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A Camara Municipal de Lisboa tomou gostosamente para si a
responsabilidade da edicao deste texto, do Eng." Socrates Daskalos, sobre a Casa
dos Estudantes do Imperio.

Esta edi~iio segue, alias, a linha tracada a 25 de AbriI de 1992 com a
aposicao no passeio junto a antiga sede cia Casa dos Estudantes do Imperio de
urn memorial, singelo mas belo, da autoria dos Professores Troufa Real e
Fernando Conduto.

A Casa dos Estudantes do Imperio foi uma referencia importante da luta
contra a ditadura, uma referencia que marcou geracoes e geracoes de jovens
vindos dos quatro cantos do Mundo.

Por isso a CML se associou. gotosamente. mais uma vez a sua evocacao
neste texto do Eng." Socrates Daskalos.
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Vereador do pelouro da cultura
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MEMORIAS

SOCRATES DASKALOS



OAUTOR

Lobito, Abril de 1993

Reunidas todas as PARTES - das quais as unicas publicadas
siio «0 MEV POEMA» e «EU FOI S..:;_TOME!AlVE!» - e arrumadas
por ordem cronologica na prate/eira do Tempo, ficariio patentes as
«MEM6RIA.S COMPLETAS» de toda uma vida.

Oxala consiga acabar a corrida.

Este trabalho sobre A CASA DOS ESTUDANTES DO
IMPERlO e uma das partes que, que reunidas a outras ja paridas ou em
gestaciio, formam 0 conjunto das minhas MEMORJAS.

Pretendo que estas s~jgm__g,p6sn~m~s e, para tanto, estou
fazendo uma corrida contra-relogio que, por ter sido iniciada
tardiamente, aumentou a minha iinsia de chegar a meta antes que a
implacavel Parca corte 0 flo da minha meada. E uma corrida contra
relogio para a qual 0 atleta nunca se preparou, antes pelo contrdrio, que
foi comecada quando as suas [orcas se estao esvaindo e quando a sua
er6niea desorganizaciio e cada ve::mais evidente.

o tinico trunfo com que 0 atleta ainda conta e a sua memoria
mas, tal e a dnsla de aeabar a horas que, por vezes, embaraca-se no
esprJfo e no tempo e tern que fazer urn arreliante e moroso reeuo para
fazer os necessdrios acertos.

Exactamente para evitar tais acertos e reeuos, estas Memorias,
em vez de terem seguido a ordem. cronologica do calenddrio, estiio a ser
escritas por assuntos de acordo com as preferencias e caprichos do
autor.

PREFACIO



Em Maio de 1941. depois de uma viagem atribulada, cheguei a
Lisboa a borbo do «COLONIAL». Foi uma demorada viagem de trinta e
um dias e reoheada de peripecias. Com efeito, durante a mesma, 0
matumbo do Huambo que eu sou e nunca tinha visto 0 mar, conheci
muitas e variadas gentes e terras em circunstancias pouco vulgares e
plenas de ansiedade e incerteza:

A segunda guerra mundial abalava 0 rnundo; Paris, 0 baluarte
da liberdade cafra nas maos da furia nazi, nos mares vivia-se os temores
da guerra submarina, as nacoes interrogavam-se sobre 0melbor partido a
tomar... E eu, em poucos dias, conheci as disputas dos franceses atraves
de uma centena deles dispersos no conves e corredores do
«COLONTAL»;em Free Town assisti a partida de urn «cornboio» de seis
dezenas de navios de todos os feitios; em Casablanca arregalei os olhos
quando vi 0 belo e poderoso cruzador frances «Jean Bart» afundado
naquele porto pelos simpatizantes de De Gaule; e as portas de Gibraltar
tremi de medo na incerteza de ser afundado por urn submarino alemao (0
que de facto aconteceu pouco depois ao navio portugues «GAND A»).

Quando somos jovens e alimentamos uma secreta intencao de
aprender e saber para voltar a terra natal e levar avante essas secretas
aspiracoes, todos estes episodios so servem para aquecer ainda mais a
chama secreta que nos anima.

E desembarquei em Lisboa com a<;calcas a cair (levava urn
quilo de ouro no bolso que me fora entregue no Lobito pela Costa do
Oliveira Barros) resoluto mas cauteloso pois ia enfrentar a selva lisboeta
com uma mesada de 4()()escudos para dormir, comer, vestir e estudar!

Sem dificuldades de maior fiz com sucesso os examcs de
admissao no Instituto Superior Tecnico e a Faculdade de Ciencias.
Ingressei no I. S. T. por duas razoes: 0 I.S.T. tinha fama de ser dos
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melhores e dos mais eategorizados e eu, eonsiderado uma inteligencia la
na terra, tinha que escolher 0 melhor.

Os estudantes vindos de Angola comecaram a conhecer-se, a
encontrar-se e aperceberam-se de que a sua maneira de ser MO
conjugava, em muitos aspectos, com a maneira de ser dos estudantes
oriundos de Portugal. E comecaram a pensar em criar em Lisboa a sua
Casa, em que pudessem reunir-se, discutir os seus problemas, melhorar
as condicoes de alimentacao e alojamento, etc... Embora pouco
numerosos decidiram ir para a frente pois sabiam que com 0 decorrer do
tempo as suas fileiras se alargariam. Foi entao que ell, e 0 Torres illL
Sou§_a,0 Alberto Marques Mang ~~ita.- _Q Alftedo_Conde, 0

Acrisio de Sampaio Nunes, o.Alberto.Diogo, 0 Angelo lli~resolvemos
constiiiiir a Comissao Organizadora da Casa dos Estudantes de Angola.
Esta nasceu no n." 47. da Rua de Mocambiquc, no quarto do Alberto
Mesquita que comecou a utilizar 0 Marques Mano no lugar de Mesquita
porque 0 l\4argues Mano. seu ~ era cntao 0 90verllagpr de Angqla.
Embora eu tivesse side indigitado para presidir a esta Comissao preferiu
se que 0 Alberto Mesquita ficasse 0 Presidente da mesma. Este, de facto,
tinha mais habilidade e facilidade no coniacto com 0 Comissario da
Mocidade Portuguesa, 0 Dr.Marcelo Caetano. E eu estava marcado pela
minha actividade anterior no Huambo e por isso nao me convinha dar
muito nas vistas.

Esta Comissao Organizadora era constituida pelo Alberto
Marques Mano de Lemos Mesquita, como Presidente, e por Socrates
Daskalos, Carlos Torres de Sousa, Angelo Vidigal Dias, Alberto Diogo,
como vogais. Como perdi todos os apontamentos que tinha sobre este
assunto e estou cserevendo meio seculo passado, nao me lembro se 0
Acrisio de Sampaio Nunes, 0 Alfredo Conde ou outros tambem
pertenciam itComissao Organizadora.

oMesquita desenvolveu uma actividade intensa para conseguir
os apoios para a futura Casa de Angola. Em pouco tempo arranjou apoio
da Mocidade Portuguesa atraves de Marcelo Caetano, do Ministerio das
Colonias atraves do Ministro Vieira Machado e de vanas firmas de
Angola com sede em Lisboa,

E em breve foi criada a Casa dos Estudantes de Angola cuja
sede fieou instalada na rua da Praia Vitoria n." 1, ao Areo do Cego.

o Marques Mano (Mesquita) foi eleito Presidente, alias com
inteiro merecirnento, eu e 0 Torres de Sousa ficamos vice-presidente e
tesoureiro e dos vogais, lernbro-rne do Angelo Dias e do Acnsio
Sampaio Nunes.



Com 0 seu entusiasrno e dinamismo e aproveitando-se da
mercia dos outros, 0 Mesquita nao so conseguiu verbas e subsidios
importantes como tambcm dccidiu mobilar a sede da Casa de Angola
corn requintes de ricaco: mobflias e carpetcs das mais caras, candelabros
luxuosos, etc, etc,... As mobflias cornpradas ncssa altura, de estilo, boas e
por isso muito caras, sao as que ainda existem, passado meio seculo, na
actual Casa de Angola em Lisboa.

E a Casa de Angola foi-se consolidando; os estudantes vindos
de Angola engrossavam rapidamenre as fileiras dos socios da Casa;
outras Casas, das restantes co16nias (algumas ja existiam em Coirnbra)
nasciam em Lisboa; e no Huambo era desmantelada a Organizacao
Socialista de. Angola: jovens estudantes, jornalistas e outras
personalidades eram encarceradas ou deportadas para Lisboa.

E nessa altura que as autoridades coloniais porque a dispersao
dos estudantes das colonia'>, associados em varias Casas, nao Ihes
facilitava 0 controlo das mesrnas, prop5em a fusao dessas Casas numa
iinica que scria a Casa dos Estudantes do Imperio. Como a Casa de
Angola era a que creseia a olhos vistos e 0 Mesquita conquistara a
sim~ti~e Marcelo £_aetano,_seuprofessor na.Eacnldade de Direito, a
Casa de Angola foi eseolhida para acolher a visita do Ministro das
Colonias.Yieira.Machado, acompanhado por Marcelo Caetano. Durante
a visita seriam feitos discursos e nestes seria avancada a ideia da juncao
das diferentes Casas numa tinica prometendo 0 govemo, a ser aceite esta
ideia, ceder 0 Palacio Burnay, jardins e anexos para instalar a Casa do
Imperio e seus escritorios, dormitories, cantinas, campos de jogos e tudo
o que fosse necessario,

Eu era dos poueos que aceitava esta ideia desde que, primeiro,
nos fosse entregue 0 tal Palacio e dependencias. E preparava-me para
botar 0meu diseurso onde proporia a nossa contra-proposta.

Chegou 0 dia da visita do Ministro das Colonias e do
Cornissario Nacional da M.P.

Os discursos fizeram-se, tudo fieou concertado, mas eu nao
falei pois as prisoes no Huambo e a minha posicao em rclacao as mesmas
nao aconselhavam que me evidenciasse, apesar de estar dctcrminado a
.faze-lo depois de ter arranjado coragem emborcando 32 calices (do
tamanho de tacas) de vinho do Porto ...

Ainda hoje conservo fotografias desse dia de 1941. Numa delas
reconheco 0 Marques Mano (Bijunjo) a discursar ladeado por Vieira
Machado e Marcelo Caetano e os restantes membros da Casa: 0 Angelo
Dias, 0 Acnsio, 0Emilio Leite Velho, 0 Santos e Castro (0 que veio a ser
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Governador de Angola), 0 Alberto Diogo, 0 Torres de Sousa ... Eu nao
figuro nesta fotografia «porque nao queria dar confianca ao Marcelo e ao
Vieira Machado ...»

Mas apareco noutras tiradas nesse dia onde figuram 0 6.s.wrr e....Q
HenriqueAzancot de Menezes, sua irm.!...Le~. e sua mae: e outros de
eujo nome me nao lembro. Numa delas apercebe-se a cabeca do Lucio
Lara, a espreitar 0 Vieria Machado decendo as eseadas; e eu com a mao
bern espalmada para assinalar a minha prcsenca rebc1de e eneharcada em
vinho do Porto. Nessa epoca 0 Lucio devia ler uns dezoito anos e era
meu explicando ...

E com a juncao as outras Casas, a de Angola converte-se em
C.E.!. (A Casa dos Estudantes do Imperio).

E como a tal promessa do governo de entregar 0 Palacio
Burnay a C.E.I. nunea foi cumprida, a sede da C.E.!. ficou instal ada no
n.o23 da Avenida Duque D'Avila desde entao are a sua dissolucao.

A Direccao da C.E.!. era constituida por uma Direccao Central
englobando um representante de cada urna das colonias, cada uma com a
sua Direccao.

o Alberto Mesquita, de Angola, ficou 0 Presidente da C.E.I.,
eu, 0 Torres de Sousa e outros ficamos na Casa de Angola. 0 Alberto
Mesquita, 0 Torres de Sousa e eu fomos durante alguns anos os cronicos
destas direccoes,

Mas 0 Marques Mano, Presidente da C.E.I., comecou a ter
serias contrariedades principalmente com as estudantes das outras
colonias que nao aceitavam a sua maneira de governar sem dar cava co
aos demais.

E comecou a gerar-sc uma agitacao favoravel a democratizacao
da direccao, tanto mais que 0 presidente Marques Mano nao olhava a
dcspcsas c ale se permitiu viajar de aviao! (viajar de aviao naquele tempo
era qualquer coisa de transcendente).

Lernbro-me desta palavra por causa do Nunes Barata que na
altura trabalbava com 0Mesquita na direccao da Casa e que acompanhou
aquele ao aeroporto numa das suas viagens, Encontrou-me quando voltou
do aeroporto, vinha emocionado e disse-me: «olha que aquilo de urn
aviao se libertar da Terra e levantar voo e qualquer coisa de
transcenden te» .

Como 0 Presidente Marques Mano continuasse sobranceiro as
crfticas que exigiam a democratizacao, avolumou-se a onda que 0

criticava ate que urna bela tarde, foi realizada uma assembleia geral que



teve que ser feita num anfiteatro do Liceu Camoes pois contava-se com a
afluencia total dos socios que ja ultrapassavam as duas centenas.

Ate 01> mais marroes largaram os livros para assistir a esta
assembleia tais como 0 Alexandre Daskalos e 0 Antero Jacques Penal

Durante a assembleia a gestae do Presidente foi critic ada com e
sem razao, falou-se, criticou-se, ululou-se tanto ou tao pouco que a
assembleia teve que ser continuada pela noite fora, mas ja nas instalacoes
da C.E.!.

o Presidente, 0 Marques Mano de Mesquita, aguentou a pe
firme todas as crfticas, justas e injustas e portou-se com tanta dignidade
que mereceu a admiracao de muitos, inc1uindo a rninha e a do Antero
Pena que lhe deu urn grande e demorado aperto de mao! 0 Mesquita foi•destitufdo e eleita nova direccao para a C.E.I. tendo ficado 0 Aguinaldo
Veiga, de Cabo-Verde, como presidente, eu como vice-presidente, 0

Torres de Sousa com a pasta de Tesoureiro (ou vice. versa, eu tesoureiro e
o Torres de Sousa vice-presidente),

Mas lembro-me perfeitamente que uma das tarefas que a nova
direccao se propos foi a de pedir moratoria s e «perd5es» para as grandes
dividas herdadas da direccao anterior.

Uma delas era astronomica e 0 eredor era 0 Coliseu dos
Recreios na pes sou do seu proprietario Ricardo Covoes. Esta dfvida
apareceu merce da iniciativa de urn estudante angolano que se arvorou
em empresario, 0 Artur de Lemos Pereira, e contratou 0 Coliseu e 0
Orfeao Academico do Porto para urn festival grandioso em nome da
C.E.I. Mas 0 festival foi urn grande fiasco financeiro e havia que pagar
ao Orfeao e ao Coliseu.

Fui com 0 Aguinaldo Veiga falar ao Covoes para nos perdoar a
divida! Eu que andava numa luta cerrada contra 0 capitalismo fiquei
admirado com a maneira afavel como 0 Covoes nos recebeu e prometeu
perdoar a dita dfvida,

Parece-me que essa dfvida jamais foi paga.
A par dos problema s de direccao e gestae financeira da C.E. I.

tarnbem se realizavam actividades sociais e culturais qua'5e sempre da
iniciativa de uma das seccoes (nome que tambem se deu as Casas), pois a
convivcncia entre os estudantcs ultramarinos das diferentes colonias nao
era rnuito estreita.

Entre os estudantes de Angola havia alguns que estavam
politicamente bern marcados, isto e, cujas posicoes anti-colonialistas
eram bern conhecidas, havia os indeferentes e havia os que eram
abertamente favoraveis a situacao e constiuiam a maioria.
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LUCIO LARA

A dec ada de 40 fo~oliticamente .muita.agitada e Lisbo_E.,na
rota das Americas e da Europa, sofria a cada instante os safanoeLque
p~balaz...a_-a€utfalidade-portuguesa -4uFante-a-2.~_guerra -
mundral. A juventude universitaria e a c1asse operaria portuguesa
desafiavam a cada instante 0 Governo Salazarista e em Angola (0 que
muito pouca gente sabia) acabava de ser rcpriruida uma tentativa de
rebeliao anti-colonialista (com efeito entre 1941-42 0 Governo de
Angola comandado por Marqu;s -Mano tmha -;;:-c;'cer;:i'o eSludantes do
BIiambiCtCLubangu, ~J~as-e outras...j.ndjvidualidji~
Marques Mano optou por libertar os estudantes, entr~_o.s_quaiLQ__
Alexandre Daskalos e fez elllbmcar para lisOOlf sob-prisao ou vigilancia- -_ -discreta Monsenbor Alves da Cunha, os jOI"EalistaLN...9roerto-Gonzaga
(do Huambo), Filipe Coelho (da Huili).Constantino Augusto e Americo ~
d~ Carvalho (ambos do Huambo, 0 primeiro professor aeMatematican.o
Colegio AlexandfeHerculano e 0 segundo chefe da Secretaria da
Associacao Comercial do Huambo).

Eu era dos poueos que conheciam estes factos e temia a cada
instante ir para a sombra,

Como ia dizendo, a juventude un iversitaria Lisboet!l.linba uma
grande actividade polftica e os estudantes ultramarinos actuavam no seio
das oiga:ruzac~~s faculdadeh os dccsgucrda abe_rlame"iitenu
MJlDL _(MoYimcnt&-iie -Uaidade,- DemQcrtllica .l.uvenil) UtI
clandestinamente no PC.
-- No seio da C.E.l. os grupos com opcoes politicas divergentes

nao se degladiavam abertamente; reuniam-se entre si, isto e, os
componentes de urn grupo reuniam-se entre si em pequenos circulos. Era
frequente o...Ant6nia..RauLSimUesN~, 0 AlexandteJ)askalQ§., o_Julio
Pequito e a Alda Lara reunirem-se em c~ da Maria Alice Bordalo
IYereira e-fatarem abertamenre das suas «politicas- apesar das
ruvergencias ideo16gicas no grupo,-pois a Alda e a Maria Alice eram
fervorosas catolicas e os restantes eram fieis adeptos do Lenine, Mas
to_doseles eram_ard.enteU.cl.ensores_<iaaQg91anida_@~epunbam de parte
as ideologias para elevarem a sua terra it escala de uma terra Jivree- --- - - -- -prQgr~ssista· e a Alda Lara, nalguns dos poemas que produziu ncssa
altura, traduz 0 calor dessas reunifies.

Ao relembrar a Maria Alice, nao posso deixar de referir urn dos
mais significalivos movimentos de solidariedade dos estudantes
universitarios lisboetas a que assisti.

A Maria Alice era uma jovem angolana, natural do Cubal
(Benguela), simples, caridosa e sempre pronta a ajudar 0 proximo,
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Iervorosa catolica mas nao fanatica e que procurava converter
pacientemente os seus amigos «infieis» as suas eonviccoes religiosas;
frequentava..a..F..ac.uldade de Ciencias_de Lisboa quando foi SJlJ:PI.e,eu~
por uma leucemia, 0 cancro do sangne, como lhe chamaram. Estava
irremediavelmente condenada .e, come-altimo recurso, 0 seu medico
assistente.aconselhou uma transfusao total de sangue, coisa inedita ate
entao nos anais da medicina portuguesa, A C.E.l. desencadeou uma
mobilizacao para recolha de sangue no seio dos estudantcs ultramarinos,
mobilizacao essa que rapidamente se alastrou aos estudantes
universitarios de toda a Lisboa. Foi uma movimentacao comovente e
espontanea que nao impediu que a Maria Alice nos deixasse para todo 0
sempre mas que perdurou na memoria dos estudantes lisboetas daquela
cpoca.

N~ad.Qs <fa d6cada de 40, eu_tinha uma actividade politica
intensa, tanto clandestinamente.Lcomo -tambem- no- -Movtmento -de
:=-.,....,.-.....;_.._..--~~- -
Unidade DemQcratica Juven!!... - MUD ~uil-:::_ na qualidade de
rep!~sentante_f!a_Cornissao de Escola da Faeuldade de 'pencias..:For
nessa altura que conheci Maria B-aiToso com a sua provocante b6ina
vermelha (naquele te. -alliiar ""deb6ina vermelha era UUl atrvido
desafio a arrogancia da PIDE) e tambem Mario Soares com a sua
versatilidade saltitante. Lembro-rne que ~aoo.-S.o.arQ.s foi preso nessa
altura, quando, pel a primeira vez nos anais da r~re~ao [ascista, a P.Sy.
(Cujos age1!!~tinban] ~id2._esp£.ci~1iilciltc_escolhidos para malhar f<.gtee
feio nos_ «foJl1_l!.nistas»e enquadrada pcla PIDE), invadiu 0 recinto de
uma Faculdade, a Faculdade de Mcdieina de Lisboa, no Campo de
Santana. Fui apanhado a entrada por uma forte bastonada na orelha e
quando dei por mim estava na sala do P.B.X. onde eu e mais uma
quinzena de estudantes ficamos propositadamente trancados e silenciosos
ate ao declinar do dia. Esta foi uma operacao historica da policia fascista
durante a qual dezenas de estudantes universitlirios, entre os quais Mano
Soares, Ioram povoar as masmorras de Caxias. -

Este episodic veio sobrecarregar as nossas tarefas de militantes
anti-fascistas pois tivemos que nos organizar devidamente para assegurar
a alimentacao aos prisioneiros,

Naquela altura. alem das minhas responsabilidades na C.E.I. e
das minhas tarefas politicas, eu tinha que dar explicacoes para poder
sobreviver. E como, sempre que podia, seguia a risca 0 lema «aproveitar
os melhores anos da nossa vida», lerna estc que era amplamente
divulgado na altura por urn filrne com 0mesmo nome, acontecia que eu
consagrava multo pouco tempo aos estudos. Disto resultou que fui um
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estudante universitario de «longo curso» e por isso passaram por mim
muitos jovens angolanos que, durante a decada de 40, vieram frequentar
a Universidade. Urn deles foi 0meu irmao Alexandre que chegou depois
de mim e partiu antes de mim levando debaixo do brace 0 canudo de
medico veterinario. E como Marcelo Caetano nunea rnais cumpria a
promessa de--noS'entregar 0 Palacio Burnay, eu, 0 meu irmao, 0 Acacio
Meireles da Cruz e 0 Emilio Leite Velho, resolvemos fazer uma
«republica» a moda de Coimbra onde pudessernos comer, dormir e
estudar a vontade. Lancamos a mao a obra e com a ajuda de amigos que
construfram e ofercceram mobflias e equipamentos diversos
proclarnamos a republica no 2.° andar do n." 1 do Largo de D. Estefanea.
Mas esta republica nao durou muito tempo porque deu urn grande estoiro
Iinanceiro, nao por rna gestae, mas porque os recursos para a sua
manutencao alem de parcos nao cbegavam sempre a horas. Comecon
entao a germinar entre os ultramarinos a ideia de nao esperar pelo
cumprimento das promessas marcelistas e de fazer uma cantina e urn
dormitorio. Aquela cornecou a funcionar na pr6pria sede na Av. Duque
d'Avila e 0 dormit6rio na rua Antonio Jose Barreiros. Fui partiIhar um
quarto neste dormit6rio com 0 meu sobrinho David Bernardino que
estava nos primeiros anos do cursu de medicina. 0 David, como eu
natural do Huambo, ja vinha picado pelo virus da politica anti
colonialista-fascista e contra a minha opiniao comecou a utilizar 0 quarto
para reunioes politicas. Are que urn dia teve que me dar razao e acabar
com tais reunifies pois a PIDE fez uma visita ao dormitorio, levou
consigo 0 camarada santornense Espirito Santo e so nao levou a papelada
clandestina do David porque eu acabara de a queimar na cozinha do
dormitorio,

Sao vanas c nao conyergentes as opinioes ~bre a @_J:1ortfu}cia
da influencia exercida.pela.Cfi.Lina e.volu~aodos acontecimentos que
conduziram a emancip~ao-POlitica.das_ex-coloniasportuguesas.

Na minha opiniao, como fundador e socio activo durante quase
uma decada, a Casa dos Estudantes do Imperio e, em particular, a sua
seccao de Angola teve _Q__gr.a1ldepapel de aglutinar a sua volta os
estudantes ~riundos ®_Angola. e de manter e despertar nos mais
refractarios 0 sentimento de angolanidade com 0 qual nos pretendfamos
esconder aos olhos da repressao colonial 0 nosso ardente nacionalismo.
N~pios-dQS..~(}..esta-aftgQlaIDdade..re£o~-se e !J.:@njfesta~se
atraves da literatura f.Q!}! particul~elevo _para_g_£oesia.E quando 0
carlos Ervedosa comeca a publicar os Cadernos c algumas obras
poericas.



o actual cardeal de Luanda,

o ~() Pinto de AmiI:adeso.ingressa.nas hostes literarias da
.c.E.I. deggjs de 1951...E interessante recordar COIDI)conheci 0 Mario.

EmJ948.vim passar ferias a Angola.
Noregresso para Lisboa, a bordo do «Imperio», quando

procurava uma «cunha» para, pelo menos corner na segunda c1asse (pois
eu viajava na terceira) conheci 0 Mario, 0 Joaquim seu irmao e 0
Alexandre do Nascimento ". Q..Mjrio ia estudar p-at:alisb.oa.e..o.J,oaquim
e~._oAlexandre do Nascimeat~~o. Mais tarde
encontrei 0Mario ernLisboa, ja ele tinha devorado 0Marx, 0 Engels e 0
Lenine e arregacava as mangas para a «lura de classes». Quando me
insinuou que devia estar a seu lado nessa tota, respondi-lhe que eu nao
podia «porque eu yiajava em terceira e ele viajava ern segunda!».

Quando, em ~ob prisao fui obrigado a visitar a capital do
Imperio portugues em VIas de desmoronamento, ao deixar a
mcomunicabilidade da ceTaao J\ljube-, -puaemergulliar no turbilhao da
vida lisboeta e urn dos primeiros contactos que estabeleci foi com os
entao socios e frequentadores da C.E.I. Esta estava sob controlo cerrado
da PIDE e era govemada por u~ administr~ao imposta.petg_govemo.
o meio estudantil ultramarino encontrava-se extremamente agitado pois
tinha-se verificado um facto inedito nos anais do governo colonial
fascista: gru-E9sde estudantes ultramarigos, urn deles.atingiu cerea de
seis dezena&._deixavam cfandestinam~nte Portugal para ingressar na luta
aqti-cclonialista no exterior. Um deles roi retldo pela polfciaespaiihola e
estava prestes a ser entregue it policia politica p.2rtuguesa quando, por
ioterven«;~oda diplomacia norte-americana, foi autorizado a seguir para
Franca,

Comecon desta forma - saidas clandestinas de estudantes
ultramarinos organizadas pelas organizacoes secretas estrangeiras tais
como-L,.CIA - a intcrvcncao das grandes potencias nas lutas de
libertacao das colonias portuguesas.

E tambern a partir de 1961 que comeca a acentuar-se a
cliY._agemr~iaJ.J.ill§.J!lOviQlentosd~ l~~ao, cO"mparticular incidencia
nos movimentos de Angola. 0 livro de Franz Fannon «Les damn~s de la
Terre»"noqual os horrores e atrocidades cometidas contra os Argelinos
sao apresentados como principal mola impulsionadora da revolta e
coesao dos colonizados contra 0 colonizador e 0 aparecimento de outras
obras fazendo 0 «Retrato ~o_Colonizadof»e 0 ~Re.t.rat;Q_doColonizado» a
partir dos processos e meios utilizados pela colonizacao francesa, todas
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estas obras Iancaram uma certa confusao nas analises feitas pelos
defensores das teses leninistas da lura de classes. Com efeito estes - nao
todos mas alguns dos mais influentes - deixaram-se influenciar pelo
factor «cor da pele» do oprimido e do opressor, explanando opinioes e
novas analises em que omitiram as particularidades do colonialismo
portugues no "que respeita as relacoes socio-economicas entre
colonizador e colonizado.

Os movimentos de libertacao. entao incipientes, da Guine,
Cabo Verde e Mocambique nao foram grandemente atingidos por estas
contradicoes porque AMlLCAR CABRAL e MARCELINO dos
SANTOS, os impulsionadores e iniciadores da luta de libertacao
daquelas col6nias, nao se deixaram influenciar pelos factores
mencionados e sempre tentaram impedir a repeticao, nas suas fileiras,
dos erros cometidos pel os nacionalistas angolanos.

A luta armada para a independencia de Angola comecou de
forma improvisada e dispersa, esporadica, sem unidade. 0 homem que
poderia ter conseguido essa unidade, Agostinho Neto, quando tomou as
redeas do MPLA no exterior do pais, ja encontrou as fileiras do
Movimento fortemente influenciadas por tendencias discordantes,
algumas delas opostas a multirracialidade.

As relacoes de Agostinho Neto com a Casa dos Estudantes do
Imperio nao foram nem muito estreitas nem muito prolongadas, pelo
menos em Lisboa, mas as de Amflcar Cabral e de Marcelino dos Santos
foram mais estreitas e duradoras e resistiram as teses da Negritude que,
no seio do MPLA, acabaram P.QI se _converter em tese~e
«~egrifis..a~o» .
- - Sejam quais forem as opinioes em relacao a influencia que a
C.E.I. possa ter tido na Iuta de emancipacao das ex-colonias portuguesas
ha, contudo, urn factor muito importante que se cimentou durante essa
luta e que marcou para sempre as independencies dos paises da Africa
Austral e a evolucao. politica na Africa do SuI: esse factor e-a
convivencia multirracial que nela se reforcou e que ficou vincada em
todas as Constituicoes dos paises que se libertaram do colonialismo
portugues, nas quais, os Brancos nascidos nesses parses foram
considerados como nacionais com direitos e deveres iguais aos demais
cidadaos desses novos pafses; convivencia essa gue ficou assinalada nas
obras literarias cru..ea CE.I. eonseguiu publicar..durantc a sua conturbada
existencia, que ficou marcadanas suas obras sociais, convivencia que fez
perdurar para sempre este sentimento de angolanidade que exarceba 0

racismo dos que pretendem regressar a autenticidade dos portadores de
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bengal as ou de barretes de pele de onca, angolaniclade que nao agrada a
ja decadente negritude e parece poder ser vestida pelo manto cia tese
crioula de mesticagem de racas e culturas.

Esse facto, 0 reconhecimento do Branco como Nacional nos
paises recem-emancipados do dominic portugues, teve uma grande
influencia na evolucao politica dos paises vizinhos - Zimbabwe,
Namfbia e Africa do Sul- pois contribuiu para a compreensao e
aproximacao entre racas e deu uma enorme machadada nas secretas
intencoes dos que pretendiam aprofundar e abismo entre os Negros c os
Brancos para mais facilmente perpetuarem a exploracao dos
subdesenvolvidos.

A Cas a dos Estudantes do Imperio tambem esta na origem da•criacao da C.O.N.C.P. - Conferencia das Organizacoes Nacionalistas
das Col6nias Portuguesas - fundada por AMll.,CAR CABRAL,
MARCELINO DOS SANTOS e outros.

Sem duvida que os PALOP - Pafses Africanos de Lingua
Oficial Portuguesa - sao a projeccao da CONCP no ecran do panorama
actual das relacoes entre Portugal e as suas ex-colonies e sao portanto urn
reflexo da C.B.l. nestas relacoes.

Os homens que neste final do seculo representam os PALOP
nas suas reunifies e conferencias - doutores, engenheiros, intelectuais,
ernpresarios e outros - sao certamentc. muitos deles, filhos ou netos de
antigos socios cia C.E.1. e, embora para alguns nao seja muito aceitavel
(pelo menos nao 0 era ale ha bern pouco tempo) demonstrar sentimentos
saudosistas em relacao ao passado colonial, poderiam coadjuvar a
CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA no aproveitamento e valorizacao
do predio onde existiu a sede da CASA dos ESTUDANTES do
IMPERIO site na Av. Duque dAvila n." 23, utilizando-o para
estreitamento de relacoes culturais e outras acompanhando as relacoes
mercantis ja existentes e que tendem a avolumar-se cada vez mais entre
os Povos do desmembrado Imperio Portugues.

l
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Estudantes de todas as colonies saudam satisfeitos
a criacao da Casa do Estudantes do Imperio
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S 6erates Mendonca de Oliveira Ddskales i
Angolano filho de pai grego e de miie
portuguesa e nasceu no Huambo em /921
onde fez os estudos primdrios e

secunddrios e lunda a ASSOClA9AO
ACADEMLCA do liUAMBO e a ORGANl7A9AO
SOClAUSTA DE ANGOLA. desmanteladas pela
policia colonial em 1941. Nesse uno, jci em Lisboa,
com outros estudarues de Angolu [undu a CASA
DOS ESTUDA]\'TES DE All/GOLA. embriiio da
CASA DOS ESTUDAlvTES DO fMPERIO_ Foi
membra do MUD Juvenil da Faculdade de
Ciencias de Lisboa. Em 1952 regressa ao Huambo
onde trabalha como agrimensor particular porque
lhe foi vedado 0 acesso a lugares compativeis COlli
a sua licenciatura em Matenuiticas e curso de
engenheiro-geografo. Em 1957 d-lhe consentido 0
ingresso no corpo docente do Liceu de Benguela.
Em 1961, com FERNANDO FALcAo E 9UTROS,
fonda a FRENTE DE UNlDADE ANGOLANA.
(F_UA) cujos dirigentes siio presos pela PIDE e
deportados para Lisboa. Em 1962, exilado em
Franca. organiia a F_ Il.A. no exilic que se
transfere para Alger onde estabelece contactos
com os Portugueses ali residentes incluindo 0
general sem medo HUMBER TO DELGADO e 0 sell
secretdrio ADOLFO AYALA_ Em 1965 estd na
China Popular com GENTfL VIANA, VIRIATO DA
CRUZ e CARLOS MORAIS (MONTY). durante a
Revoluciio Cultural ati fins de 1969_ De 1969 a
1972 estd na Guine-Conacry colaborando com 0
PAIGe. estreita relafoes com AMILCAR CABRAL
e assiste a invasiio de Conakry pelos comandos
portugueses. No «25 de Abril» e professor em
DAWA, na COSTaMMarfim: Em Agosto de 1974
regressa a Angola e pereorre posteriormente 0
seguinte itinerdrio: representa Angola na 19_a
Assembleia Geral da ONU na Comissao de
Descalonizacda; e govemador da Provincia de
Benguela; director da SOREFAME do L{Jhito, hoje
ESTALNA VE; membra da CEo do Comite
Provincial do Partido: deputado a Assembleia
Popular de Benguela e membro do Conselho da
Republica ale Setembro de J992.
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