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Estas palavras sao de urn cliente 
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qualquer Portugues. Em Fran~;:a. 

Na Alemanha. No Canada. Em qual
quer pais do mundo. 

Porque. e aqui, em Portugal, que o 
dinheiro esta seguro. £ aqui que ele 
fica a render. £ aqui que ele faz 
falta. Para o desenvolvimento do 
nosso Pafs! 
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editoria.l 

0 que somos? Ouanto valemos? Ao 
Iongo da nossa hist6ria. estas perguntas 
tem-nos perseguido implacavelmente sem 
que de alguem, ou de n6s pr6prios. tenha 
surgido qua/quer resposta concreta. 

Talvez dando razao as interpretar;oes 
mais derrotistas sobre a nossa maneira de 
ser e de agir. a verdade e que sempre nos 
mantivemos simplesmente espectadores 
dos nossos pr6prios fracassos. enquanto 
que com fa/sa modestia (mas verdadeira 
incapacidade driadnra e falta de esplrito 
pratico) mastigtunos indolentemente gran
des vit6rias que a Hist6ria dos homens 
para sempre registara. e das quais nao 
podemos deixar de nos orgulhar. 

0 que somos? Ouanto valemos? 
As circunstancias que determinaram 

a nossa grande viragem social e polftica 
e os ensinamentos que de/a ja se podem 
(e devem) tirar pela experiencia vivida 
dos ultimos dois anos, implicam forr;osa
mente um novo espfrito, e. consequente
mente. possibilidades de responder a tais 
perguntas. Mas como. e a quem. vamos 
responder? 

Uma das muitas caracterlsticas dos 
perlodos de transir;ao para um novo tipo 
de sociedade. e a maneira vertiginosa 
comu u.:. acontecimentos se desenrolam. 
nao possibilitando a «reten9aO» das suas 

linhas determinantes. lmpedindo a analise 
cr!tica- iso/adamente ou em con junto -
dos factores em presenr;a. a acelerar;ao 
do processo gera um cfrculo tao vicioso 
como irreversfvel, que tem como principal 
resultado a sensar;ao. por vezes desagra
davelmente nftida, de que o processo se 
ultrapassa a si pr6prio arrastando con
sigo o cidadao. unico responsavel. perante 
a Hist6ria. de tudo o que fizer, ou nao, 
em favor da colectividade. 

A incapacidade.- por vezes total. do 
recurso a reflexfo e a auto-crltica. atiram
-nos para a enxurrada das decis6es gera
das em cadeia por um incorrecto ou fa/so 
fervor patri6tico. geralmente de maos 
dadas com concepr;oes ut6picas sobre a 
natureza e o futuro da sociedade humana. 

Podemos dizer que de Abril de 7 4 
ate hoje a vida portuguese foi caracteri
zada por estes esco/hos e incertezas, asci
lando mais do que devia e podia. e que 
s6 por milagre nao calmos nos extremos 
para que tantas vezes nos quiseram atirar. 

T odavia. decorridos dois a nos sobre a 
libertar;ao. realizamos novamente eleir;oes. 
Provara isso alguma coisa? Por certo que 
sim, pois s6 atraves do pleno exerclcio 
do direito ao voto se concretize a socie
dade verdadeiramente democratica. Tal 
acto prova tambem que seremos capazes 
de /evar a cabo as outras grandes tarefas 
que nos imp6em a reconstrur;ao econ6-
mica e social do Pais. e percorrer com 
dignidade a caminhada rumo ao pro
gresso. 

Para tal, e passado tao importante 
perfodo. importa sobretudo a conscien
cializar;ao dos Portugueses para uma 
visao mais realista das suas pr6prias 
capacidades. recusando para sempre o 
principia do «fatalismo hist6rico», do qual 
alguns - felizmente cada vez menos -
se socorrem para justificar a sua pr6pria 
incapacidade. 

Pela segunda vez em dois anos de 
liberdade, fomos chamados a responder. 
0 que somos? Ouanto va/emos? Respon
demos! Votamos! Somos um Povo digno 
e livre. Valemos isso. 

JOS~ CARDOSO 
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0 PAiS 
HOJE 

Passos decisivos 
para a consolidac;ao da 
Democracia em Portugal 

• Conclusiio dos trabalhos 
da Assembleia Constituinte 

• Assinatura do Pacto MFA/Partidos 
• Eleic;oes para a Assembleia 

da Republica 

Terminados os rrabalhos da Assembleia Constituinte. os Por
tugueses v§em conclufda a Lei fundamental do Pals. que institui 
os seus principals direitos e deveres. 

A conclusao dos trabalhos afastou o principal obst!Jculo as 
elei~6es para a Assemble/a da Republica. realizadas no passado 
dia 25 de Abril e as quais nos referimos em suplemenro (de notar 
que para uma mais r8p1da inform~io fomos obrigados a fornecer 
numeros ainda nao definitivos - isto e. sem 0 resultado do escru
tlnio nos clrculos da emigra~ao- muito embora quanto aos resul
tados finais nao estejam previstas altera~6es significativas aos numeros 
agora divulgados). 

Estes do1s imponantes aconrecimenros - Constitui~ao e Elei
~oes- foram precedidos de um outro · a assinarura do Pacto Cons
titucional MFA!Panidos. outro documento fundamefllal para a 
Democrac1a no nosso Pafs. e que regulamenta a ac~ao conjunta das 
for~as militares e policicas nesre periodo de transi~ao. 

0 PACTO. 
DEFESA DA DEMOCRACIA 

A assinatura do Pacto foi pre
cedida de dificeis conversa<;:oes 
entre as autoridades militares e os 
Partidos polfticos. 

Este tao importante documento 
para a vida polltica portuguesa 
nos pr6ximos anos (vigorarfl. no 
mlnimo. num perlodo de quatro) 
veio por fim a uma situa<;:ao amea
cadora de crise. Num sentido mais 
amplo. a concretizacao deste acordo 
permite enfrentar com optimismo 

a ideia de que o poder polit ico 
virfl a ser. dentro de um tempo 
relativamente breve. na sua tota
lidade desempenhado pelos civis. 
Segundo vflrias teses. este prin
cipio e fundamental para 0 pleno 
exercicio da democracia. 

No acto da assi natu ra d o 
documento. e depois de fazer algu
mas considera<;:6es a prop6sito da 
primeira Plataforma M FA/ Partidos. 
assinada em 11 de Abril de 1975. 
e salientando que «sao ainda vfll idos 
os conceitos que lhes serviram de 
fundamento. muito embora se jus
tifiquem correc<;:oes que a expe-
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riencia dos acontecimentos vividos. 
entretanto. ditou». o Presidente da 
Republica teve ocasiao de afirmar: 

«Ao promover este novo acordo. 
as Forc;:as Armadas nao pretendem 
reservar para si significativa parcela 
do Poder politico. Antes. pelo con
trario. desejam rest ituir ao Poder 
civil. de representatividade popular 
assegurada pelos mecanismos de
mocraticos. a expressao da con
duc;:ao politica do Pals. Porem. 
a falta de vivencia democratica 
durante longos anos projectou para 
os vinte e dois meses decorridos 
desde Abril de 74 incompreensoes 
e rivalidades cuja verificac;:ao acon 
selha a permanencia das Forc;:as 
Armadas. ainda que transitori a
mente. no desempenho de um 
papel agregador de 6pticas disse
melhantes quanto a edificac;:ao da 
nova sociedade. 

As coordenadas de actuac;:ao das 
Forc;:as Armadas serao. pois. as dos 
principais definidos pela lei funda
mental. 

A pratica democratica pressu
poe o pluralismo de opinioes. o dia
logo sereno e reflectido. a d iscus
sao franca e aberta e. como resul
tado. as slnteses que condensem 
OS pontos fundamentais das varias 
POSI<;Oes. Dar. ha que passar a 
procura de pontes comuns. fonte 
de proveitosas formas de entendi 
mento.» 

PRINCIPAlS PO NTOS 
CONSIGNADOS NO PACTO 
CONSTITUCIO NAL 

• «Os 6rgaos de soberania. 
durante o periodo de transic;:ao. 
sao o Presidente da Republica. 
o Conselho da Revo luc;:ao. 
semb l e i a Legislat i va. o 

Governo e os Tribunais; 
• 0 Presidente da Republica 

sera eleito por sufragio universal. 
directo e secreto. As candidatu
ras para a Presidencia da Repu 
blica serao apresentadas por um 
mlnimo de 7500 e um maximo 
de 1 5 000 cidadaos eleitores; 

• ·o Presidente da Republica 
sera. por i nerencia. presidente 
do Conselho da Revoluc;:ao e 
comandante supremo das Forc;:as 

Assinatura do Novo Pacto Constitucional M.F.A/Partidos 

Armadas e tera. entre outros. os 
poderes de nomear e exonerar o 
primeiro-ministro. ouvidos o Con
selho da Revoluc;:ao e os partidos 
politicos representados na 
Assembleia Legislativa e tendo 
em conta os resultados eleitorais; 
nomear e exonerar os membros 
do Governo. sob proposta do 
primeiro -ministro e d issolver os 
6rgaos das regioes aut6nomas. 
ouvido o C. R ; 

s 0 Presidente da Republica 
podera. dentro de determinados 
prazos e condic;:oes. exercer o 
direito de veto sabre um decreto 
da Assembleia Legislativa; 

• 0 Conselho da Revoluc;:ao 
sera consti tuldo pelo Presidente 
da Republica. pelo chefe do 
Estado -Maior-General das For
c;:as Armadas. pelo respective 
vice -chefe (se existir). pelos che
fes de Estado- M aior do Exercito. 
Forc;:a Aerea e Armada. pelo pri
meiro-ministro (se for militar) 
e por 14 oficiais. sendo 8 do 
Exercito. 3 da Forc;:a Aerea e 3 da 
Armada. designados pelos res
pectivos ramos das Fon;;a~ Arma
das; 

• 0 Conselho da Revoluc;:ao 
tem func;:oes de Conselho do 
Presidente da Republica. de ga
rante do regular funcionamento 
das institu ic;:oes democraticas. do 
cumprimento da Constituic;:ao e 
da fidelidade ao esplrito da Re
voluc;:ao Portuguesa de 25 de 

Abril de 1974 e ainda de 6rgao 
politico e legislative em materia 
militar; 

• A Comissao Constitucional 
sera presidida por um membro do 
Conselho da Revoluc;:ao. com 
voto de desempate e composta. 
alem do presidente. por quatro 
julzes. sendo um designado pelo 
Supremo Tribunal de Justic;:a e 
os restantes designados pelo 
Conselho Superior da Magistra
tura. sendo um dos Tribunais da 
Relac;:ao e dois dos Tribunais da 
1.8 instancia; uma personalidade 
de reconhecido merito. deslg
nada pelo Presidente da Repu 
b li ca; uma personalidade de 
reconhecido merito. designada 
pela Assembleia Legislativa; duas 
personalidades de reconhecido 
merito. designadas pelo Conse
lho da Revoluc;:ao. sendo uma. 
pela menos. jurista de reconhe
cida competencia; 

e Compete a Comissao Cons
t itucional: dar obrigatoriamente 
parecer sabre a constitucionali
dade dos diplomas que hajam 
de ser apreciados pelo Conselho 
da Revoluc;:ao; dar obrigatoria 
mente parecer sobre a existencia 
de violac;:ao das normas consti 
tucionqis por omissao e julgar 
as questoes de inconstituciona
lidade que lhe sejam submetidas. 

e 0 Governo e politicamente 
responsavel perante o presidente 
cfa Republica e perante a Assem-
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bleia Legislativa e. quanto a esta. 
em termos a definir pela Assem 
bleia Constitu inte. 

0 Presidente da Republica 
d issolve ra obrigat oriamente a 
Assembleia Legislativa quando 
esta haja recusado votos de 
confian<;a ou aprovado mo<;6es 
de censura que determinem. por 
qualquer destes motivos. a ter
ceira substitui<;ao do Governo 
durante a mesma leg islatura. 

Sera afixada em quatro anos 
a dura<;ao da primeira leg islatura. 

0 primeiro mandato do 
Presidente da Rep ubi ica cessara 
tres meses ap6s o termo do 
periodo de transi<;ao ou cinco 

anos ap6s a sua elei<;ao. con
forme o prazo que terminar mais 
cedo. 

Na segunda legislatura. a 
Assembleia Legislativa tera obri
gatoriamente poderes de revisao 
constitucional. nao podendo 0 
Presidente da Republica recusar 
a promulga<;ao da lei de revisao. 
Considera-se f indo o periodo de 
transi<;ao quando entrar em vigor 
aquela lei. 

0 presente Pac!o vigora 
quatro anos, nao podendo ser 
revisto durante esse periodo sem 
o acordo do Conselho da R-evo
lu<;ao.» 

Constituit;Ao: a Democracia como lei 
A proximidade do acto eleitoral 

e a continua<;ao do acelerado ritmo 
da vida politica portuguesa- pra
ticamente sem quebras de maior 
desde Abri l de 1974 - relegaram 
para um plano bern pouco de 
acordo com a sua real importan 
cia, a conclusao dos trabalhos da 
Assembleia Constituinte. 

Na verdade. e mesmo admitindo 
a dificu ldade de se poder atribuir 
aos numerosos actos politicos deste 
periodo o seu grau de importancia 
no desenrolar do processo politico 
portugues. o fi nal da elabora<;ao 
da lei maxima do Pais culminou a 
talvez mais importante fase do 
processo politico portugues ini 
ciado em 1974. 

lniciados em 2 de Junho de 
1975. os trabalhos de elabora<;ao 
da Lei toram varias vezes pertur
bados pelas oscila<;6es - algu 
mas das quais tao decisivas como 
violentas- em que foi fertil este 
periodo da vida nacional. .. 

A permanente situa<;ao de con- ·: 
flito entre as for<;as politicas inter- 
venientes chegou a interromper o · 
funcionamento dos traba lhos .e 

6 

mesmo pondo em perigo a sua 
existencia. 

No entanto, o peso da razao 
acabaria por veneer tais dificul 
dades e contradi<;6es. Aprovada 
por maioria esmagadora. a Cons 
titui<;ao vigora desde 25 de Abril . 
consagrando as grandes conquis
tas do Povo Portugues. 0 pr6prio 
preambulo da Lei e alias esclare 
cedor: 

libertar Portugal da dita
dura, da opressao e do colonia
lismo representou uma trans
forma~ao revolucionaria e o 
inicio de uma viragem hist6rico 

·da sociedade portuguesa. 
A Revolu~ao restituiu aos 

Portugueses os direitos e liber
dades fundamentais. No exer
cicio destes direitos e liberda
des, os legitimos representan
tes do povo reunem-se para 

. elaborar uma Constitui~ao que 
· corresponde as aspira~oes do 

Pais. 
A Assembleia Constituinte 

afirma a decisao do povo por
tugul3s de defender a indepen
d~ncia nacional, de garantir os 
direitos fundamentais dos cida-

daos, de estabelecer os princi
pios basilares da democracia, 
de assegurar o primado do Es
tado de Direito democratico 
e de abrir caminho para uma 
sociedade socialista, no res
peito da vontade do povo por
tugues, tendo em vista a cons
tru~ao de um pais mais livre, 
mais justo e mais fraterno. 

De acordo com a nova Consti 
tui<;ao A Republica Portuguesa 
e um Estado democratico 
baseado na soberania popular, 
no respeito e na garantia dos 
direitos e liberdades fundamen
tais e no pluralismo de expres
sao e organiza~ao politica 
democraticas, que tem por 
objectivo assegurar a transi
~ao para o socialismo mediante 
a cria~ao de condi~oes para o 
exercicio democratico do poder 
pelas classes trabalhadoras. 

A Lei determina ainda que sao 
tarefas fundamentais do Estado: 

a) Garantir a independl3ncia 
nacional e criar as condi
~oes politicas, econ6mi
cas, sociais e culturais 
que a promovam ; 

b) Assegurar a participa~ao 
organizada do povo na 
resolu~ao dos problemas 
nacionais, defender a de
mocracia politica e fazer 
respeitar a legalidade 
democratica; 

c) Socializar os meios de 
produ~ao e a riqueza, 
atraves de formas ade
quadas as caracteristicas 
do presente periodo his
t6rico, criar as condi~oes 
que permitam promover 
o bem-estar e a qualidade 
de vida do povo, especial 
mente das classes traba 
lhadoras, e abolir a explo
ra~ao e a opressao do 
homem pelo homem. 



Cultura 

- arranque decisivo? 

Talvez pela sua extraord inaria 
complexidade e por se tratar de um 
sector que accionara de f orma'deci 
siva a transformac;:lio da sociedade 
port uguesa. a Cult ure - em ter
m os de defin ic;:lio e acc;:lio governa
t iva - tem sido s istematicamente 
«ig norada». 

To davia. o prob l ema pa r ece 
agora em vias de enveredar por 
uma nova fase depois da nomeac;:lio 
do dr. David M ourlio Ferreira, per
sonalidade de grande relevo da 
vida l iterflria nacional. para o cargo 
do Secreta r io de Estado da Culture: 

Apesar do pouco tempo decor
ride ap6s a sua nomeac;:lio, e te.ndo 
em conta os condicionalismos exis
tentes, dos quais se salients a 
inexist6ncia de um Ministerio da 
Cultura (que tudo leva a crer 
venha a ser criado) o titular da 
pasta deu j6 grande impulse ao 
estudo das quest6es mais i mpor
t antes do sector. 

Entretanto. foi j a divulgado por 
aquele departamento o seguinte 
p rograms de acc;:lio : 

1. Assegurar a conserva~ao e cons
tante utiliza~ao do patrim6nio cultural. 
promovendo o seu correcto inventario. 

2. Estimular. quer no ~mbito de tal 
patrim6nio quer fora dele. a investiga
~ao das ralzes profundas que lhe 
deram vida e das perspectivas que lhe 
garantam a sobreviv6ncia. 

3. Favorecer. por todos os meios 
posslveis. a cria~ao. a preservac;:ao e a 
difusao das obras do esplrito e das 
produc;:oes da imagina~ao tanto indi
viduais como colectivas. 

4. Transformar decididamente o que 
por tempo demasiado constituiu apenas 
privih~gio de alguns em tesouto e pro
veito da comunidade. 

5. Proceder ao levantamento de 
todas as institui~oes de voca~ao e 
ambito culturais. bem como dos agen
tes de criac;:ao e interven~ao no mesmo 

dominic e contribuir para a desejflvel 
activa~ao e coordena~ao dos seus 
programas. 

6. Concorrer para o necessflrio 
esclarecimento. no presente contexte 
hist6rico. da situa~ao social de escri
tores. artistas e intelectuais. de modo a 
elaborar-se oportunamente o respec
tive estat1,1to legal de ac~ao e i nser~ao 
na sociedade portuguesa. 

7. lncentivar entre os indivlduos 
e as popula~oes. incluindo as mais 
afastadas dos grandes centres. para 
alem do gosto pela cultura. a apetencia 
e as possibilidades de efectiva partici 
pa~ao na vida cultural. 

8. Organizar. apetrechar e fortale
cer uma rede cada vez mais ampla de 
locos de pesquisa. de centres de ani
ma~ao. de estruturas adequadas para a 
irradiac;:ao do livre e do espectaculo. 
do recheio de museus e de galerias. de 
manifestac;:oes musicais e de debates 
de ideias. 

9. lmpedir. por todas as formas. 

0 PAiS 
HOJE 

a instrumentaliza~ao panidaria de tais 
actividades e as veleidades dirigistas 
em qualquer sector. 

10. Fomentar. no territ6rio nacio
nal e nos nucleos de portugueses espa
lhados pelo mundo. a defesa da nossa 
lingua. a consciencia da nossa hist6· 
ria. a elucida~ao da nossa mundividen
cia. 

11. Cooperar intimamente co m 
todos os povos e na~oes de lingua por
tuguesa. n~o s6 no sentido de salva
guardar o que nos e culturalmente 
comum. mas tambem no de conhecer. 
contactar e respeitar o que nos dife
rencia. 

1 2. Estabelecer e estreitar. a nlvel 
cultural. sistemas de rela~oes recfpro
cas com todos os palses do mundo. 
de modo a que venham ate n6s ima
gens e testemunhos dos mais diversos 
quadrantes e de modo a que se pro
jectem, nos mais diversos quadrantes. 
imagens e testemunhos da nossa pr6-
pria Cultura. 
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o que equivale a uma area aproxi
madamente igual tl do ano tran
sacto. mas inferior a 18% em rela
c;ao tl area media dos ultimos dez 
a nos. 

VINHO- Ap6s a colheita. esti
mou-se uma produc;ao para 1975 
de 9146 milhates de hectolitros. 
uma produc;ao inferior em 34 % 
e 14 %. quer em relac;ao a do ano 
anterior. quer em relac;ao a produ
c;ao media do ultimo decenio. 

AZEITE - Em primeira estima
tiva. preve-se uma produc;ao de 
542 milhares de hectolitros. o que 
equivale a uma produc;ao superior 
em 3 % a do ano anterior. mas 
inferior em 13 % a produc;ao media 
dos ultimos dez anos. 

LARANJA- Nao se alterou a 
estimativa feita no mes anterior: 
de 123 mil hares de toneladas. o que 
significa um acrescimo de 8% 
em relac;ao a produc;ao de 1974. 

Previsoes para o ano agricola 
Entretanto. por despacho do 

Secretario de Estado do Fomento 
Agrario. foi criada uma Comissao 
Tecnica Orientadora da campanha 
de fomento da cultura do milhao 
para 1976. 0 despacho refere que 
por falta de habitos e de estruturas 
o ano de 1975 foi considerado um 
ano de preparac;ao da campanha de 
fomento da cultura do milho. 
Os resultados obtidos. prossegue o 
despacho. ficaram aquem do pos
slvel pela adversidade climatica que 
atingiu os regadios e pela falta de 
colaborac;ao das entidades Emvol
vidas no processo. 

- mais tr.igo, menos vinho 
0 lnstituto Nacional de Estatls

tica divulgou recentemente as suas 
estimativas e previsoes das princi
pais produc;oes alimentares para a 
campanha de 1975/76. designada
mente quanto tis areas cultivadas. 
Entretanto. ja que nos ultimos tem
pos as chuvas tem caido com rela
tiva regularidade na maior parte 
do Pals. o que veio beneficiar con
sideravelmente o estado das cul
turas. o ano agricola e encarado 
com certo optimismo. As previsoes 
sao as seguintes: 

TR IGO- Para a campanha 
1975-76. preve-se. em primeira 
estimativa. uma area de 565 milha
res de hectares. o que representa 
um acrescimo de 17 %. quer em 
relac;ao t1 area semeada no ano 
anterior quer tl area media dos 
ultimos dez anos. 

AVEIA- Em primeira estima
tiva. foi avaliada uma area de 
188 milhares de hectares. o que 
equivale a uma area superior em 
6 % e 9 %. quer em relac;ao ao ano 
anterior quer tl media do ultimo 
decenio.' respectivamente. 

CENTEIO -A area pre
vista - 198 milh"'res de hecta-
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res - representa um decrescimo 
de 12 % em relac;ao a area media 
dos ultimos dez anos. 

CEVADA- Estima-se uma area 
de 119 milhares de hectares. uma 
das areas mais elevadas dos ulti
mos cinco anos. 

FAVA- Em primeira estimativa. 
preve-se uma area para esta legu 
minosa de 39 milhares de hectares. 

Provedor de Justica . 
- pel a prime ira vez em Portugal, 

as reclama~oes dos cidadAos 
vao ser ouvidas 

Diligenciar para que a Lei seja 
mudada em tudC> o que nela estiver 

errado. l1mitado ou~ ambiguo. tendo 
como base os interesses humanos e 
sociais do cidadao comum - e a 

tarefa que incumbe ao Provedor de 
Justic;a. cargo agora criado em Por
tugal. e desempenhado pelo tenente
-coronel Costa Bras. antigo Ministro 
da Administrac;ao lnterna e embaixa
dor itinerante. 

Apesar de instituido ncr grande 
maioria dos palses com tradic;oes 
democraticas. quer na Europa Oci
dental. quer na America do Norte. 
alguns palses da Asia. Africa e Aus
tralia. o cargo de Provedor da Jus
tic;a nao existia entre n6s. Primeira
mente criado na Suecia. onde iniciou 
a sua pratica em 1970. sendo oficiali
zado em 1809 com o nome de 
«Ombudsman». tem como caracte
rlsticas principais a imparcialidade e 



independencia em rela<;ao ao poder 
administrative. permitindo «ouvir as 
queixas do cidadao comum. sempre 
que este se sinta lesado pelo poder 
central. e providenciar a respectiva 
invest iga<;ao e publ icidade do facto. 
de modo que as situa<;6es de injus
ti c;a sejam destruidas». 

Dias antes de tomar posse no 
cargo. Costa Bras afirmou que «nos 
tempos que correm e possivel esma
gar acidentalmente os direitos do 
cidadao com a enorme e pesada 
maquina administrativa». A existen
c ia do «Ombudsman» -em Portu
gal provedor de Justic;a - e justi
ficada pelo facto reconhecido de o 
homem rico poder resolver situa<;6es 
de injusti<;a atraves dos seus privi 
legios. da sua influencia sobre a 
autoridade. do dinheiro necessario 
ao procedimento legal. para alem de 
saber o que pode e deve fazer para 
ganhar. ao passo que o homem 
humilde e incapaz de se defender. 
de se impor. habituado que e a ser 
empurrado. nao lhe ocorrendo que 
pode apelar da decisao dos grandes. 

A posse. no dia 18 de Mar<;o 
passado. foi conferida pelo general 
Costa Gomes que afirmou: << Portugal 
da assim mais um passo no sentido 

da democratizac;ao da vida publica 
no momento em que e empossado o 
primeiro Provedor de Justic;a. cuja 
designa<;ao. doravante. cabera a 
Assembleia da Republica». E acres
centou: «A existencia do Provedor 
de J ustic;a. s6 por si. obriga a Admi
nistra<;ao a cuidar da sua pr6pria 
conduta. exercendo num segundo 
momento um efeito corrective. em 
casos particulares. atraves da ana
lise das reclama<;6es dos cidadaos 
e do envio de recomendac;6es a 
Administra<;ao». 

As mais diversas reclama<;6es che
garam antes da tomada de posse. 
As quest6es postas vao desde pro
mo<;6es nos servi<;os ate problemas 
de part ilhas. «porque tendo ideia de 
que o Provedor de J usti<;a ira debru 
<;ar-se sobre variadissimos aspectos 
da Justi<;a ou da sua aplica<;ao. 
entendem que aquilo que para eles 
e injusto sera problema a p6r ao 
Provedor». af i rmou Costa Bras. 
salientando: «Ha assuntos em que. 
na realidade. o Provedor nao tem 
possibilidade de int ervir. ja que 
actuara sobre problemas que dizem 
respeito a Administrac;ao e nao sobre 
problemas privados». 

Autom6vel electrico em Lisboa 
para muito breve 

Dependendo apenas da neces
saria autoriza<;ao da Comissao Tec
nica de Automobilismo. vai passar 
a circu lar em Lisboa o primeiro 
autom6vel electrico. 

Com este veiculo. a empresa 
Companhia Reu nidas de Gas e 
Electricidade -que o adquiriu -

pretende realizar um teste a f im de 
verificar cia possibilidade de subs
t ituir a sua frota autom6vel. em 
circula<;ao pela cidade e arredores. 

0 novo carro. de fabrico ingles. 
tem lota<;ao para dois lugares e 
espa<;o destinado a carga. consti 
tuindo o meio de transporte ideal 
para a cidade. pela facilidade de 

0 PAiS 
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manojmrque proporciona. Por outro 
lado. o motor d ispensa qualquer 
especie de 61eo e nao produz gases 
nem ruidos. sendo extremamente 
econ6mico. 0 custo da manuten
<;ao. por quil6metro. pode cifrar-se 
em 25 centavos. 

Se se atentar no facto de ser 
importada toda a gasolina consu
mida em Portugal. o advento deste 
meio de transporte permite uma 
muito apreciavel economia. no con
sumo de di v isas estra ngeiras . 
Acresce ainda o facto de a sua 
constru<;ao ser mais acessivel a 
industria nacional do que a de 
qualquer outro tipo de viaturas. 

0 carro adquirido pelas C.R.G.E. 
e da marca «Enfield». atinge 50 km/ 
/hora em 1 3 segundos e uma velo
cidade normal de 60 km/hora. 
bastando uma vulgar tomada de 
corrente de 220 volt ios para car
regar as baterias. que tem autono
mia para seis horas. 

Se o teste a que vai ser submetido 
resultar e se o exemplo for seguido 
por outras organizac;6es que uti
lizam o autom6vel dentro da cidade. 
os problemas de poluic;ao de atmos
fera. em ruidos e gases de escape 
t6xicos. podem f icar grandemente 
reduzidos. 0 mesmo se pode dizer 
em rela<;ao as quest6es de econo
mia de energia. nas quais o motor 
de combustao interna tem a sua 
grande parte de responsabilidade. 

Sem ser um carro dest inado a 
grandes velocidades. o autom6vel 
electrico podera vir a desempenhar 
importante· papel. como meio efi
ciente de transporte. dentro das 
cidades e como elemento de defesa 
dos interesses da colectividade. 
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Setenave 
- a primei ra construc;ao 

A Setenave - Estaleiros Navais 
de Setubal - entrou no quarto ana 
de existencia. depois do dia em 
que uma das maiores dragas mun
diais iniciou o aterro de um milhao 
de metros cubicos. no bela estuario 
do rio Sado. 

Foi aqui criado pelos tecnicos 
portugueses. com a experiencia 
adquirida na Lisnave. um novo 
estaleiro para a construc;ao. repa
rac;ao e modificac;ao de navies. 
A empresa pode ainda dedicar-se 
a outras actividades no sector da 
metalo-mecanica pesada quando 
as c ircunstancias o aconselharem. 

Esta obra de dimensao interna
cional. concebida da forma mais 
racional e dotada com o equipa
mento mais moderno e com a tee-

nica mais avanc;ada. com realce 
para a plataforma de construc;ao e 
sistema de lanc;amento a agua 
das novas construc;oes. tem agora 
as seus novas estatutos aprova
dos: e uma empresa publica com o 
capital social de 600 mil cantos. 
onde o conselho de administrac;ao 
e as 6rgaos representatives dos 
trabalhadores definirao as formas 
que deverao revestir as suas rela
c;oes mutuas. 

Lembramos que em 19 de Feve
reiro foi entregue a Eriksberg de 
Gotemburgo (Suecia) a primeira 
construc;ao daquele Estaleiro. um 
componente para um petroleiro de 
316 000 toneladas em construc;ao 
e para a entregar a Sogonaba. 

Tras-os-Montes 
mais perto do Mundo 

A partir de 1 de Maio. carreiras 
aereas de Lisboa e Porto para Bra 
ganc;a. Chaves e Vila Real. vao 
quebrar o isolamento a que a regiao 
de Tras-os- Montes tem estado 
votada. 

As novas ligac;oes serao asse
guradas pela TAP. e vem superar 
as dificuldades ate agora demons-
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tradas pelos transportes de super
fide. permitindo ligar. atraves das 
carreiras nacionais e internacionais. 
Tras-os-Montes ao resto do Pais 
e do Mundo. 

Assim. Braganc;a. Chaves e Vila 
Real vao passar a dispor de duas 
ligac;oes aereas semanais com Lis
boa e Porto. prevendo ainda as 

TAP a abertura de novas carreiras 
entre a parte ocidental do A lgarve 
e Lisboa. bem como entre a capital 
e a regiao das Beiras. 

Este ultimo esquema de ligac;ao 
encontra-se ainda em estudo. pre
vendo-se. no entanto. que ele se 
processe com as seguintes carreiras: 
Lisboa-Sines-Portimao. Portimao
-Lisboa. Lisboa-Portimao e Porti
mao-Sines-Lis boa. 

Entretanto. ja se efectua ha 
algum tempo uma llgac;ao aerea 
entre a Cava da Beira e a capital. 
com tres voos semanais entre a 
Civlha e Lisboa. 

As novas ligac;oes aereas inter
nas surgem na sequencia da remo
delac;ao dos Taxis Aereos Conti 
nentais (TAC). criados pela TAP 
em 1969. 

A reorganizac;ao dos servic;os. 
que passaram a des1gnar-se «TAP
-Regional». visa superar as liga<;:oes 
entre a capital e as diversas provin
cias do Pais. auxiliando. ao mesmo 
tempo. as respectivas economias 
regionais. 

A «TAP-Regional» dispoe de 
uma freta de 4 av16es de pequena 
lotac;ao (cerca de 10 lugares) : 
2 Beecher aft Barom - BE 58. 1 Beec
hcraft King Air-BE 90 e 1 High lan
der. 
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PINHEIRO DE AZEVEDO 
NA AUSTRIA 

Na sua primeira visita oficial ao 
estrangeiro. o Primeiro- Ministro 
almirante Pinheiro de Azevedo per
maneceu durante tres dias na Aus
tria. 0 fen6meno da estabilidade 
politica neste pais - que classifi
cou como o mais perfeito e possi
vel de a!lngir a Curto prazo em 
Portugal - foi o principal motivo 
que Pinheiro de Azevedo apontou 
para a sua deslocac;:iio a Viena. 

Com efeito. a Austria e o pais 
ocidental com o mais ba1xo indice 
de conflitos de trabalho e por 
consequencia uma grande estabili
dade poli tica e social. Ber<;o de 
uma cultura rica e diversificada. 
com extraordinarias belezas natu 
rais - o que lhes proporciona altos 
dividendos no turismo - a Austria 
tem-se mantido numa posi<;ao de 
<<neutralismo activo>>. face ao jogo 
dos imperialismo e afastada dos 
grandes conflitos internacionais. 

Quante il estabilidade politica e 
social acima referida. e de salientar 
que o cenario politico tem sido 
dominado pelo Partido do Povo 
e pelo Partido Socialists. com 
varia<;oes de maioria. Cada um 
destes partidos obteve sempre pelo 
menos 40 por cento dos votos 
nas elei<;oes para o Conselho 
Nacional. Alem destes dois parti
dos. o Partido Liberal e o. Partido 
Comunista conseguiram entrar no 
Consel ho Nacional. Contudo. 

nenhum destes dois partidos teve 
mais do que 10 por cento dos 
mandates. Oesde 1959 que nao 
estao representados no Parlamento. 

Por outro lado. desde ha muitos 
anos que nao se registam na 
Austria greves importantes. A Fede
rac;:iio Austrfaca dos Sindicatos 
(0. G. B.). a Camara dos Traba
lhadores e a Camara dos Traba
lhadores do Campo representam 
os interesses dos trabalhadores. 
0 interesse do patronato e repre
sentado pela Camara Federal da 
Economia e pela Uniao Industria l. 
As camaras sao institui<;oes de 
direito publico. as quais e obriga
t6rio pertencer. .o 0. G. B. e a 

U niiio Industrial sao sociedades de 
perten<;a livre. 

0 0 . G B. difere da maior 
parte dos sindicatos de outros 
paises pelo facto de ser apartida
rio e estar fortemente centralizado. 
As tendencies pollticas sao apre
sentadas como frac<;oes do O.G.B. 
Ouase dois terc;:os dos trabalha
dores pertencem ao 0. G. B. Os 
sindicatos socialistas sao a frac
<;ao mais forte. Embora a tarefa 
principal do 0. G. B. seja esta
belecer contratos colectivos. como 
associacao mais poderosa da Aus
tria tem grande influencia nas deci
soes do Governo. 

Confrontado com a reconstitui 
crao da sua patria ap6s a anexacrao 
nazi e a ocupa<;;ao aliada. o povo 
austriaco passou a politica para 
plano secundario e dedicou-se a 
recuperaciio econ6mica. Por isso. 
a chamada Comissao Paritaria. que 
junta os parceiros econ6micos 
visando o controlo de prec;:os e 
salaries. funciona «Sobre esferas)). 
Essa comissao e um «forum>> de 
negociacoes com base voluntaria 
e sem vinculacao juridica. formada 
por representantes do 0. G. B. e 
das Camaras de Ttrat•:hadores. 
da Camara Federal de Economia 
e das Camaras dos Trabalhadores. 

· bem como do Governo. 0 presi
dente da Comissao e o chanceler. 

Limitadas praticamente ao sec
tor econ6mico. as relacoes entre 
Portugal e a Austria eram quase 
nulas antes de 25 de Abril. Neste 
contexte. e muito embora de rela
tivamente fraca projecciio interna
cional. a visita do Primeiro-Minis
tro portugues pode considerar-se 
positiva a avaliar pelas declarac;:oes 
que prestou a chegada. e segundo 
as quais. para alem duma frutuosa 
troca de impressoes com as auto
ridades austriacas. foram dados 
passes decisivos no dominio da 
cooperaciio bilateral e de desen
volvimento da cooperaciio no seio 
da E. F. T. A. 

Durante a visita. Pinheiro de 
Azevedo teve ocasiao de se avistar 

com o presidente da Republica 
austrlaca. Rodolf Kirchschlager. e 
manteve. juntamente com a su-
comitiva. conversac;:oes com 
chanceter- Bruno Kreisky e outros 
elementos do seu Governo. 

No decorrer de um jantar em 
sua honra. e durante o qual con
vidou o chanceler Bruno Keisky 
a visitar oficialmente Portugal. 
Pinheiro de Azevedo afirrriou a 
prop6sito· das relacoes entre os 
do is palses: 

«( ... ) Os acordos comerciais a 
econ6micos estabelecidos entre 
Portugal e os palses europeus tllm 
ja uma longa tradicao. Mais recen
temente surgem como exemplos 
concretes a Associacriio Europeia 
·de Comercio Livre. de que Por
tugal e membro de pleno direito. 
e a Comunidade Econ6mica Euro
peia. com a qual Portugal mantem 
acordos de cooperacao. Mas os 
esforcos actual mente desenvolvidos 
pela nossa diplomacia tendem a 
reforcar os la<;os ja existentes com 
ambas as organizac6es. numa accao 
consistente com o objective de 
concretizar uma estreita liga<;;ao 
entre as entidades nacionais den 
tro das especializac6es naturais de 
cada povo e de cada sistema eco
n6mico. 

Limitar-me-ei aqui a falar da 
E. F. T. A .. onde somos parceiros 
da Austria. Embora. tratando-se de 
uma associacao de comercio livre 
hoje reduzida pela adesao de tres 
membros iniciais a C. E. E.. foi 
com agrado que o meu Governo 
tomou conhecimento da sua dis
posiciio em encontrar f6rmulas con 
cretes de apoio il democracia por
tuguese. t com agrado que regis· 
tamos a posiciio que a Austria 
tem assumido neste contexte. sem 
quaisquer reserves. apostando ela 
pr6pria com coerencia no ideal 
democratico. Apreciarfamos assis· 
t ir a aposta identica de outros. 
talvez com mais possibilidades que 
a Austria. mas certamente menos 
credulos na bondade das !orcas 
democraticas portuguesas ( ... ))) 
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A IGREJA EM PORTUGAL 
FINALMENTE UMA VISAO REALISTA? 

Em boa verdade ( por muito que pese . .. ) • apanhada de 
surpresa em 25 de Abril de 1974. e vivendo depois em relativa 
oscila9ao entre o emaranhado das varias op96es polfticas 
propostas e tentadas para o figurino nacional. a lgreja por
tuguesa parece agora apostada em «recuperan> o tempo 
perdido - ainda que para si pr6pria entenda que nao e ( ou nao 
foi) bem assim . .. 
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De qualquer modo. pode dizer-se que praticamente s6 
depois de 25 de Novembro a voz da lgreja se fez ouvir com 
aquela fluidez caracterlstica de uma observa9ao atenta e uma 
vivencia real dos problemas que afectam o Povo Portugues. 
0 que n§o quer dizer. evidenremente, que OS mentores da 
vida religiosa do Pafs possam argumentar que as circuns
tancias politico-sociais do perfodo anterior impedissem total
mente a divulga9ao das suas teses e tomadas de posi9ao 
face as situa96es polfticas e' conflitos decorrentes da nova 
situa9ao portuguese. t 6bvio · que este problema -a atitude 
da lgreja no contexto politico portugues ate 25 de Novem
bro-mereceria estudo aprofu.ndado. Mas por agora ficamos 
pela transcri9ao de algumas passagens de duas recentes e 
significativas entrevistas: do Cardeai-Patriarca de Lisboa. 
D. Antonio Ribeiro. ao «Diario de Notfcias». e do Bispo do 
Porto, D. Ant6nio Ferreira Gomes. ao «Comercio do Porto». 

D. ANTONIO RIBEIRO: 

«Portugal nAo e uma 
cristandade decadent&>> 

OS VALORES 
FUNDAMENTAlS 
DA CULTURA PORTUGUESA 

P.-Considera que Portugal 
ainda pode ser denominado 
uma «nac;ao crista ?» Ou pensa 
que a sociedade portuguesa se 
comporta como se Deus nao 
existisse7 Se tivesse que defi
nir o estado religioso da cris
tandade portuguesa, diria que 
ela 6: uma cristandade deca
dente 7 Descristianizada 7 Paga
nizada7 Materialista7 

R.- Portugal e e sera uma 
nac;ao crista. Quando digo Portu
gal. refiro-me evidentemente a 
grande maioria do povo portugues. 
com a sua Hist6ria Patria e os 
valores culturais que modelam o 
estilo de vida da Nac;ao. 

No censo de 1970. afirmaram-se 
cat61icos mais de oito milhoes de 
portugueses. t certo que muitos 
nao praticam regularmente a reli 
giao declarada. mas quase todos 
procuram a lgreja. ao menos nos 
momentos mais solenes e empe-



nhativos da vida e da morte. 
Por outro lado. a Hist6ria de 

Portugal nao se compreende sem 
referencia constante ao cristianismo 
e a lgreja Cat61ica. Torna-se super
flue enumerar factos de todos 
conhecidos. Direi apenas que sem 
o cristianismo Portugal nao seria 
o que foi. nem sera o que deve 
ser. 0 cristianismo impregnou a 
alma da Nac;;ao e. sem ele. Por
tugal dara Iugar a outro pals 
diferente. 

Os valores fundamentais da cul
tura portuguesa - os que a expli
cam e unificam - sao cristaos. 
embora por vezes abastardados e 
nao obstante as arremetidas que 
tem sofrido. Acontece. porem. que 
entre n6s. como noutros velhos 
pafses da Europa. o enraizamento 
milenario da fe e a novidade 
sempre actual do Evangelho garan
tem ao cristianismo o indispensa
vel vigor para converter os «bar
bares» de todos os tempos. 

Naturalmente. ao dizer isto nao 
identifico Portugal com o Estado 
Portugues. Este. desde M muito. 
proclama-se um Estado laico ou 
aconfessional. E a lgreja nao se 
opoe a uma justa aconfessionali 
dade do Estado. Pelo contrario. 
aceita. compreende e reconhece 
que os Estados modernos queiram 
afirmar. no ambito da sua esfera 
de organizac;;ao e de competencia. 
a autonomia que lhes cabe perante 
as confissoes religiosas. 

lsto nao significa. todavia. que 
o Estado e a lgreja. embora aut6-
nomos e independentes. nao devam 
cultivar entre si uma sii e respei
tosa cooperac;;ao. em beneffcio da 
vocac;;ao pessoal e social dos mes
mos homens. Menos ainda signi
fica que o Estado possa arvorar-se 
em senhor absolute de tudo e de 
todos ou adopte. como doutrina 
estatal. quer o laicismo ideol6gico 
quer o atefsmo militante. Os Esta
dos totalitarios ou ateus sao pro
fundamente desumanos. Como ha 
pouco disse um bispo frances. 
esmagam o que de mais essencial 

existe no homem: o desejo de 
Deus. raiz ultima de todas as 
liberdades humanas. 

Creio ja estar tambem respon
dida a ultima parte da questao 
que me formulou. Portugal nao 
e uma cristandade decadente. A tes
temunha-lo. ai estao hoje os nume
rosos cristaos e grupos de cris
taos. talvez mais do que no pas
sado vivos e evangelicamente dina
micos. Eles sao a certeza e a 
esperanc;;a do presente e do futuro 
da lgreja entre n6s. 

Podera dizer-se que. em varios 

aspectos. a cristandade portuguesa 
esta descristianizada. paganizada. 
materialista. Mas importa ter pre
sante que. no Mundo. nunca houve 
nem havera uma sociedade total
mente crista. Mesmo dentro da 
pr6pria lgreja. a te morou sempre 
paredes-meias com a descrenc;;a. 
Deus nunca destruiu completa
mente os fdolos e o espirito vive 
encarnado na materia. Segundo a 
parab.ola do Evangelho. o trigo e 
o joio hao -de crescer juntamente. 
no mesmo campo. ate a hora da 
ceifa. 

A IGREJA E A JUVENTUDE 
P.- Ha quem sustente que 

a lgreja perdeu tambem a 
juventude, depois de ter per
dido a classe operaria, pelo 
menos em Portugal. Havera 
institui~;Ao ou movimento que 
se possa dizer ter ganho a 
juventude 7 Como responde a 
lgreja a fuga dos adolescentes 
e dos jovens? A aparente dis
sonlincia entre a lgreja e as 
pessoas, a partir da puberdade, 
sera o sinal da morte das re li
gioes institucionalizadas, como 
querem certos m ilitantes do 
ateismo? 

A. - Nao cabe aqui facilmente 
uma analise pormenorizada do pro
blema complexo das actuais rela 
c;;oes entre a lgreja e a 'juventude. 
t certo que em Portugal. como 
alias noutros palses. se verificou. 
em tempos ainda nao distantes. 
uma clara desafecc;;ao de muitos 
jovens perante a lgreja. 0 fen6-
meno explica-se quer pela falta 
de uma acc;;ao pastoral da lgreja 
particularmente dirigida a juven
tude. quer pela conhecida alergia 
dos jovens a instituic;;oes hist6ricas 
e a organizac;;oes por eles consi
deradas estaticas. 

Nao se podera dizer. todavia. 
que a lgreja em Portugal perdeu 
a juventude. Basta considerar o 
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grande numero de jovens que 
integram movimentos cat61icos. 
como o Escutismo. as Conferen
cias de S. Vicente de Paulo e 
outros. E ja nao falo dos grupos 
juvenis. activos e entusiastas. exis
tentes em quase todas as par6-
quias e profundamente empenha
dos em servi<;os essenciais da 
lgreja. como a li turgia. a cate
quese e a ac<;ao socio-caricativa. 
Ainda ha pouco pude assistir a 
uma reuniao de cerca de mil cate
quistas da cidade de Lisboa. onde 
a maio ria e1 am jovens. 

Sei que nenhuma institui<;ao ou 
movimento pode hoje dizer que 
ganhou a juventude. Mas o facto 
constitui motivo de esperan<;a para 
a lgreja. A recusa dos jovens a 
deixarem-se «ganhar» ou «conquis
tar» por certas for<;as e organiza
<;oes revela valores que podem 
ser evang~licos. Os jovens de hoje 
manifestam um sentido profunda 
da liberdade. um grande desejo 
de autenticidade contra formalis
mos e hipocrisias. uma notavel 
capacidade inventiva e criativa. 
uma clara rejei<;ao do anonimato 
e da impessoalidade. 0 recto desen
volvimento destes valores conduz. 
mais cedo ou mais tarde. a Cristo 
e a lgreja. 

Alias. a pr6pria contesta<;ao que 
OS jovens movem a lgreja nao vai 
directamente contra ela. mas sim 
contra os comportamentos «reli
giosos» de muitos adultos. 
Os jovens contestam e rejeitam. 
com razao. a incoerencia de vida 
de tantos cristaos adultos. que 
reduzem a fe ao simples forma
lismo da lgreja. clerigos ou leigos . . 
nem sempre transparece a fisio- · 
nomia do rosto de Cristo. · 

Os jovens de hoje pedem e : 
desejam uma lgreja mais simples. 
mais despojada. menos preocupada 
com as suas estruturas acidentais. 
Ouerem uma lgreja mais f iel a 
Jesus Cristo e as raizes teol6gicas 
da sua mensagem. Nestas aspira
<;oes ha tra<;os verdadeiramente 
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correspondentes ao rosto da lgreja 
que o Concil io Vaticano II pro
pos aos homens do nosso tempo. 
A renova<;ao conciliar em curso 
levara necessariamente a lgreja 
aos jovens e OS jovens a lgreja. 
E esta e a melhor e mais radical 
resposta da lgreja a fuga dos 
adolescentes e dos jovens. 

0 actual processo de renova
<;ao eclesial tern conduzido. um 
pouco por toda a parte. a reali 
za<;ao de ac<;oes pastorais orien
tadas para os jovens. E os resul
tados sao positivos e animadores. 

Nao e de estranhar que durante 
a puberdade haja no adolescente 
um certo questionamento da lgreja 
e da fe. A adolescencia e o tempo 
da personaliza<;ao critica. que supoe 
sempre alguma crise vital de cres
cimento. Os valores da fe nao 
podem escapar a esta lei. Se a 
lgreja fosse apenas uma simples 
«religiao institucionalizada». corre
ria certamente o risco de ser cata
logada na prateleira das velharias. 
Mas ela e. sobretudo. espirito e 
vida. novidade permanente. que 
nenhuma ideologia consegue sufo
car. Onde houver espirito e vida. 
ar estarao os jovens. Nao e certo 
que nos paises comunistas sao 
sobretudo os jovens. acompanha
dos por alguns intelectuais. quem 
mais alto contesta o ateismo mili
tante? 

P. --:. A religiosidade popu
lar esta em decHnio 7 Como se 
explica a manutem;Ao do f en6-
meno Fatima? Que peso tern 
hoje o Santuario na vida da 
lgreja como instituit;Ao 7 

R. - Quando se fala em reli 
giosidade popular. ha que distin
guir entre os seus valores essen
dais e as exterioriza<;oes em que 
estes valores sao do domfnio da 
te; as exterioriza<;oes andam cone
xas a formas culturais hist6ricas. 
que tern muito a ver com o grau 
de desenvolvimento dos povos e 
a sua idiossincrasia. As expressoes 

da relig iosidade popular divergem 
de um pais para outro e ate 
segundo as regioes do mesmo 
pais. No caso de Portu!:J.tl . todos 
sabemos como identicos conteudos 
de fe nao se exprimem da mesma 
maneira no Norte e no Sui do 
Pais. 

Varias expressoes da rel igiosi
dade popu lar estao certamente em 
crise. a crise inerente a evolu<;ao 
social e cultural. Mas nao se segue 
daf que os valores da fe do povo 
se encontrem automaticamente pos
tos em causa. Pelo contrario. a crise 
pode ser benetica. se for aprovei 
tada para um maior aprofunda
mento da fe. em formas de expres
sao adequadas a mudan<;a e aos 
novos modelos culturais. 

Nao considero em declinio a 
religiosidade do povo portugues. 
Mas admito que ela possa vir 
a ser gravemente afectada .. quer 
pelo apego saudosista e insensato 
de uns a f6rmulas ultrapassadas. 
quer pelo espirito atrevido e van 
dalico de outros que tudo dese
jam destruir. sem distin<;ao entre 
o essencial e o acidental. entre o 
conteudo e o inv61ucro. Como 
escreveu recentemente o Papa 
Paulo VI. a atitude pastoral diante 
da religiosidade popular deve aliar 
o maior respeito pelos valores da 
fe do povo ao cuidado diligente 
de a purificar das deforma<;oes 
religiosas que eventualmente a con
taminem. 

Como se explica o fen6meno 
Fatima? Ouanto a mim. explica-se 
por aquilo que e. Julgo ter sido 
Paul Claudel que. referindo-se a 
Lourdes e a Fatima. lhes chamou 
as grandes explosoes de sobrena
tural no mundo contemporaneo. 
E. quando o sobrenatural se mani
festa. sempre os homens correm 
ao seu encontro. quer se trate da 
apari<;ao extraordi naria. quer da 
outra mais discreta e habitual. que 
e a vida dos santos. A sobrenatu
ralidade de Fatima nao e um 



epis6dio de ha cinquenta anos. 
Continua a ser urn facto de hoje. 
comprovado pelas manifesta<;:6es 
de fe ali vistas e pela transforma
<;:ao dos esplritos. que ali se opera. 

0 Santuario de Fatima serve 
a lgreja em Portugal. de varios 
modos. Alem de ser o Iugar habi 
tual das grandes celebra<;:6es da 
piedade do povo portugues. cons 
titui tambem uma boa escola de 
aperfei<;:oamento da religiosidade 
popular. E sao notaveis os esfor
<;:os desenvolvidos pelos respon 
saveis do Santuario. no dominio 
da educa<;:ao da fe dos peregrines. 
As estruturas do Santuario tern 
ainda sido postas. generosamente. 
ao servi<;:o da lgreja. que Ia efectua 
frequentes reuni6es e encontros 
pastorais de sacerdotes. de rel i
giosos e de leigos. 

A LIBERDADE RELIGIOSA 

P.-Ha hoj e em Por t ugal 
liberdade religiosa 7 

R.-Quando. alguns meses 
atras. urn jornalista estrangeiro me 
dirigiu esta mesma pergunta. nao 
t ive dificuldade em lhe responder 
que. de facto existe liberdade reli 
giosa em Portugal. Acrescentei. 
porem. que esta afirma<;:ao signi
ficava apenas nao haver. ao tempo. 
qualquer interven<;:ao expressa das 
autoridades oficiais a coarctar o 
exerdcio da liberdade rel igiosa. 
Nao diria a mesma coisa se me 
referisse as actua<;:6es de alguns 
grupos de base. que aproveitam 
o periodo anarquico da Revolu 
<;:ao para agredir e ferir a liberdade 
da lgreja. 

Como e sabido. a liberdade reli 
giosa nao compreende s6 a liber
dade de culto. lnclui tambem. entre 
outros aspectos. as liberdades de 
organ iza<;:ao. de ensino. de expres 
sao publica (individual e colectiva) 
da fe. etc. Ora aconteceu que. 
durante 0 tal periodo anarquico. 

nao faltam casos de manifesta 
agressao injusta a algumas destas 
liberdades. E nem sempre as auto
ridades constitufdas quiseram ou 
puderarr. fazer respeitar os direitos 
da lgreja. A titulo de exemplo. 
tenha -se presente o que sucedeu 
numa diocese do Sui do Pais. 
onde ainda em Janeiro deste ano 
havia cerca de vinte pequenas 
propriedades de institui<;:6es reli 
giosas. abusivamente ocupadas e 
subtraidas aos seus fins especificos. 

Por outro lado. temos de !amen 
tar hoje alguns diplomas legais 
que podem vir a p6r em causa 
a liberdade relig iosa entre nos. 

Refiro-me. concretamente. a ambi 
guidade do texto votado e apro
vado pela Assembleia Constitu inte 
sobre a questao do ensino parti
cular e a dois decretos governa 
mentais. que. para integrar as San 
tas Casas da Misericordia num 
necessaria servi<;:o naciona l de 
saude. nao encontraram outra via 
se n~- da sua nacionaliza<;:ao. 

Menciono ainda a falta de isen<;:ao 
ideol6gica de alguns problemas do 
ensino oficial. que actualmente 
preocupam muitos pais ao verem 
amea<;:ada pela escola a educa<;:ao 
cristae dos seus filhos. 

D. ANTONIO FERREIRA GOMES: 
<<A lgreja ja declarou que nao precisa 
de privi legios» 

P. - Pode a lgrej a sobrevi
ver num contexte do passado, 
baseado em r it uais (de fe)? 

R. -«( ... ) 0 facto de me inter
rogar sobre as possibilidades de 
«sobrevivencia» da lgreja. I em 
bra-me aquela atitude de Couchoud 

a respeito de Cristo na hist6ria 
...:._ quer da existencia hist6rica de 
Jesus quer da influencia que teve 
no passado e no presente - que 
resumia mais ou menos no seguinte: 
pode ser que Cristo tenha tido 
alguma utilidade no passado. que 
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tenha prestado algum servi<;o a 
humanidade. mas deixou de ser 
precise; por isso. como a um 
criado que deixou de ser util. 
despede-se ... 

Despedimento sem justa causa 
- podia eu dizer- despedimento 
da lgreja ou de Cristo! E isso. 
hoje entre n6s. bastava . .. 

Mas nao. prefi ro interpretar a 
sua pergunta. na sequencia do 
seu discurso 16gico. mais ou menos 
assim: M as entao para que a 
lgreja? Qual a sua competencia 
pr6pria? Que utilidade pode ela 
ainda ter para a sociedade actual 
e futura? 

Pois bem. quanto a Cristo e a 
lgreja. e evidente que 98 bouge 
encore. E decerto mais que antes. 
E tambem na lmprensa. mesmo 
portuguesa. E talvez mesmo-mas 
ai ja nao SOU «COmpetente» .. . - no 
«0 Comercio do Porto». Pois. per
que estamos hoje a falar7 ... 

Con hece aquela frase atribulda 
a Tertuliano: solutio omnium diffi
cu/tatum Christus. Nao havera mui
tas frases de que tanto se tenha 
abusado como desta bela frase de 
efeito : primeiro os pregadores. 
depois politicos. soci61ogos. etc. 
Que. suposta a adesao a Cristo. 
nao M mais problemas. A religiao 
crista tem a chave ou o sesamo
-abre-te para todos os segredos 
econ6micos. politicos e sociais. 
«Nao fazemos politica. defende
mos a santa Religiao» - assim 
diziam os Carlistas. em Espanha. 
como os Miguelistas. em Portugal 
(e matavam gente ... ). Tambem. 
antes. a lnquisi<;ao se chamou 
«Tribunal da Fe». sendo efectiva 
e realmente um «tribunal de defesa 
social e politica»- a PI DE ou o 
COPCON desse tempo. Ouerendo 
fazer da Fe ou de Cristo «a solu 
<;ao de todas as dificuldades». 
duma sociedade e duma politica. 
arruinou muitas condi<;oes da credi 
bilidade da lgreja para seculos ... 

Nao. Jesus da Nazare s6 e e 
s6 foi neste mundo o Messias e 
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o Cristo de Deus. para resolver 
um problema e um s6: o problema 
religiose. o problema do Homem 
religiose. o problema do Reino de 
Deus. lsto e nada mais. directa
mente: o resto. apenas por acres
cimo. 

Claro que os homens. sobre
tudo depois de Constantino. que
rem ver antes o Cristo-em- Majes
tade. a pr6pria Omnipotencia de 
Deus triunfante. com risco mesmo 
de obscurecer-se o misterio fun
damental da Santissima Trindade 
e o sentido da Reden<;ao; mas a 
lgreja nao pode deixar de acen
tuar a teologia da Cruz (teologia 
esta que os protestantes querem 
acusar-nos de preterirmos. a troco 
duma teologia da Ressurrei<;ao. 
que assim se torn aria falsa). 

Mas. em suma e em claro. 
Cristo veio remir a Humanidade. 
0 que e a solu<;ao por essencia 
do problema religiose do Homem. 
A lgreja. que e o Reino de Deus 
em devir. nao tem outra missao ... 

Agora. e bern certo que. se 
resolvido o problema religiose 
autenticamente. os outros proble
mas fundamentais do homem fica
rae postos no melhor caminho de 
solu<;ao. Ainda assim nao dispen
sarao nem estudo nem esfor<;o. 
Sobretudo nao invertamos priori
dades. pois de contrario podemos 
encontrar-nos na confusao ou mis 
tura de generos daquele visitante 
da Exposi<;ao Universal de Bruxe 
las que. depois de visitar o esplen
doroso e propagandistico pavilhao 
sovietico. escreveu no livro de 
visitantes: - Depois disto. para 
que Cristo?! 

t fora de duvida que nem a 
colossal constru<;ao comunista nem 
a mais ampla constru<;ao capi ta
lista precisam de invocar o nome 
de Cristo ou de ser- Lhe atribuldas. 
Alguem diria justamente que o 
nome de Cristo sera bem mais 
precise para que essas grandes 
constru<;oes nao destruissem o 

Homem e nao se venham final
mente a destruir mutuamente .. . 
« ( ... ) Se houvessemos de julgar e 
condenar. a luz do Evangelho. 
o capitalismo e o marxismo (nao 
tanto pelo que sao e tern. mas 
pelo que nao sao e lhes falta) 
deveriamos por em essencial suma
rio de culpas aquilo exactamente 
que lhes e comum: o seu mate
rialismo de fundo. a busca da 
realiza<;ao do Homem nas coisas 
e apenas pelas coisas. na materia. 
no homo faber no homem pro 
dutor. na produ<;ao e constru<;ao. 
Constru<;ao capitalista. constru<;ao 
socialista: qual maior. qual melhor. 
qual mais colossal. qual menos 
humana?! 

Pergunta bern mais util. mais 
actual e dramatica: qual das duas. 
a capitalista ou a socialista. sera 
a que primeiro e mais eficazmente 
destruira a outra? Mas aqui vern 
nova pergunta. que soaria ja a 
certeza: destruindo a outra. no 
apocalipse at6mico. que restara 
dela pr6pria 7 E da Humanidade? 
E ~a civilizac;:ao? .. 

t aqui que o cristianismo se 
insere no nosso tempo. numa his
t6ria e numa cultura. que deve 
reconhecer como suas. embora as 
experimente emancipadas e aliena
das. a rebeldia. Daquelas perguntas 
nasce o estado de alma do homem 
actual. Esse estado de alma pode 
resumir-se numa palavra: o medo. 
Concretamente e em grande pers
pectiva hist6rica. medo da liberdade 
e medo de ser (acima de tudo. 
do ser-homem) . 

Medo da liberdade: e isto nos 
dois extremes e por forma con
traria. Sob este aspecto poderiamos 
falar da «angustia c6smica». que 
hoje podemos bern transferir para 
a sociedade hipertrofiada. para o 
novo Leviatan do gigantismo buro 
cratico. E al verlamos a dupla face 
do medo c6smico: o medo de 
conduzir essa maquina sob os 
imperatives da consciencia. e do 



outro lado. o medo de ser esma
gado por essa maquina incons
ciente. Mas. traduzindo esse medo. 
essa angustia c6smica. em lingua
gem caseira e na nossa actualidade 

cotieira. poderlamos falar simples
mente da angustia do televisor: 
medo dos que. desde o 25 de 
Abril. nao podem olhar a pequena 
pantalha. por ver nela a liberdade 
do povo (mesmo quando esta 
ainda era autentica e inocente) 
e medo dos outros. dos que na 
mesma pantalha arreganham os 
dentes e esganic;:am a voz. para 
aterrorizar os ouvintes espectado
res e mais propriamente para espan
tar os «medos» que vagueiam na 
sua pr6pria noite c6smica. Raiva 
e hidrofobia- medo da agua. 
medo dos «medos» da pr6pria 
consciencia. medo da liberdade 
interior ... ( ... )» 

UMA ESTRAT!:GIA 

P.-Se a lgreja for forc;ada, 
pelas conting6ncias politicas, 
a perder o seu papel tradicio
nal na evangelizac;~o e catequi
zac;Ao - e, por conseguinte, 
todos os seus privilegios, con
cordatltrios ou n~o-que 
estrategia resta aos crentes 
como tal? 

R. - A lgreja ja declarou muito 
publica e solenemente que nao 
precisa de privilegios e que a ales 
renuncia a bem da sua liberdade 
de evangelizac;:ao. Nao vou lem
brar-lhe o Concllio e outras decla
rac;:oes responsaveis. Tudo consi
derado. desejaria eu acima de tudo 
que. fosse qual fosse o regime 
sob que a lgreja tivesse que viver. 

sempre ela pudesse dar e dar-se 
aquele testemunho que ouvi dos 
labios do Cardeal Woytyla: - Na 
Pol6nia. sempre que n6s (a lgreja 
hierarquica) falamos e a voz da 
liberdade. da verdade. da dignidade 
pessoal e da honra tradicional. do 

direito e da hist6ria polaca. e essa 
voz que o povo ouve: quando os 
OutrOS falam. sao ... OS Outros. 

Essa devia ser a estrategia que 
eu gostaria de ver adoptada sin
ceramente por todos os crentes. 
em Portugal! ... 

OS TRABALHADORES 
E A IGREJA 

P. - Os trabalhadores pro
letltrios, os explorados, os 
rurais, os pescadores, os jovens 
que poder~o esperar desta 
lgreja que se quer em movi
mento e ao servic;o dos pobres? 

R. - Sim senhor. o Evangelho 
foi a Boa Nova anunciada aos 
pobres. Mas nao vale esquecer que 
os pobres somos n6s todos. em 
varios sentidos e conforme a varia 
dade dos tempos. 

Sim. como padres e bispos. deve
mos fazer a opc;:ao pelos ·pobres. 
mas por todos OS pobres; nao 
apenas pelos pobres uteis. por 
aqueles que podem ser manipula
dos e instrumentalizados para cau
sas e fins que nem sempre se 
querem confessar. 

Sim. devemos ser a voz daque
les que nao tern voz. Mas sera 
que hoje entre n6s serao os ope
rarios aqueles que nao tern voz 
- e carranca ! - nas prac;:as e nos 
televisores? Continuo a dizer. como 
desde ha muito. que a lgreja tern 
de estar com a Verdade e a Jus
tic;:a. nao por opc;:ao de classe mas 
por opc;:ao pela pessoa humana. 
a favor dos mais pobres e dos 
mais sem-voz. dos explorados e 
dos humilhados de todo e cada 
tempo. nao dos de ontem mas 
dos de hoje ... 
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PORTUGAL 
E 
0 MUNDO 

CONVERSAeOES 
COM 
A C. E. E. 

As negocia<;~es entre Portugal e 
a C.E.E. beneficiaram de um im
portante - e talvez decisivo -
impulso, com a visits oficial a 
Lisboa, a convite do Governo 
portuguAs, do presidente da 
ComissAo das Comunidades 
Europeias, Fran<;ois Xavier Ortoli. 

As principais dificuldades que 
tAm impedido a concretiza<;~o dos 
acordos com aquela organiza<;~o 
relacionam-se - mais do que com 
o plano de auxilio financeiro -
com os aspectos comerciais e com 
as dificuldades que produtos 
tradicionais nas exporta<;~es 
portuguesas conhecem em 
mercadoss europeus (caso do 
vinho, tAxteis e concentrados de 
tomate). A satura<;~o dos mer
cados destes produtos e os in
teresses de varios paises membros 
da Comunidade parecem dificultar 
a obten<;llo das vantagens que 
seriam desejaveis para Portugal 
neste momento. 

Todavia, o factor de se deslocar 
a Portugal o presidente da Co
munidade da uma ideia plena do 
empenhamento desta em que se 
consiga avan<;ar nas conversa<;~es, 
eliminando as presentes dificul
dades. Por outro lado, os contac
tos estabelecidos por Xavier Ortoli 
com o presidente da Republica, 
primeiro-ministro e as conver
sa<;~es com diversos membros do 
Governo e organiza<;~es por
tuguesas, nomeadamente a C.I.P. 
( Confedera<;llo da Industria Por
tuguesa) e representantes dos 
Sindicatos, confirmam o interesse 
da Europa palos problemas que no 
momento se op~em ao arranque da 
nossa vida econ6mica. 



.. 

Significative tambem foi o 
acolhimento prestado a Ortoli, a 
avaliar pelo teor das saudacOes ao 
representante da Europa eco
n6mica, com destaque para o 
primeiro-ministro, almirante. Pi
nheiro de Azevedo. Com efe1to, o 
discurso que proferiu no jantar de 
homenagem a Ortoli caracterizou
·se pelo desejo de aproximacllo e 
integracllo do nosso pais no con
texte europeu. Disse a certo passo 
Pinheiro de Azevedo: 

"Encontrsmo-nos actus/mente 
empenhsdos em negocia~iJes na 
base do scordo de 1972, e ds sua 
c/susula evolutiva. Essas ne
gocia~iJes dizem respeito a ques
ti5es de §mbito comercisl, as 
condi~iJes de vida e de trabalho 
dos nossos emigrantes, 8 coo
pera~ao industrial e tecnol6gica e 8 
coopera~ao financeira. 

Trata-se de materias muito di
versas, pels sua natureza, pe/o seu 
a/cance, pe/as dificuldades que 
suscitam e pelas incidencias que 
tem sobre muitos sectores da 
actividade econ6mica em Portugal 
e, reconhecemo-lo de bom grado 
na Comunidade. 

Mas uma coisa e certa: o simples 
facto de tais negocia9iJes estarem 
a ser realizadas na base de uma 
convergencia de vontades politicas 
js claramente afirmadas, reclama 
que a mesma convergencia se 
manifests so nivel dos resultados. 
E esses resultados ter§o de ser 
imediatamente perceptiveis pelos 
pr6prios cidadaos que sendo dos 
mais directamente interessados 
serao tambem, em ultima insten
cia, os seus juizes. 

Contudo, acreditamos que a 
vontade politics, combinada com a 
imagina~ao dos negocisdores, 
saberao u/trspassar muitos obs
t8culos e que o espirito do Luxem
burgo continuars a presidir so 
seguimento e a conclus6o dss 
negocis~i5es abertas em 13 de 
Fevereiro em Bruxelss". 

A concretizacllo da ajuda finan
ceira a Portugal no valor de 200 
miiMes de d61ares eo alargamento 
do acordo comercial com a C.E.E. 
a outros dominies foram os prin
cipais pontos focados nas diversas 
reuniOes do presidente das Co
munidades Europeias com os 
membros do Governo portuguAs. 

Franr;ois Xavier Ortol! com o Presidente da Republica. general Costa Gomes 

Quanta ao primeiro dos pontos, "( .. , } Durante as conversa~i5es 
o auxilio de emergAncia prometido foi profundamente discutido o 
pela C.E.E. a Portugal, Xavier estado das rela9iJes entre Portugal 
Ortoli afirmou, em confer6ncia de e a Comunidade. A vontade de 
lmprensa antes de partir para estreitar os la~os entre Portugal e a 
Bruxelas: Comunidade, bem como a soli

"Compreendemos que Portugal, 
uma vez empenhado na via de
mocratica, queira igualmente 
operar a sua reconstru960 eco
n6mica. E esta a razao pels qual, e 
em paralelo com as negocia9iJes de 
caracter econ6mico geral, de
cidimos concretizar rapidamente 
uma ajuda financeira de 200 
milhi5es de d61ares, que come~ou a 
ser discutida em Outubro passado 
e que agora se vai tornar opera
cional muito rapidamente. 

Com respeito ao segundo ponto, 
o alargamento do Ambito do 
acordo comercial existente entre a 
C.E.E. e Portugal desde 1972, 
soube-se que os dominios da 
cooperacao industrial e tecnol6gica 
podem vir a ser incluidos no con
venia. 0 presidente da Comissao 
das Comunidades Europeias 
adiantou: 

"Esse acordo era de indole 
puramente comercial, mas inseria 
uma c/ausu/a evolutiva a ser ne
gociada em tempo oportuno. Uma 
vez que Portugal mudou de regime 
e esta tan9ado num processo de 
democratiza980 das suas ins
titui~{)es, o Mercado Comum 
entende ser chegada a altura de se 
proceder so seu alargamento a 
outros dominios". 

0 comunicado conjunto referen
te as C'onversacoes e elucidativo do 
interesse posto nos problemas 
tratados. Dele destacamos: 

dariedade da Comunidade com o 
processo democrstico portugues, 
foram reafirmadss. Neste contex
to, as perspectivas da evolu~~§o 
das negocia96es abertas em 13 de 
Fevereiro ultimo em Bruxelas, 
foram examinadas. 

Como se recorders, essas ne
gociacaes dizem respeito, por um 
/ado, so dominio comercial coberto 
pelo scordo assinado, em 1972, e, 
por outro /ado, so estabelecimen
to, com base na c/8usula evolutiva 
do referido acordo de coopera~ao 
nos dominios da mao-de-obra e da 
seguran~a social, nos dominios 
industrial e tecno/6gico e, bem 
assim, de uma coopera~ao finan
ceira. Esta coopera~ao financeira 
concretizar-se-8 num protocolo 
financeiro que dars continuidade a 
ajuda excepcional de urgencia de 
180 milhiJes de unidades de conta 
que foi posts 8 disposi98o de 
Portugal pels Comunidade, no 
decorrer de uma reuniao realizada a 
nivel ministerial, entre a Co
munidade e Portugal, em 7 de 
Outubro de 1975, no Luxemburgo. 

No decurso das conversa~oes e 
contactos acima mencionados, o 
presidents da Comiss6o das Co
munidades Europeias e os mem
bros do Governo portugues, re
conheceram a importencia das 
actuais negocia9iJes. Re
conheceram, igua/mente, a neces
sidade de que tais negocia~oes 
progridam rapidamente e de buscar 
solu~oes satisfat6rias para os 
diversos sectores que nelas estao 
em causa. ( ... )" . 
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J. SAUVAGNARGUES EM LISBOA 
-PORTUGAL MAIS PERTO DA EUROPA 

Confirmando a expectative criada com a 
recente visita a Portugal do sacretario de 
Estado francAs da Emigra~o. deslocou-sa a 
Lisboa Jean Sauvagnarques, ministro 
francAs dos Neg6cios Estrangeiros, para 
uma visita oficial de trAs dies, a convite do 
seu hom61ogo portuguAs, major Malo 
Antunes. 

Sauvagnarques foi recebido em Lisboa 
palo presidents da Republica e palo pri
meiro-ministro, tendo mantido conver
seo~s com diversos membros do Govemo 
portuguAs com vista a melhorar as con
dit;6es de aplicat;llo dos varios acordos 
existentes entre os dois paises - especial
mente no sector da emigra~;llo. A importan
cia deste problema foi selientada palo minis
tro francAs, que afirmou durante a sua vi
site: 

"Em Fran~a, vivem mais de BOO mil dos 
vossos compatriotas, o equivalents a uma 
grande cidade. Gostava de prestar aqui 
homenagem A coragem e sariedsda dos 
numerosos trabalhsdores portuguesas que 
residem no meu pais, mas queria tamb6m 
garantir-vos que o Governo frances sa 
preocupa activamente com a melhoris das 
suss condi~lJes de vida. t esse, como sa
beis, o objectivo das negocia~lJes que vlo 
iniciar-se e que foram prepsradss durante a 
recenre visits de Paul Digoud." 

Jean Sauvagnarques reuniu tamb6m os 
jornalistas para uma troca de impressaes 
sobre a sua visita e sobre as relat;~s entre o 
nosso pals e a Frant;a, tendo manifestado a 
sua alegria por sa encontrar em Portugal 
"pals tradicionalmente ligado 1\ Frant;a por 
lacos de amizade muito s61idos e reforcados 
pela presant;a de grande numero de por
tugueses no se pais". E acrescentou: 

" Os la~os entre a Fran~a e Portugal 
tornaram-sa mais fortes depois do presiden
ts da Republica, general Costa Gomes, tar 
reservado so meu pais a sua primeira visits 
oficial so estrangeiro. E penso que sarlo 
agora mais refor~ados, pels visits que tenho 
a honra e prazer de fazer so meu co/ega 
portugu6s, que tive je a a/egria de receber 
em Paris, por diversas vezes. "Penso que 
estes contactos sarlo multo proveitosos e 
positivos, marcados pels vontade das duas 
partes de uma maior coopera~lo entre a 
Fran~a e Portugal, no interesse dos nossos 
dois pafses e no interesse ds paz no mun
do." 

Durante o jantar oferecido em honra de 
Sauvagnarques, ap6s um encontro privado, 
entre os ministros no Palacio das Neces
sidades, o major Malo Antunes proferiu uma. 
alocucllo de boas-vindas ao sau hom61ogo 
francAs, na qual abordou diverses quest6es 
respeitantes 4 politics externa dos dois 
paises. 

Tendo comet;ado por selientar os lat;os 
culturais que unem Portugal e a Frant;a, o 
ministro dos Neg6cios Estrangeiros referiu 
depois alguns aspectos da insert;llo geo
gratica portuguese, quer no espat;o me
ditem1nico, quer no bloco europeu: 
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" Nos sabemos" , afirmou Malo Antunes, 
"do interesse que a Frsn~a dedics sos 
problemas da bacia mediterr6nica. 

Pensamos, e ate je o dissemos, que esse 
mesma regilo da bafa do Mediterrlneo tam 
condi~lJes pars poder vir a desempenhar 
uma ac~lo multo importante no dielogo da 
Europa industrislizada e dB Africa, tanto o 
subdesenvolvido como o em vias de desen
volvimento. 

0 Mediterrlneo poder6 tornsr-se o local 
de srticu/a~lo, de liga~lo entre esses dois 
espa~os, que tAm profundss distor~lJes nas 
suss respect/vas formas de dasenvolvimen
to. 

t por isso que o tal espa~o mediterrlnico 
se reveste, actus/mente, de uma extrema 
importlncia estrat6gica e politics. 

Mas, para aMm desse espa~o que nos 
aproxims, estamos iguslmante inseridos 
num outro espat;o geopolttico, geoes
trat8gico e ate, geoeconomico de fun
damental importancia, o conjunto dos 
pafses da Europa Ocidental. 

Em primeiro Iugar, Portugal e a Frant;a 
fazem parte da aliant;a politics estabelacida 
pelo Pscto do Atllntico. 

Os mais altos respons6veis pals polftica 
portuguese entre e/es eu proprio, tiveram 
diversas vezes oportunidsde de sfirmar que 
nunca o Govamo portuguls, straves de 
todas as transformat;lJes, por vazes bem 
dificeis e de/icadas, do nosso processo de 
democratiza~lo, p6s em causa e sua in
tegrat;lo na N.A. T.O. " 

No capitulo da C.E.E., foi referido o facto 
de Portugal nllo pertencer a Comunidad& 
"principalmente pelo seu baixo nfvel de 
desenvolvimento" , propondo-sa, no entan
to, a intensificat;llo dos contactos com a 
Europa dos Nove: 

" Com efeito, cerca de 80 por canto do 
nosso comercio externo 8 feito com os 
pafses do Mercado Comum. MilhOes de 
portugueses trabalhsm nos psfses ds Co
munidsde. Estes fsctoras daterminam a 
prioridsda dss nosses rals~lJes aconomicss 
comsC.E.E.". 

Em resposta a satae ~vrss de Malo 
Antunes, o minis1ro Jean Sauvagnarques 
comet;ou por referir, em termos elogiosos, 
as conversat;Oes que teva; .am Paris, com o 
titular da pasta dos N&q6cios Estrangeiros 
portugu6s, aquando da visita de Costa 
Gomes a Frant;a. Seguidamente, evocou 
algumas passagens da Hist6ria portuguese, 
sobretudo no capitulo das descobertas, para 
comentar depois, em linhas gerais, a des
colonizat;llo;: 

" lniciads em 25 de Abril de 1974, com 
ums corsgem a qua a comunidsde intar
nscionsl randeu prontamanta as sues ho
mensgans, a obrs de dascolonizs~lo, qua 
Portugal conduziu com detarminst;lo, nlo 
sa desenvolveu por toda a parte sem que 
surgissem dificuldsdes, dacep~lJes, por 

vezes at6 sofrimentos ... Quando n6s lem
bramos tudo isso, certamente estsremos de 
scordo em desajar qua prevsle~a o espfrito 
de modara~lo, que cessem as intervent;lJes 
estrsngeirss, qua se erie uma situs~lo que 
contribus, como vos o dasejsis e como nos 
o dase}amos, para a astsbilizs~lo ds Africa. 
Entlo nlo tarei duvidss de qua s harant;s 
cultural que vos daixsstes e a axperiencis, 
por vezes dolorosa, que sdquiristais, es
traitarlo as vossas rala~lJes com os povos 
cujo spelo 11/iberdsda vos ouvistais". 

0 acordo de cooperaclo cultural, cien
tifico e t6cnico que existe entre Portugal e a 
Franca sera reforcado por uma s6rie de 
acc6es nos seguintes sectores: 

1 - Urn programs de cooperat;llo cul
tural e t6cnica com as inst4ncias por
tuguesas mais diverses e, ptincipalmente, 
nos sectores da economia, ciAncias sociais, 
informatica, ecologia aplicada, pedagogia e 
administrat;llo escolar. 0 numero de mis
s~s de universitarios e de peritos franceses 
(uma centenal duplicou em relat; lo a 1975 e 
sllo multo frequentemente dirigidas para a 
participat;l!o em programas de investiga~;llo 
nas Universidades portugueses. A coo
perat;llo t6cnica estende-se ainda aos 
domlnios da agriculture, da oceanografia, 
pescas, planificac!lo e ordenamento do 
territ6rio. 

2 - Bolses de estudo (em 1976, 75 
bolses juntar-se-llo ds 30 ~ existentesl e 
est6gios t6cnicos (cerca de 2001 sllo postos 
6 disposit;llo das autoridades portugueses 
competentes. Do mesmo modo, a Frant;a 
convida personalidades portuguesas para sa 
encontrarem com interlocutores da sua 
especialidade e por ales escolhidos. 

3 - Oferta de livros e publicat;Oes as 
bibliotecas de meia centena de es
tabelecimentos (Universidades, lnstitutos 
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franceses, grandes Escolas). 
4 - Oifusilo gratuita, por todo o pais, de 

filmes franceses (mensalmente, silo em
prestados 180 filmesl. 

5 - Organizacllo de exposic6es (ex
posic<Ses documentarias itinerantes, gran
des manifestac6es de artes plhticas). 
Trocas bilaterais de programas de televislio. 

6 - A importllncia do Liceu Charles 
Lapierre (com cerca de 2000 alunosl e do 
lnstituto Frances demonstram o e.sforco 
desenvolvido pelo Governo frances para . o 
alargamento dos lacos culturais com 
Portugal. 

Ent retanto, no dominio das trocas 
econ6micas, h6 a salientar que, tradicional
mente, estes intercAmbios acarretam urn 
"d6ficit" comercial para Portugal e urn 
"deficit" de pagamentos para a Franca. lsto 
resulta do importante volume das impor
tac<Ses portuguesas de produtos alimen
tares, assim como de produtos industrials 
muito sofisticados. Em 1975, segundo as 
estatisticas alfandegarias francesas, o 
montante das importac<Ses francesas 
provenientes de Portugal elevou-se para 650 
milh<Ses de francos e o das exportac<Ses 

ViTOR ALVES 
NA JUGOSLAVIA 
A PROCURA 
o.E UM SISTEM·A 
O.E ENSINO 

francesas para Portugal para 1749 milh<Ses. 
As importac<Ses portuguesas, por ordem 

decrescente, referem-se: maquinas e 
aparelhos meciinicos; metalurgia; au
tom6veis e tractores; aparelhagem electrica; 
cereais. As exportac<Ses portuguesas in
cidem sobre pasta de papel; vinho do Porto 
(a Franca e o primeiro importador de vinhos 
do Porto .e da Madeira!; cortica; bones, 
barretes e artigos afins; aparelhagem elec
trica; produtos quimicos. 

Assim, a Franca e o quarto fornecedor de 
Portugal e o seu quinto cliente, enquanto 
Portugal 9 apenas o decimo-quarto cliente 
da Franca. 

Contudo, este desequilibrio comercial e 
largamente compensado por uma balanca 
de pagamentos favoravel a Portugal e 
deficitaria para a Franca. lsto deve-se, 
essencialmente, lis transferencias eco
n6micas dos trabalhadores portugueses em 
Franca. Note-sa, alias, que, nos ultimos 
meses, as exportac<Ses para a Franca au
mentaram ligeiramente. As bolsas de 
cooperacllo tecnica aumentarllo em 1976 
em relacllo ao a no de 1975. 

Uma sociedade francesa (a Technip) esta 

Analisar o sistema de gestao das 
escolas na Jugoslavia e a sua inte
grac;ao no quadro do sistema socia
lista. bern como os metodos uti lizados 
no ensino audiovisual e as formas de 
cooperac;ao entre a escola e as orga
nizac;oes sociais. foram alguns dos 
principais centres de interesse do minis
tro da Educac;ao e lnvestigac;ao Cien
tifica. major Vitor Alves. durante a 
visita oficial que fez aquele pals. a con
vite do Governo de Belgrado. 

0 ministro portugues estudou tam
bern a estruturac;ao do ensino basico 
jugoslavo e do ensino especial para 
crianc;as diminufdas. «Nao fomos para 
trazer da Jugoslavia a soluc;ao para 
os nossos problemas. mas sim para 
ver as experiencias jugoslavas» - afir
mou Vitor Alves a chegada. E acres
centou: 

«Como cada Republica dirige o seu 
pr6prio ensino. houve pois oportuni
dade de contactar pelo menos duas 
experiencias e ter conhecimento de 
varias outras. Efectuamos diversas visi
tas e mantivemos contactos com as 
entidades ligadas ao ensino. e sobre
tudo verificamos que naquilo que esta
mos a fazer ha caminhos muito seme
lhantes ao que ja esta feito na Jugos
lfiVia. 

«Houve varios aspectos que nos 
interessam observar. e sobretudo da 
educac;ao permanente, pois as expe
riencias que estamos lanc;ando aqui 
ja foram lanc;adas Ia, algumas delas 
pelo menos. Portanto. podemos evitar 
alguns erros que os jugoslavos come
teram. Por outro lado. podemos apro
veitar algumas expenencias que sejam 
adaptaveis ao nosso pais. Podiamos 

a construir a refinaria de Sines. Foi a mesma 
empress que realizou as extensOes da re
finaria da Sacor, no Porto. 

Ja depois de 25 de Abril, o grupo Pe
chiney-Ugine-Kuhlmann . cons_trui ~, . nos 
arredores de Lisboa, a tabrica de ferro-man~ 
ganes da Eurominas, cuja producllo 6 .ex
portada para o estrange1ro. 

A partida, Jean Sauvagnarques declarou 
que se sentia feliz por verificar, ao Iongo das 
conversac<Ses com o seu colega portugutls, 
a proximidade e ate a identidade de pontos 
de vista dos dois palses relativamente II 
polltica internacionel e considerou ter sido 
de grande importAncia para a Franca esta 
visita porque "ela afirma o interesse muito 
vivo e amigavel nos termos no desenvol
vimento de Portugal e na consolidacllo das 
instituic<Ses que o conduzem na vida de
mocratica." 

0 chefe da diplomacia francesa confir
mou, novamente, 11 pr6xima visita do 
presidente Giscard d'Estaing a Portugal, a 
convite_...do-Presidente Costa Gomes, em
bora nllo se tivesse precisado a data em que 
tal se realizara. 

tambem. e chegamos a essa conclu
sao. contribuir tambem para a Educa
c;ao Permanente. em experiencia na 
Jugoslavia. Este e um dos aspectos 
mais importantes que observamos. 
o outro foi o da Organizac;ao das 
Comunidades de interesses. t algo 
em que nos aprofunderemos logo que 
seja possfvel. 

«As escolas. por exemp lo, na o 

estao ligadas ao Estado. Existe uma 
autonomia da escola. mas atraves da 
Comunidade de interesses. Em cada 
escola de cada regiao. M os interesses 
dos professores. dos alunos e dos pais 
dos alunos. e se e uma escola pro
fissional . existem tambem os interesses 
de diversas empresas. formando-se per
tanto. a volta de um polo desses. 
aquilo que se chama uma Comuni
dade. t esse grupo que dirige. que 
da vida e faz funcionar a escola. t um 
sistema realmente muito interessante. 
Evidentemente que nao ~ um sistema 
que se apl ique em Portugal. como 
quem calc;a um sapato novo. mas e 
uma experiencia a estudar. Ate por
que. no nosso pais, expontaneamente 
surgiram algumas experiencias seme
lhantes. ou pelo menos com alguma 
semelhanc;a. como e o caso das asso
ciac;oes de pais. os sindicatos de pro
fessores e outros tipos de associa
c;oes que colaboram todos para uma 
determinada escola.>> 

A visita de Vftor Alves inseriu -se 
nos esquemas de cooperac;ao previs
tos no quadro do acordo cultural luso
-jugoslavo assinado quando da visita 
do Presidente da Republica. general 
Costa Gomes. aquele pais socialista. 
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DISPOSTA A AJUDAR 
Tendo como principal objectivo a discussiio dos 

problemas resultantes da situaciio critica que prevalece 
actualmente em materia de emprego na zona da 
O.C.D.E., o ministro do Trabalho, capitllo Tomas 
Rosa, participou em Paris numa reunillo daquele or
ganismo. 

Nesta importante reunillo, os ministros do Trabalho 
dos paises membros examinaram em particular as 
medidas mais adequadas para estimular o emprego e 
criar novos postos de trabalho em igualdade de pos
sibilidades de acesso aos empregos por parte de 
grupos desfavorecidos;. as migracoes e a mobilidade de 
mllo-de-obra nos paises da O.C.D.E., e as medidas 
complementares que deverllo ser tomadas para rein
tegrar os desempregados nos mercados de trabalho. 

Dada a especial situacllo portuguesa neste do
minio, a presenca do ministro do Trabalho nesta 
reunillo teve especial significado, pois que para alem da 
troca de impressoes com os seus colegas europeus 
sobre tllo importante questllo, tratava-se de encontrar 
solucoes para o problema portugues. 

" A situa~ao actual do emprego e as politicas que 
estao a ser adoptadas nos varios paises membros foi 
tratada na reuniao a que assisti. Na generalidade, 
apontou-se para uma politics ofensiva, portanto uma 
politics active, mais de investimentos do que pro
priamente de subsidios" - disse Tomas Rosa no re
gresso de Paris. Abordando com mais profundidade os 
assuntos tratados, declarou: 

" As perspectivas e politicas futures de emprego 
marcaram Iugar de honra nests reuniao. Poderei focar, 
muito rapidamente, os dois grandes aspectos e pre
cisamente deste ponto de perspectivas futuras de 
emprego. Falou-se de medidas de estfmulo, a cria~ao 
de emprego de justi~a social e emprego em articula~ao, 
ac~3es positives que devem acompanhar a ma
nuten~ao dos rendimentos de pessoas sem emprego. 
Notei que a maioria dos paises davam rea/mente uma 
certa prioridade ao problema do primeiro emprego e 
tem efectivamente algumas solui;3es para pessoas 
mais proximas da terceira idade, ou mesmo da terceira 
idade da ordem social. " 

" Outro aspecto foi a discussao do projecto de 
recomenda~ao de po/itica geral do emprego e da mao-

-de-obra. Esta recomenda~ao vira a publico brevemen
te. Pela primeira vez na O.C.D.E. se aponta para o 
pleno emprego." 

Acerca do acolhimento dado pelos participantes 
aos problemas do nosso pais, Tomlls Rosa declarou 
que "a ·maior parte dos representantes dos paises 
membros da O.C.D. E. estao, agora, com bastante 
esperan~a no futuro democratico de Portugal. " E 
acrescentou: "Cabe-me aqui dizer, com toda a hones
tidade, que pela simpatia que vi em rela~ao a Portugal 
existe uma fraternidade para com os nossos problema~ 
como se fossem os deles. " 

Falando da sua intervencllo no encontro, Tomas 
Rosa informou ter "atacado um ponto de ordem geral, 
sobre a necessidade de se trabalhar na defini~ao de 
uma estrat8gia de desenvolvimento apontada para o 
bem-estar das popula~3es", propondo a criacllo de um 
grupo de trabalho "para preparar o primeiro projecto 
de uma tal estrategia para os proximos a nos. " 

Segundo as pr6prias declaracoes de Tomas Rosa, 
a proposta de Portugal "foi olhada com bastante 
apre~o e real~ada pelo ministro do Trabalho da Fran~a" 
que presidiu ~ reunillo. 



ACORD·OS 
C·OM A ESPANHA 

Dando prosseguimento as conclusoes do impor
tante encontro, na cidade da Guarda, entre Melo 
Antunes e o ministro espanhol dos Neg6cios Estran
geiros, Jose Maria Areilza, estabeleceram-se nas ul
timas semanas varios contactos - a nivel oficial e 
privado que irllo desenvolver muito sig
nificativamente as rela~oes entre Portugal e a Espanha. 

Assim, poucos dias depois do encontro da Guarda, 
deslocou-se a Lisboa uma missao econ6mica es
panhola formada por importadores de marmores e 
produtos de cerlimica, que negociou com fabricantes 
portugueses do sector. 

0 grupo de importadores visitou fabricas da zona 
do Porto, Aveiro e Coimbra, onde contactaram com 
fabricantes de lou~a sanitaria e produtos de ceramica 
da regil!o. Em Pero Pinheiro visitaram tambem os 
principals centros de transforma~llo de marmores. 

Recorda-sa, a prop6sito, que as importa~oes 
espanholas em marmora bruto e serrado giram a volta 
das 80 mil toneladas e dos 500 milhoes de pesetas, com 
crescenta tend~ncia para a importa~llo de blocos de 
marmora com espessura inferior a 4 centimetros. ltalia 
e Portugal participam com 95 por cento do total de 
marmore deste tipo importado pela Espanha em 
propor~oes de 43 por cento para Portugal e 52 para a 
ltalia e com urn valor de 30 por cento para Portugal e 65 
para a ltalia. 

Os esfor~os portugueses estllo concentrados agora 
nllo s6 em aumentar o numero de quantidade expor
tada, mas sobretudo faz~-lo com uma maior valori
za~llo atraves de transforma~llo . Neste campo e nos 
ultimos trimestres ja se conseguiram resultados po
sitivos. 

Noutro ambito e a curto prazo, espera-se uma 
ampla participa~llo portuguesa na Feira lnternacional 
de Barcelona, a realizar nos primeiros dias de Junho. 0 
Fundo de Fomento de Exporta~llo esta neste momento 
organizando a participa~ao portuguesa. 

Alem disso, segundo noticias procedentes de Vigo, 
volta a falar-se das possibilidades de que brevemente 
se realize naquela cidade a reunillo das Camaras de 
Comercio Luso-Espanholas, reunillo que fora suspensa 
ha poucos meses. 

Entretanto, foi ja assinado urn acordo entre a 
Sociedade Portuguesa de Navios Tanques (SO 
PONATA) e a Compai:iia Espanola de Petr61eos (CEP
SA), visando urn aproveitamento mais racional das 
duas frotas petroleiras, da qual resultara uma pou
pan~a de divisas da ordem dos 15 mil contos anuais. 

A necessidade do acordo tem origem no actual 
subaproveitamento das capacidades de carga dos 
petroleiros portugueses. Embora o porto de Leixoes, 
onde se procede a descarga das ramas, tenha sido 
dimensionado para navios ate 135 mil toneladas, o 
facto e que nllo e possivel aos petroleiros portugueses, 
embora s6 tenham 130 mil toneladas de capacidade de 
carga - acostarem aos terminals daquele porto, em 

virtude das precarias condi~oes de seguran~a impostas 
pelo assoreamento e agita~llo das aguas. 

Assim, os quatro navios da SOPONATA s6 podem 
acostar em seguran~a com 120 mil toneladas 
de carga no maximo, o que representa urn de
saproveitamento de cerca de 10 por cento da sua 
capacidade to.tal de transports, dado, por outro lado, 
nllo haver mats nenhum porto em Portugal preparado 
para o efeito. Esta situa~l!o_vigora desde Abril de 1973 
data em que o primeiro navio da serie entrou e~ 
servi~o . 

A fim de eliminar os inconvenientes desta situa~llo, 
o acordo em causa prev~ a utiliza~llo reciproca da 
capacidade dos navios das duas empresas, em regime 
de troca de tonelagem, para o transporte do petr61eo 
bruto proveniente do Golfo Persico . Assim, os navios 
portugueses passarl!o a carregar as 130 mil toneladas 
para que estllo preparados, mas deixarllo 10 mil nos 
portos de A lgeciras e Santa Cruz do Tenerife eli
minando parte do subaproy_eitamento da su~ to
nelagem, e permitindo simuftaneamente a acostagem 
em Leixoes com um minimo de condi~oes de se
guran~a. 

Em contrapartida, os navios espanh6is passarllo a 
efectuar descargas em Leixoes de 100 mil toneladas 
cad~, somando o total delas o mesmo volume que o 
con1unto das descargas parciais efectuadas pelos 
navios portugueses. 

Apesar dos encargos que tal situa~llo trara a 
SO~ONATA, tais como a eleva~llo das taxas por
tuanas a pagar, os atrasos na viagem Golfo Persico
·Leixoes e o pagamento aos espanh6is do diferencial 
de transporte entre Algeciras ou Tenerife e Leixoes 
este acordo permite recuperar cerca de 70 por cento d~ 
actual subaproveitamento da capacidade dos navios 
portugueses. Alem disso, o decrescimo nas impor
tacoes de petr61eo em relacllo ao que estava inicial
mente previsto para o corrente ano, faz com que a 
frota portuguesa (" Marllo", "Marofa", " Montemuro" 
e " Ortins Bettencourt", com 130 mil toneladas cada) 
seja excedentaria em relacllo as necessidades de im
portacllo. Dai que o resultado do acordo se cifre nllo no 
aumento de carga transportada mas sim no decrescimo 
do numero de viagens a efectuar pelos petroleiros. 

Aparentemente, portanto, este acordo permite 
uma maior racionalidade no aproveitamento dos navios 
petroleiros portugueses, embora nllo influa na su
peracllo da crise que actualmente se verifica, a qual se 
estende a todos os paises industrializados mas se faz 
sentir com particular viol~ncia nos paises que, como 
Portugal, nllo podem definir uma politica energetics 
pr6pria enquanto estiverem dependentes eco
nomicamente dos paises capitalistas mais avancados. 
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PORTUGAL NA N.A. T.O.- MEMBRO OE PLENO OIREITO 

Considerada como multo importante nos meios 
politicos e militares ocidentais, a visita do general 
Ramalho Eanes I} B61gica e • Alemanha revestiu-se de 
um significado que confirms as previs<Ses. Com 
efeito, a presen~a do chafe : do Estado-Maior do 
Ex6rcito Portuguts nos clrculos da N.A.T.O. resul
tou - apesar de relativamente curta - num esfor~o 
multo significativo da posi~llo de Portugal junto da 
Alian~a AtlAntica. 

Ramalho Eanes visitou o quartel-general da 
N.A.T.O., e discutiu com o comandante-chefe desta 
organiza~llo na Europa, general Alexander Haig, os 
acontecimentos politicos em Portugal e v'rios pro
blemas defrontados pela Alianca AtlAntica. 

Como se sabe, a evolucllo politics em Portugal 
anterior a 25 de Novembro fez com que Portugal 
deixasse de ter acesso I} estrat6gia ocidental. Este 
bloqueio foi erguido pela N.A.T.O. , logo ap6s a en
trada no Governo portuguAs de um ministro do Partido 
Comunista. Mas hoje silo os pr6prios funcion,rios da 
N.A.T.O. a reconhecer que " a situac,:ao portuguese 
evoluiu multo melhor do que se poderia esperar". 

Discursando em Mons durante um jantar que lhe 
foi oferecido pelo general Haig nas instalac<Ses do 
SHAPE, o chefe do Estado-Maior do Ex6rcito depois 
de fazer um balanco hist6rico do enquadramento do 
nosao pais no Mundo, afirmou: 

"~ uma jornada que, comecada sob o signo do 
planeamento henriquino acaba por esboroar:s~ em 
aventura e rotina alheadas da transformacao poht1ca da 
socieCJade contemporAnea. 

Regressa assim Portugal a Europa, continente que 
tem sido barco de renascimentos civilizacionais, em 
resposta a desafios hist6ricos, desde as cidades gregas 
e a organizacao rpmana, aos Estados-nac<Ses e. agora, 
ao projecto de supernacionalidade. 

Os portugueses vivem hoje uma ruptura hist6rica 
bastante mais complexa do que aquela por que ja 
passaram outras potAncias europeias.. Por isso, para 

MELO ANTUNES NO IRAO 

nos, o actual momento e uma aposta vital em que se 
joga o futuro cristalizado numa tabua de aspirac;:oes, 
abstractas e concretes, a legitimar por consenso 
eleitoral." 

Depoia de criticar a cataatr6fica direccllo politics 
que nllo permitiu evitar uma dura guerra colonial de 14 
anos, Ramalho Eanes definiu historicamente o 25 de 
Abril, para afirmar seguidamente: 

"Necessitamos agora de fazer um grandee persis
tente esforco colectivo, que nao sera isento de dificul
dades, sacrificios mesmo, e conflitos . Sobretudo 
conflitos interiores emvolvendo forc;:as diversas e in
timas obsess<Ses. Algumas dessas forcas mostram-se ja 
apostadas numa redifinicao politica em seu favor e 
proveito . Estiveram um tanto pr6ximas, pelo menos 
temporariamente, da consumacao de tal objectivo, 
mas por precipitacao, simplificaram o problema da sua 
previsivel contenc;:ao ao desencadearem os acon
tecimentos do 25 de Novembro, evitando-se assim 
qualquer afastamento, ainda que breve, do estilo de 
vida ocidental. · 

"N6s, os portugueses, buscamos agora fazer 
funcionar os mecanismos democraticos, criando novas 
instituic;:<Ses politicas, reformulando o nosso subsistema 
de valores e procurando atingir metas socials moder
nas, nomeadamente no tocante a justica e ao bem-es
tar. E pensamos fazA-Io dentro dos parametres da 
cultura europeia, sem para tanto deixarmos de servir de 
ponte entre a Europa, a Africa, a Asia e as Americas, 
atando lacos culturais por cima dos mares e fronteiras. 

~ assim natural - mas tambem imperativo - o 
nos5o regresso a Europa e, consequentemente, a 
N.A.T.O., regresso real - que nao apenas verbal. Fa
·lo-emos com coerAncia, ensaiando o modelo de
mocratico e com decisao, procurando cumprir com 
lealdade - e com sinceridade rigorosa - os nossos 
compromissos, sea N.A.T.O., para tanto, nos enten
der e proporcionar ajuda adequada." 

abastecimento nas melhores condicoes 
em ordem ao relancamento da econo
mia nacional. 

A CONQUISTA DO TERCEIRO MUNDO 
Com uma breve passagem por Ate

nas. o ministro dos Neg6cios Estran
geiros. major Melo Antunes. deslo
cou-se recentemente ao lrao onde foi 
recebido pelo Xfl e manteve conversa
c;:oes com o seu hom61ogo iraniano 
Kaalatbary. e outras individualidades. As relac;:oes entre Portugal e os 

paises do Terceiro Mundo parecem 
entrar definitivamente numa lase de 
progressivo desenvolvimento. lnicial
mente virada quase em exclusivo para 
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o leste europeu. a diplomacia portu
guesa lanc;:a-se agora para objectivos 
concretos. procurando. atravl!s de acor
dos de cooperacao a vflrios niveis. 
solucionar problemas de exportaca.o e 

Dado o Iugar de destaque ( 4.0 • depois 
dos EUA. URSS e Arflbia Saudita) 
que o lrao ocupa entre os «grandes 
da produc;ao petrollfera. natural era 



l 

pois a expectativa a volta da visita 
de Melo Antunes aquele pals. 

0 resultado das conversa96es per
mitiu a Melo Antunes declara96es opti· 
mistas a sua chegada a Lisboa. tendo 
come9ado por afirmar que a viagem 
foi «muito positiva no que respeita 
aos contactos estabelecidos com as 
principais entidades politicas iranianas. 
a come9ar pelo pr6prio imperador. com 
quem tive uma longa troca de impres
soes sobre varios problemas de poli 
tica internacional e sobre as perspec
tivas das rela96es entre Portugal e o 
lrao. bern como com o Ministerio dos 
Neg6cios Estrangeiros. onde foram 
aprofundados alguns aspectos dessas 

ENCONTRO 
liTO-COSTA 
GOMES 

mesmas rela96es». 
E acrescentou: «Esta missao ia com 

a incumbencia. entre outras. de iden
tificar campos possiveis de coopera9ao 
entre os dois paises. Para n6s isso e 
fundamental. dada a necessidade de 
diversificar as nossas rela96es econ6-
micas. E para o lrao ha. tambem. 
interesse em encontrar com Portugal 
formas de coopera9ao aceitaveis. 

«Em diversos campos. nomeadamente 
em tudo aquilo que diz respeito ao 
processo petrolifero. ha possibilidades 
de aprofundar aspectos de interesse 
para os dois paises. Portugal esta 
neste momento. a construir uma grande 
refinaria. e M um grande complexo 

petroquimico junto dessa mesma refi· 
naria. pelo que e muito possfvel que 
venhamos a descobrir entre Portugal 
e o lrao possibilidades de coopera9ao. 
As formas e as modalidades que assu
mira serao vistas com o tempo e a 
medida que se for aprofundando o 
dialogo». 

Sobre a sua rapida passagem pela 
Grecia. Melo Antunes referiu o encon
tro que teve com o seu hom61ogo 
grego. Dimitrios Bitsios. que durou 
cerca de duas horas. durante o qual 
foi feito «um balan9o sobre a situa9ao 
politica». e foram debatidos problemas 
comuns aos dois paises. problemas 
esses que dizem respeito aos parses 
mediterranicos. 

Rodeado de certa expectativa. o encontro entre o marechal Tito da Jugoslavia e o 
Presidente Costa Gomes no Algarve sa/dou-se pela manuten980 da cordealidade nas 
rela96es existences entre Portugal e aquele pais socialista. Nao sendo uma visita oficial 
(tratava-se da ultima etapa da digressao oficial do presidente jugoslavo pelo Mexico. 
Panama e Venezuela) e dado o pouco tempo de que dispunha (permaneceu no nosso 
Pais um total de 36 horas). a presen9a do marechal Tito nao deixou no entanto de ter 
um significado de certo modo relevance para as rela96es entre os dois palses. pelo 
facto de a Jugoslavia ser na pratica o «leaden> dos «nao-alinhados». e Portugal um 
pals pertencente a NATO. «Portanto- disse Melo Antunes a prop6sito da possfvel 
edentifica9ao de pontos de vista entre a Jugoslavia e Portugal-a partida estamos 
em posi96es relativamente diferentes. mas o que e importance e que existe uma 
grande compreensao mutua pelas respectivas posi96es. e ambas as partes procuram 
cooperar para a obten98o de algumas das finalidades da polftica externa de todos os 
pafses que neste momento estao efectivamente interessados em garantir a paz e a 
seguran9a internacionais». 
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TURI.SMO 

EM PORTUGAL 

SUPER.AD:A A CRISE? 
Considerado no estrangeiro como o «bar6metro» da situat;ao 

politico-social portuguesa. o nosso turismo tera sido um dos prin
cipals elementos geradores da degradat;ao econ6mica nacional no 
periodo p6s 25 de Abril de 74. quer impedindo a entrada de divisas 
quer contribuindo em larga escala para o desencadear de conflitos 
laborais de varia ordem. Sobretudo na industria hoteleira e alargando-se 
implacavelmente as actividades acess6rias tradicionalmente desenvol
vidas pelas populat;6es dos locais que conhecem um afluxo regular de 
turistas em muitas epocas do ano (em alguns casos durante quase 
todo o ano), um vasto corotario de insucessos retirou-nos de uma 
posit;ao quase privilegiada no mundo do turismo. 

Por certo que as desfavor!Jveis condh;oes gerais do mercado 
internacional fora:n coincidences com as alterat;6es politicas verifi
cadas no nosso Pais. 

A situat;ao dos paises membros da 0 . C. D. E. foi caracterizada 
em 197 4 por uma fraca actividade econ6mica. uma procura tambem 
fraca. deteriorat;ao das balant;as de pagamentos e por elevadas taxas 
de inflat;ao. Estas consequencias sao devidas essencialmente a dois 
fact ores: sequel as da excessiva procura deixada formar em 197 3 
e a impressao provocada pela brusca e forte alta de pret;os do petr61eo. 
A act;ao conjugada destes dois factores submetem as economias de 
alguns paises a uma prova que talvez nao tenha precedences em 
perfodo de paz. 

Esta conjuntura internacional, aliada aos acontecimentos poli
ticos verificados em alguns palses e as medidas tomadas pelos Governos 
no domlnio fiscal. monetario e de credito para fazer face aos seus 
problemas econ6micos tanto no plano interno como externo. con
tribuiram para uma redut;ao. de chegadas e de dormidas durante o 
ano de 1974, nos paises membros da 0. C. D. E. 

As altas dos pret;os dos produtos petroliferos desde os fins de 
1973 e sobretudo durante 1974. teve como consequencia um cres
cimento do custo das viagens privadas em autom6vel e nas tarifas 
dos transportes turfsticos. em particular nos aereos. Estas altas de 
prer;os e as elevadas taxas de inflar;ao que afectaram os custos dos 
servir;os no sector do turismo. influenciaram desfavoravelmente a 
procura turfstica. sobretudo para as viagens ao estrangeiro. 

As incertezas criadas pela conjuntura econ6mica nacional e 
internacional e os seus efeitos psicol6gicos. bem como os factores 
politicos em certos palses. particularmente nos mediterranicos. prin
cipals receptores de turistas. tiveram repercurssao nas decis6es relativas 
.a terias de Verao sobre os destinos escolhidos e sobre as despesas 
turfsticas. 
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Os esfor<;os desenvolvidos pelas 
autoridades e departamentos res
pons~veis pelo sector. no sentido 
de regularizar a situa<;ao do nosso 
mercado de turismo. foram debal
des ate h~ bern pouco tempo. 
Depois de 25 de Novembro e de 
certo modo mais estabilizada a 
situac;:ao politica. varias ac<;oes se 
des"!nvolveram. H~ aue assinalar 
a visita do Mmistro do Comercio 
Externo e Turismo. Jorge Cam
pinos. it Alemanha Federal e it 
Suecia para tratar de problemas 
que se ligam com a nossa promo
<;ao turlstica. e a realiza<;ao. em 
Lisboa. do 4.° Congresso lnter
nacional de Turismo da IDA 
-«I nte rnac ional Division of 
ASTA». 

Com realce. como e 6bvio. para 
o Congresso da ASTA tudo leva 
a crer que estas duas ac<;oes ini
ciaram o desbloqueamento da 
situa<;ao de crise em que nos 
encontramos. 

No regresso da sua viagem. 
Jorge Campinos afirmou. optimista: 

«Na Suecia. o objectivo desta 
minha visita foi lan<;ar o programa 
da Rezo para Portugal e ultimar 
todos os seus preparatives para 
o seu inicio. Esse programa sabre 
um mfnimo de 40 mil turistas. 
isto e. seiscentas mil dormidas 
no nosso pais. vai-se iniciar rapi
damente. As perspectivas sao boas. 
o contrato com a TAP foi assi
nado. e um contrato minima e 
muito importante. Sao oito voos 
semanais. para o Algarve e para 
Lisboa. e o custo eleva-se para 
a TAP a noventa mil cantos. ou 
um pouco mais. 

«As perspectivas para a TAP' 
sao 6ptimas. porque estao em 
estudo outros programas. que vao 
aumentar muito rapidamente o 
numero de «charters» da Suecia 
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para Portugal.» 
Referindo-se depois it sua pre

sen<;a em Berlim. onde assistiu it 
Balsa lnternacional do Turismo. 
disse ter estabelecido v~rios con 
tactos com os principais operado
res. nomeadamente com o maior 
operador mundial do turismo da 
Agencia Tuey. que vern visitar 
Lisboa e deseja tambem lan<;ar 
um grande programa para Portugal 
1977. 

A AST A (Associa<;ao Americana 
de Agentes de Viagens) e a maior 
organizac;:ao do mundo do turismo. 
a nivel empresarial. tendo como 
membros. Agentes de Viagens. 
Companhias Aereas. Hoteis. Res
taurantes. Rent-a-Car. Companhias 
de Caminho de Ferro. Organiza
<;oes Estatais de Turismo. etc . 
Esta Associa<;ao organiza. todos 
os anos. o maior Congresso Mun
dial de Turismo. em palses dife 
rentes. Em 1975 este Congresso 
realizou-se no Rio de Janeiro. 
com 54 70 de leg ados. 1 20 dos 
quais de Portugal. 

A IDA (Divisao lnternacional da 
ASTA) est~ espalhada por 110 
paises do Mundo. entre os quais 
Portugal. e reune todas as Orga
niza<;oes ligadas ao turismo. quer 
a nivel de empresas particulares. 
quer a nlvel de 6rgaos governa
mentais de Turismo. 

0 Congresso da Asta pode con
siderar-se uma vit6ria para Por-

. tugal e muito provavelmente o 
inlcio da recuperac;:ao da crise do 
turismo no nosso Pars. Reunindo 
cerca de 500 congressistas repre
sentantes de 36 dos 11 0 palses 
membros. incluindo representantes 
de organismos internacionais de 
turismo. de cadeias de hoteis e 
de empresas transportadoras inter
nacionais. o Congresso debateu 
durante tres dias estrategias inter
nacionais no campo turfstico. 
subordinadas aos temas «promo 
c;:ao de viagens para o continente 
americano». «captac;:ao de turistas 
para a Europa» e «estrategia e 
marketing do Altantico Norte». 

A candidatura portuguesa ao 
Congresso j ~ datava de 1974. mas 
a autoriza<;ao s6 foi dada pelo 
conselho de directores da «Asta» 
no final de Novembro do ano 
passado. devido it «estabilizac;:ao 
politica da vida portuguesa». No 
principio de Novembro. a autori
zac;:ao tinha sido recusada. 

As razoes destas negativas estao 
bern patentes nas palavras de um 
dos maiores operadores ita I ianos 
de turismo. Enzo. B~ lsamo: «Uma 
informa<;ao distorcida e exagera
damente alarmista e tendenciosa 
tern sido a causa principal da 
recessao no movimento turistico 
para Portugal nos ultimos tempos». 

A importancia do Congresso 
pode ainda avaliar-se pelo inte
resse que mereceu das autorida
des portuguesas. 0 primeiro- minis
tro. Almirante Pinheiro de Aze
vedo. discursou na sessao inaugural 
(alocu<;ao a que nos referimos 
noutro local) . tendo tambem o 
ministro do Comercio Externo. prof. 
Jorge Campinos dissertado acerca 
da evoluc;:ao polltica portuguesa 
desde Abril de 1974 ate ao pre
sente. e lan<;ado ainda um apelo 
«a todos os amigos de Portugal» 
para que compreendam o que 
realmente se passa no nosso Pais. 
tendo afirmado: «0 povo portugues 
nao e violento e gosta e tern 
prazer em receber». 

Saliente-se tambem que o Pre
sidente Costa Gomes recebeu em 
audiencia em Belem o presidente 
da ASTA Robert McMullen. per
sonalidade de grande reputac;:ao 
no mundo do turismo. 

0 Congresso foi presidido por 
Joaquim Pinto da Silva (da Paneu
ropa) presidente do Capitulo Por
tugues da ASTA e da Associa<;ao 
Portuguesa de Agentes de Viagens 
e Turismo. Dada a importancia da 
sua ac<;ao neste certame. recolhe
mos em entrevista a sua opiniao 
sabre varios assuntos relacionados 
com o turismo. e consequente
mente sobre os trabalhos e resul
tados do Congresso a que presrdiu. 



JOAQUIM PINTO DA SILV.A: 
<a recupera~ao do sector 
passa necessariamente pela 
estabiliza~ao politica e social> 

P. -Como define as principais causas do decres
c imo do turismo em Portugal? CrEI que existem 
outras razoes para alem da alterat;;Ao polltica veri
ficada em Abril de 747 

R.-As causas do decrescimo do Turismo no nosso 
Pais sao varias. t 6bvio que a altera<;ao politica verificada 
em 1974 e uma das causas mas. o decrescimo tem razoes 
mais vastas. na crise internacional. na crise do petr61eo 
e nos problemas existentes nos paises capitalistas e nos 
paises social -democratas da Europa, exportadores tradicio
nais de turistas para Portugal. Como se sabe ha forte inciden 
cia de desemprego nos Estados Unidos e na Europa o que. 
naturalmente. se faz sentir nas estatlsticas do turismo. 

Para alem de tudo isto. acresce que aconteceu o 11 de 
Mar<;o. com toda a serie de calamidades que se seguiram 
ate ao 25 de Novembro. Por outro lado a lmprensa. a Radio 
e a Televisao internacionais foram. francamente. desfovo
raveis ao nosso processo revolucionario. Ha palses onde 
rebentam bombas quase todos os dias sem que isso seja 
assinalado nos «Mass-media» internacionais. lnfelizmente. 
tudo o que aconteceu em Portugal foi . suficientemente. 
exagerado. com evidente prejuizo no sector do Turismo 
que e sempre o que mais sofre com a instabilidade pol itica 
ou falta de seguran<;a em qualquer pais. 

P. - Que medidas-base recomendaria para uma 
rapida recuperat;;Ao do sector ? 

R. -A recupera<;iio do sector passa. necessariamente. 
pela estabilidade politica e social. 0 turista s6 gosta de 
visitar paises onde sabe. ~Atemiio. que vai encontrar 
alem do sol. das praias e dos vinhos. um ambiente de tran
quilidade no qual possa repousar sem ser incomodado 
por problemas locais. 

Normalizada a situa<;iio politica. o que esperamos venha 
a suceder ap6s as pr6ximas elei<;oes para deputados para 
a Assembleia da Republica e das elei<;oes para a Presidencia 
da Republica. teremos de proceder a uma vasta campanha 
de informa<;ao dos «mass-media» internacionais com maior 
incidencia nos jornais dos especialistas de turismo inter
nacional. Para alem disso. e contando com o forte apoio 
que vira dar ao sector o Operador Turistico Nacional. 
devera proceder-se a varias campanhas de promo<;ao nos 
principais paises exportadores de turismo. com brigadas 
de tecnicos de turismo que para o efeito se deslocarao 
de Portugal. Tudo isto ajudara a dinamizar os pr6prios 
Centros de Turismo de Portugal no Estrangeiro. Os fins 
de semana passados em paises com forte incidencia de 
emigra<;ao portuguesa. deverao ser aproveitados para con 
tacto com os nossos emigrantes. procedendo-se a passagem 

de filmes turisticos. divulga<;ao de cartazes e folhetos e 

A ENTRADA DE ESTRANGEIROS 
NO ANO DE 1975 

turistas entrados. 
Por via aerea. entraram 

em Portugal. em 1975. 
488 180 turistas. contra os 
685 500 entrados em 1974 
( reducao de 26.5 por cento); 
por via maritima. em 1975. 
entraram 380 494 turistas. 
contra os 401 209 entrados 
em 1974 ( redu~ao de 5.2 
por cento); e por via terres
tre entraram. em 1975. 
1 097 735 turistas. contra os 
1 535 093 entrados em 1974 
(redu~ao de 28.5 por cento). 

DEC RES C E U 2 5o /o 

Quase dois milhoes de 
turistas estrangeiros entra
ram em Portugal em 1975. 
contra os 2 milhoes e 600 
mil entrados em 1974. o que 
significa uma redu~ao de 
25 por cento. ( Recorde-se 
que em 1973 entraram em 
Portugal 5 milhoes e 200 
mil estrangeiros). Os dados. 
fornecidos pelo Gabinete 

de Estudos e Planeamento 
da Direc~ao - Geral do 
Turismo. com base em 
informa~oes da Guarda Fis
cal. referem as entradas de 
turistas estrangeiros em 
Portugal por mar (especifi
cando os passageiros em 
trfmsito e os passagei ros 
desembarcados). terra e ar 
e indicam a origem dos 

A Espanha continua a ser 
o pais estrangeiro que mais 
turistas nos fornece: 
856 366 em 1975 (1 169 352 
em 1974. o que equivale a 
uma redu~ao de 25.8 por 
cento) . 
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apresenta~;ao de programas turisticos econ6micos que pos
sam fazer com que o nosso emigrante venha a gozar. muito 
justamente. parte das suas 16rias. no Algarve. no Estoril. 
na Figueira. Espinho ou P6voa de Varz1m. 

A participa~;ao nos Congresses lnternacionais de turismo 
devera ser alargada. de modo a marcarmos o Iugar que 
nos compete no panorama turfstico internacional. 

P. - Consider& existirem neste memento raz6es 
para se poder encarar com optimismo essa recupe
ra~;llo 1 

R. - Julgo que sim. Ha uma grande boa vontade de 
todos os pafses da Europa Ocidental. dos Estados Unidos. 
Canada. Brasil. etc.. em rela~;ao ao nosso Pais. Eles nao 
desconhecem que a forma mais rapida e eficiente de recupe
ra~;ao da nossa economia 6 o Turismo. Porqu~? Temos 
os hot6is. as praias. os casinos. os vinhos. o peixe. os monu
mentos de um passado glorioso de hist6ria. prontos para 
receber todos quantos queiram vir visitar este belo Pais. 
com mais de 800 anos de Hist6ria. rejuvenescido pela 
mudan~;a polftica operada em 25 de Abril de 1974. Ha uma 
enorme curiosidade em rel a~;ao ao nosso Pais que devera 
ser devidamente aproveitada em beneficia do nosso Turismo. 
Temos portanto reunidas duas condi~;oes: boa vontade. 
curiosidade. Com a normaliza~;ao da situa~;ao politica que 
se espera. com a promo~;ao que se vai seguir. poderemos. 
de novo. canalizar para Portugal as correntes turisticas que 
agora se desviam para outros pafses europeus. 

P. - Que sig nificado atribui ao facto de se ter 
realizado em Portugal o Congresso da ASTA1 Con
siders tal. a\ partida, uma vit6ria para o nosso turismo 1 

R.-0 Congresso ASTA/IDA. realizado de 25 a 29 
de Fevereiro. passado. em Lisboa. teve o extraordinario 
m6rito de chamar a aten~;ao de todo o mundo turlstico 
para Portugal Em primeiro Iugar conv6m esclarecer que 
a IDA 6 a Divisao lnternacional da ASTA (American Society 
of Travel Agents) Sociedade Americana de Agentes de 
Viagens que 6 a maior Associa~;ao do mundo turistico. 
Pois esta Divisao lnternacional da Asta conta com cerca 
de 4000 membros. todos Agentes de Viagens ou Operadores 
Turfsticos. espalhados por 110 palses do Mundo. Todos 
eles receberam. por quatro vezes. informa~;oes do Turismo 
em Portugal. folhetos de propaganda de todas as regioes 
turisticas do Pals. incluindo a Madeira e A~;ores. Dos Estados 
Unidos e Canada vieram 1 50 Agentes de Viagens que se 
confessaram encantados com o nosso Pals e que afirmaram 
ir promover e vender o destino Portugal. .:rudo o que veri
fi caram contrasta de forma notavel com o que a televisao 
e a imprensa dos Estados Unidos tem apresentado sobre 
o nosso Pais e afirmaram ir informar convenientemente 
os seus clientes. Foi dificil conseguir a concretiza~;ao deste 
Congresso em Portugal pois. embora estivesse confirmado 
desde Fevereiro de 1974. a verdade & que a IDA pOs s6rias 
reservas a realiza~;ao deste Congresso devido a instabili
dade polftica reinante durante o ano de 1975. Apesar de 
tudo. conseguimos no Congresso da ASTA no Rio. no final 
de Outubro de 1975. a reconfirma~;ao para Lisboa depois 
de tonga explica~;ao do processo politico portugues. Temos 
a registar com agrado o apoio recebido dos delegados da 
ltalia e do Brasil que. nessa altura se puseram ao lado de 
Portugal 

Devido a esse atraso apenas reg1stamos 500 partici
pantes. quando se tiv6ssemos podido lan~;ar a campanha 
promoc1onal do Congresso mais cedo. facilmente. teriamos 
reunido 1000 participantes. 
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Por tudo o que acabamos de referir. o exito verificado 
projectou o nosso turismo. de novo. para os mercados 
internaciona1s. pois conv6m referir que a grande lmprensa 
lnternacional da espec1alidade esteve. largamente. repre
sentada durante todas as sessoes realizadas. Foi uma vit6ria 
total. quer no acolh1mento dispensado por todo o povo 
portugues. quer na organiza~;ao propriamente dita. quer 
ainda nos resultados praticos obtidos. Foram feitos con
tratos para grupos a chegar a Cascais ja em Outubro de 1976. 
al6m de outros para o Algarve. 

Tivemos ainda pela primeira vez na hist6ria dos Con
gresses IDA. uma exposi~;ao de turismo. realizada no Hotel 
Ritz e que esteve aberta ao publico. Numerosos paises 
af se fizeram representar para al6m do turismo portugues 
com todas as suas regioes turisticas e ainda empresas 
privadas. 

Foi editado ainda um jornal diario. em ingles. que durante 
o Congresso foi distribuldo a todos os Congressistas. Por 
todas estas rea l iza~;oes podemos afirmar que. sem qualquer 
duvida. o Congresso constituiu um exito para Portugal 
e para o Turismo Portugues. 

P.- Poderll fazer uma slntese dos principais 
pontos abordados e as conclus6es mais relevantes 
deste Congresso 1 

R. - Houve tres temas que foram tratados durante as 
sessoes de trabalho. 0 primeiro. que era sobretudo um tema 
de informa~;ao e conhecimento versou sobre o «Bi-Cente
nario da Revolu~;ao Americana» que se comemora este ano. 
Foi interessante para os Agentes de Viagens. fora dos 
Estados Unidos. tomar conhecimento de tudo o que foi 
feito para comemorar a grande revolu~;ao Americana. tudo 
integrado. claro. num plano de vis1tas turisticas para ame
ricanos e estrange1ros 

0 segundo tema era a «Estrat6gia de Marketing do 
Atl1lntico Norte» que incluia toda a problematica das vendas 
ESTADOS UNIDOS E CANADA/EUROPA e vice-versa. 
Foi um tema discutidlssimo at6 porque do painel faziam 
parte al6m de Agentes de Viagens e Jornalistas. varias 
Companhias A6reas. Foram devidamente analisadas todas 
as possibilidades de viajar. economicamente. em grupo. 
de qualquer ponto da Am6rica do Norte para a Europa 
e especialmente Portugal. como 6 6bvio. 

0 terceiro tema. «VIAGENS PARA A EUROPA» foi a 
oportunidade magnifica de mostrar a todos os Agentes de 
Viagens Norte·Americanos as possibil idades turlsticas que 
o Velho Continente tem para oferecer. Portugal marcou aqui 
uma posi~;ao de relevo por intermMio do Director do Centro 
de Turismo de Portugal em New York. Nuno Mendes de 
Almeida. que exaltou as potencialidades turisticas do nosso 
Pals em todos os seus aspectos. 

P. - Em termos objectives, quais os resultados 
prllticos, para Portugal, a extrair deste Congresso 1 

R. - Os resultados praticos e quP ja atras referimos 
traduziram-se pela assinatura de vllrios contratos ja para 
o Outono de 1976 lnfelizmente. os resultados nao podem 
ser a prazo imediato pois. como sabe. em turismo tudo 
costuma ser planeado com um ano de antecedencia. pelo 
menos. 0 termos conseguido contratos. ja para Outubro. 
represents uma enorme boa vontade do comprador. para 
al6m da surpresa agradavel que ele teve ao verificar que 
Lisboa continua bonita. calma. e que os seus clientes lhe 
agradecerao mais tarde o ter·lhes sugerido esta bela capital 
da Europa para as suas f6rias. 
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0 GOVERNO ATRIBUI AO TURISMO 

UM ALTO GRAU DE PRIORIDAOE 
- afirmou o Primeiro-Ministro 

no decurso da sessao de abertura 
do 4.° Congresso da ASTA-IDA 

A presenva do almirante Pinheiro 
de · Azevedo na ~v$Sao inaugural 
do 4.° Congresso da ASTA/IDA 
foi elucidativa do interesse demons
t rade pe lo actua l Governo na 
recupera<;ao da industria do Turismo 
em Portugal. Na sua alocuvao. 
Pinheiro de Azevedo referiu a certo 
passo : 

«( ... ) Houve, na planifica~ao 
do nosso desenvolvimento 
turfstico, uma preocupa~ao que 
o actual Governo refor~a : a de 
preservar a qualidade da paisa
gem, nao deixando sobrecar
regar os espa~os fisicos com 
constru~6es adu lterantes do 
que de intrinseco ha na paisa
gem e na arte de viver em 
Portugal. 

Pretendemos fazer um 
turismo em que os turistas sin
tam o especifico das nossas 
terras e das nossas gentes e 
enquadrado numa paisagem 
genufna. 

£ por isso que mesmo nos 
meses de maior afluencia turis
tida de nacionais e de estran
geiros e ainda possfvel encon 
trar, nao Ionge dos centros 
urbanos, praias pouco menos 
do que desertas. A poluic;ao 
ainda nao faz ferias em Por
tugal. Esse e um dos nossos 
tesouros. 

Mas porque dispomos de 
equipamentos turisticos ja em 
funcionamento e muitos em 
constru~ao e sabemos ser esta 
uma das actividades que pode 
ser relanc;ada desde ja ,' o 
Governo atribui ao turismo um 
alto grau de prioridade nas 
suas op~6es de desenvolvi 
mento. 

Neste sentido, foi feito um 
esfor~o orc;:amental que per
mitira em 1976 refor~ar em 
30% as despesas de promo~ao 
turfsticas a realizar pelos 6rgaos 
oficiais do turismo no estran
geiro. 

Nesta mesma linha o Governo 
criou o lnstituto de Estado 
para o Fomento do Turismo 
cuja func;:ao primacial e incen-

tivar o desenvolvimento das 
empresas turisticas, colabo 
rando activamente na defini 
c;ao de uma poiitica de credito 
adaptada a situac;ao conjun
tural ...-e' estrutural do sector. 
caber-lhe-a tambem a promo
c;ao; em articulac;ao com o sis
tema bancario, de inventaria
c;:ao das necessidades financei
ras, de forma a que o apoio 
crediticio se processe com 
oportunidade e a nfvel quan
titativa adequado. Competira 
ainda a este lnstituto a gestao 
das participac;:6es financeiras 
do Estado neste sector. 

Criaram-se assim condic;6es 
favoraveis a que a iniciativa 
privada ligada a este sector 
encontre meios para se desen
volver, tendo sempre em aten
c;ao a defesa das grandes linhas 
defendidas palo Governo e 
enorme volume de mao-de
-obra que essa iniciativa exige. 

Foi por ter reconhecido a 
import§ncia da iniciativa pri
vada neste dominio, dadas as 
suas caracteristicas especifi
cas, que o VI Governo expres
samente decidiu a nao nacio
nalizac;ao deste sector. 

Paralelamente ao esforc;:o do 
investimento a realizar pelas 
empresas privadas, tambem o 
Estado intervira no sector, quer 
directamente, quer indirecta
mente, atraves da presta~ao 
de garantias aos investimen
tos estrangeiros. 

Esta a panoramica geral da 
politica do meu Governo em 
materia de turismo que julguei 
oportuno referir aqui. 

Nao e pois sem razao que 
atribuo tao significativa impor
tAncia a realiza~ao deste con
gresso ASTA no meu Pais( ... )» 
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ACORDO DE EMIGRACAO . . 
ENTRE PORTUGAL E A FRANCA 

Portugal e a Franc;:a prosseguem 
o estudo dos problemas relacionados 
com a negociac;:iio de um novo acordo 
de emigrac;:iio. Delegac;:oes dos ser
vic;:os competentes dos dois paises 
tern estabelecido contactos. preven
do-se para breve a conclusiio dos 
trabalhos e a assinatura do acordo. 

A abertura de negociac;:oes. foi 
precedida de contactos preparat6-
rios entre os dois palses. que se 
concretizaram numa reuniiio em 
Paris. em Agosto de 1975. e numa 
32 

• 

outra em Lisboa. aquando da visita 
oficial do secreterio de Estado da 
Emigrac;:iio Paul Dijoud e das conver
sac;:oes havidas entre este e o Dr. Rui 
Machete. que a data desempenhava 
o cargo de secretario de Estado da 
Emigrac;:iio. 

Tambem como fase preparat6ria 
das negociac;:oes. realizou -se uma 
ampla consulta aos emigrantes por
tugueses em Franc;:a. Para o efeito. 
as delegac;:oes da Secretaria de Es
tado da Emigrac;:iio naquele pais 

organizaram ao Iongo da segunda 
metade de 1975 diversas reunioes 
com as associac;:oes portuguesas e 
solicitaram sugestoes das mesmas 
com o apoio de textos-base para o 
efeito difundidos. 

Em Fevereiro ultimo. o actual 
secretario de Estado da Emigrac;:iio. 
Servulo Correia. levou a cabo. por 
seu turno. reunioes em Paris com os 
representantes locais do Partido So
cialista. Partido Popular Democratico 
e Partido Comunista portugues. com 
as principais organizac;:oes sindicais 
francesas que representam os traba
lhadores portugueses em Franc;:a e 
com as associac;:oes portuguesas 
neste pais. No decurso de tais reu
nioes foram recolhidos os pontos de 
vista e as sugestoes das entidades 
consultadas. 

0 acordo tera por objective melho
rar as condic;:oes de vida e de traba
lho dos portugueses em Fran<;:a. 
pretendendo -se que venha a regu
lar materias como o regime de traba
lho e de estadia. o reagrupamento 
familiar. a formac;:iio profissional. cer
tos direitos sociais niio cobertos 
pela Convenc;:iio de Seguranc;:a Social 
em vigor e seus textos complemen
tares. direitos culturais. animac;:iio 
s6cio-cultural e trabalho sazonal. 

Esta iniciativa conjunta franco
-portuguesa traduz uma nova forma 
de cooperac;:iio que se espera se 
vira a caracterizar pelos seus imedia
tos reflexes no modo de vida de 
muitos trabalhadores portugueses e 
de suas famil ias e pelo reforc;:o dos 
lac;:os sociais e culturais entre os 
dois povos. 



Emigra~ao portuguesa para o lrao 

Nota oficiosa da SEE 

Problemas aur ... dos no cumprimento das obriga(:6es 
~,,_.... oa trabalhadores portugueses recentemente 
~ para o lr6o. levaram a Secretaria de Ectado da 
limlore.tla a it\11tentir. quer no Mntido da defesa dos inte
r-... do. trebalhadores, quer no esclarecimento conecto 
de •tuaoao cri.._ 4ado t81'em aido publicadas em alguna 
61'9108 de lmprenu noticias monos correctas sobre o assunto. 
Muito embora a evolu(:lo dos aconteclmentos permits dizer 
tiU8 w encontra jll pratlcamente resolvldo, favoravelmente, 
o problema, arqulve~ a nota oficiosa da SEE, divulgada 
em 24 de Mar4;:o ~: 

1 -A pedido de duas firmas ira
nianas. cujos representantes. depois 
dos contactos necessaries. estiveram 
em Portugal. foram recrutados em 
coopera<;:ao com os Servi<;:os de 
emprego. 1016 trabalhadores. dos 
quais. em consequencia das faltas e 
desistencias que se verificaram no 
decorrer das opera<;:oes. apenas 600 
vieram a ser apurados para o embar
que. 0 total pedido pelas firmas foi 
de 799. 

0 continente recrutado que 
abrangeu elevado numero de retor
nados das ex-col6nias era composto 
por motoristas de pesados. na sua 
grande maioria. por mecanicos. bate
·chapas. gruistas. empilhadores. 
interpretes e cozinheiros. 
2- Dos 600 trabalhadores apu

rados ja partiram 443. encontrando
-se suspensa a partida dos restantes. 

3 -Ate esta data. regressaram 
do lrao. conforme informa<;:oes em 
poder desta Secretaria de Estado. 
31 trabalhadores. dos quais. os pri
meiros 11 tiveram uma estada naquele 
pais de pouco mais de 48 horas. 
Destes 11 trabalhadores. 8 logo soli 
citaram para regressar ao lrao. 

4 - Relativamente as condi<;:oes 
contratuais. esclarece-se que os sala
ries minimos oferecidos nao sao 
inferiores aos de que beneficiam os 
demais trabalhadores estrangeiros 
que sao contratados para trabalhar no 

i rao no mesmo trabalho e na mesma 
categoria profissional. Esta informa
<;:ao foi fornecida pela Embaixada em 
Teerao. para o efeito consultada. em 
confirma<;:ao da que foi prestada por 
um funcionario dos Servi<;:os de Tra
balho do lrao que esteve em Portu 
gal acompanhando os representantes 
das firmas. 

5 - Logo que esta Secretaria de 
Estado foi informada pela Emba ixada 
de que. dos trabalhadores chegados 
no primeiro aviao. os 11 indicados em 
3. pretendiam regressar a Portugal. 
antecipou a sua partida para o lrao 
um inspector que deveria seguir com 
o segundo grupo. 

6 - 0 citado inspector que visitou 
os trabalhadores quer em Teerao. 
quer em Khorramshahr. relatou as 
queixas justificadas dos trabalhado 
res. quanto aos alojamentos e a 
alimenta<;:ao. procurando no que con
tou com a aquiescencia da empresa. 
melhorar a situa<;:ao. o que conseguiu 
em grande parte nao s6 pela pela 
transferencia de alguns trabalhadores 
para outros locais como melhorando 
a al imenta<;:ao. que passou a ser 
confeccion§Oa por trabalhadores por
tugueses.'enqua nto se aguardava a 
chegada dos cozinheiros. 

7- As empresas contratantes en 
contram -se numa fase de expansao. 
tendo recorrido a hoteis para alojar 
os trabalhadores. enquanto aguar-

davam se concluisse a constru<;:ao 
dos alojamentos para o efeito pro
gramados. 

0 facto foi transmitido pelo ins
pector referido. motivo por que a 
Secretaria de Estado. depois do seu 
regresso. resolveu suspender os em
barques ate que as constru<;:oes referi 
das estivessem em condi<;:oes de rece
ber os trabalhadores - do que as 
f irmas vieram a informar no final de 
Fevereiro. 

8 - lmediatamente antes da par
tida dos voos programados. partiu 
para o lrao um outro inspector desta 
Secretaria de Estado. .. 
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9 - Em face das informa~oes 
recebidas atraves da embaixada rela 
tando queixas dos trabalhadores 
sabre o comportamento das fi rmas 
relativamente c'ls disposi~oes contra 
tuais. foi decidido cancelar a partida 
do ultimo aviao. 

1 0 - 0 representante da empresa. 
acompanhado de urn engenheiro 
portugues. ao servi~o da mesma. 
partiu para o lrao a fim de regular 
os problemas surgidos. 

Urn inspector da Secretaria de 
Estado encontra -se presentemente 
naquele pars a fim de acompanhar 

os trabalhadores e procurar obter a 
melhor solu~ao dos problemas que 
apresentam. 

Esta Secretaria de Estado segue 
com a maier aten~ao os resultados 
destas providencias. 

11 -A tentativa de emigra~ao 
para o lrao corresponde a uma ac~ao 
para urn pais com o qual nao existem 
tradi~oes emigrat6rias que propiciem 
uma normal adapta~ao dos nossos 
trabalhadores. mas que se considera 
susceptrvel de vir a oferecer. num 
futuro pr6ximo. possibilidades vanta
josas. 

0 Secretario de Estado 

da Emigra~ao 

na R. F. A. 

A tim de tomar conhecimento dos prego entre os trabalhadores ami
problemas dos emigrantes que pos- grantes portugueses. salientando no 
sam ser objecto de uma actua~ao quer entanto o Secretario de Estado que 
do aparelho de Estado portugues «a taxa de desemprego dos trabalha
atraves dos consulados e das dele- dores portugueses e inferior c'ls taxas 
ga~oes da Secretaria de Estado da de desemprego entre os trabalhado
Emigra~ao. quer atraves de uma res estrangeiros na RFA e mesmo 
ac~ao conjunta dos Governos dos :entre os trabalhadores nacionais 
dois parses. o dr. Servulo Correia . daquele pals. o que prova - afir
deslocou -se c'l Republica Federal da mou- as excelentes qualidades dos 
Alemanha onde teve contactos com trabalhadores portugueses». 
os responsaveis do Ministerio do Ouanto ao ensino do portugues 
Trabalho e elementos da central aos filhos dos emigrantes na Ale
sindical daquele pals. manha. o dr. Servulo Correia afirmou 

A partida para a RFA o dr. Servulo que essa questao nao depende do seu 
Correia afirmou que o Governo pc;>r- departamento. mas sim do Ministerio 
tugues ja manifestou o desejo de da Educa~ao e lnvestiga~ao Cientr
negociar urn novo acordo de emi - fica. «Estamos a rever o sistema e 
gra~ao com aquele pars. aguardando neste momenta funciona urn grupo 
para o efeito uma resposta dos diri- de trabalho misto dos Ministerios 
gentes de Bona. Outre dos pontes dos Neg6cios Estrangeiros e da 
debatidos nesta reuniao foi o desem- Educa~ao. para rever a organida do 
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Desta maneira. enquanto se con
siderar ser possrvel vir a resolver as 
dificuldades surgidas. no que as fir
mas contratantes prometeram empe
nhar-se - aguardam-se os resulta
dos das providencias tomadas -. 
esta Secretaria de Estado entende 
que as informa~oes insertas em noti
cias menos correctas par nao suficien
temente informadas. sobremodo 
generalizadas. s6 poderao prejudicar 
a eventualidade de ac~oes futuras. 
com as quais se buscara. como e evi
dente. o interesse e a dignidade do 
emigrante. a ajuda a uma solu~ao 
dos nossos problemas de emprego 
e as boas re la~oes entre os dois 
parses. 

ensino do portugues no estrangeiro. 
e esperamos que. de futuro. a Secre
taria de Estado da Emigra~ao tenha 
uma palavra a dizer nessa materia. 
Neste momenta. tude o que posso 
fazer e servir de porta-voz das recla
ma~oes e reivindica~oes dos portu
gueses na Alemanha em re la~ao ao 
Ministerio da Educa~ao.» 

No regresso. e depois de referir 
que os problemas resultantes do ele
vado rndice de desemprego na RFA 
sao encarados com bastante apreen 
sao pelas autoridades portuguesas e 
alemas. carecendo por isso de estudo 
e solu~ao urgente. o dr. Servulo 
Correia sublinhou que «os represen
tantP.s das associa~oes presentes c'ls 
reunioes efectuadas. acentuaram que 
este tipo de reunioes deveria veri
ficar-se com uma certa periodicidade. 
nao inferior a duas vezes por ano». 
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INVENTAR 
PARA QUE? 
CONTINUA A IGNORAR- SE 
(E A DESPERDICAR-SE) UMA IM PORTANTE 
FONTE DE RIQUEZA E PR~STIGIO 

Enumerar as grandes e pequenas inven96es. nao 
concretizadas nas suas possibilidades de aplica9ao 
pratica. de muitos portugueses an6nimos para o 
grande publico. e tarefa hoje talvez impossfvel. 

Os mecanismos que durante tanto tempo impe
diram os portugueses de emparceirar com outros 
povos no domfnio da tecnologia parecem ainda hoje 
em total funcionamento. isto e. nao se proporciona 
qualquer apoio ao esplrito inventivo, e quando este. 
enfrentando as adversidades dal resultantes. consegue 
mesmo assim concretizar o invento, este de nada 
valera. 

A maior pane dos pafses civilizados possuem 
organismos estatais com a exclusiva missao de esti
mular e apoiar. em todas as fases. as actividades 
da inventiva e da pesqUisa. 

A capacidade de inven9ao dos ponugueses nao 
e inferior a dos outros povos. Bem pelo contr/Jrio. 
numerosos tem s1do os mventos registados por com
patriotas nossos. e contam-se ja alguns premios 
internacionais. Mas quando se chega aqui- nos 
casos em que tal acontece, muitas vezes a custa 
de mesuras capazes de desiludir o mais persistence 
( os genios sao sempre uns «chatos» para qualquer 
burocracia .. .) - tudo para e o invento mais o seu 
autor sao votados ao mais completo esquecimento. 
Natura/mente que tambem a partir daqui a vontade 
(e a inteligencia, claro) se ressentem dessa falta de 
apoio. 

T arn,Mm nao se pode dizer que seja por desco
nhecimento que as entidades supostamente respon
s/Jveis por tal pe/ouro nao patrocinem e zelem tao 
imponante actividade. A lmprensa sempre fez o devido 
eco dos «focos» da inventiva ponuguesa (os elemen
tos para este anigo sao retirados do jornal «A Luta»). 
Mas os ape/os continuam a ser ignorados. nao raro 
constituindo verdadeiro escandalo moral-e econ6-
mico . . - o desprezo a que sao votadas as ideias 
e o pr6prio trabalho dos inventores nacionais. Mas 
estes nao desarmam. como que a pedir me9as a 
teimosa inepcia estatal . .. 

Urn novo sistema de frio. capaz de satisfazer 
muitas das urgentes necess1dades portuguesas nas 
actividades agrlcolas. pecufmas e piscat6rias. podera 
ser fabricado em Portugal. «0 segredo e muito sim
ples»- confessa o autor da ideia. Julio Ventura. 
pequeno comerciante de material electrico de Estre
moz. Sem entrar em pormenores. como e natural. 
acaba no entanto por confiar: 

«Oualquer frigorlfico obtem o frio a partir de uma 
vaporizac;ao forc;ada de um determinado gas. Ouanto 
mais forc;ada melhor. mas para isso- recorde-se 
que o gas para se vaporizar atraves de uma expansao 
brusca feita num tubo capilar que comunica com 
os tubos que envolvem o congelador. de um frigo
rffico. necessita primeiro de ser condensado- e 
necessaria que o gas tenha ponto de condensac;ao 
baixo. quanto mais baixo melhor. porque e a pressao 
fornecida pelo compressor. 0 meu segredo. que nao 
posso revelar, e baseado neste principia simples: 
utilizar urn gas de ponto de condensac;ao baixo. que 
necessita de pouca energia de compressao para 
condensar. lsto implica um menor consumo de ener
gia. uma simplificac;ao do compressor e um maior 
rendimento. 

Considero que este sistema pode ser totalmente 
fabricado em Portugal. e em serie. e que podera 
corresponder as necessidades de frio do sector 
pecuario. agricola e de pesca. nao podendo ser 
competitive ao nivel do frigorifico domestico.» ... 
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Julio Ventura apresentou ja o seu invento as 
autoridades competentes. estando o assunto actual
mente a aguardar resolu<;:ao na Junta de lnvestiga<;:ao 
Tecnol6gica e no Ministerio da Agricultura e Pescas. 
Entretanto. tecnicos portugueses continuam a deslo
car-se a paises do norte da Europa para verificarem 
«in loco» as possibilidades de adapta<;:ao de tais 
sistemas em Portugal. 

0 eng. Magalhaes Filipe idealizou em 1959 a 
«Orquestrola». que agora ve largamente comerciali
zada por uma empresa britanica. A «orquestrola» 
e urn instrumento musical que reproduz com a maior 
fidelidade todos os timbres dos instrumentos de uma 
grande orquestra. Para o tocar. apenas e necessaria 
urn musico. 0 eng. Filipe - autor da ideia original 
e que agora ve os seus estudos e esfor<;:os poster
gados em favor da tecnologia estrangeira- afirmou 
a este respeito: 

«Claro que nao me roubaram a patente: a ideia 
e que e a mesma. S6 que os seus autores foram mais 
afortunados. uma vez que nasceram numa sociedade 
onde as ideias aproveitaveis podem ser postas em 
pratica. para prestlgio. orgulho e. sobretudo. obten
<;:ao de divisas do pals. 

«E ainda se diz que o portugues e pouco inven
tive. por o progresso vir geralmente de outros paises 
mais industriosos e voluidos! Ha tempos. uma com
panhia de avia<;:ao escandinava fornecia aos utentes 
dos seus avioes urn folheto sobre as capacidades 
intelectuais do seu povo. no qual se incluiam algumas 
gravuras de celebres inventos atribuidos a naturais 
desse pais». 

A TELEVISAO INVENTADA 
POR UM PORTUGU£57 

0 eng. Filipe acrescenta que a televisao foi 
inventada em 1878 pelo entao professor da Academia 
Politecnica do Porto. Adriano Leite Brandao. que 

antecipou as expenencias dos famosos Nipkow e 
Arthur Korn; a agua como combustlvel foi inventada 
por urn portugues; as guias de onda 6pticas. cujas 
aplica<;:oes sao incalculaveis no progresso da ciencia. 
foram descobertas pelo portugues Fernando Alves 
Martins. E comenta : «Que sucedeu a estes invento
res? Quem lhes deu a mao? Qual o I nstituto de 
Cultura ou de lnvestiga<;:ao Cientifica que os apoiou? 

«Ja alguem pensou no prestigio internacional 
que. por exemplo. a pequena Austria tern. devido 
a sua voca<;:ao artlstica e tecnica? Quantas divisas 
entram nesse pais. por via das valsas de Strauss. 
quantos turistas Ia foram pelo mesmo motivo. quantos 
discos compraram. quantos royalties se cobraram. 
quantos filmes se fizeram. quanta riqueza rendeu a 
esse pequeno pais. de ideias germinadas no inte
lecto dos seus natura is? E a Sul<;:a. a Holanda e 
tantos outros. com os royalies das mais variadas 
inven<;:oes e prestig io internacional dos seus pro
dutos. que tern permitido auferir ao seu povo urn 
elevado padrao de vida. apesar dos seus parcos 
recursos naturais ?» 

Quanto ao pr6prio eng. Filipe. e para alem da 
referida «Orquestrola». e ja autor de urn punhado 
de inventos da maior relevancia. ate agora votados 
ao olvido pelas entidades responsaveis. De entre 
eles. sao estes os mais importantes: 

- Optacon - aparelho que permite ao cego ler 
textos impressos em jornais e revistas. pelo sentido 
tactil. Reinventado e produzido nos Estados Unidos. 
com base numa patente portuguesa de 1957. 

- Musculo electromagnetico- aparelho para 
accionamento de pr6teses de bra<;:os. maos e pernas. 
utilizando motores lineares. Em estudo. 

- Bola de vento para microfones - usada mun
dialmente. 

- Letex - leitor de textos para cegos. que per
mite a audi<;:ao em altifalantes dos textos impressos. 
daptados por meio de uma pequena camara de tele
visao. Em estudo nos Estados Unidos. 

- Motor de pistao quadratico - substitui<;:ao do 

atrito de escorregamento por atrito de rolamento. 
«Mas»- prossegue o eng. Filipe- «valera a 

pena ter mais ideias. registar patentes. gastar dinheiro? 
Quem se interessa por estas coisas na nossa terra? 
On de esta o I nstituto ou Centro on de os i nventores 
possam submeter as suas ideias a estudo e desen
volvimento. e onde a expressao «investiga<;:ao cienti
fica» nao seja apenas uma boa inten<;:ao. mas sim 
uma das realidades mais prementes da sociedade 
portuguesa? 

«Sera que ja sou demasiado velho para ver abrir 
finalmente as portas desse lnstituto de maior valia 
para a sociedade portuguesa e para a economia e 
progresso do Pals?» 
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FINALMENTE! 
CREDITO PARA 
HABITACAO PROPRIA . 

Foi publicada no «Dillrio do Governo». em 
19-3-76 uma Resolu~ao do Conselho de Minis
tros, com o objectivo de possibilitar a muitos 
agregados familiares a aquisi~ao de casa pr6-
pria. 

Assim e de acordo com a referida Resolu~;:ao , 
foi estabelecido o seguinte regime de credito 
a habita~ao, a titulo experimental, a conceder 
dentro de sessenta dias atraves das adequadas 
institui~6es de credito. 

PRAZOS MAXIMOS 
1. 0 prazo de pagamento dos emprestimos e 

func;:iio do rendimento per capita anual do agregado 
familiar; 

2. Esse prazo. nas condic;:oes referidas em 1. 
oscila entre os limites de 25 e 15 anos (ver tabela. 
em anexo); 

3. Se os mutu~rios o pretenderem. os empres
timos poderiio. porem. ser concedidos por prazos 
inferiores aos que constam da tabela anexa. 

Taxa de Sinal Mensalidade 
juro anual min1mo por eada 

Rend imento per capite Prazo 100 contos 
(em eontos) percen· percen· de 

tagem tag em empristimo 

Menos do 40 25 4 5 524$()() 
De 40 a monos de 60 23 5 9 604SOO 
De 60 a menos de 80 21 6 13 690SOO 
De 80 a menos de 1 00 19 7 17 782SOO 
De 100 a menos de 120 17 8 21 882$()() 
120 OU MilS 15 9 25 993SOO 

JURO 

1. A taxa de juro anual e tambem func;:iio do 
rendimento per capita/ano do agregado fami liar; 

2. As taxas de juro a pagar oscilam entre 4% 
e 9 %. igualmente consoante o referido no ponto 1. 
(ver tabela anexa). 

ENTRADA INICIAL MINIMA 

1. Tambem o sinal mlnimo e func;:iio do rendi
mento do agregado familiar; 

2. 0 sinal minimo. para alem do aludido em 1 .. 
oscila entre os limites de 5 % e 25 %. tambem conforme 
o prec;:o de habitac;:iio (ver tabela anexa); 
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3. Se o comprador da habitac;ao o desejar ou 
se tiver sido atingido o montante maximo de 900 
contos. o montante inicial pode ser maior 
do que os valores minimos resultam da tabela, 
em anexo. 

MONTANTE MAXIMO DO EMPR£STIMO 

1. 0 montante maximo do emprestimo e de 
900 contos ; 

2. 0 emprestimo sera de montante nao superior 
ao prec;o de habitac;ao. deduzido o sinal e nao 
excedera os 900 contos. 

FINANCIAMENTO E AMORTIZACAO 

1. 0 financiamento e prestado pelas seguintes 
instituic;oes de credito. contra primeira hipoteca da 
habitac;ao: 

- CAIXA GERAL DE DEPOSITOS; 
- CRtDITO PREDIAL PORTUGUtS; 
- MONTEPIO GERAL. 

2. Os pedidos de financiamento nos termos e 
condic;oes referidas nesta Resoluc;ao do Conselho 
de Ministros serao satisfeitos pelas lnstituic;oes de 
Credito mencionadas em 1 .. uma vez que comula
tivamente se verifiquem os seguintes requisites: 

a) 0 fogo se destine ~ habitac;ao permanente do 
interessado e do seu agregado familiar e este 
nao possua habitac;ao pr6pria ; 

b) 0 prec;o por metro quadrado- refendo ~ area 
bruta total da habitac;ao - nao seja superior 
ao limite a fixar por despacho conjunto dos 
Ministros das Financ;as e da Habitac;ao; 

c) Os rendimentos do interessado e do seu 
agregado familiar sejam cobrados. sempre que 
posslvel. atraves de uma instituic;ao de cre
dito. por lanc;amento em conta de dep6sitos 
~ ordem; 

d) 0 prec;o da habitac;ao nao ultrapasse o limite 
que igualmente venha a ser fixado por des
pacho conjunto dos Ministros das Financ;as 
e da Habitac;ao; 

e) EsteJam satisfeitas as regras gerais de segu 
ranc;a da operac;ao de credito. 

Aos pedidos de financiamento que nao obede
c;am a estes requisites. serao aplicadas condic;oes 
a definir em conjunto pelas instituic;oes especiali
zadas de credito ~ habitac;ao. 

0 financiamento sera pago em prestac;oes men
sais. iguais e sucessivas. que englobarao a amor
tizac;ao e juros vencidos. conforme consta da referida 
tabela. 

Problemas do ensino 
para os emigrantes 

- informac;oes sobre 
o regime de equivalencias 

Dada a grande importAncia de que se reveste para 
os emigrantes o conhecimento das disposi~6es legais 
sobre o regime de equival&ncias do ensino entre as 
escolas portuguesas e estrangeiras. publicamos o texto 
integral de uma circular da Dlrec~lio -Geral do Ensino 
Secunda rio, de 26 de Outubro de 1974 - informa~Ao 
que completa outras ja divulgadas sobre o assunto, 
designadamente a que inserimos no n .o 6/ 7 desta 
Revista. 

I - Equival6ncias para a continuac;:ao de estudos: 

Ensino Iicea I : 

As equival6ncias a conceder tomarao por base o numero 
de anos de escolandade que o requerente comprove atraves 
do respectivo certificado de habilitac;:oes. 
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Consequentemente. o requerente apresentara o respective 
certificado de hab11ita~oes e programa de estudos e. em caso 
de duvida levantada na aprecia~ao do processo. documento 
comprovativo do numero de anos de escolaridade. ' 

Consequentemente. a um aluno que. por exemplo. fa~a 
prova de possuir o grau «9» de escolaridade professada na 
Africa do Sui sera permillda a sua matricula no 1.0 ano do 
curso complementar dos liceus. 

2. A equival~ncia concedida s6 produzira os efeitos 
pretendidos ap6s a aprova~ao . do aluno nas disc~plinas de 
Portugu~s. Hist6ria e Geograf1a de Portugal. reahzadas ao 
nivel do ano em que ~ concedida a equival~ncia e nos termos 
indicados nas alfneas que se seguem: 

a) Se ao aluno for permitida a matricula no primeiro ano 
do curso complementar dos liceus. a mat~ria das dis
ciplinas de cultura portuguesa sera a professada no 
actual 3.0 ano do curso geral: 

b) Se for perm1tida ao aluno a matricula nos 2.0 ou 3.0 

anos do curso geral. os exames ad hoc sobre cultura 
portuguesa poderao ser aqueles que no 3.0 ano do 
mesmo curso o requerente tera de realizar. Excepcio
nam-se neste caso os exames de cultura portuguesa 
a realizar pelo aluno. quando ao mesmo for permitida 
a matrlcula no 1.o ano do curso geral dos liceus. pois 
que estes exames serao prestados ao nlvel do ciclo 
preparat6rio do ensino secundario: 

c) Se a eqUival~ncia lor concedida relativamence ao curso 
complementar dos liceus. alem do exame sobre cultura 
ponuguesa ao nfvel do curso geraf devers ainda o 
requerence prestar proves de exame ad hoc relatives 
as disc1plinas consideradas fundamencais para o curso 
superior que pretends segUir e que nao constem do 
curnculum que professou no estrangeiro. Essas disci
plinas serao em princfpio as que actualmence constituem 
as «nucleares» do curso superior a que o aluno se 
destina : 

d) Os alunos que comprovem possuir nacionalidade estran
geira ser8o sujeitos aos mesmos exames exigidos para 
os alunos ponugueses. considerando-se assim revo
gado o despacho ministerial de 4 de Fevereiro de 1969. 

Ensino tecnico profissional : 

Em virtude de os cursos professados no ensino t~cn i co 
profissional estarem anualmente sujeitos a exames. al~m do 
esquema jll tra~ado para o ensino Iicea!. o sistema de equi
va l ~ncia funcionara. atendendo-se ainda as seguintes espe
cialidades : 

a) A presta~ao de exames ad hoc nas disciplines de 
cultura portuguesa devera obedecer ao programa dessas 
disciplinas professado no ano 1mediatamente anterior 
aquele em que ~ facultada a matricula ao requerente: 

b) Se o exame final de qualquer uma das disciplinas de 
cultura portuguesa se realizar no ano em que ~ per
mitida a matrlcula. ou nos 1mediatos. sera dispensavel 
a presta~ao do mesmo ou dos mesmos. devendo o 
aluno apresentar-se as respectivas provas sobre cada 
uma das disciplines relatives a cultura portuguesa no 
ano em que o actual curriculum do ensino t~cnico 

profissional o su)elta a exame fmal: 
c) Desde que o requerente nao possua no curriculum 

que professou no estrangeiro as disciplinas de espe
cialidade respeitantes ao curso do ensino t~cnico 
profissional em rela~ao ao qual foi estabelecida a res
pectiva equival~ncia. devera o mesmo ser sujeito a 
presta~ao de exame ad hoc dessas disciplinas desde 
que as mesmas jl! tenham sido sujeitas a exame final 
em ano ou anos anteriores aquele em que ao reque
rente l! permitida a matrlcula: 

d) Sempre que ao requerente seja permitida a matricula 
no 1.o ano de um curso complementar do ensino 
t~cnico. serll o mesmo sujeito a presta~ao de exames 
ad hoc sobre a mat~ria basica do curso geral respec
tive e ainda de Portugu~s e Matematica do ultimo 
ano do curso geral. all!m de uma prova de cultura 
geral. As provas sobre as matl!rias basicas do curso 
geral s6 serao obrigat6rias desde que o requerente 
as nao possua no respective curriculum que professou 
no estrangeiro. Nesse caso. o exame ad hoc sobre 
cultura portuguesa versarll o programa a que as mas
mas disciplinas se encontram sujeitas no respective 
ano de exame do curso real relativamente ao qual 
~ estabelecida a equival~nc1a: 

e) 0 estabe!ecido na alfnea d) do n.o 2 para o ensino 
Iicea! aplica-se ao ensino t~cnico profissional. 

3 - Na sequ~ncia da eqU1val~nc1a concedida relative
mente ao ensino Iicea! ou t~cmco profissional ~ facultada 
ao requerente a frequ~ncia em ano inferior aquele em que 
foi estabelecida a eqU1val~nc1a. desde que o mesmo se julgue 
ou seja considerado como nao possuindo a prepara~ao neces
saria a frequ~ncia do ano em que por efelto de equivalencia 
concedida lhe (! perm1tida a matrlcula. 

4 - Embora sujellas fls regras atras enunciadas. os exa
mes ad hoc nao s6 de cultura portuguesa como de disciplinas 
e matl!rias especlficas poderao ser antecipadas em face de 
necessidade exposta pelo requerente e comprovada pela 
Direcc;ao-Geral do Ensino Secundario. Os referidos exames 
nao deverao. no entanto. rea lizar-se no comec;o do ano escolar. 

Equival6ncias para provimento em cargos publicos : 

'ensino liceal : 

a) A habilitac;ao exigida por lei para o exercicio de fun
~oes publicas nao especlficas ~ a concedida pela 
aprovacao no 3. 0 ano do curso geral dos liceus. Desta 
forma. tomar-se-a por base a escolaridade que o 
requerente obteve no estrangeiro. sujeitando-a a exame 
das disciplinas de cultura portuguese. desde que o 
requerente possua pelo menos nove anos de escola
ridade obtidos no estrangeiro: 

b) No caso de o requerente nao possuir os anos de 
escolandade obrigat6ria para a concessao da equiva
l~ncia ao 3.o ano do curso geral dos liceus. ~-lhe 
permillda a presta~ao de provas das disciplinas que 
constituem o curriculum desta habilitac;ao. 

Ensino tecnico pro f lssional : 
Relativamente ao provimento em determinados cargos 
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publicos. e exigida uma habilitac;ao concedida pela posse 
de diploma de um curso ttknico profissional especifico. 

II - Ficam desde ja preteridas as seguintes formalidades: 

Nestes casos. a equivalflncia funcionara: 

a) Tomar-se-a por base o numero de anos de escola
ridade que o requerente professou no estrangeiro. 
sujeitando-o A prestac;ao de provas sobre as disciplines 
de cultura portuguesa desde que o mesmo possua 
pelo menos nove anos de escolaridade. 

a) Reconhecimento pelo c<insul de Portugal na locali 
dade e legalizac;ao pelos Servic;os Centrais do Minis
terio dos Neg6cios Estrangeiros dos documentos com
provativos das habilitac;oes adquiridas: 

b) Nas condic;oes previstas em a). o requerente sera 
sujeito a exame ad hoc nas dtsciphnas basicas do 
curso geral a que pretende equivalflncia. desde que 
as mesmas nao fac;am parte do curriculum professado 
no estrangeiro. 

b) Autenticac;ao pelas autoridades escolares do pais em 
causa dos pianos de curso que o requerente frequentou 
no estrangeiro. 

EquivaiAncia para fins mil ita res: 

~ concedida a equivalencia pura e simples desde que 
o requerente possua nove ou onze anos de escolaridade 
professados no estrangeiro e deles fac;a prova. No caso de 
o requerente possuir menos de nove anos de escolaridade. 
sera suJe•to as regras estabelecidas para as equtvalencias com 
efeito na sequencia de estudos. 

Ill - A Direcc;ao-Geral do Ensino Secundario - via ser
vic;o de equivalencies - procedera a tarefa de recolha da 
documentac;ao necessaria. contactando por isso com as 
embaixadas acreditadas no Pais. sempre que aos requerentes. 
ja domiciliados em Portugal. se torne de grande dificuldade 
a obtenc;ao da documentac;ao necessaria. 

IV - As situac;oes relativas a equivalencia que se nao 
possam enquadrar nas presentes normas serao solucionadas 
por despacho ministerial. a recair sobre parecer dos servic;os 
de equivalencies. 

Estabelecidas 
as cond i(:oes 
para depositos 
em moeda portuguesa 

«Uma iniciativa justificada pelo 
especial carinho com que o Governo 
encara a defesa dos interesses dos 
trabalhadores portugueses que. um 
pouco por toda a parte. dignificam a 
Patria com o seu trabalho honesto» 
- assim se referiu o Primeiro -Minis 
tro. em fins de Dezembro passado. 
a medida glovernamental que deter
minou a possibilidade de os emi
grantes poderem fazer os seus dep6-
sitos banc~rios em moeda estran 
geira. 

Recente portaria do Secret~rio de 
Estado do Tesouro vem agora com
pletar esta medida. estabelecendo 
as normas que passam a regular 
tecnicamente o direito de dep6sito 
bancMio dos emigrantes portugue
ses em determinadas moedas estran 
geiras. nos bancos nacionais. 

Ficou portanto estabelecido que 
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de 90 dias a partir dessa data. para 
quem quiser fazer dep6sitos em 
Portugal. com base em moeda estran
geira. deve apresentar prova da qua
lidade de emigrante: apresentar a 
carteira de residente no estrangeiro; 
·a pr6pria carteira de trabalho ou 
qualquer outro documento pelo qual 
o banco possa verificar que o inte
ressado na abertura da conta e 
mesmo emigrante. Oualquer desses 
documentos e suficiente para capa
citar o emigrante a fazer dep6s1to 
em moeda estrangeira e deve ficar 
arquivado no banco. em original. 
ou sob forma de fotoc6pia autenti
cada. 

Mas se. por qualquer raziio. niio 
puder o depositante apresentar prova 
imediata da sua qualidade de emi
grante. pode na mesma constituir 
o dep6sito. ficando com o prazo 

apresentar o documento em causa. 
na falta do qual ser~ convertido em 
escudos. o seu dep6sito em moeda 
estrangeira. a taxa de ci'lmbio da 
data em que se tornou depositante. 
e por prazo igual ao inicialmente 
contratado (seis meses ou um ano) . 
Por outro lado. na altura de renova 
c;iio do contrato. pode pedir ao banco. 
provas em como o depositante ainda 
presta servic;o no estrangeiro (ser 
residente niio basta) ou ainda que. 
no caso de desemprego. ou de 
retorno a Portugal. comprove que 
niio est~ ha mais de seis meses numa 
ou noutra condic;iio. isto e. que nem 
esta na condic;iio de desempregado. 
nem na condic;iio de retornado. por 
periodo superior aos 180 dias ante
riores a data de renovac;iio do con
trato bancario. 

Se for portador de uma procurac;iio 
ou de qualquer outro documento 
considerado suficiente pelo banco. 
qualquer pessoa residente em terri
t6rio portugues pode movimentar 
qualquer conta. nas condic;oes e 
dentro da quantia estabelecida pelo 
emigrante titu lar do dep6sito. No 
entanto. se o beneficiario de tal pri
vilegio. for cOnjuges. pais. filhos ou 
irmiios. pode no momento de rea
lizac;iio do dep6sito. o emigrante. 
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se o desejar. fazer logo a autorizac;:ao 
para que urn desses movimente (nas 
condic;:oes entendidas pelo pr6prio 
emigrante) a sua conta. 

Ouanto as. taxas de juro a abonar 
as contas de dep6sito em moeda 
estrangeira. serao fixadas. de tempos 
em tempos. por aviso do Banco de 
Portugal. E no caso de dep6sitos 
constituldos a partir de notas estran
geiras. serf! aplicada a esses dep6-
sitos a data com valor diferido de 
dez dias. 

Sempre que o emigrante deseje 
adquirir urn bern imobilitlrio. fica 
dispensado de qualquer autorizac;:ao 
especial para levantamentos de 
dinheiro. como seria necesstlrio no 
caso de se tratar de operac;:oes invi
slveis correntes e de capita is privados. 
0 valor de cada conta. em moeda 
estrangeira. nao podertl ser inferior 
a 1 0 000$00. somados todos os 
dep6sitos do emigrante. 

0 Banco de Portugal que fun
dona como banco central do Pais. 
fixou as seguintes taxas de juros a 
abonar aos dep6sitos a prazo de 
emigrantes. que nao poderao ser 
superiores aos seguintes limites: 

1 . Contas constituldas em Deuts
che Mark. frances belgas e florins: 

a) Dep6sitos a prazo de seis 
meses. 7 por cento; 

b) Dep6sitos a prazo de urn 
ano. 7.5 por cento. 

2. Contas constituldas em d61a
res dos E.U.A.. d61ares canadianos e 
frances franceses: 

a) Dep6sitos a prazo de seis 
meses. 7 por cento; 

b) Dep6sitos a prazo de urn ano. 
7.5 por cento. 

3. Contas constituldas em Iibras 
esterlinas: 

a) Dep6sitos a prazo de seis 
meses. 7.5 por cento. 

b) Dep6sitos a prazo de urn ano. 
8 por cento. 

4. Contas constituldas em frances 
sulc;:os: 

a) Dep6sitos a prazo de seis 
meses. 5 por cento: 

b) Dep6sitos a prazo de urn ano. 
5.5 por cento. 

No caso do emigrante fazer dep6-
sito em quaisquer outras moedas 
cotadas pelo Banco de Portugal. 
mas que nao conste da relac;:ao 
acima indicada. tal dep6sito serf! 
convertido em uma daquelas moe
das. utilizando a entidade bancaria. 

para o efeito. o respective cambio 
medio. Nao estando. por exemplo. 
a lira italiana na relac;:ao acima indi
cada. o emigrante portugues em 
ltalia terti que escolher. caso queira 
fazer o seu dep6sito em moeda 
estrangeira. alguma das outras aqui 
referidas: francos. marcos. d61ares. 

. Iibras. etc. 

Depositos de titulos 
de investimentos 

Foi alargado ate ao pr6ximo dia 7 
de Maio. para os trabalhadores emi
grantes portugueses. o prazo para o 
dep6sito obrigat6rio dos titulos de 
valores (fundos de investimento e 
acc;:oes de sociedades nacionaliza
das). susceptiveis de indemnizac;:ao. 
Esta resoluc;:ao de inegavel interesse 
para muitos emigrantes que .tern as 
suas economias investidas em titulos 
da natureza dos referidos. foi divul
gada pela SEE uma nota que para 
melhor esclarecimento transcrevemos 
na Integra: 

Considerando as dificuldades que 
os trabalhadores portugueses emigra 
dos teriam em proceder ao dep6sito. 
dentro do prazo estabelecido pelo 
Decreto-Lei n.0 108/67 de 7 de 
Fevereiro. de cenificados representa
tives de participac;:ao em fundos de 
investimento no Pais (FIDES e FIA) 
e de acr;6es e cautelas de socieda
des portuguesas nacionalizadas. a 
Secretaria de Estado da Emigrac;:ao 
elaborou um projecto de decreto-lei. 
propondo que esse prazo fosse pror
rogado por mais de 60 dias. em 
relar;ao aos trabalhadores ponugue
ses emigrados. 

Como em reuniao do Conselho de 

Ministros. realizada em 5/3/76. foi 
aprovado o aludido projecto de dec.
·lei. vema S.E.E. desde ja dar conhe
cimento da decisao tomada que em 
muito beneficiara o emigrante. 

Assim. 

- o dep6sito dos valores referidos 
podertl ser feito numa institui
c;:ao de credito. em conta que o 
emigrante ja tenha aberto ou a 
abrir. ate ao dia 7 !5/976. inclu
sive; 

- os trabalhadores portugueses 
emigrados devem promover 
dentro do prazo (ate 7/5!76. 
inclusive) o levantamento dos 
mesmos valores (se estes esti
verem depositados em cofres 
de aluguer nas instituic;:6es de 
credito) e unicamente para 
dep6sito em conta jtl aberta 
ou a abrir nas instituic;:6es de 
credito: 

- o dep6sito .dos valores em 
causa dentro do prazo estabele
cido. e indispenstlvel para 0 

efeito de atribuic;:ao de benefi
cios e indemnizac;:oes devidas 
aos titulares de tais valores. 
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nforma~ao ... informa~ao ... informa~ao .. 

Cinema para portugueses 
no estrangeiro 

No numero anterior dirigimo
-nos mais aos responsaveis de 
Associac;6es e Centros de portu
gueses interessados na exibic;ao 
dos filmes do que ao publico em 
geral. A razao desse facto e impor
tante e reside no elevado encargo 
que representa a manutenc;ao em 
funcionamento do «circuito de 
cinema» e que justifica todo o 
cuidado que se pede e deve ser 
posto. por parte dos interessados. 

no manuseamento das pelfculas; 
s6 assim sera possfvel extrair o 
maximo rendimento das mesmas. 

Por conseguinte antes de nos 
dirigirmos mais directamente ao 
espectador. e esperamos faze-lo 
a partir do pr6ximo numero com 
outro tipo de informac;6es. tere
mos. ainda. de tratar dum aspecto 
tecnico dirigido aos «projeccionis
tas de ocasiao». Efectivamente. 
ainda existem algumas associac;oes 
que nao tem possibilidades de 
encarregar. como seria de desejar. 
um tecnico para a projecc;ao dos 
filmes que lhes sao confiados. 
transferindo essa tarefa para pes
seas que. duma maneira geral. 
pese. embora. a boa vontade. nao 
estao minimamente habilitadas para 
a desempenhar. 

E a esses «futuros» projeccio
nistas que dedicamos hoje os 
seguintes conselhos: 

1.0 - Tenha em atenc;ao a forma 
correcta das ligac;6es do equipa
mento e nao se esquec;a de veri
ficar qual a voltagem no sector. 

Alterac;oes do processo de marcac;ao 
de exames de conduc;~o para 
emigrantes · 

Segundo informac;ao da Direcc;ao-Geral de Viac;ao (Minis
terio das Comunicac;oes) deixara· de haver antec ipa.;:Ao de 
exames de condu<;Ao para emig rantes devido as dificuldades 
que tal acarreta para o normal foncionamento dos Servic;os e. 
ainda. devido a possibilidade de graves abusos por parte de 
intermediaries com prejuizo evidente -ate financeiro- para 
os pr6prios examinandos. 

Para evitar possiveis transtornos que esta nova medida 
possa ocasionar sugere-se a todos os emigrantes interessados 
que procedam a marcac;ao dos· ·exames de conduc;ao com a 
devida antecedencia em relac;ao a data em que pretendam ser 
examinados e. se possivel. proponham uma segunda data em 
alternativa. 
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antes de por o projector a fun
cionar. 

2. 0 - Depois de acertar o foco 
de luz sobre o ecran. ponha na 
maquina cuidadosamente 0 filme 
a projectar e NUNCA ligue o 
motor sem ter a CERTEZA de que 
o filme esta devidamente colocado. 
Nao esquecer as folgas que se 
dao a pelicula. antes e depois do 
corredor de projecc;ao. 

3.0 - Nao toque as bobinas dos 
filmes. 

4.0 - Lembre-se que a limpeza 
do projector e de capital impor
tancia para a SAUDE dos filmes 
que lhe sao confiados. Mantenha. 
portanto. os carretos e os roletes 
devidamente limpos e. principal 
mente. o corredor de projecc;ao. 

5° - Lide com as bobinas 
empregando o devido cuidado para 
evitar empenha-las. 

6. 0 - Se possuir coladeira e 
tiver de a utilizar. maneje a peH
cula com os cuidados inerentes 
a obstar prejudica-la com pingos 
de cola. dedadas. poeiras. etc. 

7° - Terminada a sessao devera 
guardar os filmes novamente nas 
respectivas bobinas e embalagens. 
tendo o cuidado em evitar trocas. 

Emissoes de Radio 
para portugueses 
no estrangeiro. 

L C. 

As emissoes da Radio Liber
dade, da responsabilidade da 
Secretaria de Estado da Emi
gra<;ao, estao no ar diariamente 
em onda curta: 

• de segunda a sabado das 
21 as 22 (hora de lisboa), 
em 31,014 metros; 

• ao domingo das 13 as 14 
(hora de Lisboa), em 
49 metros. 



pel as 
nossas 

TRAS-05-MONTES 

COMPLEXO DO CACHAO 
ARRANCA PARA 0 FUTURO 

Tern side ultimamente bastante dis
cutida a orienta~ao a imprimir ao com
plexo agro-pecuario do Cachao. situado 
no nordeste transmontano. 

Numa das reunioes esteve presente 
o Ministro da Agricultura e Pescas 
que em comum com membros das 
comissoes admmistrativas e de traba
lhadores e de representantes de outros 
Ministerios e da Reg1ao Mihtar. tomou 
conhecimento dos d1versos problemas 
que preocupam os responsaveis por 
aquela unidade agricola e as popula
~oes dela dependentes 

Os presentes debru~aram-se sobre 
um primeiro relat6rio e no fim o 
Ministro afirmou· 

«Ha cerca de 2 meses foi nomeada 
uma nova comissao admimstrat1va que 
tinha como incumb~ncia assegurar a 
gestae corrente e ir preparando uma 
nova proposta a apresentar ao Governo. 
de reestrutura~ao do complexo e a 
viabilidade de o pOr a funcionar no 
futuro. Esperamos que ate ao dia 31 
de Mar~o a Comissao nos remeta uma 
proposta de reestrutura~ao e de reor
ganiza~ao do Cachao para que ele 
possa vir a funcionar noutros moldes.» 

Alguns numeros sobre o Cachao: 
- 0 Complexo tern 1000 postos 

de trabalho com uma massa de sala
ries que ronda os 3 mil contos por m~s. 

- 0 empreendimento tern avultado 
investimento· 600 mil contos de capi
tal alheio e 250 mil de cap1tal pr6prio. 

- 0 seu obJective 6 o apoio a 
agricultura regional pelo aproveita 
mente dos seus produtos azeitona e 
azeite. vinhos. Ieite e las. carne de 
sulno. ovino e bovine. tomate e cor
ti~a. 

- Dois ter~os dos trabalhadores 
vencem menos de 4000SOO por m~s. 

Entretanto a Com1ssao Administra
tiva prosseguiu a ac~ao dinamizadora 
promovendo reuniiies com os lavra
dores e cooperativas do Nordeste Trans
montane para os ouvir sobre o em
preendimento e discutir com eles acerca 
do seu desenvolvimento. Os presentes 
insistiram em que o Cachao tera de 
dispor da confian~a dos agricultores 
da regiiio e de dinheiro para pagar os 
produtos a tempo e horas. 

Ate ao lim do corrente m~s de 
Mar~o o complexo vai pagar aos 
lavradores as dividas em atraso (cerca 
de 2000 contos) referentes a compra~ 
a lavoura. 

GOUVEIA 

INAUGURACAO DO B. V . 
DE MELO 

Ja Ia vai uma carrada de anos que 
germinou a ideia da funda~ao em Melo. 
de uma coopera~ao de Bombe1ros. 
nessa altura sob a iniciativa de Jose 
dos Santos Pinho e Ant6nio Brito 
Junior. Em 1936 constituiu-se a pn
meira direc~iio. a qual pertenciam Cesar 
Candido Ferreira. Cesar Augusto 
Galante. Fernando Santos Silva e Fer
nando Rodrigues. 

Embora com diminutas receitas pro
venientes da quotiza~ao de uma cen
tena de s6cios e subsidies da lnspec
~ao de lnc~ndios e da Camara Muni
cipal de Gouveia. em 1956. a Corpo
ra~ao dispunha ja de 22 elementos 
do Corpo Activo e de um explendido 
(para a epoca) pronto-socorro. ape
trechado com moto-bomba e algum 
material (o necessaria) para uma eficaz 
ac~iio contra os sinistros. 

Vern. mais tarde. a ideia da cons
tru~ao do quanel-sede. a qual deram 
notavel incremento os directores eng o 

Jose Oliveira Sousa Melo. prof Jose 
Augusto Rodrigues e Manuel Viana. 
funcionarios dos C.T.T. 

Aquisi~ao do terrene. projecto e 
constru~ao foram os passes (demora
dos. e ceno) que levaram ate a con
cretiza~ao final. 0 novo quanel-sede 

ergue-se. para honra e brio dos melen
ses que para ele contribuiram. na 
Av. Brigadeiro Beja Neves. frente a 
Capela da Miseric6rdia. 

Aprazado o dia da inaugura~ao. pre
cisamente em 29 de Fevereiro. logo 
pela manh8. foram i~adas as bandeiras 
Nacional. da Corpora~ao e das Armas 
de Melo. As 1 2 horas houve missa 
de sufragio pelos bombeiros falecidos. 
tendo side lembrados Luciano Reis 
Monteiro. Jose Rodrigues Maranhas e 
Augusto Garnecho. 

As 1 5 horas. com a presen~a das 
corpora~oes do concelho (alem da de 
Melo) : Gouveia. Folgosinho e Vila 
Nova de Tazem. houve um desfile 
aberto pela fanfarra de Gouveia. Pouco 
depois. o p~roco rev. Samuel Morais 
procedeu a Mn~ao do im6vel e de 
duas v1aturas das quais foram madri
nhas as sras. D. Amelia Pinho e 
D. Isabel Pinto Ferreira Sousa Melo. 
Em representa~ao do Governador Civil. 
esteve presente. o sr. dr. Antero Lima 
Barroso Varies oradores. entre os quais. 
Josll des Santos Pinho. Jose Mara
nhas (comandante). Manuel Toscano 
Pessoa (comandante de Seia) e pre
sidente da Junta. que anunciou a 
oferta de 5000SOO do Governo Civil. 

Seguidamente. foram condecorados 
varies elementos do corpo activo e 
procedeu-se ao descerramento de lapida 
de homenagem a direc~iio cessante. 

Um novo desfile de todas as cor
pora~oes e viaturas. acompanhadas de 
muito povo. constituiu urn espectaculo 
luzido. como jamais fora visto na 
freguesia. 

0 moderno e funcional quartel-sede. 
custou mais de setecentos cantos. s6 
posslvel com a ajuda dos melenses 
que contribuiram por diversas vezes. 
quer directamente. quer em conejos 
de oferendas 

Na Obra da Crian~a ap6s o desfile. 
reahzou se um conviv1o de todas as 
corpora~oes. sendo servido um «lan
che» a que se associaram numerosos 
conv1vas. 

F. R. 
«Not Ieiss de Gouveia»- 8-3-76 
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MEALHADA 

OBRAS NA REDE ELf:CTRICA 
DO CONCELHO 

A Camara Municipal da Mealhada 
ira despender uma verba de alguns 
milhares de contos. no Corrente ano 
de 1976. para trabalhos de conserva
~ao e beneficia~ao das redes electricas 
do Concelho da Mealhada. 

Destas obras. em parte ja na lase 
inicial. irao beneficiar as seguintes 
localidades: Mealhada. Luso. Ventosa 
do Bairro e Arinhos- P6voa do Gar
~ao. Registe-se que as popula~oes 
locais. em alguns casos. tern prestado 
a sull voil 1ntflria colaboracao. 

FIGUEIRA DE 
CASTELO RODRIGO 

PONTE SOBRE 0 RIO COA 

A ponte sobre o rio Coa que servira 
a estrada que l iga este concelho ao 
de Vi la Nova de Foz C6a. com passa
gem por Almendra e Castelo Melhor. 
encontra-se ja quase .conclulda. 

Com a nova rodovia o percurso para 
se atingir Vila Nova de Foz Coa passa 
a ser apenas de 35 quil6metros. encur
tando-se tambem o acesso ao Porto 
em cerca de 80 quil6metros. 

Trata-se. portanto. de um melhora
mento que muito beneficiar{j o turismo 
na regiao de Ribacoa. assim como nos 
distritos da Guarda e de Bragan~a. 
Tambem. quem entre pela fronteira de 
Vi lar Formoso e se dirija para o Norte 
passara a utiliza-la. e de tal movi 
mento muito terao a beneficiar as 
terras desta zona. onde as suas paisa
gens. os seus monumentos antigos. 
os seus bons vinhos e comidas regio 
nais nao deixarao de ser procurados 
e divulgados por aqueles que visi tem 
o nosso Pais nas suas ferias. 

VILA NOVA DE GAIA 

CENTRO HOSPITALAR 
MERECIDO 

Gaia ira ter quatro Hospitais. que 
constituirao o centro hospitalar daquele 
concelho. muito embora funcionan'do 
com sistemas de servi~os independe'n 
tes. mas complementares. dentro das . 
respectivas especialidades -segundo 
decl ara~oes feitas no dia 27 de Feve.
reiro pelo secretario de Estado da 
Saude. dr. Albino Aroso. quando se 
deslocou aquele concelho em visita 
de trabalho. 
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A necessidade da i nstala~ao destes 
quatro estabelecimentos e urgente para 
dezenas de milhar de pessoas de todo 
o concelho de Gaia. Acrescente-se que 
o pr6prio Hospital de Santo Ant6nio. 
no Porto. beneficiara igualmente destas 
futuras i nstala~oes. pois vera assim 
aliviada a sua area. actualmente con 
gestionada pelos doentes deste con
celho. Referimos alguns numeros do 
ano passado: dos 152 mil casos tra
tados no Hospital de Santo Ant6nio 
do Porto. 57 145 foram doentes vindos 
de Gaia. S6 no ultimo mes foram ali 
socorridos 5032 doentes. habitantes 
no citado concelho. 

TOMAR 

COMEMORACAO 
DO 816. 0 ANIVERSARIO 

0 dia 1 de Mar~o voltou a ser 
feriado municipal em Tomar. que come
morou festivamente o seu 816.0 ani
versario. 

Cidade turlst ica. por excelencia. 
Tomar bern merece ser aproveitada em 
rel a~ao ao futuro. As suas freguesias 
de Santa Maria dos Olivais e Sao 
Joao Baptista. na cidade propriamente 
dita. e as outras. ao Iongo de todo o 
conce lho - A lviobeira. Asseiceira. 
Beselga. Carregueiros. Casais. Junceira. 
Madalena. Olalhas. Paialvo. Pedreira. 
S. Pedro de Tomar. Sabacheira e 
Serra - . oferecem imensas motiva~oes 
de atrac~ao turistica. 0 castelo e o 
Convento de Cristo. a lgreja de ·Sao 
Joao Baptista. a Ermida de Nossa 
Senhora da Conceic;;ao (em jeito de 
basilica romana). a Ermida de Nossa 
Senhora do Monte ou da Piedade 
(com a sua imponente escadaria de 

228 degraus). a Ermida de Sao Lou 
ren~o. o Mouchao. os Jardins da Mata 
dos Sete Montes e todo o poetico 
percurso do rio Nabao sao locais para 
ver e admirar e que justificam ampla
mente maior (e melhor) divulga~ao 

no nosso turismo interno. 
As suas feiras anuais (de Santa 

Cita. a 11 de Setembro. e de Santa 
lria. a 20 de Outubro) tem grande 
afluencia de visitantes. bem assim 
co mo os mercados (no primeiro 
domingo de cada mes e aos sabados) . 

A sua Festa das Fogaceiras (de tres 
em tres anos e em anos impares) 
- uma das mais casti~as. no seu 
genero. em todo o Pais -tern de 
ressurgir. indubitavelmente. 

Oas varias realiza~oes · comemorati 
vas efectuadas nesta cidade. desta
cou-se. pelo particular interesse que 
despertou. a Expos i~ao levada a cabo 
pela Biblioteca Municipal. Expos i~ao 

documental e hist6rica. onde os visi 
tantes puderam admirar velhos manus
critos. eruditos e populares. fotogra
fias. estandartes. elementos etnogra
ficos e ilustra~oes sobre algumas das 
figuras da cultura portuguesa. naturais 
de Tomar. 

VIANA DO CASTELO 

INICIADA A CONSTRUCAO 
DO HOSPITAL REGIONAL 
PARA QUANDO 
A RECONSTRUCAO DO PORTO ? 

Ap6s laboriosos esforc;:os ja se encon
tra na primeira fase de constru~ao o 
Hospital Regional de Viana do Castelo. 

Este Hospital Regional e sentido 
pela popula~ao como um dos melho
ramentos de maior.urgencia. Regista-se 
viva satisfa~ao em todo o distrito. pela 
rea l iza~ao desta premente necessidade. 
a qual ira melhorar as condic;:oes de 
assistencia medica de todo o distrito. 

A cidade · podera tambem ver em 
breve resolvido o problema que se 
prende com o seu porto. que nao 
apresenta neste momento condi~oes 
para satisfazer as aspira~oes da popu 
l a~ao nem as necessidades da regiao. 
conforme foi assinalado no decorrer 
de uma reuniao intercamaras efectua
das no edificio do Governo Civi l do 
distrito. 

Problema momentoso para o desen
volvimento do Alto Minho. as precarias 
condi~oes do porto de Viana do Cas
telo desde ha muito constituem motivo 
de desagrado por parte da populac;:ao 
do distrito. pelas dificuldades que poe 
a uma normal e mais dilatada movi
menta~ao de navios. como ainda no ---. 



entrave que ja se tern revelado para 
a salda das novas embarca~oes cons
truldas nos estaleiros navais. 

No encontro foi dada notlcia dos 
contactos e sondagens. entretanto fei · 
tos. da posi~ao assumida face ao pro
blema portuario. pela Direc~ao-Gera l 
de Portos. segundo a qual o projecto 
para Viana do Castelo vai finalmente 
a despacho governamental. Preve-se. 
assim. que o lan~amento do concurso 
para a reconstru~ao do porto se venha 
a verificar at6 meados de Mar~o e o 
inlcio das obras possa ter Iugar nos 
prime1ros dias de Junho. 

VILA REAL 

GRANDE COOPERATIVA 
EM ALIJO 

Durante a reun•ao do Conselho 
Agrario Regional. realizada pel a pri • 
me ira vez em Vila Real e a que o J N 
fez larga referencia. ouvimos Jos6 
Monteiro Ribeiro !alar da inten~ao de 
aproveitar o patrim6nio da lavoura 
alijoense para criar uma cooperativa 
polivalente naquele concelho. 

A ideia. que ja vern de Ionge e 
anda a ser estudada desde Junho de 
1975. manifesta -se como possfvel motor 
para o desenvolvimento mais eficaz 
aproveitamento das potencialidades 
agricolas daquele concelho. 

Esta cooperativa resulta da transfor
ma~ao da ex-Adega Cooperativa (ramo 
vinicola) numa cooperativa polivalente 
de fruticultura. olivicultura. mecaniza
~1\o. pecuaria. horticultura. compra e 
venda de produtos. 

ln•cialmente abrange sete fregues1as. 
mas. sem colidir com a actividade das 
adegas existentes no concelho. tende 

a expandir a sua area social por todas 
as outras freguesias. 

Sobre a possibilidade de concreti 
za~ao e adesao dos lavradores fl ideia. 
esclareceu-nos o eng.0 t6cnico agrf· 
cola Jose Ribeiro: 

«Presentemente contamos com 238 
s6cios e estao inscritos mais 440. isto 
dentro da area social. que abrange 
somente sete freguesias. Por todo o 
concelho a adesao foi total e os lavra
dores. alem de sentirem de facto a 
necessidade de uma cooperativa deste 
g6nero. reconhecem o valor que tera 
no futuro econ6mico de Alij6. 

«No que respeita a fruticultura. pro
duzem-se no concelho em m6d1a. oito
centas toneladas de fruta (principal
mente maca. pera e pessego. al6m de 
amendoa. castanha e noz). Para dar 
uma ideia da olivicultura existente ape
nas refiro que existem 14 lagares de 
azeite que trabalham intensamente 
durante tres meses no ano. Simulta
neamente. a cooperativa propoe-se aju
dar no desenvolvimento de outras cul
turas. pois a zona alta do concelho 
manifesta-se essencialmente nca para 
uma intensa actividade pecuaria. flo 
restal e cerealifera. No domlnio da 
pecuaria. a actividade basear-se-a no 
apoio fl construt;ao de estabulos. criat;ao 
de pastas e sistema de associat;ao 
entre produtores». 

Jose Ribeiro aproveitou para nos 
referir que na vi la de Alij6 o unico 
Ieite que se bebe e em p6. nao havendo 
portanto Ieite fresco para consume. 
e o talho adquire as reses para abate 
fora do concelho. principalmente na 
regiao de Montalegre. Ribatejo e Beira 
Alta. 

No domlnio da mecaniza~ao e apoio 
a prestar aos s6cios neste aspecto. 
referiu-nos que o sistema sera desen-

cadeado com base no patrim6nio do 
ex-Gr6mio e que. segundo os lavra
dores da regiao. o mesmo pertence 
a lavoura alijoense. 0 esquema pro
porcionaria a utiliza~ao pelos s6cios 
de maquinas adequadas que tambem 
seria aproveitadas para beneficiar as 
vias de acesso fls propriedades e para 
outros trabalhos julgados necessaries. 

A i nterven~ilo nos circuitos comer
ciais. dado nao existir uma tradi~ao 
neste sector por parte da actividade 
dos organismos agrlcolas. Jos6 Ribeiro 
preve que possa ser accionada atrav6s 
das unioes de cooperativas numa forma 
de colabora~ao e resolu~ao em con
junto dos problemas. citando-nos inclu
sive. a comercializa~ao da batata. que 
ate aqui _;.em sido feita ao sabor dos 
interesses dos intermediaries. com nfti
dos prejulzos para o produtor e ate 
para o consumidor. 

Cooperativa Agricola (polivalente) 
do Concelho de Alij6 nasce. assim. 
do reconhecimento de uma necessi
dade e do estudo das vantagens pro
venientes de uma autentica forma de 
associativismo dos lavradores. os quais 
aprovaram recentemente os seus esta· 
tutos. Esta iniciativa foi entretanto 
comunicada ao Ministerio da Agricul
tura e ~ Direct;iio-Geral dos Servi<;:os 
Agrlcolas. com o requerimento de apoio 
necessaria para ampliat;ao de estru
turas capazes de proporcionarem a 
cobertura de todos os ramos agricolas. 
alem do vinfcola. Esta ainda. talvez. 
uma maneira de se fazer a «reforma» 
e reconversao de uma agricultura que 
carece. de facto. de urn grande empur
rao tendo em vista a promot;ao s6cio
·econ6mica dos ahjoenses. 

<<..lorna/ de Noclcias>>- 6-3-76 

BU(:ACO 
(Fioresta 
e Hotel) 
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e OS VAGABUNDOS DA V ER 
DADE - Jack Kerouac - Edi
torial M1nerva 

Uma apaixonante corrida em 
busca da verdade. assim se pode 
class1ficar este s1ngular romance de 
Jack Kerouac - considerado o 
mais notavel prosador da «beat 
generation». Nele se dao as maos 
o sagrado e o profano. a comple
xidade e a simplicidade ingenua e 
quase infantil. a analise profunda 
de sentimentos e emocoes. com a 
franqueza e o perfume suave da 
poes1a s1mples que notabilizou o 
au tor 

• LUIS DE CAM0ES. OBRAS 
COMPLETAS - Editora Sa da 
Costa 

Ler Camoes. conhecer a mara
vllhosa aventura do grande poeta. 
sera sempre um imperative da cui
lura e da hist6ria portuguesa. Em 
cinco volumes. esta edic;ao das 
Obras Completas de Camoes. com 
prefac1o e notas do prof. Hernani 
C1dade. e exemplar na apresenta
cao e estudo que faz da obra 
camoniana 
e OS CONTESTATARIOS NOS 
EST ADOS UNIDOS - Manuela 
Semidei e OS CONTESTAT A
RIOS NA UNIAO SOVI£TICA 
- Vladimir Gedilaghine -Uiis
sela 

Num momento em que importa 
conhecer as verdadeiras faces das 
duas super-potAncias mundiais. 
estes dois liwos adquorem uma 
omportlncia relevante. Manuela Se
model e v:ad1m11 Gedilaghi'ne situam 
os doferentes fen6menos no seu 
contexto host611co. econ6moco e 
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social. procuranrlo 1\l'lOnta• as prin
copaos opcoes d~ oposocao nos 
va11ados dominoos dos dois palses. 
Oocumentos ondospensfweos para a 
Host611a dos nossos doas 
e LIBERAlS E MIGUELISTAS 
- Milrio Domingues - Livra
ria Romano Torres 

Na conunuacao do seu trabalho 
sobre figuras e factos da Hist6ria de 
Portugal. Mario Domingues trata 
principalmente neste livro 
- repleto de acontecomentos da 
mais alta omportlncia polltica e 
social da epoca - da luta barbara 
empreendoda pelo infante 0. MI
guel. apoiado nas fou;as reacciona
llas da altura. contra o Liberalismo 
que a Revolucao de 1 820 implan
tara no nosso Pals 

e A POLITICA NO CONFES
SIONARIO - Norberto Valen
tini - Edito11al Futura 

Complementar de «0 Sexo no 
Confessionario». da mesma editora. 
este volume permote conhecer a 
posocao actual da lgreja perante 
problemas que lhe sao pos10s 
acerca da militlncoa politica.' da 
hberdade odeol6goca. etc Atraves 
dos doalogos desenha-se uma crise 
do clero Italiano. coagodo a tomar 
posodo sobre problemas ompor
tantes da voda Clllll. esbocando uma 
doijmatoca sotuacao educauva que 
afecta vastas massas de cidadaos 
expostos ao magisterio moral de 
«mestres>> deficientemente educa
dos e freqventemente deseduca
dores 
e CENAS DAVI DA CONJUGAL 
- lngmar Bergman - Editorial 
0 Seculo 

A folmografoa de lngmar Berg
man conta til com Axnos dificil
mente ultrapassaveos As suas obras 
sao um olhar insistente. e quan
tas vezes doentia mas saudavel
mente indoscreto sobre as retacoes 
humanas nas diversas situacoes e 
problemas do quotidiano. Pouco 
divulgados entre n6s atraves do 
texto. o~ ftlmes de Bergman adqui
rem hoje uma importlncia sem 
duvida muito perto do inadiavel. 
em termos da necessidade do seu 
conhecomento Notavef tratado so
bre as grandezas e miserias do 

comportamento humano. cCenas 
da Voda ConJugal•. agora em liwo. 
e um desses cincomodativos• olha
res do grande cineasta sueco. 

e BILHETES SALOIOS DO 
TEMPLARIO - Fernanda Lei
tAo - EdocOes Lober 

Fernanda Leotao omprimiu ao 
«Templa11o~- jornal regional que 
se publica em Tomar- a dina
mica que um 6rgao de lnformacao 
nestas c~rcunstlncias deve essen
cialmente possuor Oinamica que 
nao se corcunscreve aos problemas 
locais. pois que mantem um olhar 
atento ao que em todo o Portugal 
se passa. num prazenteoro e sauda
vel - mas bem por isso menos 
forme - espfroto crltico Cedo os 
Bilhetes Salooos do cTemplario• 
ultrapassaram os tradicionais limi
tes de uma lmprensa regional que 
parece agora adquorir as dimen
sOes devodas ao necessaria escla
recomento das populacoes afasta
das dos grandes centros urbanos. 
servidos por uma lnformaclio asfi
xiante Os Bolhetes Saloios aqui 

. esti!o. agora em livro. para se ler 
mesmo 

• JORGE DIMITROV - Obras 
Escolhidas - Edotorial Estampa 

Mohtante emonente do movo
mento comunosta e operario onter
naclonal. Jorge Oomotrov foi o 
guoa incontestado do Part1do 
Comunosta bulgaro. Os seus apelos 
ardentes e a sua luta infatigavel 
para uma vida melhor. pela paz e 
pela harmonia entre os povos. 
toda a forca do seu pensamento 
revoluciona110. encontram-se reu
nodos nesta oportuna iniciativa edi
tollal de grande alcance hist6rico 
e valor documental para o tempo 
presente 
• AS ELEH;OES DE 25 DE 
ABRIL. GEOGRAFIA E IMA
GEM DOS PARTIDO$ - Jorge 
Gaspar/ Nuno Vitorino - Livros 
Horizonte 

Fruto de um metoculoso e apro
fundado trabalho de equipa e sem 
qualquer precedente na bibliogra
fia portuguesa da especialidade. 
eis um indispensavel documento 
de reflexAo e estudo para quem 
dese1e compreender o fen6meno 
ele1toral em Portugal Oovidido em 
duas partes. ele da-nos na pri-

meora uma omagem rogorosa e 
exaustova da Geografoa Eleitoral 
do Pals. descendo ao pormenor 
descrot1v0 das maos pequenas uni
dades de que e possvel obter ele
mentos estatfstocos eleotorais - as 
freguesoas. A segunda - na pra
toca um anexo da pro me ira - e um 
valioso controbuto para a com
preensi!o da omagem que os par
lidos pretenderam dar ao eleito
rado. No conjunto. talvez o pri
meiro trabalho isento e tecnica
mente muito apreciavel feito ate 

hoje sobre tao omportante questao. 

e A VERDADE POR UM FlO 
- Rene Floroot - Civilizaci!o Edi
tora 

Embora nAo se trate de uma 
edu;;ao recente. vale sempre cha
mar a atencao para esta exemplar 
obra de Rene Floroot. a qual expOe 
as causas simultaneamente simples 
e muluplas que podem conduzir a 
um erro JUdicifiiiO A ja conhecida 
expe11~ncia do autor (advogado 
desde os 20 anos) da-nos neste 
livro a hist6ria de um erro judicia
rio de que cada dia um de n6s 
pode ser vito ma 
• AS PESSOAS F E LI ZES 

Agust ina Sessa Lui s - Guo
maraes Edotores 

Agusuna Sessa Luis assumiu na 
no~sa literatura contemporanea um 
Iugar de excepei!o Em cAs Pessoas 
Felizes• - o seu ma1s recente tra
balho - a autora desventra a 

socoedade burguesa portuense. 
denuncidndu. como outros escri 
tores seus somolares. a ingratodao 
em que o ser humano se exprime. 
mesmo nas suas lutas mais altruis
tas 



.. 
• 0 MEU PAIS E 0 MUNDO 
e PROGRESSO. COEXIST£N 
CIA E LIBEROADE INTELEC
TUAL - Andrei Sakharov 
Pubhcac;Oes D Ouaxote 

Sakharov e antes de mais um 
ga .ande sabio que chegou a poll 
tu d, como tem sucedido com mui
tos outros caentistas. ap6s uma 
longa reflexao sobre os suportes 
e os obJecuvos da cil!ncia. Quando 
em 1968 publica no estrangeiro 
(no cNew York Times•. EUA) 
cProgresso. Coexistencia e liber
dade lntelectualt. torna-se uma 
personahdade internacional e entra 
amedaatamente na longa clista• dos 
dassadentes russos £ dessa altura 
que data a sua ruptura com o 
regame. o qual~nta. sem o conse
guar. a expulsilo de Sakharov da 
Academia das Ci~ncias. 0 crime 
do cienusta ( Premio Nobel da 
Paz 1975) nao e tanto o de defen
der a possibalidade da coexistencia 
e da convergencia dos sistemas 
capatalista e socaalista como o de 
reclamar uma ruptura clara e defi
nitive com as sobrevivencias do 

• estahnrsmo e o respeito por aquilo 
• a que chama os cdareatos humanos». 

omuro 
bran co 

e M ENINA E M OCA - Berner
dim Ribeiro - Publicac;6es 
Europa-America. 

De Menina e Moc;a pode dizer-se 
com verdade que e das mais 
conhecidas e das menos conheci 
das obras de toda a nossa lite
rature N3o M nanguem que nao 
lhe conhec;a o titulo. tornado frase 
feita no portuguAs de hoje. Muitos 

sabem as pramearas frases de cor. que os problemas e a linguagem 
mas poucos s3o capazes de lhe dos emigrantes tem o prameiro 
descrever o sumarao Alem de um Iugar - o devado Iugar. A autora 
estudo em que se equacionam os deu- lhes a palavra A partir de 
problemas crltacos postos pela obra conversas regastadas. e a aventura 
e seu sagnifacado e pela identidade dos emigrantes que passa nestas 
do autor. esta edac;ao e enrique- 1 50 paganas: e. sobretudo. a pro
cida com notas explicativas que cura aut6ntica duma «vida nova». 
facilitarAo ao leitor. sobretudo ao Ia e ca. em que a pessoa e o 
estudante. a compreensao de uma mais importante. Um livro cuja 
das mais ricas. perturbantes e eni- «leitura deve ser leita ao ar livre. 
gmaticas obras liter~r ia s d o no meio da rua•. No pr6ximo 
seculo XVI. numero ele ( livro) e eles (emi -

• BALANCO OA COLONIZA- grantes) talarAo por si. 

CAO PORTUGUESA - lniciati- • A TERRA NAO DA PAO 
vas Edatoraaos MAE I - Ribeiro Mac;arico _:_ 

Ao consumar-se a descoloniza- Prelo Edatora 
c;Ao ponuguesa. amporta que tome-
mos conscaAncia do que ela toi Obra de teor popuhsta. esteve 
verdadearamente. quaas as suas livro too escnto ha vanos anos. 
caracterlsucas. qual a sua singu- ell).bora no ano passado o autor 
laridade. Com esse tim toi elabo- reescrevesse os ultrmos capitulos 
rado este trabalho. que invlui tex - de que nao gostara. e pouco mais. 
tos de um conjunto notavel de 0 livro rellecte por isso uma rea 
estudiosos do tema. como Banha lidade sociol6gica. em termos de 
de Andrade. Frederic Mauro. Eric recriac;Ao literMia. que. entretanto. 
Axelson. C. R. Boxer. Joel Serrao. se alterou. Perante as caracter1s
Hermann Kellenbenz. ticas do meio. Que se empenhou 
• A FLORESTA EM BREMER- em analisar. e_ das dependencies 
HAVEN _ 01 G 

1 
a que estava SUJ&ItO. o autor recons-

Seara Nova ga one; a ves - utuau, hteranamente. um a~biente 
campesano no qual o obJeCtavo do 

Um pequeno livro reoente. em romance e conseguado 

• PRINCIPIOS ELEMENTARES DE FILOSOFIA - Georges e AEROPORTO - Arthur Hailey -CIVILIZA<;AO EOITORA 

Polit~er - Prelo Editora e ACIJSO MARCELO CAETANO - E. Freitas da Costa - Liber 
• ANGOLA NA HORA DRAMATICA DA DESCOLONIZACAO Editores 
- Fernando Barciela Santos - Prelo Editora . . 

· e A CIA E 0 CULTO DA ESPIONAG EM - Vrctor Marchettr e 
• PROBLEMAS AGRARIOS PORTUGUESE$ - Blasco Hugo J hn D. Marks _ Portugalia Editora 
Fernandes - Prelo Edrtora 0 

. 
e UM GIRASSOL CHAM ADO BEATRIZ _ Eduardo Olimpo _ e PRINCIPIOS DO S<;'CI_ALISMO CIEN_TIFICO - V . Afanassaev, 
Prelo Edrtora M . Makarova e L. Manaaev - Prelo Edatora 

e AMILCAR CABRAL FILHO DE AFRICA _ Oleg lgnatiev _ e A EMIGRACAO PORTUGUESA - Joel SerrAo -livros Hori-
Prelo Edatora zonte 
• 0 NEOCOLONIALISMO E OS SEUS M£TODOS _ e 0 PROCESSO DAS VIRGEN$ - Edic;Oes Afrodate 
V. Vakhruchev - Prelo Editora • ANTOLOGIA BREVE - Pablo Neruda - Pubhcac;Oes 0 Qui-

• CAPITALISMO E EMIGRACAO PORTUGUESA - Carlos xote 
Almeida e Ant6nio Barreto -..... Prelo Edatora 

• A CACA AO AMOR - Violette leduc - Portugalia Editora 
e HISTORIAS PARA BURGUESES - Alonso lbarroia - Edi-
torial Estampa 

• SOBRE 0 COMUNISMO - S6rgio Ribeiro - Moraes Editores 
• 0 HEROI OA TORRE _ Hans Hellmut Kirst _ Publicac;l>es • OLIVER TWIST - Charles Dickens -livraria Romano Torres 
Europa-America 
e HISTORIA POLITICA DA PRIMEIRA REPllBLICA PORTU- • DIALOG OS SOB RE FISICA A TO M ICA - Werner Heisenberg 
GUESA - David Ferreira - Livros Horizonte -Editorial Verbo 

• VIAJANTE SOLITARIO - Jack Kerouac - Editorial Minerva 
• A TERRA OCA - Raymond Bernard - Edatorial Minerva 

e POROU£ A REVOLTA7 - J.-Paul Sartre/ Pierre Vietor/ Phi
lippe Gavi - livraria Sa da Costa 

• A ODISSEIA DOS SOBREVIVENTES DOS ANDES - Piers 
Paul Read - Edrtorial Futura e ARMAR AS MASSA$ REVOLUCIONARIAS - Vo Nguyen 

• POESIA AFRICANA DE HOJE - Manuel de Seabra - Edi- . Giap - lnacaauvas Edatoriaas 

torial Futura LIVROS INFANTIS E JUVENIS 
• EUROPEUS SEM EUROPA - Paolo de Domenico - Editorial 
Futura e DOIS GATOS FELIZES - Editorial Verbo 
• COMO SE VENDE UM PRESIDENTE - Joe Me Ginniss 
Edatorial Futura e A SEGUNDA AVENTURA DE HOPI E CATI - Edatorial Verbo 

• 0 OUE £ A AUTOGESTAO - Daniel Chauvey - !:dic;6es 70 

• IMPERIALISMO E ACU MULACAO DE CAPITAL - Rosa 
Luxemburgo e Nikolai Bukharine - Edic;Oes 70 

• UMA ESCOLA COMUNITARIA NA JUGOSLAVIA - Steven 

e 0 PINTOR E 0 PASSARO - Livraria Sb da Costa 

e 0 BAN DO DOS AYACKS - Editorial Verbo 

Bezdanov - Moraes Editores e 15 MULHERES C£LEBRES - Editorial Verbo 
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TEMPO 
LIVRE 

M~S DE ABRIL 

Venus e Amor (Museu Ludovisi Boncompagni. 
Roma). 

Ao mes que sucede a Mar~o davam os 
Romanos o nome de apri/is - da palavra 
latina aperire. que significa «abrir» ou seja 

SABER 
NAO OCUPA LUGAR 
• Em media o ouvido humano pode recolher 

ondas de som que v§o desde 20 vibra(:6es 
por segundo are 20 000. 

H8 casos excepcionais que elevam esse 
numero ate 30 000. 

• A teoria de que roda a materia e cons-. 
titulda de minuscules partfculas. ou atomos: 
n§o e moderna. pois foi enunciada pelos 
gregos. pela primeira vez. h8 mais de 
2000 anos. 

• Em fins do seculo XVIII ainda o cafe era 
considerado um medicamenro na cidade 'de 
S. Paulo {Brasil). vendendo-se nas farma:· 
cias em pequenas por(:6es. 

• A altura das piramides eglpcias. em rela(:'ao 
a sua base. obedece a um criterio estrita
menre geometrico: t exactamenre o raio de 
um clrculo cuja circunferencia fosse igual 
ao perfmetro da base; tal lei determine uma 
inclina(:§o uniforme para rodas as piramides. 
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por. neste m~s. os rebentos come~arem a 
abrir. ou porque a terra abre o seio. cobrindo-se 
toda de nova vegeta~ao. De aprilis fizemos 
n6s Abril. 

Aus6nio. poeta da antiguidade. represen
tava o m~s de Abril sob a figura de urn belo 
mancebo coroado de murta e dan~ando ao 
som de instrumentos. «Junto dele arde uma 
ca~oila de onde. em fumo. se exala o incenso: 
e do facho aceso que traz na mao evolam-se 
emana~oes aromaticas». 

Era outrora este mes consagrado a deuxa 
paga Cibele. a mae dos deuses - como a 
chamavam os gregos. Todos os anos. no dia 
1.• de Abril. reuniam-se os gregos derredor 
do templo de Teseu. executando dan~as nacio
nais. Mais tarde. os Romanos consagraram a 
Venus este mes. festejando a deusa no dia 
primeiro. A 21. considerado por eles aniver
sario do nascimento de Roma. celebravam as 
Vin8/ia urbana. alegres festas durante as quais 
se fazia a primeira prova do vinho do Outono 
precedente. No dia 25 do mesmo mes tinham 
Iugar as Robigalia. destinadas pelos pagaos 
a conjurar as molestias dos vinhedos. 

Na China. ainda ha pouco se faziam curio
sos festejos no decorrer do terceiro mes do 
seu calendario- mes que geralmente corres
ponde ao nosso Abril: Ia o imperador com os 
prlncipes e seus parentes lavrar simbolica
mente uma geira de terra significando assim 
o despertar desta. e a seus su bd itos dando 
o exemplo do trabalho. 

Desde ha seculos. costumam alguns povos 
da Europa festejar o dia 1.• de Abril com 
burlas e enganos. rindo-se a custa das pessoas 
amigas ou conhecidas. a quem anunciam 
notlcias fantasticas. ou impoem tarefas inuteis. 
Se a vitima se zanga. declaram-lhes. a rir: 
«Primeiro de Abril!» Qual a origem de tal 
gracejo? Em vao se tern procurado; e das 
varias explica~oes apresentadas nenhuma satis
faz plenamente. 

Os franceses. que muito praticam esta ale
gre tradi~;ao. apelidam-na de «Peixe de Abril>>. 
Eis uma das origens que lhe atribuem: 

0 mils de Abril e -aquele em que mais 
abunda a sarda. Come~am a pesca-la a partir 

• As primeiras conserves de alimenros enla
tados apareceram nos fins do seculo XVIII. 

Foi Nicholas Apert o seu iniciador. tendo 
produzido conserves de carne. peixes. legu
mes e frutas para o exerciro de Napote§o. 

Morreu ames das descobertas de Pasteur 
que dariam base cientlfica aos processos 
que tinha invenrado para a conserva(:§o 
dos alimenros. pelo calor. 0 sistema de 
Appert. tecnicamenre aperfei(:oado. e ainda 
hojf! o mais empregado na industria das 
conserves enlatadas. 

• Proporcionalmenre ao peso do animal. as 
asas dos passaros sao vinre vezes mais 
fortes do que os bra(:os dos homens. 

• No ano 300 antes de Cristo e que as tesou
ras foram introduzidas em Roma. Plfnio 
coma que. no ano 65. se arrancava a Ia 
dos carneiros em vez de a cortar. 

• 0 principal adorno das mulheres da Nova 
Guine e um colar de formigas pretas. As 
raparigas indigenes apanham as formigas. 
tiram-/hes a cabe(:a. comem a parte pos
terior do insecto e enfiam o t6rax numa 
linha. chegando algumas a possuir co/ares 
com mais de rres metros de comprimenro. 
confeccionados com o corpo de 2000 for
migas. 

do dia 1.• Ora. nalgumas localidades mari
timas da Fran~a e de USO quando OS pesca
dores regressam ap6s escassa pesca. os gra
ciosos da terra mandarem-lhes flores. de tro~a. 
alguns peixes talhados em madeira ou papa
lao. Assim lhes fazem surriada por. a partida. 
os outros se gabarem de trazer melhor pesca 
do que a de seus vizinhos. Por vezes. nao 
querendo confessar a sua pouca sorte. os 
pescadores afirmam ter-lhes a rede rebentado 
com o peso do peixe. e que. por isso. este 
calu ao mar. Acolhem-nos entao com risos 
e exclama~oes: «Sim! Sim!. ja sabemos: !: peixe 
de Abril! ~ peixe de Abril!» 

De come~;o ate fins deste mes crescem os 
dias uma hora e quarenta minutos. a saber: 
57 minutos pela manha. e 43 minutos a tarde. 
Continua a temperatura a elevar-se; contudo. 
ainda sao de esperar serios dias chuvosos e 
um tanto frios. De resto. Ia diz o proverbio: 
«No princlpio ou no fim. sol Abril ser ruim». 

A verdade e que o agricultor deseja alguma 
chuva. na primeira parte do mes. pois calor 
demasiado cedo e considerado prejudicial. Se 
a chuva cessar no devido tempo. e se violenta 
nao tiver sido. o ano promete boa colheita. 
Que uma 8gua de Maio e tres de Abril valem 
por mil ... 

PROV~RBIOS DE ABRIL : 

-Abril frio : pao e vinho: 
-Abril frio e molhado. enche o celeiro 

e farta o gado; 
- Em Abril aguas mil coadas por um 

mandil: 
- Por todo Abril. mau e descobrir; 
- Do grao te sei contar. que em Abril 

nao ha-de estar nascido. nem por semear; 
- Em Abril vai onde has-de ir. e torna 

ao teu covil; 
- Em Abril queijos mil; e em Maio tres 

ou quatro: 
- Entre Abril e Maio moenda para todo 

o ano; 
- Por S. Marcos('). bogas a sacos. 

(') A lgreja celebra aos 25 de Abril a festa deste 
evangelista. 

SABEDORIA 
POPULAR 
• 0 tolo sempre ha-de ter outro maior 

que o admira. 
• Voz corrente. muito mente. 

· • 0 homem livre e s6 aquele que obedece 
a razao. 

• A boa fome. nao ha mau pao. 
• Quem teima em dizer verdades perde 

amizades. 
• Mais valem duas pernas. que tres andas. 
• Antes perder urn bom dito. que um 

amigo. 
• Peixe velho e entendedor de anz6is. 
• Morte desejada. e vida prolongada. 
• Ter garras nao e o mesmo que ser 

leao. 
• Onde entra beber. sai saber. 
• Em toda a parte ha peda~;o de mau 

caminho. 
• Born companheiro. o dinheiro. 
• Quem lingua tem. a Roma vai, e de 

Roma vem. 
• Mocidade ociosa nao faz velhice con

tente. 



• 




