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nosso. E poderlam se r ditas por 
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BREVE RELATO 
DUM GOLPE 
FALHADO 
CONTRA 
A DEMOCRACIA 

Um dos he/icopteros que bomburdearam o RAL I 

Mais uma vez. o povo esteve como M.F.A. 
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Cerca das 11.40 h do passado dia 11, dois av10es e 
quatro helic6pteros come~ram a bombardear o RAL 1 . 
situado em Sacavem, junto ao aeroporto de Lisboa. Poucd+ 
minutos depois, desciam dum outro helic6ptero mais para. 
quedistas que sitiavam o quartel. Entretanto, no Carmo, o 
capitao Lopes Mateus, com outros oficiais da G. N. R., 
prendiam o general Pinto Ferreira numa sala da unidade. 
Eram os primeiros passos de mais uma tentativa de golpe 
de Estado, destinada a estrangular o processo revolucionario 
em curso no nosso pais. 

As popula~oes acorrem imediatamente aos sindicatos 
e partidos progressistas, organizando barricadas nos cami
nhos para controlar os acessos a Lisboa e manifestando 
junto ao RAL I a sua solidariedade com os soldados atacados. 
Estes, passado o primeiro momento de surpresa e panico, 
reagem ao ataque, empregando todos os meios ao seu dispor 
contra o tiroteio dos avioes assassinos. No final do recontro, 
urn soldado estava morto, 15 peridos, I carro destruido e 
largos danos nas instala9oes da unidade. 

Pelas 13 horas, da-se o encontro entre o comandante 1 
do RAL I eo comandante das tropas que o sitiavam. Ap6s 
breve troca de palavras, os paraquedistas que cercavam o 
quartel dao-se conta de que tinham sido enganados, pois 
lhes tinham dito que estavam lei dentro tropas e civis revol
tados que projectavam assassinar uma serie de pessoas. 
Desfeito o engano, os paraquedistas levantam o cerco e 
confraternizam com os soldados do RAL 1. 

0 engano partira de Tancos. Ai estava Spinola com mais 
uma serie de oficiais apostados em derrubar o regime demo
cnitico e impor pela for~ a sua vontade. Ao descobrirem 
que a intentona falhara, fogem para Espanha, donde pedem 
asilo politico ao governo brasileiro. Hesitante a principio, 
o Brasil acaba por acolhe-los no dia 15. 

Entretanto, ainda no dia II , come~ram a circular 
pelas esta~oes de radio e pelos jornais os comunicados das 
autoridades a denunciar os traidores que tinham tentaqo 
lan9ar os soldados portugueses uns contra os outros. As 
21 horas, o Presidente da Republica, general Costa Gomes, 
le uma mensagem ao pais em que divulga urna primeira lisu 
dos implicados no golpe. Dela fazem parte algumas das 
mais altas entidades militares e civis. Nessa altura, as For9as 
Armadas controlavam ja total mente a situa9ao e os populares 
manifestavam-se maci9amente, em Lisboa e por todo o pais, 
saudando mais esta vit6ria do M.F.A. e de todo o povo 
portugues 



Mais uma vez. o processo democratico iniciado em Portugal a 25 de Abril foi amea9ado. 
Mais uma vez. aqueles que ao Iongo de 48 anos viveram a sombra dos privilegios 

que /hes garantia a ditadura fascista mostraram que nao estao empenhados em perder. 
assim dum momenta para o outro. os Iueras angariados a custa da explora9ao 

da grande maioria do povo portugues. 
Do que foi essa tentativa fa/hada de golpe de Estado. damos not/cia na pagina anterior. 

Resta -nos agora tirar daf algumas conclusoes. A primeira de/as sera. inevitavelmente. 
a decisao demonstrada pelas massas traba/hadoras em defender ate ao fim 

o processo revolucionario em curso no nosso pals. Tal como acontecera a 25 de Abril 
e em 28 de Setembro. a 11 de Mar90 as popula96es voltaram a sair para a rua. 
desde o primeiro momenta em que sentiram que esse processo estava em perigo. 

mostrando assim a todos os traidores de que !ado estava o povo porcugues. 
Dutra conclusao que poderemos tirar dos acontecimentos de 11 de Mar90 

e a necessidade de caminharmos rapidamente para a consolida9ao dum Estado 
democratico. onde as riquezas estejam de facto ao servi90 de todos. 
sem privilegiar quem quer que seja. As primeiras medidas tomadas 

pelo Conselho de Revolu9ao. 6rgao criado logo a seguir a intentona falhada 
de 11 de Mar9o. vao precisamente nesse sentido. 

Com efeito. a nacionaliza9ao dos bancos e das companhias de seguros 
foram as medidas mais radicais tomadas pelos 6rgaos de poder desde o 25 de Abril. 

E mesmo natural que alguns emigrantes fiquem assustados com elas. 
A propaganda reaccionaria que continua a fazer-se pelo estrangeiro 

encarregou-se de lhes dizer que agora iam perder as economias que mandaram. 
com cantos sacriflcios. para os ban cos portugueses. Mas sera isso verdade? 

T erao os trabalhadores emigrados alguma coisa a temer destas e doutras medidas 
tomadas pelo novo regime? Pensemos s6 no absurdo que seria um govemo 

ue estivesse a ditar leis para resolver a situa9ao dos traba/hadores 
e que essas leis vinham. a final. prejudicar os pr6prios trabalhadores I 
E preciso compreender-se que os unicos atingidos por estas medidas 
sao OS antigos donas dos bancos. aque/es que disfrutavam a VOntade 

dos lucros produzidos pe/o dinheiro que neles era depositado. 
S6 a esses nao convem que tais Iueras passem agora a ser utilizados 

no desenvolvimento do pals. na cria9ao de equipamentos escolares e hospitalares 
que revertem a favor de todos. Para os trabalhadores que neles depositam 

as suas poupan9as. a nacionaliza9ao dos bancos significa apenas uma maior seguram;a 
e. sobretudo. a certeza de que o seu dinheiro esta a beneficiar todos os portugueses 

e nao a encher os bolsos duma meia duzia. como acontecia antigamente. 
Mais do que nunca. e agora necessaria coda a vigilancia 

para sabermos distinguir as informa96es correctas dos boatos. 
E para isso. e fundamental nao esquecermos que esses boatos nao sao inocentes. 

Quem os poe a circular. e porque esta interessado em impedir a caminhada 
do povo porcugues para a democracia e para o socialismo. 

E os seus interesses nao sao com certeza os desse mesmo povo. 

. 
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0 Governo Provis6rio publicou o 
seu Programa de Politica Econ6mica 
e Social que representa uma sintese 
e uma sistematiza<;ao das inten<;oes 
do Governo para os pr6ximos anos. 

0 Programa. que foi amplamente 
discut ido pelos ministros. pelas for
<;as polfticas representadas no Go
verne e pelas diversas instancias 
militares. apresenta-se com diversos 
objectives que podemos definir em 
duas ideias basicas: assegurar o 
funcionamento normal da economia 
portuguesa e lan<;ar as bases de 
uma profunda altera<;ao econ6mico
·Social do Pais. concretizando a in
ten<;ao do Programa do M.F.A. de 
lan<;ar uma nova politica econ6mica 
e social ao servi<;o das classes mais 
desfavorecidas. 

I nstrumento fundamental para 
compreender como se ira desenrolar 
a vida econ6mica nos pr6ximos 
tempos. o Programa deve ser conhe
cido de todos os portugueses. pelo 
menos nas suas linhas mais gerais. 
e sobre ele todos os portugueses 
devem emitir uma opiniao. pois que. 
conforme salientou o ministro Melo 
Antunes ao apresentar o Programa 
e se refere no pr6prio texto. da parti
cipa<;ao de todos os portugueses 
e do debate em torno das diferentes 
perspectivas e que nascera 0 futuro 
modelo da sociedade portuguesa. 
ja que agora todos somos chamados 
a assumir as nossas responsabili
dades de cidadaos e como' tal a 
decidir colectivamente dos destines 
do Pais. 

Todos sabemos o esfor<;o que tem 
sido feito pelo Governo e pelo M .F.A. 
no sentido de assegurar que todos 
os portugueses tenham direito a 
exprimir livremente a sua vontade 
e a exercer os seus direitos funda
mentais. Para isso foi feito o 25 de 
Abril. Mas o 25 de Abril fez-se 
tambem para criar novas condi<;oes 
de vida aos portugueses e para 
acabar com a explora<;ao de que 
eles eram vitimas em beneffcio de 
uma meia duzia de exploradores. 
Fez-se. numa palavra. para libertar 
todos os portugueses e criar um 
Pais onde todos caibam. ou seja. 
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A RECONSTRUCAO\ ... 

DO PAiS 
NO SECTOR 
ECONOMICO 

Me/o Amunes. 
o ministro que presidiu 
<l elabora('ao 
tlo Programa Econ6mico 

para estabelecer uma democracia 
econ6mica. sem a qual. como se 
escreve no Programa. «a democracia 
politica e ut6pica.)) 

0 Programa. que em breve sera 
seguido por um plano mais deta
lhado e quantificado. fixa assim as 
grandes linhas de actua<;ao. Elas 
sao. pois. a coloca<;ao da economia 
ao servi<;o das classes mais desfa 
vorecidas. o controlo pelo Estado 
dos grandes grupos econ6micos. por 
forma a assegurar que os interesses 
dos capitalistas nao se sobreponham 
aos i nteresses dos trabalhadores. a 
necessidade de trabalho e a adop<;ao 
de uma politica econ6mica de auste

ridade que significa que se tera de 
consumir menos e investir mais. 
criando os equipamentos necessa
ries ao bem -estar do povo por
tugues. 

0 Programa deparou-se com di
versas dificuldades que ele pr6prio 
descreve e de que poderemos agora 

citar algumas: as dificuldades exter
nas. resultantes da actual crise eco
n6mica que atinge todos os pais._:.s 
desenvolvidos. a alta dos pre<;os de , 
muitos produtos importados. nom• c. 
damente o petr61eo. a diminui< 'io 
do turismo. uma das principais recet· 
tas. a dificuldade de colocar muitas 
das nossas exporta<;oes e a dificul
dade de obter creditos externos. e 
dificuldades internas resul tantes em 
larga medida dos erros da polit ica 
econ6mica do fascismo e que se 
traduzem numa taxa de infla<;ao 
muito elevada. na existencia de gran
des diferen<;as de rendimento ent re 
as varias camadas sociais. no pe
queno volume dos investimentos. 
numa administra<;ao publica muito 
pouco eficiente. etc. 

ECONOMIA AO SERVI<;O 
DE TODOS OS 
PORTUGUESES 

Procurando concretizar as grandes 
linhas referidas. o Programa aponta 
as diversas medidas que o Estado 
ira tomar para controlo dos grandes 
grupos. em particular no dominio 
da explora<;ao de sectores basicos 
da industria e da banca privada. 
Nada nesta actua<;ao. no entanto. 
se confunde com a supressao da 
iniciativa privada e da propriedade 
privada que e. pelo contrario. cha
mada a desempenhar um papel do 
maximo relevo em todo o funcio- , 
namento futuro da economia, apenas • 
se lhe pedindo que nao colida com 
os interesses gerais do povo por
tugues e nomeadamente com os 
interesses das classes trabalhadoras. 

0 Programa dedica. alias. especial 
aten<;ao a Pequena e Media Em· 
presa que e. exactamente. conside
rada na 6ptica do combate aos 
grandes grupos econ6micos e como 
um instrumento fundamental no de
senvolvimento da economia. alem 
de ser real<;ado o facto de pela 
sua maior proximidade do consu
midor ela estar mais a pta a compreen
der e satisfazer as necessidades 



deste. Neste dominio. serao tomadas 
efectivas medidas de protecc;ao como 
facilidades no campo dos impostos 
ou da concessao de creditos para 
investimentos. 

«A tarefa de reconstruc;ao nacio
nal. feita a partir de duro trabalho 
e profunda dedicac;ao exigira. em 
seguida. de todos. sem distinc;ao do 
Iugar que ocupam no aparelho pro
dutivo. grande disciplina e sentido 
das responsabilidades»- escreve-se 
no Programa. salientando a neces
sidade da tarefa de reconstruc;ao 
nacional assentar no trabalho dedi
cado de todos os portugueses. 

Este trabalho terti a sua contra
partida na adopc;ao de uma politica 
de investimento intenso que asse
gure a criac;ao de postos de trabalho 
necessaries para absorver o elevado 
numero de desempregados e para 

fazer crescer o rendimento nacional. 
A necessidade de investir a par da 
necessidade de «construc;ao de uma 
sociedade mais igualitaria e mais 
justa» - como se escreve no Pro
grama - determinarao. por outro 
lado. que haja uma maior disciplina 
nos consumos e que se penalize 
com impostos mais elevados os 
consumos de bens nao essenciais. 
Assim se avanc;ara. efectivamente. 
para urn tipo de sociedade onde 
a igualdade comec;ara a ser urn 
facto e passara nao s6 pela igual
dade de oportunidades. mas tam
bern pela igualdade de condic;oes 
de vida. 

Os gastos que se fizerem terao 
de ser pois prioritariamente orienta
dos para a necessidade de satisfac;ao 
das necessidades sentidas por todos 
os portugueses e nao. como sucedia 
anteriormente. para a satisfac;ao dos 
interesses de uma classe de ricos. 
lmporta agora construir os trans
partes para todos os portugueses. 
as escolas para os filhos dos tra
balhadores. os hospitais para todos. 
0 Programa e urn primeiro passo 
no sentido da instaurac;ao em Por
tugal de uma democracia econ6mica 
e da alterac;ao das estruturas econ6-
micas e sociais. Dependente do que 
se vier a passar na sua sequencia e 
dos passos que se derem no sen
t ido da sua aplicac;ao progressiva. 
o Programa avanc;a desde jtl algu
mas medidas. medidas apoiadas por 
todos os partidos da coligac;ao gover
namental e que se deseja possam 
contribuir para que este Pals deixe 
de ser urn Pais para os ricos e passe 
a ser urn Pais para todos. Urn Pais 
onde a emigrac;ao encontre cada 
vez menos razao de ser e todos os 
portugueses encontrem urn posto 
para trabal harem. 
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BE.JA 

Baixo Alentejo: propriedades agricolas de 
600 a 700 hectares em tamanho medio. proprie
taries que chegam a ter 6000. 7000 ou mesmo 
30 000 hectares. Ao lado destes grandes senho
res. pequenos agricultores que possuem para 
todo o seu sustento e da sua familia. 1. 2. no 
maximo. em media. 1 0 hectares. Ao mesmo 
tempo o Baixo Alentejo nao e s6 isto. A pr6pria 
terra e desigual. Enquanto um pequeno agricu ltor 
com terra de barro. com 1 0 hectares ja pode viver 
desafogadamente. um outro com 1 00 hectares 
de terras pobres na zona de Mertola. Ourique 
ou Almodavar. mal pode aguentar-se. As cul 
turas sao arcaicas. Cada um continua a cultivar 
as terras com os mesmos metodos que o bisav6 
ou o trisav6. a semear as mesmas coisas. mesmo 
quando a terra nao da para isso. 

Manuel da Silva 
um tractorista 
do Outeiro 
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COMEf;O 

DA REFORMA 
AGRARIA? 

Quem sofre com isso sao. claro. os trabalha
dores rurais por um lado. os pequenos agricul 
tores por outro. 

Por isso o Alentejo e uma zona de emigra<;:ao. 
Partem sobretudo das terras pobres de Mertola. 
Barrancos. um pouco tambem de Serpa e Moura. 
Vao para Fran<;:a. Alemanha. Sui<;:a. alguns tam
bern para o Luxemburgo. A maior parte vai e 
volta. vai e volta. Outros. sobretudo os pequenos 
agricultores. vao Ia ficando mais tempo. 

0 25 de Abril veio agravar ainda mais as difi 
culdades dos trabalhadores rurais e pequenos 
camponeses. Os grandes proprietaries recusa 
ram -se a cultivar as terras na sua grande maioria. 
atirando para o desemprego 95% dos trabalha
dores rurais. 

Mas ao contrario do que desejariam os grandes 
senhores da terra. agora tudo mudou. Os traba 
lhadores nao aceitam mais. E o Estado ja teve 
que intervir. 

A HERDADE 
DO OUTE/RO 

«Se o Estado tivesse tornado esta decisao 
mais cedo. tinha sido posslvel cultivar as duas 
partes de trigo que ficaram sem semear este ano 
porque ja nao era tempo»- disse-n6s um tra 
balhador no Outeiro. uma herdade da freguesia 
de Santa Vit6ria . a 15 km de Beja. 

«S6 depois de se avanr;ar e que vem a lei. 
Ora assim nao pode sen> - confirmou -nos depois 
o representante do Institute de Reforma Agraria 
no Outeiro. 

Como e que as coisas se passaram concreta
mente no Outeiro? 

<<Antes trabalhava-se todo o dia. nao havia 
nem domingos nem feriados. 0 patrao s6 nao 
nos mandava trabalhar de noite porque nao podia. 
A gente a querer um domingo para descansar e 
nem nada. Chega -se ao 25 de Abril e ja nao htJ 

~mais trabalhol»- disse-nos o mesmo traba 
lhador. 



A 17 de Agosto. com a desculpa de «nao tenho 
trabalho». o patrao despede 1 2 dos vinte e poucos 
trabalhadores da empresa. Os trabalha~ores 
nao se conformam e d1ngem-se ao seu S1nd1cato 
que os manda i!em trabalhar mesmo cont ra a 
vontade do patrao. porque este. esta a romper 
arbitrariamente o contrato colect1vo de trabalho. 

o patrao recusa-se a aceita- los: «A terra e 
minha. 0 dinheiro e meu e eu nao assinei nenhum 
contratol» 

Os trabalhadores voltam de novo ao trabalho, 
com o apoio do Sind icato. 0 patrao e obrigado 
a pagar aos trabalhadores as semanas em que 
os impediu de trabalhar. 

Entretanto. o processo posto pelo Sindicato 
no Tribunal nao anda e os trabalhadores do 
Outeiro perderam um mes sem ganhar. Quando 
voltaram ao traba lho foi ja no quadro da deci
sao governamenta l, embora 0 patrao e 0 feitor 
continuassem a querer impedi-los de trabalhar. 

A Herdade do Outeiro. com 775 hectares esta 
pois neste memento sob administra9ao do Estado. 

Como o Outeiro. dizem-nos os trabalhadores 
e os representantes sind icals. estao a maioria dos 
grandes latifundios do Alentejo. Ou comoleta
mente inexplorados. ou subaproveitados. Se foi 
sempre caracteristica dos grandes senhores da 
terra no Alentejo explorarem mal a terra - cul
tivando, por exemplo, trigo em terras de barro. 
quando sao terras «boas demais» para esse 
cultivo. mas s6 porque e mais «facil» e e neces
saria menos mao-de-obra - depois do 25 de 

Abril muitos deles come9aram a sabotar a econo
mia. Alguns abandonaram mesmo as terras. 
Foi -nos dito por urn regente agricola que ha, 
por exemplo. uma herdade com 780 hectares. 
propriedade do senhor Joao Branco Nuncio, 
que nao teve este ano nenhum cultivo. Outros 
deram-nos exemplos semelhantes. 

Foi precise em rela9ao a esta. como a outras 
herdades. que os trabalhadores colocassem Ia 
eles pr6prios o pessoal necessaria. que crias 
sem Comiss6es de Trabalhadores para impe
dir o patrao de sab_9.tar a produ9ao. para o 
impedir de vender o gado. os cereais e tudo 
o resto indevidamente. s6 com o fim de 
criar dificuldades a exploravao agricola difi 
cu ltando assim o pagamento dos salarios ; que 
fossem os pr6prios trabalhadores a controlar a 
produ9ao e a aumentar a produtividade. p~r~ 
impedir a politica de «terra pelada» dOS pau vt:S. 

0 Outeiro foi a primeira herdade em que o 
Estado interveio. Mas hfl outras ja nas mesmas 
cond i96es. E ha muitas outras em rela9ao as 
quais e urgente tomar medidas. ao que nos 
disseram. 

«0 patrao tentou vender tudo o que ca havia. 
Vendeu as pastagens e queria vender o gada ao 
dono das pastagens. Queria s6 ca deixar terra 
pelada. 0 Sindicato e que nao deixou I 

Quando voltamos. come9amos logo a fazer 
a limpeza dos olivais e do mato e agora ja h8 
ca trinta e tal homens a traba/har. Se continuar
mos assim. vai dar um rendimento maior duas 

Romano Martins, a direita, 
representante do I.RA. 
no Outeiro 
e Manuel Rocha, a esquerda· 
delegado sindical. 
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ou tres vezes do que dava. Vai dar mais produto 
num ano do que dava dames em tres ou quatro. 
E que agora as terras sao exploradas e antes s6 
n6s e que eramos explorados !»- contou-nos 
Manuel da Silva. um tractorista com quem con
versamos no Outeiro. 

«0 Estado deve tirar tudo aos Ze Palma 
(nome do proprietario do Outeiro) e aos outros 
como ele. Se eles nao exploram as cerras para 
que e que as querem? 0 Estado devia era cirar
-lhes as terras e isso sera favor dos trabalhado
res» - disse-nos tambem Jose Feliciano. outro 
trabalhador rural com quem conversamos e que 
foi emigrante em Franc;a... durante tres meses. 

«Segundo a minha maneira de ven>- diz-nos 
tambem Manuel Silva- o Estado devia ter nao 
s6 esta mas todas as propriedades». 

Antes trabalhava-se sem descanso. a produti
vidade era minima. os salarios de tome. Agora 
os trabalhadores rurais tem oito horas de tra
balho diario e descansam sabado a tarde e 
domingo. Dos 75$00 e 85S00 que ganhavam 
antes. respectivamente OS trabalhos varios e OS 
tractoristas. ganham hoje 1 60$00 e 1 90$00. 

«Ha cinco ou seis anos traba/hava e andava 
com tome. Agora o que ganho da para comer as 
sopas. E preciso e nao se alargar muito com as 
«vendas» e os passeios! Da para comer mas 
nao para mais»- disse-nos Jose Feliciano. 
«0 salado ja chega... se eles nao deixarem o 
comercio a VOntade. se OS pret;OS n§o subirem 
muito. Se as coisas aumentarem. o salario cera 
que subir tambem!»- e tambem a opiniao de 
Manuel da Si lva. 

Actualmente o Outeiro tem um Conselho de 
Gestao: o representante do lnstituto de· Reorgani
zac;ao Agraria. nomeado pelo governo. Romano 
Martins. o delegado sindical. Manuel Rocha e um 
trabalhador eleito pelos outros trabalhadores. 

Romano Martins explica-nos que o Estado 
s6 interveio no Outeiro depois de ter dado ao 
proprietario a possibilidade de arrendar a her
dade ao Estado. o que aquele recusou. 0 Estado 
pOde intervir porque havia abandono de arvores. 
de regadio. de sequeiro. A quebra de produc;ao 
era not6ria. 

Todos aqueles com quem falamos. desde 
Romano Martins aos trabalhadores. passando 
pelo delegado sindical. consideram que seria 
altamente injusto que o Estado indemnizasse o 
proprietario - como alias todos os outros que. 
por nao cultivarem as suas terras decentemente 
deviam. na opiniao unanime de todos. ser expro
priados. 

Jose Feliciano. um dos trabalhadores com 
quem falamos. considera que o Estado devia 
castigar esses proprietaries obrigando-os a tra
balhar como eles. 

«Eies nao merecem sequer a prisao I» - asse
verou-nos. 

No entanto. apesar desta opiniao generali
zada. o Outeiro e ainda praticamente uma excep
c;ao. 0 Estado. as leis que existem. deixam todas 
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as possibilidades ao proprietario que. mesmo 
criminosamente. sabota a produc;ao. 

«Um dos erros da contratat;ao e que nao ha *' 
nenhuma clausula que preveja a expropriat;ao 
imediata de todos os proprietarios culpados de 
sabotagem. Assim e/es deixam morrer o gado. 
nao cultivam. nao apanham a azeitona e con
cinuam impunemente a passear-se por a! de 
Mercedes!»- afirmou-nos porexemplo Romano 
Martins. representante do Estado na herdade do 
Outeiro. - «Devia sair uma lei que estabele
cesse que os sobreirais - por exemplo -
passassem imediatamente a ser propriedade do 
Estado. Esta e uma riqueza nacional que esta 
em riscos de se perder rota/mente». 

0 Outeiro e. por enquanto. apenas uma 
excepc;ao. como ja dissemos. Mesmo se o Estado 
ja interve1o tambem nas mesmas cond1c;6es em 
duas outras propriedades : as Herdades de Donas 
Marias e de Cevacedo. Mas isso ainda nao 
resolve o problema. 

Porque queriamos saber como e que estes 
problemas se punham em todo o distrito de Beja. 
fomos conversar com os representantes sindicais 
dos trabalhadores rurais e dos pequenos agri
cultores. 



r 0 S/NDICATO DOS 
TRABALHADORES 
AGRICOLAS 

Na sede do Sindicato dos Trabalhadores Agri
colas. falamos com Francisco Baptista. um dos 
tres dirigentes sindicais do distrito de Beja. 

Francisco Baptista foi toda a sua vida traba 
lhador rural. Foi preso pelo regime fascista e 
na prisao aprendeu um pouco de frances. 
Quando acabou a pena. decidiu emigrar. Ouer 
ir para a Alemanha. mas nao o deixam. Parte 
para Fran9a. para o Doubs. em 1969. com 
um contrato de traba lho. Da-se conta. embora 
ja o tivesse percebido antes. que «Um trabalhador 
portugues em Fram;a deixa de ser rrabalhador 
para passar a serum escravo». Foi t rabalhar para 
a constru9ao civil com um contrato de seis 
meses. «Mas ao fim de dois meses tive que me 
vir embora. ~ramos dez trabalhadores portu
gueses e s6 eu e que sabia fer e falava um 
pouco de frances. Eu e que era o interprete 
deles todos. Os patr6es. que eram uma data 
de reaccionarios. nao cumpriam sequer o con
trato colectivo de trabalho. Como eu exigia 
que e/es o fizessem. come9aram a tamar-me 
de ponca e a mandar-me fazer certos traba
lhos perigosos. Um dia eu recusei-me e os 
outros trabalhadores come9aram tambem a re
cusar-se. depois de um co/ega nosso ter ficado 
soterrado. em bora nao morresse. 

Em 1973. vo/tei outra vez para Fran9a. Para 
Amiens. desta vez. 0 trabalho ja era multo 

Francisco Baptista. 
dirigente do sindicato 
dos trabalhadores 
agricolas em Beja 

me/hor. Plantava flares. Estive Ia. ao todo. 
oito meses. Oepois foi o 25 de Abril e ja nao 
emigrei mais. embora estivesse para partir para 
a Suf9a a 28 de Abril. Mas como o 25 foi antes 
do 28 I» . 

«0 Sindicato dos crabalhadores rurais nasceu 
em fins de Maio em Pias» - disse-nos Fran
cisco Baptista. 

«Havia greve em Baleizao e em mais um 
ou outro sftio. porque era a altura das ceifas. 
mas muitos trabalhadores rurais nao sabiam 
sequer o que era um Sindicato. Assim que se 
conscituiu uma Comissao Sindical em Pias. 
os trabalhadores come9aram por coda a parte 
a solicitar a cria9ao do Sindicato. E foi neste 
processo que o Sindicato se criou e tem hoje 
25 000 sindicalizados sobre 32 000 trabalha
dores em todo o distrito. 

0 principal problema que o Sindicato teve 
logo que enfrentar foi o do desemprego. Havia 
uma media de 27 000 trabalhadores desempre
gados. o que equivale praticarr;ente a 95 % dos 
trabalhadores rurais do distrito. 

As primeiras conven96es assinadas deviam 
acabar com o desemprego. Mas o que acon
teceu foi que muicos patr6es depots de terem 
assinado o contrato. se recusaram a dar craba
lho e a pagar aos trabalhadores.» 

As Comissoes Concelhias e a Comissao Dis-
trital. constituidas por dois agrarios .. dois tra
balhadores e um tecnico nomeado pelo Governo 
e que deviam planear a distribuic;ao da mao
-de-obra desocupada. nao conseguiam dar conta 
do problema. «Muitos tecnicos dessas Comts
s6es tiveram que ser postos na rua. porque 
havia muicas herdades em regime de subapro
veitamento em que eles nem sequer tocavam». 

0 80/COTE 
DOS PROPRIETARIOS 

«A situa9ao agravou-se particularmente depois 
do 30 de Setembro. 

T eve que se recorrer a variadfssimos metodos 
de /uta para obrigar os patr6es a assinar o 
2.0 contrato colectivo de trabalho. 

Nesta altura. havia propriedades de 3. 4 
e 5000 hectares que nao tinham absolutamente 
nada cu/tivado. 

Merce da nossa /uta conseguimos ja ·que 
alguns deles semeiem mais agora do que ja 
alguma vez tinham semeado. 

Mas apesar de tudo muitos agrarios conti
nuam ainda a nao cultivar ou a cultivar parce
larmente as suas terras. e os nossos «memo
randums» sucessivos ao Governo. pedindo medi
das nao resultaram muito. 0 Governo pouco 
tem feito. Sao precisas leis rfgidas que os 

11 



forcem a traba/har a terra como deve ser. Eles 
pensam todos que se pode voltar para eras. 
E sem essas leis continuarao a boicotar tudo. 
A lei do arrendamento que saiu - a que vai 
sair ainda a nao conhecemos - nao permite 
resolver o problema». 

«Nao resolve problema nenhum»- tinha-nos 
dito o representante do Institute de Reorganiza
<;:ao Agraria. na herdade do Outeiro «Por exemolo 
um agrario que deixa morrer o gado a fome. 
nao !he acontece nada. Nao se /he retira o gado. 
Nao se prende o senhor. Ele pode continuar a 
possuir tudo. Mandam novilhos para abate 
sem autoriza9ao do Estado e nao lhes acontece 
nada! Nao apanham a azeitona. puseram grades 
de disco para as enterrar e nao lhes aconteceu 
nadal 

Se ele prometer que vai come9ar depois 
de ter feito isto tudo a cultivar a terra e a alimen
tar o gado, o Estado deixa tudo ficar na mesma. 
Ora estes indivfduos sao criminosos e como 
tal deviam ser castigados I» 

<<A (mica solu9ao viave/, acho ew> - disse
-nos ainda Francisco Baptista, do Sindicato 
dos Trabalhadores Agrlcolas «e a expropria9ao 
por parte do Governo de todos os agrarios que 
nao exploram ou exploram mal as terras. 0 pr6-
prio Governo devia fazer empresas estatais e 
gerir essas propriedades. Os trabalhadores estao 
na disposi9ao de trabalhar para o Governo se 
ele tomar medidas drasticas. Se o Governo 
expropriar a terra e fizer empresas estatais. os 
traba/hadores limitar-se-ao a receber o seu 
salario. a usufruir das garantias que /hes der 
o contrato colectivo de traba/ho e a entregar 
tudo o resto ao Estado. 

0 patrao s6 tem uma solu9ao. Ou explora 
a terra. cultivando-a como e necessaria. ou 
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entao nao tem direito a indemniza9ao. Porque 
se e/es fossem bons empresarios. se eles tivessem 
cu/tivado bem a terra durante 48 anos estavam 
cheios de dinheiro. nao se estavam hoje a 
desculoar com a falta de dinheiro. 

N6s. Sindicato, nao aceitaremos uma lei- quer 
dizer. lutaremos contra eta - que queira inde
mnizar os proprietarios agrlcolas que sejam 
expropriados por terem sido maus empresarios. 
Entao os trabalhadores iam tornar rentavel uma 
terra. para que o Estado fosse pagar a um indi
vlduo que foi coda a vida um parasita e que 
continuaria assim a se-lo. passando toda a vida 
sem traba/har? I» 

QUE REFORMA 
AGRARIA? 

- E quais sao as aspira<;:oes dos trabalha
dores agricolas e dos pequenos agricultores? 

<<As aspira96es dos pequenos agricu/tores e 
dos trabalhadores agrlcolas - embora eu nao 
possa !alar muito dos primeiros. porque s6 
eles e que podem dizer exactamente 0 que 
querem - e que e/es possam ter OS produtOS 
para semear mais baratos e vender mais caro 
os produtos que cultivam. S6 assim e que 
poderao sobreviver. 

Todas as aspira96es de uns e de outros se 
resumem na reform a agraria ... 0 problema e 
de saber que reforma agraria! Eu por exemplo 
penso que as cooperatives podem ser perigosas 
nesta fase. pelo menos aqui em Beja. E que 
n6s vivemos numa sociedade capitalista e as 
cooperatives numa sociedade capitalista fazem 
com que os trabalhadores passem a ser e/es 
pr6prios a entidade patronal. sendo assim absor
vidos pelo pr6prio capital. E isso nao pode 
resolver o problema. 

Por outro !ado eu tambem condeno ate 
certo ponto a divisao da terra. lsso levaria a 
divisao dos trabalhadores. Aqui no Alentejo 
isso iria criar uma desigualdade dentro da 
pr6pria classe. A terra no Alentejo nao e coda 
boa. Por exemplo os de Mertola como e que 
eles poderiam sobreviver com 20 hectares de 
terra? Enquanto 20 hectares de terra aqui em 
Beja ja e outra coisa I 

0 que e preciso e adaptar as terras a novas 
culcuras. para as tornar rentaveis. Mas o nosso 
Pals tamMm nao disp6e de tecnicas adequadas 
para o efeito. 

A primeira medida para solucionar os pro
blemas e encontrar uma plataforma que obrigue 
o agrario a explorar a terra para que eta de o 
maximo rendimento e portanto. a investir na 
terra todo o lucro que de/a tirar. 

Se o Governo for9ar o empresario a fazer 
isto. a terra tornar-se-a muito mais rentavel e 
poderao ser criados novos postos de traba/ho. 



0 DESEMPREGO. 
Se a coisa continuar como ate agora. nao 

se poderao criar os novos postos de trabalho 
que fa/tam para impedir que o desemprego 
continue a aumentar como ate aqui. Actualmente 
M a volta de 10 000 ou 12 000 mulheres desem
pregadas. Ora o problema e grave. porque as 
mulheres o principal traba/ho que fazem e a 
monda. E a monda agora e feita pe/a «qufmica» 
o que rouba muito trabalho as mulheres. N6s 
estamos a ver se resolvemos este problema. 
distribuindo as mulheres pe/as herdades. como 

, jiJ fizemos com os homens, mas como s6 que
remos p6-/as a fazer servir;os que possam ser 
rentiJveis vai ser diflcil. Homens agora hiJ muito 
poucos desempregados. Havia 4 a 5000 traba
lhadores. c!esempregados h~ pouco tempo. Ora 
n6s ver(ftciJmos que havta nltida sabotagem 
econ6mtc_a por pa_rte dos empresarios agrfcolas; 
que havta propnedades onde era necessaria 
realiza_r trabalhos .. como por exemplo poda de 
sobrelfos. de «azmha» e de o/iveiras. trabalhos 
que sao rencaveis para o Pals. Entao decidimos 
ver atraves das Comiss6es do Sindicato onde 
e que havia propriedades subaproveitadas e 
colocar 11J os trabalhadores. E assim a maioria 
dos desempre{/ados esta hoje a fazer trabalhos. 
qu~ os pr6pnos tecnicos do Estado aqui em 
Be1a reconhecem que sao rentaveis para o Pals». 

0 problema do desemprego das mulheres e 
um problema g_rave. Hoje um . trabalhador agri
col~ ganha prat1camente o eqUivalente ao salario 
mln1mo nacional. isto e. 3300SOO. Mas ali
me"!tar_ toda a familia com 3300S00 e dificil. 
senao 1mpossivel. Por isso os homens precisam 
do trabalho das mulheres . 

. Manuel Rocha, delegado sindical no Ou
telro. pensa que nao ha nenhuma solur;;ao 
real~ para o desemprego que nao seja a cons
trur;;ao d~ fabricas no Alentejo. Os trabalhadores 
do Oute1ro comer;;arao al ias a dar o ex,emplo. 
Pc:>ndo a trabalhar uma velha fabrica de cera 
~lca da herdade actualmente fechada Mas 
ISSO nao Chega: . 

«Nao e a agricultura que pode absorver 
• tod_a esta mao-de-obra. 0 Estado tem que cons

trwr fabricas para esse pessoal todo, mas ate 
~ OS traba/hadores nao podem morrer a fome. 

este momento ha 12 000 mulheres desem
pregadas e numa ou noutra freguesia ha ainda 
alguns homens a boa vida. Em 500 hectares 
hiJ sempre_ Iugar para mais dois traba/hadores. 
~e_m _qu~ tsso prejudique a rentabilidade. Se se 

tstnbwrem dois trabalhadores por cada 500 
hectares. ainda sobram hectares para absorver 
o desemprego». 

0 
N~ freguesia de Santa Vit6ria. onde f ica o 

diut~lro~ 138 mulheres desempregadas vao ser 

0 
5~1b~ldas pelas herdades. Noutras freguesias 
s ra alhadores comet;:aram ja a fazer o mesmo. 

A LIGA DOS 
PEOUENOS 
AGRICULTORES 
<<A Liga dos Pequenos Agricultores nasceu 

por volta de Junho, por iniciativa dos pr6prios 
pequenos agricultores. movidos e claro pela 
VC?f!tade de acabar com codas as carencias e 
dtftculdades que foram as deles durante seculos. 
mas ag_ravadas ultimamente. Foi uma iniciativa 
esponcane'! d_os pequenos agricu/tores (que sao 
aqw no dtstrt_to cerca de 8000) que compreen
deram que tsolados. sozinhos. nao poderiam 
ir . muito Ionge nas suas lucas. sem estarem 
altados aqueles que sao no fim de contas os 
seus aliados naturais - os traba/hadores rurais. 

E embora a Liga dos Pequenos Agricultores 
a~nda n_ao esteja bem estruturada. tudo tem 
stdo fetto no sentido de a/canr;ar o maximo 
de cooperar;ao e coordenar;ao das lutas dos 
pequenos 8{/ricultC?res. e dos traba/hadores agri
colas»- fo1 a pnme1ra resposta que ouvimos 
de Jose Manuel Marques. representante da 
L.P.A. que connosco conversou. 
. Mas o q~e e um pequeno agricultor? Fran

CISCO Baptista. com quem tinhamos falado 
antes. tinha-nos dito que o Sindicato dos Tra
balhadores Agrlcolas se recusava a considerar 
«pequ~no-agricultor» camponeses que t ivessem 
assalanados a sua conta. «Um pequeno agri
cultor e um indivfduo que tem 20, 30 hectares 

Jos~ Manuel Marques, representante do.L.PA. 
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de terra. que a trabalha directamente e que 
s6 retira do seu trabalho o suficiente para 
comer. No Baixo Alentejo ha propriedades de 
100 e 200 hectares que um indivlduo sozinho 
se quisesse ( claro que isso nunca se passa!). 
podia dar conta de/a. Ora esses evidentemente 
ja nao podem ser considerados pequenos agri
cultores». E Francisco Baptista achava que a 
concep<;:ao diferente da L. P.A. sobre este assunto 
«que ao principia admitia proprietaries que 
tinham 70. 80. 100 hectares de terra. que 
eram industriais de maquinas. etc.». dificu ltava 
o apoio total do Sindicato dos Traba lhadores 
Agricolas aos pequenos agricultores. 

De facto nao e a mesma a concep<;:ao da 
L.P.A. : 

«t extremamente diffcil definir pequeno agri
cu/tor. Aqui no Alentejo e preciso ter em conta 
que e impassive! definir um pequeno agricultor 
em funr;ao da area que possui. t preciso ter 
em conta a qualidade da terra possufda. o 
clima que varia muito dum sltio para o outro. 
e mesmo a pr6pria mentafidade dos agricul
tores que nao e identica por coda a pane. 

Oefinir aqui um pequeno agricultor pela 
area de cultura e um erro tremendo. Um agri
cultor com 100 hectares - 0 que a primeira 
vista parece enorme - no concelho de Ode
mira por exemplo. mal podera retirar da terra 
o suficiente para sobreviver. Em contrapanida 
um hom em que tenha 10 hectares de regadio. 
por exemplo na regiao de Alvalade. ja /he da 
para viver com um certo desafogo. 

Por outro /ado ha agricultores que podem 
ter s6 um ou dois hectares. mas se tem por 
exemplo vinha. arvores de fruta ou pecuaria 
ja tem uma situar;ao comp!etamente diferente 
de outros com os mesmos - ou mais -
hectares. 

0 que n6s definimos exactamente e quem 
sao os inimigos dos pequenos agriculcores: 
o grande latifundiario. o intermediario. o capital 
monopolista. Todos aqueles que se sentirem 
dentro deste nosso espfrito. todos os agricultores 
progressistas que sentem a necessidade de pro
duzir mais. de acabar com os latifundios. a 
necessidade da reforma agraria. tem o seu 
Iugar na Liga dos Pequenos (e medias) Agri
cultores.» 

«Eu pessoalmente» - disse-nos ainda Jose 
Manuel Marques - «nao admito que um homem 
por medio agricultor que seja e por muito 
bem que viva inclusivamente. se tem uma ideo
/ogia progressista. se se interesse pela reforma 
agraria - que e um dos objectivos ultimos da 
nossa Liga-se possa sentir bem numa orga
nizar;ao como a <<Associar;ao Livre de Agricul
tores». E por isso nao nos importamos que 
esses homens estejam na Liga. 

A parte de direcr;ao no trabalho da Liga e 
no entanto exercida exclusivamente por pequenos 
agricultores. por aqueles que trabalham directa
mente a terra.» 
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0 QUE E A <<A .LA .» ? 

- E o que e a «Associa<;:ao Livre da Agri
cultura»? 

«Sao os patr6es. os grandes /atifundiarios» 
- disseram-nos tanto os homens do Sindicato 
como os da Liga. «t a «associar;ao dos ladr6es 
da agricultura». tinha-nos dito. a rir. urn traba
lhador rural. 

- E a Liga agrupa quem? S6 os proprie
t{Hios? - perguntamos n6s. 

«Nao. a Liga agrupa todos os pequenos e 
medias agricultores. quer sejam proprietaries. 
rendeiros. parceiros. meeiros. seareiros. etc .. 
desde que trabalhem directamente a terra. nao 
nos interesse a qualidade em que eles o fazem. 
A Liga nao e uma associar;ao patronal. E uma 
associar;ao de classe». 

- Mas como e que se explica que haja 
tantos rendeiros no Alentejo que tern 1000 e 
as vezes mesmo 2000 e mais hectares?' 

«lsso explica-se pela acumu/ar;ao da pro
priedade. que se verifica ate ao nfvel dos ren
deiros. 

Por um /ado. ha os pequenos camponeses 
que. por terem falta de terra. se debatem com 
uma situar;ao aflitiva no campo econ6mico. 
E muitas vezes veem -se na necessidade - e o 
caso dos emigrantes. por exemplo - de vender 
por meia duzia de patacas ao primeiro grande 
proprietario que /hes aparece. (Porque um pe
queno nunca ceria dinheiro para comprar nem 
esse bocadinho!). E assim a pouco e pouco 
vai-se verificando uma absorr;ao das pequenas 
propriedades pe/as grandes. 

Por outro /ado. os grandes proprietaries. por 
estarem perfeitamente divorciados disco. por 
nao perceberem nada de agriculture - ate par
que muitos deles nao tem nada a ver com a 
agriculture. sao grandes grupos financeiros como 
o era a Torralta. como eo caso de Champallimaud. 
Jorge de Mello. etc .. que sao grandes proprie
taries aqui no Alentejo - arrendavam a quem 
tivesse um mfnimo de capacidade empresarial. 
E assim aqueles rendeiros que ja tinham uns 
bons hectares de terra e de/a tiravam bons 
Iueras. aumentavam ainda mais as explorar;6es 
a sua conta. 

E nao e verdade que estes rendeiros rem 
alguma coisa a ver com os pequenos e medias 
agricultores. Sao latifundiarios de facto. Os 
/ucros enormes que eles fazem com a agriculture 
nao OS investem na agriculture I» 

-Quem emigra mais? Os trabalhadores rurais 
ou os pequenos agricultores? -

«Os pequenos agricultores. E na maioria das 
vezes. estes emigram praticamente para sempre. 



Quer dizer s6 regressairi quando tem meia 
duzia de patacas que lhes permitam voltar a 
terra, comprar o bocadinho de terra que antes 
tinham vendido para sair - o que acontece 
muitas vezes I 0 pequeno agricultor quando fica 
sem o seu bocadinho de terra, s6 tem uma 
hip6tese: emigrar. 0 trabalhador agricola geral
mente nao e assim. Ele sabe que htJ aqui uma 
epoca em que nao consegue arranjar trabalho. 
Entao vai para a beterraba, por exemplo, e 
regressa na altura da sementeira ou da ceifa. 
Vai e regressa, vai e regressa. 

- Tem havido muitos regresses de emi
grantes para aqui? 

«Nao. Talvez um pouco de trabalhadores 
rurais, mas pequenos agricultores, nao. 

0 25 DE ABRIL 
E A AGR/CULTURA 

- E o que e que mudou na situac;:ao dos 
pequenos agricu ltores depois do 25 de Abril? 

«A grande vit6ria do 25 de Abril em rela9ao 
aos pequenos agricultores foi a conquista do 
direito de reuniao e associa9ao. Podem hoje 
expor livremente os seus problemas, elaborar 
atraves das suas reuni6es os seus cadernos rei
vindicativos. S6 esta conquista e que possibi
litou as diversas lutas que os pequenos cam
poneses tem levado a cabo. 

Noutros aspectos, por exemplo a previdencia, 
seguran9a social (que e um pr.oblema extrema
mente sentido pelos pequenos agricultores) o 
que htJ feito e quase nada e nao justifica men-
9ao de esptkie nenhuma. Ha alguns direitos, 
aiguns aspectos positivos novas, mas o funda
mental e de facto o direito de reuniao e asso
cia9ao.» 

- E quais sao os principa is problemas com 
que se debatem os pequenos agricultores, alem 
do problema da Segura~a Socia l? 

«Os tres problemas.....-rundamentais sao: 
0 problema do credito. Os pequenos agri

cultores estao perfeitamente sem dinheiro e a 
extin9a0 prevista dos Gremios da Lavoura pode 
eventual mente (em bora tudo se fa9a no senti do 
de evitar que isso aconte9a) vir a deixar os 
pequenos agricultores sem um organismo onde 
recorrer para o credito a que estavam habituados 
em adubos e sementes, etc. Sabemos que o 
Governo esta a estudar a maneira de o resolver, 
mas este problema e de facto fundament-al. 

Dutro problema que os pequenos agricultores 
poem sempre com uma acuidade bastante grande 
e o da Seguran9a e Previdencia Social. Os 
pequenos agricultores sao no nosso Pals a 
camada mais abandonada neste aspecto. Agora 
tem ja acesso as Casas do Povo, mas isso nao 
resolve 0 problema e 0 que eles querem e a 
integra9ao num ·sistema de seguran9a perfeita 
mente igual ao dos trabalhadores agrfcolas 
- e que estes ja reivindicaram num Encontro 
que fizeram. 

0 problema dos intermediarios, que tambem 
e real, tem que ser considerado de certo modo 
neste momenta um mal necessaria. A sua reso
lu9ao esta intimamente ligada com a cria9ao 
cje cooperativas ve_rda_deiramente representativas. 
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Aqui e ja tambem o Estado que tem que con
tribuir para a criar;ao de novas estruturas. capazes 
de garantir ao produtor os produtos que lhes 
sao necessarios para aumentar a produr;ao pri
meiro. e depois o escoamento dos produtos 
da agriculcura ate ao consumidor. 

Quando se fa/a neste problema a um pequeno 
agricultor. ele deita logo as maos a caber;a. porque 
sabe perfeitamente o que tem penado com esses 
senhores. ~ que os intermediarios sao tambem 
intermediarios na venda dos produtos neces
sarios ao cultivo da terra. E gera-se um processo. 
em que o pequeno agricultor. que nao e capaz 
de co/her o suficiente para pagar ao interme
diario. ainda e obrigado a pedir-lhe dinheiro 
emprestado. lsto significa mais tetras e mais 
juros para o agricultor. quer dizer que grande 
parte dos pequenos agricultores estao hoje na 
mao dos intermediarios.» 

0 CREDITO: 
PROBLEMA DE VIDA 
OU DE MORT£ 

-Em rela9ao ao problema do credito quais 
sao entao as solu9oes que a Liga preconiza? 

«Consideramos que deve haver prioridade 
absoluta na concessao do credito as coopera
tives de produr;ao. Ja hli. a!iiJs. cooperatives 
em formar;ao. ~ uma iniciativa que nao se 
pode perder de maneira nenhuma. Tanto quanto 
sabemos. o Governo esta na disposir;ao de a 
aproveitar. E e esse um dos objectivos da Liga: 
o fomenco das cooperatives. · 

Esse credito. muito mais do que em dinheiro. 
devia ser dado imediatamente em semences. 
adubos. etc .. isto e. nos pr6prios produtos que 
eles necessitam. 

Por outro /ado e evidence. concinuara a ser 
necessaria o credito individual. porque os pe
quenos agricultores t~m aquele sentimento da 
terra que e deles e s6 com uma mentalizar;ao 
que sera diflcil e que poderao ir perdendo esse 
sentimento. 

0 credito de vera ser dado. pel a Banca nacio
nalizada ou pela Caixa Geral de Dep6sitos. 
mas a Liga dos Pequenos Agricultores tera que 
avalizar primeiro o pedido de credito. lsto para 
evitar por um /ado que um indivlduo que nao 
necessite verdadeiramente desse credito possa 
t~-lo. enquanto outros que precisavam. fiquem 
sem nada. 
~ c/aro n6s sabemos que nenhuma solur;ao 

verdadeira podera ser enconcrada para os pro
blemas dos pequenos agricultores com remendos. 
Enquanco n6s pedirmos creditos e o poder 
econ6mico estiver nas maos de quem esta. 
e evidence que 0 beneficia desses creditos e 
forr;osamence fraco e temporario. $6 quando 
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o poder econ6mico estiver nas maos dos tra
balhadores e que se podera falar de polftica 
econ6mica coerence. de reforma agraria. Sem 
isso s6 pode haver remendos.» 

REFORMA AGRARIA . 
MAS NAO CHEGA 

Estes sao OS problemas. Os representantes 
dos trabalhadores e dos pequenos camponeses 
avan9am algumas solu9oes. Outras. foram os 
pr6prios rurais que as foram encontrando e 
tomando nas suas lutas. Mas uma coisa e 
segura: todos estes problemas nao poderao 
ser resolvidos a contento dos trabalhadores sem 
reformas de fundo. que modifiquem completa
mente a estrutura agraria dos campos do nosso 
Pafs. mas nao s6. Porque todos estes problemas 
se vao reflectir na vida cara nas cidades. Na 
impossibilidade de comer fruta e legumes. para 
muitas famflias de trabalhadores. enquanto os 
camponeses sao obrigados por falta de com
prador a deixar apodrecer a sua colheita e 
grandes agrarios destroem de prop6sito as 
colheitas e diminuem a produ9ao. Porque ·todos 
estes problemas estao interligados com os juros 
elevados que os pequenos agricultores tem que 
pagar a Banca: com a falta de dinheiro para 
comprar as maquinas que fabricam OS trabalha
dores das cidades. mas cujo lucro vai parar 
ao bolso dos grandes monop61ios; com a exis
tencia de grandes empresas de intermediaries 
que pelos lucros que retiram da venda dos 
produtos que eles nao produziram. vao aumentar 
enormemente o pre9o dos produtos agrfcolas 
no consumidor. No campo e nas cidades. sao 
sempre os mesmos a sofrer as consequencias 
de tudo isto : os que nada tem - ou muito 
pouco - de seu. Por isso sao eles que estao 
a frente desde o 25 de Abril. tentanto atraves 
das suas lutas encontrar e impor as solu9oes 
necessarias. 



Publicamos hoje a segunda 
parte do artigo ~ue nos ~oi 
enviado por um lettor de Parts. 
Por considerarmos da maior im
portAncia as questOes que ele 
levanta, desde ja prometemos 
voltar. muito em breve, a falar 
delas. 

Quando 0 medico da a alta (reprise 
de travail ou consolidation). sobre
tudo nos casos graves. o doer~te deve 
sempre consultar uma assistente 
social. advogado. ou pessoa compe
tente. para o informar se sim ou 
nao. essa alta ( ou reprise) esta 
estabelecida nas devidas condic;;oes. 
ulteriores. Sobretudo em certos ser
vic;;os hospitalares. a alta pode ser 
passada porum medico pouco conhe
cedor do facto e nao mencionar nesse 
certificado f inal descriptive todas 
as sequelas importantes. servindo 
de base aos ulteriores direitos do 
sinistrado. Quando a alta menciona 
«gueri». nao lhe e proposta qualquer 
pensao. mesmo que as suas seque
las o merec;;am. 

Os hospitalizados sem familia e 
tanto por doenc;;a como por acidente. 
~ecebem uma indemnizac;;ao diaria 
mfenor aos que tem familia a cargo 
e. por tal razao. todos devem infer
mar . a Seguranc;;a do seu estado 
fam1l 1ar ou suas alterac;;oes. 

Em caso de complicac;;oes depois 
da alta. pode o sinistrado consu ltar 
o medico ou especialista. que lhe 
~ara. se o reconhecer justo. um cer
tlflcado de recafda (rechute) ou de 
agravac;;ao. com que ira a Seguranc;;a 
reclamar novamente as folhas de 
acidente. para continuar o tratamento. 
ao que e frequente a recusa do me
dico conselheiro da Seguranc;;a; e. 
nesse caso. a vitima tem o direito de 
reclamar uma peritagem (expertise) 
Por um medico escolhido pelo que 
trata o sinistrado. de uma lista que 
lhe e proposta pela seguranc;;a. 

Deve-se assinalar que a maioria 

SEGURANCA 
~ 

SOCIAL 
E ACIDENTES 
DE 
EM 

TRABALHO 
FRANCA 

das «expertises» neste genero de 
contencioso sao prej ud iciais para o 
doente. v isto efectuarem-se 2 e 
3 meses depois. quando uma parte 
das sequelas ou agravac;;ao ja desa
pareceu. motivando. frequentemente. 
todo esse tempo perdido sem ganhar 
e com a perda dos direitos sociais. 
incluindo o de se inscrever no 

~ 

desemprego (ch6mage). que e. na 
maioria dos casos. em que nao pode 
voltar a ocupar o mesmo trabalho. 
a sua maior vantagem. principal
mente para obter a reclassificac;;ao 
profissional (reclassement profes
sionnel) . o que I he pode fazer au men
tar o grau de incapacidade de ma1s 
5 a 12%. 
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0 certificado medico final des
critivo. menciona em caso de conso
lida9ao. a sua data. a natureza das 
sequelas e. pode mesmo propor a 
continua9ao dos tratamentos ate 1 
ano e. ainda. a percentagem de inca
pacidade. sobretudo. nos casos gra
ves a 100 %. com direito a uma ter
ceira pessoa para ajudar o doente 
(tierce personne). caso em que o 
sinistrado pode vir a receber de pen 
sao (rente) o seu salario integral e. 
mais urn subsidio para a pessoa que 
o ajudar. que pode ser a esposa. 
lsto. evidentemente. no caso dessa 
incapacidade a 100% e direito a 
terceira pessoa ser reconhecido pelos 
medicos da Seguran9a. ou pelas 
«expertises» que possam ser orde
nadas pelo Tribunal Especial a que 
se possa recorrer (Commissions Re
gionalles ou Nationale). quando a 
primeira junta medica da Seguran9a 
(IPP). the atribuir urn grau de inva
lidez inferior. 

As percentagens (de invalidez) 
atribuldas pela Seguran9a Francesa. 
ate 50% de invalidez sao reduzidas 
a metade e. quando ultrapassem os 
50% sao aumentadas de metade. 
de forma a favorecer sempre os 
grandes acidentados. 

Aconselha-se a fotocopiar todos 
os principais documentos. sobretudo 
certificados medicos que se entre
gam a Seguran9a. nao s6 porque se 
podem extraviar. como para permi
tir. em caso de litigio. provar a vera
cidade dos factos. que frequente
mente esquecem. nos litigios de 
longa dura9a0. COmO e frequente 
com a seguran9a. 

Perante a seguran9a francesa. o 
medico tratante e considerado urn 
defensor do seu cliente. o que nem 
sempre e verdade. sobretudo com os 
estrangeiros. onde nao s6 ha difi-
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culdade de linguagem. como mesmo 
urn certo racismo. Embora raros. ha 
casos de medicos da pr6pria segu
ran9a francesa. terem atribuido pen
soes a sinistrados portugueses que 
os seus medicos tratantes declara
ram curados. portanto. sem a neces
saria proposta de pensao. 

Ha. em Fran9a. mediCOS especia
lizados em medicina legal e direito 
do trabalho. que assistem e defen
dem os acidentados perante as jun
tas medicas na Seguran9a Francesa 
e nas Comissoes de Recurso (Tribu
nais) das decisoes que consideram 
em desacordo com o grau de inca 
pacidade atribuldo a vitima. e que 
nos casos graves. atingem diferen9as 
importantes. 

Em certos casos. os recursos sao 
submetidos primeiramente a decisao 
da Comissao de Recursos Graciosos 
da pr6pria Seguran9a Francesa. 
donde se pode fazer apelo para o 
Tribunal de Grande lnstancia (Judi
cial da Comarca) e. dessa instancia. 
para o Tribunal de Rela9ao. directa
mente dependentes do Ministerio 
da Justi9a e nao da Jurisdi9a0 do 
Ministerio do Trabalho. 

ACIDENTE 
DE TRAJECTO 
(TRAJET) 

Na legisla9ao francesa. os aciden
tes ocorridos entre a residencia habi 
tual do trabalhador e a ida ou vinda 
do trabalho sao considerados aci
dentes de trabalho. desde que se 
nao altere esse caminho. que deve 
ser o mais curto. se bern que possa 
beneficiar. ao mesmo tempo. da 
cobertura do risco previsto pelo 
direito civil para os acidentes de 
circula9ao. quando estejam neles 
compreend idos. 

Mesmo o desvio desse caminho 
directo para ir «matar o bicho». 
comprar cigarros ou o jornal. num 
estabelecimento duma rua lateral. 
pode motivar o nao reconhecimento 
de acidente no trabalho. Motivo 
porque os inqueritos em tais casos. 
sao mais rigorosos. 

Se o trabalhador em Fran9a for 
atropelado por urn carro na sua 
ida ou vinda do trabalho. deve pro
curar fixar ou escrever o numero 
do veiculo e os nomes e moradas 
das posslveis testemunhas. para fazer 
prova dos seus direitos. tanto para 
obter o reconhecimento do acidente 
pela seguran9a. como. tambem. para 
a posslvel exigencia de uma inde
mniza9ao pelo causador do acidente 
ou seu segurador. se o seu mon
tante for superior aos gastos da 

seguran9a com esse acidente. a qual 
tern prioridade. salvo para o pre
julzo estetico e indemniza9ao do 
«sofrimento». (precium doloris) que 
a seguranc;:a nao cobre. vantagem 
para o sinistrado. que s6 ha pouco 
lhe foi reconhecida 

As pensoes por acidentes no tra
balho podem ser influenciadas nos 
casos de falta indesculpavel do pa
trao (faute inexcusable). a favor 
da vitima. ou contra ela. se a falta 
indesculpavel e da sua culpa. como 
na queda de urn andaime por motivo 
de embriaguez. 

OOENCAS 
PROFISsiONAIS 

Enquanto os acidentes no tra
balho sao devidos a movimentos 
ou choques violentos. as doen9as 
profissionais sao lentas a adquirir. 
aparecendo. frequentemente. quando 
ja se mudou de emprego. Elas sao 
a consequencia de certos tipos de 
trabalho. como a silicose dos mi
neiros. a dermite ou sarna do ci
mento. etc.. mas sao abrangidas 
pelas mesmas garantias que cobrem 
os acidentes de trabalho. incluindo 
o possivel direito a uma pensao 
segundo o grau de invalidez ou de 
incapacidade. 

Porem. enquanto o primeiro grupo 
de folhas. no acidente de trabalho. 
deve ser fornecido pelo patrao. que 



e obrigado a fazer a declara<;:ao do 
acidente a Seguran<;:a. na Doen<;:a 
Profissional (Maladie profession 
nelle). 0 patrao nao e obrigado a 
passar as folhas de acidente ou 
doen<;:a profissional. devendo estas 
ser pedidas a pr6pria Seguran<;:a. 
na base de um certificado medico 
inicial. constatando a existencia da 
doenc;:a (profissional). podendo ser 
o beneficiario a fazer a Seguran<;:a 
a declara<;:ao da sua constata<;:ao. 
a fim de constituir o respective pro
cesso_....---

Todos os beneficiaries de pensoes 
por acidentes no trabal ho (AT) ou 
doenc;:as profissionais ( M P). estao 
sujeitos a controles de revisao. que 
podem reduzir o montante da pen
sao em caso de melhoria do seu 
estado. assim como tern o direito 
de fazer prova do estado de agra
va<;:ao das sequel as do AT ou M P. 
para reclamar 0 controlo medico 
que. a constatar essa agrava<;:ao. 
aumentara. em consequencia. o mon 
tante da pensao. Mesmo os titulares 
de pensoes AT ou MP que se encon 
trem definitivamente em Portugal. 
podem pedir essa revisao aos ser
vi<;:os competentes das Caixas de 
Previdencia. ao abrigo da Conven 
<;:ao existente. 

RESGATE 
OU REVERsAO 
DA PENsAO 

Durante os 3 meses que se seguem 
aos 5 anos de pensao. ver no titulo 
da mesma (Titre de Rente). o bene
ficiario pode pedir o pagamento de 
uma s6 vez do capital constituitivo 
dessa pensao. se ela for inferior 
a 10 %; ou. 1/4 da mesma. se 
ultrapassar os 1 0 %. desde que prove 
que a soma a receber se destina a 
um fim util e garantido para o seu 
futuro. 

Pode. tambem. nessa altura. pedir 
para passar metade dessa pensao 
para o nome do seu c6njuge, se 
casado. 

REFORMA 

Os emigrantes com 65 anos de 
idade. que tenham trabalhado em 
Fran<;:a. mesmo que se encontrem 
definitivamente em Portugal. devem 
reclamar a sua reforma (Retraite). 
ou o reembolso dos descontos feitos. 
se forem inferiores a 5 anos. 

19 



Artur Jorge - quase dois a nos 
afastado dos estadios de futebol. 
Artur Jorge-presidente do Sin
dicato dos Jogadores Profissio
nais. Dois motivos, entre outros, 
para com ele conversarmos. Para 
alem dos seus problemas como 
futebolista, dos problemas do 
seu clube - o popular Benfica, 
os problemas de toda uma classe 
de trabalhadores que luta pela 
sua emancipa.;Ao, pelo direito a 
ver-se reconhecida e respeitada. 

ARTUR JORGE 
- FUTEBOLiSTA 

«Foi no dia 1.0 de Maio de 1973. 
num Bulgaria-Portugal em S6fia. que 
contra! a primeira lesao - rotura no 
menisco do joelho direito. Fui ope
rado. recuperei. fiz urn ou dois jogos 
na reserva e fracturei o outro menisco 
do joelho direito. Nova opera<;:ao e 
nova recupera<;:ao. No entanto. entre- · 
tanto. come<;:ou a doer-me o joelho 
esquerdo. Era uma tendinite. Fui ope
rado mais duas vezes. mas as melho·
ras tardavam. E s6 recentemente 
comecei a melhorar de facto. Nao 
estou ainda a 100% mas espero em· 
breve estar completamente recupe- · 
rado». 

Este o calvaria do jogador. con
tado em meia-duzia de linhas que 
foram quase dais a nos. E o futuro? 

«Acabo o contrato com o Benfica 
em Julho. A renova<;:ao dependera. 
antes do mais. da evolu<;:ao do joe
lho. Quando Ia chegar. logo decidi
rei. Admito deixar de jogar se o joe
lho nao se portar bern. Caso contra 
rio. farei contas e verei se vale ou 
nao a pena continuar como profis 
sional de futebol». 
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0 FUTEBOL 
EM PORTUGAL 
CO NT ADO 
POR ARTUR JORGE 

Artur Jorge, profissiona/ de futebol, no jogo 
em que reapareceu na equipa principal 
do Benfica, frente ao Leixaes. 



Futuro post-futebol. um problema 
para muitos. 

«Nao tenho receio. Estou a acabar 
1 

0 meu curso na Faculdade de Letras 
e conto com a minha forc;a de traba
lho. Ora. desde que haja vontade de 
trabalhar ... ». 

ARTUR JORGE 
E 0 BENFICA 

0 Benfica ganhou Tac;as da Europa 
em 1961 e 1962. Ja Ia vao 13 anos. 
Qual a evoluc;ao do futebol do clube? 
Qual o futuro da sua equipa princi
pal. onde apenas Eusebio e Simoes 
se mantem desde 1962? 

fl" «A substituic;ao faz-se sem grandes 
sobressaltos. sem se dar mu ito por 
isso. Ao ponto de. ha tres anos. o 
Benfica ter atingido um plano muito 
bom. ter estado em vias de ganhar 
a Tac;a da Europa. 

«Em relac;ao ao futuro. pois sem 
duvida que ha jogadores-base que 
estao a envelhecer. que nao durarao 
sempre. Mas. em contrapartida. esta 
a aparecer gente nova. como o Jor
dao. por exemplo. No entanto. o 
futebol profissional esta neste me
mento numa encruzilhada de que ha 
que sair com ponderac;ao. com calma. 
0 Benfica tern condic;oes para ter 
sempre uma boa epuipa com possi
bilidades ca e Ia fora». 

t conhecida a tradi9ao do Benfica 
em apenas utilizer jogadores portu
gueses. Agora. com a descoloniza
c;ao. como sera? 

«A nivel nacional. a «prata da casa» 
chega. Nao e diffcil ao Benfica reunir 
condic;oes para ter uma boa equipa 
ca e Ia fora. nao para ganhar tac;as 
europeias mas para continuar a fazer 
boas carreiras. Mas se o Benfica 
pensa - e os s6cios pensam-no 
sem duvida - abalanc;ar-se na con
quista da Tac;a da Europa. tera que 
adqu iri r uma ou outra vedeta inter
nacional». 

Hagan nos ultimos tres anos 
Pavic esta epoca. foram OS treina~ 
dores do Benfica. Uma opiniao sobre 

~ ambos . 
. «Sao dois homens completamente 

d1f- l•' ntes. com educac;oes diferentes. 
E' ' >~a s diferentes. Com Hagan havia 
· · , ez mais forc;a. jogava -se mais 
· :.pectacularmente. mas a equipa era 
menos segura . mais permeavel . 
A transic;ao teria que ser demorada. 
Foram tres anos de um sistema muito 
diferente. S6 agora estao a comec;ar a 
resultar os novos processes. 0 Ben 
f lea._ hoje. e completamente diferente. 
Pav1c e um treinador moderno. uma 
P~ssoa educada, perfeitamente iden
t_lflcada com os processes mais actua
hzados». 

ARTUR JORGE 
DO SINDICATO 
Artur Jorge- presidente do Sindi
cato dos Jogadores Profissionais de 
Futebol. Antes e depois do 25 de 
Abril. 

«Todos sabemos as possibilida 
des que um Sindicato tinha antes e 
depois do 25 de Abril. Sentiamos que 
a criac;ao do nosso sindicato foi urn 
acto politico. Havia a consciencia de 
que seria urn sindicato de fachada, 
que nao se iria interessar pelos verda 
deiros problemas da classe. que seria 
uma mera figura ret6rica com poucas 
possibilidades de mudar as relac;oes 
existentes no meio futebo listico 
nacional. t evidente que todas as 
tentativas e iniciativas depararam 
com uma negativa. com uma deter
minac;ao muito forte da parte gover
namental. Uma possivel reestrutura
c;ao punha em jogo valores impor
tantes do anterior regime. Tentou-se 
pois fazer o possivel e mais nao se 
fez porque nao se pode». 

25 de Abril. Situa9a0 camp/eta
mente nova. A uma mesa. represen
tantes de clubes, jogadores, federa
c;ao. secretaries de estado dos des
portos e do trabalho. Finalmente. a 
procura de uma nova legislac;ao para 
as re!ac;6es clubes-jogadores. 

« Depois do 2 5 de Abril ai nda houve 
umas dificu ldades porque o pro
blema transcendia o pr6prio futebol 
e entrava noutros campos onde 
encontrava certas resistencias. 

«Fi nalmente. atraves de variadfs
simas formas de pressao, chegou-se 
a uma plataforma de entendimento 
e a este grupo de trabalho que esta a 
conquistar etapas no sentido de sair 
desta situac;ao e de conseguir uma 
plataforma razoavel. tendo em conta 
os verdadeiros interesses dos joga
dores de futebol e nao esquecendo 

que 0 futebol profissional e urn espec
taculo que tern o seu Iugar em qual 
quer t ipo de sociedade. Contraria 
mente aquilo que algumas pessoas 
tern dito, nao estamos interessados 
em mata -lo mas em criar condic;oes 
para que possa continuar mas em 
parametres e relac;6es diferentes. 

«Temos possibil idades praticas de 
p6r ca fora uma legislac;ao progres
sista. a mais avanc;ada da europa. 
Porque nao faze- lo e dar possibilida
des a que Ia fora se copie o que de 
born se-taZ por ca 7» 

PRO FISSIONAL 
FUTURO INCERTO 

«Mais ano menos ano. as coisas 
terao que definir-se. Partindo do 
princfpio de que a maioria dos clubes 
nao tern estruturas econ6micas para 
suportar profissionais e nao-amado
res (falsos profissionais), restara a 
existencia de alguns clubes verda
deiramente profissionais (e nao se 
pode ser profissional de futebol com 
quatro OU cinco COntOS por mes) e 
de muitos clubes amadores. A I Divi
sao tera 10 ou 12 clu bes prof issionais 
e o resto sera completamente ama
dor, como alias ja acontece na zona 
sui da II Divisao. onde a maioria dos 
jogadores tern emprego e treinam 
duas ou tres vezes por semana». 

E A TERMINAR 

«Nao sera a partir desta nova regu
lamentac;ao que o futebol vai girar 
sobre esferas. Mas se todos - joga
dores. clubes. publico - compreen
dermos esta legislac;ao progressista 
e tornearmos as dificuldades, tudo 
funcionara bern». 
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ARGENTINA 
NOVA 
LEGISLACAO 
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I 

SO BRE 
0 CONTRATO 
DE TRABALHO 

A Lei sobre o contrato de t ra
balho. promulgada a 20 de 
Setembro de 1974. actualiza a 
legisla<;:ao anterior sobre a ma
teria e consolida uma jurispru 
dencia mais favoravel aos tra
balhadores. 

Do mesmo modo. introduz 
tambem o princfpio de que. 
em caso de duvida quanto a 
interpreta<;:ao da lei ou duma 
conven<;:ao. devera ser aceite 
a que for mais favoravel aos . 
trabalhadores. · 

Em materia de prova sera 
aplicado o mesmo principia. 

A Lei introduz tambem ino·
va<;:oes importantes. 

As mais relevantes serao 
mencionadas a seguir. · 

Pelos termos dessa lei. os 
trabalhadores recrutados porum 
intermediario serao considera
dos como empregados directds 
de quem util izar os seus ser-
vi<;:os. · 

E por isso que a lei estabe 
lece uma responsabi l idade sol i 
daria entre o patrao principal 
(ou o que fornece o emprego) 
eo intermediario (ou o subcon
tratante) para as obriga<;:oes 
decorrentes da rela<;:ao de tra
balho bem como as dos siste
mas de Seguran<;:a Social. 

Logo que o trabalhador e 
dado a empresa por um depar-

tamento de co loca<;:oes. a 
ped ido daquela. o empresario 
e obrigado a . incorporar 0 tra
ba lhador no nucleo do seu pes
seal ou. se o nao fizer. a pagar
-lhe indemniza<;:oes. 

Entre as garantias estabele
c idas para evita r os despedi
mentes dever-se-ao mencio
nar as seguintes disposi<;:oes: 

Os cont ratos de traba lho que 
prevejam o despedimento por 
motive de casamento sao nu los 
e sem efeito. 

As dispos i<;:oes relat ivas a 
protec<;:ao da maternidade proi
bem o despedimento da mulher 
durante os seis meses e 45 dias 
que antecedem o parto e durante 
um periodo equivalente ap6s o 
parto (as licen<;:as de parto sao 
de 45 dias antes e 45 dias ap6s 
o parto). 

0 patrao que infrinja essa 
disposi<;:ao e obrigado a pagar 
uma indemniza<;:ao igual a dois 
anos de salario. para alem dos 
subsid ies de despedimento pre
vistas na lei. 

0 contrato de traba lho nao 
podera ser dissolvido por qual
quer das partes sem pre -aviso. 
Se a entidade patronal decidi r 
dar por findo o contrato sem 
pre-aviso. sera obrigada a pagar 
ao empregado uma indemniza
<;:ao que sera adicionada aquela 
que a sua antiguidade der 
direito. 0 pre-aviso mfnimo 
para 0 empregado e de um mes. 

Para o patrao sera de um mes 
quando se tratar de um t raba 
lhador cuja ant iguidade nao 
seja superior a cinco anos. de 
dois meses quando nao u ltra
passe dez anos e de tres meses 
para uma antiguidade superior 
a dez anos. 

0 despedimento tera que ter 
justa causa. Se a nao houver. a 

entidade patrona l tera de pagar 
ao traba lhador uma indemniza 
<;:ao equ iva lente a um mes de 
sa lario por a no de servi<;:o ( ou 
frac<;:ao de ano superior a tres 
meses). com base na melhor 
remunera<;:ao mensal auferida 
no ult imo ano de servi<;:o. 

A lem disso. durante a dura
<;:ao duma greve ou de qualquer 
outra ac<;:ao directa aprovada 
pelo competente Sindicato. a 
ent idade patrona l nao podera 
concluir novos cont ratos de 
trabalho que tenham por objec 
tive a substitu i<;:ao dum traba
lhador. nem tomar medidas dis
ciplinares. nem modif icar as 
condi<;:6es de emprego dos tra
balhadores que tenham parti 
cipado na greve. 

Sempre que uma greve ou 
quaisquer outras ac<;:oes direc
tas aprovadas pelo sind icato 
competente sejam imputadas a 
falta cometida pela entidade 
patronal. esta ultima sera obri 
gada a pagar o sa lario corres
pondente ao tempo de seguro 
dura nte a greve. 

No caso de falencia da enti
dade patronal. a lei concede 
primeiro prioridade ao paga
mento dos salaries devidos aos 
trabal hadores. incl ui ndo as 
indemniza<;:oes e compensa<;:oes 
por acidentes de trabalho. doen
<;:as profissionais. velhice. des
pedimentos. falta de pre-aviso 
para os despedimentos. e fun
des de desemprego. 

Por ultimo. as importancias 
devidas nestes casos poderao 
estar sujeitas a aumento para 
compensa<;:ao da baixa de poder 
de compra sofrida entretanto 
pela moeda. Para esse efeito 
foi prevista uma clausula anti
- inflaccionaria. 
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ESPANHA 

DIMINUI A 
EMIGRACAO , 

E a seguinte a situar;ao do 
movimento migrat6rio em Espa
nha. na opiniao dum dos res
ponsaveis pelo sector: 

1 - 46% menos de emigra
c;:Ao 

Durante o ano de 1974. a 
salda de emigrantes espanh6is. 
sofreu uma diminui<;ao da ordem 
dos 46 %. relativamente ao ano 
anterior. segundo declarou o 
Director -Geral do Inst itute 
Espanhol da Emigra<;ao. Senhor 
Jordana Pozas. 

Quanto a causas desta dimi
nui<;ao. segundo o Sr. Jordana. 
podem ser apontadas essencia l
mente tres: 

- 0 desenvolvimento 
econ6mico espanhol, que 
provocou a cria<;ao de novos 
postos de traba lho e sensivel 
melhoria do nivel de vida. 

- A recessAo dos paises 
europeus. 

- Um menor incentivo 
para o trabalhador espanhol, 
que nao ve compensado. 0 
suficiente. o seu esfor<;o e 
sacriffcio ao sair do seu pals. 

Contudo. ainda foram 49 41 3 
os espanh6is que tiveram que 
se ausentar do seu pais. em 
busca de melhores condi<;oes 
de vida. durante o anode 1974. 

lsto significa - segundo a 
mesma fonte - que a emigra
<;ao e uma importante real idade 
que exige a dedica<;ao e assis
tencia do Estado a estes traba
lhadores espanh6is. 

Sobre a possibi l idade dum 
retorno massi<;o de emigrantes. 
da Europa, o director do lns
~ituto Espanhol considera que 
ISSO nao e alarmante para a 
Espanha. antes pelo contrario 
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e urn facto que tern que se dar, 
porque a Espanha nao pode 
porporcionar de forma conti
nuada. sa fdas tao numerosas 
como as registadas durante a 
decada de 60. 

Neste sentido. o senhor Jor
dana alude a repatria<;ao dos 
18 000 afectados pelas medi 
das de nacional iza<;ao marro
quinas. Da Alemanha. o Sr. 
Jordana. preve que reg ressem 
cerca de 7000 emigrantes espa
nh6is. 

2 - «Menos dinheiro» 
Com este titulo extraimos da 

revista «Carta de Espanha» um 
pequeno artigo que nos parece 
interessante. ate para se poder 
comparar com os valores obti
dos pelos portugueses. 

«Ascenderam a 436.43 mi
lhoes de d61ares as remessas de 
em igrant€S. co ntab i lizados 
durante os 8 primeiros meses 
de 1974. 

A citra e inferior 16,6% em 
rela<;ao a alcan<;ada em igual 
periodo de 1973. 

Houve porem. urn ligei ro 
aumento nas remessas proce
dentes dos Parses Baixos. 
Canada e Venezuela». 

DESPEDIMENTOS 

Em Sarago<;a. os metalur
gicos dirigiram-se ao arcebispo 
D. Pedro Cantero Cuadrado. 
para interceder a favor dos seus 
companheiros presos na quinta
-feira a saida da igreja onde 
ti nha havido uma reuniao de 
operarios. 0 prelado encetou 
imediatamente as d iligencias 
pedidas «dentro do espirito. 
salientou, da reconci lia<;ao no 
Ano Santo». Por outro lado. 
nove bispos e arcebispos. das 
provincias eclesiasticas de Sevi
lha e Granada, numa reuniao em 
C6rdova. fizeram urn apelo a 
consciencia dos regionais e 

nacionais assim como a soli 
dariedade dos espanh6is para 
que ajudem a regiao a veneer 
a crise posta pela seca. e para 
se atej).lJ-arem as consequencias 
do desemprego provocado pela 
calamidade. pediram a aplica 
<;ao de programas em que «as 
op<;oes sociais prevale<;am sobre 
as perspectivas de lucros. pelo 
menos a prazo curto». 

Actualmente a Espanha 
tem 200 000 desempregados 
para uma popula<;Ao activa 
de 13400000. 

ALEMANHA 

MEDIDAS 
CONTRA 0 
DESEMPREGO 

Para acabar com o panorama 
de um desemprego galopante 
-actua l mente sao 80 000 
desempregados e. dentro de 
poucos meses. sendo mais de 
um milhao de pessoas sem tra
balho - e uma economia em 
recessao acelerada. Bona ira 
gastar mil setecentos e trin ta 
milhoes de marcos- Mi l cento 
e trinta no fomento de remo 
dela<;ao industrial e seiscentos 
milhoes directamente no mer
cado de trabalho. Tal como ja 
se tern anunciado. o Estado 
subvencionara em 7.5% todas 
as compras de bens de equipa 
mento - incluindo edificios -
de valor superior a 800 marcos. 
que tenham sido encomenda
dos ate Julho de 1975 e entre
gues antes de Julho ae 1976. 

Para as remodela<;oes no 
sector energetico. os prazos 
alargam-se por mais um ano, 
e o texto legal permite prever 
uma benevolente compreensao 
do Estado para casos excepcio
nais. 
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Esta obsessao energetica do 
Governo de Bonn pode obser
var-se tambem no sector da 
construc;:ao, para o qual se 
prevem benefic ios fiscais na 
aquisic;:ao de segundas mora
dias, sendo razao de peso na 
concessao destas vantagens a 
eficacia do iso lamento termico 
das construc;:oes. 

Naturalmente, os beneficios 
apenas abrangem os edificios 
com menos de oito anos. 

Ainda que o Governo s6 
gaste na mao-de-obra metade 
do que ira investir na promoc;:ao 
industrial, as medidas mais 
espectaculares registam-se na 
luta contra o desemprego. 
Assim , todos os empresarios 
que ampliem fabricas - com 
admissao fixa e nao sazonal de 
mao-de-obra - ate 1 de Maio 
de 1975, receberao do Estado, 
por cada novo posto de tra 
balho, um subsidio equivalente 
a 60% do salario iliqu ido 
durante um semestre. Esta soma 
e paga de uma s6 vez no me
mento da contratac;:ao do tra 
balhador. Com estes f inancia -

mentos, o Governo espera criar 
90 000 novos postos de traba
lho nos pr6ximos meses. 

No que respeita aos desem
pregados, os que estiverem 
muito tempo sem trabalho e o 
conseguirem com uma remu 
nerac;:ao inferior a do seu ultimo 
emprego, ou em local afastado 
do domicflio, receberao um sub
sidio de 100 marcos mensa is, 
ate ao limite de 600. Com este 
subsidio julga-se consegui r a 
colocac;:ao de umas 200 000 
pessoas. 

FRANCA .. 
PERIGO 
DO RACISMO 

«800000 imigrados ainda 
habitam em casebres ou 
bairros de lata como o do 
Dique dos Franceses, em 
Nice, on de 2000 pessoas s6 
dispoem em media de 2 me
tros quadrados para viver. 
Nas regioes em que a densi 
dade estrangeira e particular
mente forte, como a Provenc;:a
-C6te d'Azur, sofrem as conse
quencias do racismo, que por 
vezes causa mortes, como em 
Toulon ou em Marselha. 

A Franc;:a sofrera um dia a 
doenc;:a do racismo? Ao ler o 
ultimo inquerito do I. N. E. D. 
(Institute Nacional de Estudos 
Demograficos) sobre «a atitude 
dos Franceses relativamente a 
imigrac;:ao», apercebemo-nos de 
que 0 risco e grande se nao se 
fizer nada. Ha hoje 4 milhoes 
de estrangeiros em Franc;:a: um 
para doze franceses. Para 49 % 
dos nossos compatriotas, e 
demais. Oh, os franceses gos 
tam bastante dos espanh6is 
(as opini6es desfavoraveis 
somam apenas 5 %) mas 23 % 
desconfiam dos negros e, o que 

ainda e pior, 55% desconfiam 
dos norte-americanos. Se qui
ser evita r que se multipliquem 
os fogachos de racismo, o 
Governo deve meter maos a 
ta refa. e depressa. 

BELGICA 
CONTRA AS 
EXPULSOES 
A CURTO 
PRAZO 

Tendo em conta a entrada em 
vigor. na Belgica, no dia 30 de 
Novembro, de diplomas gover
namentais sobre a regulariza
c;:ao dos trabalhadores estran
geiros. a Comissao Nacional 
da «Justic;:a e Paz» reuniu-se 
para examinar o tema, tendo da 
reun iao saido um documento, 
em que se pede a concretiza
c;:ao de uma politica imigrat6ria 
coerente. e se chama a atenc;:ao 
para os pontos seguintes: 

Ha o perigo de que nao possa 
ser regularizada a situac;:ao dos 
traba lhadores clandestinos, que 
tiveram direito aquela, dado 0 
desconhecimento dos tramites 
a cumprir e a dificuldade na 
obtenc;:ao dos documentos exi
gidos. Esta impossibilidade de, 
por vezes, conseguir certifica
dos do patrao para o qual o 
trabalhador clandestine traba
lhou, veri ficou -se ja noutras 
ocasioes em que o governo 
decidiu regularizar situac;:oes 
identicas. 

Por outro lado, mostra-se 
necessaria acabar com as expul
soes a curto prazo. A comissao 
entende que se deve conceder 
aos clandestinos expulsos um 
prazo de 1 5 dias para recorrer 
da decisao, e que as autorida 
des devem tambem dispor de 
tempo para examinar cada caso 
concreto. 
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NOV OS 
CAMINHOS 
PARA A IGREJA 
EM PORTUGAL 

Factores de ordem hist6rica que 
remontam aos alvores da naciona
lidade. fizeram com que a lgreja 
Cat61ica tivesse e continue a ter um 
Iugar de reconhecida preponderancia 
na evoluc;ao dos destines do povo 
portugues. . 

Desde os tempos da ReconqUista 
ate A idade contemporanea. o cato
licismo acompanhou. passo a passo. 
a hist6ria do pals. ora em termos 
de comprovada alianc;a com as ges
tas que o povo foi ecrevendo. ora 
em termos de natural ou forc;ada 
intervenc;ao no desenrolar de acon
tecimentos decisivos. ou. tambem. 
em termos de declarada oposic;ao 
e transformac;oes e mudanc;as de 
natureza pol!tica. que. em certos 
momentos. se af1guraram A lgreja 
contrarias aos seus interesses ou A 
sua missao. 

0 SALDO 
DE UMA PRESENCA 

Com a chegada do 25 de Abril 
o saldo da presenc;a e acc;ao da 
lgreja Cat61ica. no decurso dos 48 
anos da ditadura fascista. cifrava-se 
n~r:n apoio quase geral e quase incon-

.. d1c1onal da sua hierarquia ao regime 
deposto. numa desconfianc;a e medo 
generalizados. por parte de grandes 
massas de cat61icos perante as con
sequencias que as alterac;oes poH
ticas poderiam provocar no domlnio 
religioso. numa persistente actuac;ao 
de grupos minoritarios integristas. 
apostados em servir-se da lgreja 
Para defesa dos seus volumosos inte
resses econ6micos. e no conhecido 
e intrepido testemunho de padres e 
leigos anti-fascistas. que. senslveis 
aos apelos do Vat1cano II se bateram 
ate final pela restaurac;ao da liberdade 
em Portugal. 

EM 
PORTUGAL 

A SALVACAO CRISTA 
SUPOE A DIGNIFICACAO 
DO HOMEM 

Manda. porem. a verdade que se 
reconhec;am a abertura. o realismo e 
o desassombro com que largas cama 
das da populac;ao cat61ica tern acom 
panhado e apoiado o processo de 
democratizac;ao do pals. e nele se 
tern singula rmente comprometido. 
Conscientes de que a era da Cris
tandade passou e de que a salvac;ao 
crista supoe a dignificac;ao do homem 
e a sua consequente liberta<;ao. 
padres e leigos tem lutado. ombro a 
ombro. com todos os portugueses 
sinceros. para levar a born termo a 
tarefa de reconstruc;ao do pals. ini 
ciada com o 25 de Abril. 

A experiencia feita pelas forc;as 
progressistas cat61icas. ja nos tempos 
do fascismo. mas sobretudo nesta 
viragem hist6rica. permite aferir do 
papel que cabera A lgreja. em Por
tugal. na hora decisiva que todos 
vivemos. Os cat61icos que ate agora 
se tern empenhado na luta em favor 
do povo. sabem. por experiencia. que 

a sua acc;ao. Ionge de amortecer ou 
debilitar os ditames da sua fe. dina
miza-os na sua crenc;a e robustece-os 
fortemente na esperanc;a de que a 
fraternidade. anunciada por Jesus 
Cristo. nao e palavra va. mas realidade 
que vai tomando forma. ao ritmo dos 
avan<;os e recuos que tecem a mar
cha da humanidade para a sua 
liberta<;ao total. 

Tal situa<;ao. marcada de indica 
tives e contradic;oes que se viviam 
ja. em termos de conflito. no interior 
da pr6pria lgreja. nao podia deixar de' 
reflectir -se. no ap6s-25 de Abnl. 
em tomadas de posi<;ao diferentes. 
que fazem jus A 16gica da hist6ria 
e As determinantes das leis sociol6-
gicas. 

Assim. no decurso dos ultimos dez 
meses. nao obstante as garantias 
publicamente dadas pelo M. F. A.. 
a prudencia e isenc;ao dos partidos 
de esquerda e as claras atitudes de 
respeito pela lgreja por parte do 
Governo Provis6rio. tem-se assistido 
a manifestac;oes de cariz antidemo
cratico de que sao sobretudo respon
saveis elementos do clero que. usando 
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duma liberdade que sempre lhes foi 
facultada. se servem dos pulpitos. de 
boletins paroquais e de outros peri6 -
dicos. para incutir no povo o receio 
e a desconfianc;a e para reavivar. no 
espirito dos crentes. sentimentos alia
nantes que vao desde um anticomu 
nismo irrefletido e inconsistente. ate 
a recusa de tudo quanto sejam pro
jectos de renovac;ao. que sirvam os 
interesses do povo ou lhe reconhe
c;am os seus direitos inadiaveis. Afei
tos a uma «ordem» que. sob a capa de 
inalteravel legitimidade. lhes asse
gurava uma intervenc;ao nem sempre 
positiva na vida das populac;6es. 
muitos membros do clero viram-se 
repentinamente. confrontados com 
um clima de liberdade que assegura 
ao povo uma caminhada de eman
cipac;ao que s6 poderc~ desagradar 
aos que gostariam de mante-lo sob 
controle. 

Por outro lado. a pripria hierarquia 
da lgreja. pouco habituada. no pas
sado. a tomar posic;6es face a pro
blemas de caracter social e politico. 
tem revelado nao lhe ser facil pro
nunciar-se. segundo o especifico 
da sua missao. numa sociedade plu -. 
.ralista. em que as opc;6es temporais 
dos cat61icos nem sao uniformes e 
muito menos concordantes. 

TOMAR A INICIATIVA 
DE RENUNCIAR 
AO QUE A IMPEDE 
DE MELHOR SERVIR 
A LIBERTA<;AO DO POVO 

Apartidaria. enquanto instituic;ao. 
a lgreja possui um patrim6nio inyul 
gar em pessoas e bens. que espera
mos sabera por ao seNic;o do povo. 
desenvolvendo as suas potenciali
dades. atraves duma pedagogia que 
seja realmente libertadora. Secun
dando iniciativas que vao tomando 
forma aqui e acola. a lgreja podera 
incentivar a acc;ao de equipas de 
leigos. de padres e de religiosas que. 
decididos a nao mais servir em cole
gios ou outras instituic;6es ricas ou de 
ricos. se disp6em a inserir-se nos 
meios rurais e nas zonas limftrofes 
das cidades. para ai partilhar a vida 
dos mais pobres e marginalizados. 
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EM 
PORTUGAL 

Apartidaria. enquanto instituic;ao. 
a lgreja podera ser. por isso mesmo. 
o espac;o livre e aberto em que. de 
forma isenta. e escutado 0 grito dos 
mais fracos e explorados. a quem o 
Evangelho reseNa um Iugar de pri
vilegio. e que nem sempre sao aten 
didos. nos seus anseios e aspirac;6es 
por quantos assumiram na socie
dade o governo e a direcc;ao das 
instituic;6es. 

Com a evoluc;ao do processo revo
lucionario. instaurado em Portugal. 
a lgreja nao ignora que muitas das 
suas regalias e privilegios. habil 
mente apoiados pelo regime anterior. 
terao de passar pelo crivo da apre
ciac;ao do povo a quem cabe. hoje. 
uma palavra determinante em tudo 
quanto respeita ao seu projecto de 
desenvolvimento. Mas porque cons
tituida pela maioria do povo portu
gues e sendo a lgreja. por definic;ao. 
Povo caminhando em solidariedade 
com todos os homens. sera ela pr6-
pria. certamente. a tomar a iniciativa 
de renunciar aqui lo que a impede de 
melhor servir a libertac;ao do povo e 
a desenvolver toda uma serie de 
esforc;os que dinamizem e apressem 
essa mesma libertac;ao. 

·p_ Jardim Gon<;:alves. no «Bol. do M. F. A. 
25/2/1975 

OS TRANSPORTES 
NOS ACORES 

De maneira a poder ser garantido 
um servic;o eficaz e adequado as 
necessidades. quer presentes. quer 
futuras. do Arqu ipelago. serao ine
vitaveis largos investimentos. que 
nao importa agora detalhar. no do
minic dos aeroportos e das instala
c;6es portuarias. investimentos esses 
que andarao na ordem das varias 
centenas de milhares de contos. 

Havera que fazer todos os esfor
c;os para que os transportes sejam 
efectuados com o maximo de efica
cia. dentro da qualidade dos ser-
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vic;os pretendida. de forma a garantir 
os mais baixos custos possiveis. 

Ha. portanto. que tomar as medi
das convenientes que favorec;am a 
maxima eficiencia dos servic;os pres
tados. Dentro destas medidas pode
rao ser encaradas varias hip6teses. 
desde a criac;ao da livre concorren
cia. quer nacional. quer internacio
nal. acabando com as situac;6es de 
monop61io. a intervenc;ao mais di 
recta do Estado e. ate. a pr6pria na
cionalizac;ao das empresas. 

Tentando ser realistas parece-nos 
contudo que as medidas anteriores 
nao sao suficientes. De facto sao 
de prever varias dificuldades. 

Por um lado. o facto de se criar 
uma livre concorrencia nao significa 
que seja de esperar o aparecimento 
de novas empresas interessadas. pelo 
menos nalgumas das actividades. 
Com efeito temos por um lado um 
mercado tao pequeno nalguns as
pectos para uma s6 empresa que nao 
seria aconselhavel que. mesmo exis
tindo I ivre concorrencia. existissem 
varias empresas a trabalhar o mesmo 
t ipo de transportes. 

Por outro lado. a simples nacio
nalizac;ao de empresas nao conduz . 
necessariamente. a uma gestao mais 
racional e eficiente. Caracteristicas 
especificas dos Ac;ores. como por 
exemplo a extrema dispersao geo 
gratica das ilhas. algumas das quais 
com tratego reduzido. condic;6es cli
matericas adversas. etc .. conduzirao 
sistematicamente a condic;6es de ex
plorac;ao complexas e a custos ele
vadissimos. 

0 desequilibrio entre o volume de 
cargas exportadas e importadas e 
tambem. neste memento. um factor 
que pesando na fraca ocupac;ao dos 
navios num dos percursos. conduz a 
custos mais elevados. 

Factores importantes a considerar 
serao tambem 0 transporte de gado 
vivo. com todos os seus problemas. 
assim como elevada percentagem de 
produtos basicos. tais como mate
riais de construc;ao e produtos ali
mentares. cujo prec;o nao pode ser 
muito sobrecarregado. 

Por tudo isto somos de parecer 
que. mesmo no caso das empresas 
transportadoras - ou part iculares ou 
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nacionalizadas - serem extrema
mente bem exploradas. os custos 
continuariio a ser elevados. 

Asslm. sendo os custos elevados e 
impondo-se por outre lado a neces
sidade de obter pre9os ma1s ba 1x~s 
para os transportes. sem os . qual~ 
todo o desenvolvimento contmuara 
bloqueado. e independentemente de 
se tomarem as med1d~s antenormente 
mencionadas parece mev1tavel ter de 
se subsidiar os transportes a9on~
nos. pelo menos. durante determl
nado perfodo. de mane1ra a quebrar 
finalmente o clrculo vicioso e per
mitir o desenvolvimento pretendido. 
Sera de esperar que. mais tarde. 
seje desnecessaria a manuten9iio 
deste subsidio (que cobrira parte do 
tao falado custo da insularidade) ou 
que possa ser reduzido ate valores 
de pouco significado. 

0 Governo ou. melhor. a Na9iio. 
tera que definir com clareza se pre
tende contribuir com a quota parte 
suficiente do custo da insularidade. 

Julgamos que os problemas tern 
sido suficientemente estudados para 
que as solu96es basicas sejam mais 
ou menos evidentes. 

Ha que tomar a decisiio se se pre
tende po-las ou niio em pratica. e 
hll que faze- lo com toda a firmeza. 
pois sem isso niio havera desenvolvi
mento social e econ6mico (indus
trial. agro -pecuario. piscat6rio e tu
rfstico) o que parece. obviamente. 
inaceitavel. 

Populus. Novembro. 1974 

OS TiTUlOS 
... DO TESOURO 

E 0 FUTURO 
DO PAIS 

Com o objective de mobil izar 
Poupan9as internas que andavam 
arredadas do sistema monetario e 
financeiro (possivelmente em col
ch6es! . .. ) decidiu o Governo Pro
vis6rio. atraves do Ministerio das 
Finan9as lan9ar um emprestimo in 
terne «para a reconstru9iio nacio
nal>>. Trata-se ate mais da «nova 

edifica9iio nacional» do que pro 
priamente da «reconstru9iio nacio
nal>>. E nesta Nova Sociedade todos 
os portugueses estiio interessados. 
excepto. evidentemente. aqueles que 
foram os grandes beneficiaries do 
regime fascista. 

Esse emprestimo apresenta um 
conjunto de caracteristicas altamente 
favoraveis a mobiliza9ii0 das peque
nas poupan9as e dai o grande inte
resse na aquisi9iio dos titu los de 
tesouro. ultrapassando-se ja os tres 
milh6es de cantos que o Governo 
Provis6rio nao deixara de canalizar 
para as aplica96es mais favoraveis 
ao Povo Portugues. 

Este emprestimo e feito sob a 
forma de «Obriga96es do Tesouro» 
de valor nominal de 500$00. pre90 
acessivel aos pequenos aforradores. 

Por outro lado vence um juro de 
10% ao a no. o que atendendo as 
taxas de juro correntes no mercado 
niio pode deixar de se considerar 
bastante favoravel e assim fazer face. 
ao menos parcialmente. a desvalori
za9iio da moeda que se concretiza 
com a infla9ao . 

Como OS titu los sao ao portador. 
qualquer pessoa que os tenha adqui
rido. se em determinado momenta 
necessita de reali7.ar o dinheiro. pode 
transacciona-los livremente o que 
da uma grande margem de dispo 
nibilidade. Alem destas caracteris
ticas favoraveis. ainda o Estado con
cede um premio de reembolso de 
1 OSOO anuais. ou seja. uma obriga9ao 
que custou 500SOO se. por sorteio. 
for amortizada no primeiro ano (que 
corresponde ao seu terceiro ano 
ap6s a compra). alem dos juros que 
foi vencendo da direito a um reem
bolso de 510$00. 

lntegrando os premios de reem
bolso para a vida media dos titulos 
(cinco anos e meio) a taxa media 
de rendimento e de cerca de 11 .2 % 
ao ano. No caso do titulo s6 ser 
amortizado no ultimo ano. ou seja 
ao tim de oito anos. a taxa de rendi 
mento atinge os 11.5 %. 

Para alem d isto. outro elemento 
importante e 0 facto de este em
prestimo nao estar sujeito a rateio. 
isto e. cada subscritor compra os 
titulos que quiser e tem a certeza 
que lhe serao atribuidos sem se 
submeter a duvida do «empate» de 
capital e vir a ser mais tarde contem-
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plado com um numero reduzido de 
titulos eo mesmo nao conseguir 
nenhum. 

Trata-se pois de um emprestimo 
que procura. e esta a conseguir. 
mobilizar pequenas poupan9as inter
nas em boas condi96es de rentabili
dade para o subscritor e que podera 
vir a ser um elemento importante 
para as urgentes tarefas que se 
poem ao M.F.A. e ao seu Governo 
para a constru9ao da Sociedade 
Portuquesa do futuro. 

Bo/ecim do M .F.A.. 11 de Fev. 1975 

•••••••••••• 4 

0 PASSAPORTE 
DE EMIGRANTE 

Contrariamente aquila que infor
mamos no numero anterior da revista 
«25 de Abril». vimos esclarecer que. 
por enquanto. continua ainda a exis
tir o chamado «passaporte de emi 
grante». A unica altera9ao que sofreu 
a legisla9ao que estava em vigor ate 
ao passado dia 24 de Janeiro foi 
a revoga9ao do artigo 1 6 do De
creta n.0 46 748. pelo qual nao 
podia ser concedido o passaporte 
ordinaria a qualquer pessoa que fosse 
suspeita de ter o prop6sito de emi 
grar. Por conseguinte. a partir de 
agora deixara de ser exigida qual 
quer documenta9iio a comprovar 
que nao se tem a inten9ao de emi
grar. pelo que o passaporte ordi 
naria nao podera ser recusado sob 
esse pretexto. 

Ouanto ao passaporte de emi
grante. nao houve qualquer alte
ra9iiO ao que estava estabelecido 
anteriormente. Pedimos. pois. des
cu lpa aos nossos leitores pela infor
ma9ao errada que lhes fizemos che
gar. Tal informa9ao. alias. foi igual
mente divulgada por quase toda a 
imprensa d iaria em Portugal. certa
mente por ma interpreta9a0 do textO 
que revogou o artigo 1 6. Aqui fica 
a rectifica9ao que a verdade dos 

factos nos exigia. 
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ALTERACOES 
I 

NAS TAXAS DE JURO 
Por ter sofrido alterac;:oes apreciaveis a 

informac;:ao que demos. no mAs passado. sobre 
as taxas de juro praticadas actualmente em 
Portugal. damos hoje conta das ultimas indi
cac;:oes publicadas sobre a matbria. Registe-se. 
antes de mais. a fixac;:ao da taxa de desconto 
do Banco de Portugal em 7,5%. a partir do dia 
21 de Dezembro do ano passado. Antes. era 
apenas de 6%. 

REGIME DE TAXAS DE JURO 

Condic;:oes de aplicac;:llo : 

-A panir de 1 de Janeiro de 1975. no caso dos 
dep6sitos fl ordem ou com pre-aviso inferior a 15 
dias: 

-A panir da data da sua constituic;:ao. para os dep6-
sitos a prazo ou com pre-aviso superior a 1 5 dias 
ou de poupanc;:a ainda nao existentes em 20/12/74: 

- A partir da data da sua renovac;:ao no caso dos dep6-
sitos a prazo ou com pre-aviso superior a 15 dias ja 
existentes em 20!12/74: 

- A panir da pr6xima contagem de Juros. no caso dos 
dep6sitos de poupanc;:a ja existentes em 20/ 12/974: 

-A panir de 20/1 2/ 974. no caso de operac;:oes activas 
(emprestimos). 

• Operac;:oes passivas(dep6sitos) 
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BANCOS COMERCIAIS 

Dep6sitos ~ Ordem com pre-aviso 

- Dep6sitos fl Ordem ou com pre-aviso 
inferior a 1 5 dias: 
a) para pessoas ou entidades que nao 

Taxas de Juro 

sejam sociedades comerciais ·. .. 1 % 
b) para sociedades comerciais. .. ... 0 % 

- Dep6sitos com pre-aviso de 15 a 29 
dias.. . .. . . .. . .. ... . 3.5 % 

- Dep6sitos com pre-aviso ou a prazo de 
30 a 90 dias . .. . . .. . .. . . 4.5 % 

Dep6sitos a Prazo 

- Dep6sito a prazo de 91 a 180 dias 6.5% 
- Dep6sito a prazo de 1 81 a 270 dias 8 % 
- Dep6sito a prazo de 271 dias a 1 ano 9% 

MONTEPIO GERAL 

Dep6sitos ~ Ordem 

a) para pessoas ou entidades que nao 
sejam sociedades comerciais 

Ate 10 ooosoo 
no excedente 

b) para sociedades comerciais 

Dep6sitos a Prazo 

6 meses ...... ... .. . ..... . .. . 
Mais de 12 meses .. . .. . .. . . .. .. . 
Para menores - condic;:oes especiais 

Taxas de Juro 
4 % ao ano 
2 % ao ano 
0 % ao ano 

8% ao ano 
9.5% ao ano 

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 

Dep6sitos ~ Ordem 

a) para pessoas ou entidades que nao 
sejam sociedades comerciais 

Ate 70 ooosoo . .. . .. 
No excedente .. . . . . . .. . .. 

b) para sociedades comerciais 

Dep6sitos a Prazo 

- 6 meses renovavel . . . . .. 
- 9 meses renovavel ... 
- 1 ano e 1 dia renovavel 
- Para Dep6sitos a Prazo (superiores 

a 3 anos) - dep6sitos de pou
panc;:a com entregas programa
das : 

No l.O a no (ao fim do 1.0 a no) ... 
No 2.0 a no (+ 0.25 %) ... ... .. . 
No 3.o a no (+ 0,25 %) 
No 4.0 a no (+ 0.25 %) ... ... .. . 
No 5.0 ano (+ 0.25 %) e subse-

quentes ... ... .. . 

Taxas de Juro 
4% ao ano 
2% ao ano 
0% 

8% ao ano 
9% ao ano 
9.5% ao ano 

9.5 % 
9.75% 

10.0 % 
10,25% 

10.5 % 

Os juros dos dep6sitos estAo isentos de quaisquer 
1mpostos. 

Os dep6sitos tAm a garantia do Estado. 

BANCO DE FOMENTO NACIONAL 

- DEPOSITOS A PRAZO superior a 
1 a no (1 a no e 1 dia) .. . . .. . .. .. . 

- DEPOSITOS A PRAZO superior a tres 
anos. (dep6sitos de poupanc;:a) com 
entregas programadas: 
No 1.o ano (ao tim de 1 ano) 
No 2.0 ano (+ 0.25 %) 
No 3.0 a no ( + 0.25 %) 
No 4. 0 ano (+ 0,25 %) .. 
No 5.o ano (+ 0.25 %) e subse-

quentes .. . ..... ... . 

Nos dep6sitos de poupanc;:a 
- entregas programadas - se o depo
sitante satisfizer o cumprimento minimo 
exigido tera a possibilidade de fazer 
levantamentos. Tais levantamentos s6 
poderao ser efectuados uma vez por 
ano e a sua soma pod era ir ate 20% de 
todas as entregas que tenham sido efec
tuadas. 

Novas modalidades de dep6sito do 
B. F. N.: 

-DEPOSITOS A PRAZO de 6 meses 
- DEPOSITOS A PRAZO de 9 meses 
- DEPOSITOS A ORDEM (apenas para 

mutuarios e depositantes a prazo) . 

As contas fl ordem de depositantes 
a prazo s6 podem ser abertas ou acres
cidas com capitais e juros vencidos em 
dep6sitos a prazo constituidos ou reno
vados a panir de agora. Estas contas 
(a ordem) sao movimentadas por cheque 
e no caso de entidades particulares 
beneficiarAo das seguintes taxas de 

juro : 
- ate 70 ooosoo 
- no excedente 

Taxas de Juro 

9.5 % 

9.5 % 
9.75% 

10.0 % 
10.25 % 

10.5 % 

8 
9 

4 
2 

% 
% 

% 
% 



)COMO NOS 

VELHOS 
TEMPOS 

Sem assinatura. um grupo ( ?) 
de emigrantes enviou esta carta ao 
Primeiro-Ministro do Governo Pro
vis6rio. protestan.do contra tudo e 
contra todos. Nada temos a acres
centar nem a comentar. Os termos 
em que ela esta escrita sao suficientes 
para que toda a gente com dois o/hos 
na cara possa identificar imediata
mente quem sao os seus autores. 
A/em disso. todo o trabalho que 
temos a fazer para a reconstrur;ao 
dum Portugal que seja de todos os 
portugueses. nao nos deixa muito 
tempo para perdermos com aqueles 
que. embora nao 0 digam claramente. 
querem apenas fazer tudo para voltar 
aos ve/hos tempos em que s6 e/es 
mandavam. Transcrevemos apenas 
algumas partes para os nossos lei
cores. Eles que vejam e julguem por 
si pr6prios. Nao e muito diffcil. 

. .. Cada vez nos restam menos 
duvidas de que estamos perante um 
governo traidor que por meio de 
ilegalidades e falsidades procura colo
car o povo numa escravidao. Sois 
ja responsaveis por mais mortos 
em nove meses. por recusa da liber
dade a quem dela tamb~m tern 
direito. que o fascismo em 49 anos. 
D itastes um governo racista. traidor. 
assassino. inimigo dos portugueses 
de Mo<;ambique. que semeia o ter
ror. por forma a que todos os brancos 

abandonem a terra aonde um grande 
numero deles nasceu e que e. pura
mente mais portuguesa que a metr6-
pole. Mo<;ambique ~ um nome por
tugues. Mo<;ambique nasceu por
tugues. e portugues de princlpio. 
de origem - e e na origem que esta 
a pureZ'!I. a legitimidade duma nacio 
nalidade e nao na cor. A Frelimo 
nao representa o povo - sao meia 
duzia de ambiciosos. de traidores 
que querem um tacho. um Iugar 
imperial ista ... 

V6s nao tendes o mlnimo direito 
de dar e assinar independencias. 
de vender 0 que nao e vosso 0 0 0 

S6 a um governo eleito em elei<;oes 
livres e nao como as que v6s estais 
a fazer. esse direito compete . 

N6s ca sentimo-nos envergonha
dos. inferiorizados devido a certas 
imagens que temos visto na tele
visao. no cinema. em revistas. em 
que se ve o nosso exercito em for<;a 
superior e em melhores condi<;oes 
a ser derrotado; os nossos soldados 
a entregarem as armas em rendi<;ao. 
Sentimo-nos revoltados com a vossa 
trai<;ao e injusti<;a cobardes ! ... N6s 
faremos os posslveis para vos liqui 
dar e para que as transferencias de 
dinheiro do emigrante sejam o menos 
posslvel. Ha ja mais que razao para 
uma contra-revolu<;ao: v6s praticais 
a corrup<;ao. violais o programa de
mocratico das For<;as Armadas . .. 

• Operac;:6es 
activas 
(emprestimos) 

Taxas de Juro que as Jnstituic;:oes de 
Credito estiio autorizadas a cobrar: 

Taxas de Juro 

Operac;:oes por prazo superior a 1 20 dias 
Operac;:oes por prazo superior a 1 20 dias 

mas niio a 1 80 dias 00. 00. 00. 00 . 

Operac;:oes por prazo superior a 180 dias 
mas niio a 1 a no 00 . 00 . 00 . 00. 00 . 

Operac;:oes por prazo superior a 1 ano e 
ate 2 anos 00 . 00. oo. 00 . 00 . 00. 00 . 

Operac;:oes por prazo superior a 2 anos e 
ate 3 anos . 00 oo. oo . 00. 00 • • •• 00 . 

Operac;:oes por prazo superior a 3 anos e 
ate 4 anos 00 . 00 . 00 • • 00 oo . 00 0 • 00 

Operac;:oes por prazo superior a 5 anos e 
ate 7 anos 00 • • oo • 00 00. 000 ... 00 . 

Operac;:oes por prazo superior a 7 anos 

7.75% 

8.5 % 

9.25% 

10.5 % 

11.0 % 

11.5 % 

12.0 % 
12.5 % 

•••••••••• 
IRREGULARIDADES 
NOS TRANSPORTES 
DESTIN ADOS 
A EMIGRANTES 
Segundo constatam os servic;:os da 

Direcc;:iio-Geral de Transportes Terres
tres. algumas empresas de camionagem 
francesas assumem ~a responsabilidade 
do transporte Franc;:a-Portugal -Franc;:a. du
rante os p.eff61fos de ferias. de emigrantes 
portugueses. sem que. para isso. se 
tenham previamente munido das auto
rizac;:oes necessflrias previstas no Acordo 
Luso-Frances sobre transportes inter
nacionais rodoviarios. concedidas em 
Franc;:a. pelo chefe do Service des Trans
ports Routiers et des Transporte Urbains 
au MinistEne des Transports. 

Tal situac;:iio de irregularidade por parte 
das empresas de camionagem s6 preju
dica os emigrantes que ficam na con
tingencia de serem despejados na fron
teira portuguesa pelas autoridades com
petentes. com os inconvenientes de se
guidamente se deslocarem por meios 
pr6prios para as suas terras e no fim 
das ferias terem de se deslocar por 
iniciativa pr6pria das suas terras para 
a fronteira a fim de tomar o autocarro 
com destine a Franc;:a. 

S6 podem entrar em Portugal auto
carros com a necessaria autorizac;:iio para 
a rea lizac;:iio da viagem. A fim de no 
futuro evitar tal situac;:iio. avisam-se todos 
aqueles que utilizem este meio de trans
porte que devem assegurar-se. antes de 
firmarem qualquer contrato. de que a 
empresa transportadora ja e titular da 
necessflria autorizac;:iio para a realizac;:ao 
da respectiva viagem. 

As empresas que violarem estas dis
posic;:oes do Acordo. serao punidas. ao 
abrigo do n.0 1. alinea b) do artigo 17.0 

deste. com as sanc;:oes de advertencia 
ou de suspensao. temporaria ou defi
nitiva. parcial ou total. do direito de 
efectuar transportes no territ6rio do Es
tado em que tiver sido praticada a 
infracc;:ao. .... 

Outre tipo de irregularidades e o que 
se verif ica por parte de algumas agencias 
de viagens que vendem lugares «cou-· 
chette» sem consultarem previamente a 
empresa transportadora. resultando assim 
que o mesmo Iugar seja simultaneamente 
vendido a duas. tres ou ate doze pessoas. 

A Secretaria de Estado da Emigrac;:ao. 
tendo tornado conhecimento de tal pro
cedimento. atraves dos relat6rios elabo
rados pelos seus inspectores em exer
cfcio no servic;:o de recepc;:ao e apoio nas 
fronteiras. durante o perfodo do Natal 
e Ano Novo. vai proceder no sentido 
de impedir que a descoordenac;:ao entre 
as varias agencias e a empresa proprie
taria de carruagens prejudique de alguma 
forma os emigrantes. Entretanto. avisam
· se todos os responsaveis de que serao 
imediatamente tomadas medidas de vigi 
lancia ou ate mesmo de caracter judicial. 
no caso de se verificar qualquer indfcio 
de processo fraudulento da parte dessas 
agencias. 
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das 
cart as 
que nos 

escreveram 

INVESTIMENTOS 
EM PERIGO? 

0 assunto que me leva a escrever
· lhe e 0 seguinte : 

Eu como muitos outros emigrantes 
portugueses investi algumas econo- : 
mias na Torralta e como ultimamente 
tenho lido os jornais portugueses 
que ca se vendem, constato que algo 
se deve passar de anormal. Queria 
que me esclarecessem tanto quanto 
posslvel sobre o assunto. NAo me 
seria agradavel (como facilmente o 
devem compreender! ) perder todas 
as economias angariadas com tanto 
sacriflcio e Ionge da TERRA e da 
FAMILIA que me e tAo cara. · 

Serfl verdade que corro granc;te 
risco de perder todo o meu dinheiro, 
como acabo de ler em alguns j.ar
nais, como «0 Seculo» ou o «Ex
presso» 7 Espero que possam res
ponder- me a esta, de maneira que 
eu me possa tranquilizar ou entAo 
ficar fixado de uma vez para sempre 
da sorte que me espera. 

ANTONIO DA COSTA VELOSO 
FRANCA 

Parece que efeccivamente a/go de anor
mal se passa - ou se passou - com 
a T orratca e compreendemos perfeica
mente os seus cemores. 

Todos os seccores do Governo que 
c~m alguma liga9ao com o assumo 
- incluindo a Secrecaria de Escado da 
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Emigra9ao - c~m escado . a escudar o 
caso e a proposca que fizeram sera bre
vemence divulgada. 

Mas. ao que parece. os emigrantes. 
como alias os oucros accioniscas. nao 
correm o risco de se verem assim dum 
dia para o oucro privados das suas eco
nomies. A sicua9ao financeira da Tor
ralca nao seria tao irremediavel como 
isso e assim os vossos investimencos 
estariam garancidos. segundo o relac6rio 
e as propostas que a Comissao Admi
nistrative nomeada para a Torralca deve 
publicar brevemence. dando coma exacta 
da siCUJJ~ao. 

Portanco. parece que nao cem nada a 
temer os emigrances e outros accionistas 
que investiram naquela empresa os seus 
capitais. 

«SABER ALGO» DO 
QUE CASE PASSA 

Gostaria imenso de receber o 
1.0 numero da revista «25 de Abril» 
bern como as condic;6es de assina
tura. 

Sou urn emigrante que me encon
tro sem qualquer meio de informa
c;Ao. infelizmente. NAo sei nada de 
como vai a actual situac;Ao politica 
portuguesa. Onde me encontro com 
minha familia, somente se encon
tram mais duas famllias portuguesas; 
nada mais. 
. Estou a 128 km de Frankfurt, e 

a 90 km de Koln. 
Soube da exist4ncia da revista 

porque me desloquei a Col6nia onde 
contactei com amigos e me infor
maram que poderia pedir esta revista. 
Pois aqui estou a faz4-lo para ver 
se assim consigo saber algo do que 
actualmente se vai passando em 
Portugal. 

Urn filho desejoso de vera Patria
·MAe com as condic;6es necessarias 
para todos podermos voltar a viver 
e trabalhar sem ser preciso tornar 
a abandonar Portugal. 

GUMERZINDO DA SILVA 
ALEMANHA 

Esperamos que ja tenha recebido agora 
a revista «25 de Abril». 

Esperamos tambem que eta responda 
a sua ansia de saber como se evolui 
aqui para um novo pals. onde ja n§o 
devers haver nada que possa obrigar 
porcugueses a abandonarem o pais cancra 
a sua voncade: nem mais dicadura. nem 
mais miseria por eta provocada. nem 
mais guerra por ela feica . 

E se achar que eta nao corresponde 
aquila que quereria que fosse mande-nos 
dizer. N6s tencaremos corrigir. 

AS CASAS 
DOS EMIGRANTES 

Sou emigrante e habito em Franc;a, 
vai para 3 anos, em companhia dum 
filho de 9 anos e sua mAe, minha 
companheira. Fiquei pasmado ( e 
apreensivo) com uma noticia que 
li no «Diario de Noticias» em cartas 
Ill redacc;Ao onde urn emigrante radi
cado na Alemanha hfl 8 anos recebeu 
uma ordem de despeji:> emanada do 
Tribunal de Vila Franca de Xira. 

Diz ele que tinha a renda em dia 
e com dois meses de cauc;Ao, e que 
a casa nAo estava abandonada. Fami
liares. incluindo urn filho. olhavam 
pela casa, onde todos os anos ia 
gozar as ferias. Para ele que envia 
as suas economias, ajudando assim 
de alguma forma o seu pals. a lei 
permit& isso? 

Fac;o esta pergunta porque estou 
nas mesmas condic;6es. Temos uma 
casa de renda no Olival Basto onde 
todos os anos Ill passamos as nossas 
merecidas ferias e onde vamos ao 
senhorio e pagamos em cheque urn 
ano de avanc;o. 

A nossa casa esta recheada do 
que e born e temos alguem que vela 
pela casa onde nem agua nem luz 
est& cortada pois de urn momento 
para o outro. pensamos voltar ao 
nosso pals. 

Tentamos aqui procurar urn advo
gado que nos informasse ao certo 
de tal lei mas em vAo. 

No Consulado nada nos souberam 
informar. Lembrflmo-nos entAo dessa 
Secretaria que e. a nosso ver, o elo 
directo que liga o emigrante Ill sua 
Patria. 

Gratos ficarlamos se nos dessem 
informac;Ao exacta pois, como facil
mente compreendem, vivemos agora 
na incerteza de termos urn tecto 
na nossa terra. 

ALBERTO PEREIRA 
FRANCA 

N§o conhecemos concretamente o caso 
que refere e que tera lido no «Diario 
de NotfciaS>>. 

A verdade e que a lei nao e muito 
expllcica sabre este assunco. isto e. nao 
comempla o caso especial dos emi
grantes. E como nao o faz da azo de 
facco a que tais coisas possam aeon-
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er Uns interpretam duma maneira. 
:trOs doutra, e depende um boca?o 
da sorte. do senhorio com_ quem se !ida 

8 do juiz .ef!l . que se ca1 em caso de 
8~ao judiCIS(fB. Uns cpns1deram que 
nlo e legal p6r os em1grantes na rua 
em casos desses, outros acham quf! os 
emigrantes nao consutuem except;ao _ e 
que podem port an to _ser ob1ecto de acr;:ao 
de despejo. caso nao habl(em efecuva-
mente a casa. _ . 

HIJ uma interpretat;ao da le1 que con
siders que caso os emigrantes nunca 
estejam ausentes da sua casa aqui mais 
que um ano. nunca perdem d/(e110 a 
eta. Mas essa interpretat;ao nem .sempre 
e aque/a que e aceite pe/os. tribunalS. 

Se vivia na casa com farn_!11ares antes 
de emigrar e se esses fam!l1ares _cony
nuam agora a habitar a casa. entao s1m, 
nao hiJ perigo nenhum de lha reurarem. 
Pode continuar a habita-la sem pro
blemas. 

S6 nos resta esperar que com a cons
trur;:ao das habitar;:oes que tanta !alta 
fazem. os senhorios deixem de poder 
usar do seu direito de despejo. um 
pouco quando /hes apetece. E que entre
tanto na lei possa ser contemplado o 
caso especifico dos emigrantes duma 
maneira favor/Jvel. 

De qualquer modo. isto que !he esta
mos a dizer nao resulta da nova lei de 
arrendamento. mas sim da lei geral sobre 
o caso que e muito anterior. 

BOATOS E M AIS 
BOATOS ... 

Consta entre os portugueses aqui 
residentes que segundo um recento 
Decreto-lei as cartas de conduc lio 
perderiam a val idade ao fim de tr~s 
anos de ausAncia de Po rtugal. 

Caso seja verdade gostaria de 
saber se as mesmas perdem irreme
d iavelmente a validade ou se podem 
ser revalidadas dentro desse prazo . 

JORGE TEIXEIRA AUGUSTO 
ALEMANHA 

E verdadeiramente prodigiosa a ima
ginat;ao de que a react;ao d/J provas 
para inventar males de que a democracia 
seria culpada! 

Todos OS boatos sao bons para tentar 
fazer crer aos emigrantes que as liber
dades SaO piores que a ditadura I 

Nao. senhor Augusto. nao ha nenhum 
decreta-lei com tal teor. A sua carta 
de condut;ao. como qualquer outra. tem 
o prazo de validade que est/J fixado no 
interior. 

Caso o prazo de validade nela fixado 
se extinga. tem que fazer um exame 
medico para a revalidat;ao da carta. 
E nao precisa de vir a Portugal para o 
fazer. faz-se passar um certificado medico 
al. manda traduzir o cercificado e auten
tica -lo no consutado da sua area e 
depois manda-o para aqui. para a Direc
t;ao-Geral de Viar;:ao que tho passou. 
E revalidam-lhe a cart a! 

.. . E nao acredite em boatos! 

COMO PAGAR 
A REVISTA? 

Gostava imenso de ser assinante 
da revista «25 de Abri l». 

Aqui esta o meu problema : fui 
ao Banco Ultramarino que se encon
tra em Saint- Denis, para vos enviar 
a soma de duzentos e c inquenta 
escudos mas eles nAo quiseram 
aceitar. 

Portanto pec;:o - lhes por favor que 
me digam como e que posso enviar 
esse dinheiro. 

A gente a querer mandar as eco
nomias e eles fazem complicac;:<:>es! 

MANUEL CASIMIRO 
FRANCA 

Ao responder ao senhor Casimiro, 
queremos responder a todos aqueles 
que tem problemas em nos enviar o 
dinheiro correspondente as assinaturas. 

Se nao tem conta no banco nas terras 
em que estao a trabalhar ou aqui. a 
solut;ao mais f/Jcil e com certeza o vale 
do correio internacional. Nos correios. 
em vez de dizerem: «quero enviar "x" 
francos ou marcos ou florins. etc.». 
podem pedir logo - porque isso per
mite enviar o dinheiro exacto da assi
natura- para enviar «tantOS>> escudos. 

Par outro !ado. lamentavelmente, pa
rece que e verdade que muitas pressoes 
se exercem sobre os emigrantes. para 
os impedir de enviar as suas economias, 
tentando com isso agravar a situat;ao 
econ6mica em Portugal. 

Entretanto s6 a !uta pela verdadeira 
informar;:ao de todos aqueles que nao 
querem ver o Pais regressar a ditadura. 
aos boatos. as calunias. as falsas infor
mat;oes do que aqui se passa. podera 
permitir que a campanha reaccionaria 
atinja os seus fins. 

Por isso n6s pensamos que tem razao 
todos aqueles emigrantes que reclamam 
um Banco de Estado que centralize todo 
o dinheiro par eles enviado. 

REEMBOLSO 
DE OESCONTOS 

Agradec;:o que me informem de 
tudo o que for p ossivel referente aos 
descontos feitos aqui na Alemanha 
e os meios para os poder reembolsar. 

1 . Descontos para a reforma de 
velhice. ( Renterversicherung) 

2. Descontos para o seguro de 
desemprego. 
(Arbeitslosversicherung) 

3. Descontos para o seguro de 
doenc;:a. 
( Krankenversicherung) 

4. Descontos para a relig iAo. 
( Kirchsteuer) 

5. Descontos para o imposto pro
fissional. ( lohnsteuer) 

Porque eu penso antes de atingir 
os 5 anos de estadia na Alemanha 
regressar a Portugal e requerer tudo 
a que tiver di reito. Assim, gostaria 
de saber destes 5 t ipos de descontos, 
q uais tenho direito a receber e se 
do parciais ou totais. 

Se houver essas instruc;:<les escritas 
em Portugu~s-AiemAo gostaria que 
me fossem enviadas. 

ANTONIO AUGUSTO RAMOS 
ALEMAN HA 

Se regressar a Portugal antes de per
fazer cinco anos de estadia na Alemanha 
tem direito a reembolso de alguns des
cantos que fez enquanto a! esteve, mas 
nem todos. 

Tem direito a fazer-se reembolsar do 
que pagou para o seguro de pensoes 
( Renterversicherung). 

Mas s6 pode fazer o pedido de reem
bolso dois anos depois de ter saldo da 
Alemanha. Para que esse pedido possa 
ser satisfeito tem de trazer da Afemanha 
quando regressar (e envia-los quando 
fizer o pedido) os canoes de seguro 
(Versicherungskarte). 

0 reembolso deste desconto e parcial 
e a percentagem varia conforme os anos 
- por exemplo. para 1974. essa percen
tagem e de 9 %. 

0 outro desconto de que pode pedir 
reembolso e 0 do impasto profissional 
(Lohnsteuer). Para tanto deve dirigir-se 
a Repartir;:iio de Finant;as de que depende 
a/ na Alemanha. 0 reembolso tambem e 
parcial e diz respeito s6 ao ano do seu 
regresso. mas s6 af e que o poderao 
informar do montante exacto. 

A Caixa Nacional de Pensoes que da 
estas informat;oes aqui em Portugal pre
para efectivamente um pequeno livrete 
explicativo. mas ainda niio saiu por agora. 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BANCARIOS DENUNCIAM OS BOATOS 
EM FRANCA 

Um grupo de empregados de bancos 
portugueses em Fran(:a divulgou. no 
final do ana passado. um documento 
sabre as boatos que tem sido postos a 
circular entre as emigrantes. Dada a 
importfmcia que o assunto nos merece. 
aqui o transcrevemos na Integra. 

Nos ultimos tempos tem aparecido 
vozes entre portugueses imigrados em 
Fran<;:a que dizem: 

t PER IGOSO TRANSFERIR DINHEIRO 
PARA PO RTUGAL PORQUE A SITUA· 
c;.Ao NO PAIS t INSTAVEL. 

Outras vozes vao mais Ionge: 
QUE NIN G U t M TRANSF IR A 

D INH EI RO. AF IRMAM. PORQUE 0 
ACTUAL GOVERNO t CONTRA OS 
CAPITALI STAS E PODE MUlTO BEM 
CONFISCAR 0 CAPITAL QUE OS IMI
GRANTES MAN DAM PARA PORTUGAL. 

N6s. empregados de Bancos portugue
ses em Fran<;:a. queremos d izer aos nossos 
compatriotas que isto e completamente 
falso. Explicamos porque: 

1 .0 -As transforma <;:oes politicas veri 
ficadas em Portugal nao poem em risco a 
economia nem as finan <;:as do pais. Ao 
contrtuio. pondo cobro as loucas despesas 
de guerra do governo fascista e outros 
esbanjamentos dos dinheiros publicos. 
assim como ordenando melhor os inves
timentos e a vida econ6mica do pais. 
o actual governo esta em cond i<;:oes de 
arredar Portugal do caminho que o con
duzia a catastrofe e que era o caminho · 
trilhado nos ultimos anos pela govern a<;:ao 
fascista. 

2.0 - Os aumentos de salarios e orde-

de Abril niio empobrecem o pais. pois 
enriquecem o povo. nem desiquil ibrariio 
a economia e as finan<;:as desde que os 
patroes e os capita listas sejam impedidos. 
como esta sucedendo. de aumentar nas 
mesmas propor<;:oes os pre<;:os das merca
dorias e dos. servi<;:os. 

3.0 - t um facto que no governo pro
vis6rio ha partidos e pessoas que se pro
nunciam contra o regime capital ista e a 
favor da sociedade socialista. Querera 
isso dizer que esses mesmos partidos e 
pessoas defendam a ideia de confiscar 
as economias dos trabalhadores? S6 
ignorantes ou maldosos poderiio afirmar 
uma tal coisa. Aquilo que num regime 
socialista poderia ser objecto de confis
ca<;:iio e o capital da burguesia que serve a 
explora<;:iio das massas trabalhadoras. As 
economias dos trabalhadores imigrados 
ou dos trabalhadores residentes em Por
tugal. niio sao dessa natureza e os socia
listas pronunciam-se pela sua defesa e 
valorizac;iio. 

Entre as vozes que se tem levantado 
a aconselhar os imigrantes a nao trans
ferir dinheiro para Portugal. figuram as 
de varias personal idades bem conhecidas 
pelas suas l iga<;:oes ao antigo regime fas
cista. Sabido como e que esses senhores 
sempre tiveram interesses contrarios aos 
dos imigrantes e dos trabalhadores portu
gueses (vivendo. inclusivamente. muitos 
deles explorando directamente os nossos 
compatriotas radicados em Fran<;:a) nao 
e difici l de compreender a razao porque 
agem assim. 

N6s estamos certos de que os imigran
tes portugueses em Fran<;:a nao se dei 
xarao enganar facilmente. 

nados e outras conquistas que os traba- UM GRUPO DE EMPREGADOS DE 
lhadores conseguiram arrancar ap6s o 25 BANCOS PORTUGUESE$ EM FRAN(:A 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CASOS EM QUE E POSS(VEL 
REGULARIZAR A SITUACAO .MILITAR 

De acordo com um despacho de 22 de 
Janeiro deste ano. e em conformidade 
como disposto no decreto- lei n.0 415/74. 
de 7 de Setembro passado. poderiio 
regularizar a situa<;:ao mil itar os man
cebos residentes no estrangeiro que· te
nham saido do Pais ate 31 de Dezembro 
do ano em que completaram 17 anos de 
idade. desde que a sua saida se hi!ia 
verificado depois de 16 de Julho de 19'68. 

Nestas condi<;:oes. os interessad·os 
poderao solicitar junto do consulado de 
Portugal da area da sua residencia a 
regulariza<;:ao mil itar. 

No caso de a haverem ja sol icitado 
e lhes ter sido indeferido o pedido.' 
poderao solicitar a revisao do processo. 

Podem. portanto. regularizar a situa
<;:ao militar: 
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- os mancebos nascidos ate 1944 
inclusive. desde que se tenham 
ausentado do Pais ate 31 de De
zembro do ano em que comple
taram 19 anos de idade; 

- os mancebos nascidos no ano de 
1945. desde que se tenham ausen
tado ate 6 de Maio de 1964; 

- os mancebos nascidos no a no de 
1946. desde que se tenham ausen 
tado ate 24 de Junho de 1964 
ou que. a partir desta data. o fize
ram com menos de 18 anos; 

- os mancebos nascidos nos a nos 
de 194 7 e 1948. des de que se 
tenham ausentado com menos de 
18 anos de idade; 

- os mancebos nascidos nos anos 
de 1949 e 1950 desde que tenham 
saido. com menos de 18 anos. 
antes de 10 de Novembro de 1967; 
ou com menos de 1 6 a nos depois 
de 10 de Novembro de 1967; 

- os mancebos nascidos em 1951 
e 1952. desde que se tenham 
ausentado. com menos de 16 anos. 
ate 16 de Julho de 1968; ou ate 
31 de Dezembro do ano em que 
completaram 17 anos de idade. 
depois de 16 de Julho de 1968; 

- os mancebos nascidos nos anos 
de 1953 e seguintes. desde que 
se tenham ausentado ate 31 de 
Dezembro do ano em que com
pletaram 17 anos de idade. 

••••••••••••••••••• 
AS CARTAS 
DE CONDUCAO 
PASSADAS NO 
ESTRANGEIRO 
SAO VALIDAS 
EM PORTUGAL 

No intuito de desfazer alguns equi
vocos sobre esta materia. informamos 
todos os interessados de que : 

1 - Os titulares de licen<;:as de Con
du<;:ao emitidas pelas autoridades oficiais 
estrangeiras. estao automaticamente habi
litados a conduzir em Portugal. dentro 
do prazo de val idade da mesma licen<;:a 
de conduc;:iio. tal como se possuissem 
carta de condu<;:ao portuguesa. sem quais
quer formalidades a cumprir. desde que 
possam em qualquer altura. comprovar 
que estao a residir habitualmente no es
trangeiro. mediante a exibi(:ao do passa
porte de que devem fazer-se sempre 
acompanhar. 

2 - Poderao obter uma carta de con
duc;ao portuguesa todos os ti tulares de 
licen<;:as de condu<;:ao estrangeiras. den
tro do seu prazo de val idade e mediante 
a sua apresenta<;:ao. juntamente c&m os 
documentos que lhes forem indicados 
em qualquer Direc<;:ao de Via<;:ao a que 
se d irigirem. 

No entanto. a obten<;:ao de cartas de 
condu<;:ao portuguesas. com dispensa de 
exame. s6 e possivel aos titulares de 
l icenc;:as de conduc;:ao estrangeiras que 
estejam a residir em Portugal. 

••••••••••••••••••• 
EMIGRANTES 
APOIAM 0 
GOVERNO PROVISORIO 

Da delega<;:ao da Secretaria de Estado 
da Emigra<;:ao em Paris. recebemos uma 
nota .. onde se diz o seguinte: . 

«OS trabalhadores portugueses emJ· 
grados do departamento de Seine-et· 
• Marne entregaram. por intermedio do 
Sr. Adolfo Ant6nio Bexiga. 2970 francos 
destinados ao Ministerio do Trabalho. 

Esta quantia foi entregue ao major 
Neves Rosa. durante uma sessao de es
clarecimento da brigada do MFA. que teve 
Iugar em Corbeil. organizada pela secc;:ao 
local da Associa<;:iio dos Originarios de 
Portugal e pela delegac;:ao de Paris da 
Secretaria de Estado da Emigra<;:ao.» 

Salientamos que nao foi esta a pri
meira vez. Ionge disso. que os emigrantes 
demonstraram o seu apoio ao Governo. 
duma forma concreta. Recorde-se apenas 
o eco que tiveram. entre as col6nias de 
portugueses no estrangei ro. as palavras 
do Primeiro- Ministro. brigadeiro Vasco 
Gonc;:alves. quando no passado mes de 
Setembro. lanc;:ou a celebre campanha 
«um dia de trabalho para a Nac;:ao.» As 
ofertas em dinheiro que. a partir dessa 
altura. foram fei tas ao Governo. atraves 
do Ministerio do Trabalho. pelos traba
lhadores portugueses «dentro e fora do 
Pais» constituem uma prova irrefut{wel 
da vontade inabalavel de todo o povo 
em contribuir para um Portugal livre e 
que seja verdadeiramente de todos os 
portugueses. 
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R.F.A. E SU fCA 
I 

DIFICULTAM 
0 VOTO DOS 
EMIGRANTES 

Diversos paises estao a colocar 
dificuldades ao voto dos emigran
tes portugueses. argumentando que 
uma eleic;;ao representa um acto 
de soberania. cuja realizac;;ao parcial 
em territ6rio estrangeiro e ilegal. 
Assim. a Alemanha Federal. de 
acordo com um telegrama da Reu
ter. confirmado palo Ministerio dos 
Neg6cios Estrangeiros. rejeita a 
possibil idade dos consulados fun
cionarem como assembleias de 
voto. sugerindo que a votac;;ao dos 
portugueses residentes naquele pais 
se fac;;a por correspondencia. 

Ainda mais radical. nesta mate
ria. parece ser a posic;;ao da Suic;;a 
que recusa totalmente a votac;;ao 
dos emigrantes portugueses. ainda 
que feita por correspondencia. 

Dificuldades com a propaganda 
eleitoral parecem estar. igualmente. 
a surg1r em paises como a Franc;;a. 
que esta a introduzir diversas res
tric;;oes. segundo nos revelou uma 
fonte ligada a Secretana de Estado 
da Em1grac;;ao. 

As dificuldades que se estao 
a registar confirmam os receios 
apontados por muitos observadores 
quanto a viabilidade de conceder 

o voto aos emigrantes e confirmam. 
tambem. a razao que assistiu a 
Comissao da Lei Eleitoral em intro
duzir varias restric;;oes a esse veto. 
contra o que demagogicamente 
vem sendo afirmado. 

Republica. 4 de Fevereiro 

APOIO DA 
NORUEGA 
AO NOVO 
REGIME 
PORTUGUES 

A obtenc;;ao de melhores condi
c;;oes para a colocac;;ao dos vinhos 
portugueses no mercado norue
gues · foi divulgada ontem pelo 
ministro da Economia. dr. Rui 
Vilar nas . declarac;;oes que pro
feriu a sua chegada a Lisboa. 
depois de uma estada de alguns 
dias em Oslo. onde presid iu aos 
trabalhos da comissao mista luso
-norueguesa. 

Falando aos jornalistas que o 
aguardavam no aeroporto. o titular 
da pasta da Economia anunciou 
ainda que «os exportadores e inves
tidores da Noruega que pretendam 
estabelecer re lac;;oes econ6micas 
com Portugal. beneficiarao de cre
ditos especiais concedidos pelo 
Governo daquele pais». 

0 dr. Rui Vilar. que classificou 
tal decisao como «uma atitude 
polltica importante. pois traduz a 
disposic;;ao do Governo noruegues 

de auxiliar os esforc;;os do Governo 
Provis6rio». referiu-se ainda as me
lhorias obtidas em relac;;ao a im
portac;;ao de bacalhau. salientando 
que o elevado volume de compras 
ao estrangeiro daquele produto «se 
dave a decadencia que 0 anterior 
regime permitiu ao sector pes
queiro». ( ... ) 

«A primeira reuniao da Comissao 
Mista realizou-se em Oslo em 4 
e 5 de Fevereiro de 1975. 

«A delegac;;ao norueguesa era 
chefiada pelo sr. Per Kleppe. mi 
nistro das Financ;;as. e a delegac;;ao 
portuguese era chefiada pelo 
dr. Rui Vilar. ministro da Economia. 

«Os ministros trocaram infor
mac;;oes relativas ao desenvolvi 
mento das respectivas economias 
nacionais. Os principais problemas 
que se deparam a ambos os paises 
no sector econ6mico foram apre
sentados pelas delegac;;oes. Tro
caram-se pontes de vista sobre o 
comercio entre os dois paises. prin 
cipalmente dirigidos ao desenvol 
vimento e diversificac;;ao do mesmo. 

«As partes acordaram em mten
sificar a cooperac;;ao em vista a 
promover o desenvolvimento eco
n6mico e social em Portugal. 

«Existem condic;;oes positivas no 
campo do desenvolvimento indus
trial. incluindo o sector do petr61eo. 
pescas. agriculture. desenvolvi
mento florestal e turismo. Os mi
nistros reconheceram que poderao 
surgir outros sectores de coopera
c;;ao no decurso de conversac;;oes 
ulteriores. 

«Os ministros acordaram em ex
plorar a possibilidade de criac;;ao 
de um fundo especial. em base 
multi ou bilateral . em vista a pro
mover o desenvolvimento indus
trial em Portugal. Tambem acor
daram em que a cooperac;;ao dever 
ser desenvolvida no campo das 
prospecc;;oes petroliferas ao largo 
da costa. 

«Os ministros reconheceram com 
satisfac;;ao a visita a Portugal de 
uma delegac;;ao norueguesa de tec
nicos de pescas com o objective 
de fornecer assistencia tt~cnica con-
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juntamente com a racionaliza<;ao 
e reestrutura<;ao da industria por
tuguese de pescas. incluindo a 
investi ga<;ao. processamento e 
«marketing». Sublinharam a impor
tancia da coopera<;ao continua 
nesse campo. 

«As duas delega<;oes acentuaram 
a necessidade de desenvolver a 
coopera<;ao na comercializa<;ao dos 
produtos da agriculture portuguese 
na Noruega. Em rela<;ao ao vinho 
foi acordado que as entidades com
petentes deverao estabelecer con
tactos directos em vista a melhorar 
as possibilidades de venda dos 
vinhos portugueses no mercado 
noruegues. 

«A possibilidade de concluir um 
acordo agrario com a E.F.T.A. de
vera ser examinada seguidamente. 

A Capl/al. 7 de Fevereiro 

MAR CAD A 
DEFINITIVA
MENTE 
A DATA DAS 
ELEICOES . 

I 

0 Presidente da Republica pro
clamou a data das elei<;oes. A 1 2 
de Abril. «nenhum portugues se 
negara a responsabilidade de vo
tar. de votar tao conscientemente 
quanto lhe for possivel». disse o 
general Costa Gomes. pois «votar 
e colaborar. nao votar e trair 0 
povo». A esperada alocu<;ao ao 
Pals do Presidente da Republica. 
realizada anteontem. foi tambem 
ensejo «para um balan<;o geral de 
menos de um ano da nossa Revo
lu<;ao». 
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ACONffrCfrU 
t o seguinte o texto integral 

do discurso do general Costa Go
mes: 

«As elei<;oes para a Assembleia 
Constituinte realizar-se-oa no dia 
12 de Abril de 1975. 

Proclamo publicamente esta data 
cumprindo os termos do n. 0 6. 
art.0 7.0 da Lei n.o 3/74. 

Convem recordar que nas gran
des linhas do Programa do M.F.A.. 
descolonizar e democratizar eram 
as generosas motiva<;oes de homens 
corajosos que nao dormiram a 
noite de 25 de Abril. 

Ninguem tern duvidas quanto 
aos passos fundamentais percor
ridos na descoloniza<;ao. nessa 
ronda inevitavel dos caminhos da 
Hist6ria; ronda que se aproxima 
de um epilogo original. genuine
mente portugues. 

Pois bern. no caminhar para a 
Democracia a data que hoje fixei 
sera um marco fundamental na 
tonga rota a percorrer. 

Estas primeiras elei<;oes aca
barao por determiner os homens 
a quem compete a transcendente 
responsabilidade de preparar a 
Constitui<;ao. a Lei fundamental 
que lan<;ara o povo a que perten
cemos no rumo do Futuro. 

Votar e um direito de todo o 
dever imperioso. Nenhum portu
gues se negara a responsabilidade 
de votar. de votar tao consciente
mente quanto the seja posslvel. 

Votar e colaborar. nao votar e 
trair o Povo.» 

Republica. 12 de Fevereiro 



MERCADO 
DO TRABALHO 
EM PORTUGAL 
A contracc;ao da actividade eco

n6mlca em alguns ramos e um dos 
factores que ma1s tem contribufdo 
para o progressivo agravamento do 
desequilibrio no mercado de em
prego. verificado nos ultimos meses 
- aponta o boletim de informac;ao 
do Servic;o Nacional de Emprego. 
referente a Dezembro do ano tran 
sacto. A contrac<;ao citada. com 
efeito. originou elevado numero de 
despedimentos e fortes restri<;oes a 
admissao de pessoal. Outros facto
res de desequilfbrio. eram a redu
c;:ao senslvel no fluxo emigrat6rio. 
ligada a crise econ6mica na Europa. 
a desmobiliza<;ao de militares e o 
retorno de alguns colonos. 

No fim de Dezembro. os candi
dates inscritos no S.N.E. (empre
gados e desempregados. represen
tando estes ult imos cerca de 80 por 
cento do total) ascendiam a 69 660 
(mais 5.5 por cento do que no 
final do mes anterior); na mesma 

• ._ data. as ofertas de emprego que o 
servic;o dispunha em carteira re
duziam-se a 5174. A relac;ao oferta
-procura c1frava-se em 7 por cento. 
contra 16 em Setembro e 33 em 
Junho. 0 desequilfbrio procura
-oferta era mais acentuado nos 
Ac;ores. no Alentejo e na sub-regiao 
literal de Lisboa. 

0 mes de Dezembro. no en
tanto. sempre se apresentou. con
forme e sublinhado no boletim. 
como pouco propfcio a admissao 
de trabalhadores (menor numero 

ACONf£'C£'U 
de dias uteis de trabalho. balanc;o 
das actividades das empresas. etc.). 
As coloca<;oes em dois grupos de 
profissoes (agricultores e trabalha
dores dos servi<;os). por outre lado. 
foram superiores as de Novembro. 
verificando-se predomlnio. no 
campo da procura nao satisfeita. 
de dois grupos: empregados de 
escrit6rio (18 228 pedidos de em
prego) e os indiferenciados 
(13 605). Estes trabalhadores re
presentavam. em Dezembro. 45.7 
por cento da procura total. Con
tude. os grupos profissionais mais 
afectados. em termos de desem
prego. eram os ligados a cons
tru<;ao civil e aos sectores tradi
c ionais do vestuario e textil. 

Em sfntese. o boletim refere que 
os despedimentos ocorridos entre 

Junho e Dezembro de 1974 
- cerca de 18 000 - se relaciona
vam. fundamentalmente. com qua
tro actividades (representando 75 
por cento do total): construc;ao 
civil (32 por cento). metalurgia e 
metalomecanica (18 por cento). 
vestuario e calc;ado (13 por cento) 
e textil (1 2 por cento). No sector 
da metalomecanica salientavam-se 
os despedimentos praticados por 
empresas multinacionais de elec
tr6nica (responsaveis por cerca de 
2100 despedimentos). para as quais 
tudo leva a crer ter sido. essencial
mente. a existencia de mao-de-obra 
barata que constituiu o principal 
atractivo para a sua instalac;ao em 
Portugal. 

DifJrio de Notfcios. 11 de Fevereiro 
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CENTENAS DE 
PORTUGUESES 
RECAMB IADOS 
DE ESPAN HA 

Sobe ja a centenas. segundo 
boa fonte. o numero de portu
gueses. a maioria pertencente a 
classe operaria. que nos ultimos 
meses estao a ser recambiados 
de Espanha para Portugal. nao 
sem que antes muitos deles sejam 
maltratados pela Guarda Civil da
quele pais. 

Apanhados de surpresa a cariii
nho do trabalho. no exerclcio das 
suas actividades profissionais 'ou 
mesmo nos locais onde habitam. 
os nossos compatriotas sao condu 
zldos para calabouc;os de esquadra 
ou cadeias locais. ficando encar
cerados dias ou semanas. Ao mesmo 
tempo e- lhes negado 0 direito de 
contactarem com fami liares ou ami
gos e de fazerem chegar ate junto 
de si objectos de uso pessoal. 
roupas ou dinheiro. sendo poste-
riormente repatriados. · 
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Esta a verif icar-se. no Centro 
e no Norte do Pais. uma media 
de tres casos por dia depois de 
os nossos compatriotas serem acu
sados de falta de documentos. 

- Ap6s o 25 de Abril posso 
garantir que ja tivemos de resolver 
meio milhar de casos no distrito 
de Viana. A Guarda Fiscal dos 
varios postos fronteiric;os da regiao 
canaliza para aqui os portugueses 
que a Polfcia espanhola lhes en
trega. Esta nao atende nem a situa-

ACONf£'C£'U 
c;6es nem a casos espec1a1s. Vai 
armazenando os portugueses como 
quem guarda objectos velhos. De
pois. quando tem uma «carrada». 
Ia os transporta numa «ramona» 
ate a fronteira- contou-nos 0 
chefe Baptista. da P.S.P. de Viana 
do Castelo. 

Acrescentou: 

- A legislac;ao que vigora 
actualmente diz que a Guarda Fis
cal deve entregar os recambiados 
a P. S. P. distrital. t por isso 
mesmo que estamos em situac;ao 
de conhecer bem o problema de 
cada regiao. 

E a terminar : 
- Quanto a mim trata-se de 

uma atitude de acinte. Vigo. Orense 
e Corunha sao as cidades de 
onde vem maiores contingentes. 
Outros sao apanhados em Leao. 
Estes ultimos. quando chegam ao 
nosso territ6rio ja muitas vezes 
cumpriram um mes. e mais. de 
cadeia. em situac;ao critica . 

Tambem o 1° cabo Oliveira. da 
Guarda Fiscal de Valenc;a. pres 
tando servic;o no posto frontei 
ric;o. nos fa lou sobre o problema : 

-Alguns chegam aqui como 
se fossem rebanhos de carneiros. 
Ainda ha pouco nos mandaram 
uma jovem em adiantado estado 
de gravidez. Apanham Ia os por
tugueses e ei - los a correr com 
eles. Ontem mesmo duas rapari 
guinhas. servic;ais em Vigo e por
tadoras de passaporte. nao esca
param a ser rechac;adas. Ha pou
cos dias foi um motorista de 
Monc;ao. que estava ate documen
tado. Trata-se de uma autentica 
perseguic;ao contra a qual as au
toridades portuguesas deviam in
tervir - salientou. comentando a 
seguir:- Ha espanh6is. habitua
dos ao contacto diario connosco 
ali na fronteira. que condenam 
estas atitudes. 

Em Braganc;a. o comissario Ar
tur Jesuino da Cruz. da mesma 
corporac;ao. foi perempt6rio: 

- Para a Polfcia espanhola tudo 
e «facil». Nao existe auto de ave
riguac;oes. inquerito ou outra for
malidade; 0 redimbio e a unica 
atitude tomada . Ha casos em que 
as vftimas tem Ia deixado muitos 

milhares de pesetas. fruto do tra
balho e de muitas economias. 
Perdem tudo. 

Verifica -se. no entanto. que e 
bastante diferente o modo como 
Portugal retribui as «amabilida
des» dos nossos vizinhos. con
forme constatamos na P. S. P. do 
Porto. onde o 2. 0 comandante. ma
jor Cerveira. salientou que ainda 
hfl pouco por ali passaram tres 
espanh6is solicitando asilo poli
tico e cujo processo foi encami
nhado .. 

- t urgente que o Governo 
portugues tome uma posic;ao ener
gica. 0 Ministerio dos Neg6cios 
Estrangeiros nao pode mais ignorar 
esta afronta - disse-nos em Va
lenc;a do Minho urn comerciante 
local. depois de termos registado 
as palavras identicas de urn padre 
de Braganc;a. 

A Capital. 7 de Fevereiro 
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INTERVENc;Ao 
DO ESTADO 
NAS 
EMPRESAS 
PRIVADAS 

Os cntenos econ6m1cos ·e so
ciais para a intervenc;ao do Estado 
em empresas privadas. nos termos 
do decreta- lei 660/74. estao con
tides numa proposta ontem apro
vada em Conselho de Ministros. 
0 Conselho aprovou igualmente 
um projecto de decreta-lei criando 
uma comissao de intervenc;ao e 
assistencia as empresas. cuja re
dacc;ao final sera apreciada numa 
das pr6ximas reun i6es. 

A sessao de trabalhos. que se 
prolongou ate as 0.45 de hoje. 
presidiu o primeiro-min istro. Vasco 
Gonc;alves. nele tendo tornado parte 
os secretaries de Estado da Jus
tic;a e dos Neg6cios Estrangeiros. 
em representac;ao dos respectivos 
ministros. Participaram igualmente. 
acompanhando os respect ivos mi
nistros. os secretaries de Estado 
da Agricultura e da Seguranc;a 
Social. 

0 Conselho aprovou tambem o 
projecto de decreta-lei sabre arren
damento rural. previamente sujeito 
a discussao publica. Nova redacc;ao 
do diploma. de acordo com as 
observac;6es ontem formuladas. sera 
apreciada no pr6ximo Conselho 
de Ministros. tal como a nova 
redacc;ao dum projecto de diploma 
legal. que examinou na generali
dade. prevendo a obrigatoriedade 
de pianos de explorac;ao para em 
presas agricolas de grande di
mensao. 

Foram ainda apreciados alguns 
problemas da situac;ao do ensino 
liceal e aprovada uma proposta 
de resoluc;ao concedendo a Com
panhia Portuguesa de Transportes 
Marftimos. nas condic;6es a f ixar 
por despacho do ministro das Fi
nanc;as. um credito ate ao mon
tante de duzentos milh6es de es
cudos. 
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0 Conselho confirmou o des

pacho do ministro das Financ;as 
concedendo um aval do Estado 
a um emprestimo de cinco mil 
cantos a contrair na Caixa Geral 
de Dep6sitos pela f irma Simoes 
& C• e aprovou uma resoluc;ao 
relativa a «prova bastante» da capa 
cidade eleitoral dos candidates. 

Republica. 1 5 de Fevereiro 

CANCAO 
I 

PORTUGUESA 
NO FESTIVAL 
DE 
ESTOCOLMO 

.. . E o inesperado aconteceu : 
«Madrugada». aquela canc;ao em 
que ninguem parecia ter reparado 
ou que n6s pr6prios tfnhamos con
siderado diffci l de entrar no ouvido. 
acabou por bater as favoritas e 
ganhar o Festival da Canc;ao .. 
E. assim. nao houve decepc;ao. 
houve surpresa total - para toda 
a gente. incluindo o autor e o 
interprete. 

Jose Lufs Tinoco. o autor da 
letra e da musica. estava tranqui
lamente em casa quando alguem 
lhe telefonou. avisando-o que a 
sua canc;ao tinha sido vencedora. 
Nervosismo. largou tudo e seguiu 
em grande velocidade para o Ma
ria Matos. chegando a tempo de 
poder dar aquele abrac;o a Duarte 
Mendes. Ouanto a este. a sua 
surpresa alcanc;ava o limiar da 

preocupac;ao: «Logo da primeira 
vez em que houve votac;ao. vi 
como a canc;ao estava bem clas
sificada e entrei ja em graves afl i
c;6es ... Mas entao da segunda vez. 
em que se confirmou a vit6ria. 
f iquei ~nsivo ... » De facto. 
como ele pr6prio confessou. <mao 
contava veneer» e «esta vit6ria 
e uma compensac;ao a que ju l
gava ja nao ter direi to». 

E n6s. pela nossa parte. fomos 
obrigados a ouvir novamente «Ma
drugada» com toda a atenc;ao e 
rever o nosso criteria. Efectiva 
mente. nao se trata de uma canc;ao 
faci l. nem Jose Luis Tinoco pre
tendeu fazer uma canc;ao desse 
tipo. Segundo as suas declara
c;6es: «Nao fac;o concess6es. Acima 
de tudo quero construir uma boa 
canc;ao. E o problema e de quem 
ouve ... Tenho fama de ser com 
plicado. Mas se repararem bern 
ha ja nesta canc;ao uma tentativa 
de simplificac;ao para atingir as 
camadas mais populares.» 

0 que e «Madrugada». afinal? 
Depois de passada e repassada 
no nosso gravador. acabamos por 
concordar que e uma canc;ao bern 
construfda. equilibrada. com a so
briedade peculiar das composic;6es 
de Jose Luis Tinoco. um arquitecto 
que gosta muito de musica. prin
cipalmente de «jazz» - alem de 

Duurte M endes. 
vencedor do Festival da Canrao 
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distribuir igualmente o seu in te
resse pela pintura. pelas artes grA
ficas e pela cria<;ao de f iguri nes 
e cenArios para bailado. 

«Madrugada» necessitarA cer
tamente de melhor orquestra<;ao 
e o seu autor confirmou-nos. alias. 
que esta que ouvimos (devida 
ao Pedro Os6rio) nao e a definitiva. 
Lembramos. a prop6sito. que e 
habitual que todas as can<;oes que 
vao ao Festival da Eurovisao sejam 
objecto de urn tratamento mais 
cuidado depois de terem sido pro
clamadas vencedoras. Afinal. o 
publico europeu e mu ito mais 
exigente ... 

A Capital. 1 7 de Fevereiro 

REUNIAO DE 
DELEGADOS 
DO INSTITUTO 
DA 
EMIGRACAO 

I 

Nao e de tomar em conta o 
regresso. a curto prazo. dos emi
grantes portugueses. Segundo en
tende o Institute de Emigra<;ao. 
nao M razao para dramatizar a 
situa<;ao desses nossos compa
tnotas. apesar dos problemas de 
desemprego que se observam nos 
palses de acolhimento. 

A essa conclusao chegaram os 
delegados daquele organismo. de 
recente cria<;ao no ambito da Se
cretaria de Estado da Emigra<;ao. 
que durante cinco dias estiveram 
reunidos em Lisboa para «fazer 
o ponto da situa<;ao». e cujas 
conclusoes foram divulgadas ao 
fim da manha. de hoje. 

ACONf('C('U 

Dentro dos parametres da sua 
actua<;ao. propoe-se o I nsti tuto 
de Emigra<;ao abri r novas delega 
<;oes. nomeadamente no Luxem 
burgo. Belgica. Sui<;a. Holanda. 
Brasil. Espanha. Venezuela. Estados 
Unidos da America e Canada. alar
gando assim o espac;:o da sua 
actua<;ao em apoio aos nucleos 
portugueses que se encontram ra
dicados nos diversos pontos da 
Europa e do continente americano. 
Por outro I ado. o I nstituto pen sa 
alargar as dota<;oes concedidas as 
delega<;oes existentes no sentido 
de fortalecer os meios materiais 
e humanos. indispensaveis a sua 
fun<;ao. 

t neste quadro que se inte
gram as iniciativas que vao ser 
postas em execu<;ao e que assen
tam fundamentalmente numa in
forma<;ao adequada aos emigrantes 
portugueses das real idades exis
tentes no nosso Pais. para o que 
estao programadas campanhas. a 
iniciar ja no pr6ximo m~s de 
Mar<;o. na lng laterra. Sulc;:a e A le
manha. 

De igual modo o Institute de 
Emigra<;ao. atraves das respectivas 
delega<;oes. propoe-se fomentar o 
desenvolvimento de cooperativas 

de consumo que come<;am a surgir 
nas diversas comunidades portu
guesas. estimulando a sua cria<;ao 
noutros pontos onde as mesmas 
ainda nao existam. e de molde a 
habituar o emigrante ao espirito 
cooperativista. Dentro das mesmas 
coordenadas cabe o prop6sito de 
apoiar o desenvolvimento das asso
cias;oes culturais existentes. 

E nesta perspecttva que o Ins
titulo de Emigra<;ao sugere a cria
<;ao do cargo de conselheiro da 
Emigra<;ao junto das embaixadas 
de Portugal em palses onde sejam 
mais sign if icativas as comunidades 
portuguesas existentes. advogan
do-se tambem a criac;:ao de fun
<;oes de adido de emigra<;ao na
quelas representac;:oes diplomati
cas onde os nucleos portugueses 
sejam menos representat ives. 

Ainda dentro de um esquema 
que vise ampliar o apoio aos emi
grantes. o Institute procura desen
volver o ensino do Portugues nos 
paises de recep<;ao dos nossos 
compatriotas. os quais virao a 
usufrui r em breve de uma emissao 
de radio. no id ioma patrio. de 
meia hora semanal. alem de uma 
mais larga difusao da revista «25 de 
Abril». 
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TRABALHA
DORES 
DA C.U.F. 
PEDEM 
NAC IONALI 
ZACAO , 

DA EM PRESA 
A proposta para a «imediata 

intervenc;ao do Governo e conse
quente participac;ao na adminis
trac;ao das empresas do grupo 
C.U F .. cuja actividade seja con 
siderada basica para o desenvol
vimento da economia do Pars. 
transformando-as em empresas 
mistas com controlo do Estado 
bern como a total nacionalizac;ao. 
a curto prazo». do mesmo grupo 
de empresas. foi aprovada pelos 
traba lhadores da C.U.F .. reunidos 
no passado dia 14. nas instalac;6es 
do Barreiro. 

Na moc;ao que foi entregue ao 
Governo Provis6rio. a Comissao 
Coordenadora do M.F.A.. a admi 
nistrac;ao da C.U.F. e aos par
tides politicos da coligac;ao. faz
-se uma analise detalhada das 
actividades e funcionamento da 
empresa ao Iongo dos ultimos 
a nos. 

Afirma -se nomeadamente que 
«a implantac;ao do grupo C.U .F. 
em todos os sectores da vida eco
n6mica nacional. desde a inter
venc;ao na extracc;ao de materias
-pri mas a distribuic;ao. passando 
pela industrializac;ao. pela banca 
e seguros. coloca na sua depen
dencia levado numero de pequenas 
e medias empresas». 

ACONTf:Cf:U 
«Abordando em seguida a "falta 

de sistemas antipoluic;ao com pre
jufzo para a vila do Barreiro". a 
moc;ao debruc;a-se ainda sobre o 
problema da "mao-de-obra barata 
atraves da qual foi possfvel des
perdic;arem -se investimentos de mi 
lhares de contos em equipamento 
para a industria textil que nunca 
chegou a ser utilizado". Finalmente 
os trabalhadores da C.U.F. expres
sam o desejo de que atraves de 
uma participac;ao do Governo na 
empresa. a curto prazo e poste
rior nacionalizac;ao. "ela possa de 
sempenhar mais cabalmente o sao 
papel que lhe cabe na economia 
portuguesa. contribuindo assim de
mocraticamente para a garantia 
do bem-estar do nosso povo na 
nova sociedade de paz. iguldade 
e justic;a social que todos os por
tugueses bern intencionados pre
tendem ajudar a construi".» 

A Capital. 19 de Fevereiro 

ALTERACQES 
A LEI , 
ELEITORAL 

Segundo fontes bern informa
das. a reduc;ao da campanha elei
toral ontem anunciada aos 6rgaos 
da lnformac;ao pelo tenente-coro
nel Ferreira da Cunha. no fina l da 
sessao do Conselho de Estado. 
nao se pode relacionar com as 
actuais conversac;6es entre uma 
comissao do M.F.A. e os partidos 
politicos sobre a institucionalizac;ao 
do Movimento. Com efeito. nao 
constaria dos «Sete pontes» even
tualmente apresentados pelo M.F.A. 
aos p.artidos. qualquer proposta 
para a aludida reduc;ao. As mesmas 
fontes acentuam. todavia. que nao 
e de excluir a hip6tese de no 
decorrer das conversac;6es terem 

sido. entretanto. abordados pro
blemas fora do ambito restrito da 
institucionalizac;ao do M.F.A. 

0 diploma ratificado pelo Con
selho de-EStado e divulgado pelo 
tenente-coronel Ferreira da Cunha 
altera a Lei Eleitoral no capitulo 
que fixava a data de 3 do pr6-
ximo mes para o inicio da cam
panha eleitoral. a qual devera come
c;ar. apenas. em 20 do mesmo 
mes e prolongar-se ate dois dias 
antes do acto eleitoral. 

0 tenente-coronel Ferreira da 
Cunha referiu. ainda. que durante 
o acto eleitoral elementos das 
Forc;as Armadas estarao colocados 
a 1 00 metros das assembleias de 
voto. nao devendo encurtar esta 
distancia. salvo se forem requisi
tados ou o comandante da forc;a 
julgue util a sua intervenc;ao para 
manter a ordem publica. 

Foi ainda apreciado. no decurso 
da reuniao de ontem do Conselho 
de Estado. o documento que espe
cifica o conjunto de formalidades 
para instruc;ao dos processes de 
candidatura a Constituinte e o 
diploma que regula o sufragio dos 
portugueses residentes no estran 
geiro. 

OUTRAS ALTERA~OES 
A LEI ELEITORAL 

Um decreto-lei aprovado em 
Conselho de Ministros e hoje publi
cado no «Diario do Governo». altera 
o periodo de admissao de eleitores 
nas assembleias de voto. que tinha 
o prazo limite marcado para as 
17 horas. perfodo que agora foi 
acrescentado de duas horas. Deste 
modo. os eleitores poderao exercer 
o seu direito de voto. em 1 2 de 
Abri l, entre as 8 e as 19 horas . 
«0 presidente declarara encerrada 
a votac;ao logo que tiverem votado 
todos os eleitores presentes na 
assembleia de voto». refere ainda 
o artigo agora alterado da Lei 
Eleitoral. Tambem o artigo 64.0 

da mesma lei sofreu altera<;6es no 
que concerne a «direito de antena». 
firando com a seguinte redacc;ao 
et; alfneas b) e d) do paragrafo 2. 0 : 

<(A f missora Nacional (onda media 
e de frequencia modulada) . ligada 
a todos os seus emissores reg io
nais - 90 minutes diaries. dos 
quais 60 minutes entre as 18 e as 
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20 horas»: «As esta<;6es privadas 
(ondas medias e de frequencia 
modulada) . ligadas a todos os 
seus emissores. quando os tive
rem - duas horas diarias. das quais 
uma hora entre as 20 e as 24 
horas.» 

Entre outras altera<;6es introdu
zidas na Lei Eleitoral. destaca -se. 
ainda. a que diz respeito a salas 
de espectaculos e «outros recintos 
da normal utiliza<;ao publica». cujos 
proprietaries deverao declarar ao 
governador civil do distrito coloca
-las ao servi<;o da campanha elei
toral «ate dez dias antes da aber
tura da campanha. indicando as 
datas e horas em que as salas ou 
recintos poderao ser utilizadas para 
aquele fim. Na falta de declara<;ao 
ou em caso de comprovada caren
cia. o governador civil pode requi
sitar as salas e os recintos que 
considere necessaries a campanha 
eleitoral. sem prejuizo da actividade 
normal e programada para os mes
mos.» 

A Capital. 27 de Fevereiro 

TOMA POSSE 
A COMISSAO 
NACIONAL 
DE ELEICQES 

I 

0 Primeiro-Ministro. brigadeiro 
Vasco Gon<;alves. conferiu posse 
esta manha. no decorrer de uma 
breve cerim6nia na sua residencia 
oficial. em Sao Bento. a Comissao 
Nacional de Elei<;6es presidida pelo 
juiz conselheiro Adriano Vera Jar
dim. Assistiram ao acto varies 
membros do Governo. entre os 
quais os ministros sem pasta Vi tor 
Alves e Magalhaes Mota e Costa 
Bras. da Administra<;ao lnterna. e 
os secretaries de Estado da Admi 
nistra<;ao Judiciaria. Armando Ba
celar. e dos Neg6cios Estrangeiros. 
Jorge Campinos. 

0 brigadeiro Vasco Gon<;alves 
usou da palavra para agradecer 
a todas as pessoas que tinham 
aceite fazer parte da comissao. 
cujo importante papel no periodo 
eleitoral acentuou a cujas atribui 
<;6es enunciou. 

0 Primeiro-Ministro expressou 
o desejo de que o periodo eleitoral 
seja uma campanha de esclareci
mento civico. que sirva para nela 
ser feita pedagogia da democracia. 
Afirmou que os representantes dos 
partidos devem estar a altura do 
povo portugues e que as elei<;6es 
sao urn importante passe na con
quista da democracia. 

0 brigadeiro Vasco Gon<;alves 
terminou por exortar os partidos 
politicos a fazerem da campanha 
eleitoral uma demonstra<;ao de ma
turidade politica. de civismo. de 
amor a patria. e por lembrar que 
os partidos devem ter uma ac<;ao 
comum. contra a reac<;ao e o 
fascismo. pela consol ida<;ao da 
democracia. 

A Capital. 27 de Fevereuo 

••••••••••• UMA VOZ 
DE PORTUGAL 
PARA OS 
EMIGRANTES 

No prosseguimento do plano da Secre
taria de Estado da Emigra9ao para o 
sector da informa9i10 aos portugueses 
residentes no estrangeiro. foi criado. no 
dia 2 de Fevereiro. um programa radio
f6nico com o titulo «Palavras de Por
tugal». a transmitir em onda curta . e 
que podera ser ouvido na Europa. Am~
rica. Africa e Oceania. 

Foi assim estabelecido mais um elo 
de liga9ilo entre Portugal e os emigrantes 
espalhados pelo mundo. atrav~s do qual 
estes poderao manter-se informados so
bre os mais importantes dos muitos acon
tecimentos que dia a dia vao decorrendo 
neste Pals. Para todos aqueles que qui
serem e tiverem possibilidades de ouvir 
esta emissao. aqui vai o horllrio das 
varias transmissoes. Conv~m nao esque
cer que a hora nele referida ~ a hora de 
lisboa. 

Para a Europa 

Domingos. as 9 horas e as 17.35 horas 
(a seguir a tarde desportiva da Emissora 
Nacional) e quartas-feiras. as 19.15 horas. 
nas frequencias de 9740 e 6025 quiloersts. 
respectivamente. 30.80 e 49.79 metros. 

Para os Estados Unidos. Canada 
e Frota Bacalhoeira 

Ter9as-feiras. lis 4.40 horas e sabados. 
as 2 horas. nas frequencias de 11 935 
e 6 025 quiloerts. respectivamente. 25.1 3 
e 49.79 metros. 

Para o Brasil 

Domingos. lis 17.35 horas (a seguir 
a tarde desportiva da Emissora Nacional) 
e sabados. lis 15.45 horas. nas frequen
cias de 21 700 e 15 125 quiloerts. res
pectivamente. 13.82 e 19.38 metros. 

Ouintas-feiras. lis 23.15 horas. nas 
frequencias de 11 840. 15 315. 15 295 
quiloerts. respectivamente. 25.34. 19.58 
e 19.61 metros. 

Para a Austr61ia 

Domingos. lis 17 35. na frequencia de 
21 735 quiloerts. re\pectivamente. 13.80 
metros. 

Para a Africa do Sui e Rodesia 

Domingos. lis 9 horas. nas frequencias 
de 17 7 40. 11 935. 9 630 quiloerts. res
pectivamente. 16.92. 25.1 3. 31.1 5 me
tros. 

Domingos. as 17 35 horas e quartas
·feiras. as 19.35 horas. nas frequencias 
de 17 880. 21 700 quiloerts. respectiva
mente. 16, 78. 1 3.82 metros. 



DES PORTO 
QUATRO TEMAS 
DE FEVEREIRO 

E diflcil resumi;, em pouco espa~o, o que 
foi, desportivamente, o mes de Fevereiro em 
Portugal. Dia a dia, os acontecimentos viio-se 
dando, os resultados das provas surgem, vai 
sendo melhor conhecida a politica desporriva 
que o Governo Provis6rio segue, atraves da 
Direc~iio-Geral dos Desportos. 

Fazendo uma retropsectiva desre Fevereiro 
desportivo, escolhemos quatro temas: o ine
vitavel campeonato nacional de furebol; os 
problemas do ciclismo em Portugal; a boa 
carreira do Benfica nas moda/idades ama
doras; a po/£tica desportiva do Direc~iio
-Geral dos Desportos. 

FUTEBOL: 
A QUEBRA DO 
F. C. DO PORTO 

Fevereiro come~ou com o F. C. do Porto 
-que ja foi comandante- em 2.• Iugar, 
a dois pontos do Benfica. Fevereiro terminou 
com o F. C. do Porto em 3.• Iugar, a seis 
pontos do Benfica. As derrotas, seguidas, 
frente ao Benfica (em casa: 3-0!) e Vit6ria 
de Guimaraes (fora: 2-0), acabaram com 
as esperan~s do F. C. do Porto em voltar 
a urn titulo que nao ganha desde 1958. 
Fortemente refor~do com Cubillas (o pe
ruano que foi a transferencia mais cara 
do futebol nacional), Peres (que veio do 
Brasil) e Mur~ (ex-Belenenses), com urn 
treinador credenciado como e Aymore Mo
reira, o F. C. do Porto apresentava-se como 
urn forte candidato ao titulo. A primeira 
volta correu de fei~o. A massa associativa 
andava euf6rica. 0 clube preparava-se (e 
prepara-se, alias) para completar o seu 
estadio. Surpreendentemente, todas as espe
ranc;as ruiram, as derrotas apareceram, o 
treinador saiu (o antigo internacional Mon
teiro da Costa subiu a tecnico principal), 
o mal-estar instalou-se no clube, tambem 
ele em dificuldades financeiras. · 

Em contrapartida, Benfica e Sporting 
subiram nitidamente de forma. Ja mais 
adaptada as diferenc;as de processos entre 
Hagan e Pavic, a equipa do Benfica tor
nou-se o principal favorito do campeonato. 
As vit6rias nas Antas (3-0) e em Guimaraes 
( 1-0, ja este mes) foram do is dificeis obsta
culos ultrapassados. 

0 Sporting, a tres pontos (e tendo ainda 
que receber o Benfica) e o outro candidato. 
A calma regressou a equipa com a vinda 
da dupla Riera-Juca. 0 conjunto voltou 
aos bons jogos de ha urn ano. Simplesmente, 
o atraso acumulado ao Iongo da primeira 
volta podera ser fatal. F. C. Porto-Benjica: o publico nilo coube nas bancadas e sa/tou para a pista. 

Nilo se terao emitido bi/hetes a mais? 
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CICLISMO: 
MOMENTO 
DIFfCIL 

Qual o futuro do ciclismo em Portugal? 
Esta a pergunta que os adeptos da modati
dade tern colocado, face aos graves proble
mas que a afectam. 

0 ciclismo em Portugal e modalidade 
profissional. Mas profissional em muito 
pequena escala. Excepto urn Agostinho ou 
urn Mendes, muito pouco ganham os ciclistas 
portugueses. Chega-lhes para viver mas nao 
da para amealhar para o futuro. Pois o 
futuro e incerto. Depois dos 30 a nos como e? 
Isso ja sem contar com todos aqueles que 
sao profissionais durante OS 15 dias da 
Volta a Portugal , tern o seu trabalho durante 
o resto do ano, mas silo rotulados de pro
fissionais. 

Tudo )sso e algo mais e agora posto em 
causa. E que, por outro !ado, os clubes 
vivem em grandcs dificuldadcs financeiras 
e a publicidade esta em periodo de retrac~ao. 
Os caminhos seguidos foram divcrsos: o 
Sporting internacionali:zou-se, conseguiu o 
patrocinio de urn banco, contratou seis 
ciclistas franceses, estagiou em Fran~ e 
estA lan~do em a ltos voos (como sera a 
epoca de Joaquim Agostinho, finalmente 
acompanhado por uma equipa portuguesa ?) ; 
o Benlica e a Coelima, depois de algumas 
hesita~Oes, mantem o profissionalismo, irilo 
correr a Espanha, e esperam pela "Volta 
a Portugal ; o F. C. do Porto e a Ambar 
suspenderam o seu ciclismo profissional 
(e a suspensao dos portuenses caiu como 
uma bomba); do Tavira e do Sangalhos 
(ja sem contar com o Salgueiros e o Loule
tano) esperam-se novidades. 

Entretanto, surgia nova dificuldade. A Di
r~o-Geral dos Desportos, considerando 
que o desporto profissional se deve bastar 
com as receitas pr6prias e que o ciclismo 
amador em Portugal apenas se orienta 
num sentido de profissionaliza~ao futura 
de ciclista, nao atribuiu qualquer verba 
a modalidade. Perante este problema, os 
dirigentes do ciclismo reuniram-se mas pouco 
adiantaram. Os organizadores da Volta a 
Portugal suspenderam os seus trabalhos. 
E o futuro da modalidade estA dificil. 

Como sera daqui a urn mcs? 

BEN FICA: 
EVID~NCIA NAS 
«AMADORAS» 

Vai entrar-se na fase final dos Campeo
natos Nacionais de varias modatidades: 
andebol, basquetebol, raguebi e voleibol. 
E, curiosamente, o Benfica comanda em 
todos eles e apresenta-se como o principal 
favorito. Explica~s? Pois, os refor~os con
seguidos no andebol, o americano (Harris) 
do basquetebol e o born trabalho de ha 
alguns anos efectuado no raguebi e voleibol 
sao razOes que levam a este born momento 
benliquista, tambtm primeiro em todos os 
escaiOes do futebol e vencedor nalgumas 
outras modalidades como e o caso do 
h6quei em patios. 

0 exemplo do h6quei em patios, alias, 
merece ser contado. 0 Benfica possuia nas 
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suas fileiras os internacionais Livramento, 
Ramalhete, Casimiro, Garrancho e Jorge 
Vicente. L ivramento empregou num 
Banco que formou uma equipa de h6quei 
(vencedora a vontade, na II Oivisao) e foi 
naturalmente cedido pelo Benfica. Os res. 
tantes pretenderam o pagamento de «luvas» 
para assinar as fichas para esta epoca (pra
tica ja utilizada em a nos anteriores ... muito 
pouco amadoramente), o clube niio acedeu 
(as dificuldades financeiras nao se compa
decem com algumas «loucuras» anterior
mente efectuadas com as modalidades ama
doras) e os jogadores nao assinaram. 0 Ben
fica promoveu a primeira categoria OS seus 
jovens reservistas que se encheram de brio ... 
e ganharam o Torneio de Abertura, depois 
de vencerem a final frente ao Sporting (7-4). 
Urn excelente exemplo de que uma equipa 
e mais que uma simples reuniao de urn deter
minado numero de individuos, por mais 
dotados que eles sejam. 

DIRECCAO-GERAL 
DOS DESPORTOS: 
UM DESPORTO 
PARA TODOS 

Com o 25 de Abril, tambem a politica 
desportiva nacional se alterou. Para a grande 

maioria dos portugueses, o seu desporto 
era assistir aos encontros de futebol. Pois 
agora pretende-se que, para alem disso, 
as pessoas tambtm sejam dadas oportuni
dades de praticar desporto. Como? Nao 
construindo pouco e luxuosos estadios ou 
pavilhOes, mas muitos e simples campos de 
desporto; auxiliando aqueles pequenos clu
bes que sempre tern vivido com diliculdades 
mas que tern lutado por proporcionar aos 
seus s6cios a possibilidade de utilizarem as 
suas instala~ para a pratica desportiva; 
incentivando as camaras municipais e as 
juntas de freguesia - as verdadeiras defen
soras dos interesses das popula~Oes- a for
marem comissoes desportivas que promo
vam este importantes ~tor nos locais que 
abranjam. 

E essa a vontade da Dir~o-Geral dos 
Desportos que, at raves de comunicados, reu
niOes, sessC>es de esclarecimcnto, tern divul
gado o seu programa, tentando consciencia
lizar as pessoas para a importiincia que 
assume a pratica do desporto e do papel 
que lhes cabe - que nos cabe a todos 
na dinamiza9ao que se pretende. 

Manuel Arons de Carvalho 

Bom res'!ltado do B~nficq, na Holanda, .frente ao P.S. V. Eindltov~n. 0 em pate (0-0) d6 boas 
perspectivas para o }ogo da 2. • milo destes quanos·de-jinal da Tar;a das Tar;as, a nalizar 
no dia 19, em Lisboa. Na foto: Eus~bio marca um livn e assusra os defensores ltolandeses. 
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CONDI¢0ES DE ASSINATURA 

...,....-
VIA NORMAL 

PAISES 12 MESES 6 MESES 

Portugal 180$00 90$00 

Fran~;a ... 210$00 38 F. 105$00 19 F. · 

Bltlgica 210$00 310 F. B. 105$00 160 F. B. 

Alemanha ... 210$00 21 D. M. 105$00 11 D. M. 

lnglaterra ... 210$00 4 £ 105$00 2 £ 

Espanha 185$00 95$00 

Brasil ... 185$00 67 Cr. 95$00 34 Cr. 

Canadll 210$00 9 d. 105$00 6 d . 

E. U. A. 210$00 9 d . 105$00 6 d. 

Outros palses 210$00 105$00 

VIA A£REA 

PAISES 12 MESES 6 MESES 

Fran~;a ... ... 250$00 45 F. 126$00 23 F. 

Bltlgica 260$00 370 F. B. 125$00 190 F. B. 

Alemanha ... 250$00 24 D. M. 125$00 12 D. M. 

lnglaterra ... 260$00 4,60 £ 125$00 2.60 £ 

Espanha 200$00 100$00 

Brasil ... 320$00 115 Cr. 160$00 60 Cr. 

Canadll 340$00 15 d. 170$00 8 d . 

E. U. A. 340$00 16 d . 170$00 8 d . 

Outros palses da Europa 250$00 126$00 

Outros palses fora da Europa . .. 340$00 170$00 



LOGO A PARTIDA ATAP RECEBE-0 COMO NA SUA TERRA! 
DE ONDE QUER QUE ESTEJA NOS TRAZEMO-LO PARA: 

PORTUGAL CONTINENTA 

ACORES 

EMADEIRA 

TRANBPDRTEB 
L----~---··--.... -----··--··-~-~----


