
ASSEMBLEIA NACIONAL 

0 VALOR DE UMA HOMENAGEM 
0 dialogo sobre a I iberdade - como 

imediatamente se tornou conhecido - qu e 
dois deputados, Miller Guerra e Casal 

Ribeiro, tr avara m no hem icicle da 

Assembleia Nac ional e as preocupa~oes 

patenteadas pela Camara em relac;:ao a 
inst i tucional iza~ao do Registo Nac ional de · 

l dentifica~ao constitu iram os temas centra is 
da terceira semana de trabalhos do 
Parlamento semana limitada a duas 

sessoes apenas, antecedendo o inicio da 
aprecia~ao da L ei de Meios para 1973. 

Na vota~ao da Lei do Registo Nacional 
um facto pouco vulgar ficou assina lado: a 

Camara introduziu tantas altera~6es e 
emendas as oito bases da proposta que, do 
tex to governamenta l, so mente restaram 
algumas I in has na Base I e aquelas que 

constitufam a Base IV. Visaram essas 
altera~oes salvaguardar a garantia da 
inviolabilidade da vida privada, de harmonia 

com as I iberdades essenc iais consignadas na 

Constitui~ao. 

Os receios de que tal princfpio nao venha 

a ser acaute lado foram expresses durante o 

debate na especialidade e firmemente 

vincados nas u lt imas interv en~oes. Por um 

I ado, o dr. Jose da Silva levantou o 

problema da defini~ao dos elementos a 

incluir no registo e da determina~ao do valor 

juri d ico das informa~6es estranhas ao 

mesmo registo. "Como tais elementos nao 

constam da proposta de lei - disse -

nenhum de ~6s sabe o que vai aprovar ou 

rejeitar . Nenhum de n6s sabe se a proposta 

merece os louvores que ja lhe for am feitos 

ou se fundamenta os receios que alguns ja 

ex prim ir a m . Con si dero absolutamente 
imprescindivel que o plano do Registo 

Nacional de ldent i fica~ao seja revelado a 
Assembleia Naciona l para que esta possa 
conscientemente aprec iar a proposta. Pelas 

afirma~oes ja aqui produzidas sobre as 
vantagens do registo a criar, sou levado 

super que alguns deputados ja conhecem o 
plano do Governo. Venho por isso pedir que 
esses senhores deputados concretizem em 
proposta esse p lano para que o possamos 
apreciar." 

Nao foi sb o dr. Jose da Silva a opor as 
mais serias reservas a aprovac;:ao da proposta 
de lei. T ambem o eng. Duarte do Amaral 
fcirmulou i denticas preocupa~oes 

sintetizadas na posi~ao do deputado frances 
Michel d'Ormano: "Colocar todo o 
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individuo sob urn cartao perf urad o 

permitira, em breve, que o Estado o conhe~a 
melhor do que ele proprio se conhece: daf 

ate a tenta~ao de lhe explorar os pontes 

fracos e de o corrigir segundo modelos 

preconcebidos, e um passe. (. .. ) Nao ha 

duvida de que tais preocupa~6es ex istem 

tambem no nosso pais: leem-se na proposta 

de lei, ouvimo-las Ia fora e aqui na Camara, 

mas visam, talvez mais especia lmente, o 

problema das fugas, das inconfidencias dos 

serv i ~os do Estado; as minhas, e com muita 

satisfac;:ao verifico que tambem as da 

Comissao de Pol itica e Administra~iio Geral 

e Local , viio muito mais Ionge e temem 

sobretudo a desumaniza~ao da maquina do 
Estado e o fortalecimento imponderado de 

um poder que aniquilaria a pessoa humana. 

Devemos, pois, todos ter em aten~ao o 

assunto e limitar a possibilidade de criar tao 
terr ivel dispositive." 

Apesar das compreensi.veis reservas de 

a I guns depu tados, a Camara votou a 
proposta de lei com as emendas e altera~oes 
apresentadas pela Comissao Poi ftica. Uma 

dessas emendas estabelece que quando 
rcspei tan tes a pessoas individuais, os 

nit meros de identifica'<ao nao poderao 
cooter mai s do que os elementos 

indispensaveis a sua individualiza'<ao civil, e 
outra consigna que a guarda e seguran'<a da 
confidencialidade dos registos serao 

asseguradas pelo Ministerio da Justi'<a. Outra 
emenda estipula ainda que a regu lamentac;:ao 

da lei sera feita com total respeito pela 

inti mid ade da vida privada. e versara 
designadamente a salvaguarda da 

confidencialidade e responsa bilidade pelo 

abuso do registo, estabelecendo sanc6es para 

o uso ou comunica<;:ao dos elementos 
constantes do registo nacional, para fins nao 

consenti dos pe Ia lei. 

LEI DE MEIOS 

Aprovada a proposta de lei sobre o 

R egisto Nacional de ldentificac;:ao, a 

Assemb leia entrou na aprecia<;:ao da Lei de 

Meios para 1973 e do respective parecer da 

Camara Corporativa, tema que suscitou o 
mais vivo interesse. 0 parecer daquela 

Camara sugeria algumas altera~oes de 
pormenor ao articu lado e dava conta de ter 
havido discordancias quanto a forma como 

se propunha o impasto sobre automoveis 

I igeiros de passage ires e bar cos de recre io 
(entendia que o mesmo devia ser alargado a 
motociclos e a avioes de uso particular). A 
posic;:ao da Camara foi ass im definida: " Em 
princ ip io, nada ocorre a Camara objecta r a 
criac;:ao do referido impasto anual , que teria 

0 caracter de urn impasto de uso de cer tos 

bens de consume duradoiro. T odavia, a 

admitir-se o aludido impasto, ele deveria 

incidi r nao apenas sobre os barcos de recreio 

a motor e sobre os autom6veis I igei ros de 

passageiros, e mistos com lotac;:ao superior a 

dois lu gares, mas tambem sobre os 

motociclos e avi6es de uso particular. Por 
outre lado, nao se afigura razoavel, do 

ponte de vista de justic;:a tributaria, tomar-se 

como refere ncia, no caso dos veiculos 
automoveis, a cilindrada destes." Tres 

procuradores (Ramos Pereira, Pinto Barbosa 
e Jacinto Nunes), em posicao minoritaria, 

discordaram do limite de 5 mil escudos para 
esse previsto impasto, entendendo que, "por 
principia de justica prior itaria e atendend o a 

que a var iabi l.idade dos bens sobre que o 
dito impasto incidi ra , seria mais razoavel 

estabe lecer-se a sua progressividade, com 
escal6es de valores a fixar para as diversas 

classes daqueles bens". 
Na aprecia~ao da Lei de Meios, o 

Pari amen to nao deix ou de reter a sua 

atenc;:ao no reparo feito no parecer da 

Camara Corporativa quanto a circunst.iincia 
de o Governo nao ter dado ainda 

concret izac;:ao ao objective que a Camara 

defendera de reunir num unico projecto de 

dip I oma as bases de toda a pol itica 

econ6mica conjuntural. 

NOVO REGIMENTO 

Depois da Lei de Meios, os deputados 

irao debruc;:ar-se sobre outros temas cuja 

discussao ja foi anunciada para a presente 

sessao legis lativa - a ultima da dec ima 

legis latura . 0 re~ime de funcionamento da 

Assembleia Nacional - os estatutos da 

propria Assembleia - nao e dos temas que 

se aguardam com menos interesse. As 

propostas de alterac;:ao ao regimento que a 
experiencia das sess6es passadas por certo 
influenciou foram preparadas por uma 

comissao eventual, nomeada ha varies meses 
pelo presidente Amaral Neto, a qual 
terminou agora os seus longos e, ao que 

parece, con troversos trabal hos. 
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AS propostas que lim1tam , 

substancialmente, a acc;§o dos deputados, 
atem de atenderem a altera~;oes ditadas pela 
ul tima revisao constitucional, estabeleceram 
a reforma de outras normas. Assim, por 
exemplo, a iniciativa legislativa dos 
deputados; atraves de projectos de lei, nao 
f ica ma is facilitada, antes pelo contrario. ·A 

ad~issiio de tais projectos continua a ficar 
dependente da aprova(:ao das comissoes que 

0 presidente julgar competentes, as quais 

presentemente devem dar o seu parecer 
dentro de tres dias - prazo que, nos termos 

das propostas, deixa de existir, podendo 

protongar-se sem termo definido. 
Quanta aos trabalhos da sessao plenaria, 

as propostas dao prioridade a discussiio da 

materia da ordem do dia e estabelecem, pela 

primeira vez, I imites de tempo para as 

in terven~;oes dos deputados na discussao de 

tal materia. Uma outra proposta visa alargar 

a competenc ia das comissiies parlamentares, 

cometendo- lhes nao sb a de examinar as 

propostas, projectos de lei e avisos previos 

como tambem a de se inteirar dos problemas 

fundamen tais da administra~ao publica que 

sej am do am bito da sua competencia r 
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fornecer a Assembleia, quando esta o julgar 
conveniente, os elementos necessirios a 
aprecia~:io dos actos do Govemo e da 
Administra~;ao. As comissoes passariam, 
tambem, a poder requisitar funcionarios 
publicos ou contratar os tecnicos 
estritamente indispensaveis para as 
coadjuvarem no desempenho das suas 
funt;oes. Por outro \ado, e proposta a 
cria~;ao de · um conselho, constituldo pelos 

vice-presidentes da mesa e presidentes das 
comissoes, que o presidente paden\ 
convocar para o ouv ir sabre quaisquer 
materias relativas a vida parlamentar. 

A HOMENAGEM 

Oepois da homenagem que o presidente 

da Assembleia Nacional e o deputado 

Albino dos Reis prestaram a mem6ria do 

dr. Mello e Castro, mais dais depoimentos 

sabre a personalidade do falecido dirigente 
da A. N. P. foram produzidos em plena 

Camara, o do deputado prof . Miller Guerra e 

o de Raquel Ribeiro. 0 primeiro, amigo e 

companheiro politico do antigo presidente 

da Comissao Executiva da Ac~;ao Nacional 

Popular, restringiu-se a dais aspectos da 
actividade do dr. Mello e Castro: um, 

respeitante a Saude e Assistencia Social, e 
outro, ao seu papel de dirigente da Uniao 

Nacional. 
"0 interesse pela politica social 

revelou-se muito antes de ascender ao cargo 

de subsecretario de Estado da Assistencia , 
em 1954", salientou o prof. Miller Guerra 
ao referir-se ao dr. Mello e Castro: " Logo 
nas primeiras interven(:oes, o cupou-se da 
saude publica, da assistencia e da 
previdencia social , havendo sido relator da 
Comissao Parlamentar de T rabalho, 
Assistencia e Previdencia. 0 ponto para que 

pretendo chamar a aten~;ao sobressai da sua 
interven(:ao de 1950, ao comentar "o plano 
geral· da organiza~;ao hospita\ar", mas foi nos 

anos seguintes, designadamente como 
subsecretario de E stado, que deu rigor as 

s.u as concep(:oes dos serv i ~;os 

hospitalares e medico-sociais. 

medicos, 

Com a 

conv ict;iio e a tenacidade que pun ha em 

tudo quanta the parecia uti\ e justa, 

defendeu a coordena~;iio da Saude com a 

Previdencia, como os factos impunham e a -

5 



lbgica pedia. Du ra nte os quatro anos de 
Governo nao se cansou de tentar persuadir 
quem tinha o _poder de decisao e de 
comando das vantagens de tal medida. 
Conquistou numerosos adeptos, medicos, 
administradores, professores universitarios, 
a lguns homens publicos, mas os detentores 
do Poder resistiram pertinazmente e, como e 
de esperar, venceram ." 

Recordou o prof. Miller Guerra outras 
interven~;oes do dr. Mello e Castro na 
Assembleia, em 1961, em que nao se 

I i m i tara a apontar o e rro, ind1ca nd o, 
tambem, o remedio qu e consist1a na cna~;ao 

de um departam e nto go ve rnamental 
rcsponsavel por toda a politi ca c toda a 
administra<;: iio da sat1de, palavras qu e 
re mata ra com a observa~ao que resumia o 

estado dos serv i ~ os medico-sa nitarios: " Nem 
temos medicina li vre, nem temos medic ina 
organizada, nem arti cul a~ao coerente de 
uma e outra; temos mal-estar dos medicos a 
genera l izar-se e temos, tambem, mal-estar 
COntra OS medicos." 

"0_0 HER61CO ~ CONSOLIDA<;AO 
E A ESTAGNA<;AO" 

Assim caracterizara o dr. Mello e Castro a 
situa~ao em 1961, lembrou o prof. Miller 
Guerra, que logo a segu ir comentou: "Quem 
hav ia de dizer que este ju fzo sombrio, com 
p oucas modifica~;oes, se a'plic ava 
perfeitamente a s i tua~ao em 1972?" Disse 
depois: 

"Tardiamente , muito tardia mente, 
estabeleceu-se em 1970 a coordena~;ao dos 

"DIALOGO SOBRE A LIBERDADE" 
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Nao agradou a maioria do Parlamento 
o discurso do prof. Miller Guerra que por 
isso mesmo foi frequentement e 
interrompido . As vozes de "nao 
a poi ado" part indo de sect ores bem 
conhecidos da Camara, juntaram-se 
algumas afirma~;oes discordantes de 
vin ios parlamentares. Mas foi uma 
insistencia do deputado Cazai-Ribeiro 
que provocou o dialogo que a segu ir se 
reproduz, segundo o registo feito na 
altura e posteriormente publicado no 
"Diario das Sessoes" - dialogo centrado 
no tema da liberdade e a volta de 
conceitos divergentes sobre a sua 
defini~;ao e significado. 

CAZAL-RIBEIRO - V. Exa. da-me 
licen<;:a? 

ORADOR- Fa~a favor. 
CA,ZAL-RIBEIRO - Eu realm ente 

nao fazia ten~ao de intervir, porque 
V. Exa. esta a prestar homenagem a urn 
colega nosso que faleceu, e que toda a 
gente, todos os colegas nossos, seja qual 
for a sua forma de pensamento 
lamentam, porque era uma pessoa que 
r ealmente serviu o Pais, em varias 
circunstiincias, e consequentemente, 
digno de todo o respeito e de toda a 
considera<;:iio e ate saudade; mesmo ate 
por parte daqueles que nao tirtham, 
como no caso de V. Exa., la<;:os de 
amizade. 

Mas, parece-me, apesar de nao querer 
prol ongar demasiadamente a minha 
in t erven<;:iio, que V. Ex a. esta a 
aproveitar uma circunstiincia de luto 
para a Assembleia Nacional, para fazer 
uma serie de afirma<;oes que realmente 
merece riam uma resposta diferente 
daquela que eu estou dando. 

VOZES - Apoiado! Muito bern! 
CAZAL-RIBEIRO - Portanto, fa<;:o 

ten<;:<io de responder a V. Exa., o mais 
breve possivel, queria em todo o caso, 
dizer isto: V. Exa. falou no falso 

conccito de liberdade. E eu pergunto o 
seguinte: V. Exa. quer mais liberdade do 
que aquela que nos vivemos neste 

memento, quando se permitc, por 
exemplo a saida de urn livro ignobil. 
chamado "Dinossauro Excelentissimo"? 
V. Exa. quer mais liberdade do que 
aquela que se passa por exemplo, em 
Mo<;ambique, quando se publica urn livro 
de urn advogado muito conhecido 
naquela provincia em guerra, em que se 
fazem afirma<;:oes ofensivas a dignidade 
do Sr. Presidente do Conse1J1o e do 
Sr. Presidente da Republica? 0 livro 
parece que esci apreendido, mas nao csta 
apreendido o autor! V. Exa. quer mais 
liberdade ainda, Sr. Deputado? 

VOZES - Muito bern! 
ORADOR - Sr. Cazal-Ribciro: tenho 

pena do momento ser o de prestar 
homenagem a urn deputado meu amigo ... 

CAZAL-RIBEIRO- Pois cu tambem! 
ORADOR Pois eu desejava 

responder a V. Exa ... Digo apenas duas 
palavras: Em primeiro Iugar, V. Exa. 
insinuou que eu estava aproveitando uma 
circuns ti ncia solene ... 

CAZAL-RIBE!RO Desculpe 
Sr. Dcputado, nao insinuei , afirmci! 

ORADOR- Afirmou? 
CAZAL-RIBEIRO Afirm L" i~ 

Afirmei! 
ORADOR - Afirmou! Ainda pior! 

Pois afirmou que eu estava servindo-mc 
da circunstincia de estar prestando a 
homenagem a urn amigo e a urn 
deputado, que, como V. Exa. disse, foi 
urn servidor da Na<;iio, para dize r, nao sei 
o qutL. enfim ... que V. Exa. entende nao 
es tar certo. 

CAZAL-RIBEIRO- V. Exa. nao sabe 
o que estava a dizer mas eu sei, 
Sr. Depu tado! 

0 ORADOR - Nao e isso! Nao e isso 
Sr. Deputado! Sei o que digo! 

DUARTE DO AMARAL - Nao e so 
o Sr. Deputado Cazal-Ribeiro que 
entende que nao esta certo, ha mais 
pessoas aqui na Camara ... 

ORADOR · - Da-me licen<;a? Se 
vamos nesse tom, entao respondo! 

CAZAL-RIBEIRO - E uma amea<;:a , 

Sr. Deputado? E um a amea<;:a? 
ORADOR- E, e! 
CAZAL- RIBEIRO - 0 Sr. nao me 

ameace, que eu nao tenJ10 medo! Nunca 
tive medo nenhum de amea<;:as! 

ORADOR - Ora entao vamos Ia, 
Sr. Cazai-Ribeiro. 0 Sr. falou em 
liberdade, nao foi? 

CAZAL-RIBEIRO - Pois foi! 
0 ORADO R - E lamentou que urn 

livro c h am ado . " Dinossauro" fenha 
circulado, nao e verdade? 

CAZAL-RIB EIRO - E, e! 
ORADOR - Eu, por mlrn, tomara 

que houvesse muitos " Dinossauros" e 
muitos livros que circulassem livremente, 
que o espirito portugues nao estivesse 
amorda<;ado ha tanto tempo. O:~m uma 
censura que tern, in c lusivamente, 
apreendido livros de depu tados! 

CAZAL-RIBEIRO - Mesmo quando 
se insulta a memoria duma pessoa que 
serviu a Na<;ao? V. Exa. acha bern? 

ORADO R Sim, senhor. Em 
segundo Iugar, V. Exa. diz que ha muita 
liberdade. 

CUNHA ARAUJO - E uma forma de 
fazer sucesso, isso de falar em Jlberdade! 

CAZAL-RIBEIRO - Eu nao disse que 
havia muita liberdade. 

ORADOR - Nao? Born! Entao ha 
pouca. 

CAZAL-RIBEIRO - Disse que havia 
a suficien te para estas publica<;:oes. 

ORADOR - Entao, se Ita pouca, 
estamos de acordo. 

CAZAL-RIBEIRO - Nao me parece 
que haja assirn tao pouca, mas nao 
havera possivelmente tanta quanta 
V. Exa. queria. 

ORADOR - E verdade. E tambem 
nao ha tao pouca como V. Exa. desejava. 

CAZAL-RIBEIRO - V. Exa. ainda se 
ha-de arrepender, tanto como eu das 
libcrdades que por ai andam'. 

0 RADO R Bern, Sr. Deputado 
Cazal-Ribeiro, noutra ocasiao, quando 
V. Exa . _falar, teremos ensejo de 
prolongar este diilogo tao agradaveL • 
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Min isterios das Corpora~i:ies e da Saude , 
nomeando um Ministro das Corpora~i:ies e 
Saude, o que corresponde, em parte, mas so 
em parte, as ideias do dr. Mello e Castro. A 
solu~ao, porem, e i mperfei ta e foi adoptada 
fora de tempo. 0 que ha doze anos era uma 
med ida justa e relativamente facil de 
executar encontra agora obst<kulos 
enormes. A Previdencia desenvolveu-se e 
fortificou -se, isto e, torno u-se um organismo 

extenso, poderoso, e talvez inexpugnave l. Os 
hospitais niio progrediram; pe lo contrario, 

os centrais tem deca ido. Parece que a 
formula de coordenac;iio vigente niio resolve 

as dificuldades de hoje, embora pudesse ter 

resolv ~do as do passado. Presentemente e de 
crer que seja preciso procurar outro modo 
de corrigir o mau funcionamento dos dois 

importantes sectores da Administrac;iio 

publica. Entretanto continuamos a espera

ate quando?" 
Da acc;ao do dr. Mello e Castro na 

presidencia e, depois, na vice-presidencia da 

Comissao Executiva da U.N ., disse o 

prof . Miller Guerra o bastante para 

relembrar um notabilissim o passo da sua 

vida que a fraca memoria dos homens podc 

esquecer. "Era seu costume - prosseguiu -
dividir o regime salazarista em tres periodos : 
o primeiro, que ele ·hiperbolicamente 

chamava heroico, ia ate a guerra de Espanha; 

o segundo, de consolidac;iio, ate a guerra 
mundial; o terceiro, denominava-o de 

es tagnac;ao. Niio importa de momenta 
discuti r este modo de ver, so mente aludo a 
ele porque ajuda a exp licar a biografia 

pol itica do dr. Me ll o e Castro que foi 
partidario fervoroso do dr . Salazar durante 
muito tempo e admirador desalentado na 
ultima dezena de anos. A inercia dos 

negocios publicos, designadamente no 
campo da Educac;ao e da Saude, a falta de 
impulso e de crenc;a funda no regime, o rigor 

despropositado da censura e do apare lh o 
repressive minaram a conf ianc;a do dr. Me ll o 
e Castro nas virtua lidades de um governo 

autoritario, pouco capaz de resolver os 

problemas nacionais. A comparac;iio com os 
povos que progridem mantendo as 

liberdades publicas, abalavam-lhe a cada 

passo as anti gas certezas." 

A IDEIA DA LIBERALIZAc;AO 

Preocupava-o, disse ainda o prof. Miller 

Guerra, a sucessiio do dr. Salazar e, como 

tantos outros, cuidava que o regime findaria 

com o Presidente do Conselho. Em 1966, 

recordou tambem, proferiu um discurso que 

incomodou a falange integrista, no qual 

indicava a necessidade de "afeic;oar os 

mecanismos da governac;ao - politicos e 
administrativos - de modo que o Pais possa 

progredir a medida do tempo presente" . A 
n ecessidade de uma vida pol itic a 
representativa, defendida pelo dr. Mello e 

Castro, niio agradara a maioria dirigente, 
sub linhou o prof. Miller Guerra, que 
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recordou a mudanc;a do Governo em 1968, 
mudanc;a que o extinto politico esperava 
fosse 1tambem do regime ou, pelo menos, 
que preparasse as condic;i:ies para isso. 

Ao evocar a campanha eleitoral de 1969, 
acentuou que quase todos os deputados 
haviam sentido a influencia do dr. Mello e 
Castro. "Ao marasma polftico sucedeu -
por bem pouco tempo, infelizmente - o 
fervilhar das iniciativas em torno da ideia 
nuclear da liberalizac;iio. A um horizonte 

fechado, a uma sociedade bloqueada, a uma 
ideo logia ve lha apontava-se (finalmente') a 
saida e o alvo." Na sua parte fina l, a 

intervenc;iio do prof. Miller Guerra, que nao 

tera compreensivelmente agradado a maioria 
da Camara, suscitou frequentes 

in terrupc;i:ies. A s mesmas em que 

particularmente se distinguiu o deputado 

Cna l- R ibeiro nao o impediram de terminar 

a analise da actividade polftica do dr. Mello 

e Castro e as considerac;i:ies que ela lhe 

susc itara. Sao do prof. Miller Guerra as 

palavras que a seguir se reproduzem, 

proferidas no f:nal de animado dialogo, que 
aquele deputado se propoe retomar logo que 
algum dos seus opositores a tal se disponha: 

"Porem, os factos foram demonstrando 
que a decantada liberalizat;ao era i/us6ria, 
que gradualmente as tendenc ias 
an tievo lutivas renasciam, ilaqueando a 
corrente liberalizadora. A censura a pa/arra 
oral e escrita e a imagem; o ani igo e 
illsuportcivel autoritarismo; a fascinat;iio do 
passado, sepul tara m as inquietat;6es 
criadoras suscitadas pela mudant;a de 
Governo. Valeu a pena tanta canseira para 
chegar a este resultado? 0 dr. Mello e 
Castro dizia que sim, porqu e se 
manifestaram tenden cias que jaziam 
abafadas, porque se · libertaram energias 
adormecidas, porque se abriu o caminho a 
inici{ltiva poUtica, porque se clarificaram 
algumas posit;6es. Porque, acrescen tamos 
nos, se demonstrou a incapacidade dn 
regime de se reformar politicamente." • 

AUTO- ESTRADAS N A ( ~ I () NA I ~ 

346 QUILOMEJROS 
ATE 1981 

Dentro de 8 anos, mais precisamente no 

in icio da proxima . decada, estariio 
concluidos 346 quilometros de 

auto-estradas, que se repartin3o por 4 lanc;os. 

A concessiio da construc;iio, conservac;iio e 

explorac;ao em regime de portagem foi 

outorgada a Brisa-Auto-Estradas de 

Portugal, S. A. R. L., com sede em Li sboa, 
conforme decreta publicado na folha oficial. 

Abrangera a concessao as seguintes 

auto-estradas: auto-estrada do Norte, desde 

Vila Franca de Xira aos Carvalhos, com a 

extensao de 265,5 quilometros; auto-estradn 

do Sui, desde Fogueteiro ate Setubal, 

incluindo o acesso ao novo aeroporto de 

Lisboa, com a extensiio de 34 quilometros; 

auto-estrada da Costa do Sol, desde o 
Estadio Nacional ate Cascais, com a 

extensiio de 18,5 quilometros, e 

auto-estrada do Porto a Braga e Gui mariies, 
entre o Porto (estrada naciona l 12) e 

Famaliciio, com a extensao de 28 

quilometros. 
As auto-estradas a construir 

consideram-se divididas nos seguintes lanc;os, 
totalizando 346 quil6metros: a auto-estrada 
do Norte, com os lanc;os de Vila Franca de 
X ira-Carregado- L eiria, Coimbra-Aveiro
·Carvalhos; a do Sui, com os lanc;os de 

F ogueteiro-Setubal-acesso ao novo 

aeroporto; a da Costa do Sol, com o lanc;o 
E stadia Nacionai-Cascais; a auto-estrada 
Porto-Braga-Guimariies, com o lanc;o 

Porto-Famalicao . Sem ficarem su jeitas a 
regime de portagem sao i ntegradas na 

concessiio, para efeitos de conservac;ao e 

explorac;ao, as auto-estradas ja existentes 

constru idas pelo Estado: auto-estrada do 

Norte, lanc;o de Carvalhos a Vila Nova de 
Gaia (Santo Ovidio), ate ao extrema sui do 

no existente, com 5 quilometros de 

extensiio; auto.estrada do Sui, lanc;o entre o 

no da via rapida para a Costa de Caparica 

(extrema sui) e Fogueteiro, com 9 

quil6m~ tros de extensao; auto-estrada da 

Costa do Sol, lanc;o de Lisboa ao Estadib 
Nacional, com 8 qui l6metros de extensiio. 

Fica igualmente submetida ao regime de 

portagem, e tambem integrada na concessiio, 

a auto-estrada do Norte, lanc;o de Lisboa a 
Vila Franca de Xira, com 22 qui l6metros de 

extensao. 

PRAZOS 
E PORTAGENS 

Compromete-se a empresa concessionaria 
a executar os lanc;os atras referidos nos --1 
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