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0 tenente-coronel J Ulio Garcez de Lencastre era um militar que iniciara as suas fun
c;oes castrenses na longfnqua col6nia de Tim or, onde exercera al guns cargos administra
tivos de certa relevancia durance doze anos, a partir de 1911. A presenc;a nesta tao 
remota possessao ulcramarina de Garcez de Lencastre seria importance para que, depois 
de regressado a Metr6pole em 1927, se tivesse matriculado na Escola Superior Colonial 
para teoricamente complementar os conhecimentos empfricos que cinha aprendido 
aquando da sua passagem pela ilha do "sol-nascente". em Maio de 1931, na 
sequencia dessa experiencia profissional, publicou no peri6dico da Agencia um desses 
trabalhos1 que resultara do seu conhecimento da geografia f{sica e cultural desse esque
cido territ6rio do Imperio luso e que apresentara a disciplina de Higiene Colonial, com 
o tftulo de "Climatologia e Nosologia de Timor"2

• Colaborara ainda na imprensa em 
jornais como o Didrio de Lisboa ea Gazeta das Coltinias com artigos de divulga<feo sabre 
Timor. A par da carreira militar e do escudo da problematica colonial, Garcez de Len
castre depois do regresso a Europa ainda desempenhara importances de caracter 
tecnico em 1929, como presidente duma Junta de Recrutamento Militar no none do 
Pais, e em 1932, antes de ser nomeado responsavel pela Agencia Geral das Col6nias, 
exercia func;oes autarquicas como vice-presidente da Comissao Administrativa da 
Camara Municipal de Lisboa. 

Entretanto, a nomeac;lio para o lugar de Agente Geral das Col6nias ocorreria em 
4 de Abril de 1932 para um cargo dos mais relevances que o tenente-coronel Lencastre 
havia tido ate esse momenta. Sobretudo porque sendo uma fun<feo cj.e confianc;a poHtica, 
a sua escolha deveria ter sido criteriosa por parte do ministro das Col6nias Dr. Arminda 
Monteiro, pois estando este militar proximo de Filomena da Camara e do sector mais 
conservador do regime republicano, seria a pessoa mais indicada para suceder ao 
Dr. Armando Cortesao, homem de confianc;a do anterior regime republicano e tambem 
ele um dos, elementos mais prestigiados de uma familia de democratas on de pontuavam 
os nomes do pai, o fil6logo Antonio Corcesao, e o do irmao, o medico e historiador 
Jaime Cortesao. Um outro facto que teria contribuido coma causa Ultima para a decisao 
do Dr. Arminda Monteiro teria sido a organiza<feo, num perfodo tao senslVel para o 
ressurgimento do imperio portugues, do almoc;o de confraterniza<feo dos alunos da 
Escola Superior Colonial que se realizou no dia 12 de Marero de 1932 a bordo do navio 
Niassa, da Companhia Nacional de Navega<feo, e em que estiveram presences, para alem 
do ministro das Col6nias, grande parte do corpo docente e discente desta Escola de 

Este arcigo e a versao abreviada pelo autor ao Col6quio do Centen:irio do lnstituto de 
Ciencias Sociais e Politicas realizado em Lisboa entre os dias 25 e 27 de Ourubro de 2006 sobre o tema: "Cem 

anos de Investiga¢o em. Ciencias Sociais e Polidcas". 

1 Para alem desre trabalho sobre Timor, Garcez de Lencascre apresentou no Bo!etim n. 0 54 dedicado espe
cialmente a esta col6nia da Oce§nia do is crabalhos sobre a mesma ilha que indtulou "Aspectos da Administra
crao de Timor" e "Algumas regras gramaticais da lingua temm e vocabul:irio". Vide Boletim da Agencia Gera! 
das Co!Onias, Ano V, Dezembro de 1929, n.0 54, respectivamente p. 32-54 e 82-92. 

2 LENCASTRE, Julio Garcez de - "~limarologia e Nosologia de Timor". In: Baletim daAgencia Gera! das 
Cokfnias, Ano VII, Maio de 1931, n.O 71, p. 61-77. Tambem sobre estes aspecros da geografia e hist6ria 
timorenses publicou outros artigos intitulados: "Marcos da Expansao do lmperio - Solor, Alor e Timar" e 
"Evolucrao e aproveitamento do colonial", nos Boletins da Geral das Co!Onias n."' 86-87, de 
Agosto-Setembro de 1932, e n.° Fevereiro de 1934, respectivamente p. 12-36 e p. 8-17. 
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formacrao de quadros coloniais, salientando-se, entre os primeiros, o amigo fundador e o 
entao director desta Escola, respectivamente drs. Moreira JUnior e conde de Penha 
Garcia e, entre os segundos, o tenente-coronel Garcez de Lencastre, presidente da 
direcs;ao da Associas;ao Academica dos Alunos da mesma instituis;ao universitiria. Entre 
os v:lrios oradores que usaram da palavra neste almos;o (o director da Escola e o ministro 
das Col6nias), tambem usara da palavra, em representas;ao dos estudantes, o tenente
-coronel Lencastre, cujo discurso devera ter sensibilizado o governante relativamente ao 
perfil da pessoa para fazer a reestruturas;ao dos servis;os de propaganda que estavam na 
dependencia do seu Ministerio. A prop6sito do ressurgimento imperial, tema earn ao 
Ministro, Garcez de Lencastre afirmava: "Para que o espfrito do Imperio possa ser posto 
ao servis;o do grande objectivo civilizador que mencionei, e preciso dar ao Pais uma 
organizas;ao que lhe falta ainda - para que, da Europa a Oceania, todas as rodagens da 
maquina administrativa da economia portuguesa trabalhem de conserto, coma que 
movimentadas pelo mesmo impulso de uma energia gigantesca. Sera preciso, em hora 
pr6xima, dotar a nas;ao com 6rgaos que interpretem as suas aspiras;6es; mas e preciso que 
os 6rgaos que localmente executem as deliberas;6es idas do alto da hierarquia do Imperio 
compreendam plenamente o pensamento que as ditou e dentro deles se cumpram"3

• 

0 representante dos Alunos perfilhava deste modo da doutrina oficial do Estado 
Novo relativamente ao sentido unit:lrio do seu Imperio e apelava para que a sua Escola 
pudesse servir de alfobre na formas;ao dos administradores ultramarinos. Para que isso 
acontecesse dever-se-ia ·cumprir o decreto n. 0 20.674, de 23 de Dezembro de 1931, 
nomeadamente no que respeitava as condis;6es materiais para alojar condignamente a 
"Universidade Colonial" e elevar a frequencia de alunos para um valor acima da cen
tena 4• Garcez de Lencastre fazia alusao ao tipo de alunos que frequentavam a Escola, 
alguns dos quais coma ele ja nao tinham idade para recomes;ar uma carreira administra
tiva colonial, que principiava a partir de lugares de base, coma eram os de aspirante e 
chefe de posto. Referindo-se a sua pr6pria situas;ao de oficial do Exercito, Lencastre 
afirmava que esse facto nao era impeditivo de uma vontade de aprender e estudar mais e, 
certamente, que muitos dos seus colegas ao tomarem conhecimento deste discurso senti
riam o apelo a "ideia colonial" e com esse estimulo poderiam elevar-se tal "coma se 
duma elevada montanha olhassem a superficie do mar e ate as mais alterosas vagas nos 
parecem pequenas e im6veis"5

• Ao terminar o discurso, o representante dos Alunos da 
Escola Superior Colonial dirigindo-se ao Ministro incentivava-o a ir para a frente com a 
reorganizas;ao da Escola, bem coma com a reforma de todo o Ministerio que tutelava. 

Desejava tambem que o contacto que iria ter com as possess6es africanas e com as suas 
populas;6es locais, na viagem de Estado que muito brevernente iria fazer a Sao Tome e 
Principe e Angola, seria rnuito util para a valorizacrao do Irnperio Colonial portugues 
e importante para de visu poder constatar do desenvolvimento daqueles territ6rios tropicais. 

' Vide "O almoc;o de confraternizai;fu> dos alunos da Escola Superior Colonial - Dis~urso do presidente da 
direcc;a.o da Associac;a.o Academica dos Alunos da Escola Superior Colonial". In: Boletim Geral das Co!Onias. 
Ano VIII, Mars:o de 1932, n. 0 81, p. 118-134, especialmente p. 122-123. 

4 
De notar que no ano de 1932 frequentavam a Escola Superior Colonial 106 alunos, dos quais 52 eram 

alunos do 1.0 ano. Idem, Ibidem, p. 123. 
' Idem, Ibidem. 
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E, de facto, a reforma do ministerio das Colonias tutelada pelo Dr. Arminda Mon
teiro foi para diante e, vinte e tres dias depois deste discurso, o seu autor era nomeado 
Agente Geral das Colonias, a partir de 4 de Abril de 1932, passando a ser parte inte
grante da reforma que pretenderia "cumprir" essa "ideia da unidade do imperio". Deste 
modo, para o novel funcionario a Agencia era uma instituic;ao que deveria_ antes de mais 
ser um veiculo de propaganda e par meio dessa tecnica de comunicac;ao fazer a divulga
c;ao do lmperio, particularmente das suas paisagens, das suas gentes e dos seus produtos. 
E uma forma de publicitar os produtos agricolas, comerciais e industriais das possess6es 
portuguesas seria atraves da realizacsao de mostrucirios e exposic;6es das materias-primas 
tropicais, quer no territorio Nacional (metropole e colonias), quer no Estrangeiro. 
E uma das oportunidades para realizar esse desiderato seria participar com todos os 
meios (humanos e financeiros) numa anunciada Exposi¢o Industrial, onde haveria uma 
See<;ao Colonial que se iria realizar em Lisboa, em Agosto de 1932, sob a egide conjunta 
do ministerio das Colonias e da respectiva Agencia Geral das Colonias e, tambem, 
participar nas Feiras das Amostras de Luanda e de Lourenc;o Marques, aquando da 
viagem ministerial a esses territorios do Dr. Arminda Monteiro. Reproduzindo as novas 
ideias surgidas com a Ditadura Militar, relativamente ao lmperio Colonial, o nova 
Agente considerava portanto que, no nova contexto pos-republicano do EStado Novo, 
"tudo o que no mundo e portugues deve viver numa estreita solidariedade, de tal modo 
que nenhum interesse reconhec;a superior ao seu pr6prio"

6
• 

Dominado par esta ideia do "essencial" e do- "possfvel" que ressaltava do primeiro 
ano de actividade de Garcez de Lencastre na Agencia-Geral das Colonias, este publicara 
um relatorio sabre esse perfodo de tempo, no n. 0 100, de Ourubro de 1933, do Boletim 
Geral das Coltinias. Nas quatro divis6es em que se dividia a Agencia, decorreram as prin
cipais actividades da instituic;io realc;ando-se neste hiato de tempo os servic;os de "Procu
radoria", na 1.a divisao, salientando-se entre as demais tarefas a abertura de um concurso 
para fornecimento de agua e luz para a cidade de Luanda, a aquisicsao de um rebocador 
para a colonia da Guine, fornecimento de valores selados, sendo que as possess6es que 
mais utilizaram esta divisao foram Angola, Caba Verde e Guine e que a importancia que 
a Agencia desembolsou para aquisic;Oes de produtos e servic;os para estas colonias andava 
na ordem dos 306.044$53 escudos7

• Relativamente a 2.a divisao, ~'Informac;6es", de 
destacar apenas a forma modelar coma funcionavam os servic;os de estatfstica das colo
nias de Moc;arnbique e da Guine, o que era insignificante para todo o manancial de 
informac;6es que poderiam vir das outras possess6es e que seriam muito 1.heis de consul
rar para os leitores do Boletim, nomeadamente no que respeitava aos prec;os dos produtos 
e das materias-primas agricolas e industriais e ainda no que se reportava a publicacsao 
actualizada dos valores das pautas alfandegarias. Quanta a 3. a divisao, de "Propaganda", 
Garcez de Lencastre propunha que se continuasse com as acc;6es de divulgac;ao do nosso 
patrimonio colonial nos liceus, nas escolas tecnicas, nas escolas de magisterio primario e 
nas universidades com o apoio e a colaborac;ao de entidades devotadas a causa ultrama-

6 Vide LENCASTRE, J. Gar= de - "Polfrica do lmperio Colonial". In: Boletim Geral das Co!Onias, Ano 
VIII, Junho de 1932, n. 0 84, p. 149-151, especialmente p. 151. 

7 LENCASTRE, J. Garcez de - "Um Ano de Actividade da Agencia Geral das Col6nias". Ibidem, Boletim 
de Outubro de 1933, n. 0 100, p.122. 
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rina, como o eram de facto a Sociedade de Geografia de Lisboa e a Escola Superior 
Colonial. 0 aproveitamento de professores, alunos, diplomados, publicistas, jornalistas, 
funcionarios e governantes coloniais seria uma mais valia para a promoc;ao do Imperio, 
nomeadamente quando anualmente se organizavam as "Semanas das Col6nias" em 
parceria com as institui<;:6es cientifico-pedag6gicas acima discriminadas e ainda com 
outros estabelecimentos de Ensino (secundario e superior), Autarquias e outras entidades 
que mostraram disponibilidade para realizar tais eventos como era o caso das associa<;:6es 
de Lisboa e do Porto do movimento "Pr6-Col6nias". De salientar a participa<;:ao da 
Agencia em varios eventos de divulgac;ao da acc;ao colonial de Portugal, nomeadamente 
em tres grandes acontecimentos publicitarios: Exposic;ao Industrial de Lisboa, Semana 
Portuguesa de Vigo e Conferencia no Casino do Estoril. 

Relativamente a primeira destas realiza<;:Oes, a Exposicrao Industrial de Lisboa, foi a mesma 
inaugurada no dia 3 de Outubro de 1932 pelo presidente da Republica, Oscar Carmona, e 
pela maior parte dos ministros do Govemo do Estado Novo, no poder ha apenas tres meses. 
0 evento, na opiniao de Garcez de Lencastre, demonstrava que Portugal adoptara uma politica 
econ6mica uniciria e dispunha de potencialidades que iam alem das que existiam na Metr6pole, 
e que as Col6nias ja detinham condi<;:Oes para rransformar as materias-primas locais em produtos 
industriais ate ali importados da Europa8

• Tambem, na perspectiva deste alto funcionario, 
se abandonara definitivamente a politica das feitorias e da ocupac;ao momenclnea do litoral 
de Africa, tendo-se iniciado, depois das campanhas de pacifica<;:ao militar, de finais do 
seculo XIX, a ocupac;ao exaustiva do interior dos territ6rios coloniais, coma ficara provado pela 
realiza<;:ao das feiras de amostras de Luanda e de Louren<;:o Marques, as conferencias 
comerciais e as viagens de membros do Govemo metropolitano as possess6es ultramarinas, 
como a visita feita, entre Abril e Outubro de 1932, pelo ministro das Col6nias Dr. Arminda 
Monteiro, aos territ6rios de Sao Tome e Principe e Angola. Mas esta politica para ter sucesso 
tinha de contar, de acordo com o Agente Lencastre, com a participac;ao, o esfor\X) e a valoriza<;:ao 
das popula<;:6es nativas locais, pois s6 assim a colonizac;ao se tornaria o reflexo de uma 
obra moral e civilizadora.9. Assim, para as autoridades portuguesas esta Exposicrao mais do que 
uma retrospectiva hist6rica do pas.sado colonial, deveria ser uma demonstrac;ao das potencialidades 
econ6micas do presente, na qual, no dizer do presidente da Associac;ao Industrial Portuguesa 
engenheiro Jose Maria Alvarez, a apresentacrao das materias-primas e produtos coloniais deveria 
ser feita com um rigor utilitarista de elucidar os visitantes com graficos, atraentes cartazes 
e outro material informativo adequado onde constassem pre<;:os, regimes aduaneiros, 
transportes, embalagens e demais aspectos demonstrativos da func;a_o publiciraria do evento 10

• 

Em 2 de Mar<;:o de 1933 realizara-se igualmente uma sessao de divulga<;:ao colonial, 
no salao da Sociedade de Propaganda da Costa do Sol, do Casino do Estoril, presidida 
pelo ministro das Col6nias Dr. Arminda Monteiro, com a presen<;:a de muitas personali-" 
dades ligadas as possess6es ultramarinas como o tenente-coronel Julio Garcez de Len
castre, o brigadeiro Joao de Almeida, o tenente Henrique Galvao e o jornalista Julio 
Cayolla. Antonio E<;:a de Queir6s, redactor do Jornal do Comercio e das CoMnias, fizera 

8 Vrde "Grande Exposi<;fuJ Industrial Porrugucsa-Discurso do Agente ~ das Col6nias renenre-coronel JUlio Gar= de 
Lencascre". In: Boletim Geral das Co!Onias, Ano VIII, Novembro de 1932, n.0 89, p. 131-138, especialmente p. 133. 

9 Idem, Ibidem, p. 133. 
'° "Discurso do presidente da Associa!j3-o Industrial Porruguesa". In: Ibidem, p. 133. 
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em ingles uma conferencia sabre a importancia geogrcifica das possess6es lusas africanas, 
para um vasto publico constituido especialmente par estr~geiros que viviam ou estavam 
de passagem par Porrugal

11
• Quanta a colabora~o que a Agenda Geral das Col6nias 

dera a "Semana Portuguesa" realizada em Vigo, entre OS dias 26 de Man;o e 2 de Abril 
de 1933, e visitada par 12.000 pessoas, de salientar que num stand pr6prio foram apre
sentadas as principais materias-primas coloniais comercializadas e consumidas na 
Europa, coma o as:ucar, o algodao, o cacau, o cafe, a cera, o cha, as fibras, as madeiras, as 
oleaginosas, os tabacos. Na alrura da inaugura~o, usara da palavra Garcez de Lencastre 
que salientara a importancia desta representa~o do Portugal colonial nesta "Semana 
Porruguesa" realizada na cidade galega de Vigo, real~do o facto dos espanh6is terem 
tido a oportunidade de ver produtos que resultavam de um esfon;o colectivo entre 
popula<;6es indfgenas e colonos lusos de diversos tipo de profiss6es (funcionarios, 
comerciantes e industriais), no afa de realizar no terreno a missao civilizadora que o seu 
pals desempenhava ha tantos seculos12

• Ao mesmo tempo em que decorria a "Semana, 
Porruguesa", procedera a Agencia a distribui<;ao gratuita do Boletim Cera! das Co!Onias e 
de varias monografias de tematica colonial editadas par esta institui~o de Lisboa. Tam
bem, nos cinemas desta cidade espanhola foram en~egues c6pias de filmes sabre tema
tica colonial portuguesa para serem projectadas diariamente durante a vigencia deste 
evento propagandfstico. No Gremio Mercantil de Vigo, o tenente Henrique Galvao, 
director tecnico da que viria a ser a Exposi~o Colonial do Porto, realizada em 1934, 
proferiu uma conferencia sabre uma tematica que muito interessava aos h~bitantes da 
cidade anfitria e que se referia ao papel da "Galiza no povoamento das Col6nias Portuguesas"

13
• 

No respeitante a outras manifesta<;6es de propaganda ensaiadas par esta 3.a divisao, 
dever-se-ia referir a aposta que esta fizera na vulgariza<;ao cinematografica. Para sever o 
desenvolvimento que este meio de divulga<;ao tomara, bastara recordar que ate J932 
apenas existia na Agencia Geral das Colonias um unico filme, e que alguns meses depois 
a institui<;ao passara a possuir quarenta novas filmes, dos quais apenas sere tinham sido 
comprados e os outros trinta e tres comparticipados par entidades coma o Ministerio 
das Colonias, o Governo Geral de Mo<;ambique, o Comissariado da Exposi<;a.o de Parise 
os Servi<;os Fotogrcificos do Exercito14

• Realizaram-se concomitantemente varias sess6es 
de promo<;ao das colonias portuguesas em Lisboa (Voz do Casino do Estoril e 
Cinema Condes). A Agencia continuou, em parceria com a Sociedade de Geografia de 
Lisboa, a organizar anualmente a "Semana das Col6nias", realizando em cidades que iam 
de Tr:is-os-Montes ao Algarve sess6es de divulga<;ao sabre os territorios de Alem-Mar. 
De acordo com o ministro que tutelava a Agencia, Dr. Arminda Monteiro, a 
propaganda devera ter " ... as mesmas caractedsticas que a penetra~o comercial - tern de 

" Vide "A Agencia Geral das Colonias ea propaganda colonial - Uma conferencia no Casino do Esroril". 
In: Boletim Geral das Co!Onias. Ano IX, Abril de 1933, n.0 94, p. 117-124, especialmente p. 124. 

12 Vide "A Agencia Geral das Colonias ea sua cooperai;ao na "Semana Portuguesa de Vigo" - 0 discurso 
do Sr. Agente Geral das Col6nias". In: Ibidem, Ano IX, Abril de 1933, n.0 94, p. 131-135, especialmente p. 131. 

13 "Nora daAgencia Geral das Colonias sobre a "Semana Pormguesa de ... ". In: Ibidem, p. 141-142, espe
cialmente p. 142. 

14 LENCASTRE,]. Garcez de - "Um Ano de Actividade da .... ". In: lbidl'm. Ano IX, Outubro de 1933, 
n. 0 100, p. 124. 
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ser met6dica, insistence, persuasiva, e os resultados, se nem sempre sao imediatos, 
fatalmente serao reconhecidos" 15

• 

Na 4.a divisao, "Boletim, Publica¢es e Biblioteca", aAgencia Geral das Col6nias garantira 
a publicacfeo a tempo e horas do seu principal peri6dico, a ponto de na vigencia do 
mandato do tenente-coronel Lencastre se ter editado o centesimo numero do Bo!etim, 
nas palavras do seu responsavel "valioso e utilissimo reposit6rio de ciencia colonial"

16
• 

Desde o n. 0 97, de Julho de 1933, que.foram integradas neste peri6dico mais duas novas 
seq:6es, a "Cr6nica Colonial", do professor da Escola Superior Colonial, Lourenc;ro Cayolla, e 
'Vida Ultramarina", da responsabilidade do corpo redactorial da revista, e que se caracterizava 
par um reposit6ri~ de pequenas notfcias de codas as possess6es coloniais porruguesas. Para o 
n. 0 101 estava tambem prevista uma nova colaborac:i:ao de um jornalista portugues 
residence na Belgica, Vitor Falcio, sabre a colonizacfeo deste pequeno pa{s do centro da 
Europa. Assim, em sete anos e meio de publicac:i:ao, o peri6dico editou cem numeros, 
correspondendo a mais de trinta mil paginas de artigos sabre a mais variada actualidade 
colonial que ia desde quest6es respeitantes a hist6ria de soberania de Portugal nestas 
paragens tropicais, ate aos mais recentes exemplos de colonizac;r6es que, a par da explorac:i:ao das 
riquezas locais, propunham medidas humanitarias de respeito pela integridade flsica e 
moral dos indigenas. Neste perfodo de tempo foram ainda publicados numeros especiais 
do

1 
peri6dico references as principais possess6es ultramarinas porruguesas (n.0 44 - Guine; 

n.0 45 - Caba Verde; n.0 47 - Angola; n.0 49 - India; n. 0 50 - Moc:i:ambique; n.0 54 -
Timar)? a Exposic:i:ao Colonial Internacional de Paris em Vincennes (n. 0 78), a visita do 
Ministro das Col6nias a Africa (n. 0 88 - Visita a Sao Tome e Principe e Angola e n. 0 90 
-Visita a Moc:i:ambique), a I.a Conferencia dos Govemadores Coloniais (n.0 97), cujo 
trabalho de coordenac;rao e de recolha se ficava a clever ao empenhamento do chefe de 
redacc;rao e administrador do Bo!etim, o jomalista JUlio Cayolla. 

Nesta secc:i:ao ainda se publicaram no primeiro ano em que Lencastre esteve a frente 
da Agencia cinco Relat6rios, tres Colecraneas de Legislac:i:ao Colonial, algumas separatas 
em portugues, frances e ingles do discurso do ministro das Col6nias Dr. Arminda 
Monteiro, proferido na XXII sessfo do Instituto Colonial Internacional. Estavam ainda 
no prelo varias obras sabre a Ditadura em Mofambique, a Assistencia Medica dos Indigenas 
no Congo, Compi!afao da Legislafiio Colonial e a saida de separatas dos discursos do presiden re 
do Conselho Dr. Oliveira Salazar, na Conferencia dos Governadores Coloniais 17

• 

Relativamente a Biblioteca ck~'Agencia, com o incremento de frequentadores na decada 
de trinta (1932) para mais de um milhar de leitores (1.163), as instalac;r6es comec:i:aram a 
ser demasiado exiguas pelo que, para Garcez de Lencastre, so haveria duas formas de 
resolver o problema: ou aumentar as instala¢es e manter o mesmo horirio, ou deixar as 
instalac;6es coma estavam e ampliar o horario de leitura para um perfodo nocturno 18

• 

15 Armindo Monteiro citado por LENCASTRE, J. Garcez de - Idem, Ibidem, p. 125. 
16 LENCASTRE, J. Garcez de - "Um Ano de Actividade da ... ". In: Ibidem. Ano IX, Outubro_de 1933, 

n. 0 100, p. 121. 
17 Idem, Ibidem, p. 125-126. Ainda "Como funciona aAgencia Geral das Col6nias". In: Boletim Geral das 

Co!Onias, Ano X, Janeiro de 1934, n. 0 103, p. 136-138. 
18 "Um Ano de Actividade da ... ". In: Ibidem. Ano IX, Outubro de 1933, n.0 100, p. 126. Vide tambem 

para estes assuntos da "Agencia Geral das Col6nias", o "Plano de Trabalhos para o ario econ6mico de 1933-34 
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No ressurgimento da ideia de "Imperio" e do valor do patrim6nio colonial portugues 
teria tambem contribuldo decisivamente a realizas;ao e a participas;ao da Agencia em 
Exposis;6es co mo a de Paris e a Industrial de Lisboa, se hem que a "coroa" de gl6ria da 
polfrica nacionalista do Estado Novo emergente na gestao do Dr. Arminda Monteiro na 
pasta das Col6nias, e do tenente-coronel Garcez de Lencastre na Agencia Geral das 
Col6nias, foi a realizas;ao da primeira Exposis;ao especificamente colonial na segunda 
cidade do pafs, a "mui nobre e leal" cidade do Porto. A organizas;ao de um tao impor
tante evento para a promos;ao das parcelas tropicais come~ra com a antecedencia de 
muitos meses relativamente a data prevista da inaugurac;ao, Junho de 1934, pelo que 
logo em 28 de Agosto de 1933 se fizera publicar o Decreto n.0 22.987 que institufa 
formalmente a crias;ao deste acontecimento promocional de tao· elevado interesse patri6-
tico 19. 0 documento oficial que deu forma legal a esta Exposis;ao 'era constituido por 
treze artigos, onde se consagravam todos os preceitos burocratico-financeiros necessarios 
a import:lncia deste evento que se realizava na "capital" do norte de Portugal, regiao hem 
conhecida pelas potencialidades comerciais, de.ha v:irios seculos a esta parte. Logo, no 
artigo 2. 0 , se enunciavam os criterios pelos quais se promovia este evento e que eram de 
ordem "essencialmente pratico, mostrando a extensao, intensidade e efeitos da acs;ao 
colonizadora portuguesa, os recursos e actividades econ6micas do Imperio e as possibili
dades de estreitamento de relas;6es comerciais entre as v:irias partes da Nas;ao"

20
• 

· Na sessao solene de inauguras;ao, ocorrida na sala :irabe do Palacio da Bolsa, entre outros 
discursos, de destacar as palavras do mentor deste projecto, o ministro das Col6nias 
Dr. Arminda Monteiro, que, a dado passo, referiu a imporcincia que um acontecimento 
deste tipo tinha para "lavar" a imagem distorcida que Portugal tinha como potencia 
colonizadora, no contexto internacional daquela altura. A este respeito, fazia as seguintes 
afirmas;6es: "A Exposis;ao Colonial e uma forma activa de combate a todas estas formas de 
hostilidade a nossa actividade colonizadora. Mostra como, com pequenos meios, quase todas 
as col6nias, ajudando a metr6pole, conseguiram fazer muito e, como, administrando-se 
dentro de uma certa harmonia de vistas, atingiram niveis de trabalho e de civilizas;ao quase a 
mesma altura; prova que, para as colocarmos no plano de ocupas;ao e de desenvolvimento em 
que se encontram.e que nao perde no confronto com possess6es estranhas, nao foi preciso o 
emprego de grandes massas de capitais; e tambem revela que nunca faltou o capital necess:irio 
para o met6dico prosseguimento da nossa tarefa. E este e, na verdade, o ponto essencial"

21
• 

Na mesma altura, Henrique Galvao, director desta mesma Exposis;ao Colonial, num 
discurso por ocasiao do acto de inauguras;ao deste acontecimento, ratificava a ideia do 

apresentado pelo Agente tenente-coronel Jlllio Garcez de Lencastre ao Ministerio das Col6nias em 14 de Abril 

de 1933". In: Bo!etim Geraldas Co!Onias. Ano IX, Novembro de 1933, n.0 101, p. 3-23. 
19 Vide 'Decreco-Lei n.0 22.987, de 28 de Agosto de 1933". A prop6sito desta Exposicrao Colonial videos 

artigos de MOREIRA, Mimoso - "Uma Exposi'>ao Colonial: considera¢es e sugestoes sobre a sua necessidade e 

orgariizacrao" e "a i.a Exposicrao Colonial Portuguesa: o grande certame do Porto" publicados no Bo!etim Geral das 
Co!Onias n."' 86-87 e 103, de Agosto-Setembro de 1932, e Janeiro de 1934, respectivamente p. 53-61e76-81. 

20 Vule "Arrigo 2.0 , do Decreto n.0 22.987, de 28 de Agosto de 1933'', que instituira a J.a Exposi!Jlio Colonial 

Porruguesa. Tambem, "Decreto que instituiu a Exposic;3o". In: especial dedicado a 
I. a Exposi{iio Cohnial Portuguesa), Ano X, Julho de 1934, n. 0 109, p. 141-144, especialmente p.141. 

21 Vide "Discurso do Sr. Ministro das Col6nias". In: Boletim Geral das Co!Onias. Ano X, Julho de 1934, 

n. 0 109, p. 236-259, especialmente p. 253. 
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ministro das Col6nias de que, apesar de pequena metropole europeia, Portugal detinha 
as mesmas condic;6es de outras potencias europeias para exercer o seu historico direito de 
soberania sobre um vasto imperio colonial. E numa tradic;ao secular de dominio sobre 
outras regi6es e povos, Portugal, agora com o Estado Novo, ressurgia para retomar e 
reforc;ar essa influencia e constituir uma unidade politica, moral, espiritual e econ6mica 
entre a metr6pole europeia e os territ6rios ultramarinos. Este renovar da ideologia colo
nial unitaria do Estado Novo salazarista estava impresso em todas as palavras deste res
ponsavel pela Exposic;ao, mal se adivinhando que vinte e sere anos depois o mesmo 
homem estaria envolvido nas mais importantes e especraculares acc;6es para o derrube do 
regime que agora comec;ava a ajudar a construir. Mas, para aquilatarmos melhor da 
idiossincrasia que presidia ao discurso deste comissario da Exposic;ao do Porto, nada 
melhor do que respigarmos alguns excertos do discurso proferido na altura no Palacio da 
Bolsa, perante os mais altos dignitarios do regime, e no qua! o tenente Galvao afirmava 
que "os homens da minha gera¢o vieram ao Mundo dentro de um pals pequeno. 
Felizmeme ve-se que pretendem morrer dentro dum Imperio. Desde esse brilhante 
ponto de partida ate a realidade imperial que constitui de facto o mais alto objectivo da 
Nac;ao, ha um longo caminho a percorrer caminho que se vence dia-a-dia, com o 
trabalho, o entusiasmo, a persistencia e a firme vontade que sao pr6prios dos ideais que 
ressurgem. Numa passada desse caminho, cujo termo finalmente se enxerga mas que -
nao tenhamos ilus6es - sera ainda longe, diffcil e arduo, - fez-se a primeira Exposic;ao 
Colonial portuguesa, como uma comribui¢o dinamica para a obra nacional de ressur-

• ,,22 . 
g1memo 

A Exposi¢o que retratara os ultimas cinquema anos de ac¢o colonizadora no Alem
-Mar foi encerrada no dia 30 de Setembro de 1934, com um imponente cortejo hist6-
rico, qual alegoria das actividades hist6ricas, poliricas e econ6micas do Pais, tendo na 
oportunidade desfilado pelas mas da cidade do Porto um completo e variado grupo de 
figurantes que, tal como na concepc;ao te6rica do Aero Colonial, procurava recrear no 
terreno as diversas regioes e genres do Imperio luso que iam do Minho, ate aos longin
quos territ6rios timorenses da Oceania. De acordo com o professor da Escola Colonial 
Lourenc;o Cayolla, foi a permanencia durame varias semanas desta Exposic;ao junto do 
publico do norte de Portugal, que viera tornar menos vaga a ideia que esse publico tinha 
da nossa realidade tropical. E foi a possibilidade, segundo esse professor, de visitar e de 
visionar os diversos pavilh6es de cada uma das col6nias representadas e, ainda, de ler e 
imerpretar os quadros estatisticos e as mostras de produtos e materias-primas tropicais, 
que esses visitantes modificaram a sua .opiniao relacivamente as mesmas e chegaram a 
condusiio que a realidade das nossas possess6es ultramarinas era totalmente diferente. 
A ponto deste professor afirmar que, pela primeira vez, os cidadaos da Metr6pole se 
aperceberam que os cidadaos das Col6nias tambem eram " ... nao so pelas leis mas pelos 
factos de todos os dias, considerados como legitimos cidadaos de nacionalidade portu
guesa ... "23

• Tambem, resultara da realiza¢o desta Exposic;ao no Porto a possibilidade, 
segundo alvitrava o jornal 0 Comircio do Porto, de se instalar nesta cidade um Museu 

22 Vide "Discurso do Sr. Henrique Galvao". In: Ibidem, p. 219-220. 
13 Vide CAYO LIA, Loureniro "Cr6nica Colonial". In: Boletim Gent! das Co/6nias. Ano X, Outubro de 

1934, n. 0 112, p. 211-218, especialmente p. 216. 
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Colonial com o nucleo principal dos objectos que tinham estado em exibis;ao no Palacio 
das Colonias, para desta forma permitir que os agricultores, comerciantes e industriais 
desta regiao nortenha pudessem conhecer o que de melhor se cultivava e produzia nos 

• , • • • 24 
terntonos trop1ca1s . 

Entretanto pelo Decreto n.0 23.848 que estabelecia a nova divisao administrativa da 
colonia de Angola, o tenente-coronel J Ulio Garcez de Lencastre foi nomeado governador 
da provincia de Luanda, tendo para o substituir na Agencia Geral das Colonias sido 
nomeado como Agente interino o chefe da 4.a divisao da mesma instituis;ao, o jornalista 
Jlllio Cayolla. Deste modo, no gabinete do ministro das Col6nias realizou-se no·dia 8 de 
Agosto de 1934 a cerim6nia de tomada de posse de Garcez de Lencastre e de outros 
governadores coloniais entao indigitados para estas altas fi.ms;6es. Na ocasiao usou da 
palavra o Dr. Arminda Monteiro que relembrou, aos novos funcionarios superiores, o 
que consignava a Reforma Administrativa quanto as fims;6es e competencias destes fun
cionirios, salientando que essas atribuis;6es tinham sido alargadas para dar a estes novos 
governantes mais autonomia relativamente ao Governo da col6nia e ao respectivo 
Ministerio da tutela. Em nome dos empossados, usou da palavra o tenente-coronel Gar
cez de Lencastre que reafirmou publicamente, junto da autoridade superior que os diri
gia, o compromisso de honra de exercerem os cargos com a mais elevada lealdade e 
competencia, cumprindo as "superiores" instrus;6es politicas tras;adas para a gestao do 
Imperio Colonial portugues25

• Na mesma ocasiao, o ministro das Colonias, Dr. Arminda 
Monteiro, dera posse ao novo Agente-Geral interino J Ulio Cayolla, que, perante as per
sonalidades presentes, reafirmou o gosto e a satisfas;ao de continuar a obra do seu ante
cessor ate porque, nas. palavras de Cayolla, como fi.mcionario da institui¢o, conhecia 
relativamente bem os dossiers e assim seria mais facil continuar a obra do tenente-coronel 
Garcez de Lencastre, em prol do conhecimento e desenvolvimento do patrim6nio 
ultramarino na posse de Portugal, desde os prim6rdios da Era Moderna

26
• 

24 Vide a este prop6sito o artigo que o Dr. Bento Carqueja escreveu para o jornal 0 Comhcio do Porto, de 
2 de Setembro de 1934. Tambem, "Um museu colonial no Porro". In: Boletim Geral das Coltinias. Ano X, 

Agosto-Setembro de 1934, n. 0

' 110-111, p. 287-288. 
25 Vide "Posse de altos fundonarios de Angola - A orienta<;:ao politica do Imperio definida num discurso 

do Sr. Ministro das Col6nias". In: Boletim Geral das Co!Onias. Ano X, Agosto-Setembro de 1934, n."' 110-111, 

p. 236-240, especialmente p. 240. 
26 Vide "Agencia Geral das Col6nias - Despedida do amigo Agente Geral, Sr. Garcez de Lencastre, e posse 

do novo Agente interino, Sr. JUiio Caiola". In: Ibidem, p. 242-243. 
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