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NOTA DE ABERTURA 
A revista «25 de Abril - COMUNIDADES 

PORTUGUESAS» apresenta. nesta edi~ao. 
altera~6es na fisionomia gratica e ajusta
mentos na estrutura editorial. 

Outras altera~6es serao feitas. sucess 
vamente. nas edi~oes futuras. numa tent 
tiva constante de melhorar. cada vez mais. 
o conteudo informative e o aspecto gratico 
da publica~ao. 

Em breve - conforme foi anunciado -. 
a tiragem destinada a circula~ao em Fran~a. 
na Alemanha. no Luxemburgo. na Sui~a. 
na Holanda e na lnglaterra. serfl impressa 
em Paris. Pretende-se. com isso. ampliar 
a difusAo da revista naqueles paises. pro
vocar uma distribui~ao mais dilatada e 
penetrante entre os portugueses residentes 
na Europa, facilitar a sua aquisi9ao atraves 
dos circuitos de venda da distribuidora 
«Nouvelles Messageries de Ia Presse Pari
sienna>>. reduzir consideravelmente o tempo 
de chegada aos seus destinos e diminuir os 
elevados e crescentes custos de expedi~ao. 

Estas medidas e outras jfl postas em 
prfltica. tais como o envio diflrio (de segunda 
a sexta-feira) de um boletim informative 
da ANOP para diversos consulados e embai
xadas. destinado aos 6rgaos de comuni
ca~ao social de expressao portuguesa no 
exterior, fazem parte de uma remodela~ao 
dos Servi9os de lnforma9ao e Apoio Cul
tural da Secretaria de Estado dos Neg6cios 
Estrangeiros e da Emigra~ao. visando con
templar as comunidades portuguesas no 
mundo como apoio informative sat isfat6rio 
a que tAm direito. 
... Este apoio informative e cultural sera 
certamente corrigido e. consequentemente 
melhorado com sugest6es e aprecia~6es 

criticas dos leitores desta publica~ao. Essa 
participa9A0 e desejada e serfl fundamental 
na aferi~Ao dos resultados da remodela~ao 
iniciada. 

Sem demagogia e com passo certo. 
continuaremos a procurar. na medida do 
possivel. as solu~oes que deem satisfa~ao 
its natura is e legitimas expectativas dos com
patriotas espalhados pelo mundo. 

JOAO LIMA 
Secretario de Estado 

dos Neg6cios Estrangeiros e Emigrac;ao 
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Come<;ando por dirigir uma saudac;ao ao Povo 
portugues. atraves dos seus legitimos represen 
tantes. o Presidente da Republica referiu -se por
menorizadamente a Crise que atravessamos. salien 
tando que no quadro em que ela se desenvolve 
«diminui aceleradamente a coesao dos c ida
daos em torno das instituic;oes, agrava-se 
a instabilidade politica decorrente da luta 
pelo poder e potenciam-se as condic;oes 
favorlweis ao acolhimento das modalidades 
autoritarias associadas aos Estados de emer
gencia.» 

0 general Ramalho Eanes recordou seguida
mente que a crise ja era bern visivel «no momento 
da plena 1nst1tucional izac;ao dos 6rgaos de sobe
rania». Ass im. «a crise econ6mica manifes
tava-se na necessidade de recurso ao cre
dito externo. Esse recurso constituia porem 
e apenas urn dos meios indispensaveis a 
superac;ao das contradic;oes e dificuldades 
existentes, e das quais me limitarei a subli
nhar aqui alguns aspectos importantes: 

Urn sistema econ6mico pouco desenvol 
vido e profundamente desequilibrado, o que 
foi ainda agravado pela fase de especulac;ao 
descontrolada do inicio dos anos 70 ; 

- Uma violenta perturbac;ao nas orga
nizac;oes empresariais, que sofreram cumu
lativamente as consequencias do tradicio
nalismo e da incapacidade para compreen
der o significado hist6rico dos movimentos 
operarios, facilitando o seu aproveitamento 
politico; 

-A manutenc;ao, no interior da activi 
dade produtiva, de uma intensa e complexa 
luta politica e social. que instabilizou as 
relac;oes entre trabalhadores, quadros tecni 
cos, gestores e investidores; 

- Uma indeterminac;ao prolongada 
quanto a orientac;ao estrateg ica geral da 
economia portuguesa, ainda agravada pela 
incapacidade para motivar, recrutar e dina
mizar os recursos humanos bastantes a 
gestao eficaz do sector nacionalizado; 

- Uma crise de confianc;a dos agentes 
econ6micos, desde os trabalhadores aos 
investidores, que impede o esforc;o colectivo 
e por isso inviabi liza a recuperac;ao econ6-
mica; 

- Uma politica de redistribuicao de ren
rendimentos especialmente orie~tada para 
consumos individuais que, acabou por exer
cer uma pressao excessiva nos meios dis
poniveis da comunidade e das empresas sem 
que tivessem sido atingidos os objectivos 
mais vastos e justos de satisfac;ao das neces
sidades colectivas, nomeadamente entre 
camadas mais desfavorecidas, que consti
tuem a grande maio ria da populac;ao; 

- Os efeitos conjugados da crise eco
n6mica na Europa e da descolonizac;ao, que 
alteraram profundamente as condic;oes de 
actuac;ao da economia portuguesa.» 

Salientando que «a cr ise social tinha ultra
passado a sua fase mais critica». em meados de 
1976. apesar de a «Crise politica» se manter 
«intensa». o Presidente da Republica reco rdou 
ter sido «neste contexto de crise que tomou a 
responsabi lidade do seu cargo». 

OS COMPROMISSOS 
QUE 0 PRESIDENTE ASSUMIU 

0 general Ramalho Eanes prosseguiu o seu 
discurso nos seguintes termos: 

«Ao Povo portugues jurei defender Por
tugal, a democracia e a Constituic;ao, com 
ela procurando o caminho que a todos nos 
permita remover os obstaculos ao pleno 
usufruto dos nossos direitos de cidadaos 
portugueses. 

As Forc;as Armadas garanti a restaurac;ao 
total dos trac;os que lhe definem a sua 
tradic;ao institucional e a sua func;ao hist6-
rica, que se alicerc;a em unidade disciplinada 
e exige urn corpo dignificado, imune as 
manipulac;oes partidarias. 

Aos partidos politicos assegurei a minha 
permanente colaborac;ao; para que se encon
trassem rapidamente as modalidades de 
acordo e de eficacia governativa e parla
mentar que a democracia promete e exige. 

Este triplo compromisso tinha, natural 
mente, uma tripla contrapartida. 

Do Povo portugues recebi a legitimidade 
do sufragio directo e universal, que justi
f ica e impoe a minha acc;ao politica ao 
servic;o da totalidade da populac;ao. f 
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Oas Forcas Armadas recebi a garantia 
de observan~ia dos princlpios da hierarquia, 
da disciplina e da aceitac;:ao incondicional 
do regime democratico, prometido pela revo 
luc;:ao de 25 de Abril. 

Dos partidos politicos recebi o compro
misso indeclinavel de que cumpririam as 
regras democraticas. 

Por tudo isto aceitei a candidatura. 
Eleito, aceito a responsabilidade do meu 

juramento. . . 
Contudo, a arquitectura const1tuc•onal 

nao faz corresponder as implicac;:6es politi 
cas do sufragio directo e universal a que 
se submete o Presidente da Republ ica, os 
instrumentos de actuac;:ao que permitam 
satisfazer directamente as exigencias legi
timas e as necessidades prementes dos que 
dele esperam uma intervenc;:ao correc~a. em 
relac;:ao ao que consideram menos leg•t•mo, 
menos conveniente ou menos justo. 

Ao Presidente da Republ ica cabe explici
tamente garantir a unidade nacional e o 
funcionamento integrado e eficiente das 
instituicoes democraticas bem como asse
gurar a ·fidelidade ao espirito do 25 de Abril 
reposto em 25 de Novembro. Nao lhe com
pete substituir-se ao Governo nem a Assem
bleia da Republica.» 

Referindo-se. de passagem. que «O Governo 
nunca foi colocado pela Assembleia da Republica 
em situa<;ao que o impedisse de subsistir». pelo 
que nunca hesitou «em. garanti r ao . Executive 
0 apoio de que necess•tou». o Pres1dente 9a 
Republica recordou ter acom~~nhado ~ ~c<;ao 
do Executive. procurando reab1l1tar a «d1gn1dade 
hist6rica das For<;as Armadas» e refor<;ar «a af1r
ma<;ao externa do Estado». 

Afirmando que «O Pais deseja viver uma pra
tica democratica aberta» e que «OS partidos tem 
o dever de explicar com verdade. clareza e. rigor 
a situa<;ao que se vive no Pais». o gene~a l Ra~a!ho 
Eanes sublinhou que «a competenc1a poht1ca 
nao se demonstra pela oposic;:ao sistema
tica, antes se afirma pela capacidade para 
construir bases estaveis de exercicio do 
poder democratico. E, pela sua natureza, 
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General Ramalho Eanes e o presidente da Assembleta 

rejeita a intransigencia esteril das oposic;:oes 
permanentes. 

A competencia tecnica demonstra-se pela 
capacidade de equacionar e resolver, com 
eficacia oportuna e criatividade, os proble
mas do Povo. 

0 Pais quer e precisa de uma governa-
cao serena e responsavel tanto mais neces
saria e urgente quanto mais perigosa e a 
situacao de inseguranc;:a politica e econ6-
mica ·e mais senslvel se torna o afastamento 
do Povo em relac;:ao aos governantes.» 

Oeste enquadramento. o Presidente da Repu
blica concluiu nao existir «democracia viavel sem 
estabilidade governamental». acrescentando: 

1 

«Pretender manter o Governo na inse
guranc;:a continuada, recusar todas as ten
tativas de concretizac;:ao de acordo politico 
quando se vive uma crise em forte agrava
mento, nao e prova de competencia politica 
e, menos ainda, de consciencia democratica. 

E aos partidos, e s6 aos partidos, que 
compete encontrar as condic;:oes que lhes 
permitam atingir uma base de acordo estavel. 

E no interior da Assembleia da Republica 
que todos os partidos politicos devem assu-
mir as suas posic;:oes. Quando tomadas no 

exterior, sem qualquer custo, visam apenas 
proporcionar ilus6rias alternativas ao exe
cutivo.» 

PIJNTUGAI NIJJE 

Depois de chamar a aten<;ao para o caracter 
aparente das conquistas sindicais real izadas. 
o general Ramalho Eanes afirmou: «Os trabalha
dores de Portugal querem reconstruir a 
economia, cujas dificuldades conhecem na 
sua vida quotidiana. 

Querem que nao se destrua 0 aparelho 
produtivo, sujeitando-o a reivindica c;: 6es 
demag6gicas e incoerentes. 

Desejam assegurar o futuro dos filhos, 
em vez de tudo perderem na procura de 
beneflcios presentes e que sedio efemeros. 

Pretendem que as instit uic;:oes funcio 
nem com eficiencia e capac idade tecnica, 
mas tambem com responsabil idade politica . 

Desejam conseguir uma sociedade mais 
justa, mais fraterna, onde, apesar das natu
rais divergencias, todos sejam portugueses 
de parte inteira, nos direitos e nas obriga
c;:6es. 

Ambicionam por fim a manipulac;:ao, ao 
dirigismo, a demagogia, ineficacia, a cor
rupc;:ao, a indisciplina, ao iluminismo de 
alguns ao vanguardismo de outros. 

Sando estes os objectivos dos trabalha
dores, ha condic;:oes de acordo viiiVel com 
os investidores que souberem por os meios 
de que dispoem ao servic;:o da recuperac;:ao 
econ6mica da comunidade, sem outras exi 
gencias que nao sejam as que decorrem de 
um projecto de sociedade que procura a 
justic;:a e se defende pela pratica perma
nente da democracia e da negociac;:ao entre 
os interesses que naturalmente se op6em. 

Aos empresarios e aos quadros tecnicos, 
imp6e-se que coloquem a sua criatividade, 
competencia e capacidade para criar riqueza, 
aproveitando as potencialidades de Portugal, 
ao servic;:o da comunidade de que fazem 
parte. 

- lnvestindo e projectando por forma a 
canalizar para fins produtivos os capitais 
que estao disponiveis; 

- Recusando as praticas empresariais 
em que o lucro nao seja mais do que o 
resultado de processos especulativos ; ' 
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- Concedendo novas formas produtiv as. 
g eradoras de em prego , forma<;llo e r iqueza. 
e nelas reinvestindo o luc ro obtido; 

- Procurando valorizar as regi6es onde 
implantam as suas empresas. d ifundindo 
forma<;llo especia lizada e contribuindo ass im 
para a realiza<;ao das aspirac;:oes pessoais 
e colectivas. 

0 passo em frente que e forc;:oso impor 
a actividade econ6mica. e sem 0 qual nao 
havera solu<;oes politicas estfweis, nao se 
consu m i ra sem empresarios e investidores 
capazes de calcular riscos e de os assumir. 
sem tecnicos conscienciosos e devotados 
aos p roj ect os da empresa. sem t rabalhado
res conhecedores dos objectives planeados 
e parcei ros na distribuic;:ao da riqueza nao 
reinvestida. 

Co nseguido o acordo politico e obtida 
a concertac;:ao entre as forc;:as sociais pro
dutivas e o Estado, a mobil izac;:ao social 
voltara a ser uma realidade e a recuperac;:ao 

sera posslvel porque OS sacrificios serao 
compreendidos e aceites.» 

((NAO QUERO SUBSTITUIR-ME 
AOS PARTIOOS 

E. a concluir o seu discurso de abertura da 
segunda sessao da primeira legislatura da Assem
bleia da Republica. o general Ramalho Eanes. 
afirmou· 

«Tenho como certo que os partidos p o li
t icos saberao romper com a trad i<;llo nega
tiva do constitucionalismo monarqu ico e do 
parlamentari smo da Pr im eira Republica. pre
ferindo a ef icacia das soluc;:oes patri6tic as 
ao ego ismo na pratica partidaria. 

0 acordo politico. o c ont rato soc ial e 
a m obilizac;:ao colectiva sao os t res objec
tives de que t udo o resto depende e sem 
os qu ais nada sera solidamente construido. 

Temos pouco tempo para os realiza r e 
muita energ ia tern sido gast a a debater o 
acess6rio. esquecendo a segu ranc;:a. a jus
tic;:a e o bem-estar prometidos aos portu 
gueses. 

Espero por isso que saibamos concentrar 
as nossas forc;:as no que e essencia l e u rgente. 

Enfrentamos as nossas dificuldades no 
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quadro d as instituic;:oes democraticas e e no 
espac;:o normal do seu funcionamento que 
as soluc;:oes deverao ser encontradas. 

Esta e a principal alterac;:ao qualitativa 
em re lac;:ao a outras crises do passado 
recente . 

£ urn desafio a democracia e a capactdade 
de resposta das suas instituic;:oes. 

£ urn desafio ao realismo politico dos 
homens que fo ram escolhidos pelo povo: 
tern os meios para actuar e tern a minha 
garantia de que t udo farei. dentro da legi
timidade democratica e constitucional. para 
que se encontre a estabilidade e a seguran<;a 
necessarias a resoluc;:ao dos grandes proble
nas nacionais. 

Nllo quero. nem devo. substituir-me aos 
partidos na sua responsabilidade de. pela 
negocia<;ao. encontrarem a soluc;:llo politica 
adequada. 

Mas nao penso que seja util escolher 
modalidades de acordo que nao conside
rem f actores internos de coesao politica. 
ideol6gica e programatica. 

Precisamos de canalizar as capacidades 
de negociac;:ao dispon iveis para o que for 
m a is a justado as caracteristi cas sociol6gicas 
do povo portugues. a vontade que repetidas 
vezes expressou e a sua inserc;:ao nos espac;:os 
geopoliticos a que o l igam lac;:os dtferen
ciados. primariament e o europeu. 

Mas se estes object ives nao forem atin
gidos no quadro das condic;:5es que men
cionei. existem no s istema constitucional 
outras soluc;:oes q ue permitem concretiza
- los. Sendo necessaria. serao utilizadas. para 
que a democrac ia e o p rojecto constitucional 
sejam sa lvaguardados. 

Desafio que a ser necessaria o Presi
dente da Republica aceitara. intentando que 
a construc;:ao da democracia tenha em con
siderac;:ao as novas condic;:oes do mundo em 
que v ivemos e o enquadramento hist6rico 
do periodo de t ransic;:ao para a democracia 
socialista em liberdade p lena e consonante 
com a vontade expressa do voto popular 
que marca esta f ase da vida da Nac;:ao. 

0 meu compromisso com o Povo portu
gues e a sua v ontade expressa abrange tam
bern o encontro de Portugal com a sua 
hist6ria e 0 direito de todos a esperanc;:a 
no futuro .» 



MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS 
E SECRETARIO DE ESTADO 
DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS E EMIGRACAO 

Os drs. Mario Soares e Joao lima tomaram posse 
dos cargos de Ministro dos Neg6cios Estrangeiros e 
de Secretario de Estado dos Neg6cios Estrangeiros 
e Emigrac;ao, respectivamente. A posse foi conferida 
pelo Presidente da Republica , em cerim6nia efectuada 
no Palacio de Belem. 

0 provimento do dr. Mario Soares no cargo de 
ministro dos Neg6cios Estrangeiros - que o acumula 
com o de Primeiro-Ministro - e · a reconduc;ao do 
dr. Joao Lima como Secretario de Estado da Emigra
c;ao, sendo-lhe ainda atribuidas as novas func;oes de 
Secretario de Estado dos Neg6cios Estrangeiros, 
segue-se a demissao do dr. Medeiros Ferreira da che
fia da diplomacia portuguesa. 

MARIO SOARES VISITOU COIMBRA 

0 Primeiro Ministro do Governo 
Constitucional. dr. Mario Soares. 
deslocou-se a Coimbra em visita 
de trabalho. tendo sido acompa
nhado pelos titulares das pastas 
das Obras Publicas. Educa<;:ao e 
I nvestiga<;:ao Cientffica. Comercio 
e Turi~mo e ainda pelos secreta 
ries de Estado dos Assuntos Poli
ticos. Seguran<;:a Social. Fomento 
Agrario e ~ecursos H fdricos. 

«OS problemas da saude vao 
conhecer a necessaria defini<;:ao 
por parte do Governo. embora nao 
possamos esquecer que o pafs esta 
condicionado por problemas de tipo 
financeirm> - afirmou o Primeiro 
Ministro Mario Soares. ao usar 
da palavra durante a visita que 
efectuou a Faculdade de Medicina 
da Universidade de Coimbra. tal
vez o mais importante acto da 
desloca<;:ao do chefe do Governo 
a cidade do Mondego. 

Mario Soares prosseguiu a sua 
interven<;:ao. real izando uma ana
lise generica da conjuntura politica 
nacional. 

«Temos dinheiro e todas as con 
di<;:oes para construir um futuro 
melhor. desde que exista a neces
saria confian<;:a no Governo»- afir
mou o Chege do Governo. acres
centando: «Ouem quiser substituir 
o Governo tera de utilizar os meca
nismos constitucionais. Mas nao 
se pense que o Governo caira atra 
ves de manifesta<;:oes de rua ou 
de campanhas caluniosas». 

Antes. o dr. Fernando de Oli 
veira. presidente do conselho direc
tive da Faculdade. agradecera ao 
chefe do Governo a aceita<;:ao do 
convite que lhe havia sido feito 
e frisara a imperiosa necessidade 
de se construir o respective hos
pital -escola. obra que considerou 
de primeira necessidade no ambito 
nacional. 

Ap6s recordar que se trata de 
uma luta que se prolonga ha mais 
de trinta anos. sem qualquer ref lexo 
nos 6rgaos do Governo. o dr. Fer 
nando de Oliveira manifestou a 
sua confian<;:a em que o empreen
dimento possa vir a ser rapida-

mente executado gra<;:as a ac<;:ao 
do primeiro Governo constitucional. 

Afirmou. tambem. que. para o 
eficaz apoio que a Faculdade de 
Medicina tera de prestar as popu
la<;:oes do centro do Pars. se torna 
necessaria encarar. com urgencia. 
a solu<;:ao de outros problemas. 
nomeadamente a actualiza<;:ao dos 
quadros tecnicos. 

0 Primeiro Min istro. que che
gou a Coimbra de helic6ptero. 
foi recebido no Estad io Universi 
tario pelo Governador Civil do 
distrito.r-t!r. Fernando Bal. pelo 
presidente da Camara. dra Judite 
Mendes Abreu. pelo reitor interino 
da Universidade de Coimbra. prof. 
Ferrer Correia. e ainda por diversos 
membros dos Conselhos Directives 
das Faculdades. 

Ap6s os cumprimentos de boas
-vindas. Mario Soares dirigiu -se 
para a reitoria da Universidade. 
onde o ministro das Obras Publ icas 
fez uma exposi<;:ao sobre o hospital 
escolar. 

Terminada a reuniao. o Primeiro 
Ministro visitou e informou-se do 
estado de conserva<;:ao da Biblio 
teca Joanina. que guarda mais de 
500 mil volumes. A biblioteca. 
considerada uma das mais val io 
sas do Mundo. pelo seu conteudo 
e pelo seu tra<;:o arquitect6nico. 
sera proximamente dotada com 
um sistema de seguran<;:a contra 
incendios. 

Mario Soares deslocou-se. em 
segu ida. a Casa Prof. Elfsio de 
Moura. onde observou a obra 
daquele medico e cientista. fale
cido no passado mes de Julho. 

Durante a sua estada em Coim 
bra. o Primeiro Ministro inteirou-se 
igualmente da evolu<;:ao das obras 
integradas no plano de desenvol 
vimento do Mondego visand o 
beneficiar a economia da reg iao. 
o qual inclui um sistema de irri
ga<;:ao de quinze mil hectares. 
o a<;:ude-ponte de Coimbra e a 
barragem da Aguieira. 

Antes de concluir esta visita 
oficial. Mario Soares esteve no 
complexo urbanfstico do I ngote. 
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A PROCLAMACAO DA -REPUBL.·ic·a 
~ 

A's 8,30 da manha passava pela rna do Ouro, em triumpbo, a artilbaria, que era deliranter 
mente ovacionada pelo povo. 

As 1·uas acbam-se repletas de gente, que se abraca. 0 jubilo e indescriptivel! 
A essa hora, no Castello de S. JorgP., que tinha a bandetra azul e branca. foi 

icada a bandeira republicana. 
0 povo dirigiu-se para a Camara Municipal. dando muitos vivas a REPUBLICA, icando 

rambem a bandeira republicana. 
0 povo am m•••• dirigiu-sa ••• quarteis dos Peullslalt, CaNrtO o rua dtJ Estrella, on#le foram H!I!HI•• 35 

llandelra• brano••· dando viva• a repulllloa • e pet,.;., que erant otH'r"eeJPPOfdit/0$ elftltuslastioamenle pelos 
aoldadoa. A '• 8,20 as forv•• quo ••l•v•m no Roolo .,,,....,..,... •• , eoc#amando-as o povo oom del/rio. A ' 
hora • que oaorevomos, os navloa esl•o • •lll'ando a llt~ndolra ,..,ublloana. 0 " $ , P-lo" salvou agualm•"""· 

Ve-se muita gente no Castello de S. Jortre acenando com lencos para o povo que anda 
nn. baixa. Os membros do directorio foram lis 8,40 para a Camara Municipal, onde PRO· 
CLAMARAM A REPUBLICA com as accla.macocs enthusiasticas do povo. 

0 ,....,,. , ,.O'Ifl• o ,.lo oonoto • • ,.. ••sl"' ,.,.,,.,,,_, ,,...,.,,., Tlt..,Mie g,.•n•: In Iorio,., A«•,,. J••• II'AIIfiHJi no; tlfH,.,.., • .,..,.., ..,......, 
••,.l fJho, A,.V4tlo Oomo ot .. ,. • • p ubllcoo, Antonio Lt~ll • .,.. 1 lo.,,tla, . a ,Hio Toll011 J-•IIS'•· Atronoo Dooto ; • • ,,.. , .. ,, ... . Bor n • r flln• Maclf#tl/e,. 

ll•vor,..,fl•r o i't!ll . Ct~•ohio Letlo. 
b ,..,1....,. "MU:t•M• ,..uus utlt \rtad.adt '"jttr•t ,.,,. ucuu A ,.!it l• fu t:uu uaaaa t )a ttJU .Ut ttrUrtt u rtu ua4auah •n-:e.ru • tJd~ U T U J •••••U.• 

«Fac-simile» da 1.• p~g. (3.• edi98o) do jornal «0 Seculo» de 5 de Out.. 1910. 

0 <<5 DE OUTUBRO>> DE 1977 
Este ano tiveram um relevo 

especial as comemorac;;oes do 67. 0 

aniversario do dia «5 de Outubro». 
uma das datas maiores da liber
dade e da democracia do nosso 
Pais. 

A ROMAGEM 

Em Lisboa. o general Ramalho 
Eanes presidiu a cerim6nia de 
abertura das comemorac;;oes. de
pondo na hase do monumento a 
Ant6nio Jose de Almeida. antigo 
presidente da Republica. uma palma 
de flores. 

Na parte da manha teve Iugar 
a romagem tradicional ao cemi
terio do Alto de S. Joao. onde 
se encontram sepultados alguns 
dos precursores e her6is da Repu
blica. Num breve improviso pro
ferido junto do monumento erguido 
a mem6ria de Miguel Bombarda 
e Candido dos Reis. o Primeiro
·Ministro usou da palavra em 
nome do Primeiro Governo Cons
titucional da II Republica. «Repu-
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blica que para n6s e simbolo da 
liberdade e da democracia» 
- disse -. e referindo-se as ro
magens do «5 de Outubro» e do 
«31 de Janeiro» levadas a cabo 
antes do «25 de Abril» de 1974. 
afirmou: «vinhamos aqui comun
gar os mesmos ideais democra
ticos e assim mantinhamos o fogo 
da resistencia antifascista». Nou
tro passo. a prop6sito do revi 
vescer da reacc;;ao e dos saudo
sistas do passado. Mario Soares 
acentuou: <<nao ha peri go nem 
de um Chile. nem de outra dita
dura. tenha ela o sinal que tiver». 
0 prof. Dias Amado. falando em 
nome da comissao promotora da 
realizac;;ao da romagem ao cemi
terio do Al to de S. Joao. evocou 
esses tempos e acrescentou que 
foram «os republicanos que no 
dia 4 de Outubro sairam em massa 
do Centro de Ourique para a 
Rotunda para defender a causa 
da Republica». lnteNieram ainda 
Manuel Alegre na qualidade de 
presidente da Comissao Nacional 

das Comemorac;;oes do «5 de Ou
tubro» e o dr. Ramon de Ia Feria. 

NA PRACA DO MUNICIPIO 

Na Prac;;a do Municipio. em 
Lisboa. Vasco da Gama Fernandes. 
presidente da Assembleia da Re
publica. discursando da varanda 
da Camara Municipal. declarou 
1 certa altura o seguinte: «O fas

Cismo reduziu- nos as proporc;;oes 
da nossa conformac;;ao territorial 
da ldade Media: e o que nos 
resta e e com isto que temos de 
prosseguir para melhor honrar a 
hist6ria dos nossos melhores e 
preparar uma comunidade civi
lizada. moderna. actuante e par
tanto. socialista. Esse socialismo 
ja preenchera as meditac;;oes dos 
homens do «5 de Outubro» mas 
o que nos coube agora em sorte 
e a reformulac;;ao e modernizac;;ao 
da sociedade que queremos edi
ficam. 

Nesta cerim6nia. a que assis
tiram alem do Primeiro- Ministro. 



membros do Conselho da Revo 
lu<;:ao. do Governo. deputados da 
Assembleia da Republica e outras 
individualidades. interveio tam
bern o presidente da Camara Mu
nicipal de Lisboa. Aquilino Ri
beiro Machado. que salientou: «du
rante decadas. o regime fascista 
procurou. atraves da sua maquina 
de propaganda. deteriorar aos olhos 
dos portugueses. a imagem da 
democracia partidaria. Para tanto. 
tentou sistematicamente desmere
cer e deformar a obra da Repu
blica. acusando o sistema parla
mentar de todas as perversoes. 
como fonte permanente de insta
bilidade e de desordens. vilipen 
diando os chefes politicos como 
avidos de poder e honrarias». 

NO TEATRO S. LUIZ 

Ao fim da tarde. na sessao come
morativa realizada no Teatro de 
S. Luis. o Primeiro-Ministro. Mario 
Soares. revelou os nomes das 
personalidades a quem tinha sido 
atribuida a Ordem da Liberdade. 
apelidando-as de «lutadores e de
fensores dos ideais republicanos 
e da resist€mcia ao fascismo». Essas 
personalidades sao: Bernard ino Ma-

chado. Afonso Costa. Raul Proen<;:a. 
Norton de Matos. Bento Gon<;:al 
ves. Mario Castelhano. Joao Pedro 
dos Santos e Luciano Aresta Branco 
e dois sobreviventes da Revolu<;:ao 
Republicana. o coronel Manuel 
Ant6nio Correia e o marinheiro 
Joao Altino Branco. 

Na confer€mcia que a seguir 
pronunciou. o jornalista e histo 
riador Jacinto Baptista. ao abordar 
o sign if icado da data hist6rica 
do «5 de Outubro» afirmou em 
dado momento: «regressemos ao 
«5 de Outubro». mas regressemos 
avan<;:ando. que os tempos sao 
outros e parar e morrer. Regres 
semos ao «5 de Outubro». repen
sando-o. analisando-o. criticando-o 
onde quer que deva ser criticado 
e divulgando-o com o espirito 
de vigilancia aberta. exigente. de
mocratica. que merecem todas as 
grandes datas da nossa hist6ria». 
Antes. Jacinto Baptista. actual di
rector do «Diario Popular». come
<;:ara por sublinhar que «uma das 
conquistas do «25 de Abril», inse
rida naturalmente no contexto da 
revolu<;:ao que derrubou o fas
cismo. foi a recupera<;:ao come
morativa do 5 de Outubro em 
toda a sua plenitude». 

5 DE OUTU
BRO DE 7910 

Dr. Inocencio 
Camacho lendo 
ao povo de Lis
boa os nomes 
dos membros 
do Governo 
Provis6rio. da 
varanda da 
Camara Muni
cipal. Eram 9 
horas da manha 
de 5 de Oucu
bro. 

Grupo revolu 
cionarios vito
riosos na Prar;:a 
D . Pedro IV 
(Lisboa). 

NO PORTO 

No Porto. o programa das come 
mora<;:oes iniciou-se com o i<;:ar 
da bandeira nacional no largo 
no largo da Camara Municipal. 
tendo decorrido a seguir uma roma 
gem ao cemiterio do Prado do 
Repouso. Nesse Iugar. junto do 
monumento de homenagem aos 
Vencidos da Revolta de 31 de 
Janeiro de 1891. foi deposta uma 
coroa de flores e Ant6nio Macedo. 
presidente da Assembleia Muni
cipal _9.9-Porto e do Partido Socia
lista. recordou os duros tempos 
vividos sob o fascismo 

EM ALENOUER 

Em Alenquer. e perante cerca 
de 800 socialistas. reun idos num 
jantar comemorativo do «5 de 
Outubro». o Primeiro-M inistro. no 
discurso que proferiu. saudou o 
general Ramalho Eanes «garante 
da democracia portuguesa e da 
liberdade». referiu-se «aos her6icos 
capitaes de Abri l» e ao Conselho 
da Revolu<;:ao como «6rgao de 
soberania nacional». 
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INDUSTRIA NAVAL 
NOVAS FROTAS 

0 secreta rio de Estado da Indus
tria Naval. eng.0 Santos Martins. 
numa visita recente aos estaleiros 
da Lisnave. fez um balan<;o das 
necessidades naciona is no que diz 
respeito as frotas mercante. de 
pesca e de guerra . 0 secretario 
de Estado. que visitou tambem o 
navio-tanque «Stolt Avance» des
tinado ao transporte de produtos 
quimicos e refinados e construido 
ultimamente nos estaleiros navais 
de Viana do Castelo. deu uma 
perspectiva pormenorizada sobre 
a situa<;ao do sector da industria 
naval. A este prop6sito disse que 
«O sector e um dos que mais con 
tribui para a economia nacional. 
empregando cerca de 30 mil pes
seas». e tendo um valor de pro
duc;ao mu ito elevado (mais de 
sete milhoes de contos) nas em
presas de maior porte (Viana do 
Castelo. Aveiro. Figuei ra da Foz. 
Arg ibay. Parry & Son. Lisnave. 
Setenave e Arsenal). pesando assim 
de uma maneira extraordinaria
mente significativa e posit iva na 
balan<;a de pagamentos. A seguir. 
inventariando as nossas necessi
dades e dando uma panoramica 
do que se projecta fazer no sector. 
Santos Martins informou que. em 
relac;ao a Marinha Mercante. esta 
programada a compra de tres gra 
neleiros (de 33 a 38 mil toneladas) 
e de 1 8 navies de menor porte 
(de 2 a 3 mil toneladas). investi
mento estimado em cinco milhoes 
de contos. Ouanto ao sector das 
pescas. preve -se a construc;ao dum 
elevado numero de barcos. con 
cretamente. 30 arrastoes costeiros. · 
20 de pesca do alto. 1 0 de pesca 
longinqua. 20 traineiras para a 
pesca da sardinha. 4 navies atu
neiros. 23 de apoio e 1 50 embar
cac;oes diversas em madeira. Neste 
programa que se desenvolvera den
tro de um perfodo de quatro anos 
(ate 1980/1981) serao investidos 
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na totalidade oito milhoes e meio 
de contos. Encontram-se tambem 
em fase avanc;ada os estudos rela
tives a Marinha de Guerra. OS 

quais por serem unidades bastante 
mais sofisticadas. exigem uma maior 
conjugac;ao entre as varias enti
dades responsaveis. Por fim. o 
secretario de Estado p6s em relevo 

a importancia deste programa para 
a economia nacional. pelo que 
representa de apoio a regionaliza
<;ao da industria e anunciou que 
sera criado brevemente um gabi 
nete de projectos de constru<;ao 
naval que aglutinara todas as expe
riencias acumuladas nos nossos 
estaleiros. 



.. 
A CP 
MODERNIZA-SE 

A CP (Caminhos de Ferro Por
tugueses) e a empresa SOREFAME 
assinaram um contrato para o 
fornecimento de 515 novas auto
motoras. carruagens e locomotivas. 
que se destinam ~ renova9ao dos 
servi!;OS de caminho de ferro. 
Neste contrato. que ultrapassa o 
valor global de 10 mil hoes de 
contos. a participa9ao da industria 
nacional e da ordem dos 64 por 
cento. sendo a parte que resta 
referente a material importado. No 
conjunto das 515 unidades agora 
encomendadas e que devem ser 
entregues ate ao ano de 1982. 
incluem-se 57 automotoras e rebo
ques para a linha de Cascais e 
30 locomotivas diesel electricas 
de 3000 cv. para servi90 de mer
cadorias. 

Na altura da assinatura do con 
trato. o ministro dos Transportes 
e Comunica!;6es. Rui Vilar. refe
riu-se ~ importancia destas medi
das no sector dos transportes 
publicos. Tais medidas vem resol
ver em parte dificuldades de ordem 
econ6mica. conjugando as acti
vidades das industrias fornecedoras 
com o esfor!;o em curso para a 
moderniza9ao e expansao dos trans-

Maldonau Gonelha. ministro do 
Trabalho. 

PIJATUG/1/ HIJJE 

portes publicos de passageiros e 
mercadorias. Contratos como este 
e como um outro que foi assinado 
M um ano com vista ao forneci
mento. ate 1981. de 3030 vagoes 
de diversos tipos vao contribuir 
grandemente para melhorar a regu
laridade e a seguran9a das cir
cula!;6es. 

Pode ainda acrescentar-se que. 
o Canada. concedeu a Portugal 
um emprestimo de 11 milhoes e 
650 mil d61ares. destinado ~ com-

pra. a efectuar pela CP. de 13 
locomotivas electricas e respectivas 
pe9as sobressalentes. 

Entretanto. num documento en
tregue ao Governo e ao conselho 
de gerencia da CP. a Comissao 
Negociadora Sindical no novo 
acordo colectivo de trabalho pro
poe medidas de reestrutura!;ao dos 
transportes que. a serem realiza
das. poderao representar uma redu
!;aO de encargos em mais de 400 
mil COntOS. 

GONELHA PROPOS PACTO SOCIAL 
EM COIMBRA 

Tambem o ministro do Trabalho. 
Maldonado Gonelha. visitou Coim
bra. onde confirmou o interesse 
do Governo no estabelecimento 
de um «pacto social». adequado 
~s circunstancias hist6ricas que o 
Pais atravessa e capaz de contri 
buir para o relan9amento da eco
nomia nacional. 

«Ha que encontrar rapidamente 
- sublinhou Maldonado Gonelha 
- pontos de equilibrio no seio 
das tensoes sociais. a flm de ven
cermos a crise e nos entendermos 
democraticamente. ao abrigo das 

inst1tu1!;oes democrllticas existen
tes. defendendo. e certo. cada um 
os seus interesses legitimos. mas 
sacrificando-se. tambem. uns e 
outros no contexto do interesse 
nacional». 

De acordo com aquele membro 
do Governo. o pacto nao se podera 
restringir a uma «politica de rei
vindica!;oes salariais». devendo ter 
em conta. igualmente as proble
maticas dos rendimentos. emprego 
e os investimentos. subordinados 
ao «consenso nacional». 
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EM 1980 
TODOS OS CENTROS URBANOS 
TERAO DISTRIBUICAO DE AGUA 

Portugal devera ter resolvido. em 
1980. o problema do abasteci
mento de agua em boas condicoes 
aos centres urbanos. mas apenas 
40 por cento da populacao urbana 
sera beneficiada por um adequado 
service de esgotos - revela um 
estudo sectorial de saneamento 
basico. feito po r iniciativa da Orga

nizacao Mundial de Saude (OMS). 
0 documento. elaborado por uma 
missao conjunta da OMS e do 
Banco Mundial acrescenta que 
terao de ser desenvolvidos gran
des esforcos e aplicados conside
raveis recursos. na execuc;ao do 
projecto do Governo. que visa 
dotar adequadamente de agua. 
esgotos e servic;os de lixo. todos 
os aglomerados rurais com mais 
de 500 habitantes. ate 1990. 
estando o custo total des t e 
empreendimento avaliado em mais 
de 45 mllh6es de contos. 

Ap6s ter efectuado uma primeira 
missao de reconhecimento. em 
Maio de 1976. os representantes 
da OMS e do Banco Mundial 
visitaram Portugal de 26 de Setem
bro a 24 de Outubro. em conse
quencia do pedido formulado pelo 
Governo Portugues. a quem apre
sentaram uma exaustiva e minu
ciosa analise da situacao do Pais 
no dominic do saneamento basico. 

De acordo com os estudos rea
lizados. cerca de 44 por cento da 
populac;ao portuguesa nao dispoe 
de services de agua canalizada. 

No que respeita a esgotos. cerca 
de 18 por cento da populac;ao 
urbana estava servida em 1970. 
mas apenas 2 por cento dispunha 
de esgotos com tratamento. 0 rela
t6rio salienta. a prop6sito. que 
6 por cento das redes de esgotos 
existentes estao em mas condi
coes (sistemas de drenagem e 
tratamento inadequados) . 
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Aponta ainda. como sanitaria
mente incorrectos e na generali
dade primitives. os sistemas de 
recolha de excrementos nas zonas 
rurais. embora a maier parte das 
casas construldas recentemente 
possuam fossas septicas indivi
duais. 

Apesar das condicoes san itarias 
do conjunto nacional serem con 
sideradas bastante deficientes. 
assume maior gravidade a situa
cao nos distritos do Nordeste. 
onde se registaram as medias mais 
elevadas da Europa em mortali
dade infantil. 

A criacao de 11 empresas de 
saneamento basico. a partir de 
1976. e reconhecida. con tudo. 
como sendo um passe importante 
na melhoria da organizacao. ges
tae e estrutura financeira existen 
tes dos servic;os de abastecimento 
de agua e esgotos do Pals. 

Entretanto. na sequencia deste 
estudo sectorial de saneamento 
basico. esta ja em execucao um 
projecto de cooperacao entre a 
OMS e o Governo portugues. o 
qual inclui . nomeadamente. 
o desenvolvimento de Programas 
de accao nos dominies do aper
feic;oamento dos tecnicos nacio 
nais e implantac;ao de novas estru 
turas. 

A Direcc;ao Geral dos Recursos 
e Aprovisionamentos Hidraul icos. 
atraves do seu gabinete de pla
neamento. tern vindo a ultimar os 
estudos referentes as bacias hidro
graficas da regiao do Nordeste 
Transmontano. com o tim de esta 
belecer os criterios que Mo-de 
orientar a futura actuac;ao neste 
sector do abastecimento de agua. 

No caso da reg iao do Nordeste. 
a agua e certamente. um dos 
factores principais que podem dina 
mizar o seu desenvolvimento e. 



... 
por essa razao. se projecta cons
truir pequenas albufeiras que con
tribuirao para resolver as necessi
dades agricolas do ponto de vista 
de agua e abastecer de agua 
potavel algumas popula<;oes dela 
necessitadas. 

Para o distrito de Vila Real, 
estao previstas varias albufeiras: 
a albufeira do rio Tinhela. no con
celho de Vila Pouca de Aguiar. 
vira a abastecer uma zona daquele 
concelho e as localidades de Pedras 
Salgadas. Bragado e Fontes e 
possibilitara ainda um regadio de 
1200 hectares: a barragem do 
Corgo que fornecera agua a cidade 

PIJATUIJAl HIJJE , ·> 

de Vila Real e a povoa<;oes dos 
arredores; as barragens situadas 
no rio Pinhao e na ribeira de Vale 
do Cubo e uma outra. com maior 
viabilidade econ6mica. na ribeira 
de S Martinho. Por ultimo. a albu
feira que se situa em Sanfins do 
Douro. abastecera a maioria das 
povoa<;oes do, concelho de Alij6. 
tornando tambem possfvel a rega 
de 500 hectares. 

0 distrito de Braganc;a sera 
beneficiado com quatro aproveita
mentos destinados a alcan<;ar os 
mesmos objectives: melhorar o 
abastecimento de agua as popu
la<;6es e criar novas zonas de 
regadio. Assim. as novas albufei -

ras situadas em Serapicos. Miranda 
do Douro. Vi lar do Rei e Fonte 
Longa. irao abastecer algumas 
zonas do concelho de Macedo de 
Cavaleiros. de Miranda do Douro. 
de Duas lgrejas. do Picote e do 
Mogadouro. todos os aglomerados 
populacionais do concelho de Car
razeda de Anciaes e alguns do 
concelho de Vila Flor. Ao mesmo 
tempo. serao criadas zonas de 
regadio nas areas das povoa<;oes 
de lzeda e Cevelhe (um regadio 
de 11 00 hectares). perto de Miranda 
do Douro e Duas lgrejas (um rega
dio ae quase 3 mil hectares) 
e perto de Vilar do Rei (regadio 
de 1100 hectares). 

REESTRUTURACAO DA INDUSTRIA NACIONAL 

No ano corrente. o IAPMEI 
- Institute de Apoio as Pequenas 
e Medias Empresas lndustriais
tern vindo a desenvolver algumas 
actividades importantes no campo 
da concentra<;ao das empresas. de 
que apontamos a seguir. as mais 
divulgadas. 

Assim. na zona de Lisboa. o 
projecto de fusao de quatro empre
sas de artefactos de borracha. 
iniciada ja em 1975. culminou 
nos fins do ano passado. com 
a decisao tomada nas assembleias 
gerais das quatro respectivas em
presas. de encetarem a sua fusao. 
Depois disso. o I APM El tern acom 
panhado a evolu<;ao da nova ern
presa. apoiando as negocia<;oes 
com o Banco de Fomento (obten
<;ao de um emprestimo) e outros 
aspectos que se relacionam com 
a gestao da empresa. 

No Porto. iniciaram-se os estu
dos da viabilidade econ6mica de 
duas empresas fabncantes de aces
s6rios para a industria textil. a 
tim de se concluir acerca da pos
sibilidade da sua fusao num futuro 
pr6ximo e da consequente nego-

. 

cia<;ao de financiamentos. da me
lhoria da organiza<;ao e da ges
tao. etc. 

Na Covi!ha. foram mantidos con
tactos com industriais. tendo em 
vista o lanc;amento de dois pro
jectos de fusao · um de 11 e outro 
de 3 empresas de lanificios. Decor
rem as varias lases deste processo. 
esperando-se. no primeiro caso. 
que a implanta<;ao da nova uni
dade venha a ser feita no Parque 
Industrial da Covilha. cujas obras 
de terraplanagem. come<;aram. 

Tambem se iniciaram negocia 
<;6es para a reorganiza<;ao de outros 
subsectores como o da fabrica(fiio 
de ceras. o das conservas de 
peixe . o da metalomedinica . 
0 objective de tais negocia<;oes 
e conseguir-se. ainda durante este 
ano. a clarifica<;ao de alguns pro
blemas pendentes. para que seja 
possfvel. no pr6ximo ano. decidir 
da fusao de algumas empresas 
desses subsectores. 

Anteve-se que devera ser mo
roso um projecto de coopera<;ao 
entre empresas de confec<;ao. do 

norte do Pais. pors se torna neces
sario assegurar a sobrevivencia 
das empresas em situa<;ao f inan
ceira dificil e desenvolver entre
mentes algumas formas primarias 
de cooperac;ao. entre elas. 

Ainda no campo da industria 
textil. estao a ser dados passos 
no sentido de encontrar formas 
de inter-ajuda entre dois grupos 
de industriais. Se assim acontecer. 
definir-se-ao dois projectos de 
fusao. de 14 e de 3 empresas de 
lanificios. 

Estas acc;oes do IAPMEI e mui
tas outras que aqui nao se men
cionam. poderao desempenhar um 
papel fundamental na reestrutu
ra<;ao da industria nacwnal. Esta 
actividade torna -se particularmente 
sentida e ate necessaria no sector 
dos texteis. o que vern a corres
ponder a tao falada e desejada 
reestruturacao do sector. Neste 
campo. as· prupostas do IAPMEI 
tem -se encaminhado para a cna
<;ao de novas unidades ~ndustriais 
com maior capacidade humana. 
tecnica e econ6mica. 
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ACTIVIDADES SUBVERSIVAS CONTRA ANGOLA 
E MO<;AMBIOUE NAO SAO PERMITIDAS 

0 Governo portugues pun ira as 
ac tividades con sp i rat6rias que 
sejam detectadas no seu territ6-
rio. contra outros palses. nomea
damente as Republ icas Popu lares 
de Angola e Mo<;ambique. de 
acordo com urn esclarecimento 
prestado por Manuel A legre. na 
sequencia de declara<;6es feitas 
pelo secretario -geral da lnter- Orga 
niza<;6es de Refugiados. e segundo 
as quais a lOR nao acatara quais
quer directrizes que proibam em 
Portuga I manifesta<;6es contra a 
Frelimo e o M PLA. 0 secretario 
de Estado para os Assuntos Poli
ticos produziu estas afi rma<;6es 
numa entrevista concedida a RTP. 
na sequencia de uma sua deslo
ca<;ao a Angola e Mo<;ambique .. 
em que teve conversa<;6es com 
os dirigentes do MPLA e da FR E.- · 
LI MO. 

Aque le membro do Governo refe
riu-se. tambem. ao papel desta
cado que Portugal podera ter nas 
rela<;6es entre a Europa e a Africa. 
designadamente com os novos 
palses de expressao portuguesa. 
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tendo considerado que tal poll 
tica nao e incompativel com a 
op<;ao europeia do Governo por
tugues. Foi tambem abordado o 
significado da viagem da delega
<;ao da lnternacional Socialista a 
Afr ica. na qual se integrou. por 
Portugal. Jorge Campinos. tendo 
Manuel Alegre considerado que 
aquela organiza<;ao e a (mica for<;a 
«que esta em condi<;6es de se 
poder opor com eficacia· a poll
tica dos blocos conservadores e 
do grande capital de determinados 
.palses europeus». Ainda a este 
respeito. Manuel Alegre conside 
rou que «o sucesso da nossa 
polltica de integra<;ao europeia esta 
d irectamente relacionado com o 
sucesso de uma polltica portu
guesa para Africa. As duas coisas 
sao i nseparaveis». 

A terminar. Manuel Alegre garan 
tiu que os 935 refugiados que 
manifestaram o desejo de regressar 
a Angola. poderao. em breve. vol
tar ao seu pals. para o que se 
deslocara ao nosso pals um repre
sentante do Governo da RPA. 

Segundo os elementos ult ima
mente fornecidos pela Secretaria 
de Estado do Planeamento e con
tides na «Analise da Situa<;ao 
Socio- Econ6mica» referentes ao 
primeiro semestre do corrente ano. 
esta a operar-se uma sensfvel 
recupera<;ao da situa<;ao econ6-
mica do nosso Pals. no seu aspecto 
global. No entanto. nao se pode 
esquecer que. no caso da produ<;ao 
agricola. os resultados nao sao 
assim tao animadores. A quebra 
verificada neste sector. e atribuida. 
quase exclusivamente. as desfavo
raveis condi<;6es climatericas que 
por conseq uencia. ocasion aram 
descidas apreciaveis na produ<;ao 
global do mi lho (menos 16 por 
cento por hectare). do fei jao (me
nos 23 por cento). da batata 
(menos 29 por cento) e do grao
·de-bico (18 por cento). Ao con
trario. a area do arroz alargou-se 
nm 52 por cento. 
• No sector das actividades liga 
dos ao abastecimento publico. re
gistou -se uma pequena quebra 
no abate total de gado (passou 
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de 91 para 83 milhares de tone
ladas). mas melhorou considera
velmente o abate de frangos (pas
sou de 47 para 53 milhares de 
toneladas). a produ<;ao de Ieite 
(de 178 para 185 milh6es de 
litros) a produ<;ao de ovos (de 
10.9 para 12.1 milhares de tone
ladas) e a produ<;ao dos derivados 
do Ieite (de 11 para 14.5 milhares 
de toneladas). 

0 mesmo nao acontece com 
a actividade piscat6ria. sector em 
que se registou uma quebra bas
tante sensfvel. nos primeiros seis 
meses do ano: o peixe descarre
gado desceu de 101 para 86 mi
lhares de toneladas (menos 10 
e 5 milhares de toneladas. respec
tivamente. na pesca do arrasto 
e do bacalhau). 
• \lo sector industrial deu -se urn 
<...1escimento g lobal de 12 por cento. 
que embora desigual. e bastante 
promissor. Assim. aumentou a pro
du<;ao de gas. de electricidade e 
de vapor ( 34 por cento). o sector 
das industrias transformadoras (11 
por cento ). ao passo que o sector 

PIJATUGA/ HIJJ£ 

das industrias extractivas teve uma 
quebra de 19 por cento. 

Urn aspecto part ic u la rmente 
significative e a mudan<;a operada 
na partic ipa<;ao de cada sector 
das industrias transformadoras. no 
conjunto da produ<;ao g lobal : nao 
sao ja as industrias de bens de 
consumo mas as industr ias de 
bens rntermedios. que influenci am 
o crescimento da produ<;ao 

Ha outras industrias que demons
tram urn aumento consideravel de 
produ<;:ao: a das maquinas medl
nicas (42 por cento). a de mate
rial de transporte (37 por cento). 
a de borracha (25 por cento). 
a de minerais nao-metalicos (18 
por cento. a de madeiras e cor
ti<;:a (17 por cento). Apesar deste 
aumento substancial. algumas in 
dustrias transformadoras nao atin 
giram ainda a taxa de prodU<;ao 
anterior a Crise de 1974/75. 

Nas industrias qulmicas. do papel 
e dos derivados de petr61eo e do 
carvao. tambem se registaram au
mentes de produt ividade. de 9. 

10 e 7 por cento. respectivamente. 
Foi bastante diferente a evolu

<;ao do sector das industrias meta
lurgicas de base. cuja quebra de 
produ<;ao se deve a conflitos labo
rais. No sector dos texteis man
tem -se um indice estacionario. ainda 
abaix_9..--do nivel anterior ao da 
crise de 1974/75 Nas industrias 
da constru<;ao civil. os indicadores 
mostram uma produ<;ao razoavel : 
o consumo de cimento aumentou 
13 por cento. as vendas de varao 
de ferro. 59 por cento e o numero 
de licen<;as de constru<;ao subiu 
19 por cento. 
• No sector do com€ncio por 
grosso e a retalho. a situa<;ao e 
menos satisfat6ria; a quebra reg is
tada traduz muito provavelmente 
uma diminui<;ao do poder de com
pra dos consumidores e manobras 
de a<;ambarcamento. lsto parece 
confirmar-se. quando se compa
ram as melhorias relativas regista
das nos sectores do vestuario e 
do cal<;ado. menos sujeitos a mane
bras especulativas. 
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ALFREDO TRINDADE 
MORREU 

Com o desaparecimento de 
Alfredo Trind a de-anos 
depois de Jose M aria Nico
lau- volta-se uma pagina da 
hist6ria do ciclismo portugues, 
do ciclismo her6ico, tao grande 
foi a classe e a inedita popu
laridade do grande «estra
dista», a qual praticamente 
nenhum portugues pode entao 
furtar-se, nos seus duelos, com 
Jose Maria Nicolau, durante 
os anos trinta. 

De pequena estatura, a con
trastar com o porte de gigante 
do seu rival. a imagem dos dois 
«estradistas», lado a lado, nas 
Voltas a Portugal, «incendiou» 
o Pais desportivo e cobriu pagi 
nas dos jorna is e revistas d,a 
epoca , enquanto pequenas 
multidoes discutiam acalorada
mente, por todo o lado, as 
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Alfredo 
Trindade 

nos anos 30 . ...._ 

incidencias das corridas nas 
quais participavam Trindade e 
Nicolau. 0 «dueto» desportivo 
ficou celebre, foi mesmo caris
matico, para toda a hist6ria 
posterior do ciclismo nacional. 

Alfredo Trindade venceu 
duas Voltas a Portugal (1932 
e 1933) e correu pelo Lisboa 
Clube Rio de Janeiro - onde ini 
ciou a sua carreira-Velo Clube
-Os Leoes. de Ferreira do Alen
tejo, e pelo Sporting. 

Terminou para Alfredo Trin
dade a grande corrida, com a 
etapa derradeira, a (.mica que 
se perde sempre- a da vida! 
0 seu corpo foi sepultado no 
cemiterio de Valada do Riba
tejo, a terra que o viu nascer. 

FUTEBOL 

No Estadio da Luz. o Benfica 
comemorou o 34.0 aniversario da 
fundacao do Sport Lisb oa e 
Saudade. Fo i descerrada uma 
lapide em mem6ria de Alvaro Gas
par e Pedro da Conceicao. e inau 
gurou-se uma sala de convivio. 
Depois de um desfile de futebo
listas dos anos 30 e 40. defron
taram-se duas equipas de cam
peoes europeus e Iatinos do Ben 
fica e do S. L. Saudade, num 
jogo que terminou empatado 
por 3-3. Alinharam e marcaram: 

CAM PEOES Bastes. Serra. Hum
berto. Jorge Calado e Fernandes 
(Baptista). Mario Joao. Eusebio e 
Simoes (3). Corona. Torres e 
Rosario. 

SAUDADE: Juvenal. Gomes 
Reis. Paula Jorge e Nogueira. 
Amandio. Flavio e Carlitos. Reis 
Pedras e Lito (1 ). Jogaram ainda: 
Oliveira Rocha. Viegas e Carmo 
Pais (2). Arbitrou Arnaldo Conde. 

BASQUETEBOL 

0 Sporting tem um novo trei
nador de basquetebol. Trata -se do 
norte-americano Arthur Duran. que 
chegou a pouco a Lisboa. Tecnico 
da modalidade ha 20 anos. possui 
o curso de educacao fisica pelo 
Long Beach City College. assim 
como o grau de treinador interna
cional. A sua actividade tem-se 
exercido principalmente na Ame
rica do Sui. onde obteve o titulo 
de campeao sul-americano. con 
quistado pela seleccao de basque
tebol do Equador. Duran esteve 
nos ultimos Jogos Olimpicos como 
treinador da seleccao do Brasil, 
e foi tambem treinador da exce
lente equipa nacional da Bolivia. 
Este novo tecnico «leonino» que 
tala correctamente o castelhano e 
«arranha» o portugues com pro
nuncia brasileira. vira sem duvida 
dar nova qualidade tecnica a equipa 
de basquetebol do Sporting. 



POATQGAi E 0 MUNDO 

CONF.ERENCIA 
DE BELGRADO 

A Conferencia de Belgrade ini
ciou -se com o discurso do minis
tro jugoslavo dos Neg6cios Estran 
geiros. Milos Minic. que se referiu 
as dificuldades actualmente exis
tentes para urn desanuviamento 
efectivo. tendo acrescentado que. 
se tal situac;;ao nao for ultrapassada. 
podera p6r em causa numerosas 
conquistas obtidas na democrati
za<;ao das relaQ6es internaciona is. 

Aspecto da Conferencia 
sobre Seguran9a e Coope
ra91Jo Europeia. em Bel
grado. 

Milos Min ic acentuou que «nao 
se tomaram. ainda. medidas no 
domfnio do desarmamento. sendo 
a corrida aos armamentos cada 
vez mais intensa e perigosa». Este 
aspecto foi tambem abordado pelo 
presidente jugoslavo. marechal Tito. 
numa mensagem de boas-vindas 
lida no decurso da Conferencia. 
na qual considera que «a corrida 
aos armamentos aumenta apenas 

a desconfianc;;a e ameac;;a escapar 
ao controlo humano>>. 

Na generalidade. os delegados 
de quase todos os pafses repre
sentados nesta reuniao. referiram-se 
insistentemente a esta questao. 
acentuando que a gigantesca con 
centrac;;ao de tropas e materia l 
belico no continente europeu repre
senta uma ameac;;a permanente e 
urn obstaculo para o estabeleci 
mento de uma paz duradoura. 

INTERVENCAO 
DE PORTUGAL 

Na sua intervenc;;ao. o represen 
tante do nosso Pais fez o balanc;;o 
dos dois anos decorridos desde 
a Conferencia de Helsfnqu ia ate 
a de Belgrado. sal ientando que 
«sao sempre louvaveis e devem 
merecer todo o nosso apoio os 
es~orc;;os desenvo lvidos para a 
m'elhoria das relac;;oes entre os 
Estados. de forma a criarem-se 
condic;;oes para os seus povos 
viverem num clima de paz e segu 
ranc;;a». Depois de salientar que. 
num contexto mundial. nao se veri 
ficaram «progressos sensfveis desde 
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a reuniao de Helsinquia». o dr. Joao 
Lima considerou. no entanto. que 
«nem tudo. felizmente. apresenta 
um caracter negative». Assim. no 
que respeita a evolu<;ao da situa 
<;ao polftica em Portugal. o secre
tario de Estado da Emigra<;ao afir
maria: 

«Desde Agosto de 1975. 
momento culminante da Confe
rencia sobre Seguran<;a e Coope
ra<;ao na Europa. assistiu-se a uma 
consolida<;ao e a um refor<;o da 
democracia pluralista em Portugal 
que. embora constituindo um con
tribute modesto para o fortaleci 
mento da paz e da seguran<;a 
- talvez nao tao modesto se tiver
mos em conta todo o desequili
brio que introduziria na Europa a 
vit6na. que esteve a vista. de for
<;as que. ja depois da revolu<;ao. 
nao contribuiram na sua actua<;ao. 
para a estabilidade das institui 
<;6es democraticas- reveste. 
sobretudo. importancia para o 
desenvolvimento dos direitos fun
damentais e para o reg resso de 
Portugal as suas raizes europeias. 

Construimos. assim. as bases que 
nos possibilitam ter um papel activo 
na constru<;ao de uma Europa 
democratica. forte e unida. que 
tera. como disse o ministro por
tugues dos Neg6cios Estrangeiros 
nas Na<;oes Unidas. uma impor
tancia fundamental na resolu<;ao 
dos problemas mundiais. ponto de 
apoio para uma politica de enten
dimento e coopera<;iio transconti
nental. constituindo. simultanea
mente. um aliado natural dos paises 
em vias de desenvolvimento». 

Joiio Lima acentuou. ainda. que 
«Portugal tem procurado agir em 
conjunto com outros paises. naque
les domfnios que sao aspira<;oes 
comuns de todos os povos». sobre
tudo no que respeita ao desenvol
vimento dos direitos fundamentais. 
domfnio em que «a defesa da 
dignidade da pessoa humana ocupa 
um papel primordial». 
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Dr. Joao Lima. secretario de Estado 
dos Neg6cios Estrangeiros e Emigratao. 

«Construimos em Portugal a~o 
bases que nos poesibilitam ter 
um papal activo na constru~o 
de uma democr6tica. 

MOBILIDADE 
DOS TRABALHADORES 

0 representante portugues na 
Conferencia abordou. depo1s. as 
questoes levantadas pelo trabalho 
migrat6rio. acentuando a impor
tancia de que elas se revestem 
para o nosso Pars · e afirmando. 
a este prop6sito. nomeadamente: 

«t nossa opiniao que a coope
ra<;iio multilateral neste sector 

devera ser a expressao das inter
dependencias reais que existem 
entre os pafses de emigra<;ao e os 
paises de emprego de miio-de-obra 
imigrada. Estando empenhados em 
favorecer todas as formas de dia
logo. de solidariedade e de coope
ra<;ao entre os pafses europeus de 
emigra<;ao e de imigra<;ao. consi
deramos que estes objectives se 
podem alcan<;ar. prioritariamente. 
n,... c: ~ rlns orqanismos europeus 

existentes e. em especial. naqueles 
cujo ambito de ac<;ao mais coincide 
com a zona europeia onde as 
migra<;oes assumem maior signi 
ficado». 

Defendendo o interesse em favo
recer as migra<;oes. «como factor 
de aproxima<;ao e de coopera<;ao 
entre os povos europeus. supe
rando. pelo dialogo e a negocia
<;ao situa<;ao que poderao ser menos 
conformes com a justi<;a e os 
Direitos do Homem». o secretario 
de Estado da Emigra<;ao recordou 
que entre esses direitos se conta 
a «mobilidade dos traba lhadores». 
tendo sublinhado. a este prop6sito. 
que e necessario dar a tal direito 
um conteudo concreto. dazendo 
dessa mobilidade um factor de 
fortalecimento das rela<;oes e da 
coopera<;ao na Europa». 

NOVA EUROPA 

A termmar a sua interven<;:ao 
- e depois de se ter referido a 
questoes relativas a seguran<;:a e 
coopera<;:iio na regiao mediterra
nica e ao papel dos pafses euro
peus na constru<;:ao de uma nova 
ordem econ6mica internacional -
o dr. Joao Lima manifestou a espe
ran<;:a de que as conversa<;:oes de 
Belgrade possam vir a marcar «uma 
etapa decisiva e fundamental para 
a constru<;:iio de uma nova Europa. 
baseada num clima de paz. segu
ran<;:a e coopera<;iio que sirva de 
alicerce ao bem-estar das gera<;:oes 
vindouras». 



... 

0 desenvolvimento do fomento 
agrario da Lezfria Grande de Vila 
Franca de Xira -que segundo os 
projectos da Junta de Hidraulica 
Agricola devera funcionar como 
ensaio-piloto de um plar~o mais 
vasto de aproveitamento e valo
riza<;:ao econ6mica da vasta regiao 
ribatejana - e 0 objective de um 
acordo de coopera<;:ao luso -holan 
desa assinado no Ministerio dos 
Neg6cios Estrangeiros. 

0 acordo foi assinado pelo entao 
titular da pasta dos Neg6c ios 
Estrangeiros. Jose Medeiros Fer
reira. em representa<;:ao do Governo 
portugues. e pelo embaixador 
holandes em Lisboa. Arnout de 
Wall. 

Nos termos deste acordo. o 
Governo de Haia contribui com 
a soma de 432 mi l florins (cerca 
de 9 mil contos) nas despesas de 
elabora<;:ao e prepara<;:ao de um 
plano integrado de desenvolvi 
mento rural na regiao ribatejana 
e na formula<;:ao de programas 
de ac<;:ao concretes para lan<;:a 
mento imediato. 

A contribui<;:ao holandesa inclui. 
igualmente. a assistencia de con
sultores e especialistas de equipa
mento experimental agricola e de 
analise de solos. bem como a 
manuten<;:ao de dois tecnicos 
daquele pals pelo perfodo de dois 
.anos e meio. os qua is trabalharao 
em conjunto com o grupo inter
ministerial que funciona sob o 
patrocinio da Junta de Hidraulica 
Agricola . 

Ainda no ambito do acordo ora 
assinado. o Governo holandes 
subsidia com bolsas de estudo 
dois tecnicos daquela Junta. que 
se encontram ja a estagiar na 
Universidade holandesa de Wage
ningen. 

PESCAS: 

COOPERACAO COM A F'AO 
I 

Devera ser aplicado a partir de 
Mar<;:o do pr6ximo ano um pro
jecto trienal de desenvolvimento 
do sector das pescas. resultante 
da actividade de uma missao da 
FAO (departamento das Na<;:6es 
Unidas para o desenvolvimento da 
alimenta<;:ao e da agricultura) que 
visitou o nosso Pars. Segundo 
Gerard Cooklin. chefe da delega
<;:ao. o citado projecto tem como 
objectives o aproveitamento racio
nal da zona maritima de duzentas 
mi lhas- recentemente adoptada 
por Portugal como limite das aguas 
territoriais no Conti nente e II has 
- e o aperfei<;:oamento das indus
trias transformadoras de pescado 
e dos circu itos de armazenamento 

e distribui<;:ao. 
Tratando-se de um programa 

de assistencia tecnica. o projecto 
inclui um financiamento da ONU 
no valor de 475 mil d61ares. verba 
que ira cobrir o trabalho dos tec
nicos da FAO durante os tres anos 
de execu<;:ao do programa. 

Em declara<;:6es a Agencia Anop. 
Gerard Cooklin admitiu que a apli
ca<;:ao do plano da FAO podera 
vir a possibilitar uma redu<;:ao dos 
pre<;:os do peixe junto do consu
midor. atraves de um aumento de 
produ<;:ao resultante de uma maior 

eficacia da frota pesqueira. da rede 
de armazenamento e dos meca 
nismos de distribui<;:ao. Este eco
nomista da FAO acrescentou que 
a futura aplica<;:ao do projecto nao 
ira revolucionar o sector das pes
cas em Portugal. mas sim 

«melhora -lo em aspectos signifi -
cativos». 

-----Durante a sua estada no nosso 
Pars a missao da FAO visitou 
varias zonas piscat6rias do Conti
nente. A<;:ores e Madeira. De acordo 
com as afirma<;:6es de Gerard 
Cooklin. esta fase de «analise local» 
reveste-se de extrema importfmcia 
para a elabora<;:ao do citado pro 
jecto/ programa. sen do considerada 

a melhor maneira de coordenar os 
trabalhos. em colabora<;:ao com o 
Governo portugues. para que seja 
possfvel responder prontamente as 
actuais neces.sidades do mercado 
nacional. Aquele tecnico sublinhou. 
a prop6sito. o encontro que os 
membros da delega<;:ao da FAO 
tiveram com o secretario de Estado 
das Pescas. Pedro Coelho. e que 
Gerard Cooklin classificou como 
«muito produtivo». nomeadamente 
sob o aspecto da colabora<;:ao 
mutua que sera exigida para con
cretiza<;:ao do projecto. 
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Or Mota Pinto. ministro do Comercio 
e Turismo. 

EVOLU<;AO POSITIVA 

Na sua intervenc;ao. o mm1stro 
portugues referiu-se a questao do 
emprego no nosso Pals. tendo 
salientado que a si tuac;ao nao se 
deteriorou. tendo-se. pelo contra
rio. verif icado ate um ligeiro decres
cimo no fndice de desemprego. 

0 titular da pasta do Comercio 
e Turismo aludiu tambem a evo
luc;ao positiva velificada no sector 
do tunsmo. cujas receitas aumen
taram. no ano passado. cerca de 
dez por cento em relac;ao ao ano 
anterior (1 975). «As perspectivas 
para 1 977- acrescentou Mota 
Pinto- evidenciam sinais n!tidos 
de continuac;ao de uma evoluc;ao 
favoravel· preve-se urn aumento 
de 80 por cento em relac;ao ao 
ano passado». 

No que respeita a entrada de 
divisas. o dr. Mota Pinto sublinhou 
a boa recupe ra c;ao verificada, 
devida. principalmente. as remessas 
dos trabalhadores emigrantes. cujo 
valor devera atingir este ano 47.5 
milhoes de contos. contra os 27.5 
milhoes de contos enviados no ano 
passado. 
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PORTUGAL NA 
REUNIAO DA EFTA 

0 ministro do Comercio e Turismo, dr. Mota Pinto, repre
sentou Portugal na reuniAo semestral do Conselho de Ministros 
da Associac;Ao Europeia do Comercio Livre (EFTA) que se realizou 
em Genebra. No infcio da reuniAo, cada urn dos ministros repre
sentantes dos sete pafses membros da Associac;Ao (Austria, Fin
landia, Islandia, Noruega, Portugal, Suecia e Sulc;a) proferiu uma 
exposic;Ao sobre a situac;Ao econ6mica no seu pr6prio pais. Na 
ocasiAo, Mota Pinto afirmou que em Portugal, durante o pre
sante ano, se prev~ «que a inflac;Ao se situe numa media de 30 por 
canto» . 

COM~RCIO EXTERNO 

Ouanto ao comercio externo. 
o ministro afirmou que a si tuac;ao 
e inteiramente diferente. tendo-se 
verificado o aumento do defice 
comcrciol durante o corrente ano. 
«As exportac;oes estao a recuperar 
a um ritmo muito Iento - disse 
Mota Pinto- enquanto as impor
tac;oes aumentam rapidamente. 
Durante 1 977. e apesar da desva
lorizac;ao do escudo e das medidas 
comerciais em vigor. os resultados 
nao sao nada satisfat6rios. dado 
que a exportac;ao nao se desen
volve como se esperava e as 
importac;oes nao parecem ter 
sofrido desencorajamento. antes 
pelo contrario. revelam urn aumento 
significative tanto em valor como 
em volume». 

PORTUGAL E A CEE 

Abordando a seguir as relac;oes 
entre Portugal e a Comunidade 
Econ6mica Europeia (CEE). o repre
sentante portugues recordou que. 
desde a ultima reuniao ministerial 
da EFTA muitos factos importan
tes se passaram. com particular 
destaque para o pedido de adesao 
de Portugal a CEE. «Desde essa 
altura- disse o ministro - tem-se 
estabelecido contactos en tre a 

comissao europeia e as autorida
des portuguesas. o trabalho tern 
progredido rapidamente e n6s con
fiamos em que os prazos previstos 
vao ser cumpridos». 

A terminar a sua intervenc;ao. 
o dr. Mota Pinto formulou o voto 
de que. atraves da cooperac;ao entre 
os palses presentemente empenha
dos em conferencias econ6micas. 
tecnicas e polfticas. se descubra 
a soluc;ao para a recuperac;ao eco
n6mica mundial. 

ACORDO ESPECIAL 

Analisando os resultados desta 
reuniao- em declarac;oes a agen
cia Anop - o ministro do Comer
cia e Turismo destacou a analise 
feita a evoluc;ao dos contactos da 
EFTA com a Espanha. Grecia e 
Jugoslavia. os quais tem como 
objective o estabelecimento de 
acordos de comercio entre a Asso
ciac;ao e esses parses. Segundo 
afirmou Mota Pinto «desses acor
dos o que diz respeito a Espanha 
assume especial import/3ncia para 
Portugal». 0 ministro anunciou. por 
outro lado. que «o nosso comercio 
com os paises da EFTA dada a 
situac;ao econ6mica de Portugal. 
sera protegido por um acordo 
especial». 
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MINISTRO VENEZUELANO EM USBOA 

Para uma v1s1ta oficial de seis 
dias deslocou se ao nosso pais o 
ministro da Planificac;:ao e Coor
denac;:iio Econ6mica da Venezuela. 
Lorenzo Manuret. Durante a sua 
estadia o ministro.venezuelano con
tactou com "lntidades governamen
tais. tendo visitado alguns dos mais 
imponantes empreendimentos no 
quadro actual da economia por
tuguesa. e manifestou «a impres
sao de que o pais responde ao 
impulse exigido pelos programas 
dirigidos ao futuro». 

Marturet explicou contudo que 
«nao existe uma tradic;:ao comer
cia! luso-venezuelana». pelo que 
se torna necessaria consegu1r uma 
«aproximac;:ao sucessiva». rotinada 
e met6dica. sem esperar de ime
diato resultados espectaculares. 
«~ uma batalha que se ganha com 
o tempo». acrescentou. «A Vene
zuela esta interessada em diversi
ficar as suas relac;:oes com o exte
rior. abrindo-se aos paises ibericos. 
e em geral ao mundo europeu». 
disse ainda o ministro. «Mas as 
nossas relac;:oes econ6micas estao 
de ha muito orientadas para os 
EUA e outros paises americanos 
e as altera<;6es nestes dominies 
demoram algum tempo. pois exi
gem adaptac;:oes que nao se pro
cessam ao nivel imediato». justi
ficou. 

DIAGNOSTICO MOTUO 

Nesta perspectiva. Marturet 
esclareceu que a sua missao nao 
tinha como objective a realiza
c;:ao de contratos especificos. antes 
propondo que «representantes por
tugueses ao mais alto nivel. tomem 
contacto com a economia vene
zuelana. sondando as suas carac
teristicas pr6prias. ~ necessaria 
fazer primeiro um diagn6stico 
mutuo. de comum acordo. para 
numa segunda fase concretizar a 
cooperac;:ao em dominic precisos». 

ACORDO INICIADO 
EM 1976 

Confirmando a ideia-chave 
exposta por Lorenzo Marturet. o 
mm1stro portugu~s do Plano e da 
Coordenac;:ao Econ6mica. Sousa 
Gomes. lembrou por sua vez que 

Lorenzo Marturet. mimstro da Planifi
car;;ao e Coordenar;;ao Econ6mica da 
Venezuela. 

a colaborac;:ao do nosso pais com 
a Venezuela foi iniciada em 1976. 
com o «acordo generico de inten
c;:ao politica». assinado durante a 
visita do Presidente Andres Perez. 
Estas declarac;:6es de Sousa Gomes 
foram proferidas durante a vis1ta 
de Lorenzo Marturet ao complexo 
de Sines na compa nhia de varias 
individualidades. 

0 complexo de Sines. servido 
por um porto gigantesco. devera 
integrar diversos empreendimentos 
ligados a refinac;:ao do petr61eo. 
metalomecanica. petroquimica. 
siderurgia e tratamemo de pirites 
- empreendimentos que serao 
depois completados por um parque 
industrial de pequena e media 
dimensao. Sousa Gomes e Lorenzo 
Marturet consideraram OS tr~s ulti 
mos dominic citados especialmente 
aptos para a colaborac;:ao bilateral. 

Representantes da Republ1ca 
Popular da China deverao. em 
breve. visitar Portugal. segundo 
revelaram os elementos de uma 
delegac;:ao portuguesa que recen 
temente visitou aquele pais. Esta 
delegac;:ao - chefiada por Carlos 
Ricardo. presidente da Associac;:ao 
Democratica de Amizade Portugai
-Ch 1na - era composta pAlos 
deputados Jaime Gama (PS). Bar
bosa de Melo (PSD) e Adeline 
Amaro da Costa (CDS). pelo bri
gadeiro Pires Veloso. pelo capitao 
Tomas Rosa e por Jose Manuel 
Casqueiro. presidente da Confede
rac;:ao dos Agricultores Portugue
ses (CAP) . 

A provavel visita de uma dele
gac;:ao d1plomatica chinesa ao nosso 
Pais foi uma hip6tese referida a 
comitiva portuguesa pelo pr6pno 
vice-ministro chin~s dos Neg6cios 
Estrangeiros. 

Ao fazer um balanc;:o desta des 
locac;ao. o presidente da Associa
c;ao Democratica de Am1zade Por 
tugai - China considerou que a 
mesma se pode traduzir «no reforc;o 
da amizade e no estreitamento de 
relac;:oes entre os dois povos». 
Carlos R1cardo afirmou ainda que 
os portugueses encontraram a 
«maior receptividade» junto das 
autoridades de Pequim. espe 
rando-se que esse espirito venha 
a culminar com o estabelecimento 
de relac;oes diplomaticas entre os 
dois paises. 

Recorde-se que a viagem desta 
delegac;ao portuguesa se realizou 
a convite do Governo chin~s. tendo 
a nossa delegac;ao participado no 
banquete oferecido pelo presidente 
Hua Kuo-Feng a todas as delega 
c;oes estrangeiras convidadas para 
as comemorac;:oes do 28.0 aniver
sario da proclamac;ao da Republica 
Popular da China . 
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ACORDO DE EXPORTACAO 
LUSO-SUiCO 

Um acordo luso-suf<;:o sobre a 
protec<;:ao de mdica<;:oes de pro
veniencia. de denomina<;:oes de 
origem e de similares foi assinado 
em Lisboa pelos chefes da diplo
macia dos dois paises. 

A sua chegada a Lisboa. o minis 
tro dos Neg6cios Estrangeiros da 
Sui<;:a. Pierre Graber. salientou aos 
jornalistas «O interesse de um 
pequeno pais como a Suf<;:a. pro 
fundamente agarrado as institui
<;:6es democraticas. em estreitar os 
contactos com um pais que par
ticipa das nossas convic<;:oes de 
liberdade do homem e de digni 
dade humana». 

0 ministro suf<;:o declarou tam
bem que a sua presen<;:a em Por
tugal permite a continua<;:ao dos 
contactos iniciados no principio 
do ano (aquando da visita de 
Medeiros Ferreira a Berna). e o 
estudo das possibilidades de ajuda 
a Portugal. «cuja experiencia 
- sublinhou - se reveste de 
grande importancia para a Europa>>. 

Ap6s a sua visita ao Primeiro 
Ministro Mario Soares. Pierre Gra
ber voltaria a salientar aqueles 
pontos. acrescentando que <<nao 
se tratou de uma visita para nego-
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cia<;:oes. mas antes de um encontro 
entre amigos». 

EMPRESTIMOS 
Em conferencia conjunta depois 

da assinatura do referido acordo. 
os ministros dos Neg6cios Estran
geiros de Portugal e da Suf<;:a 
garantiram que se encontra asse
gurada a participa<;:ao do banco 
central helvetico no «grande 
emprestimo» ao nosso pais por um 
cons6rcio de 1 3 paises ocidentais 

Em declara<;:oes ao «Diario de 
Noticias». Medeiros Ferreira afir
mou que o contribute sui<;:o. pr6-
ximo dos 30 milhoes de d61ares 
(um milhao e duzentos mil contos). 
podera ser formalizado muito em 
breve. atraves de um contrato pro 
vavelmente celebrado em Lisboa. 
0 credito obtido devera ser liqui
dado no prazo de sete anos. ven 
cendo uma taxa de juro que o 
ministro dos Neg6cios Estrangei 
ros considerou «aceitavel». Su bli
nhou por outro lado Medeiros 
Ferreira que o emprestimo foi con
cretizado ao nivel dos bancos cen
trais dos parses interessados. que 
negociaram as «modalidades tec
nicas» depois da «vontade poli
tica» expressa pelos dois Governos. 

OUTROS EMPRESTIMOS 

0 chefe da diplomacia portu
guesa atribu iu uma importancia 
especial a conclusao das negocia
<;:6es com a Sui<;:a. expl icando que 
o prestigio daquele pais nos meios 
financeiros internacionais podera 
funcionar como garantia favoravel 
a Portugal nos contactos com os 
outros intervenientes no cons6r
cio. Neste memento estao ja em 
fase de conclusao as conversa<;:oes 
mantidas com a Noruega e a 
Venezuela. prevendo-se que o pri 
meiro ministro retome as negocia
<;:oes com o Governo japones. 
durante a sua anunciada visita 
aquele pais. 

PROMO<;AO . 
DE EXPORTA<;OES 

A protec<;:ao de indica<;:oes de 
proveniencia. denomina<;:6es de ori
gem e similares. constitui o ambito 
do acordo luso-suf<;:o agora assi
nado. que se destina a impedir 
que os bens trocados entre os 
dois pafses possam ser alvo de 
falsifica<;:oes nos mercados respec
tivos. 

Abrangendo mais de duzentos 
produtos. o protocolo apresenta 
um interesse especial para o nosso 
pais no caso dos vinhos de marca. 
que exportamos em grande quan
tidade para a Sui<;:a. No entanto. 
a lista de mercadorias portugue
sas inclui tambem algumas pro
du<;:oes agricolas e artigos de arte
sanato. destacando-se do lado hel 
vetico OS vinhOS e OS queijos. 

Sublinha-se que. ate aqui . Por
. tugal s6 t inha assina d o u m 
documento semelhante com a 
Espanha. embora as listas elabo
radas nessa altura fossem bastante 
menos exaustivas. Como facilmente 
se entende. este tipo de acordos. 
utilizados no ambito da OCDE. 
tem alguma importancia na pro
mo<;:ao das exporta<;:oes. prote
gendo-as da concorrencia de «imi
ta<;:oes» locais. e impedindo que 
se degrade a imagem e o pres
tfgio das marcas mais conhecidas. 
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ACORDO DE COOPERACAO LUSO-PERUANO 
" 

Portugal e o Peru reafirmaram 
«O valor universal dos direitos 
humanos e das liberdades funda 
mentais, estando de acordo em 
que o respeito delas e um factor 
essencial para a paz. justic;:a e 
bem-estar dos povos» - le -se no 
comunicado final conjunto assi
nado pelos dois paises. no final 
das conversac;:oes que levaram ao 
Peru o ministro portugues dos 
Neg6cios Estrangeiros. Medeiros 
Ferreira. 0 comunicado reitera ainda 
«a decisao dos dois Governos de 
contribuir nas organizac;:oes inter
nacionais para formu tar medidas 
prtnicas que garantam o pleno 
exercfcio e a defesa dos direitos 
humanos». Entretanto. um acordo 
de intercambio cultural e outro de 
cooperac;:ao econ6mica. tecnica e 
cientifica. foram firmados pelos 
dois paises. 

ACORDO EM POLITICA 
INTERNACIONAL 

No decorrer das conversac;:oes. 
Medeiros Ferreira e o seu hom6-
logo peruano tiveram um amplo 
e proveitoso intercambio de opi 
nioes sobre os principais assuntos 
da actualidade politica internacro
nat. examinando por outro lado 
o estado actual das relac;:oes luso
-peruanas. 

Condenando firmemente «as pra 
ticas e todas as formas de discri 
mina<;:ao racial, assim como de 
dominac;:ao. que ainda subsistem 
em diversas regioes do mundo». 

o comunicado final. no que diz 
respeito a Africa Austral, refere 
que ambos os ministros concor
daram «com a necessidade de con
tribuir para a criac;:ao de uma poli
tica que. preservando a paz na 
area. assegure a transferencia do 
Poder para o povo do Zimbabwe 
e a plena independencia da Nami
bia». Manifestaram igualmente 
«a esperanc;:a de que as intensas 
diligencias diplomaticas em curso 
cheguem a breve prazo a conclu
soes concretas. em func;:ao dos 
principios. acordos e resoluc;:oes 
aprovadas nas Nac;:oes Unidas». 

INTERCAMBIO CULTURAL 

0 comunicado sublinha ainda 
que Medeiros Ferreira expos a poli
tica do seu Governo visando a 
pr6xima adesao a CEE. tendo o 
ministro peruano exprimido que o 
seu pais veria com a maror satis · 
fac;:ao a concretlzac;:ao de tal poli
tica . 

Final mente os mi rllstros do Peru 
e de Portugal subscreveram «em 
nome dos seus respectivos gover
nos um acordo de intercambio 
cultural com o prop6sito de for
talecer e estreitar os tradicionais 
lac;:os de amizade entre os seus 
povos. atraves da reclproca cola
borac;:ao nos campos da cultura. 
da ciencia e da educac;:ao». 

COOPERA<;:AO ECONOMICA 

Os dois ministros assinariam 
ainda um acordo basico de coope-

rac;:ao econ6mica. tecnica e cien
tifica que constitui o quadro ju ri 
dice adequado para estimular a 
investigac;:ao nos ditos campos. 
assim como o progresso econ6-
mico e social dos seus respectivos 
paises mediante um valioso inter
cambia de experiencia». 

CONDECORA<;:OES 
0 ministro Medeiros Ferreira 

recebeu na embaixada a comuni
dade portuguesa residente no Peru. 
tendo procedido a entrega de uma 
condecorac;:ao ao dr. Gonc;:alo Repa
ral. portugues que ha longos anos 
radicado naquele pais. 

CONVITE 
PARA RAMALHO EANES 
VISITAR A VENEZUELA 

Entretanto. e ja no regresso a 
Lisboa. Medeiros Ferreira teve em 
Caracas um encontro com o Pre
sidente Andres Perez. 0 impre
visto encontro resu ltou de uma 
iniciativa do Chefe do Estado da 
Venezuela que aproveitou a escala 
de Medeiros Ferreira em Caracas 
para analisar. uma vez mais, o 
desenvolvimento das relac;:oes bila 
terais em varios dominies. reite
rando o convite dirigido a Rama
lho Eanes para visitar o pais. Par
ticiparam tambem na reuniao o 
embaixador de Portugal na Vene
zuela, Walter Rosa. o vice-minis
tro das Relac;:oes Exteriores e o 
embaixador daquele pais em Por
tugal. o que alias ja se encontra 
em Lisboa. 

COLABORE COM A <<25 DE ABRIL>> 
A REVISTA DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS NO -MUNDO 
• Depois de ler este numero, escreva-nos dizendo o que gostou e nAo gostou ... 

MAN DE- NOS A SUA CRITICA! 

• Escreva- nos! Fale-nos do seu trabalho, da sua Associac;:Ao, do desporto, 
da educac;:ao dos filhos .. . 

• De a conhecer a REVISTA aos camaradas ... 

• E, se puder, seja assinante e pr9ponha- nos assinantes 
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0~ IE/TONE~ E~eNEVEM . . 

UCENCA PARA CARRO DE PRACA 

Venho por este meio ped1r a seguinte informac;:ao: 
querendo ter um carro de prac;:a por minha conta em 
Val-do-Rio (Leina). nao sei quais as condic;:oes e o 
que e preciso fazer. no caso de estar ausente e poder 
tratar o assunto aqu1 de Franc;:a. 

Adelino da Silva (Franc;:a) 

lnformamos que de acordo com o De
erato- lei n. 0 512/ 75 de 20 de Setembro 
compete as Camaras Municipais a atribui
<;iio de licen<;as para a explora<;ao da indus
tria de transportes de aluguer em veiculos 
ligeiros de passageiros, dentro dos contin
gentes fixados pel a Direc~ao- Geral dos Trans
partes Terrestres. Assim sugerimos que se 
dirija a Camara Municipal de Pombal. ex
pondo o seu desejo e sol icitando esclareci
mentos sobre o assunto. 

ISENCAO DE SISA 

Por considerar ser a SEE a entidade indicada para 
a informac;:ao que pretendo. rogo a V. Ex.a o obsequio 
de dentro da brev1dade possivel. me elucidar sobre o 
que passo a expor 

Tenho concluida uma habitac;:ao para uso pr6prio. 
que por vias legais e por contrato mandei construir 
(nao recorri ao emprestimo da Poupanc;:a-Credito). 
Necessito para os devidos efe1tos proceder ao seu 
registo. 

Consta -me que foi aprovada uma lei que estabelece 
a isen<;ao de sisa e contribuic;:ao predial por ? anos. 
Diversos colegas dizem-me que a validade dessa lei 
ja terminou. outros que e valida ate 31/12/77. Dado 
que nao acredito com facilidade em boatos. pergunto: 

Quais sao na verdade os direitos que me assistem 
no assunto em questao? 

As importancias liqu idadas ao construtor. foram 
movimentadas da minha conta bancaria em Portugal. 
com valores transferidos parcialmente antes e depois 
de 25/4/74 daqui da Alemanha. como posso com
provar. 
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Ant6nio Alexandre (Aiemanha) 

Dado que adquiriu a sua casa sem recor
rer ao sistema de poupan~a-credito nao 
pode beneficiar da isen~ao de contribui<;ao 
predial por 10 a nos. Po rem, junto se remete 
outra nota sobre isen~ao de sisa, que apesar 
de nao se destinar especificamente a tra-

balhadores portugueses no estrangeiro, igual 
mente se podera aplicar ao senhor, se estiver 
abrangido pelas condi~6es descritas. 

ACTUAUZACAO DE RENDAS 

Estando imigrado em Franc;:a desde 1960. consegui 
algumas economias. que investi num apartamento em 
Santarem. 0 referido apartamento foi construido em 
1 968. e alugado pela quantia mensa! de 1700 escudos. 
E composto por 3 quartos. um salao. cozinha. casa 
de banho. escrit6rio e ainda uma garagem. incluida 
no arrendamento. 

Tenho por varias vezes chamado a aten<;ao do 
locatario sobre a renda. o qual me responde que enquanto 
o Governo nao as aumentar nao me da mais. Eu penso 
que a renda e uma miseria para a epoca em que estamos. 

Ora como li no Jornal «0 Primeiro de Janeiro» 
a resoluc;:ao do Governo em aumentar as rendas- mas 
a noticia nao e muito especffica. visto que s6 abrange 
as rendas dos predios construidos ao abrigo da lei 
608/73- queria informar-me se tenho ou nao direito 
a actualizar a renda. 

Mario da Silva Carreira (Franc;:a) 

Ouanto a aumentos de rendas informa
mos que, de acordo com a l egisla~;ao actual
mente em vigor, encontram-se suspensas, 
em todo o Pais, as avalia~6es fiscais para 
efeito de actual iza~ao das rendas dos pre
dios dest inados a habita~ao. 

Assim, apenas com base em acordo entre 
senhorio e arrendatario podera eventual 
mente verificar-se um aumento de renda. 

Os leitores devem endere<;ar sua corres

~ pondencia para: 

~ REVISTA «25 DE ABRIL» 

COMUNIDADES PORTUGUESAS 

~ Palacio das Necessidades, 1.0 Piso 
~ Largo do Rilvas 

~ LISBOA-PORTUGAL 

~ ,., ,., ~ ~ 



CIDADE- MUSEU 

tvora. considerada a 5a cidade 
do Pais. esta situada a 144 km 
de Lisboa. a 1 05 km de Setubal. 
a 120 km de Portalegre e a 80 km 
de Beja. cabecas dos distritos cir
cunvizinhos com os quais esta 
ligada directamente por diversas 
estradas nacionais. Cantada pelo 
epico no Canto Ill dos «Lusfadas». 
enaltecida por diversos homens de 
letras. como Raul Proenca. Miguel 
Torga. Manuel Ribeiro. Virgilio Fer
reira. consagrou-se. ao Iongo dos 
ultimos a nos. como a cidade-museu 
por excelencia segundo o consenso 
de varios artistas e homens de 
letras. ass1m como arque61ogos e 
investigadores diversos. A multi
tude dos seus elementos de arqul
tectura c1vil e religiosa. entrela
<;:ados de espirito erudito e popu
lista fazem dela um reposit6rio 
que esmaga pela magmficencia o 
visitante desprevemdo. Certas for
mas ancestrais da tiptologia humana 
do seu «habitat» campones. com 
a predominancia do vestuario tra
dicional. como a «samarra» e os 
«safoes». com os seus costumes 
durante o perlodo das colheitas. 
a «apanha da azeitona»- hora 
esforcada do trabalho alentejano
constituem motivos de grande ori 
ginalidade desta her6ica terra. que 
alguns escritores apaixonados. por
tugueses e estrangeiros. classifi
cam como uma das mais curiosas 
e pequenas cidades da Europa. 

EVORA 

tvora I Ruas ermas sob os ceus 
Cor de vio/etas roxas ... Ruas frades 
Pedindo em triste penitencia a Deus 
Que nos perdoe as m!seras vaidades I 

T enho corrido em vao tantas cidades I 
E s6 aqui recorda os beijos teus. 
E s6 aqui eu sinto que sao meus 
Os sonhos que sonhe1 noutras idades I 

tvora!. 0 rev o/har . 0 teu perfil . 
. . . Em cada vie/a o vulto dum fantasma . . . 
E a minh 'alma sorurna escura e pasma .. . 
E sente-se passar menina-e-mo9a .. 

Florbela Espanca 



£vora Pormenor da Catedral. 

AS ORIGENS HISTORICAS 

A cidade teve a sua fundac;:ao 
em epoca remota e pouco conhe
cida. No entanto. e certo ter sido 
ja habitada pelos mais recuados 
povos da hist6ria da Peninsula 
Iberica. durante o periodo de luta 
entre os lusitanos e as legioes 
romanas invasoras. Desta data se 
citam passagens de cronistas e 
ge6grafos como Plinio. Estrabao 
e Ant6mo P10. nomeadamente 
durante as campanhas contra o 
chefe Sert6rio que fortificou a 
cidade numa tentativa de reststen
cia as legioes. Augusto elevou a 
cidade a categoria de Municipali . 
dade Latina. com o privilegio de 
cunhar moeda. A sua existencia 
durante o perfodo Visigodo ainda 
e nebulosa para muitos historia 
dores. mas o progresso social 
torn a -se ja evidente depois de 
Leogevtldo (a C. 552). e Egica 
(a C. 699) Conquistada pelos 

£vom P,1/!lc10 dos Condes de Basto. 

soldados de Tarik nos inictos do 
seculo VIII. vive um periodo con
turbado de dominac;:ao arabe. moti
vado pelas lutas fraticidas entre 
trmaos de rac;:a: almeadas e alfta
nidas Tomada de surpresa pelo 
capitao de salteadores-mats tarde 
perdoado por Afonso Henriques
Geraldo. o Sem Pavor. que ficou 
como seu primeiro guardiao e chefe 
de milicias. compostas por moc;:a
rabes. mouros e cristaos. em Setem
bro de 1165. 

Ap6s a conquista de 1165 nela 
fot mstalada por D. Afonso Hen
nques a milicia de S. Bento de 
Calatrava da recem-formada Ordem 
de Avis. 

Em tvora se encontrara m 
Afonso XI de Castela e Afonso IV 
de Portugal em 1 340. nas vespe
ras da Batalha do Salado. em que 
foram derrotados OS exercitOS 
muc;:ulmanos. 

Durante a regencia de D Leonor 
Teles. em tvora se preparou a 
aclamac;:ao do Mestre de Avis. 
D Joao I. como rei de Portugal 
e se organizaram os corpos mili-

tares que se haveriam de bater 
nas Atoleiras e em Aljubarrota 
(1384-85). 

Em tvora explodtu o grito de 
revolta que motivou a expulsao 
dos ocupantes espanh6is de 
Filipe Ill em 1 640. nas celebres 
alterac;:oes do Manuelinho. em 
1637. 

Durante a renascenc;:a a cidade 
viveu a sua verdadeira epoca de 
oiro. Nela floresceram os seus 
notaveis filhos Garcia. mestre Andre 
e o poeta Andre Falcao de Resende. 
intimo de Luis de Cam6es e autor 
da «Microcosmografta» e da «Des
cric;:ao ao Mundo pequeno que e 
o homem». Nos seculos XV e XVI. 
merce de uma postc;:ao privilegiada. 
resultante da fixac;:ao por largos 
periodos das cortes de D. Afonso V. 
D. Joao II. D. Manuel I e D. Joao Ill. 
por Ia passam e se fixam durante 
algum tempo figuras como Gil 
Vicente. Frei Bartolomeu dos Mar
tires. Rui de Pina. Francisco Manuel 
de Melo. Aires Barbosa. o pintor 
Francisco de Holanda e Jer6nimo 
Os6rio. entre muitos outros. 



OS MONUMENTOS 

Dotada com a Universidade dos 
Jesuitas. extinta no reinado de 
D. Jose I. pelo Marques de Pom
bal. esse complexo renascentista 
veio a determinar o cariz culto 
artistico que a cidade tomou desde 
entao. 

Entre outros monumentos de 
menor realce podemos admirar o 
Templo romano. geralmente desi
gnado por de «Diana». notavel 
edificac;ao no estilo g6tico-romano. 
A catedral. fundada em 1186. num 
estilo de transic;ao romano-g6tico. 
com as suas torres quadradas. 
ameias chanfradas e uma curiosa 
torre octagonal. A igreja de S. Bras 
(arte g6tico -mudefar) erguida em 
1480: igreja de S. Joao Evange
lista (ultima fase do g6tico) fun
dada por D. Rodrigo de Melo em 
1485. com os seus famosos azu 
lejos de Antonio de Oliveira Ber
nardes (1711). 

lgreja de Nossa Senhora da 
Gra<;:a. fundada por D. Joao Ill. 
com a sua curiosa fachada clas
sico-barroca e claustro renascen 
tista atribuido a Diogo de Torralva 
(1 550). 

lgreja Real de S. Francisco. 
monumento em que se conjungam 
as arquitecturas. g6tica. manuelina 
e mudejar. onde se pode admirar 
u,ma das mais arrojadas naves de 
cobertura ogival do Pais. Numa 
das suas dependencias situa -se a 
famosa «Capela dos Ossos». curio
sidade franciscana do seculo XVI. 

Sao ainda importantes os con
juntos arquitect6nicos dos pala
cios real de D. Manuel. dos Duques 
de Cadaval. com a sua torre de 
cinco quinas. dos Condes de Basto. 
assim como todo o extenso e bem 
cuidado troc;o de muralhas romano
-visig6ticas. muralhas de D. Fer
nando e ainda o circuito amura
lhado do periodo da guerra da 
Restaurac;ao. envolvendo quase 
completamente todo o velho burgo 
da cidade. ainda assim bastante 
grande. 

Famosos ainda e dignos de 
visita o «Aqueduto da Agua de 
Prata» construido por Francisco de 
Arruda em 1531. os Museus 
«Regional». com a sua explendida 
colecc;ao de pintura flamenga. com 
raras colec<;oes no sector da 
arqueologia e ourivesaria. 0 «Museu 
das ·Artes Decorativas Religiosas» 
(lgreja das Merces) e finalmente 
o ja celebre Museu «Tesouro da Se». 

Evora: Ve/ho burgo. 

A CIDADE ACTUAL 

Famosa pela brancura e limpeza 
das suas ruas e vielas. exemplo 
de populac;ao com alto conceito 
de uma disciplina civica nunca 
imposta. ao Iongo de gerac;oes. 
tornaram tradicional o seu asseio. 
Populac;ao laboriosa. de passado 
grandiose. sobretudo recente pas
sado. nela tiveram Iugar alguns 
dos movimentos mais prepoderan
tes para a hist6ria do movimento 
republicano e socialista dos prin-

cipios do seculo. A titulo de curio
sidade sublinhe-se a passagem de 
Er;a de Oueir6s. socialista ut6pico 
entao. por Evora como chefe de 
redacc;ao do jornal oposicionista 
«0 Distrito de Evora» quando ainda 
jovem. cerca de 22 anos de idade. 

De vastas tradic;oes no campo 
do associativismo e cultura popu
lar. possui nos inicios deste seculo 
inumeros jornais diarios e sema
narios. assim como grupos de 
teatro amador dos quais. por exem
plo. o grupo da Sociedade Operaria 
Joaquim Antonio d'Aguiar e hoje 
um dos herdeiros. 



A EMIGRACAO 

Pe lo enorme aumento veri
ficado entre meados do seculo 
passado e meados do actua l 
a popula<;:ao teve de procurar 
vida noutros lugares. apesar 
destas transforma<;:oes em curso. 
As cidades avolumam-se 
(a popula<;;ao urbana do Alen
tejo passa de pouco mais de 
55 000 mil habitantes em 1911 
para quase o dobro nos recen
seamentos de 1 950 e 1 960. 
enquanto em 1 970 nao ultra
passa os 98 000 habitantes) 
e extravasam os limites man
tides ao Iongo de muitas deca
das. Os melhores exemplos sao 
dados por Beja e tvora que 
nao s6 quase triplicam a sua 
popula<;:ao entre 1911 e 1970 
como conseguem nao perder 
popu la<;:ao na ultima decada. 
A partir dos f ins de 5,0 a em i
gra<;:ao para o estrangeiro. ate 
entao praticamente desconhe
cida . toma vulto : de 1950 a 
1970 sairam dos distritos alen
tejanos 16 000 habitantes dos 
quais 14 500 entre 1960 e 1970; 
nesta decada destacam-se os 
anos de 1966. com 2500 emi
grantes. e 1 970 com 2700. 
Sempre o distrito de Beja tem 
maior percentagem· de 45% 
em 1966. atinge os 77 % em 
1 970. um exodo para esta A emigrat;:ao de alentejanos. tradicionalmente pouco significativa. avoluma-se 

consideravelmence nesta ultima decada. 

A present;:a discreta dos que ficam continua a ser o sinal de vida 
nas varias extensoes vazias. 



INPHEN~A POHTI/#1/E~A EN HEIW~TA 

«DIA DAS CASAS DO POVO» 

Foi comemorado em todo o 
Pals o «Dia das Casas do Povo» 
que consistiu. primordialmente. na 
demonstra~ao pratica da nova faceta 
que estas institui~oes assumem. 
seja no plano socio-econ6mico. 
seja no seu aspecto comunitario. 
como <<associa~oes» que sao. A sua 
llga~ao a comunidade onde estao 
inseridas. para ah~m do papel de 
previdencia social que desempe
hnam. requer a movimenta~ao 

activa de outras actividades. reu
nindo estas. a volta da «Casa do 
Povo» a popula~ao de uma loca 
lidade rural. numa perspectiva de 
valoriza~ao cultural. Tendo defini
tivamente perdido o padrao cor
porative. estas institui~oes inte
gram-se num quadro muito mais 
amplo da nova vida portuguesa. 
sendo delas e atraves delas que 
se tern vindo a recuperar alguns 
dos valores culturais. patrim6nio 
hist6rico do Povo de Portugal. 
Citamos. por exemplo. a investi 
ga~ao e reposi~ao de algumas reli
quias do nosso folclore. etnografia. 

artesanato. assim como urn reno
vade interesse pelo teatro amador. 
levado a cabo pela persistencia dos 
funcionarios responsflveis e dina
mizadores destas insti tui~oes. 

0 «Dia das Casas do Povo» 
consistiu. em suma. numa demons
tra~ao pratica dos sucessos ja 
alcan~ados. Esta. pois. fora de 
discussao o papel relevante que 
cabe as «Casas do Povo». (micas 
institui~oes de promo~ao cultural 
nas zonas rurais. afastadas dos 
grandes centros urbanos. 

ovo rura 
As referidas inst i tui~oes. agru

padas em torno da «Junta Central 
das Casas do Povo» editam men
salmente um 6rgao de imprensa. 
«Povo Rural». reposit6rio das suas 
experiencias e boletim informative 
das suas actividades sociais e de 
previdencia. 

ACORES 
Vila Franca 

Segundo um comunicado da 
Associa~ao Arqueol6gica do Arqui 
pelago dos A~ores. as explora~oes 
cientificas que estao a decorrer 
na area-- onde esteve erguido o 
mosteiro de Santo Andre. nesta 
localidade. come~aram a revelar 
vestigios materiais dos seculos XVII 
e XVIII. Novas descobertas. loca 
lizadas em estractos correspon
dentes ao seculo XVI. deverao 
ser brevemente encetadas. 0 inte
resse suscitado a volta destas ex 
p l ora~oes arqueol6gicas. tern sido 
motivo de reconhecida curiosidade 
pelos cfrcu los culturais do arqui 
pelago. 

Sao Miguel: Vila Franca. 

Emissor Regional da RDP 

0 Emissor Regional dos A~ores 
da Radiodifusao Portuguesa. que 
comemorara no pr6ximo ano o 
35. 0 aniversario da sua funda~ao. 
vai organizar urn concurso de 
bandas de musica. a nivel do 
arquipelago. para escolha da 
«Banda de Musica Ideal». Esta 
iniciativa tera o apoio oficial da 
Secretaria Regional dos Trans
partes e Turismo e da Secretaria 
de Estado do Turismo. assim como 
da Administra~ao da RDP. Serao 
instituidos valiosos premios para 
as filarm6nicas participantes. 
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AVEIRO 

Encontra-se ja em fase de estudo 
pelas entidades competentes a pe
ti<;:ao enviada ao Governo no sen 
tido de ser insta lada em Aveiro 

uma emissora regional. segundo 
tem noticiado alguns jornais deste 
distrito. 

A emissora em questao seria 
designada como Emissora Comer
cia! da Beira Alta e o seu capital 
seria constituido por ac<;:oes. Se
gundo foi previsto nos estudos 

' preliminares ja feitos. ficaria equi
pada com um emissor de dez qui
lovatios e funcionaria durante um 
periodo diario de emissao de 14. 
horas cobrindo todo o distrito. 

VIANA DO CASTELO 
Em todos os concelhos do dis

trito de Viana do Castelo vao 
ser criados lares para a terceira 
idade. f icando a iniciativa a dever
-se ao I nstituto da Familia e 
Ac<;:ao Social. 

CABECEIRAS 
' DE BASTO 

Vai iniciar-se. breve mente a cons- · 
tru<;:ao da escola preparat6ria de 
Cabeceiras de Basto. vila do dis
trito de Braga. 

Um despacho do secretario da 
Administra<;:ao e Equipamento Es
colar determinou ja a declara<;:ao· 
de utilidade publica daquela escola 
e autorizou a imediata posse admi-
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nistrativa dos 1e11 enos nece:,:,<~ • • u" 
a edifica<;:ao do novo estabeleci 
mento de ensino. que sera com
posto de tres blocos. um amplo 
ginasio e um campo de jogos. 

BRAGA 
Foi entregue a Universidade do 

Minho. pelos testamenteiros do 
falecido comendador Antonio Au 
gusto de Magalhaes. o legado 
que este havia deixado. 0 referido 
legado. entregue pelos drs. Borges 
de Araujo. Viriato Nunes Freire 
de Andrade. Sebastiao Ouintas. 
Maria de Lurdes Cordeiro e Ave
lino Augusto de Magalhaes e cons
tituido pelo im6vel da Avenida 
Central (Braga). com todo o seu 
recheio artistico e mais recheio 
da sua casa de Lisboa. no valor 
de mais de 3000 contos. assim 
como dois predios contiguos aquele 
im6vel. podendo estes vir a servir 
para alargar as instala<;:oes do pri
meiro. como para lar dos estu 
dantes ou outros fins que a Uni
versidade melhor entenda. 

A cerim6nia de entrega foi sim
ples. decorrendo no salao dourado 
das recep<;:oes da Universidade. 
onde esteve presente o director
-geral do Ensino Superior. em 
representa<;:ao do Secretario de 
Estado do Ensino Superior. dr. 
Eduardo Grilo. 0 professor dr. Lloyd 
Braga, depois de lido o auto de 
posse. agradecendo q legado en
quanta reitor da Universidade. sa
lientou a vida e obra de Nogueira 
da Silva que. partindo do nada 
e merce do seu trabalho arduo e 
persistente. soube acumular ele
vada riqueza que veio a distribuir 
pela cidade. pelos seus colabora 
dores. pela arte e pela cultura. 
sendo ela agora restituida a comu 
nidade. tendo em conta nao s6 
o principia da justi<;:a distributiva 
nas rela<;:oes de trabalho. mas tam
bern o interesse artistico e cultural 
da cidade que foi a sua terra . 

212. o ANIVERSARIO 
DE BOCAGE 

0 poeta a que foi dado o nome 
de Elmano, Manuel Maria Bar
bosa du Socage. figura ainda hoje 
popular. algo lendaria. teve uma 
vez mais as suas tradicionais come
mora<;:oes na sua cidade natal, 
Setubal. 

0 povo da cidade e essa habitual 
multidao de visitantes que sempre 
acorrem a estas celebra<;:oes. par
ticipou na testa que lhe foi ofere
cida em honra de Socage, aplau 
dindo com redobrado agrado. o 
facto de as comemora<;:oes apre
sentarem na Pra<;:a de Socage. 

uma decora<;:ao do tipo daquela 
outra que em 21 de Dezembro 
de 1871 foi usada aquando da 
inaugura<;:ao da estatua do poeta. 

Poesia. musica. pinturas. expo
si<;:oes e fogo de arti ficio foram 
as iniciativas mais destacadas. En 
tim. aquele que veio a falecer em 
Lisboa aos 21 dias do mes de 
Dezembro de 1805. com a cola
bora<;:ao da Camara Municipal da 
cidade- dirigida por um setu
balense. Orlando Curto - foi re
cordado de acordo com o cunho 
popular que a sua obra impoe. 
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Em 3 de Agosto de 1882. 

quando a imensa mole de gente 
acantonada junto a gare da esta -
9ao de caminho de ferro. ouviu 
os silvos da locomotiva que trazia 
a primeira comitiva regia. mais 
precisamente. o rei D. Luis I e 
sua esposa a rainha D. Maria 
Pia de Saboya, e os prlncipes 
D. Carlos e D. Afonso. inaugu
rava -se uma fase nova para a vila 
da Figueira da Foz: a sua pro 
mo9aO a cidade! 

Assim o atesta o Decreto 
integralmente publicado no suple
mento n.0 634 do peri6dico. «Cor
respondencia da Figueira»: 

Atendendo a que a vi/a da 
Figueira da Foz. no Distrito de 
Coimbra. e acwalmence uma das 
mais importances do reino pela 
sua popula9ao e riqueza: e dese
jando. por ocasiao da minha re
cente visita aquela vita. dar aos 
habitantes de/a um solene teste
munho de apre90 pelos honrados 
esfor9os que tem empregado para 
o seu progressivo desenvolvimento: 
Hei por bem fazer merce a dita 
vi/a da Figueira da Foz de a elevar 
a cacegoria de «Cidade da Fi
gueira da Foz»: e me apraz que 
nesca qualidade gose de todas as 
perrogativas. liberdades e fran -

1/iiPAENU PIJIITUGQEU EM AEVI.tTA 

EFEMERIDE: 

FIGUEIRA 

DA FOZ 
95 ANOS 
DE CIDADE 
1882-1977 

quezas que dtreitamente !he per
tenceram. devendo expedir-se a 
respective Camara Municipal a 
competence carta. em dois exem
plares. um para titulo daquela 
corpora9ao e outro para ser depo
sitado no real arquivo da Torre 
do Tombo: 

0 ministro e secretario de Estado 
dos Neg6cios do Reino assim o 
tenha entendido e fa9a executar. 

Pa9o. em 20 de Setembro de 
7882. Reis - (Tomaz Ant6nio 
Ribeiro Ferreira). 

Do acinte entusiastico entao 
vivido pela popula9ao local. fize
ram eco os jornais da epoca. 

Uma salva de 31 tiros. alvorada 
pela «Filarm6nica 10 de Agosto». 
que executou o hino nacional na 
Pra9a Nova. ante os Pa9os do 
Concelho. e girandolas de fogue
tes. foram o amanhecer dum dia 
inesqueclvel para toda a sua popu 
layao. quando ha 95 anos a Fi 
gueira da Foz conheceu a sua 
eleva9ao a cidade. 

A povoa9a0 possula 2350 habi
tantes em 12 de Mar90 de 1771. 
data em que havia sido elevada 
a vila por foral de D. Jose I. 
tornando-se. 111 anos mais tarde. 
numa cidade que dava os pri
meiros passos para se tornar na 
bela e airosa «Praia da Claridade». 

No final da sessao de gala. o 
Administrador do Concelho. levan 
tou calorosos vivas. logo corres
pondidos pela multidao. a Carta 
Constitucional. e a «Princesa do 
Mondego. a liberal e laboriosa 
cidade da Figueira!». 

A 3 de Agosto de 1882 a Fi
gueira da Foz era elevada a cidade. 
hoje. quando se -comemoram os 
seus 95 anos. e se aproxima o 
seu primeiro centenano. a popula
yao local come9a desde ja a pen 
sar no dever de engrandecer as 
futuras comemora96es. 



RELEVANTE 
INICIATIVA 
DO «JORNAl 
DO FUN DAO» : 

I ENCONTRO DE EMIGRANTES 
DAS BEIRAS 

0 I Encontro de Emigrantes das Beiras, ini 
ciativa do «Jornal do Fundao», levada a efeito 
no passado mes de Agosto, contou com a pre
sen~a do sr. Presidente da Republica, general 
Rama lho Eanes, do Secretario de Estado da 
Emigra~ao, dr. Joao Lima e do director da publi 
ca~ao promotora do Encontro, o jornalista Anto
nio Paulouro. A iniciativa, que a justo titulo 
deve ser considerada o mais importante aconte
cimento do genero nos ultimos anos, interessou 
numerosos portugueses emigrados, que pa rtici 
param activamente nos trabalhos e veio a tradu
zir-se na aprova~ao de conclusoes, nos dominios 
do «Associativismo», «Cultura e Educa~ao», «ln 
forma~ao», «Remessas monetar ias e sua apli 
ca~ao» e ainda «0 Regresso» ao nosso Pais. 

Ramalho Eanes viajou de helic6ptero para o 
Fundao, onde era aguardado por d iversas indivi
dualidades, entre as quais se encontravam o 
general Vasco Louren~o. Governador Militar de 
Lisboa ; o brigadeiro Hugo dos Santos, Coman
dante da Regiao Militar do Centro ; os Secretarios 
de Estado da Emigra~ao, dr. Joao Lima, da Comu
nica~ao Social, dr. Roque Lino, e da Orienta~ao 
Pedag6gica, dr. Romero de M agalhaes; e ainda 
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o Governador Civil de Castelo Branco, dr. Pinto 
Garcia. 

Da comitiva presidencial faziam parte o 
dr. Hen rique Granadeiro, Chefe da Casa Civil ; 
o jornalista Silva Costa, assessor de lmprensa ; 
e o major Avelar de Sousa, membro da Casa 
Militar da Presidencia . 

Encerrados os trabalhos deste I Encontro 
de Emigrantes das Beiras, depois do discurso 
do Presidente da Republica, todos os partici 
pantes do Encontro e muito povo das aldeias 
vizinhas deslocaram-se para o Santuario de Santa 
Luzia, no Castelejo, onde decorreu o almo~o de 
convlvio em que participou o general Ramalho 
Eanes. Durante a tarde, num palco preparado 
no arraial de Santa Luzia, actuaram agrupamentos 
e artistas convidados, nomeadamente os ranchos 
folcl6ricos de Burgos e Cerdei ra, os bombos de 
Lavacolhos, a can~onetista Tonicha e ainda Tino 
Costa. 

Do que foi o I Encontro de Emigrantes das 
Beiras nos ocupamos seguidamente, com sin
teses dos discursos do sr. Presidente da Republica, 
do Secretario de Estado da Emigra~ao e com a 
publica~ao do resumo das conclusoes. 



RAMALHO EANES: 

«A SOLIDARIEDADE CONSTROI-SE 
PARTICIPANDO NAS TAREFAS COLECTIVAS» 

Presente, desde a sua investidura, em todos os grandes acon 
tecimentos da vida nacional. o General Ramalho Eanes deslocou-se 
ao Fundao como convidado de honra da organizac;:ao do Encontro, 
facto que conferiu a iniciativa o vigor e a importiincia requeridos 
pelos fins a que se destinava. Acolhido entusiasticamente pelas 
gentes da regiao e pelos numerosos emigrantes que dos mais dife 
rentes paises ali se deslocaram, Ramalho Eanes participou activa 
mente nas diversas fases da jornada, ora dialogando com a popula 
c;:ao, ora trabalhando informalmente com as autoridades locais 
e outras que ali se deslocaram. 

0 discurso que pronunciou na sessao de encerramento do 
Encontro e bema prova do interesse que o Presidente da Republica 
dedica a evoluc;:ao dos grandes problemas nacionais, onde o fen6-
meno emigrat6rio ocupa Iugar de destaque. 

Comeyando por salientar que Propondo o «dialogo aut€mtico 
«um encontro de emigrantes como entre as comunidades de origem 
este e um acto de fraternidade. e destino». o general Ramalho 
um factor de aproximayao e um Eanes defendeu que <<nao havera 
meio de esclarecimento». o general ajuda eficaz aos emigrantes nem 
Ramalho Eanes debruc;:ou-se sobre estancamento da emigrac;:ao coer-
as grandes linhas da emigrac;:ao civa. sem integrac;:ao dos emigrados 
ponuguesa. para depois panir para no esforc;:o de superac;:ao da crise 
a analise do fen6meno no momento politica e econ6mica que subsiste 
actual : «Hoje - af1rmou o Presi - em Portugal.» 
dente da Republica - readquirida 
a consciencia da identidade nacio
nal. volta a ser possivel enfrentar 
com autenticidade o fen6meno 
migrat6rio. A emigrac;:ao para o 
estrangeiro constitui u ma opc;:ao 
de sobrevivencia individual. fami
liar e colectiva. Decorre da reali
zac;:ao de um direito indeclinavel 
- 0 direito a subsistencia. t tam
bem. em muitos casos. consequen 
cia de desequilfbrios sociais e eco
n6micos. como a impossibi lidade 
de responder imediatamente a uma 
das mais profundas aspirac;:oes do 
homem. que se resume no direito 
a seguranc;:a de existencia e a segu 
ranc;:a de emprego. Removidos os 
obstaculos legais a saida do Pais. 
a emigrac;:ao continua a ser. simul 
taneamente. um modo de afirma
c;:ao de personahdades para as 
quais a vida e aventura e luta.» 

Mas «a crise em que nos deba
temos e positiva porque anuncia 
a transformac;:ao duma sociedade 
injusta num Pais em que se possa 
viver» - recordou o Presidente da 
Republica. que logo acrescentou : 
«Esta crise poe a prova a nossa 
capacidade de tomar nas maos 
um projecto colectivo que devol 
vera a Portugal a sua autonomia 
no sistema das nac;:oes e recon
ciliara o Pais com a sua trad ic;:ao 
hist6rica. 0 vector europeu deste 
projecto prenuncia e exige mudan
c;:as profundas nas nossas condi 
c;:oes de vida. Os em1grantes con
tam-se hoje entre os portugueses 
melhor preparados para compreen 
der que nao podemos afastar- nos 
mais dos indices de progresso da 
Europa. Alias. as transformac;:oes 
de que o Pais carece podem bene-

ficiar do cap1tal cultural e tecnico 
acumulado pelos portugueses imi
grados em paises europeus. E ~om 
o aperfeic;:oamento dos mecanis
mos de mtegrac;:ao europeia. as 
fac1lidades de comunicac;:ao e a 
1guahzac;:ao progressiva das con
dic;:oes de seguranca social sera 
possivel transformar as saidas para 
o estrangeiro em migracao tran
si t6nas e reversiveis.» 

A <<seguranc;:a dos haveres dos 
emigrantes. a escolandade e suas 
deficienc1as e a proteccao social 
ocuparam segu1damente o general 
Ramalho Eanes. que considerou 
estas preocupac;:oes priontarias. no 
ambi to de uma politica de eml
grac;:ao. A terminar. o Presidente 
da Republica afirmaria ainda· «a so 
lidanedade constr6i- se paniCI
pando nas tarefas colectivas. E nesta 
hora de tra nsformac;:oes. e par
tanto de desafio. nos podemos 
demonstrar como um povo dis
perses pelo mundo retoma. a seu 
favor e tambem em beneficia de 
outros povos. a vocacao fraterna 
e universalista da sua ident1dade 
h1st6rica Depende de nos que a 
em1grac;:ao se1a um acto voluntimo 
e livre. $6 o sera quando Portugal 
for o pais pr6spero que estamos 
determmados a construir » 
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J oao Lima: 
«0 Governo pensa que o destino do emigrante e o regresso 
a Patria ... >>. 

DISCURSO DO SECRETARIO DE ESTADO DA EMIGRA<;AO 

0 Secretario de Estado da Emigrac;:ao. d r. Joao lima. abordou 
no seu discurso os mais importantes problemas que hoje se colo
cam aos emigrantes portugueses. Depois de referir o alto signi
ficado do Encontro. «iniciativa em boa hora levada a cabo por 
urn prestigioso jornal. que aos emigrantes sempre abriu as suas 
paginas e a eles dedica igual carinho». aquele membro do Governo 
abordou quest6es relacionadas com o Ensino. a lnformac;:ao. e a 
revisao dos acordos de emigrac;:ao. que esta em curso. Palavras 
de esperanc;:a e de confianc;:a encerram a importante comunicac;:ao 
do dr. Joao lima. 

Come<;ando por referir que «a 
situa<;ao precaria» em que o emi
grante se encontra merece de 
todos «especial aten<;ao». o Secre
tano de Estado da Emigra<;ao rea
firmou o prop6sito governamentat 
de «desfazer as barreiras» que podem 
separar o emigrante de parte do 
Povo portugues. enunciando segui
damente aquilo que se tern vindo 
a fazer no ambito bilateral. Assim. 
«em Janeiro de 1977 ficaram con
cluidas as negocia<;oes que leva
ram a assmatura do novo acordo 
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relativo a emigra<;ao e a situa<;ao 
e promo<;ao social dos trabalha
dores portugueses e das suas fami
lias em Fran<;a que muito trouxe 
de inovador em materia acordada 
entre os dois paises.» 

Defendendo o realismo e a sere
nidade face as consequencias que 
poderao resultar para os 850 mil 
emigrantes portugueses em Fran<;a 
da aplica<;ao do chamado «Plano 
Barre». o dr. Joao Lima salientou 
que «a politica da actual admi
nistra<;ao francesa e clara no aban-

dono de f6rmulas opcionais entre 
o regresso e a plena integra<;ao. 
para se situar agora em impera
tivos nao categ6ricos que favo
recem o regresso. A livre escolha 
do emigrante. que em principio 
deveria ser integralmente legitima 
e respeitada. passa a se-lo apenas 
quando se trate de optar entre 
ficar ou regressar e nao entre 
ficar como estrangeiro ou como 
nacional. E se e certo que e dever 
do Governo Portugues defender 
a execu<;ao completa dos acordos 
existentes e a integridade pessoal 
e patrimonial dos nossos compa
triotas ai residentes. entendemos 
tambem que os resultados. afinal 
obtidos. perante a agudeza de 
uma situa<;ao delicada. dependerao 
em larga escala das ac<;oes levadas 
a cabo pelas associa<;oes de emi
grantes e pelos organismos de 
classe em que eles se integram 
e que seguramente superarao ten
ta<;oes faceis de discrimina<;ao e 
de segrega<;ao face a identidade 
de interesses ai representados.» 

0 responsavel pela Secretaria 
de Estado da Emigra<;ao revelou 
que se encontram em curso estu
dos co·m vista a celebra<;ao de 
um Acordo com a Republica Fede
ral Alema. o mesmo devendo ser 
feito com outros paises. Desta 
forma. «esta em cu rso a nego
cia<;ao do Acordo com o Luxem
burgo. onde trabalham cerca de 
trinta mil portugueses. tendo Iugar 
a pr6xima sessao de conversa<;oes 
em Outubro pr6ximo» encontrando
-se tambem «abertas conversa<;oes 
com vista a conclusao de um acordo 
de semelhante natureza com a 
Belgica. o que esperamos venha a 
ter Iugar ate ao fim do corrente 
a no.» 



« ... revela-se fundamental para o Pals o aproveitamento dos 
quadros tecnicos de emigrantes». 

CONVENC0 ES SOBRE 
SEGURANCA SOCIAL 

A este respeito. o dr. Joao 
Lima referiu a troca dos instru
mentos de ratifica~ao da Conven
~ao de Seguran~a Social com a 
Sui<;:a. «a actualizac;ao das Con
venc;oes com o Luxemburgo e 
com a Belgica. a abertura de 
negocia<;:6es com a Suecia e com 
o Reino Unido e proximamente 
com o Canada. e dilig€mcias com 
a mesma finalidade no que res
peita a Venezuela .» 

No plano fTIUitilateral. «cumpre 
referir todas as ac<;:6es que no 
ambito do Conselho da Europa 
tern sido desenvolvidas. com espe
cial relevo para a elabora<;:ao do 
Estatuto J uridico do Trabalhador 
Migrante. sem esquecer a parti
cipa<;:ao de representantes do Go
verne em muitas organiza<;:6es in
ternacionais. como o Bureau Inter
nacional du Travail e a Organiza<;:ao 
Mundial de Saude. 

Sobre politica de informa<;:ao. 
o dr. Joao Lima recordou o «lan
~amento em Fran~a de urn pro
grama de televisao. exibido aos 
domingos de manha. pensando-se 
poder dar inicio no pr6ximo ano 
a identico programa na R.F.A»: 
a remodela<;:ao e o aumento da 
tiragem da Revista «25 de Abril». 
que «a Curto prazo sera impressa 
e distribuida em Fran<;:a. com des
t ine a toda a Europa. e nos Estados 
Unidos»: a assinatura de «urn 
acordo com a ANOP. para envio 
diario de boletins noticiosos. com 
vista a fornecer elementos actua 
lizados aos meios locais de comu 
nica<;:ao social de lingua portu
guesa»: o alargamento do «numero 
de filmes incluidos no circuito 
gratuito da Secretaria de Estado 
da Emigra<;:ao»: a cedencia a Radio-

difusao Portuguesa dos tempos 
de antena anteriormente utilizados 
pela Radio Liberdade. 

DEFESA DOS INTERESSES 
DOS EMIGRANTES 

No que respeita a defesa da 
propriedade dos emigrantes». pros
seguiu o dr. Joao Lima. «tem-se 
vindo a sanar actos de ocupa<;:ao 
ilegal praticados em recentes pe
riodos conturbados da nossa revo
lu<;:ao. atraves da restitui<;:ao aos 
legitimos proprietaries de habita
<;:6es e terrenos. Em breve. a Lei 
das indemniza<;:6es. ja aprovada. 
vira repor a justi<;:a de posic;oes 
individuais prejudicadas nao pelas 
nacionalizac;oes em si - salvo 
alguns casos aberrantes- mas 
pela ausencia ate agora de fixa<;:ao 
de criterios que possibi litem a sua 
regulamenta<;:ao. No campo da cons
tru<;:ao civil e conhecido 0 incre
mento que os emigrantes lhe tern 
fornecido. seja na cidade ou no 
campo. Neste dominio. encontram 
-se em curso medidas governa
mentais tendentes a urn maior 
fomento habitacional. atraves de 
criac;ao de uma cooperativa de 
habita~ao produtora de casas para 
emigrantes - ela pr6pria cons
trutora civil- e em cujos 6rgaos 
se encontra assegurada a parti
cipa<;:ao efectiva dos pr6prios.» 

POLITICA DE 
RETORNO SELECTIVO 

Come<;:ando por referir. a este 
respeito. que «O Governo pensa 
que o destino do emigrante por
tugues e o regresso a Patria». o 
dr. Joao Lima salientou que se 
revela «fundamental para o Pais 
o aproveitamento dos quadros tecni
cos de emigrantes». 

E mais adiante: 
«0 acompanhamento quotidiano 

das actividades dos portug ueses 
radicados no estrangeiro exige tam
bern estruturas diplomaticas e con
sulares que terao de assumir com 
dinamismo o papel de motor da 
promo~ao cultural e social dos 
portugueses emigrados. ---CONFIANCA NO GOVERNO 
CONSTITUCIONAL 

E a terminar. o Secretario de 
Estado da Emigra<;:ao afirmou: 

<<A confian~a no Governo e na 
sua capacidade para ir mais alem. 
e igualmente reconhecida. estou 
certo disso. por todos os portu 
gueses emigrados. indiferentemente 
das partes do territ6rio de onde 
sejam oriundos. dado que na cria
c;ao desse clima de confian<;:a se 
encontra subjacente uma aproxi
ma<;:ao por identidade entre as 
administra<;:6es e as comunidades. 
sedimentada por actos concretes 
e indesmentiveis. em que as festi
vidades aparecem como coroa
mentos de actividades quotidianas 
de efeito util e produtivo. Com 
humildade mas com consciencia 
tranquila e sem ceder a pressoes. 
julga o Governo ser legitime e 
honesto continuar a pedir a cola
bora<;:ao e a confian<;:a imprescin
divel dos portugueses para urn 
trabalho de construc;ao e de viven
cia pr6spera a que tern direito 
urn povo velho mas rejuvenescido 
pela entreajuda dos seus compo
nentes. numa reten<;:ao patri6tica 
da heranc;a hist6rica que a todos 
pertence. A democracia e a liber
dade sao instrumentos de va lori
zac;ao e de dignifica<;:ao dos povos. 
Eisa aposta da Revolu~ao de Abril; 
eis o esfor<;:o do Governo a que 
me honro de pertencer.» 
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SfNTESE 
DAS ·CONCLUSQES APROVADAS 

As conc lusoes deste I Encontro de Emigrantes das Beiras, 
um texto pleno de positivo espirito critico a revelar o empenha
mento dos interessados, resultaram de 104 comunica<;:oes v indas 
da Franca, Alemanha, Belgica. Sui<;:a. Luxemburgo, lnglaterra, 
Brasil. Venezuela. Estados Unidos. Canada, Nigeria, Gab:io, Mo<;:am
bique e Australia. tendo participado nos debates 241 pessoas. 

Em nota introdut6ria ao texto das conclusoes os participantes 
assinalam o alto significado da presen<;:a do Presidente da Repu 
blica, que interpretam como mais uma «prova do continuado 
interesse e esclarecida aten<;::io dos portugueses espalhados pelo 
Mundo, e como reconhecimento do interesse e valor desta ini
ciativa». Saudam ainda o «Jornal do Fund:io», que «ao promover 
em boa hora este Encontro, se manteve coerente com a actividade 
de sempre, agora alargada, do que tem sido o mais forte elemento 
de liga<;:ao entre os emigrantes das Beiras espalhados pelo Mundo. 
a sua regiao e a sua Piltria .» 

As conclusoes repartem-se pelos seguintes temas : associa
t ivismo. cultu ra e educa<;::io, informa<;::io, aplica<;:ao das remessas 
dos emigrantes em Portugal e o regresso dos emigrantes. .. 

Aspecto de uma das sess6es de trabalho do Encontro. 
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e Sobre o ASSOCIATIVISMO. o 
encontro concluiu a necessidade 
de serem definidas as atribui<;:oes 
dos servi<;:os e dos trabalhadores 
que fazem a liga<;:ao com o Poder 
Central; a vantagem das associa
<;:oes se reunirem em federa<;:oes: 
a vantagem da coordena<;:ao dos 
organismos estatais especializados. 
afastando linhas de ac<;:ao para 
lelas: apoio oficial as Associa<;:oes 
para a difusao da lingua portu
guesa. 
• Sobre CUL TURA E EDUCA<;:AO 
os congressistas pronunciaram-se 
pela difusao do ensino portugues 
no estrangeiro; pcla garantiD da 
continuidade dos estudos de lin
gua e cultura portuguesa dos filhos 
de emigrantes em paises estran
geiros e da sequencia dos seus 
estudos em Portugal: dispensa de 
frequencia do ano propedeutico 
para os filhos dos emigrantes que 
apresentem uma dura<;:ao de esco
laridade que 0 justifique: apoio as 
associa<;:oes culturais no estran
geiro: provimento de professores 
do ensino primario no estrangeiro. 
dando prioridade aos diplomados 
do magisterio primario: promo<;:ao 
do ensino do portugues nos paises 
estrangeiros com comunidades por
tuguesas: cria<;:ao no MEIC de um 
departamento para questoes de 
ensino relacionadas com a emi 
gra<;:ao: concessao de bolsas de 
estudo: reactiva<;:ao do interdlmbio 
cultural entre Portugal e o Brasil: 
promo<;:ao de programas e pro
jectos de investiga<;:ao envolvendo 
residentes em Portugal e no estran 
geiro: e enriquecimento do teor 
dos acordos culturais. 



• Sobre INFORMA<;:AO o Encon
tro propoe o apoio aos 6rgaos 
de comunica<;ao social que vem 
desenvolvendo papel merit6rio neste 
dominio; cria<;ao de novas publi 
ca<;6es destinadas aos emigran
tes; elimina<;ao de dificuldades 
burocratiC<;lS a difusao actualizada 
entre os emigrantes de alguns 
6rgaos de comunica<;ao social; con
cretiza<;ao da transmissao de pro
gramas de Radio e Televisao des
tinados aos emigrantes; contribui
<;ao ma1s efectiva para a boa infor
ma<;ao dos emigrantes por parte 
das representa<;oes diplomaticas 
portuguesas; melhoria dos pro
gramas da RDP destinados as 
comunidades portuguesas. 

e A APLICA<;:AO DAS REMESSAS 
DOS EMIGRANTES em Portugal 
foi igualmente objecto da aten<;ao 
do Encontro. que concluiu a neces
sidade de apresenta<;ao. por parte 

do Governo. de pianos de desen 
volvimento. Os emigrantes pro
nunciaram-se a favor da aplica<;ao 
das suas remessas na satisfa<;ao 
das carencias primarias e no apro
veitamento dos recursos naturais 
e humanos do Pais. As conclusoes 
sublinham a necessidade de resol
ver «OS casos da Torralta. J Pimenta 
e outros semelhantes» e denunciam 
«defic iencias de informa<;ao sobre 
as varias modalidades de dep6-
sitos e sobre os esquemas de 
concessao de credito ao alcance 
do emigrante». 

• 0 REGRESSO a Portugal sus
citou a aprova<;ao das seguintes 
conclusoes: intensifica<;ao da inter
ven<;ao das autoridades portugue
sas no sentido de garantir o direito 
ao trabalho nos paises de emigra
<;ao; a participa<;ao dos trabalha
dores portugueses no estrangeiro 
e das sua~ organiza<;6es na ela-

0 jornalista Ant6nio Pelouro, director do 
«Jornal do Fundao» f oi o grande impulsio
nador do I Encontro dos Emigrantes das 
Beiras, «iniciativa em boa hora levada a 
cabo por urn prestigioso jornal, que aos 
emigrantes sempre abriu as suas paginas 
e a eles dedica igual carinho» - conforme 
sublinhou o Secretario de Estado da Emi 
grac;:ao. 

bora·<;ao e rev1sao dos Acordos 
de Emigra<;ao; a canaliza<;ao das 
poupan<;as dos emigrantes para 
investimentos nas suas regioes de 
origem; a satisfa<;ao acelerada das 
necessid_ades basicas das popula 
<;6es--c1o interior; a multiplica<;ao 
de projectos-piloto de desenvolvi
mento regional; a garantia dos 
di reitos sociais dos trabalhadores 
emigrantes; a defesa dos bens 
adquiridos pelos emigrantes em 
Portugal; a entrada no Pais. isenta 
de direitos aduaneiros. no caso 
de regresso definitive. de autom6-
veis. mobiliario e equipamentos 
destinados a actividade profissio
nal do pr6prio; o aproveitamento 
dos meios de comunica<;ao social 
e em particular da Televisao. como 
instrumento ao servi<;o da inte
gra<;ao dos emigrantes regressados; 
e. a terminar. a uniformiza<;ao das 
condi<;6es relacionadas com a situa
<;ao militar dos emigrantes. 
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A ENIGIIAtAO EN FOeO 

TELEVISAO PARA PORTUGUESES EM FRANCA 
Em fins de Setembro passado 

o «Office National pour Ia Promo
tion Culturelle des lmmigres». orga
nismo dependente do Ministerio 
do Trabalho frances. reuniu em 
Paris os delegados dos paises par
ticipantes do programa «Mosaique» 
transm1t1dos nos domingos de 
manha pela Televisao Francesa 
(FR3) e especialmente dedicado 
aos imigrantes originarios de Por
tugal. Marrocos. Tunisia e Argelia. 

Este programa e constituido por 
duas partes A primeira e elaborada 
por cada pais part1c1pante e enviada 
semanalmente para Paris da ori
gem. A segunda preparada «ao vivo» 
por uma equ1pa especializada da 
qual fazem parte colaboradores 
portugueses 

A reuniao de Setembro reali7tldA 
Pm Paris na qual part1ciparam dele
gddos portugueses. teve por f1na
l1dade acertar detalhes tecnicos e 
o calendario das emissoes Assim. 
cada pais participante tera a seu 
cargo a elaborac;:ao de um pro 
grama de 90 minutos semestral
mente Par . Portugal. a dat<~ or6· 
Xlma dtoste j)fOgrama Sera de 4 de 
Dezembro. o qual sera preenchido 
pelos seguintes assuntos: 

1 - descamisadas e canc;:oes de 
trabalho da Beira Baixa: 

2 - corais alentejanos. desgar· 
radas e formas cultura1s em 
v a dE' cfpc: O;'!rec imento 

I 

(darH,.d du urcovados. 
contra danc;:a. etc.): 

3- projecc;:ao do filme portu
gues «N6s por ca todos 
bem» na aldeia em que foi 
filmado : 

4 - artesao e fogueteiros: 
5 - pesca no Algarve: 
6- interpretac;:oes de musica 

popular pelos conjuntos 
Maria Albertina. Banda do 
Casaco e filarm6nicas: 

7- Eugenio de Andrade e a 
cultura portuguesa. 

Estes programas sao elaborados 
em Portugal pel a equ1pa de TV I 
/Cinema da Secretaria de Estado 
da Em1grac;:ao. 

EMISSQES DE TV EM PORTUGUES NA R. F. A . 
A fim de ultimar os pormenores 

relativos as emissoes quinzenais 
em lingua portuguesa na Televisao 
alema (W D. R.- Col6nia). des
locou-se ao nosso pais uma dele
gac;:ao daquela estac;:ao emissora 
Em Lisboa. a delegac;:ao alema reu
niu com elementos da Secretaria 
de Estado da Emigrac;:ao. tendo 
ficado estabelecidas as condic;:oes 
em que passara a ser transmitido. 
atraves da W. D. R. um programa 
de televisao em portugues. dedi
cado a nossa comunidade naquele 
pais. Este programa tera inicio em 
Janeiro de 1978 prevendo-se que 
'lntP.S do 1 nal do corrente ano se1a 
efectuada uma ( rnrssao experimen 
tal. 0 programa definitivo de perio
dicidade quinzenal. tera a durac;:ao 
de 20 minutos. A sua realizac;:ao 
estara a cargo da equipa de TV I 
/Cinema da Secretaria de Estado 
da Emigrac;:ao. 

A delegac;:ao alema era com
posta pelos srs. Friedheim Porck 
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e Werner Schall. responsaveis. 
rwquela estacao em1ssorc~ pte los 
sectores de polit1ca socral e ceo 
n6mrca e programas para uabC! 
llndores estrangerros respecuv.r 
mente 

Pelo lado portugues particlpa 
ram o dr. Pietra Torres (AdJunto 
do Gabinete do Secretario de 

r;y-,.. 

Estado da Emigrac;:ao). dr. Ant6nio 
Oueir6s (Conselhe~ro de lmprensa 
da Embaixada de Portugal em 
Bona). Manuel Arias (Director do 
SIAC). e amda Mana Joao Seixas 
e Jose Manuel Alves Pereira. res
pectivamente Directora de Produ
<;;ao e Tecnico de Montagem da 
equipa de TV/Cinema da SEE. 

; .. 

Os srs. Schall e Porck foram acompanhados pelo dr. Ant6nio Ouelf6S (ao centro}. 
Conselhetro de lmprensa em Bona 



CONQNIOAOE~ POHTQ#QE~A~ NO NUNOO 

a VOZ DE PORTUGAL ~ 
EDITORIAL 

«Voz de Portugal» inicia hoje 
o seu decimo terceiro anode vida. 
Uma vida ja tonga ao servir;:o da 
informar;:ao a nossa comunidade. 
Portugal tem estado mais perto 
dos seus filhos residentes em Vene
zuela, grar;:as aos esforr;:os quoti
dianos deste Semanario. que tem 
envidado todos os esforr;:os para 
levar ao mais longlnquo rinc§o 
venezuelano a mensagem portu
guese. 

Sobretudo de h8 dais anos a 
esta parte, a nossa preocupar;:ao 
tem sido a de enlar;:ar todas as 
comunidades disperses e esque
cidas pe!o interior da Republica. 
e levar ate etas um pouco da 
nossa Patria. ( . .. ) 

Ao iniciarmos este novo ano 
de vida, queremos agradecer a 
quantos possibilitam a existencia 
de «Voz de Portugal»: aos nossos 
estimados leitores. subscritores. 
anunciantes e patrocinames. cor
respondentes colaboradores no in
terior da Republica. correspondente 

Transcrevemos nesta sec<;:ao trechos de editoriais e noticiario 
transcrito de diversos 6rgaos de comunica<;:ao social de expressao 
portuguesa editados em diversos quadrantes do mundo. 

Sol icitamos aos 6rgaos de informa<;:ao destinados as comu
nidades portuguesas que enviem seus exemplares para esta revista. 
o fa<;:am para o seguinte endere<;:o: 

Revista «25 DE ABRIL - COMUNIDADES PORTUGUESAS» 
Pal acio das Necessidades, 1.0 piso 
Largo do Rilvas 
Lisboa-Portugal ,_---

delegado em Portugal, sr. Jose 
Ferreira e sua «equipa». ao corres
pondence no Funchal. sr. Jacinto 
Vasconcelos. ao Governo Regional 
da Madeira que nos envia o seu· 
noticiario regional, a Embaixada 
de Portugal que nos fornece algu
mas notfcias e documemar;:ao. atra
ves dos servir;:os do Adido de 
lmprensa, ao pessoa/ do Escrit6rio. 
ao fot6grafo litogratico. ao pren
sista e a todos os s6cios de 
Madeira Gratica. que sempre estao 
prontos a nos atenderem. traba
lhando. por vezes sobretempo, para 
que «Voz de Portugal» chegue a 
tempo e horas as maos dos lei
tares. 

Com o nosso simples «muito 
obrigado» queremos apenas expres
ser o muito de gratid§o a todos 
quantos tem colaborado connosco 
ate ao presence. confiados de que 
se dara continuidade para o futuro. 
que cada vez sera mais exigeme. 
de acordo ao nosso plano de tra
balhos. 

Bem hajam todos por sua pres
timosa colaborar;:ao. na certeza de 
que estamos contribuindo para uma 
causa que vale a pena. de levar 
a todos os portugueses espa/hados 
por toda a Venezuela. a presenr;:a 
continua de Portugal. 

In «Editorial» de <<Voz de Portugal». 
Outubro 1977. Venezuela. 

«(. . .) Horizonte ficara atemo e 
informara oportunamente os lei
tares da actuar;:ao do Governo 
nesse sentido. Ponderando bem 
achamos que este 1.0 Encontro 
valeu a pena e seria bom que 
outros se !he sucedessem. No 
entanto. caso se realizem. seria 
bom melhora-los em alguns 
aspectos. 

Grave foi. como dissemos. a 
intromissao da funcionaria da 
Secretaria de Estado da Emigrar;:ao 
na redacr;:ao das conclus6es. De 
lamentar tambem a diminuta par
ticipar;:ao neste Encontro. pais ape
nas se verificou a presenr;:a de 
100 emigrantes (. . .). Sublinhando 
por um !ado o alto significado da 
presenr;:a do Presidente da Repu
blica e de membros do Governo. 
n§o podemos deixar de lamentar 
que esta tenha constitufdo um des
via das atenr;:oes merecidas as 
nossas Associar;:oes e Centros. e 
ate mesmo a actiVJrlr;des nao menos 
importantes que tem sido reali
zadas (.. )». 

In «Horizonte». Setembro 1977. 
RFA. 
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Muito recentemente. nos referi 
mos a Associar;ao para o Desen
volvimento dos Ar;ores - ADA -
que. quanto a n6s, apareceu na 
hora pr6pria e no momento exacto. 
manifestando o nosso regozijo pelo 
empreendimento a que se prop6e: 
- A realizar;ao. em 1978. do 
I Congresso das Comunidades 
Ar;orianas. 

Nunca sera demais apoiar e 
aplaudir a luminosa ideia que, da 
fase de embriao, toma vulto e e 
uma consoladora realidade. Uma 
realizar;ao que se projectara no 
Ar;orianismo. findando, definitive-

mente, uma tonga noite de apatia. 
indiferenr;a e desconhecimento dos 
nossos pr6prios valores. numa afir
mar;ao de personalidade que. fran 
camente. ja se vai fazendo tarde. 

Para o efeito e, apesar de estar
mos Ionge da data prevista. enten
deu a ADA dar o sinal de arranque. 
pretendendo realizar duas reuni6es. 
uma em Boston e outra em Fall 
River, para os Ar;orianos residentes 
nestas respectivas areas, come
r;ando-se. assim. a p6r em movi
memo o complicado mecanismo 
deste magnifico. feliz e oportuno 
projecto. ( . . . ) 

T odo o ar;oriano, dig no da terra 
que nasceu, rem por dever moral, 
compreender e sentir o altrufsmo 
que orienta a ADA. Nao basta 
evocar, com saudade, as ilhas dis
tames e continuar inerte (. . .). 

A mensagem que dirige a Comu
nidade, para que compreenda e 

co/abore, vai encontrar a reacr;ao 
aguardada. Transpora e vencera 
as barreiras do cepticismo de 
alguns e da maldade de outros. 
Ira como pomba a/ada transmitir 
a pureza do seu comeudo, a todas 
as agremiar;6es. clubes desporri vos. 
filarm6nicas. etc., das nossas Comu
nidades, desde a Calif6mia ao 
Canada. das Bermudas ao fabuloso 
Brasil, chamando-lhes a realidade 
que somos um povo Atlantica e 
que, pelo facto de emigrarmos, 
obedecendo a um fatalismo que nos 
acompanha, queremos e desejamos 
continuer ligados espiritua/mente. 
Que o elo da fraternidade seja 
mantido e vivificado no amor acri
solado ao torrao natal. ( ... ) 

In «Portuguese Times». 15/Setem
bro/1 9 77. assi nado por AI bert 
Silva, na rubri ca «CONTRA
·SENSOS». EVA. 

0 ESCRITOR GERALDO VIEIRA MORREU NO BRASIL 
FILHO DE ACORIANOS 

(@ ~·rn5agrirn 
T HE PORT UGUESE NEWSPAP ER FOR WE ST ERN CANADA 

Com a morte, agora ocorrida 
em S. Paulo. do medico e escritor 
Jose Gera/do Vieira. de 80 anos. 
filho de pais ar;orianos, desaparece 
da cena literaria brasileira um dos 
ultimos cultores do romance se
gundo os moldes que se tomaram 
classicos no sec. XIX e nas pri
meiras decadas deste. 

Dotado de prodigiosos recursos 
de imaginar;ao e de um estilo pes
soalfssimo, a sua obra marca uma 
epoca. Estreara -se em 1919, com 
«Trisce Epigrama». poema em prosa 
que trai a influencia do Oscar 
Wilde da «BaJada do Carcere de 
Reading» (. . .). 

«Cluando se procurar saber- diz 
Cassiano Ricardo - ate onde a 
poesia pode interessar a tecnica 
do romance moderno, a obra de' 
Jose Geraldo Vieira sera estudada 
num dos seus mais fascinantes 
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aspectos». Esta e. rea/mente. uma 
das mais insinuantes facetas do 
escritor que, escecicamente desvin
culado de movimentos e grupos. 
deu ao romance brasi/eiro uma 
«nuance» de universalismo que nao 
se encontra em nenhuma oucra 
obra comemporanea. 

A sensibilidade de Geraldo Vieira, 
profundamente marcada pela lei
tura dos grandes romancistas euro
peus, orientou-se sobretudo para 
a busca do entrelar;amento dos 
destinos individuais. Erica Verfs
simo considerava-o «O grande mes
tre do romance brasileiro hoje». 

Crftico de artes p!asticas durante 
cerca de 20 anos na «Folha de 
S. Paulo». Geraldo Vieira era pro
funda conhecedor das tendencies 
esteticas do nosso tempo e infa
tigavel frequentador de museus e 
galerias tanto no Brasil como na 
Europa. A sua crftica denunciava 
forte erudir;ao. 

Eleito em 7 948 para a Acedemia 
Paulista de Lecras. sucedeu a Mon-

ceiro Lobato na cadeia n.0 39. 
tendo ilustrado durante varios anos 
a catedra de literature da Facu/
dade de Jomalismo da Fundar;ao 
Casper Libera. 

Os seus u!timos romances foram 
publicados em 7974 e intitulam -se: 
«Paralelo 7 6. Brasilia» e «A Mais 
que Branca». 

De Geraldo Vieira escreveu Jorge 
Amado: · 

«Poucos romancistas comribul
ram com tanta coisa nova para a 
novellstica brasileira quanta Jose 
Geraldo. Poucos tao conscientes 
em seu trabalho, poucos tao ori
ginais e donas de um universo 
romanesco tao vasto. nenhum inte
grando tanto o drama do homem 
brasileiro no quadro do drama do 
mundo de hoje. 0 espar;o e o 
tempo do nosso romance cresce
ram e muito com a obra de Jose 
Geraldo Vieira». 

In «0 Mensageiro». quinzeniirio da 
comunidade portuguesa do Ca
nada. Setembro 1977. 



CANADA 

Camilo Castelo Branco. 

Estreou -se num dos centres da 
comunidade portuguesa residente 
em Toronto. a versao teatral da 
obra de Camilo Castelo Branco. 
«Amor de Perdi<;:ao». A pe<;:a. que 
esta a ser levada a cena por uma 
companhia de profissionais por
tugueses. dirigida por Francisco 
Ribeiro (Ribeirinho). parece con
tinuar o percurso ja encetado ha 
tempos por uma outra companhia 
de teatro. «Teatro do Nosso Tempo». 
dirigida pelo actor Jacinto Ramos. 

A nova versao da obra do ines
gotavel romancista. depois de uma 
serie de representa<;:oes neste pais. 
deslocar-se-a a Calif6rnia. percor
rendo com o seu espectaculo a 
Costa Leste dos EUA. zona de 
maior concentra<;:ao da comuni
dade portuguesa. Alem de Fran
cisco Ribeiro. a pe<;:a e interpretada 
por Ugia Teles. Carlos Ouintas. 
Lurdes Lima. Luis Pinhao. Fer-
nando Frias. Alberto Vilas. Jario 

Sargedas. Nuno Emanuel e Maria 
da Luz. 

FRANCA 
Ja ha tempos a revista «Temoig

nage Chretien» se referira a can
tora Catherine Ribeiro. filha de 
emigrantes portugueses. salien
tando a crescente popularidade 
que ela estava conquistando em 
Franca. lnterprete daquilo que entre 
n6s se convencionou chamar por 
«can<;:ao de protesto». Catherine 

Catherine Ribeiro. 

Ribeiro conseguiu um contrato de 
sete anos com a empresa «Pho
nogram». de Paris. que editou. 
entao. urn album com as suas 
ultimas cancoes. sob etiqueta 
«Fontana». Recordava entao. a ci
tada revista. que Catherine Ribeiro 
fora. de certo modo. lan<;:ada pela 
ja celebre cantora Colette Magny. 
com a qual mantem estreitas afini 
dades. Entretanto. numa das suas 
edi<;:oes de Setembro. a revista 
francesa de grande expansao. «Nou
vel Observateun>. anunciava nas 
suas colunas. dedicadas as novi
dades musicais. o lancamento de 
um disco - 33 rota<;:oes - em 
que Catherine Ribeiro. em home
nagem a Edith Piaf. interpreta 
alguns dos sucessos da grande 
vedeta. A revista classifica a jovem 
luso-francesa de rainha da musica 
«POP» francesa. Reproduzimos. na 
integra. foto e texto inseridos no 
«Nouvel Observateun>. 

AUSTRALIA 
', 

0 semanario de lingua portu
guesa. «0 Portugues na Australi a». 
numa sua recente edi<;:ao. da noti
cia da abertura de uma nova forma 
de dialoJl_a.. entre o M inistro da 
lmigraQ"ao deste pais. Mr. Mackellar. 
e as diversas comun idades aqui 
emigradas. atraves de encontros 
pontuais. com os 6rgaos repre
sentantes das varias comunidades. 
tais como 6rgaos de comunica<;:ao 
social. associa<;:oes. etc. Mr. Mackel
lar. teria afirmado aos 6rgaos repre
sentatives dos emigrantes. segundo 
0 referido semanario. que 0 pri
meiro encontro agora realizado. 
vira e{lcetar uma nova f6rmula 
nos contactos entre aquele Minis
terio e as comun idades. Por outro 
lado. proceder-se-a a um constante 
envio de informa<;:oes de caracter 
econ6mico. social e jurfd ico para 
toda a imprensa e programas de 
radio das respectivas comunida
des. de modo a tornar a sua inte
gra<;:ao no pais mais eficaz. 

Mr. Mackellar. ministro da lmigrat;ao 
da Australia. 
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EMIGRANTE PORTUGUES 
ELEITO VEREADOR EM HUDSON 

Na pequena cidadezinha de 
Hudson. norte de Massachusetts 
o emigrante portugues Ant6nio 
Chaves. natural da ilha de Santa 
Maria. e ha cerca de dez anos 
residente no EUA. foi eleito verea
dor municipal. 

A cidade de Hudson conta com 
o total de 18 000 habitantes. sendo 
deste total tres mil de origem 
portuguesa. Apesar de ser loca
lidade de residente de em1grantes 
portugueses desde 1886. nunca 
nenhum portugues ou seu directo 
descente chegou a ser eleito para 
a verea<;:ao municipal. dai o ine
ditismo de que se reveste o acon
tecimento. nao s6 para a comu
nidade local. como tambem. qui<;:a. 

38 

para toda a comunidade portu
guesa nos Estados Unidos. 

«0 voto portugues ajudou-me 
a ser eleito» declararia ao jornal 
«Portuguese Times». Ant6nio Cha
ves. acrescentando que em seu 
redor se organizou forte campanha 
levada a cabo pela comunidade 
portuguesa. com ele solidarizada. 
Contudo. como parece ser evi 
dente. deve ter contado com o 
voto de outros grupos etnicos 
residentes na pequena cidade. 
0 «Portuguese Times». don de trans
crevemos a noticia. termina salien
tando que « .. Ant6nio Chaves e 
a comunidade portuguesa de 
Hudson. sao urn exemplo a seguir 
por outras comunidades com maio
res possibilidades». 

Ant6nio Chaves. 

«0 VOTO PORTUGU~S 
AJU DOU- ME A SER ELEITO» 



TOME NOTA 
Nota informativa da SEE: 

AOS INVESTIDORES DA TORRAl TA 
Ate ao dia 31 de Dezembro do ano em curso. a TORRALTA 

liquidara aos seus investidores os juros das obrigac;oes relativos 
a 1975 e 1976. 

Para o efeito. deverao os interessados ent rar rapidamente em 
contacto com a refer ida empresa. cuja di recc;ao e a seguinte: 

TORRALTA- Clube lnternacional de Ferias 
Servi<;o de titulos 
Avenida Duque de Louie, 24 
Lisboa- Portugal 

Condic;:oes reguladoras da importac;:ao 
de veiculos autom6veis por emigrantes 
portugueses que regressem definitivamente 
ao Pais 

Dando satisfa<;ao ao desejo repetidamente manifes
tado pelos emigrantes portugueses. no sentido de 
verem reduzidas as importancias a pagar no acto da 
importa<;ao definitiva dos seus veiculos autom6veis. 
o Decreto- Lei n.0 172/77. de 30 de Abril. veio esta 
belecer importantes altera<;oes ao sistema ate agora 
em vigor. que se traduzem em apreciaveis beneficios. 
Pelo interesse de que o assunto se reveste. abordamos. 
seguidamente. os aspectos mais salientes do actual 
regime. que considera os tempos de posse e de vida 
do veiculo - factores determinantes das facilidades a 
atribuir. 

IMPOSTOS REDU ZIDOS 

Os impostos sobre que incide a redu<;ao concedida 
aos emigrantes portugueses sao os seguintes . 

• Direitos aduaneiros ; 
• lmposto sobre a venda de veiculos autom6veis; 

• Sobretaxa de importa<;ao. 

A redu<;ao aplica-se a veiculos autom6veis perten
centes a emigrantes portugueses. quando estes regres
sem definitivamente ao Pais. de conformidade com 
a tabela seguinte: 

Anos de vida 
do vefculo 

2 o ano .. . 
3 o a no . 
I o e 5.0 a nos .. . 
·nass de 5 anos 

·•rcentage· 
!.; redu<:i• 

50 
60 
70 
80 

Chama-se a aten<;ao para a distin<;ao entre o tempo 
de posse pelo emigrante e o tempo de vida do veiculo. 
Com efeito. se o autom6vel for comprado pelo emi
grante em 2. 8 mao. por exemplo. ja com 4 anos de 
vida. ao fim de um ano ap6s o ter na sua posse. nao 
contando o tempo de permanfmcia em Portuga l, 
o emigrante podera importa-lo definitivamente. sendo
·lhe aplicavel a taxa correspondente ao tempo total 
de vida (neste caso. seriam 5 anos. sendo a percen
tagem de redu<;ao de 70%). 
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CONDif;OES PARA A CONCESSAO 
DOS BENEFICIOS 

• Como norma geral. as reduc,:oes de impostos 
apenas se aplicam aos autom6veis que ja estejam 
ha ma1s de um ano na posse do emigrante por
tugues: todavia. o Ministro das Financ,:as podera. 
por despacho. mandar aplicar o disposto no 
Decreto- Lei n.0 172/77. caso a caso. aos auto
m6veis pertencentes ha menos de um ano a 
emigrantes portugueses. quando circunstancias 
de forc,:a maior ou caso fortuito. devidamente 
comprovado. o justifiquem: 

• A reduc,:ao de impostos s6 pode ser concedida 
quando os proprietaries dos veiculos compro
vem, por documentos bastantes. os tempos de 
posse e de vida. devendo estes ser contados 
ate a data da entrada dos velculos no Conti
nente ou llhas Adjacentes: se se tratar de auto
m6veis que ja tenham beneficiado do regime 
de importac,:ao temporaria. o prazo de posse. 
em cuja contagem nao sera considerado o tempo 
de permanencia no Pais. referir-se-a a ultima 
entrada: 

• 0 beneficia da reduc,:ao apenas e aplicavel a um 
dos conjuges ou a um individuo maior. solteiro. 
somente em relac,:ao a um autom6vel de sua pro
priedade e o beneficiado s6 decorridos quatro 
anos e que podera voltar a requerer a concessao 
de reduc,:ao de impostos para a importac,:ao de 
um novo autom6vel: por outro lado. os auto
m6veis importados com reduc,:ao de impostos 
nao poderao ser vendidos. dados. hipotecados 
nem por qualquer forma onerados antes de 
decorridos dois anos sobre a sua importac,:ao 
definitiva. ficando os mesmos. caso contrario. 
sujeitos ao integral pagamento da parte dos 
impostos que nao tinha sido paga: 

• A reduc,:ao de impostos apenas e concedida aos 
emigrantes portugueses que comprovem. atraves 
de certificado consu lar, ou outro equivalente 
em termos probat6rios. a sua qualidade de tra
balhador no Pais donde precede com. pelo menos. 
um ano de efectividade. 

D IREITOS ADUANEIROS 

Os direitos aduaneiros consistem na aplicac,:ao de 
uma taxa por quilo do veiculo. variando essa taxa 
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consoante o Pais donde procede o autom6vel. de 
acordo com o seguinte quadro: 

COLUNA 1 COLUNA 2 

EFTA. Reino Unido. 
Peso Dinamarca e CEE Pauta minima 

(Comp. orig. e lrlanda) 

Taxa Total Taxa Total 

600 1590 1140500 9550 5 700500 
650 1590 1235500 9550 6175500 
700 1590 1330500 9550 6 650500 
750 2500 1500S00 10510 7 575500 
800 2515 1720500 10580 8 640500 
850 2530 1955500 11550 9 775500 
900 2540 2160500 12520 10 980500 
950 2555 2422550 12580 12 160500 

1000 2570 2700500 13550 13 500500 
1100 3500 3300500 14580 16 280500 
1200 3520 3840500 16510 19 320500 
1250 3540 4250500 16580 21 000500 
1300 3550 4550500 17550 22 750500 

Portanto. aplicam-se as taxas constantes da ~oluna 1 
aos autom6veis procedentes e origmarios da Austria. 
Dinamarca. Finlandia. Islandia. Noruega. Reino Unido. 
Suecia e Sulc,:a. bem como da Alemanha Federal. 
Belgica. Franc,:a. Holanda. lrlanda. ltalia e Luxemburgo: 
e as taxas constantes da coluna 2 aos autom6veis 
procedentes e oriQinarios de outros paises. 

Ao valor encontrado. havera que aplicar depois a 
percentagem de reduc,:ao indicada no quadro relative 
ao tempo do velculo. 

IMPOSTO SOBRE A VENDA DE VEICULOS 
AlHOMOVEIS 

0 imposto de venda incide sobre o prec,:o de venda 
ao publico do veiculo reportado a data em que o mesmo 
entrou em circulac,:ao. Este prec,:o e fixado em tabelas 
aprovadas pela Direcc,:ao-Geral do Comercio Nao Ali
mentar. sobre o qual incide o imposto. cujas percen
tagens sao. actualmente as seguintes: 

Preco de venda Percentagen5 
ao publico do 1mpo5to 

-
At~ 50 contos 22 
At~ 60 COntos 26 
At~ 70 contos 30 
At~ 80 COntOS 34 
At~ 90 contos 39 
Ate 100 conto5 44 
Ate 110 contos .. 50 
Ate 1 30 contos 60 
Ate 1 50 contos 70 
Ate 170 contos ... 80 
Ate 200 contos .. 90 
Ate 300 contos .. 120 
mais de 300 contos 150 



Para os emigrantes portugueses a quem seja con
cedida a reduc;ao de impastos havera que. ao impasto 
encontrado de acordo com a tabela acima menc1onada. 
aplicar a percentagem de reduc;ao relativa ao tempo 
de vida do veiculo. 

SOBRETAXA DE IMPORTACAO 

Esta sobretaxa que. actualmente. e de 30 %. incide 
sobre o valor aduaneiro que corresponde ao montante. 
inscrito no Boletim de Registo de lmportac;ao. ou seja. 
o valor comercial do autom6vel em Portugal. 

Tal como ja se disse em relac;ao aos direitos aduanei
ros e imposto sobre a venda de veiculos autom6veis. 
ao valor da sobretaxa havera que aplicar a percentagem 
de reduc;ao relativa ao tempo de vida do veiculo. 

IMPORTA«;:AO TEMPORARIA 

As reduc;oes de impostos agora estabelecidas enten 
dem-se. como e evidente. para o caso de importac;ao 
definitiva do autom6vel. com a atribuic;ao de matricula 
portuguesa. 

Todavia. contmuam em vigor as dispos1c;6es que 
permitem que um autom6vel com matricula estrangeira. 
pertencente a emigrante portugues. possa circular em 
Portugal durante um ano. Para tal. e necessaria que 
o respective proprietario possa comprovar a sua resi
dencia no estrangeiro. atraves de certificado consular. 
ou outro equivalente em termos probat6rios. e se fac;a 
acompanhar do titulo de registo de propriedade e do 
livrete de circulac;ao ou documentos correspondentes. 
Nao e autorizada esta importac;ao temporaria quando 
o proprietario do veiculo exerc;a uma actividade ou 
tenha residencia em Portugal 

Os veiculos autom6veis importados temporariamente 
s6 podem ser utilizados pelos respectivos proprietaries 
ou legitimos detentores. pelos conjuges. pais ou filhos. 
ou ainda por pessoas que os substituam mediante 
autorizac;ao escrita. 

Os utentes dos veiculos farao prova de que tem 
residencia habitual fora do territ6rio portugues. 

Ap6s ter beneficiado do prazo de um ano de impor
tac;ao temporaria e saido para o estrangeiro. o mesmo 
veicu lo autom6vel nao podera voltar a circular tempo
rariamente em Portugal antes de decorridos seis meses. 

Ao fim de um ano. no caso do veiculo nao sair 
para o estrangeiro. o autom6vel tera de ser entregue 
~s autoridades alfandegarias. a fim de se tratar da 
importac;ao definitiva e pagamento dos respect ivos 
direitos. com a reduc;ao relativa a antiguidade. Se o 
autom6vel nao for entregue. podera ser apreendido. 
sujeitando-se o proprietario a aplicac;ao de sanc;oes 
leg a is. 

TIJMENIJTA 

Refira-se. ainda. que. ap6s seis meses de circulac;ao 
temporaria em Portugal. os proprietaries dos veiculos 
terao de pagar o imposto anual de circulac;ao. mediante 
a compra em qualquer tesouraria da Fazenda Publica 
do respective selo para colar no canto superior direito 
do para-brisas. Este imposto varia com a cilindrada. 
o combustive! utilizado e a antiguidade do veiculo. 
nunca podendo. porem. ser superior a 14 OOOSOO. 
nem inferior a 1 50S00. 

FORMALIDADES A CUMPRIR 
PARA A IMPORTA«;:AO DEFINITIVA 

Os proprietaries de veiculos que pretenderem trocar 
a matricula estrangeira pela portuguesa. deverao diri
gir-se a Repartic;ao do Comercio Externo (Rua Nova 
de S. Mamede. 76 - Lisboa) e apresentar os seguintes 
documentos. com o fim de obter o Boletim do Registo 
de lmportac;ao 

a) Prova de que foi trabalhador residente no 
estrangeiro durante mais de um ano (certifi cado 
consular ou documento equivalente); 

b) Prova de que reside em Portugal (declarac;ao 
passada pela Junta de Freguesia da respectiva 
residencia); 

c) Titulo de propriedade do veiculo ou documento 
eqUivalente. do qual conste o tempo de vida 
do veiculo e o tempo de posse pelo emigrante 
seu proprietario ; 

d) Declarac;ao de que toma o compromisso de nao 
vender. dar. hipotecar ou por qualquer forma 
alienar o veiculo no prazo de dois anos a con
tar da data do despacho da Alfandega. 

Ap6s a obtenc;ao do Boletim de lmportacao. este 
e os documentos mencionados nas alineas c) e d) 
deverao ser apresentadas na sede das Alfandegas. onde 
entregara ainda: 

• Requerimento (nome. idade. estado civil. resi
dencia em Portugal) e que solicita o beneficio 
do artigo 1.0 do Decreto - Lei n.0 172/ 77. para 
o veiculo de sua propriedade. com a mdicac;ao 
da marca. matricula e pais de matricula. datas 
de entrada e Delegac;oes; 

• Documentos respeitantes ao veiculo. com foto
c6pias em duplicado; 

• Certificado de nasc imento narrativa completa. 
tirada ha menos de tres meses; 

• Verbete de despacho. Grupo G. mod./56; 
• Certificado consular referido no artigo 4.0 do 

Decreto-Lei n.0 172/77; 
• Passaporte; 
• Outros documentos que o requerente julgue 

ter interesse apresentar. 
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• Declarac;ao, com assinatura reconhecida nota
rialmente, refer ida na alinea d) ; 

• Documento comprovativo dos anos de vida 
do veiculo. no caso de tal nao constar nos 
documentos; 

• Ficha em quintuplicado (mod. da Alfandega); 
• Boletim de registo de importac;ao. 

CERTIFICADOS NECESSARIOS 

Como observacao geral. devera ainda referir- se que. 
alem do livrete de circulacao. se torna necessario. 
tratando -se de veiculos na posse dos interessados ha 
menos de urn ano. certificado de origem dos mesmos. 
emitido pelo Consulado. lsto para o efeito de lhe ser 
dado o tra tamento pela pauta minima. 

Para o efeito da aplicacao das taxas reduzidas 
relativas aos paises da EFTA ou CEE (coluna 1 do 
ponto 4 ). o interessado devera munir-se do certi ficado 
de circulacao de mercadorias- EUR 1 -a obter junto 
das entidades alfandegarias do respective pais de 
residencia. 

IM PORTA~A.O DE AUTOMOVEIS liGEIROS 
MISTOS (carga e passageiros) 

Se o veiculo a importar for ligeiro misto de carga 
e passageiros. os impostos aplicaveis sao os seguintes : 

a) Di reitos alfandegarios - 2$50 por quilo. na 
pauta minima. Sera. todavia. livre de direitos 
se lhe for de atribuir o tratamento EFTA ou 
CEE; 

b ) lmposto sobre a venda de veiculos autom6veis 
- taxa uniforme de 1 5 % sobre o valor de venda 
ao publico que lhe for atribuido. seja qual for 
esse valor; 

c ) Sobretaxa de importacao - 30% sobre o valor 
aduaneiro. 

Aos valores resultantes da aplicacao das taxas 
acima indicadas. havera que deduzir a respectiva per
centagem indicada no ponto 2. no caso do proprie
tario do autom6vel ligeiro m!sto ser urn emigrante 
portugues que reuna as condic6es ja referidas para 
lhe ser concedida a reducao de impostos. 

Os elementos constantes da presente NOTA INFOR
MATIVA sao de caracter geral. permit indo aos emi
grantes portugueses calcutar. com relativa aproxima<;:ao. 
as quantias que terao a pagar pela importacao definit iva 
dos seus autom6veis. Para informac6es concretas. os 
interessados deverao dirigir-se directamente as Alfan
degas de Lisboa- Secc;:ao de Autom6veis. Terreiro 
do Trigo- Lisboa ou as Alfandegas do Porto (sede) 
indicando todos os elementos correspondentes ao vei
culo que interessam para 0 calcuto dos impostos a 
pagar (tempo de vida do veiculo. marca. m')delo. valor 
e peso). 

CONDUCAO EM PORTUGAL • 

COM LICENCA ESTRANGEIRA • 

Os titulares de licenc;as de conduc;ao emiti 
das pelas autoridades oficiais estrangeiras, estao 
automaticamente habilitadas a conduzir em Por
tugal, dentro do prazo de validade da mesma 
licenc;a de conduc;ao, tal como se possuissem 
carta de conduc;ao portuguesa, sem quaisquer 
formalidades a cumprir. desde que possam em qual
quer altura comprovar que estao a residir habi
tualmente no estrangeiro, mediante a exibic;:ao de 
passaporte de que devem fazer-se sempre acompanhar. 

Poderao obter uma carta · de conduc;ao por
tuguesa todos os titulares de licenc;as de con
duc;ao estrangeira, dentro do seu prazo de vali-
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dade, e mediante a sua apresentac;ao, juntamente 
com os documentos que lhes forem indicados, 
em qualquer Direcc;ao de Viac;ao a que se diri
girem. 

No entanto. a obtenc;:ao de carta de condu
c;:ao portuguesa. com dispensa de exame, s6 e 
possivel aos titulares de licenc;as de conduc;ao 
estrangeiras que estejam a residir em Portugal. 

De acordo com o Decreto- Lei n .0 266/76, de 
10 de Abril, deixou de ser exigida a prova de 
habilitac;6es literarias (4." classe), sendo condi
c;ao bastante que os interessados saibam ler e 
escrever. 



TIJNENIJTA 

ESTABELECIDAS DISPOSICQES RELATIVAS • 

A LiNGUA E CULTURA PORTUGUESA 
NO ESTRANGEIRO 

Problema de fundamental import~ncia para a prossecuc;:ao dos objectives definidos no programa do Governo 
para o sector da em1grac;:ao. o ensino da lingua portuguesa. bem como a defesa dos nossos padroes culturais no 
estrange1ro tem )a estabelecidas as suas disposic;:oes legais. Com efeito. dando cumprimento ao artigo 167.0 • alinea n). 
da Consutuu;:ao. a Assembleia da Republica decretou (Lei n.0 74-77) as normas basicas em que se processara a 
acc5o a desenvolver junto das comunidades portuguesas no Mundo. A presente lei- que publicamos na integra
revoga o decreto n.0 48 944. de 28 de Marc;o de 1969. e sera regulamentada pelo Governo no prazo de 60 dias 
ap6s a sua publicac;ao (28/Set./77). 

ARTIGO 1.0 

1 - 0 Estado Portugues promovera a protecc;ao 
dos direitos educac1ona1s dos cidadaos portugueses e 
seus descendentes que vivam e trabalhem no estran
gelro. nomeadamen1e o direito ao ensino e a igualdade 
de oportunidades na formac;ao escolar obrigat6ria. de 
acordo com os 6rgaos de soberania dos paises de 
1migrac;:ao 

2 - Ao Estado Portugues compete ainda desenvol
ver JUnto dos governos dos paises de imigrac;ao micia
tlvas diplomaticas tendentes a protecc;ao dos direitos 
educac1ona1s dos cidadaos portugueses e seus descen
dentes. nomeadamente do seu direito a conservac;ao 
da lfngua e da cultura nacionais e ao reconhecimento 
das habilitac;oes escolares adquiridas em Portugal. 

ARTIGO 2.0 

1 - Para ating1r os objectives referidos no artigo 
antenor. a acc;ao do Estado desenvolver-se-a no sen
lido da integrac;ao do ensmo da lingua. hist6ria. geo
grafia e cul tura portuguesas nos sistemas de educac;ao 
a que tem acesso. nos paises em que se encontram 
rad1cados. os cidadaos portugueses e seus descen
dentes 

2 - Nos paises nde nao for possivel a 1ntegrac;ao 
refer1da no numero an .,rior. devera o Estado Portugues 
cnar ou oficializar eSCl as e cursos. bem como esta
belecer outras formas d ' apoio escolar aos cidadaos 
portugueses e seus descendentes ai radicados. 

ARTIGO 3. 0 

Para cumprimento das atribuic;:oes que ao Estado 
sao conferidas no art1go anterior. o Governo promo
vera o estabelec1mento ou actualizac;:ao de acordos 
1nternac1onais com o objective de: 

a) Facultar aos cidadaos portugueses e seus des
cendentes. radicados noutros palses. condic;oes 
de acesso ao ensino basico e secundario e a 
cursos de formac;ao profissional equivalentes as 
condic;oes a que tern direito os cidadaos desses 
paises; 

b) Definir as condic;oes em que o Governo Por
tugues assumira encargos de instalac;ao. manu
tenc;ao ou apoio pedag6gico e didactico aos 
sistemas de ensino de lingua. hist6ria. geogra
fia e cultura portuguesas noutros paises. 

ARTIGO 4.0 

Nos paises em que isso se justifique. o Governo 
desenvolvera ainda as acc;oes necessarias para: 

a) Estabelecer sistemas adequados de ensino. 
nomeadamente de lingua. hist6ria. geografia e 
cultura portuguesas. bem como apoiar e esti
mular o ensino da lingua portuguesa. como 
veiculo de comunicac;ao. pelos adu ltos e pelas 
cr ianc;:as que frequentam escolas pre-primarias; 

b) Definir os respectivos programas. bern como os 
metodos pedag6gicos e de avaliac;ao de conhe
cimentos adequados aos varios niveis de ensino. 

ARTIGO 5.0 

Nas localidades em que se encontrem crianc;as em 
idade escolar. ou adultos que nao possuam a esco
laridade obrigat6ria. serao criados cursos basicos da 
lfngua portuguesa. ou outras formas de apoio escolar. 

ARTIGO 6.0 

Para difusao da lingua e cultura portuguesas no 
estrangeiro o Governo devera: 

43 



a) Fixar criterios para a selecc;:ao e nomeac;:ao 
de professores. mediante concurso publico e 
documental. definir as suas condic;:oes de tra
balho e as modalidades de apoio pedag6gico; 

b) Promover a colaborac;:ao e o apoio. quer atra
ves de subsidies. quer atraves do fornecimento 
do material didactico as associac;:oes de emi 
grantes portugueses ou outras instituic;:oes equi
valentes. nomeadamente aquelas que tem difun 
dido ou se proponham difundir o ensino da 
lingua e cultura portuguesas e que sejam 
reconhecidas nos termos da Constituic;:ao da 
Republica e de lei dos paises em que se localizam; 

c) Promover e apoiar iniciativas de animac;:ao cul
tural junto dos emigrantes; 

d) lncentivar a criac;:ao de leitorados de Portugues 
e a inclusao do ensino e da especializac;:ao em 
Portugues nos cursos adequados do ensino 
superior de outros paises; 

e) Facultar estagios em Portugal a estudantes ou 
licenciados que desejem ser professores de 
Portugues nos ramos de ensino superior de 
outros paises. que incluam a lingua e cultura 
portuguesas. 

ARTIGO 7° 

1 - 0 Governo definira as normas de equivalencia. 
no s•stema nacional de ensino. das habilitac;:oes esco
lares edquiridas pelos cidadaos portugueses e seus 
descendentes nos sistemas de ensino dos paises de 
imigrac;:ao. 

2 - Sera exigida a avaliac;:ao do conhecimento da 
lfngua portuguesa. nos niveis correspondentes. quando 
esteja em causa a sequencia de estudos. 

ARTIGO 8.o 

Sempre que se deva recorrer ao disposto no n.0 2 
do artigo 2. 0 • considerar-se-a aplicavel. com as neces 
sarias adaptac;:oes. a Lei n.o 7/ 77 sobre participac;:ao 
dos pais e encarregados de educac;:ao no sistema 
nacional de ensino . 

ARTIGO 9.o 

Nos casos previstos no n.0 2 do artigo 2.0 • os 
professores em exercicio em cada area consular ele
gerao. de entre os professores com habilitac;:ao pr6pria. 
delegados escolares a quem competira coordenar e 
supervisar as actividades de ensino nessa area. no 
ambito e nos dominies pedag6gico e administrative 
a regul<)rnentar pelo Governo. 

ARTIGO 10.o 

A tabela de vencimentos dos professores do ensino 
de Portugues no estrangeiro devera ter em conta o 
regime geral de vencimentos dos funcionarios publ icos 
dos paises em que trabalham. sem prejuizo das con
dic;:oes eventualmente mais favoraveis de que disporiam 
em Portugal. e de atribuic;:ao de subsidies ou outras 
regalias que serao objecto de regu lamentac;:ao pr6pria. 

ARTIGO 11 .o 

0 servic;:o docente exercido no estrangeiro. por 
individuos com habilitac;:ao pr6pria para o exercicio 
do ensino. e contado. ap6s a nomeac;:ao. para todos 
os efeitos legais. como se fosse prestado em Portuga l. 
tendo OS professores direito a inscric;:ao na Caixa Geral 
de Aposentac;:oes. 

EMIGRACAO PARA 0 IRAQUE 
• 

Seg undo informac:;:oes transmitidas pela 
Embaixada de Portugal em Bagdade ao Minis
terio dos Neg6cios Estrangeiros. «O Governo ira
qUiano faz depender a concessao de vistos de saida 
aos estrangeiros de uma autorizac;:ao previa das empre
sas. iraquianas ou estrangeiras. para as quais trabalham». 

Ainda segundo estas informac:;:oes. tal medida 
«tem dado Iugar a situac:;:oes de retenc:;:Ao abusiva 
e provocado o protesto de varias Embaixadasn. 

Por consequencia. tornando-se necessaria
mente util que OS portugueses que pretendem 
emigrar para o lraque sejam devidamente escla
recidos. determina-se- com atenc:;:Ao especial 
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para os Servic:;:os de Emigrac;;Ao. Recrutamento e 
lnformativo- passe a constar expressamente dos 
processos a informac:;:Ao sobre tal particularidade 
concreta . 

Os portugueses actualmente no lraque par
tiram para este pals. na sua grande maioria. do 
estrangeiro. designadamente. de Franc:;:a. 

Enquanto se mantiver a medida referida. que 
se considera incompativel com os termos con
tratuais normalmente exigiveis, sera a mesma 
tida na devida conta na eventualidade de pedidos 
de recrutamento de mAo-de-obra. 

.. 



TIJN£ NIJTA . .i 

PERMANENCIA NO ESTRANGEIRO DE INDIViDUOS 
SUJEITOS A OBRIGACOES MILITARES 

Est'lio ja estabelecidas as 
condi~;oes em que passara a ser 
concedida autorizac;:ao para 
ausencia temporaria ou defini 
tiva no estrangeiro aos indivi
duos sujeitos a obrigac;:oes mili 
tares. Os interessados obterao 
a referida autorizac;:ao uma vez 
satisfeitas as condic;:oes impos
tas pelo Decreto - Lei n .0 334/ 77, 
imanado do Conselho da Revo
lu~;ao, que transcrevemos na 
integra : 

Considerando que ainda se man
tern alguns condicionalismos que 
just1ficaram a pub l icac;:ao d o 
Decreta-Lei n.0 221 / 76. de 30 de 
Marc;:o. diploma que expressamente 
caducou em 31 de Dezembro de 
1976 por forc;:a do seu artigo 3.o; 

Considerando a conveniencia de 
continuar a ser permitida a ausen 
cia temporaria ou definitiva para 
o estrangeiro a i ndividuos sujeitos 
a obrigac;:oes militares. que satis
fac;:am a certas condi<;oes. desde 
que nao sejam afectadas as opera 
<;oes de recrutamento militar. desi
gnadamente as de classificac;:ao e 
selecc;:ao do contingente: 

0 Conselho da Revo l u c;: ao 
decreta. nos termos da alinea a) 
do n.0 1 do artigo 148.0 da Cons
t ituic;:ao. o seguinte 

-

Artigo 1 .0 

Os individuos sujeitos a obriga
<;oes mili tares nos termos do n.0 1 
do artigo 5.0 da Lei n.0 2135. de 
11 de Julho de 1 968. antes de 
serem submetidos ~s operac;:oes de 
classificac;:ao e selecc;:ao podem 
obter licenc;:a militar de ausencia 
temporaria ou definitiva para o 
estrangeiro. desde que. cumulati
vamente. satisfac;:am as segu i ntes 
condic;:oes: 

a) Tenham ja efectuado a sua 
inscric;:ao no recenseamento 
militar do distrito de recru
tamento e mo bi I i zac;:ao 
(DRL) da area da sua resi
dencia ou naturalidade. ou. 
sendo retornados das ex
-col6nias. tenham procedido 
~ inscric;:ao no recenseamento 
militar no distrito de recru
tamento e mobi l iz ac;: ao 
(DRM) da area da sua resi
dencia. se forem naturais das 
ex-col6nias. ou da area da 
sua naturalidade. se forem 
naturais do territ6rio nacional: 

b) Requeiram. invocando os 
motives. a licenc;:a de ausen-

cia temporaria ou definitiva 
para o estrangeiro. entre o 
dia 1 de Jane1ro do ano 
em que completam 18 anos 
e o d1a 31 de Dezembro do 
ano em que completam 19 
a nos: 

c) Compro v em. at raves do 
documento passad o pela 
Direcc;:ao Geral de Emigra
c;:ao. ter em curse processo 
de emigrac;:ao 

Artigo 2. 0 

Podem beneficiar deste regime 
os individuos que se tenham ausen
tado ilegitimamente do Pais entre 
1 de Janeiro de 1977 e a data 
da entrada em vigor do presente 
diploma. desde que o requeiram 
atraves do respective consu lado e 
satisfac;:am todas as condic;:oes refe
ridas no art igo anterior 

Artigo 3. 0 

Para todos os efeltos. os indi
viduos que ha1am requerido licenc;:a 
de ausencia def1n1tiva ficarao SU)el
tOS ao regime estabelecido no 
artigo 25 .0 da Lei n.0 2135. de 11 
de Julho de 1968. 

ESTA REVISTA E PARA OS EMIGRANTES ~_ : 
•. 

DIVULGUE-A ENTRE OS SEUS AMIGOS-
E CAMARADAS DE TRABALHO . . 
RECOMENDE A SUA ASSINATUR.A·· .' · 
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CINEMA PORTUGUES 
GRATUITO PARA EMIGRANTES 

Retoma-se neste numero a publica<;ao da sec<;ao 
dedicada ao circuito de clnema que o SIAC/ SEE poe 
gratu1tamente tJ disposi<;ao das associa<;oes portuguesas 
interessadas na exibi<;ao de f ilmes na sua grande maioria 
de produ<;ao nacional. 

Este «circuito de cinema» nao pretende consti 
tuir-se numa fonte de noticiario .. pois tal nao seria 
viavel. dada a demora natural da sua circula<;ao. no 
entanto procurara apresentar. sempre que possivel. 
filmes que documentem as transforma<;oes de ordem 
quer social quer polftica que se vao processando. desde 
que esses filmes revelem boa qua lidade e isen<;ao 
informativa. 

A CED~NCIA DE FILMES 

Pensamos ser util divulgar uma vez mais as con
di<;oes de cedencia que deverao ser observadas pelas 
associa<;oes requisitantes dos .filmes nas pessoas dos 
seus representantes. e que sao as seguintes: 
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a) As associa<;oes interessadas na exibi<;ao de 
filmes deverao para o efeito contactar as 
Entidades Consulares das respectivas areas a 
fim de requ isitarem os programas pretendidos 
entre os que se encontrarem a sua disposi<;ao; 

b) Os f ilmes cedidos pela Secretaria de Estado 
da Emigra<;ao nao podem. por motivos de 
ordem contratual. ser exibidos em sessoes que 
visem fins lucrativos seja qual for a sua fina 
lidade; pelo mesmo motivo nao poderao ser 
integrados em cadeias televisivas; 

c) Os filmes deverao. prefereritemente. ser projec
tados por tecnicos habilitados que garantam 
o born estado de conserva<;ao das pelfculas; 

d) Os representantes das a:ssocia<;oes sao respon
saveis pelo consciente mimuseamento do mate 
rial que lhes e confiado bern como da sua 
pronta devolu<;ao as Entidades Consu lares. 
nao esquecendo que a demora dessa devo
lu<;ao prejudica seguramente outras associa
<;6es e por conseguinte outros grupos de por
tugueses. 

«Tras-os-Montes». filme de Ant6nio Reis e Margarida 
M. Cordeiro 

«0 Recado». fi!me de Jose Fonseca e Costa. 



0 CIRCUITO DE CINEMA 
EUROPA 

R F da Alemanha 

Belg1ca . 

Franca 

Holanda 

lnglaterra .. 

ltaha 

Luxemburgo 

Su&c1a 

Sulca 

Espanha 

Noruega 

AM£RICA DO NORTE 

Canada 

l 
DUSSELDORF 
FRANKFURT 
HAMBURG 
OSNABRUK 
STUTTGART 

BRUXELAS 

BORD£US 
CLERMONT FERRAND 
ESTRASBURG 
LYON 
MARSELHA 
PARIS 
TOURS 
VERSAILLES 

ROTERDAo 

LONDRES 

ROMA 

LUXEMBURGO 

ESTOCOLMO 

I ZURIOUE 
GEN~VE 

VI GO 

OSLO 

{

TORONTO 
MONTREAL 
VANCOUVER 

TIJMENIJTA 

Estados Unidos 

Bermudas . 

AM£RICA CENTRAL 

Curacao .. . .. . .. . .. . 

AM£RICA DO SUL 

Venezuela 

Brasil 

Argentina 

AFRICA 

Rep. Africa do Sui 

Rodesia 

OCEANIA 

Australia 

1 
BOSTON 
NEWARK 
NEW BEDFORD 
S. FRANCISCO 

HAMILTON 

WILLEMSTAD 

CARACAS 

RIO DE JANEIRO 

BUENOS AIRES 

{

CAPE TOWN 
DURBAN 
JOHANESBURG 
PRETORIA 

SALISBURIA 

SIDNEY 

No pr6x imo numero indicaremos OS tltulos dos 
filmes e dos documentMios que o SIAC/SEE poe a 
disposic;ao das associac;6es por intermedio das Enti
dades atras referidas. 

-"""' -"""' -"""' .., 
AOS NOSSOS lEITORES 

A correspondencia dos nossos leitores para esta revista deve ser 
dirigida para a seguinte morada: 

Revista «25 DE ABRIL- COMUNIDADES PORTUGUESAS» 
Secretaria de Estado da Emigra<;ao 
Palacio das Necessidades, 1 .0 piso 
Largo do Rilvas 
Lisboa- Portuga I .., .., 
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(Charge do «Diario de Noticias») 
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-------AVISO AOS ASSINANTES DA REVISTA-------

Solicita-se aos assinantes ou interessados na assinatura da revista «25 de Abril -Comunidades Portuguesas». o favor 
de observarem o seguinte: 

1. Toda a correspond~ncia deve ser enviada para Revista «25 de Abril - Comunidades Portuguesas» - Secretaria 
de Estado da Emigrac;: lio - Palflcio das Necessidades, 1 .0 Piso, Largo do Rilvas, Lisboa - Portugal. 

2. Os documentos para pagamentos (cheques. vales de correio. ordens de pagamento. etc.) devem ser dirigidos a SECRETARIA 
DE ESTADO DA EMIGRACAO. 

3. Nao esquecer que o destinatflno e o remetente devem ser escritos em letra bem legivel. de preferencia em maiusculas. 

PRECO DAS ASSINATURAS 
12 NOMEROS 

Pafses da Europa 

Pafses fora da Europa .. . 

250$00 
350S00 

As import§ncias das assinaturas podem ser enviadas em escudos ou no correspondente aproximado em moeda 
estrangeira. 

C1 

CAIXA ECONOHICA 
PORTUGUtsA 

ESC. s 

II(• Cf 19 

MUlTO IMPORTANTE 

• A exped i<;ao da revista para fora de Portugal e feita por via aerea. Nos pre<;os das 
assinaturas estao inclufdos os portes de correio. 

• Sempre que mude de residencia ou dE'seje receber a revista nout ro local. comunique 
o mais rapidamente possivel. 

• Nas renova<;oes de assinatura. informe. sempre que possivel. desde quando e assinante. 

------------ - - ---- - --------
Oueiram enviar-me mensalmente a revista «25 de Abril» da Secretaria de 

Estado da Emigra<;ao. Para o efeito. envio a importancia de ............ S ..... . 

NOME ................... . ......................................................... . 

MORADA .......................................................................... . 

LOCALIDADE .......................... .. .... ........................ ............ . 

PAIS ..................................... . ............................. ............. . 

Preencha este cupao. recorte-o pelo 
tracejado e envie-o. junta~epte com 
a importancia respect iva para: 

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EMIGRACAO 

Palflcio das Necessidades, 1 .0 Piso 
Largo do Ri lvas 
Lisboa - Portugal 



LOGO A 10«\ A TAP RECEBE-0 COMO NA Sl)\ TERRA 
DE ONDE QUER QUE ESTEJA NOS TRAZEMO-LO PARA 

EMADEIRA 


