


Notas e noticias 

GEOGRAFIA DA UNIAO EUROPEIA * 

1 - UMA CERTA IDEIA DE EUROPA - DA MITO
LOGICA EUROPA ATE AOS NOSSOS DIAS 

Na mitologia grega, Europa teni sido o nome de uma 
formosa Princesa de Tiro, antiga cidade da Fenfcia e porto 
celebre pelas suas navega<;:oes comerciais no Mediter
raneo. 

Zeus, que seria o pai de todos os deuses, era urn incor
rigfvel sedutor, e tambem Europa teni cafdo sob o seu 
olhar concupiscente. Como ela fosse muito esquiva, Zeus 
transfigurou-se num touro completamente branco e con
seguiu assim aproximar-se dela sem que ela o suspeitasse 
sob aquele disfarce. 

Cativada pela beleza e ardilosa mansidao do animal, 
acabou por se confiar e subiu para o dorso do touro 
"divino" . 

Zeus aproveita a ocasiao esperada para a raptar. Atra
vessa a nado com a sua preciosa carga ate Creta para onde 
a levou, e af, seduziu-a finalmente 1• 

Esta emblematica hist6ria consubstancia talvez - no 
quadro da mitolog ia grega- uma especie de premoni<;:ao. 

Europa, que tera tido, como tantas outras, filhos de 
Zeus, com a sua formosura, estaria talvez na origem de 
uma especie de destino que conduziria a uma desejada 
tendencia para que as partes diferentes viessem a formar 
urn todo perfeito como a mftica Europa era. 

Mas como assim? 
A verdadeira Hist6ria da Geografia da Europa, porem, 

nao foi bem a que a mitol6gica beldade que lhe deu o 
nome, pudesse fazer supor. 

De facto, ao Iongo dos seculos a Hist6ria regista, no 
espa<;:o geografico da Europa, que hoje esta consagrado 
como o sub-continente europeu - dos Urais, a Leste, as 
finisterras Portuguesa e Espanhola, a Oeste e do Cabo 
Norte, nos confins da Lap6nia Norueguesa, ao Cabo 
Lithinon, na costa Sui da Ilha de Creta - e fruto de um 
conjunto de mil e uma ac<;:oes politicas e de aconteci-
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mentos belicos que tinham implicitamente uma finalidade 
evidente: "a constitui<;:ao de urn mesmo espa<;:o sob uma 
mesma autoridade" . Verdadeiramente, e avant Ia lettre, 
um escopo geopolitico. 

Na realidade, foram inumeros os imperios que se fize
ram e desfizeram; multiplos interesses se chocaram; 
diversas civiliza<;:oes se interpenetraram, se enriqueceram 
e se contrariaram; varios estados se erigiram e rufram , 
muitas na<;:oes se caldearam e se implantaram sabre um 
territ6rio que ao Iongo desses mesmos seculos variou em 
recuos e avan<;:os, quantas vezes s6 tardiamente fixados 
em verdadeiras fronteiras politico-culturais definindo 
territ6rios, congregando uma popula<;:ao, sob um mesmo 
governo, enfim, criando estados. 

Curiosamente, s6 urn, Portugal, conheceu as fronteiras 
actuais, desenhadas a golpes de espada e ousadia e defini
das finalmente no Seculo XIII , embora com o pequeno 
retoque muito posterior de Oliven<;:a, nao reconhecido por 
todos. 

Enfim , numa s fntese do que poderia chamar-se o qua
dro em que todas as tentativas para o desenho politico da 
Europa segundo se referiu acima - a constitui<;:ao de um 
mesmo espa<;:o sob uma mesma autoridade - e for<;:oso 
verificar que tudo, ou quase tudo, se tentou, ao fim e ao 
cabo e principalmente, manum belli. Escreveu J. ANCEL 
que "a guerra e a fronteira em marcha"2 e LACOSTE, mais 
tarde diria de outra forma que "a Geografia, antes de mais, 
serve para fazer a guerra"3

. 

Os pretextos foram muitos e variados, e repetiram-se 
ao Iongo dos tempos e segundo as vertentes da filosofia 
politica vigentes. Desde as questoes dimisticas das famf
lias reinantes, as questoes decorrentes dos confrontos 
culturais, passando pelas questoes relig iosas e, enfim, 
quase sempre concomitantes, pelas de ordem econ6mica, 
foram quase infinitas as razoes, c laras ou obscuras que as 
sociedades foram inventado e delas sofrendo as conse
quencias. 

Seria impossfvel e fastidioso tentar sequer rapida
mente passar em revista os mais evidentes sucessos de 
que a Hist6ria da Europa nos da notfcia. Basta no entanto 

2 ANCEL, Jacques- Geopolitique. Paris, Delagrave. 1938 
3 

LACOSTE, Yves - A Geografia serve antes de mais para 
fazer a guerra. Lisboa, lniciativas Editoriais, 1977 
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que se passem os olhos por urn capaz dicionario hist6rico 
para ter essa noc;ii.o clara 1• 

Ja quase nos nossos dias, no 1° quartel do Seculo XX, 
um conflito que eclode no desfazer de mais um imperio, 
transforma-se numa longa peleja que veio a merecer a 
designac;ii.o de Grande Guerra. 

Mais tarde, praticamente 21 anos depois, essa tragica 
designac;ii.o teria de ser a1terada para I" Grande Guerra 
1914-18 para nao se confundir com a 2• Grande Guerra 
1939-45, que acabou por ser praticamente uma guerra 
mundial. 

No cerne das razoes dessas duas grandes tragedias, Ia 
estava mais ou menos claro o mesmo prop6sito. As razoes 
invocadas pareciam, como sempre, diferentes, mas no 
fundo tratou-se de facto de mais uma pretensao de criar, 
manum belli, urn mesmo espac;o sob uma mesma autori
dade. 

Entretanto, na sequencia de Jatentes factos anteriores 
relacionados com a queda de outro imperio, euro-asiatico, 
sob a capa de uma nova "justic;a" - que viria a mostrar-se 
menos digna desse nome - aproveitando embora os des
contentamentos legitimos e as consequencias da interven
viio na Grande Guerra de 1914-18, refaz-se e aumenta o 
antigo Imperio dos Czares da Russia, com nao menor 
derramamento de sangue. 

Com o final da I" Grande Guerra - naquilo que hoje 
normalmente com alguma justeza, se chama a Europa 
Ocidental - apesar de tudo, permaneceram ainda alguns 
principios da ordem politica vigente que se fundamenta
vam, quer nas estruturas de base dinastica de algumas das 
familias reinantes, apesar do conflito, e de certo modo se 
confundiam sob uma crescente democratizaviio com as 
Republicas entretanto consolidadas ou recem emergentes 
e mantinham uma hegemonia bern marcada. 

Com a Alemanha de Guilherme II recentemente unifi
cada, OS Aliados vencedores da epoca terii.o pensado que 
seria pedagogicamente adequado humilhar os vencidos 
como forma dissuas6ria de novas pretens5es. 

Porem, ferido o orgulho dos vencidos, quase se pode 
afirmar que, potencialmente, se tinham criado as condi
v5es psicol6gicas para uma possivel futura revanche . 

Era s6 precise esperar o momenta em que aparecesse 
um patetico "condotieri" e uma nova concepc;ii.o geopoli
tica mais radical pudesse eclodir. Em nome da prevalencia 
de pretendidos direitos inatos justificavam-se acv5es que 
os pudessem p6r em vigor. Expressoes conceptuais como 

1 KINDER, Hermann e HILGRMANN, Werner- Atlas Hist6rico 
Mundial, Tradury1io para o Espanhol de ARENAS. Anton 
Dieterich, 2 vols. Madrid, Ediciones LSTMO, 1971 e ainda, 
MCEVEDY, Colin - Atlas Hist6rico Medieval, Tradury1io para 
Portugues de RA VARA, Ana. Lisboa, Editora Ulisseia, 1973. 
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as do "sentido do espa9o" e do "espac;o vital" entre outras, 
foram \evadas a maxima idealizac;ao como suporte de um 
exacerbado nacionalismo expansionista. Este, era ainda, 
infelizmente, baseado num cu\to elitista e num precon
ceito eugenico de uma pretensa rac;a pura que, em conse
quencia, foi verdadeiramente transformado numa especie 
de paranoia, quase colectiva, que se saldou numa tao 
tragica hecatombe. 

A eclosao da 23 Grande Guerra foi o previsivel resul
tado. Das alianc;as tacticas, esp(Irias entre inimigos con
fesses, dos genoc idios mais cruamente perpetrados as 
destruic;oes macic;as e especificas das instalar,:oes indus
triais, das infra-estruturas de apoio a economia, dos gran
des centres de decisao e de concentrac;ao populacional, 
incluindo aqueles que guardavam os simbolos mais signi
ficativos da Cultura e da Criatividade civilizacional dos 
beligerantes, tudo foi quase sistematicamente transfor
mado em alvos predilectos a atingir. 

Como resultado final , uma Europa ma1tir de mil e um 
conflitos ao Iongo de seculos, viu-se entao quase comple
tamente arrasada frente a um futuro nao muito risonho, 
muito imprevisivel, entre Aliados vencedores com con
cepr,:oes geopoliticas perfeitamente opostas e que, mais ou 
menos em surdina, se enfrentavam perigosamente. Cha
mou-se entao a esse confronto "Guerra Fria", especie de 
vestibulo para uma outra ainda mais quente como a que as 
catastrofes at6micas de Hiroshima e Nagasaqui prefi
guraram. 

Uma primeira voz autorizada entre os vencedores se 
levanta porem, premonitoriamente, para alertar e apontar 
urn novo caminho a seguir, uma nova concepc;ao das 
relac;oes entre os vencedores e os vencidos. 

Chamberlain, ap6s a vit6ria sobre a Alemanha de Gui
lhenne II, j a apontara para a necessidade de contrariar a 
tendencia, entao muito viva, no sentido de humilhar os 
vencidos, propugnando, pelo contnirio, a conveniencia de 
uma politica de apoio a reconstituiviio da Europa destro
c;ada de entao. 

Com Daladier, Chamberlain, ap6s a subida democra
tica de Hitler ao poder, tentou evitar que este desenca
deasse a tragedia. Era, porem, tarde demais, infelizmente. 

Foi Whinston Churchill- exactamente urn dos grandes 
responsaveis pela vit6ria na Guerra de 1939-45 - quem, 
pouco depois do final do confl ito e a rendic;ao dos venci
dos, avanc;ou com a ideia de que era necessaria criar uma 
instituic,:ao que estudasse e propusesse tudo o que seria 
fundamental dar a Europa renascente no sentido de um 
respeito pelos principios basilares da chamada Democra
cia Ocidental, em particular os chamados Direitos do 
Homem. 

Assim veio a criar-se em Londres, em 1949 - fixando 
porem a sua sede em Estrasburgo - o chamado Conselho 



da Europa, cujos fins seriam, e continuam a ser, o 
fomento de uma uniao mais estreita entre os Estados 
membra do Conselho, a fim de salvaguardar e promover 
os ideais e principios que sao o seu patrim6nio comum e 
favorecer os seus progressos econ6mico e social. 

As finalidades do Conselho da Europa nao se confun
diam com as da Sociedade das Na<;:oes, que o Presidente 
Wi lson, dos Estados Unidos, havia inspirado no rescaldo 
da Guerra de 1914-18. 

Pon\m, o aparecimento da Organiza9ao das Na9oes 
Unidas-ONU, em 1945, cuja ideia germinou durante a 
guerra e nao no final deJa como sucedeu com a Sociedade 
das Na<;:oes, teve tambem outra virtude. De facto, se foi 
uma especie de continua<;:ao dos intuitos da cria<;:ao da 
Sociedade das Na<;:oes - que falhou - retomou o sentido 
inicial daquela, mas procurando ajustar-se segundo urn 
figurino mais respondente as novas condi<;:oes e aos novas 
problemas previsfveis e emergentes, pela situa9ao dos 
confrontos ideol6gicos e nao s6, que a escala mundial 
eram ja not6rios e crescentes, mas principalmente entre os 
dais blocos que se afirmavam frente a frente numa Europa 
praticamente destro<;:ada e incapaz de se reerguer sem 
apoios, mas tambem de uma Europa que nao perdera 
felizmente a consciencia do seu Iugar no Mundo que cada 
vez mais se mostrava mais interdependente. 

Quando se verificaram e quantificaram as situa<;:oes 
que a reestrutura9ao politica, administrativa, econ6mica, 
social , cultural em todas as suas formas, como patrim6nio 
basilar das respectivas identidades territoriais e nao menos 
nos aspectos puramente de reconstru<;:ao das feridas 
resultantes das destrui9oes sofridas, como essencial, tor
neu-se evidente a necessidade de uma ajuda clara e ime
diata de apoio financeiro e tecnico a reconstru<;:ao euro
peia que permitisse aos paises europeus retomarem as 
suas capacidades produtivas, tanto na perspectiva das 
necessidades alimentares como nas demais, as lndustrias 
de base necessarias as reconstru<;:oes, criadoras e/ou res
tauradoras de empregos, as da retoma de fun<;:oes sociais 
de base, fortemente abaladas pelos confrontos de toda a 
ordem, resultantes da desorganiza9ao criada pelo conflito 
e postas em evidencia por todo urn acervo de gritantes 
carencias. Foi pertinente entender a importancia da rapida 
so lu<;:ao dos problemas da Saude, da Educa9ao e da Inves
tiga9ao e todos os demais campos da complexa existencia 
das sociedades evoluidas que teriam que ser re-equacio
nados para obstar ao aproveitamento indevido dessas 
gravosas circunstancias. 

Assim, surgira logo em 1947 o chamado Plano Mar
shall que os E.U.A. resolveram empreender como res
pasta geo-estrategica a confronta9ao que se erguia ja 
bern marcada pela sujei<;:ao a tutela do chamado Bloco de 
Leste - onde a Uniao Sovietica impusera a sua ferrea 
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orienta9ao - sobre os Paises que, tendo sofrido no seu 
territ6rio os confrontos belicos com enormes desgastes 
humanos e materiais, passaram entao a ser dominados 
pelo poder da superpotencia vencedora de Leste, sob 
ocupa9ao do Exercito Vermelho e, sobretudo, privados 
das prescri9oes fundamentais dos Direitos Fundamentais 
do Homem. 

Constituiu esse Plano - ao mesmo tempo que permitiu 
urn acelerado processo da reconstru9ao - urn autentico 
travao ao progresso para o Ocidente europeu do expans io
nismo ideopolitico euro-asiatico. Foi concebido pois, 
tambem com urn sentido geo-estrategico evidente. 

Na sequencia da sua pertinente ac<;:ao viria a ser criado 
em Paris em 1948, a Organiza9ao Europeia para a Coope
ra<;:ao Econ6mica (OECE) - a que, por sua vez em 1961 , 
sucedeu a Organiza<;:ao de Coopera<;:ao e Desenvolvimento 
Econ6micos-OCDE, ainda vigente, cujos objectives sao o 
estudo, prepara9ao e promo9ao de politicas que visam 
contribuir para uma sa expansao econ6mica nos estados 
membro. Sao 24, dado que se tomou extensiva a Paises 
nao europeus mas beligerantes em 1939-45. 

De qualquer forma, desse impulse dado tempestiva
mente- que ate mesmo Pafses que nao foram beligerantes 
dele beneficiaram, como e o caso de Portugal - renasce
ram em crescente vitalidade as capacidades que foram 
sempre apamigio e caracteristica das sociedades euro
peias. Revitalizaram-se as Universidades e os Centres de 
lnvestiga9ao; uma no9ao renovada da aplicabilidade dos 
saberes por sua vez acrescentou mais-valias ao esfor9o da 
procura de novos conceitos e inova<;:oes tecnol6gicas com 
efeitos multiplicadores. 

Todo este acelerado processo nao deixou de ter tam
bern um intuito geopolitico e, ao contrario da humilha<;:ao 
e destrui9ao moral dos vencidos - dir-se-a que a guerra 
tera sido mais contra os preconceitos e valores que nada 
tern a ver com a defesa da dignidade e do sentido teleol6-
gico da existencia do Homem - o Plano Marshall foi o 
instrumento geoestrategico que proporcionou a tempo 
impedir o desastre que se prefigurava nas doutrinas tanto 
dos chefes do chamado Eixo, os vencidos, como afinal, 
terminado o conflito, as pretensoes geopoliticas dos ven
cedores de Leste. 

Em sintese. No rescaldo do grande confl ito de 39-45, 
na realidade, do !ado dos aliados vencedores, latente, viria 
a cavar-se um fosso entre duas concep9oes hegem6nicas, 
dois pensamentos antag6nicos, dominados por duas 
superpotencias: os EUA, econ6mica e militarmente e a 
URSS, mais do ponto de vista militar que economica
mente. 

0 primeiro, baseado no conceito ocidental de dcmo
cracia parlamentar e pluralista; o segundo, no da demo
cracia popular, de figurine bolchevique. 
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A Europa, entre os dois, aparecia como um ftagilizado 
sub-continente dividido. Os aliados ocidentais - monar
quias e republicas democraticas, parlamentares e p lura
listas e as republicas populares de Leste, tuteladas pelo 
poder inquestiomivel da URSS e ocupadas pelos seus 
exercitos, ditos do Pacta de Vars6via. 

A tutela inicial dos pr6prios territories nacionais da 
Alemanha no ambito das fronteiras, quer anteriores as 
anexac;:oes desta no inicio da guerra, quer as resultantes 
das ocupac;:oes na sequencia do movimento das frentes 
abertas durante a guerra, tinham sido repmtidos entre os 
Aliados vencedores de forma evidentemente desigual e 
segundo criterios pouco claros, se considerarmos em 
particular os intuitos geopoliticos do bloco de Leste que 
incluiram os Paises sob a tutela polftica e militar da 
URSS. 

Todavia, apesar deja e1n 1945, logo a seguir ao final 
da guerra, a consciencia da necessidade da Europa se unir 
para conseguir a paz politica e a reconstitui9ao econ6mica 
foi evidentemente desejada, s6 em 1950 nasce um novo 
impulse a partir de uma nova ideia basilar: a de uma 
autentica "constru9ao da Europa", como meio de conse
guir urn desenvolvimento equilibrado, no respeito pelos 
principios fundamentais do espirito da "Declarayao Uni
versal dos Direitos do Homem" e do direito dos povos a 
disporem de si pr6prios. 

Quem em primeiro Iugar lan9a com raro vigor e uma 
fun·damenta9ao baseada na sua experiencia vivida, foi 
Jean Monnet, dip lomata, politico e antigo ministro do 
Governo Frances. 0 seu proselitismo encontrou outro 
notavel conhecedor das questoes europeias e particular
mente na perspect iva das vicissitudes das economias 
europeias, Robe1t Shuman, outro profunda conhecedor, 
politico, diplomata e ministro do Governo Frances. Hoje 
sao conhecidos como os "Pais da Europa". 
· Mais tarde, a Comunidade Econ6mica Europeia-CEE, 

atingiria, com outra mais ampla visao, a compleiyao e a 
designa9ao de Uniao Europeia, estrutura complexa emi
nentemente politica, criada no ambito do chamado Tra
tado de Roma, de 1957 e englobando afinal os Estados 
que fundaram e aderiram as antes referidas CECA e 
CEEA-EURA TOM e os demais que se lhes juntaram 
posteriormente e sao hoje 15. 

Foi pois partindo de uma forte inten9ao de reestrutura
yao, inedita alias, e de natureza fundamentalmente 
economica, cuja virtude seria a de permitir organizar e 
relacionar determinados parametres de base, foram cria
das sequencialmente a partir de 1951, tres organiza9oes: a 
Comunidade Europeia do Carvao e do A9o-CECA; a 
Comunidade Europeia da Energia At6mica-CEEA ou 
Euratom; e a Comunidade Econ6mica Europeia-CEE ou 
Mercado Comum. 

116 

Este conjunto, mais tarde, em 1957, sob a designa9ao 
de Tratado de Roma, faria a primeira conjun9ao dos textos 
originais da CECA, da CEEA-EURA TOM e da CEE ou 
Mercado Comum, introduzindo-lhes as perspectivas e os 
metodos e processes adequados a uma implementa9ao dos 
esfor9os polftico-administrativos necessaries ao trata
mento entre os Estados membra que, a partida, deveriam 
procurar urn consenso equilibrado e de afastamento dos 
possiveis desencontros potencialmente propiciadores de 
conflitos indesejaveis. 

De facto, reconhecida que fora a importiincia da pro
duyao equilibrada do carvao e do a9o para a reconstruyao 
material da Europa, a CECA apareceu como urn instru
mento de reorganiza9ao e de controle desses produtos 
basilares. Os principais Pafses potencialmente produtores 
desses bens de base, especialmente a Fran9a e a Alema
nha, mas tambem a Belgica, a Italia, o Luxemburgo e os 
Paises Baixos, reconheceram, pelo Tratado de Paris, em 
1951 , nao s6 essa renovada importancia sob o ponto de 
vista das suas pr6prias econom ias, como para os Paises 
para quem as respectivas utiliza96es eram absolutamente 
imprescindiveis para a revitaliza9ao da sua economia 
geral. 

Noutro plano, o da energia, nao menos significative 
para a retoma e evoluyao positiva das respectivas econo
mias fortemente debilitadas em consequencia do conflito, 
mas tambem pelo canicter, nao s6 estrategico do ponto de 
vista militar, mas tambem dos factores essenciais das 
potenciais e modernas aplica9oes em rela9ao as classicas 
fontes de energia - com horizontes cada vez mais limita
dos pelo excesso da sua explorayao- e face ainda aspers
pectivas de controle da sua util izayao, dada a extrema 
perigosidade do seu uso, impunha-se estabelecer regras e 
formas de registo/controle do seu uso, tendo em conta 
todos os condicionalismos a que ela obrigava. A 
EURATOM, nascia exactamente para se ocupar, de um 
plano de consensos buscados entre os seus membros, que 
a data eram ja possuidores das tecnologias nucleares, quer 
para fins militares, quer para aplica9ao pacifica. Natural
mente, a Comunidade Europeia da Energia At6mica, dada 
a situa9ao entretanto criada com a confronta9ao ideopoli
tica dos dois blocos, aparecia na fundamenta9ao do con
texte abrangente que foi o Tratado da Roma, como acima 
deixamos ja referido. 

0 Tratado de Roma, naturalmente consagrava basi
larmente a essencia politica que se procurava, mas ten\ 
tido o cuidado de estruturar os seus 6rgaos constitutivos 
de forma a possibi litar os aspectos fundamentals, a saber: 
a concep9ao das politicas que, de certo modo, seriam 
propostas por uma especie de governo supranacional, a 
Comissao Europeia; a discussao democratica dessas pro
pastas politicas e, sabre ce1tos aspectos, decisiva, seria 



fundada na apreciar;:ao feita pelos representantes dos Esta
dos membra, eleitos e nao dependentes dos governos 
nacionais, como autenticos deputados, no Parlamento 
Europeu; o Conselho de Ministros, 6rgao coordenador das 
politicas sectoriais, constituido par Ministros ou Secreta
ries de Estado sectoriais, e assistidos par urn Comite de 
Representantes permanentes; finalmente, resultado da 
inesperada resistencia a uma ideia inicial de concepr;:ao 
federal izante, e tal como fora consagrado no cham ado 
"Acto Unico Europeu" em 1987, o Conselho Europeu, 
que, pelo "Compromisso do Luxemburgo", de 1966, 
reune OS Chefes de Estado ou OS Primeiros Ministros dos 
Estados membra, periodicamente, sob a designar;:ao de 
Cimeiras ou Conselhos Europeus, duas vezes por ana, 
destinados a harmonizar;:ao das politicas nacionais, permi
tindo que as maximos responsaveis nacionais que as inte
gram se possam opor ou ratificar as politicas sectoriais 
preconizadas pelos diferentes sectores especificos da 
Comissao Europeia. 

Outrossim, alguns aspectos comuns, de outra natureza, 
tais como os que podem ser apreciados, apoiados ou ainda 
sancionados, quer pelo Tribunal de Justir;:a das Comuni
dades, quer pelo Tribunal de Contas. 

Outros aspectos ainda foram contemplados no conti
nuo aperfeir;:oamento do esfon;:o de "construr;:ao da 
Europa". Refiro-me em particular aos organismos finan
ceiros por assim dizer estruturais, tal como o FEDER, 
FSE eo FEOGA (secr;:ao "orientar;:ao"). 

0 tratado dito de Maastricht, de 1992, que cria uma 
"nova" Uniao Europeia, baseada nas comunidades com
pletadas par disposir;:oes novas respeitantes a politica 
estrangeira e de seguranr;:a comum e a cooperar;:ao de 
policia e de justir;:a, preve tambem urn Comite Europeu 
das Regioes, urn Fundo de Coesao Econ6mica e Social e 
urn Institute Monetario Europeu que veio substituir em 
1994 o anterior Fundo Europeu de Cooperar;:ao Moneta
ria-FECOM. 

Finalmente, e de referir, the last, not the least, pela sua 
significativa importancia, a criar;:ao de uma moeda unica, 
inicial e provisoriamente o ECU que ja hoje definitiva
mente passou a des ignar-se EURO e cuja entrada em 
vigor esta prevista para o ano de 2002. 

Todo este Iongo, paulatino e trabalhoso caminhar para 
o sonho de Monnet e Shuman - que nao quer ser uma 
utopia - de uma nova Europa e que pretende muito legiti
mamente, sem destruir ou minimizar a identidade dos seus 
Estados membra, criar uma coesao interactiva resultante 
das virtualidades dos contributes de todos eles, continua a 
ser urn magna desafio as capacidades das gerar;:oes que se 
sucederao no espirito de erradicar para sempre as mani
festar;:oes de egoismo e de ganancia, erguidos como prin
cipios legitimos e como predicados nacionalistas em 
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detrimento dos valores da solidariedade, do respeito pela 
dignidade da pessoa humana, pelos seus direitos inaliena
veis a vida, a qualidade do seu existir como seres criativos 
e existenciais unicos, fazedores de civi lizar;:oes, que s6 se 
tornam viaveis e respeitaveis se sao capazes de reconhecer 
as demais e os seus criadores. 

Estamos ja hoje muito Ionge dos processes anteriores 
onde as movimentar;:oes se faziam quase sempre recor
rendo as armas. Mas estamos ainda muito Ionge tambem 
da paz perpetua. 

Estamos ainda na fase em que circunsHincias resul
tantes da falencia de utopias desumanas criaram situar;:oes 
de quase ingentes apetencias. 

As portas da Uniao Europeia batem hoje muitos dos 
naturais de Paises que ap6s a queda dos regimes partido
craticos do Leste e nao s6, sonham encontrar nela a possi
bilidade de refazer as suas vidas. 

Paises como a Italia, a Espanha, a Grecia e Portugal, 
de um estatuto de Estados de emigrar;:ao, passaram a con
dir;:ao de Estados de Imigrar;:ao, enquanto outro Estado 
membra da Uniao, por exemplo, viu acrescida a sua 
popular;:ao com os seus antigos nacionais ap6s a reunifica
r;:ao do seu antigo territ6rio nacional e mais o numero 
crescente dos que querem entrar e participar no futuro 
dessa Europa ainda haver e aos quais se juntam tam bern 
todos quantos pretendem encontrar no seu territ6rio a terra 
prometida. 

Estani Ionge ainda pais a "constrw,:ao final da 
Europa"? Talvez. Mas tudo quanta se espera e deseja e 
que definitivamente estejam erradicadas todas as possiveis 
mas indesejaveis formas que a hist6ria da Geografia 
Politica da Europa tao longamente registou. 

2 - CAMINHOS DA CONSTRU<;AO DA EUROPA: 
HERAN<;ASE PROBLEMAS 

Como se podera ter entendido na minha anterior 
palestra, os caminhos da construr;:ao da Europa para a 
concretizar;:ao do sonho de Jean Monnet e Robert Schu
mann, nao foram - nem ainda serao - faceis de percorrer e 
realizar. 

Rica de eventos, tragicos, uns, verdadeiramente dignos 
de registo e preservar;:ao, outros, no seu conjunto histori
camente situados no Tempo e na Geografia, nao podem 
ser completamente apagados da memoria dos povos, pais, 
quer se queira quer nao, todos fazem parte de urn patri
m6nio multissecular comum. De resto, todo o acervo 
desse historial transcende o mero espar;:o dito europeu, tal 
como foi consagrado e ainda e reconhecido. Quanta do 
que e a realidade da Europa de hoje nao deriva das viven-
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cias e das inter-relac;oes mais abrangentes com outros 
espac;os do todo terrestre? 

Uma das heranr;:as mais fundamentais das sociedades 
no seu percurso atraves dos tempos foi sem duvida, por 
sua vez, provinda da biologica necessidade de sobrevi
vencia atraves do instinto de conservar;:ao do individuo e 
da sua especie. Esse principia basilar implica nao so a 
existencia de urn espac;o que proveja ao suporte das con
dir;:oes do referido instinto, como tambem a atitude logica 
da sua defesa contra os outros grupos. 

Como tambem e natural, esse espac;o - que podeni ter 
s ido nos primordios da vida urn quadro mesologico muito 
s imples, foi , ao Iongo do seu percurso evolutivo e diversi
ficado, transformando-se em complexes ecologicos. 

No momenta crucial da evoluc;ao, com a emergencia 
dos hominidios e finalmente de urn ente digno do nome de 
Homem, o animal dotado de razao, os espac;os que eram 
territorios, adquiriram o estatuto de ambientes onde a 
quota-parte mais significativa das transformar;:oes resultou 
de uma consciente e crescente actividade inovadora, desde 
as mais frustres e simples criac;oes tecnologicas ate aos 
mais fulgurantes e duradouros resultados da criatividade 
estetica. Enfim, de urn Iongo percurso que vern do primi
tive nucleo do petreo instrumento de silex do Paleolitico 
Inferior ao esplendor marmoreo de um David de Miguel 
Angelo, dos registos pintados em Lascaux as galas cro
maticas de urn Cezanne e de um Van Gogh ou as explosi
vas e fortes deformac;oes intervenientes de uma Guemica 
de Picasso. 

De qualquer modo, porem, os ambientes diferentes 
que a superficie terrestre conheceu e ainda conhece, nao 
deixaram de ter a componente de cariz meso logico, de ser 
territories. Embora inicialmente so de forma muito tenue 
e especifica de cada especie, eles tinham referencias de 
dimensao/extensao que os proprios animais marcavam - e 
ainda marcam - de forma fisiologica. 

Dos antigos territories ecologicamente vitais nao vai 
urn grande passo ate a situac;ao seguinte. Esta pressupoe 
dois predicados fundamentais, a saber: a posse do territo
rio, diremos a sua transformac;ao em propriedade do grupo 
ou seja a posse que implica oposic;ao a outro ou outros 
grupos e a apropriac;ao desse territorio, no sentido que 
nasce com o aparecimento da agricultura e que define o 
periodo do Neolitico na historia do Homem, que o trans
forma de colector e/ou cac;ador, num crescente sedentario 
tanto agricultor com pastor, a que correspondem os resul
tados das transformar;:5es que as acr;:5es que o Homem faz, 
racionalmente, sobre a superficie terrestre. Numa sintese 
n\pida, corresponde a passagem progressiva e crescente de 
urn Homem que aprende a aproveitar a Biogeografia e, a 
pouco e pouco, a transmuta numa diversificada Geografia 
Hum ana. 
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Uma consequencia de todas estas manifestac;oes de 
uma evolur;:ao, e principalmente, as que advem da evolu
c;ao substancial dos espar;:os humanizados, e a da defesa 
desses mesmos espac;os. Sem o continuo cuidado com a 
preservac;ao das suas vit1ualidades vitais para a existencia 
de cada grupo, pode suceder que este possa deixar de 
poder servir-lhe. E pois preciso que urn trabalho mais ou 
menos continuo lhe seja aplicado para evitar esse tim. 

Biologicamente, no entanto, e em condir;:oes normais 
de um determinado aproveitamento, a dimensao demogra
fica do grupo pode e tende a aumentar. 0 equilibria entre 
a dimensao do grupo e as potencialidades de satisfac;ao 
minimamente correcta e fundamental. Os mecanismos de 
defesa contra essa s ituac;ao podem ter variado com as 
circunstancias. Ou o grupo diminuia por qualquer forma, 
biologicamente - diminuic;ao da natalidade, doenr;:as dege
nerativas resultantes da fraca alimentar;:ao com conse
quente aumento da mortalidade geral - ou o grupo se 
divide em dois ou mais e procura organizar urn outro 
espar;:o e o transforma num novo territorio. Uma terceira 
possivel e intermedia hipotese e a conjugar;:ao de uma 
capacidade criativa com urn esforr;:o racional de interven
<;:ao no territorio no sentido de aumentar as suas 
potencialidades. 

Deve ter havido periodos de abundancia que, mesmo 
admitindo outros de maior ou menor penuria, permitiram 
uma densificar;:ao demogratica suficiente para que a dimi
nuic;ao dos espar;:os susceptiveis de suportar as necessida
des acrescidas, possam ter criado situac;5es de conflito 
entre diferentes grupos. Essas situar;:5es acirram os ins
tintos de posse e os conflitos poderao ter eclodido com as 
consequencias previs iveis. Mesmo que possivelmente ja 
tivesse sido ultrapassada a radicalidade instintiva, a 
sobrev ivencia permanece e os conflitos podem ter apare
cido e marcado os territories, alterando-os de diferentes 
modos. 

Ora, estamos na altura de entender o sentido de uma 
expressao caracteristica de natureza geopolitica: os esta
dos fazem-se opondo-se. Uma das consequencias deste 
entendimento e o reconhecimento de que o territorio de 
cada grupo, para que possa ser reconhecido, de facto e 
de j ure, pelos outros grupos, deve ser bem definido, isto 
e, deve ter claramente marcado onde comec;:a e onde 
acaba em rela<;:ao aos outros territories. Enfim, deve ter 
fronteiras conheciveis, reconhecidas e respeitadas como 
tal. 

Este e urn dos factos da heranr;:a cultural dos povos 
mais marcante e por isso mais encarnic;adamente defen
dida. Esses espac;os-territorio - quando a sua H istoria 
como tal e suficientemente longa e profunda - assumem a 
expressao de Patria, a terra dos Pais, atingem o nivel do 
sagrado, do inaliemivel, enfim, muitas vezes, na literatura 



romantica, sao chao pelo qual se deve e se deseja mesmo 
morrer. 

Sao sentimentos muito arreigados que uma educa<;ao 
nao totalmente isenta de preconceitos e prejuizos, inculca 
nos jovens sem lhes abrir os olhos a capacidade que 
devera haver para, sem renegar o passado, abrir-se tam
bern a necessidade de viver com os outros, cujos passados 
nao sao os nossos, mas cujos presentes e particularmente 
os futuros, podem ser comuns sem perda das respectivas 
identidades. Sao problemas de solidariedade convivencial. 

Bem se pode compreender entao porque razao a von
tade de expansiio de um grupo pode ter sido invocada a 
partir da implicar;ao de conceitos como o do "sentido do 
espar;o", procurando justificar 0 direito a anexar;iio ou 
conquista com base no pressuposto de outro conceito 
como o do "espar;o v ital", a custa de outro grupo. A sua 
inspirar;ao niio pode ter provindo senao de urn quadro 
quase puramente biol6gico onde o conceito de rar;as dife
rentes e a ideia de que existiria uma hierarquia entre elas 
justificava praticamente tudo. 

De qualquer modo, urn dos primeiros escolhos na 
busca de solur;ao para uma Europa reinventada a cons
truir, foi e continuara ainda a pesar no contexto dos esfor
r;os feitos e a fazer, para a ultrapassagem desses obsta
culos profundamente herdados. 

Come<;ou a constru<;ao da Europa, como dissemos na 
primeira palestra, pelos cuidados no que respeitava prio
ritariamente a revitalizar;iio dos meios financeiros e possi
bilidades tecnicas para reerguer urn espar;o que a guerra 
devastara humana e economicamente e, sem duvida, com
plicara politicamente. 

0 pensamento politico dos responsaveis de entao, res
ponsaveis e intervenientes activos tanto nos esforr;os da 
guerra como, no fim, obreiros da vit6ria, tinha subjacente 
uma ideia de federalizar;ao da Europa do p6s-guerra. Pelo 
menos esse sentido dimana, com maior ou menor enfase, 
de forma mais ou menos encoberta, do contexto dos dis
curses e das intervenr;oes nas inumeras reunioes, conse
lhos e assembleias, seniio nos gabinetes ministeriais e 
mesmo no seio dos grandes grupos financeiros e nas 
organizar;oes, federar;oes e confederar;oes industriais, nos 
sindicatos e nos partidos, em conversas preparat6rias, que 
de uma forma ou outra transpareciam para os editoriais 
dos "opinion makers" da comunicar;iio social da epoca. 

Era ainda prevalecente - e mesmo talvez fortemente 
potencializado - o conceito de territ6rio nacional, que 
criou uma surda oposir;iio as ideias que pudessem beliscar 
que fosse as suas heranr;as, as virtudes patrias, os predica
dos comp6sitos das suas realidades hist6ricas. 

Como tambem ja foi referido antes na passada pales
tra, a propria criar;iio do chamado Conselho Europeu 
apontado como necessaria no "Compromisso do Luxem-
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burgo" de 1966, foi finalmente criado em 1987, pelo 
"Acto Unico Europeu", constituiu uma especie de barra
gem muito clara a ideia de uma Federar;ao Europeia como 
figurino politico final da criada Uniiio Europeia a qual, 
pelo Tratado de Roma, de 1957, substituiu a designar;iio 
de Comunidade Econ6mica Europeia ou Mercado 
Comum. 

Como e sabido, urn dos mais significativos preceitos 
da criar;iio do chamado Mercado Comum, era a queda das 
fronteiras nacionais entre os Estados rnembro. A livre 
circular;iio de pessoas e bens - que significava a ideia de 
estabelecer urn mercado comurn - se nilo quebrava ou 
anulava as regras de mercado, impunha o desapareci
mento dos aparelhos alfandegarios e das respectivas 
pautas alfandegarias nacionais entre os membros do 
Mercado Cornum, embora continuassem sujeitos a todas 
as prescrir;oes alfandegarias os nacionais ou os produtos e 
bens de Pafses terceiros ou nao comun itarios que fran
queassem as fronteiras nacionais. Em concreto, o Mer
cado Comum, ficava definido para efeito das relar;oes de 
toda a ordem - de pessoas e bens e das transitarias - a 
uma fi-onteira unica com urn regulamento relativo a 
passagem e estadias profissionais ou simplesmente turis
ticas de pessoas e uma pauta (mica que regulava as 
relar;oes comerciais com empresas ou individuos cornu
nitarios ou actividades transitarias no espar;o do Mercado 
Com urn. 

Como se pode calcular, niio foi tarefa facil convencer 
a aceitar esse primeiro quadro de um preceito antag6nico 
ao conceito geral de soberania nacional, nem alterar o 
sistema que, tendencialmente e por definir;iio, procuraria 
afinar os processes e metodos de defesa dessa mesma 
soberania. Isto, j a para niio falar em dois outros aspectos 
que dessa alterar;ao tao profunda teriam de resultar. 
Refiro-me as consequencias sociais, pelo que importava 
no respeitante aos quadros dos serv ir;os que mantinham e 
faziam a cobertura cautelar, burocratica e, quir;a, econ6-
mica, das actividades transfronteiri~;as e outras, como as 
de niio menor responsabi lidade, porque, ao reconhecer a 
livre circular;iio de pessoas dos Estados membra do Mer
cado Comum, niio poderi am fazer facilmente tabua-raza 
dos problemas acrescidos no plano da Justir;a contra, por 
exemplo, as variadas formas da criminalidade que niio se 
correlaciona com a nacionalidade dos indivfduos. Os 
acordos de Shenngen, que vieram a ser integrados no 
conjunto dos diferentes Tratados da construc;iio da Europa, 
correspondem a urn exemplo muito claro desta problema
tica que niio diz respeito somente aos "Cidadiios da 
Europa" - isto e, aos futuros possuidores de uma reconhe
cida "Cidadania Europeia", especie de uma extensiio de 
qualidade que niio se substitui ra no entanto a qualidade de 
cidadiios dos seus Paises de origem. 
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Por outro lado, e evidente que a estrutura por assim 
dizer polftico-administrativa de cariz sectorial do Mercado 
Comum, a Comissao Europeia - mesmo com os outros 
6rgaos que de certo modo podem controlar a sua ac~ao, 

Conselho Europeu, Conselho de Ministros, Parlamento 
Europeu, Tribunal de Justic;:a das Comunidades, Tribunal 
de Contas e o hoje chamado Banco Central Europeu - nas 
suas rela~oes com os Governos Nacionais dos Estados 
membro, podem ter, por vezes, dificuldades na imple
mentac;:ao das directivas comunitarias que os Governos 
Nacionais sao obrigados a respeitar e a promover a sua 
adaptac;:ao na legisla~ao sectorial dos respectivos Estados. 

Todavia, em contrapattida, os institutos financeiros 
criados, como se disse, com finalidades de apoio as polfti
cas nacionais, atraves dos conhecidos Quadros de Apoio 
nas suas vertentes, como o FEDER (Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional), o FSE (Fundo Social Euro
peu) e FEOGA (Fundo Europeu de Orientac;:ao e de 
Garantias Agricolas), constituem factores muito favora
veis a implementac;:ao dos pianos sectoriais de desenvol
vimento. 

Ha, no entanto, aspectos completamente novos no 
ambito das preocupa~5es com OS principios gerais da 
fundamenta~ao da Europa em devir. 

Refiro-me - Jogicamente para alem dos chamados 
Direitos Humanos - ao caso do principia da subsidarie
dade. 

Na sua 16gica ele nasce sequencialmente do reconhe
cimento do papel das regioes na implementac;:ao dos pia
nos e das acc;:oes de desenvolvimento nos Estados mem
bro, particularmente nos que se incluem nos chamados 
Quadros de Apoio Financeiro. A proximidade vivencial 
dos problemas pelas popula~oes induz a necessidade de 
que esses pianos e as acc;:oes pr6prias a sua implementa
~ao tenham a sua participa~ao activa no estudo e prepara
~ao dos pianos e das estrategias a prossegui-los, incluindo 
as perspectivas dos seus utentes mais comuns como factor 
de justi~a contra a reconhecida tendencia natural para a 
centralizac;:ao a nivel governamental. 

Outro principia ainda, dito da precauc;:ao, nao tern 
menor importancia tambem. Ele corresponde a urn tipo de 
reconhecimento ate ha pouco desprezado. Trata-se do 
direito a que as populac;:oes possam legalmente, perante os 
tribunais pr6prios, nacionais ou comunitarios, tentar sustar 
decisoes tomadas pelos corpos administrativos (governos 
centrais, governos regionais e autarquias) que considerem 
nocivos as suas condic;:oes de vida. 

Este e urn campo novo mas crescentemente reconhe
cido com base na ocorrencia potencial de riscos, tanto 
fis icos como principalmente os de origem humana e 
com este principia e o direito de invocar se procura 
minirnizar tanto as potenciais possiveis ocorrencias mas 
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sobretudo os danos fisicos e morais que nao preciso de 
referir, ja que recenternente o nosso Pais foi tao 
violentamente fustigado na sequencia de tao flagrantes 
situac;:oes de incuria. 

Creio que ainda - entre tantos outros aspectos que 
podem ilustrar as dificuldades dos percursos da "Constru
c;:ao de Europa" - conviria chamar a vossa atenc;:ao para urn 
quadro urn pouco diferente. 

Como vimos, a criac;:ao de urn mercado comum impli
cou - para alem do que ficou dito atras - de certo modo, 
que o conjunto de Estados membra possam ser considera
dos como um todo frente aos conjuntos possiveis de 
outros Estados, naturalmente nao comun itarios. As rela
c;:oes entre esses possiveis Estados nao comunitarios com 
os do Mercado Comum, fazem-se porem, naturalmente, 
sobre multiplos outros aspectos que nao s6 os de natureza 
econ6mica. Para este caso, naturalmente, o Mercado 
Comum tern uma s6 fronteira e uma s6 pauta aduaneira, 
como se disse. No entanto, as relac;:oes podem ser, e sao, 
muitas outras. 

Ha organ ismos e instituic;:oes aonde pettencem alguns 
Estados membro embora nao todos. A totalidade dos 
Estados membro da Uniao Europeia, pertence (alguns ate 
antes de terem aderido ao Mercado Comum) a Organiza
c;:ao das Nac;:oes Un idas-ONU, mas esta congrega muitos 
mais dos que contam os Estados membro da Uniao Euro
peia; e ha ainda outras instituic;:oes, como por exemplo a 
Organizac;:ao do Tratado do Atlantica Norte-OTAN, a 
Organizac;:ao de Cooperac;:ao e Desenvolvimento Econ6-
mico-OCDE. 

Que quer isto dizer? Antes de mais, que a complexi
dade criada por tao diferentes tipos de relac;:oes, com as 
suas dificuldades, umas correlacionadas com problemas 
comuns, como variaveis dependentes, outras completa
mente diversas e sem qualquer correlac;:ao, como variaveis 
independentes, tornam quase ingente a capacidade de 
gestao de todas essas participac;:oes. Estes aspectos te rn 
a inda que ser vistos segundo urn outro tipo de diversida
des. Os Estados nao podem ser considerados como sim
ples unidades perfeitas. As respectivas unidades sao afinal 
o resultado de infinitas variaveis que dia a dia se tornam 
cada vez mais directa ou indirectamente dependentes. 
Parece uma contradic;:ao ao que anteriormente disse, mas 
nao 0 e. 

0 mundo tende nos nossos dias, e cada vez mais, a 
transformar-se numa "aldeia global". E nao se diga que 
esse facto e meramente uma questao de ordem econ6-
mico-financeira, embora talvez seja essa a sua face mais 
visivel. 

Antes de mais temos que compreender que hoje, merce 
das conquistas tecnol6gicas, o problema das relac;:oes 
tempo/distancia, vai sendo cada vez mais minimizado. Por 



esse motive, a informa<;:ao de toda a ordem, cada vez esta 
mais independente da distancia. 

Por outro lado, as rela<;:oes de toda a ordem dependem 
cada vez mais da informa<;:ao. Nao raro, sabemos que ha 
conquistas tao inesperadas para o vulgo dos m01tais, que 
parecem mais fioyao do que realidades vividas. 

Clonagem; observa<;:ao nao ja da Lua, mas viagens que 
sao autenticas jornadas de investiga<;:ao cientifica a Marte; 
explora<;:ao dos fundos mais abissais dos oceanos nao s6 
para a descoberta dos possfveis seres vivos af existentes, 
como prospec<;:oes de potenciais reservas de minerios 
industrialmente exploraveis; processes de observa<;:ao e 
diagn6stico a distancia via satelite; observa<;:oes submari
nas para televisionar os fen6menos de evolu<;:ao da crusta 
terrestre e formas de compreensao dos efeitos sismol6gi
cos e vulcanicos; as conquistas biomedicas no ataque as 
doen<;:as com tantas vit6rias como derrotas. Enfim um 
imenso rol de passes nao previsiveis ha uma ou duas 
dezenas de anos. 

S6 que neste contexto pouco ou nada se consegue 
fazer num outro plano bem mais necessaria de ser consi
derado. 

Se falamos disso e porque nem sempre mesmo no 
quadro geral dos princfpios invocados para a "Constru<;:ao 
da Europa" e no seio dela, os passos dados, os caminhos 
percorridos foram coincidentes com o espfrito essencial 
das ideias que lhe serviram de base. 

A Europa parecia querer ser nao a Mae tutelar de uma 
Humanidade Universal, mas sim um exemplo que podia 
ser seguido, no respeito pelas identidades de cada espa<;:o 
do globo terrestre - territ6rio comum. 

lnterrogamo-nos quanta vez perante a facilidade com 
que quase instantaneamente nos apercebemos - quer por 
palavras, quer por imagens nuas e cruas - das terrfveis 
dife ren<;:as que se interpenetram, se confundem, se igno
ram magestaticamente ou se degladiam ferozmente, que 
chegamos a temer que os !ados negatives da vida sejam 
para a Humanidade, alias ainda pobre Humanidade, o 
light motif, do existir dos homens. 

Sabemos agora pela recente profunda penetra<;:ao no 
ambito do c6digo biologico dos seres vivos, o genoma, 
incluindo particularmente o do Homem, que nao ha dife
ren<;:as ligadas ao ADN que possam justificar a div isao da 
Humanidade em fun<;:ao de caracterfsticas raciais. Pode
mos agora avan<;:ar que as diferen<;:as que se encontram tao 
radicais em si mesmas nao podem ser puramente geneti
cas mas sao seguramente circunstanciais. Mas tambem 
nao e possfvel argumentar so com as circunstancias ffsico
-naturais as causas dessas diferen<;:as. 

A Europa que gostarfamos de ver construida, devia 
tambem, nao so ser erigida em nome dos seus princfpios 
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fundamentais, a come<;:ar pelos Direitos Universais do 
Homem, mas pelo exercicio efectivo da sua pratica. 

No quadro da evolu<;:ao sofrida ate aos nossos d ias e 
for<;:oso notar que no percurso feito se foi agigantando o 
confronto potencial herdado das consequencias do como 
os vencedores da Grande Guerra 1939-45 resolveram os 
problemas subsequentes. Ficou desde logo mais ou menos 
transparente que duas concep<;:oes basicas de fi losofia 
politica haveriam de manifestar-se tambem sob a forma de 
dois blocos onde pontificavam as duas superpotencias, os 
E.U.A. e a URSS. 

Embora a ltalia tivesse sido urn dos aliados do cha
mado Eixo, nao conheceu qualquer sujei<;:ao as potencias 
que afinal tinham libertado o seu territorio nacional, 
excepto uma ocupa<;:ao militar que proporcionou uma 
primeira possibilidade de reconstitui<;:ao. 

0 mesmo nao sucedeu com a A lemanha. Neste caso, o 
territ6rio alemao foi dividido em 4 sectores de ocupa<;:ao 
militar, entre a Fran<;:a, o Reino Unido, os E.U.A e a 
URSS. Berlim, antiga capital, por seu turno, foi tambem 
dividida em 4 sectores e as fronteiras a Oeste foram 
repostas quase em absolute como eram antes da Grande 
Guerra 1914-18. 

No Leste as coisas foram muito mais complicadas. As 
antigas fronteiras foram profundamente alteradas. A Pnis
sia Oriental foi desanexada tal como os territories pola
cos, checoslovacos e a Austria. As conquistas efectuadas 
pelo III Reich ate bern no interior europeu da URSS, bem 
com os territories dos Estados que se fizeram seus al iados 
ap6s a conquista alema ficaram sob administra<;:ao e 
autoridade de urn Alto Comissario do III Reich como na 
zona de Ostland - Estonia, Let6nia e Lituania - e zona da 
Ucrania e a Peninsula da Crimeia eo Mar de Azof e ainda 
na Escandinavia, a Noruega e a Dinamarca. 

No entanto, como a fronteira Oeste da Pol6n ia avan
<;:ou para o territ6rio que a Alemanha apos 19 14-18 ane
xara, isto e, ate ao Oder, a URSS, fez avan<;:ar a sua para o 
territ6rio Oriental da Po16nia, tal como, depois da cha
mada guerra da Carelia do Norte, entre a URSS e a Fin
landia, a potencia sovietica conseguiu uma larga fat ia e 
nunca mais considerou a sua posse como discutivel. 

A antiga Checoslovaquia tal como os antigos estados 
balcanicos e a Romenia, a Hungria e a Bulgaria, ocupados 
politica e estrategicamente pelos exercitos sovieticos, 
permaneceram ate ha poucos anos ao monolitico b loco 
oriental sob indubitavel controle da URSS, mas, de certo 
modo, com a excep<;:ao dos estados balcanicos - Croacia, 
Servia, Montenegro e tambem a Albania - que, com a 
cria<;:ao da chamada Jugoslavia, pelo Marechal Tito, con
seguiram manter uma certa independencia, tanto mil itar 
como politica. 
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A Grecia, entretanto, sofrendo embora a vizinhan((a 
dos regimes de obediencia comunista e merce de uma 
guerra civil muito dolorosa, conseguiu manter as suas 
fronteiras incolumes. 

As primeiras manifesta((oes dos movimentos internos 
de revolta surda contra o dominio sovietico que, poste
riormente, de forma aberta, mas nii.o menos tragicamente 
marcados, ocoJTeram - por exemplo a Primavera de Praga 
e a sua brutal repressii.o e, alguns anos depois, o movi
mento de Walesa que ficou conhecido pelo nome de Soli
dariedade nascido nos estaleiros de Gdansk (a antiga 
Dantzig) come((aram a por em causa a pseudo-legitimi
dade do antigo vencedor oriental do Eixo. 

Os movimentos internos, particularmente motivados 
pelas consequencias diferenciais entre a chamada Alema
nha Federal e a Alemanha de Leste, particularmente do 
ponto de vista da economia, da qualidade de vida mas nao 
menos - embora mais surdamente - da falta dos direitos 
humanos, come((aram a minar as estruturas rigidas do 
territorio oriental que resultou da infqua parti((ao do apos 
guerra entre os vencedores. A Republica Federal da Ale
manha, sempre protagonizou a ideia da reunifica((ao da 
Alemanha e quando na propria URSS, se comevaram a 
questionar os fundamentos das doutrinas marxistas-leni
nistas e suas praticas, pela chamada Perestroica de Gor
batchov, iniciou-se o desmoronar do imperio moscovita. 

0 quadro das rela((oes pos-contlitos belicos ( 1939-45) 
e o dito periodo da chamada " Guerra Fria", veio alterar 
completamente o quadro das rela((oes de toda a ordem 
entre o Bloco Ocidental e o Oriental. 

Urn dos aspectos mais complexos e todavia previsfveis 
mas de dificil contro le foram os de natureza demognifica. 

Como sempre, apos os perfodos de crise, por motivos 
de ordem economica e nao so, e comum registarem-se 
aumentos positivos, por vezes, circunstancialmente muito 
fortes, do movimento geral das popula((oes. Por outro 
lado, quando concomitantemente, as causas naturais deste 
facto se conjugam diferenciais condivoes entre os territo
rios, nascem as tendencias para as migrayoes dos menos 
favorecidos para os mais favorecidos. Foi o caso entre as 
duas antigas Alemanhas: a Federal ou Ocidental e a 
Popular ou Oriental. Neste caso, a reunificaviio deu ao 
fen6meno naturalmente esperado, uma dimensao talvez 
nii.o calculada. De urn lado uma economia praticamente 
obsoleta e incapaz de se p6r em pe de igualdade com a 
economia do outro lado. Todavia, a partir da reunifica((iio 
todos os alemiies do antigo Leste como os do antigo Oeste 
passaram a estar em plena igualdade. 

Mas havia na sequencia outras popula((oes que, liber
tadas dos jugos antigos mas nao podendo invocar a quali
dade de cidadao, puros emigrantes - come((aram imedia
tamente a pensar na sua integra((ii.O - como imigrados -
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capazes de ajudar a reconstruviio de uma Europa que 
ainda nao terminara, mas que estava infinitamente mais 
proximo de o estar enquanto eles provinham de Paises 
pouco menos que destruidos ou pelo menos delapidados, 
e, sobretudo, onde nao conseguiam vislumbrar urn hori
zonte de aceitavel qualidade de vida. 

Estes fenomenos niio foram porem exclusivamente 
marcados pelas condi9oes da reunificayao da Alemanha 
Federal como estado unitario e ja plenamente integrado no 
Mercado Comum ou Uniao Europeia. 

0 fenomeno abrangeu muitos Estados, quer integran
tes da Uniao Europeia, quer exteriores a ela. Mas nao 
menos alguns Paises que, integrados na Comunidade 
Europeia, por circunstancias varias, continuaram a apro
veitar a livre circula((ao de pessoas e bens com identica 
finalidade. 

Ao mesmo tempo, por todo o mundo, em resultado de 
complexas causas de natureza polftica, e nao menos eco
nomica, refig iosa, principafmente OS chamadOS funda
mentafiSmOS exacerbados, a lterayoes profundas nos s iste
mas politicos entretanto adquiridas pelo tim dos imperios 
coloniais e sem grande preparavao para adaptar-se aos 
canones das democracias de tipo ocidental e alguns 
tendo passado por figurinos de estrutura popular sem 
abdicar de velhas praticas e costumes ancestrais, vieram 
acrescentar ao grande exodo em direcyiio a Europa, con
tingentes que trazem consigo problemas bern mais dificeis 
de resolver. 

Resta ainda acrescentar - mesmo sem ter a pretensao 
de tudo abarcar e nada esquecer - porque na realidade 
estes fenomenos e factos resultam da incidencia de multi
plos factores em geral interactivos e potencial izadores uns 
dos outros, naturais uns, humanos outros, que e muito 
delicado o equacinamento da sua compreensao. 

Bastara pensar que - como antes se podia ja aventar -
a constru~ao da Europa tern tambem urn sentido profunda 
de natureza geo-estrategica, isto e, uma Europa nova 
construfda como um todo podera figurar e "funcionar" 
como uma especie de bloco-tampiio entre o Bloco Oci
dental e o Bloco Oriental, tal como noutros tempos as 
politicas dos Estados mais hegem6nicos criaram Estados 
soberanos que se interpunham para diminuir os potenciais 
contl itos latentes entre e les. 

Finalmente e para terminar, direi ainda de urn aspecto 
que me parece urn pouco dificil de coadunar ao espirito da 
Construviio da Europa. Refiro-me a cria9iio, na sequencia 
dos tragicos acontecimentos nos Balcas, apos o desfazer 
da Jugoslavia. Velhfssimo e complicado xadrez de etnias, 
religioes e mesmo de ideolog ias, criou nessas circunstan
cias uma serie de conflitos que pareceriam a primeira 
vista contraditorios com o interesse que teriam no alarga
mento da Uniao Europeia aos seus territories. 



Por sua vez o Mercado Comum veria com urn certo 
interesse a sua extensao para o Sudeste europeu, onde a 
Gn\cia aparece como seu ultimo Estado. Talvez por tudo 
isso, mas sem duvida tambem para, com a OTAN a tentar 
opor-se a essas lutas fratricidas que tern custado tantas 
vidas, tantas destruir,;oes e tantos gastos, resolveu criar 
uma forr,;a de intervenr,;ao que ai, ou em qualquer outro 
ponto da Europa, pudesse actuar. 

Por tudo isto, como podem ter-se apercebido das 
minhas descoloridas palavras, se os "homens de boa von
tade" quiserem criar urn futuro mais digno para a Huma
nidade, muito tern ainda que fazer. 

Eu, por mim entendo que, ab inicio, essas tarefas s6 
tern uma forma de encontrarem o tim desejado. E serem 
antes de mais tarefas de todos e para todos. Depois e pre
ciso que elas impliquem uma constante procura das solu
r,;oes e isso s6 se consegue atraves de uma continua Edu
car,;ao. 

Nao basta simplesmente, como hoje se propugna e 
pretende inculcar como se o fora uma aprendizagem espe
cializada e com fundamentar,;ao economicista. E preciso 
que o Saber e a capacidade de o aplicar ao bem-estar e a 
elevar,;ao continua de toda a Humanidade seja uma verda
deira Cultura em continuo devir. 
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