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PORTUGAL HOJE 

VISITA OFICIAL 
DO PRESIDENTE TITO 
DA JUGOSLAVIA 

0 marechal Josip Broz Tito, Presidente da 
Republica Socialista Federativa da Jugoslavia, 
efectuou uma visita oficial de tres dias a capital 
portuguesa, a convite do general Ramalho Eanes. 

MENSAGENS PRESIDENCIAIS 

Ahtecedendo a chegada do Chefe de Estado 
jugoslavo ao nosso Pais. foi divulgada em Belgrado 
uma mensagem do Presidente portugues dirigida ao 
povo da Jugoslavia. Nessa mensagem. o general Eanes 
enalteceu «O papel hist6rico do Presidente Tito na 
constru9ao da Republica Socialista Federativa da Jugos
lavia e na politica de nao-alinhamento e de coopera-
9ao internacional». referindo-se depois ao estabeleci
mento de rela96es diplomaticas entre os dois paises. 
em 1974. e aos posteriores acordos bilaterais de coope
ra9ao em varios domfnios de interesse comum. No final 
desta mensagem. Ramalho Eanes subl.inhava que a 
visita de Tito a Lisboa constituia «exemplo da decisao 
dos nossos povos em ampliarem o seu conhecimento 

mutuo e da sua firme resolu9ao de cooperarem entre 
si. independentemente dos seus sistemas politicos. 
econ6micos e sociais. tendo em vista o seu interesse 
mutuo mas tambem o contribute que ambos os paises 
entendem poder dar para a--Paz e seguran9a na Europa 
e para o desenvolvimento dos direitos humanos e da 
democracia. para o progresso econ6mico e social e 
bem -estar dos povos de todo o mundo». 

Por seu lado. o marechal Tito dirigiu uma mensagem 
ao povo portugues. congratulando-se com as boas 
rela96es existentes entre os dois paises e recordando 
que· a Jugoslavia «apoiou sem hesita96es as mudan9as 
democraticas em Portugal». tendo-as aplaudido «pela 
significante contribui9ao que deram no plano da des
coloniza9aO». A terminar esta mensagem. o Presidente 
jugoslavo acentuava. em especial. «a necessidade da 
actividade mais ampla e da colabora9ao mais estreita 
de todos os paises europeus- independentemente da 
sua posi9ao geografica. da sua dimensao e da sua 
orienta9ao - tendo por objective uma consequente e 
inteira aplica9ao do documento final que solenemente 
adoptamos em Helsinquia». 

0 ?residence da Republica ao discursar durance o banquete realizado no Pal8cio da Ajuda. em honra do marechal Tito 
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TROCA DE CONDECORAC0ES 

0 marechal Tito foi recebido a chegada. no aero
porto da Portela. pelo Presidente portugues. estando 
tambem presentes o Primeiro -Ministro- e actual titular 
da pasta dos Neg6cios Estrangeiros -. o presidente 
da Assembleia da Republica. membros do Governo e 
do Conselho da Revoluc;ao e outras individualidades. 

No decurso de uma cerim6nia efectuada no Palacio 
da Ajuda. o general Eanes condecorou o Chefe de 
Estado jugoslavo com o Grao-Colar da Ordem Militar 
de Santiago e Espada. Num significative improvise 
sobre a figura do prestigioso visitante. o general Rama
lho Eanes comec;ou por afirmar que «OS servic;os pres
tados pel"o marechal Tito aos povos da Jugoslavia e 
do mundo sao efectivamente relevantes e de grande 
merito». Depois de recordar a acc;ao decisiva de Tito 
durante a resistencia contra a ocupa<;ao nazi e «a acc;ao 
extraordinaria que desenvolveu em 1948. tentando e 
conseguindo que os povos da Jugoslavia fossem no 
mundo um simbolo de liberdade». Ramalho Eanes 
analisou a «coerencia notavel» de que se revestiu a 
actividade do homenageado no campo internacional. 
tendo afirmado que ela «representa ou pode repre
sentar. em certa medida. um sumario daquilo que 
poderia ser uma nova ordem moral internacional. em 
que a independencia de todos os paises seja para 
todos OS paises igual. em que 0 desarmamento nao 
tenha por finalidade impor soluc;oes. mas apenas defen
der independencias e ainda o estabelecimento de uma 
nova ordem econ6mica que tenha em considerac;ao 
o mundo como um todo. e em que os paises pobres 
possam ser protegidos e nao explorados como tern 
acontecido ao Iongo dos seculos». 

0 Chefe de Estado portugues foi depois condecorado 
pelo marechal Tito com a Grande Estrela da Jugoslavia. 
0 estadista jugoslavo. no breve discurso entao pro 
nunciado. referiu-se as caracteristicas comuns das 
politicas externas dos dois paises. tendo tambem 
sublinhado a importancia da democracia em Portugal 
para a Europa. no seu conjunto. «Seguimos com muito 
interesse o desenvolvimento do vosso Pais- disse 
Tito - e desejamos que a vossa revoluc;ao. no seu 
espirito. no seu plano interior. assegure um desenvol
vimento tao rapido quanto possivel de Portugal». 

ACORDO LUSO-JUGOSLAVO 

Durante a estadia do Presidente jugoslavo em 
Lisboa foi assinado urn acordo de cooperac;ao econ6-
mica. cientifica e tecnol6gica entre os dois paises. 
Mario Soares. na sua qualidade de ministro dos Neg6-
cios Estrangeiros. e Milos Minic. chefe da diplomacia 
jugoslava. assinaram este convenio em cerim6nia a 
que estiveram presentes diplomatas dos dois paises. 
bern como o secretario dos Neg6cios Estrangeiros e 
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Emigrac;ao. Joao Lima. e o embaixador de Portugal 
em Belgrade. Alvaro Guerra. 

0 acordo destina-se a facilitar e a desenvolver 
a cooperac;ao entre instituic;oes econ6micas. cientificas 
e tecnol6gicas dos dois paises. citando-se no seu 
texto. nomeadamente. «a produ<;ao e comercializac;ao 
em comum. o fornecimento mutuo de materias-primas. 
a cooperac;ao a Iongo prazo no sector da produc;;ao. 
investimentos comuns em pro)ectos mdustriais. coope
rac;ao tecnica e comercial. realizac;ao de trabalhos de 
investimento nos dois e em terceiros paises. realizac;ao 
de projectos comuns de investigac;ao. trocas de peritos 
no dominic da ciencia e da tecnologia. troca de publi 
cac;oes e informac;oes e organizac;ao de conferencias. 
cursos. seminaries e simp6sios cientificos». Neste con
texte. vai ser criada uma comissao mista que reunira 
alternadamente em Lisboa e Belgrado. 0 acordo e 
valido por cinco anos e automaticamente renovavel 
por periodos sucessivos de urn ano. 

FACTORES DE APROXIM ACAO 

Num banquete realizado em honra do marechal 
Tito- e que se realizou no Palacio da Ajuda -. 
o Presidente Eanes pronunciou urn discurso em que 
analisou as relac;oes luso-jugoslavas. desde o memento 
do seu estabelecimento ate ao presente. tendo consi
derado que «a despeito das diferentes condic;oes his
t6ricas e politicas». os dois paises «tern em comum 
-entre outros- dois factores de aproximac;ao fun
damentais: uma grande capac1dade de comunicac;ao e 
entendimento com todos os povos do mundo e uma 
aguda consciencia do mais puro conceito de patria». 
Ao comentar a importancia da Conferencia de Segu
ranc;a e Cooperac;ao Europeia - que tern estado a 
decorrer em Belgrado- em relac;ao ao «futuro do 
nos so conti nente». Ramal ho Eanes su bl i nharia. a pro
p6sito. a identidade de posic;oes assumidas por Portugal 
e pela Jugoslavia naquela reuniao internacional. mani
festando a esperanc;a que ela venha a constituir «urn 
passo importante no sentido do desanuviamento» e da 
«efectiva democratizac;ao das relac;oes internacionais». 

Em resposta as palavras do Presidente da Repu 
blica Portuguesa. o marechal Tito discursaria a seguir. 
tendo expressado de novo o inteiro apoio do seu 
pais a democracia portuguesa. Depois de aludir a 
necessidade de «Uma ordem internacional mais justa». 
o Presidente jugoslavo referiu-se. nomeadamente. aos 
«perigos para a paz e seguran<;a» no mundo. afirmando 
acreditar que «nos homens de Estado. o sentido das 
responsabilidades prevalecera SObre OS interesses mes
quinhOS de blocos» e que «a tomada de consciencia 
do facto da confianc;a mutua ser um factor de seguranc;a. 
prevalecera sobre as teses tendentes a que a segu
ranc;a s6 pode ser estabelecida pela forc;a das armas». 



Os Chefes de Estado da Jugoslavia e de Ponugal 

PORTUGAL HOJE 

Alvaro Guerra, embaixador de Portugal em 
Belgrado 

0 Pnmeiro-ministro. Mano Soares, com o 
Presidente Tito 
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DESENVOLVIMENTO DAS RELACQES LUSO-ANGOLANAS 

Vai ser criada em breve a comis
sAo instaladora da embaixada da 
Republica Popular de Angola em 
Lisboa, anunciou 6 imprensa o 
ministro das Relat;6es Exteriores 
daquele pais, no final de uma visita 
particular que efectuou a Portugal. 

Paulo Jorge anunciou igualmente 
a pr6xima assinatura de diversos 
acordos de cooperat;Ao luso-ango
lanos. 

Durante a sua permanencia em Lis
boa. Paulo Jorge efectuou diversos 
contactos com entidades oficiais e 
partidos politicos portugueses. tendo 
destacado a audiencia «muito cordial 
e positiva» que the foi concedida pelo 
Presidente da Republica. general Rama
lho Eanes. Segundo o ministro ango
lano. aquele encontro constituiu uma 

Paulo Jorge. ministro angola/to das Rela96es 
Exteriores 

«util troca de 1mpressoes sobre o 
desenvolvimento harmonioso das rela
coes bilaterais». Paulo Jorge foi tai'T]
bem recebido pelo Primeiro-Ministro. 
Mllrio Soares. tendo a este respeito 
afirmado aos jornalistas que. no decurso 
da reuniao havia sido constatada 
«a existencia de largas possibilidades. 
de cooperacao entre os dois paises 
em dominios que serao definidos den
tro em breve. com o prosseguimento 
dos contactos bilaterais». 
6 

0 repatriamento dos cidadaos· de 
Angola que se encontram em Portugal 
estll apenas dependente. conforme 
acrescentou Paulo Jorge. de conver
sacoes que se realizarao em breve. 
«com vista a definicao dos meios e 
das modalidades tecnicas e financeiras 
para se efectuar a operacao». Aquelas 
conversacoes envolverao os dois parses 
e o Alto-Comissllrio da ONU para 
os Refugiados. com o qual. alills. jll 
foram estabelecidos contactos. 

EM BAIXADA EM LIS BOA 

0 ministro angolano das Relacoes 
Exteriores garantiu. por outro lado. 

que o seu pafs procederll. «dentro 
em breve». a abertura de uma repre
sentac;ao diplomlltica em Portugal e 
a nomeacao do respective embaixa
dor. Considerando que as causas do 
atraso ate agora verificado se ligam 
as dificuldades encontradas pelo seu 
Governo na escolha de pessoas «que 
estejam a altura das funcoes impor
tantes» que terti a embaixada angolana 
em Portugal. Paulo Jorge revelou. no 
entanto. que «se vai dar. dentro de 
algumas semanas. um passo impor
tante» nesse sentido. atraves da criacao 
de uma comissao instaladora da embai
xada da Republica Popular de Angola 
em Lisboa. 

NOVO EMBAIXADOR DA VENEZUELA 
Assumiu ja a chefia da repre

sentat;Ao diplomatica da Vene
zuela no nosso Pais, o embaixa· 
dor Luiz Rodriguez Malaspinas. 

Natural de Zaraza, Estado Gus
rico (Venezuela), o embaixador 
Luiz Malaspinas 6 graduado em 
Estudos lnternacionais e el)1 
Administrat;Ao Publica pela Uni
versidade do Chile. Desde 1974 
desempenhou as funt;6es de em
baixador extraordinario e pleni 
potenciario da Venezuela no Pa
raguai, bem como outros cargos 
na embaixada do seu pals no 
Chile. 

Em 1959, o dr. Luiz Rodriguez 
Malaspinas desempenhou as fun 
t;6es de chefe dos Servit;os de 
lmprensa e do Servit;o de Comis
s6es da delega~;llo da Venezuela 
6 5.• Reunillo de Consults de 
Chanceleres, e foi secretllrio da 
representat;llo da Venezuela na 
4.• Reunillo do Conselho lnter
· Americano de Jurisconsultos, 
realizado em Santiago. Das suas 
funt;6es diplomllticas destacam
·se, ainda, os cargos de secreta
rio das embaixadas da Vene
zuela em Trindad e Tobago, Ja
maica e Mbico, al6m do de 
conselheiro e encarregado de 
neg6cios, «ad interim>>, no Brasil. 
Ministro conselheiro na ColOm
bia em 1968 e com id6ntico cargo 

Luiz Rodriguez Malaspinas. novo embaixedor 
da Venezuela em Lisboe 

na Missllo Permanente da Vene
zuela junto da Organizat;llo das 
Nat;6es Unidas em 1972, o em
baixador Luiz Rodriguez Malas
pina& 6 membro do lnstituto Chi
leno de Relat;6es Publicas: da 
Associat;llo Venezuelans de Au
tores e Compositores e do Con
selho Fraternal lnternacional da 
Academia Polltica da Escola de 
Ci6ncias Pollticas e Administra
tivas do Chile. 

.. 
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TRAGEDIA NO FUNCHAL 
Trinta e trAs anos depois de ter 

i niciado a sua actividade, a trans
portadora aerea nacional (TAP) 
registou o seu primeiro acidente, 
a 19 de Novembro passado. A tra
gedia provocou 130 mortos e 35 
feridos. alguns dos quais em estado 
grave. 

0 avilio sinistrado - um ccBoeing 
727 , denominado ccSacadura 
Cabrah>- cumpria o voo Bruxe
las-lisboa- Funchal e era pilotado 
pelo comandante Jolo Costa, 
transportando 157 passageiros 
- portugueses e bel gas - e 8 tri
pulantes. 

A catllstrofe ocorreu as 21.45 
horas, quando o avilo. ap6s varias 
tentativas de aterragem no Aero
porto de Santa Catarina (Fun
chal), se fez a pista, no sentido 
Este-Oeste (de Machico para Santa 
Cruz); por raz6es que s6 os inqull
ritos em curso poderlo revelar. 
o aparelho nao se imobilizou nos 
1700 metros da pista de aterragem. 

indo despenhar-se mais adiante. 
no caminho municipal de Santa 
Cruz, que funciona como ponte 
sobre a Ribeira do Moreno. Na 
altura do acidente as condic;:Oes 
atmosfericas eram mils - caracte
rizando-se por chuva torrencial e 
vento Sui- facto que. aliado a 
falta de iluminac;:Ao no local, virla 
a dificultar as operac;:Oes de 
socorro. 

Entre os passageiros mortos 
figurava o dr. Manuel Alegria, 
membro do Governo Regional da 
Madeira, onde desempenhava o 

cargo da secretllrio Regional da 
Agriculture e Pascas. 

Face as dimensOes da tragedia 
ocorrida na Madeira, o Governo 
decretou trAs dias de luto nacio
nal em mem6ria das vltimas. 

Nas imagens que publicamos, 
pode ver-se um aspecto do aero
porto de Santa Catarina (foto 1 ). 
estando assinalado com uma seta 
o local onde o avilo se despenhou ; 
as fotos 2 e 3 documentam a 
viol6ncia do desastre, mostrando 
os destroc;:os calcinados do apa
relho. 
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Um dos brinquedos expostos no Pa!Jcio Foz 

0 BRINQUEDO 
ATRAVES 
DOS TEMPOS 

Organizada pelo «Centro · de Coleccionadores» 
e em colaborac;Ao com a DivisAo de Relac;oes 
Publicas da Secretaria de Estado da Comuni
cac;:Ao Social, foi inaugurada uma exposic;Ao no 
Palacio Foz, «0 Brinquedo Atraves dos Tempos», 
que se estendeu de 17 a· 31 de Outubro. 

Esta exposic;Ao constituiu um alerta para os 
pediatras, educadores, assim ·como os organis
mos especificos, como sera o caso dos que estAo 
integrados nos Assuntos . Sociais, Educac;Ao e 
lnvestigac;Ao Cientifica, Industria e Tecnologia, 
na medida em que e do conhecimento comum a 
car&ncia de industria nacional de brinquedos de 
modo a abastecerem o nosso mercado interno. 

Esta exposic;Ao, se por uma lado teve o merito 
de fazer um pouco a hist6ria do brinquedo, terll 
bastado, por outro lado (pelo menos assim o 
pensamos) para despertar o interesse para quan
tos nesta industria poderAo investir, cobrindo 
assim um terreno quase completamente virgem. 

A titulo de c~riosidade, salientamos . alguns 
numeros e estatisticas. Portugal produz muito 
poucos brinquedos. 56 cerca de 10% destes 
ultimos, que encontramos no mercado, sAo fabri 
cados no Pais. Por esta ordem de raz6es, em 
1975 foram importados 215 mil contos de brin
quedos, em 1976, 300 mil contos, e em 1977, 
mere& das medidas de contigentac;Ao, promulga
das pelo Governo, serAo importados 120 mil 
contos de brinquedos. Como se v&, estamos 
perante uma industria que, com um pouco de 
imaginac;:Ao, oriunda das nossas tradic;6es cultu
rais, se podera bastar a si mesma sem necessitar 
de recorrer aos brinquedos imaginados pelos 
outros. 

De resto, esta exposic;Ao mostrou algumas 
especies do brinquedo popular portuguAs. 

Referimo-nos concretamente, ao fabrico arte
sanal do Norte com estamparia sobre folha de 
Ermesinde (1940 a 1958). Em plena segunda 
guerra mundial as dificuldades dos paises beli
gerantes em se dedicarem ao amor pela crianc;a, 
motivados pela polltica belica em que se acha
vam envolvidos, levou a activa gente do Norte 
do Pais a fabricac;:Ao de brinquedos de modo 
a auto-abastecer-se. A falta de folha de flandres, 
utilizada desmesuradamente na industria de 
guerra, o~rigou os imaginosos artesAos a recor
rerem as latas de conservas de todo o genero 
que pudessem ser utilizadas. Assim, comec;aram 
a surgir algumas pec;as, hoje perfeitas raridades. 
Apareceram entAo os autom6veis pintados tosca
mente no mais popular estilo portugu6s, e tendo 
impressos por estamparia em relevo «Sardinhas 
portuguesas em puro azeite de oliveira», carro
c;as com cavalinhos, brinquedos em madeira de 
diversos tipos, ciclistas com campainha, toureiros 
de bandarilhas com touro em sorte, camioes, 
galinhas que debicam, borboletas e palhac;os no 
trapezio, etc. De todo este arsenal, onde por 
vezes a imaginac;Ao atinge uma grac;a invulgar, 
destaca-se a quase total ausAncia de c6pias, 
sejam quais forem, de objectos de morticinio 
(como pistolas- metralhadoras, espingardas, etc.) 
facto extremamente notllvel para a epoca, se 
pensarmos em quanto estes «brinquedos» contri
buem para o desenvolvimento de instintos agres
sivos que, (nAo raras vezes) a imitac;Ao dos adultos, 
levam as crianc;as a viverem autAnticos dramas ... 

Por todas raz6es esta exposic;Ao agora reali
zada, vem preencher uma lacuna e, quic;a, con
tribuir para despertar nAo s6 a curiosidade dos 
apreciadores, mas tambem incentivar a criac;Ao 
de uma industria nacional que, por necessllria, 
se torna a todos os titulos urgente. 

' 
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A FEIRA· DE S. MARTINHO NA GOLEGA 
A Feira do Cavalo ou a «Feira 

nada este ano «Il l Feira Nacional 
do Cavalo». patenteia ao publico 
uma enorme variedade de exem
plares da especie equidea. oriun
dos das melhores e especializadas 
coudelar ias portuguesas . assim 
como tambem de algumas espa 
nholas. 

Esta tradicional Feira. inaugu 
rada todos os anos no dia de 
S. Martinho (11 de Novembro de 
cada ano). comec;:ou. segundo tes
temunhos coevos. em meados do 
seculo XVIII. A Golega. localidade Ouarro 1magens caracrerlsocas da tradi-
'b · 1 · Clonal Felfa de S Marrmho que rodos 

rt atejana. e evada a VIla por carta os anos rev1ve na Go/ega e onde o cavalo 
de el - rei D. Joao Ill. datada de e carraz. arramdo torastelfos de rodos os 

3 de Novembro de~1~5~3:4~. ~r~e~p:re~-~-!~~~~~!!~~i!!l~~~~~_j~p~o~n~ros~d~o-A~a=~~----------------~ 

sentava. ainda ha dois seculos. 
um autentico centro seleccionador 
dos melhores exemplares da rac;:a 
cavalar. 

A Fei ra da Golega denomi 
de S. Martinho» da Golega foi jfl 
tipico cartaz policromo em epocas 
nao muito remotas. com os seus 
cortejos de cavalos de sela. de 
tiro. com a exposic;:ao dos mais 
perfeitos e mel hores exemplares 
amestrados para o toureio. saltos 
e corridas. assim como o seu corso 
de cavaleiros e amazonas garbosas. 

A tradic;:ao que este ano se 
enceta. trazendo ate n6s alguns 
dos qualificados apreciadores 
(e compradores) da Peninsula Ibe
rica. nao destuou dos .seus perga
minhos de antanho. No seu dia 
de inaugurac;:ao. porem. a come
morar o santo da lenda (S. Mar
tinho) nao deixaram de se paten
tear as celebres provas de flgua- pe. 
castanha assada. costume ances
tral ribatejano e portugues. 
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A BARRAGEM 
DO ALQUEVA 

Fo criado. por decreto-lei. o Gab•· 
nete Coordenador do Alqueva. para 
actuar princtpalmente na Area da bac•a 
hidrogratica do rio Guadiana. podendo 
estender • se as zonas anexas 

A barragem do Alqueva situada 
naquele rio e pr6ximo da vtla de Moura. 
esta integrada no Plano de Rega do 
AlenteJO e const1tu• a obra de ma•or 
vulto deste empreendimento. o qual 
engloba atnda doze barragens suple
mentares. estat;:oes elevat6rias. condu
tas fort;:adas. tuneis e canais. A sua 
importancia pode ser confirmada pelos 
seguintes dados: irrigat;:iio de 140 mil 
hectares de solo aravel. ou seja. apro
ximadamente urn tert;:o do maxtmo que 
sera possfvel irrigar no nosso pafs e 
cerca do dobro das terras actualmente 
irrigadas (70 mil hectares) Alem dtsso. 
a barragem cujo custo actual ronda 
os doze milhOes de contos. ira dar 
ongem a maior albufetra da Europa 

e contnbuira para a produt;:iio de energia 
electrica e para o abastecimento de 
agua as populat;:oes das redondezas e 
as industrias. principalmente as que se 
encontram implantadas em Sines 

Ao Gabinete Coordenador. com sede 
em Beja. compete promover. coorde
nar. e garantir a execut;:ao da obra e 
tambem orientar a act;:ao dos departa
mentos de agricultura. de hidraulica. 
de energia e outros. as intervent;:oes 
dos municipios e a actividade das 
empresas que se encarregarem da exe
cut;:iio dos programas do aproveita
mento do Guadiana. 

Em data recente. urn grupo de jor
nalistas deslocou-se ao local para apre
ciar a fase preliminar da construt;:iio 
da Barragem do Alqueva e observar 
dots outros empreendimentos ligados 
ao Plano de Rega do Alentejo - as 
barragens do Alvito e de Odivelas. 
ja construidas. 

Esb~o da barragem do Alqueva (Moura). cu1a pnme!fa lase esca acrualmente em conscrut;ao 
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Um aspecto da nova auto-estrada Foguetetro-Secubal 

AUTO-
E provavel que a auto-estrada 

de Setubal entre em funciona
mento na segunda metade do 
pr6ximo ano e que o troc;:o 
Fogueteiro- Palmela possa ser 
aberto ao trilnsito em Maio 
de 1978. As obras desta auto
-estrada que ligara Lisboa a 
Setubal . numa distancia de 
27 km. partem do final das vias 
de acesso da Ponte 25 de Abril. 

OBRA DE ENVERGADURA 

Segundo mformat;:oes de tecnicos 
da BRISA. concessionana das auto
·estradas portuguesas. esta auto-estrada 
CUJO custo ronda os 40 mil contos. 
tera 28 metros de largura. duas faixas 
de rodagem de 7.5 metros cada. urn 

PORTUGAL HOJE 

TRADA DE SETOBAL 
separador de 4 metros e bermas de 
3.5 metros do lado direito. para situa
t;:oes de emerg&ncia. No trot;:o de 
Fogueteiro-Palmela foram construfdas 
21 passagens desniveladas. superiores 
e inferiores e os n6s de l igat;:iio a 
outras vias fi cariio situados. o primeiro. 
em Coina. para dar Iugar a futura via 
rapida para o Barreiro e tambem para 
os servit;:os de portagem. de manu
tent;:iio e de assist6ncia. e em Palmela. 
o segundo. 

Tl:CNICA MODERNA 

A nova auto-estrada sera dotada de 
tecnicas modernas de seguran9a. cor
respondendo o seu tra9ado as neces
sidades de urn mfnimo de sinuosidade. 
para evitar a monotonia. o cansa90 e 
os acidentes 

AUTO- ESTRADA DO NORTE 

Pode ainda acrescentar-se que pros
segue em born andamento. a constru 
t;:iio a Auto-estrada do Norte. pre
vendo-se que. no pr6ximo ano. este
jam prontos. mais 32.6 km de via 
rapida: as ligat;:oes de Carregado-Avei
ras de Cima (de 15 km). e de Vila 
da Feira -Carvalhos (de 17.6 km). Os 
outros trot;:os previstos ou em fase 
inicial de construt;:iio. sao os seguintes: 
Aveiras de Cima-Santarem (1 9.3 km). 
Condeixa -Coimbra (15 km). Aveiro-Vila 
da Feira (26.8) todos ate 1982. Coim
bra-Aveiro (53.7 km). Santarem-Leiria 
(70 km) e Leiria-Condeixa (50 km). 
nos anos seguintes. 

Se os prazos de construt;:iio forem 
cumpridos. poder-se-a fazer o curso 
de Lisboa-Porto. totalmente em auto
-estrada. no a no de 1 986. 

noticias 
breves 

AGUA PARA A REGIAO 
DE LISBOA 

Foi aprovado o caderno de 
encargos para abertura do con
curso internacional para a cons
tru9li0 do adutor de Castelo de 
Boda.Vila Franca de Xira. Este 
projecto destina-se a execu9ii0 
do tr090 intermedio do adutor. 
que ligara Castelo de Bode a 
Lisboa. com o tim de refor9ar, 
num futuro pr6ximo, o abaste 
.cimento de agua a regiiio da 
grande Lisboa. 0 valor aproxi
mado da constru9iio do adut or 
(de 72 km). e de um m ilhlio e 
meio de contos. 

IMPORTA<;:AO DE ALIMENTOS 

0 limite maximo de importa-
9li0 de produtos al i mentares q ue 
era de 24 milhoes de cont os. f oi 
fixado em cerca de 30 milhoes. 
pelo Conselho de M inistros . 
Assim. durante o corrente ano. 
poderemos importar cereais (ate 
13 mil hoes de contos). azei t es 
e produtos oleaginos o s a t e 
8. 5 m . c .) produtos pecuarios 
(ate 3m. c .). bacalhau (2.3 m . c .) 
a9ucar (1,9 m . c .) e frutas (at e 
900 mil contos) . 

PRODU<;:AO D E O l EAGINOSAS 

Um despacho governamental 
recentemente publicado. v e io 
incentivar a produ9iio nacio nal 
do cartamo e de girassol. A deci
sllo reconhece as vantagens apre
ciliVeis do cultivo de algumas 
sementes de oleaginosas no 
nosso pais. especialmente pelo --7,, 



ALGARVE: 

PORTO 
DA BALEEIRA 

Na orla maritima da costa algarvia. 
vi!o realizar-se importantes obras por
tuarias que abrangeri!o os portos de 
Lagos. Portimao. Faro. Olhao. Fuseta. 
Tavira e Vila Real de Santo Ant6nio. 
e especialmente a constru<;:iio do porto 
da Baleeira. perto de Sagres. a 5 milhas 
do Cabo de S. Vicente. Os projectos 
aprovados e cujas empreitadas ja foram 
em parte adjudicadas. vern resolver um 
problema antigo e contribuir para um 
melhor aproveitamento da costa algarvia. 

As obras a iniciar ainda este ano 
na Baleeira. praia que beneficia duma 
situacao privllegiada no extreme poente 
do Algarve. destinam-se a completar 
o abrigo de uma parte consideravel 
da enseada. atraves da construcao de 
um quebra-mar. Depois de concluldo. 
em 1980. o porto da Baleeira servira 
a navega<;:i!o de pesca e de cabotagem 
das frotas da regii!o algarvia que vao 
pescar na costa oeste. ao largo do 
Cabo de S. Vicente e tambem aquelas 
que. deslocando-se da costa ocidental. 
demandam rotas pr6ximas deste cabo. 

A primeira fase das obras compreende 
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um molhe com 400 metros de com
primento. um cais com 1 20 metros 
a fundos de seis metros. um cais de 
abastecimento. dois passadicos com 
cerca de 150 metros cada e destina 
dos a atraccao das embarcacoes de 
pesca que estacionem no porto. uma 
rampa-varadouro. a terraplanagem de 
um Iugar para reparacao de pequenas 
embarcacoes e instalacoes de terra. 
No conjunto. serao investidos. ate 1980. 
cerca de 200 mil contos nestas obras. 
0 porto dispora de uma area profunda 
de manobra e fundeadouro com cerca 
de 300 metros de largura e de uma 
area abrigada de 12 hectares. 

Note-se que. entre Setubal e Por
timi!o. numa distilncia de 115 milhas. 
nao se encontra nenhum outro porto 
de abrigo. e mesmo quando acabado. 
o porto de Sines ficara a 83 milhas 
de Portimao. Mas. uma vez construldo 
o porto da Baleeira. esta disti!ncia. 
que oferece serios riscos a navegacao 
costeira. sera apenas de 63 milhas 
para Sines e de 20 milhas. para 
Portimao. 

TELECOMUNICAC0ES 
DE LISBOA: 

NOV OS 
EQUIP AMEN 

Nos comecos do ano de 1980. 
segundo se espera. entrara em fun 
cionamento na zona das Picoas. um 
novo edi f!cio para as Telecomunica
coes de Lisboa. que ira substituir a 
central existente na Pra<;:a de D. Luis. 
ja saturada e sem possibilidade de 
receber ampliacoes. 

NOVO EDIFICIO 

0 novo ediflcio de dois blocos que 
vai ocupar uma area de 27 500 metros 
quadrados. destina-se a uma esta<;:i!o 
telef6nica inter-urbana automatica. com 
os respectivos services de apoio e 
servira. ao mesmo tempo. de central 
de transito e terminal de chamadas 
para os cn;TLP (Correios. Telegrafos 
e Telefones- Telefones de Lisboa e 
Porto). Os equipamentos serao fabri
cados pela industria nacional que se 
encontra em condi<;:oes de satisfazer 

RENDIMENTOS 
DOS PORTUGUESES 

Entre 1973 e 1974, segundo elemen
tos recolhidos e trabalhados pelo lns
tituto Nacional de Estatlstica, a maio
ria das familias do pals tiveram ren
dimentos anuais inferiores a 90 contos. 
0 inquerito as despesas familiares e 
os rendimentos de quase 16 mil agre
gados familiares, apontavam ainda 
para o seguinte : na epoca observada, 
a despesa media anual de cada fami
lia portuguese, rondava os 101 contos 
nas zona:; citadinas e os 62 contos 
nas zonas rurais. 

No que diz respeito aos salarios 
individuais, OS ultimos dados dispo
nlveis fornecidos pela Secretaria de 

s 
95 por cento das necessidades do 
sector. 

A CENTRAL 

0 lancamento desta central enqua
dra-se dentro do plano de renovacao 
dos Cn e tern por ObjeCtivo pr6ximo 
o desbloqueamento das comunicacoes 
telef6nicas a nlvel nacional e interna
cional. 0 projecto geral. concebido por 
tecnicos portugueses do Centro de 
Estudos de Telecomunica<;:oes dos en. 
ficou a cargo de um cons6rcio de 
empresas portuguesas e compreende 
a parte de construcao civil. no valor 
de 700 mil contos (a terminar ate 
Junho de 1979). as instalacoes e 
equipamentos electricos e mecilnicos 
(120 mil contos). e o equipamento 
de telecomunicacoes (um milhao e 
me1o de contos). 

Estado do Planeamento, demonstram 
uma descida brusca, e em certos casos, 
urn recuo para niveis de 1970. Assim, 
partindo da base 100 pontos em 1968, 
verifica-se que os salarios reais dos 
trabalhadores da industria e dos trans
portes de Lisboa, desceram, no final 
de Junho do corrente ano, para 92,3 
pontos. No Porto, situavam-se no valor 
1 08,2, que pode ser comparado com 
o do final de 1976: 140,9 pontos. 
Os salllrios dos rurais desceram tam
bern de 130,9 pontos em Junho de 
1975, para 1 09,9. 

Se nos reportarmos agora a dados 
recolhidos pelo Ministerio do Traba
lho e referentes ao comeco de 1976, 
verifica-se que. em cada 100 traba
lhadores e excluindo os da agricultura 
que ganham menos, apenas 8 ,3 race
bern salilrios iguais ou superiores a 
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ATE AO ANO 2001 

A capacidade de resposta das futu 
ras instalacoes que. segundo se preve 
se mantera at6 ao ano 2001. ira nao 
apenas desbloquear as comunicacoes 
telef6nicas. como tambem reduzir subs
tancialmente os prazos das listas de 
espera dos novos assinantes de tele
fones. 

MAIS TREZENTAS ESTAC0ES 

Paralelamente. desenvolve-se por 
todo o pals. um esforco para melhorar 
as nossas te lecomunicacoes. Neste 
memento esti!o a ser construldos 66 
ediflcios de estacoes de correios e tele
fones e encontram-se projectados cerca 
de outros trezentos de menor dimensao. 

10 contos por mAs. Estes numeros 
podem considerar-se bastante pr6xi
mos da situaclio actual, pois, como e 
sabido, a contrataclio colectiva esteve 
ate agora praticamente congelada. 
Nessa altura, comecos de 1976. o sala
rio medio nacional, excluindo as acti
vidades agricolas, era de 6570$00 
(sendo o dos homens de 7164$00 e 
o das mulheres de 536$00). Verifi 
cam-se diferencas consideraveis (entre 
sete-oito e quatro-cinco contos) nos 
salarios dos empregados e dos opera
rios, apresentando os bancilrios os 
salarios mais altos. Os mais baixos 
sAo pagos nos Acores. nos distritos 
do interior e do norte, acontecendo 
o mesmo com os salllrios das mulhe
res-trabalhadoras, que, em 60 por 
canto dos casos, recebiam salllrios 
inferiores a 5 contos. 

noticias 
breves 

contributo a dar na reducao das 
importac6es das materias- primas 
para 61eos comestiveis. A produ
cao daquelas sementes, segundo 
se prevlt. sera de 20 mil tonela
das, por ano. 

OS ACIDENTES NAS ESTRADA$ 
DO PAIS 

Entre Janeiro de 1973 e Feve
reiro deste ano, perderam a vida 
nas estradas nacionais, mais de 
oito mil portugueses e ficaram 
feridos cerca de oitenta mil. 
Estes numeros referem-se ape
nas aos sinistros de que a Sri
gada de TrAnsito da Guarda 
Nacional teve conhecimento e 
segundo urn porta-voz da mesma 
corporacllio, representam apenas 
urn terco do total de acidentes 
ocorrido no periodo mencionado. 
Os restantes nao chegam ao 
conhecimento das autoridades, 
pois sllio resolvidos pelos pr6-
prios que neles intervieram. 

Segundo os elementos da Sri
gada de TrAnsito, o mlts de 
Agosto de 1975 foi o mais aci
dentado de todos os tempos, 
nas estradas portuguesas. 

0 numero de acidentes subiu 
de quase 16 mil em 1973 para 
20 mil em 1975, e desceu em 
1976 para quase 18 mil. 0 maior 
numero de acidentes mortais 
(2289) deu-se em 1975. 

10 MILH0ES DE PORTUGUESE$ 
EM 1981 

A populacllio de Portugal ultra
passarll os dez milh6es de pes
soas, em 1981 . segundo a pre-

----713 



CAIXA 
GERAL 
DE DEPOSITOS: 

AUMENTO DOS 
RENDIMENTOS 

0 relat6rio das actividades da Caixa Geral de Dep6sitos durante o 
ano de 1976 documenta o acentuado crescimento daquela instituit<ao. 
t endo-se registado. a par de urn incremento nos dep6sitos. urn maior 
volume de credito concedido, nas suas diversas modalidades. 

A Caixa Geral de Dep6sitos tern 
vindo a registar um desenvolvimento 
progressive das suas actividades e pode 
dizer-se que e neste momento a maior 
organizacao bancaria do pais. Este 
facto e confirmado pelo relat6rio de 
1 976: no ano findo. os dep6sitos 
ex ceder am os 1 00 mil hoes de contos. 
tendo-se registado um aumento de 
quase 27 milhoes em relacao ao ano 
de 1975. A percentagem do aumento 
foi de 35.8 por cento. bastante supe
rior a de 1975 (24.7 por cento). Cres
ceram os dep6sitos a prazo (de 32 
para 48 milhoes de contos) e os obri
gat6rios (de 27.5 para 34.6 milhoes 
de contos). Sendo este montante pro
veniente das remessas dos emigrantes 
e do regresso. ao circuito bancario de 
grandes volumes de poupanca que 
havia sido entesourada. 

Em razao disto. em 1976 os rendi
mentos da Caixa Geral de Dep6sitos 
foram de mais de 6.1 milhoes de 
contos. resultantes sobretudo da 
cobranca de juros de emprestimos ao 
Estado. aos servicos aut6nomos e cor
pos administrativos. de emprestimos 
com caucao. ao credito agricola. indus
trial e a exportacao. Os juros cobrados 
ascenderam a mais de 5.6 milhoes de 
COntOS e OS juros pagos a ordem 
atingiram quase os 3.8 m.c. 

CONSTRUCAO URBANA 

No campo das novas operac;oes para . 
fomento da construc;ao urbana. o cre
dito predial quase chegou aos 8 m.c .. 
prevendo-se que. em razao da demora 
excessiva. seja possivel brevemente 
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descentralizar os servicos para as regioes. 
Deve dizer-se que o numero de habi
ac;oes construidas ou subsidiadas com 

tais emprestimos passou de 27 mil. 

CAIXA DE APOSENTACOES 

No sector da Caixa de Aposenta
coes. a nota dominante e a continuada 
expansao dos subscritores e de pen
sionistas. o que fez com que em 1976 
fossem pagos subsidios de pensoes e 
de morte. mas de 2.1 m.c. Cresceu 
tambem muito o numero e aposen
tados e reformados. invalidos de guerra. 
A actualizacao da pensao minima para 
1 OOOSOO veio a beneficiar 14 1 00 pen
sionistas. Tambem o numero de con
tribuintes subiu (mais 44 206) e de 
beneficiados (mais 2375). 

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 

PORTUGAL HOJE 

.EM PORTUGAL 
Depois de terem descido assustado

ramente. nos ultimos tres anos. os 
numeros globais do sector do turismo. 
recentemente regista-se um movimento 
i ntenso de entradas de turistas. no 
nosso pais. Parece que estamos a sair. 
finalmente. da recessao verificada a 
nivel internacional e mais notada entre 
n6s. 

AUMENTO SUBSTANCIAL 

Assim. no final do corrente ano. 
segundo elementos fornecidos pela 
Direccao Geral de Turismo. as entradas 
gerais de turistas devem ultrapassar 
os tres milhoes (aumento de 48 por 
cento em relac;ao ao ano anterior) . 
0 numero de turistas que. de Janeiro 
a Setembro. se demoraram no pais por 
mais de 24 horas. elevou-se a dois 
milhoes e meio. Pelos valores do pri 
meiro semestre e os indicadores da 
epoca alta. preve-se. com seguranca. 
que. no fim do ano. teremos superado 
os valores de 1973. o melhor de sem
pre. Para esta acentuada melhoria e 
consequente aumento de entrada de 
divisas (estimado em 14 milhoes de 
contos). muito contribuira o elevado 
numero de dormidas (mais 55 por cento 
do que no a no passado). 

OS TURISTAS 

Os turistas. que na s~a ma1ona 
escolheram o Algarve para passar as 
suas ferias. vieram de Espanha (quase 
800 mil). da lnglaterra (mais de 200 
mil). da Alemanha Federal (170 mil). 
da Franca (1 50 mil). dos Estados 
Unidos (mais de 1 00 mil). da Suecia. 
da Holanda e doutros paises. 

AS RECEITAS 

Comparando as receitas de turismo 
do ano em curso com os anos de 1973 
e de 1976. 0 quadro e 0 seguinte: 
nos primeiros seis meses de 1977. 
passou-se de 4.5 e 2.6 milhoes de 
contos. respectivamente. para 5.8 
milhoes de contos. o que significa um 
aumento de 121 por cento. Estes dados 
permitem concluir que 0 turismo a um 
sector nacional em franca recuperac;ao 
e um elemento equi librador da nossa 
balanca de pagamentos. 

RECUPERACAO DO TURISMO 

Para este objective se atingir em 
pleno. torna -se necessario resolver 

alguns problemas pendentes. como 
sejam os que se referem a redimensio
nac;ao das estruturas turisticas; a entrada 
em funcionamento de novas unidades 
hoteleiras e a preparac;ao e concre

tizacao de projectos diferentes (os de 
turismo de lnverno e do interior do 
pais). Varios hoteis se encontram em 

lase de acabamento. por exemplo 
o Hotel Alta. em Sete- Rios (Lisboa). 
que s6 por si contribuira com 600 
quartos. para um total de 13 mil 
camas. que segundo previsoes. as 
terao disponiveis em 1978. 

Oeste modo. sera possivel atingir. 
daqui a tres anos. a meta dos cinco 
milhoes de turistas. que constituira um 
recorde para o sector. 

noticias 
breves 

visao feita por urn tecnico do 
Institute Nacional de Estatlstica. 
Conc retamente. os portugueses 
serao. n essa data. 10 025 900 
(4749,3 milhares de homens e 
5334,2 m ilhares de mulheres). 
A previsao baseou-se nos acres
cimos verificadas em 1974 e 1975, 
cuj a __g.rigem reside na vinda dos 
portugueses das ex-col6nias e 
na diminui-.ao das pessoas que 
emigram do pais. 

OS V INHOS PORTUGUESES 

Portugal, ocupa o sexto Iugar 
entre os produtores mundiais de 
vinho. afirmou urn membro da 
comissao de gestao da Junta 
Nacional de Vinhos. Bento Car
valho. De facto. a nossa produ
t<SO media anual de vinho no 
ultim o deceniO ronda OS dez 
m ilhoes de hectoli tros. tendo 
ating ido no ano passado, os nove 
milhoes. Bento Carvalho disse 
ainda q ue cerca de 235 mil tra
balhadores rurais, ou seja. 20 por 
cento da popula-.ao activa agri
cola portuguesa. se dedica a pro
du-.ao de vinho. numa area apro
ximada de 350 mil hectares. 

No pals, existem 133 coopera
tivas e 180 mil produtores. dos 
q uais 96 por cento produzem 
menos de 250 hectolitros. Aquele 
tecnico revelou tambem que o 
consume interne anual de vinho 
anda pelos sete milhoes de hecto
l itros. o que representou cerca 
de 3,7 milhoes de cont os de 
divisas entradas no pals. 

Ouanto ao Vinho do Porto. 
a exporta~llo em 1976, nao c he
gou ao meio milhllo de hectoli
tros, mas no corrente ano, ate 
f ins de Julho, foram exportados 
quase 250 mil hectolitros (mais 
14 por cento que em igual perlodo 
de 1976). Entre os principais pal
sea importadores situam-se a 
Fran~a e a l nglaterra, seguindo-se 
a Belgica. a Holanda, a A lema
nha Fed eral, a Uniao Sovietica. 

a ltal ia a Di namarca. 
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FINANCIAMENTO AMERICANO 
PARA CONSTRUCOES 
ESCOLARES 

Souomayor Cardta. Frank Carlucct e Almetda Pma. na ceflm6ma de entrega 
do lmanctomento norte·ameflcano desunado a constru96es escolares 

Destinada ao financ1amento de 
construc6es escolares. fo1 entregue 
ao ministro da Educa9ao e lnves
tiga9ao C1entifica pelo emba1xador 
norte-americano em Lisboa a 
importancia de 128 mil contos 
(tres milh6es de d61ares). referente 
a parte de um emprestimo dos 
Estados Unidos a Portugal. 

Esta ajuda americana insere-se 
na primeira fase do aval para o 
desenvolvimento no campo do 
ensino. segundo o acordo assi
nado em 1976. afirmou o embai
xador Frank Carlucci. na cerim6-
nia de entrega efectuada no gabi
nete do ministro Sottomayor Card ia. 

0 embaixador sublinharia. no 
seu breve discurso. que «esta era 
uma amostra concreta do desejo 
do Governo Americano para que 
sejam alargadas as oportunidades 
do ensino em Portugal». Ao falar 
na importancia deste emprestimo. 
Frank Carlucci afirmaria. ainda. que 
«nada e tao fundamental para a 
estabilidade da democrac1a como 
o desenvolvimento do ensino. pelo 
que devem ser dadas as maiores 
oportunidades a juventude». Con 
cluiu. por isso. o emba1xador ame-
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ricano que «era com grande orgu
lho que participava neste esfor9o 
comum de desenvolvimento da 
soc1edade portuguesa em geral». 

Em resposta as palavras de Frank 
Carlucci. o ministro Sottomayor 
Cardia teve ensejo de afirmar. no 
que concerne ao desenvolvimento 
da rede escolar. que ha no Pais 
escolas com grandes deficiencias 
de instala96es. Por isso. o minis
tro da Educacao afirmaria que «esta 
cerim6nia e o sinal da coopera-
9ao entre os Estados Unidos e 
Portugal e do desejo do Governo 
America no na con sol ida9ao do sis
tema democriltico». 

Entre os membros do Governo 
que assistiram ao acto encontra
vam-se o ministro das Obras Publi 
cas. eng.0 Almeida Pina: os secre
taries de Estado das Obras Publi
cas. eng.0 Mario de Azevedo: dos 
Desportos. dr. Joaquim de Sousa: 
da Administra9ao e Equipamento 
Escolar. dr. Almerindo Marques: 
da Orienta9ao Pedag6gica. dr. Ro
mero de Magalhaes. e da lnvesti· 
gacao Cientifica. prof. Tiago de 
Oliveira. 

CENTENARIO 
DO NASCIMENTO 
DE TEIXEIRA 
DE PASCOAES 

Um aspecto exterior da casa de Pascoaes. 
em GatDo (Amarante) 

Comemorou se os cem anos de 
nascimento de Te1xe1ra de Pascoaes. 
Joaquim Jos6 Teixeira de Vasconcelos 
{seu nome de familia) v1u a luz em 
Amarante. a 2 de Novembro de 1877. 
e viria a falecer em Dezembro de 
1952. na sua casa de Pascoaes. fre
guesia de Sao Joao de Gatao. Para 
comemorar a efem6ride a Secretaria 
de Estado da Cultura promoveu as 
seguintes realiza~oes: encena~ao de 
«0 Doido e a Morte». pelo Teatro de 
Anima~ilo de Setubal; publ ica~ao. com 
a colabora~ilo da lmprensa Nacional. 
de depoimentos sobre Pascoaes: atri
bui~ao do pr6mio de poesia «Teixeira 

PORTUGAL HOJE 

Biblioteca e sa/a de trabalho da casa de 
Teixeira de Pascoaes 

de Pascoaes» a um livro de poemas 
editado ate 15 de Agosto ulumo; 
realiza~ao de um filme sobre o poeta 
e sua obra; organiza~ao de uma expo
si~ao iconografica e bibliogrMica e. 
finalmente. encomenda de uma paru
tura ao compositor Joly Braga Santos 
baseada em poemas de Pascoaes 

Teixeira de Pascoaes termmou em 
1901. em Coimbra. o seu curso de 
Direito. A sua carreira judicial levou-o 
ao Porto e a Amarante. Em 1913 
abandonou-a para se fixar na casa 
da infancia. onde se consagrou total
mente a sua obra. 

De 1912 a 1916 foi director lite 
rario do 6rgao da «Renascen~a Por 
tuguesa». a revista <!A Aguia». onde 
como principal mentor. expandiu a 
doutrina do «saudosismo». Em 1923 
foi eleito para a Academia de Ciencias 
de Lisboa. Na sua extensa obra lite
raria sobressaem dois grandes capl 
tulos: a poesia e as biograflas 

Da poesia destacam-se «Sempre». 
«Vida Eterea». «As Sombras». «Cantos 
I ndecisos». Entre as grandes b1ogra 
lias. que lhe serviram para encarnar 
as suas inquieta~oes espi11tua1s numa 
especie de tipos ideais humanos. apon 
tam-se: «Sao Paulo». «S. Jer6nimo e 
a Trovoada». «Napoleao». «Santo Ant6 
nio» e «0 Penitente». que e uma 
evoca~ao de Camilo Castelo Branco. 

noticias 
breves 

LICENCIATU RA 
EM ENGENHARIA 
DO AMBIENTE 

A ultima edic;:ao do Boletim 
da <<Comissao Naciona l do 
Ambiente» noticiou q ue foi 
criado, pela Universidade Nova 
de Lisboa. o curso de especia
l izac;:ao em engenharia do ambiente. 
em o rdem a dotar o Pais de 
pessoas com formac;:ao especi
f ica no campo das ciencias do 
ambiente. A preparac;:ao proposta 
para o engenheiro do ambiente 
visa p r oporcionar uma con 
cepc;:ao clara e integrada dos 
s istemas naturais e sociais, de 
caracterizac;:ao das infra-estru
turas, dos problemas que levan
tam e das principais vias de solu· 
c;:ao para estas. 

ENTREGUES 
<<DISCO DE OURO» 
A JOSE AFONSO. JOSE CI D 
E MARIA ALBERTINA 

Ao som de «Grandola Vila 
Morena» e de palmas entusias
ticas. Jose Afonso. recebeu das 
maos de Arnaldo Trindade. assim 
como Jose Cid e Maria Alber
ti na. o primeiro disco de ouro 
atr ibuido em Portugal. 

A iniciativa partiu da casa edi
tors <<Arnaldo Trindade». sendo 
os contemplados galardoados 
pelas seguintes canc;:oes e inter
pretac;:oes: Jose Afonso enquanto 
interprete e autor da ja celebre 
canc;:Ao <<Grandola. Vila Morena» ; 
Jose Cid pela <<Anita nao e 
bonita» e finalmente Maria 
A lbertina pela canc;:ao <<Emi· 
grante». 

A atribuic;:ao deste galardao 
realizou-se num hotel de lisboa. 
numa sessAo que reuniu cente· 
nas de pessoas ligadas a infor
m ac;:ao. a musica. ao teatro e a 
publ1c1dade. 
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Mario Soares 
e Joao Lima 
em Paris 

«Existe uma razoavel identidade de pontos 
de vista entre Portugal e a Arabia Saudita», 
disse o dr. Mario Soares, ao regressar a Lis
boa depois de dois dias de conversac;:oes em 
Paris com Saud AI Faic;:al, ministro dos Neg6-
cios Estrangeiros daquele pais arabe. Mario 
Soares foi acompanhado nesta viagem - que 
efectuou na qualidade de titular da pasta dos 
Neg6cios Estrangeiros - pelo secretario de 
Estado dos Neg6cios Estrangeiros e Emigra
c;:~o . dr. Jo~o Lima, que contactou diversos 
membros do Governo francAs, tendo como 
objectivo assegurar o cumprimento dos acor
dos existentes entre os dois paises no dominio 
da emigrac;:~o. nomeadamente no que respeita 
aos direitos dos portugueses que trabalham 
em Franc;:a . 

«DIALOGO PERMANENTE» 

Recordando que o ministro saudita dos Neg6cios 
Estrangeiros e tambem o actual presidente da Liga 
Arabe. Mario Soares afirmou: 

«Penso que pude esclarecer alguns equivocos 
que se tinham manifestado e esclarecer. de maneira 
completa. a posi<;ao de Portugal e o desejo que 
n6s temos de cooperar com os arabes». 

Este encontro foi tambem tema de uma entre
vista concedida a agencia Anop por Saul AI Fai<;al. 
o qual considerou estar ultrapassada «a fase critica 
e dificil» das rela<;oes entre os dois palses. acrescen
tando que se havia iniciado «uma nova fase. de dialogo 
permanente». Saul AI Fai<;al acentuou ainda que 
«Portugal pode contar com o apoio total da Arabia 
Saudita. no seio da Liga Arabe», e admitiu a possi
bilidade de abertura da embaixada saudita em lisboa 
nos primeiros meses do pr6ximo ano. confirmando. 
por outro lado. ter aceite o convite para visitar o 
nosso Pais. que lhe fora feito por Mario Soares. 
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CONTACTOS LUSO- CHINESES 

Antes de regressar a Lisboa. o ministro portugues 
dos Neg6cios Estrangeiros teve. em Paris. um encon
tro com o representante diplomatico da Republica 
Popular da China na capital francesa. com quem 
jantou na Embaixada de Portugal. Comentando este 
encontro. Mario Soares declarou: «Tivemos uma con
versa em que se acentuaram e desenvolveram as 
rela<;oes de cortesia que existem entre n6s». 

CONSULADO NO BAHREIM 

0 secretario de Estado dos Neg6cios Estrangeiros 
e Emigra<;ao prosseguiu. entretanto. na capital fran
cesa. os contactos com representantes de diversos 
palses arabes. 0 dr. Joao Lima teve encontros com 
os embaixadores do Bahreim. Slria. lraque. Koweit 
e Sudao. Ap6s a reuniao com o embaixador do 
Bahreim em Paris. Joao Lima anunciou a pr6xima 
cria<;ao de um consulado de Portugal naquele Estado 
do Golfo Persico. onde trabalham presentemente 
cerca de mil portugueses. 

Falando aos jornalistas a prop6sito das rela<;oes 
luso-arabes. Joao Lima. depois de recordar que 
«em diplomacia OS resultados nao sao espectaculares 
e imediatos». considerou existirem actualmente «con
di<;oes mais do que suficientes para que se erie. 
entre Portugal e o mundo arabe. um clima extrema
mente benefice para ambas as partes. nos dominies 
da diplomacia e da coopera<;ao econ6mica». 

APLICA<;AO DO ACORDO LUSO-FRANC~S 

Durante a sua estada em Paris. o secretario de 
Estado dos Neg6cios Estrangeiros e Emigra<;ao avis
tou-se igualmente com membros do Governo fran
ces. nomeadamente com Lionel Stoleru. secretario 
de Estado para os Trabalhadores lmigrados. Nestes 
encontros. Joao Lima teve ocasiao de expor a posi
<;ao de Portugal em rela<;ao a nova politica de imi-
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Mario Soares e Saud AI Fai9al. durante as conversa96es realizadas em Paris 

gra<;:ao seguida pelo Governo frances. tendo sub I i
nhado que a legisla<;:ao recentemente adoptada neste 
sector pelas autoridades de Fran<;:a contraria frontal
mente o acordo assinado pelos dois paises no inicio 
deste ano. acordo esse que Portugal se recusa a 
renegociar. 

Um dos artigos do acordo estipula. alias. que 
«a Fran<;:a facilitara o acesso. no mercado de trabalho. 
ao agregado familiar do emigrante». Para Portugal. 
o citado artigo significa que as autoridades francesas 
devem fornecer autoriza<;:ao de trabalho aos membros 
das familias dos imigrados. sempre que aqueles o 
requeiram. «Facilitar o direito ao trabalho - disse 
Joao Lima aos jornalistas- significa. para n6s. faci
litar o seu exercicio. Foi isto que fiz notar a Lionel 
Stoleru. que admitiu a nossa posi<;:ao e se compro
meteu a respeita-la». 

No final das conversa<;:6es entre Joao Lima e 
Lionel Stoleru foi divulgado um comunicado con
junto franco-portugues- (cujo texto integral publi
camos na pag. 31) - no qual se informa terem sido 
«relembradas» as disposi<;:oes contidas no acordo 
assinado em Janeiro deste ano. manifestando-se 
«O desejo do Governo frances de respeitar os seus 
compromissos». tomando as medidas necessarias 

para que a aplica<;:ao dos novos decretos sobre 
imigra<;:ao nao colida com o conteudo do referido 
acordo. 

DEFESA DOS INTERESSES 
DOS EMIGRANTES PORTUGUESES 

Em declara<;:oes a imprensa. ao regressar a Lisboa. 
Joao Lima considerou como «muito dificeis» os 
contactos que manteve com as autoridades francesas 
responsaveis pela imigra<;:ao. mostrando-se. no entanto. 
satisfeito com os resultados obtidos. uma vez que. 
segundo afirmou. «O Governo frances. para alem de 
toda e qualquer politica de imigra<;:ao que venha a 
ter no futuro. deu garantias solenes ao Governo 
portugues- nao foram meras declara<;:oes de inten
<;:ao - de que essa politica nao atingira os portu
gueses. que ficarao sujeitos ao regime geral contido 
nos acordos luso-franceses assinados este ano». 
0 secretario de Estado sublinhou ainda. a concluir. 
que ap6s estas conversa<;:6es. ficaram «salvaguarda
dos os principios fundamentais que garantem a con
tinua<;:ao da emigra<;:ao familiar e o respeito pelos 
direitos fundamentais do homem em rela<;:ao aos 
cidadaos de Portugal que trabalham em Fran<;:a». 

19 



Reuniao 
da Comissao 
para 
os Assuntos 
Politicos 

A reuniao da Comissao para OS 

Assuntos Politicos da Assembleia do 
Conselho da Europa foi presidida pelo 
deputado conservador John Rodgers. 
da Gra -Bretanha. e nela participaram. 
em representa<;:ao de Portugal. os 
deputados Jaime Gama (PS) e Rui 
Machete (PS D) . Esta Comissao 
reune-se de dois em dois meses. alter
nadamente em Paris e Estrasburgo. 
e anualmente na capital de um dos 
paises membros da organiza<;:ao. 0 con
vite para que. este ano. o encontro 
se realizasse no nos so Pals. foi for
mulado pela Assembleia da Republica. 

A ci tada Comissao tem como fun
<;:ao principal a de preparar relat6rios 
que serao apresentados a Assembleia 
Parlamentar do Conselho da Europa. 
Durante as suas reunioes anuais em 
capitais europeias. os parlamentares 
procuram informar-se sobre a situa<;:ao 
concreta do pais onde decorrem os 
trabalhos. Em Lisboa. estiveram pre
sentes numa das sessoes. tendo apre
sentado uma exposi<;:ao sobre a situa
<;:ao do nosso Pais. os deputados Sal
gado Zenha e Rodolfo Crespo (ambos 
do PS). Cunha Leal e Servulo Correia 
(pelo PSD). Lucas Pires (CDS). e Jose 
Vitorino e Aida Nogueira (PCP). Os 
parlamentares europeus tiveram tam
bam contactos com o Primeiro-Minis
tro. Mario Soares. o presidente da 
Assembleia da Republ ica. Vasco da 
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Conselh 
No Ambito do Conselho da Europa, realizaram-se em Lisboa duas 

importantes reuni6es, em que particiJ> am representantes dos dezanove 
palses membros daquela organizac;Ao europeia. Assim. na Fundac;Ao Gul
benkian, esteve reunida, durante dois dias, a ComissAo para os Assuntos 
Politicos da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, a qual deba
teu. entre outros temas, a func;Ao dos partidos politicos numa sociedade 
democr6tica, a liberdade de imprensa e a questAo dos direitos humanos 
no contexto da Conferincia de Belgrado. Por outro I ado - e tambem 
durante do is dias -. os ministros da Administrac;ao lnterna dos paises 
do Conselho da Europa discutiram, na capital portuguesa, problemas 
referentes il orgAnica e funcionamento das autarquias locais. 

Simbolo do Conselho da Europa 

Gama Fernandes. o ministro de Estado. 
Henrique de Barros. o ministro do 
Plano e Coordena<;:ao Econ6mica. Sousa 
Gomes. e o presidente da Comissao 
portuguesa para a lntegra<;:ao Europeia. 
Vitor Constancio. 

COOPERACAO EUROPEIA 

Durante uma confer~ncia de 
imprensa efectuada no final dos traba
lhos. o deputado britilnico John 
Rodgers referiu -se ao papel que o 
Conselho da Europa pode desempe
nhar. a nfvel bilateral e multtlateral. para 
uma ajuda econ6mica a Portugal. salien
tando que a liga<;:ao do nosso Pais 
a Europa «e a melhor garantia para a 
democracia portuguesa». Nesse sen
tido. John Rodgers anunciou a cria<;:ao 

de um grupo de trabalho destinado 
a desenvolver a coopera<;:ao entre os 
parses do Norte e do Sui da Europa. 
dado que. segundo afirmou. nao poder~ 
exisur uma verdadeira unidade euro
peia sem que se desenvolvam esfor<;:os 
tendentes a estabelecer um equilibria 
econ6mico entre os palses do Norte 
e do Sui. Aquele parlamentar britanico 
informou. por outro lado. que se ir~ 

realizar proximamente um encontro de 
representantes do Conselho da Europa 
com membros do Clube Europeu de 
lmprensa: es}a reuniao tem como objec
tive analisar as amea<;:as a liberdade 
de tmprensa e nela paructparilo jorna
listas da Europa Ocidental e Oriental. 
Jaime Gama acrescentaria. a prop6-
sito. que est~ previsto o alargamento 

l 
a Europa 
DUAS 
REUNIOES 
EM 
LIS BOA 

• 
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lmagem da seSSilO maugural da Conferencia dos Mm/Siros da Admm1stra~ao /merna dos pafses do Conselho da Europa. CUJOS trabafhos foram prtJSidldOs 
pelo mm/Siro Costa Bras (ao centro. na 1magem) 

da representa<;:ao portuguesa no Clube 
Europeu de lmprensa - presentemente 
circunscrita a um s6 membro - . a qual 
passar~ a integrar os directores dos 
jornais «Di~rio de Noticias». «Diario 
Populam e «Di~rio de Lisboa». 

Conferencia 
sobre 
Autarquias 
locais 

Na Confer~ncia dos ministros da 
Administra<;:ao lnterna dos paises do 
Conselho da Europa estiveram presen
tes. como observadores. delegados da 
Finlandia. Jugosl~vta. e da Organiza
<;:ao para a Coopera<;:ao e Desenvolvi
mento Econ6mico (OCDE). 0 secre
tario-geral do Conselho da Europa. 

George Kahn -Ackermann. paructpou 
nesta Confer~ncia. tendo o ministro 
portugu~s. Costa Br~s. sido eleito para 
presidir aos trabalhos. 

Na sessao inaugural. Costa Brlls 
subli nhou que esta reuniao tinha um 
«especial significado» para os portu
gueses. «no momento em que ensaia
mos os primeiros passos na edifica<;:ilo 
de um poder local progressivamente 
dotado de real autonomia». acrescen
tando: «Na Europa. em particular. s6 
o esfor<;:o comum poder~ atenuar as 
barreiras existentes. ultrapassando os 
desequillbrios. construindo alternativas 
em conjunto. elaborando e executando 
solu<;:oes que contemplem a realidade 
diversificada dos pafses que a inte
gram». 

DESCENTRALIZACAO 
ADMINISTRATIVA 

0 ministro portugu~s apresentou 
depois um relat6rio sobre a reparti<;:ilo 

das atribui<;:oes e dos meios entre os 
diferentes nfveis da administra<;:ao 
publica. no qual se afirma. nomeada
mente: «A tendencia generalizada e a 
de nao s6 conferir um maior grau de 
interven<;:ao do escalao aut~rquico em 
sectores que tradicionalmente lhe esta
vam j~ confiados. como alargar essa 
interven<;:ao a outros sectores que. ate 
data recente. eram exercidos exclusiva
mente pela administra<;:ao central» 

No comunicado final. distribuldo 
ap6s o encerramento da Confer~ncia. 
os ministros dos paises do Conselho 
da Europa propoem «uma melhor admi
nistra<;:ao local para elevar a qualidade 
de vida». sublinhando a «necessidade 
de adoptar solu<;:oes adequadas. flexi 
veis e progressivas. de prefer~ncia a 
reorganiza<;:oes profundas». uma vez 
que cada autarquia «deve dar satisfa
<;:ao aos desejos dos habitantes. que 
podem preferir. as estruturas 6ptimas 
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na perspectiva tecnica. alternativas mais 
adequadas a respectiva cultural local 
e a coesao das suas comunidades». 

REFORCAR A DEMOCRACIA 

Os participantes na Conferencia con
sideraram que. ao aumentar de dimen
siio. a administracao local niio se tor
nou «automaticamente mais eficaz. nem 
se aperfeicoaram. imeditamente. 
a coordena<;:ao ou fornecimento de ser
vices aos indivfduos. nem se elevou 
o nlvel da sua participa<;:iio democr~
tica». e que. pelo contr~rio. se mani
festaram. por vezes. «sentimentos de 
frustra<;:iio nas autarquias onde a edi
fica<;:iio de estruturas mais importantes 
tornou mais diflcil a participac;iio dos 
cidadiios». 

No comunicado final. acrescenta-se 
a este prop6sito: «A colectividade local 
niio e uma empresa de natureza comer
cia!. e o seu exito depende. essencial
mente. da respectiva efic~cia social. 
Uma boa organizacao da administra
cao local. fundada na iniciativa e. per
tanto. na autonomia local. tem reper
cussoes no conjunto da comunidade 
nacional». 

A terminar. os minist~~s europeus 
respons~veis pelas autarquias locais 
afirmam neste comunicado que. apesar 
da diversidade de situacoes e da com
plexidade dos problemas debatidos. · 
«as linhas de convergencia e as ideias· 
mestras a que chegaram. poderao cons
tituir. entre os membros do Conselho 
da Europa. princlpios a seguir numa 
accao comum tendente ao reforco da 
democracia local. designadamente no 
domlnio da participa<;:iio dos cidadaos. 
tema que ser~ debatido na pr6xima 
Conferencia. prevista para Estocolmo. 
em 1978». 
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George Kahn-Ackermann. secretario-gera/ do Conselho de Europa 

Divulgar 
Direitos 
Hom em 

OS 
do 

Durante a sua estadia em Lisboa. 
o secret~rio-geral do Conselho da 
Europa fez entrega ao ministro por
tugues da Educaciio e lnvestigaciio 
Cientlfica. Sottomayor Cardia. de 30 mil 
exemplares do livro «Tu es um ser 
humano». Esta obra. publicada por 
iniciativa daquela organizaciio euro
peia. tem como objective divulgar a 
Convenciio Europeia dos Direitos do 
Homem. de uma forma acesslvel aos 
jovens. A ediciio para Portugal de 
«Tu es um ser humane» e constitulda 
por uma introducao preparada pela 
direc<;:iio dos Direitos do Homem- um 
dos departamentos do Conselho da 

Europa - . por um texto de Julio 
Roberto e por desenhos de Teresa 
Soller. 

Na cerim6nia de entrega dos 30 
mil exemplares daquele livro. George 
Kahn-Ackermann salientou que «a ver
dadeira protecciio dos Direitos do 
Homem exige um maier conhecimento 
destes. a todos os nlveis e. antes de 
mais. no seio da opiniao publica». 
Ao agradecer a oferta. o ministro 
Sottomayor Cardia realcou «a neces
sidade de. em Portugal. se educarem 
os jovens no respeito e no culto dos 
Direitos Humanos. agora que o Pals 
vive em democracia». Na ocasiiio. foi 
revelado que o general Ramalho Eanes 
enderecara uma carta ao secret~rio

-geral do Conselho da Europa. agra
decendo «este service prestado a Por
tugal». sobretudo «as jovens geracoes. 
cuja formacao desejamos seja imbulda 
de escrupuloso respeito pelos Direitos 
do Homem>>. 



A questao 
de Timor-Leste 
debatida 
na ONU 

Portugal considers que 6 As 
Na~6es Unidas que <<compete 
reconhecer a aceitabilidade de 
qualquer soiUt;l!o)) que venha a ser 

Reuniao 
lnterparlamentar 

Para participar na reuniAo pre
parat6ria da 64.• Confer6ncla da 
UniAo lnterparlamentar - que se 
realizaril em lisboa em Mar~o de 
1978 -. esteve na capital portu
guese o secretilrio-geral daquela 
organizaoAo internacional. Carlo 
Terenzio. 

0 desarmamento. a descolonizac;:ao 
na Africa Austral. a nova ordem econ6-
mica mundial. os Direi tos do Homem. 
os prec;:os das mat6rias-primas e a 
dlvida externa dos palses em vias de 
desenvolvimento. sao alguns dos temas 
previstos para debate na referida Con
ferencia. segundo anunciou Carlo 
Terenzio aos jornalistas. 

PORTUGAL E 0 MUNDO 

adoptada para resolver a questAo 
de Timor- leste. afirmou Rui Ouar
tim dos Santos. delegado portu
gues a reuniAo da Comissao de 
Descoloniza~ao da ONU. Por outro 
lado, Portugal prometeu fornecer 
toda a coopera~ao possivel para 
ajudar a descoloniza~ao do terri 
t6rio de Timor- leste, que foi ane
xado pela lndon6sia em Julho de 
1976. 

AUTODETERMINACAO 

Ao intervir na reuniao da Comissao 
de Descolonizac;:ao. o delegado por
tugues reiterou os pontos fundamen
tais da politica do nosso Pais quanto 
a questao de Timor e manifestou o 
apoio de Portugal a <<plena aplicac;:ao» 
das relac;:oes da Assembleia Geral da 
ONU e do Conselho de Seguranc;:a. 
as quais reconhecem ao povo timo
rense o direito a autodeterminac;:ao e 
a independencia. 

COMPET£NCIA DA ONU 

Ouartim dos Santos recordou igual
mente que. apesar de ser ainda o 

No encontro que manteve com os 
representantes da imprensa. aquele poli 
tico referiu-se ao papel que tern vindo 
a ser desempenhado pela Uniao Inter: 
parlamentar. nomeadamente na manu : 
tenc;:ao da paz e no desenvolvimento 
da cooperac;ao internacional ao nlvel 
das insti tuic;:oes parlamentares dos 
diversos palses. tendo sublinhado. na 
ocasiao. que a Uniao lnterparlamentar 
«integra representantes de todos os 
parlamentos». qualquer que seja o 
sistema politico a que pertenc;:am. Carlo 
Terenzio destacou igualmente a impor
tancia que assume a realizac;:ao no 
nosso Pals da pr6xima conferencia da 
organizac;:ao. durante a qual delega
c;oes de 75 palses terao possibilidade 
de «contactar o Portugal democratico» 

0 secretario-geral da Uniao lnter
parlamentar recordou depois que esta 
organizac;:ao se encontra. em muitos 
casos. a frente da pr6pria ONU na 

Estado legalmente responsavel pela 
administrac;:ao de Timor-Leste. Portu 
gal nao tern podido fornecer a ONU 
informac;oes sobre aquele territ6rio
tal como esta previsto nas resoluc;:oes 
da Assembleia Geral-devido a 
situac;ao af existente. 

Segundo afirmou o delegado por
tugues. compete as Nac;:oes Unidas 
aceltar ou encontrar soluc;:oes para o 
temt6rio que estejam conformes com 
a Carta daquela organizac;:ao interna
cional. uma vez que as actuais cir
cunstancias impedem Portugal de exer
cer efecuvamente a sua autoridade em 
Timor-Leste. 0 representante do nosso 
Pals referiu. por outro lado. que Por
tugal continua pronto a fornecer a 
ONU toda a cooperac;:ao possivel. «den
tro das timitac;oes de todos conhe
cidas». 

discussao e apresentac;:ao de resolu
c;oes para os principais problemas mun
diais. apontando. a prop6sito. o con
tributo concreto dado para a regula
mentac;ao do comercio de armas con
vencionais. para a seguranc;a e coope
rac;ao na Europa e para a resoluc;:ao 
do conflito do M6dio Oriente. A este 
respeito. Carlo Terenzio realc;aria o 
nlvel intermedio da Uniao lnterparla
mentar. a qual. por urn lado. apresenta 
recomendac;oes e. por outro. formula 
conciliac;:oes e negociac;oes entre os 
diversos Governos interessados. 

A delegac;ao portuguesa a pr6xima 
Conferllncia daquela organizac;ao inter
nacional sera composta pelo vice-pre
sidents da Assembleia da Republica. 
Ant6nto Arnault. e pelos deputados 
Rodolfo Crespo (PS). Cunha Leal 
(PSD). Rui Pena (CDS) e A i da 
Nogueira (PCP). 

23 



Coopera~ao 
entre 
Portugal 
e a 
Guine-Bissau 

24 

Joseph Turpin e Pedro Coelho no final das conversa96es luso-guineenses 

0 secretario de Estado das Pescas da Guine-Bissau, Joseph Turpin, 
visitou oficialmente o nosso Pais, a convite do Governo portuguAs. Esta 
visita inseriu-se no quadro do acordo geral de cooperac;:Ao e amizade 
assinado entre os dois paises no inicio deste ano, o qual, segundo acen
tuou Joseph Turpin, «reflecte de uma forma bem clara as boas relac;:6es 
e os lac;:os de amizade e solidariedade existentesn entre Portugal e a 
Guine- Bissau. 

SOCIEDADE LUSO-GUINEENSE 

Em declarac;:oes a agencia Anop. 
aquele membro do Governo da Guine
. Bissau recordou que a cooperac;:ao 
entre os dois paises. no caso parti 
cular do sector das pescas. preve a 
criac;:ao de uma sociedade mista luso
·guineense. a assistencia tecnica de 
Portugal no dominic da implantac;:ao 
de infra -estruturas pesqueiras na Guine
. Bissau. a participac;:ao portuguesa na 
estruturac;:ao do sector das pescas 
daquele pais africano e a formac;:ao de 
tecnicos guineenses em escolas de 
pesca do nosso Pais. 

Joseph Turpin recordou ainda que 
alguns barcos de pesca portugueses 
laboram ja em aguas da G uine-Bissau. 
e que. em breve. outros se lhes segui
rao. tendo como objective colmatar as 
carencias com que aquele pais africano 
se debate actualmente na colocac;:ao 
de pescado nos seus mercados de 
abastecimento interne. 

COOPERACAO T£CNICA 

Em Lisboa. alem das conversac;:oes 
que manteve com o seu hom61ogo 
portugues. Pedro Coelho. o secretario 
de Estado das Pescas da Guine-Bissau 
teve encontros com o Primeiro-Minis
tro. Mario Soares. com o chefe do 

Estado- Maior da Armada. al mirante 
Souto Cruz. com o ministro da Agri
cultura e Pescas. Ant6nio Barreto e 
com outros membros do Governo. 

No final das conversac;:oes efectua 
das entre as delegac;:oes dos dois 
paises. Pedro Coelho reafirmou a von
tade do Governo portugues de refor
c;:ar cada vez mais os lac;:os de amizade 
e cooperac;:ao que unem os dois povos 
e salientou. por outre lado. a dispo
sic;:ao de por ao servic;:o da jovem 
nac;:ao de expressao portuguesa a expe
riencia adquirida pelo nosso Pals no 
sector das pescas. 

Por seu turno. Joseph Turpin mani 
festou. em nome da delegac;:ao gui
neense. a sua satisfac;:ao pela forma 
cordial como decorreram os contactos 
com as autoridades portuguesas e 
agradeceu a possibilidade que lhe foi 
facultada de conhecer as realizac;:oes 
do sector das pescas em Portugal. 

Durante as conversac;:oes. as dele
gac;:oes dos dois paises verificaram os 
importan tes progresses obtidos no 
dominic da cooperac;:ao tecnica. tanto 
no que se refere ao apoio, por parte 
de tecnicos portugueses. a organizac;:ao 
administrativa e a execuc;:ao de pro
jectos do sector pesqueiro guineense. 
como no que respeita a formac;:ao pro
fissional. no nosso Pais. de estudantes 
guineenses. beneficiando de balsas de 
estudo concedidas pelo Governo por
tugues. 



0 AUTO 

Junto a uma das colunas da lgreja de Santa Maria 
da Vit6ria estava alevantado um estrado. sobre o qual 
se via uma grande e macic;a cadeira de espaldas. feita 
de castanho e lavrada de cu riosos bestiaes e lavores. 
Era este o Iugar onde el-rei devia assistir ao auto da 
adorac;ao dos reis. No mesmo estrado havia varies 
assentos rases. para neles se assentarem os fidalgos 
e cavaleiros que o acompanhavam. Defronte do estrado 
e colocado ao pe do arco da Capela do Fundador. 
corria para um e outro lado da parede um devote 
presepio •. meio erguido do chao e representando 
serranias agrestes. ao sope das quais estava armada 
uma especie de choc;a. onde. sobre a tradicional man
jadoura. se via reclinado o Menino Jesus e. de joelhos 
junto dele. a Virgem e S. Jose. acompanhados de 
varies anjos. em acto de adorac;ao. Diante da cabana 
e no mesmo nivel corria. um largo e grosseiro cadafalso 
de muitas tabuas. para o qual. por um dos lades. davam 
serventia duas grossas e compridas pranchas de pinho. 
por onde deviam subir as personagens do auto. 

Tanto que el-rei saiu da porta do cruzeiro que da 
para a sacristia. encaminhou-se pela igreja abaixo e 

Das «Lendas e Narrativas» de ALEXANDRE 
HERCULANO. Tomo I. extraimos o fragmento 
do conto «0 Auto». que. se nos assemelha o 
melhor exemplo descritivo do Presepio tradi
cional portugues. A narrativa «0 Auto» excede 
os marcos de uma cronologia da epoca 
(medieval) para nos dar um panorama de uma 
epoca hist6rica. limiar da era moderna. com 
toda a mestria e fidelidade de que o grande 
historiador foi capaz. 



veio assentar-se na cadeira de espaldas. conduzido por 
Frei Lourenc;:o. que. com todos os modos de homem , 
cortesao. ofereceu os assentos rasos aos demais cava - ' 
leiros e fidalgos. 

Pela mesma porta da sacristia safram logo as pri
meiras figuras do auto. as quais. descendo ao Iongo 
da nave. subiram ao cadafalso pelas pranchas de que 
fizemos menc;:ao. 

Estas primeiras figuras eram seis. formando uma 
especie de pr61ogo ao auto. Tres que vinham adiante 
representavam a Fe. a Esperanc;:a e a Caridade: ap6s 
elas. vinham a ldolatria. o Diabo e a Soberba: todas 
com suas insignias mui expressivas e a ponto: mas 
o que enlevava os olhos da grande multidao dos espec
tadores era o Diabo. vestido de peles de cabra. com 
um rabo que lhe arrastava pelo tablado e seu forcado 
na mao. mui vistoso e bem -posto. Feitas as venias 
a el-rei. a ldolatria come<;ou seu arrazoado contra a Fe. 
queixando-se de que ela a pretendia esbulhar da antiga 
posse em que estava de receber cultos de todo o 
genero humano. ao que a Fe acudia com dizer que. 
ab initio. estava apontado o dia em que o imperio 
dos fdolos devia acabar. e que ela Fe nao era cu lpada 



de ter chegado tao asinha esse dia. Entao o Diabo 
vinha. lamentando-se de que a Esperan9a come9asse 
de entrar nos cora96es dos homens; que ele Diabo 
tinha jus antiquissimo de desesperar toda a gente; 
que se dava ao demo por ver as perrarias que a Espe
ranva lhe fazia; e. com isto. careteava. com tais momos 
e trejeitos. que o povo ria a rebentar. o mais devota
mente que era possivel. Ainda que o Diabo fizesse 
de truao da festa. nem por isso a sua contendora. 
a Esperan9a. dava descargo de si com menos com-



. . 

Focos amavelmence cedidas pelo «Museu de Ecnologia». 

postu ra do que a tao honrada virtude cumpria. dizendo 
que ela obedecia ao Senhor de t6dalas cousas. e que 
este. vendo e considerando os grandes desvairos que 
pelo mundo iam. e como os homens se arremessavam 
desacordadamente no Inferno. a mandara para lhes 
apontar o direito caminho do Ceu: e por aqui seguia 
com razoes mui devotas e discretas. que moveriam 
a devotissimas lagrimas os ouvintes. se a devoto riso 
os nao movesse o Diabo com seus trejeitos e esgares. 
como. com bastante agudeza. reflecte o autor da antiga 
cr6nica de que f ielmente vamos transcrevendo esta 
verid ica hist6ria. A Soberba. que estava impando. 
ouvidas as razoes da Esperan<;:a. travou dela mui rijo 
e. com voz torvada e rosto aceso. come<;:ou de bradar 
que esta dona era sand ia. porque entendera enganar 
os homens com vaidades de incertos futuros e sus
tenta- los com fumo: que pretendia. contra toda a 
ordem de boa razao. que a gente vii houvesse igual 
quinhao no Ceu com os senhores e cavaleiros. o que 
era descomunal ousadia e fora da geral opiniao e 
direito. indo por aqui discursando com remoques mui 
orgulhosos. como a Soberba que era. Nao sofreu. 
porem. o animo da Caridade tao descomposto razoar 
da sua f igadal inimiga. e lho atalhou com tomar a 
mao naquele ponto e notar que os filhos de Adao 
eram todos uns aos olhos do Todo-Poderoso: que a 
Soberba inventara as vas distin<;:6es entre OS homens. 
e que a vida eternal mais amorosamente eram os 
pequenos e humildosos chamados. do que os potentes. 
o qve provov claramente a sua contraria com bastos 
textos das santas escrituras. de que a Soberba ficou 
mui corrida. por nao ter contra tao grande autoridade 
resposta cabal. E acabado o dizer da Caridade. um 
anjo subiu ao cadafalso. para dar sua senten<;:a. que 
foi mandar recolher ao abismo a ldolatria. o Diabo e 
a Soberba. e anunciar as t res virtudes que as ia elevar 
ao Ceu. onde reinariam em gloria perduravel. Entao 
o Diabo. fazendo horribilissimos biocos. pegou pela 
mao as suas companheiras e fugiu pela igreja fora. 
com grandes apupos e doestos dos espectadores. 
Guiando as tres virtudes. o anjo (por uma daquelas 
liberdades cenicas que ainda hoje se admitem. quando. 
nas vistas de marinha. o actor que vem embarcado 
desce dois ou tres degraus das ondas de papelao para 
a terra de soalho). em vez de subir ao Ceu. como 
anunciara. desceu pelas pranchas que davam para o 
pavimento da igreja. e. cam inhando ao Iongo da nave. 
se recolheu a sacristia. acompanhado da Fe. Espe
ran<;:a e Caridade. tao vitoriadas pelos espectadores . 
como apupados tinham sido o Diabo e as suas infernais 
companheiras. 

A inda bem nao eram recolhidas estas figuras. quando. 
pela mesma porta do cruzeiro. sairam os tres reis magos. 
ricamente vestidos ao antigo. com roupas talares de 
t ina tela. mantos reais. e coroas na cabe<;:a. Adiante 
vinha Baltasar. homem ja velho. mas bem-disposto de 
sua pessoa. com aspecto grave e autorizado e com 
umas barbas. posto que brancas. bem povoadas; logo 
ap6s ele. vin ha o rei Belchior. e a este seguia-se Gaspar. 
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Difusao 
da Cultura Portuguesa 
na Austria 

A execu<;:ao de obras de Carlos 
Seixas. compositor portugues do seculo 
XVIII. foi urn dos mementos marcan
tes da sessao de encerramento da 
«Ouinzena Cultural Ponuguesa» que se 
realizou em Viena de Austria. 

No aspecto musical. esta Ouinzena 
- que se realizou por iniciativa da 
embaixada portuguesa naquele pais
contou com a colabora<;:ao do guitar
rista Carlos Paredes. do violista Fer
nando Alvim e do compositor Ant6nio 
Vitorino de Almeida. adido cultural 
da nossa representa<;:ao diplomatica em 
Viena. de quem foi apresentada a obra 

«Catedral da Angustia». 
As artes plasticas estiveram repre

sentadas na Ouinzena por trabalhos 
do grupo «5 + 1 ». constituido pelos 
pintores Joao Hogan. Julio Pereira. 
Teresa Magalhaes. Guilherme Parente 
e Sergio Pombo. 

0 assinalavel exito alcan<;:ado por 
Carlos Paredes e Fernando Alvim no 
decurso desta iniciativa. motivou que 
ambos fossem contratados para efec-

Amonto Virorino de Alme1da 

tuarem. no pr6ximo ano. urn concerto 
numa das principais salas de Viena. 

PORTUGAL E A AUSTRIA 
As rela<;:oes poliucas. econ6micas e 

culturais entre a Austria e Portugal 
foram. alias. tema de uma entrevista 
concedida a Anop pelo embaixador 
austrlaco em Lisboa. Heinz Weinberger. 
por ocasiao das comemora<;:oes do Dia 
Nacional do seu pais. 

«A Austria sabe que esta sempre 
unida a Portugal. atraves da cren<;:a 
comum na Europa. na democracia. na 
liberdade e nos direitos humanos». 
declarou Heinz Weinberger. acrescen
tando que «alem de muitos la<;:os his
t6ricos. existem actualmente entre Por
tugal e a Austria rela<;:oes muito ami
gflveis». Heinz Weinberger recordou. 
a prop6sito. os diversos encontros 
realizados entre o chanceler austriaco. 
Bruno Kreisky. e o Primeiro- Ministro 
portugues. Mario Soares. bern como 
a recente desloca<;:ao a Viena do 
ministro do Trabalho. Maldonado Gone
lha. 

Professores Portugueses 
na Guine-Bissau 

£ superior a uma centena. o numero 
de professores portugueses- a maior 
parte dos quais. do ensino secundfl
rio - contratados para leccionar na 
Republica da Guine-Bissau. no decurso 
do ano lectivo 1976/77. que se iniciou 
em Novembro. 

Recorde-se. a prop6sito. que a con
trata<;:ao de docentes portugueses para 
exercerem a sua act1vidade nos esta
belecimentos de ensino da Guine
·Bissau. e assegurada pelo acordo de 
coopera<;:ao bilateral. no dominic da 
educa<;:ao. assinado pelos dois paises 
em 1975. 

Informatica: 
Colaborac;:ao 
com a Venezuela 

As possibil idades de intercambio no 
dominic da informatica foram analisa
das. em Lisboa. por dois representantes 
oficiais da Venezuela e por tecnicos 
portugueses. durante uma reuniao a 
que presidiu o secretario de Estado 
da Coordena<;:ao Econ6mica. 

0 recrutamento de tecnicos portu
gueses para a Venezuela e a vinda a 
centres nacionais de tecnicos-estagifl
rios daquele pafs da America Latina. 
foram dois dos temas abordados no 
encontro entre o d1rector-geral da Com
panhia Venezuelana dos Telefones 
- que e. simultaneamente. presidente 
do grupo de assessores de Informatica 
junto da Presidencia da Republica da 
Venezuela - e os representantes de 
varios departamentos de Informatica 
portugueses. dos sectores publico e 
privado. 
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Financiamento 
da EFTA 
a Empresas 
Nacionais 

~imbolo da Associa(:ao Europeia de Comer
Livre (EFTA) 

Associa ~; ao Europeia de 
L tercio Livre (EFTA). atraves do 
seu Fundo para o Desenvolvimento 
de Portugal - cujo comite direc
t ivo 6 actualmente presidido pelo 
delegado sueco Bertil Sward -, 
anunc iou, em Genebra, a aprova
~;fto de trE!s emprest imos ao nosso 
Pars. no valor global de 178 mil . 
contos. 

PROJECTOS APROVADOS 

0 primeiro destes empr~stimos atinge 
um montante de 1 08 mil contos e des
tina-se a Companhia Sampaio Ferreira 
(texteis). localizada em Riba de Ave 
(Vila Nova de Famalicao). 0 finan
ciamento vai ser utilizado por esta 
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empresa na modernizac;;ao das respec
tivas instalac;;oes. projecto que exigira 
um investimento total da ordem dos 
241 mil contos. 

0 segundo emprestimo. no valor 
de 40 mil contos. foi atribuido a Fabrica 
de Tecidos Moreirense. sendo desti
nado a uma instalac;;ao fabril localizada 
em Moreira de C6negos (Vizela). 
0 investimento total previsto atinge 
os 59 mil contos. 

0 terceiro emprestimo. num valor 
de 30 mil contos. foi concedido a um 
organismo oficial do Governo portu
gues. para um estudo previo sobre 
a instalac;;ao de uma industria de tra
tamento de pirites na regiao do Alen
tejo. Este estudo. cujo custo total e 
de 145 mil contos. devera determiner 
como podera Portugal explorer aquele 
que a EFTA considera ser o seu 
principal recurso natural. 

OBJECTIVOS DO FUNDO 
DE DESENVOLVIMENTO 

Na reuniao de Genebra em que foi 
aprovada a concessao deste conjunto 
de empr~stimos. estiveram presentes 
todos os paises membros e associados 
da EFT A Portugal esteve representado 
por elementos do conselho de gestao 
do Banco de Fomento Nacional. que 
em Lisboa desempenha as func;;oes de 
comissao executive do citado Fundo 
de Desenvolvimento. o qual. recorde-se. 
tem como objectivo apoiar financeira
mente projectos especrficos de criac;;ao 
de novas unidades industrials ou de 
expansao das ja existentes. desti 
nando-se especialmente as pequenas 
e m~dias empresas. dos sectores pri
vado e publico. Atrav~s deste Fundo 
da EFTA foram ja financiados 37 pro
jectos. num montante superior a 550 
mil contos. 

Conven9ao sobre 
Liberdade Sind ical 

Em Genebra. a Organizac;;ao lnter
nacional do Trabalho (OIT) anunciou 
que Portugal ratificou a Convenc;;ao 87 
sobre liberdade sindical. A ratificac;;ao 
foi efectuada na sede da 0 IT pelo 
representante permanente de Portugal 
junto daquela Organizac;;ao internacio
nal. embaixador Adriano de Carvalho. 

A citada convenc;;ao estipula que 
tanto os trabalhadores como as enti
dades patronais. sem nenhuma distin
c;;ao e sem necessidade de autorizac;;ao 

previa. tem o direito de constttutr 
organizac;;oes que julguem convenien
tes. bem como o direito de se filiarem 
nestas organizac;;oes com a unica con
dic;;ao de respeitarem o estatuto das 
mesmas. 

Esta ~ uma das convenc;;oes a que 
aderiram maior numero de parses: com 
a assinatura de Portugal sobe a 90 
o numero de Estados que a subscre
veram. 

Ao ratificar este documento. Portu
gal compromete-se perante os demais 
paises a tomar todas as medidas neces
saries para por em pratica as suas 
disposic;;oes. 

Exporta9ao 
para 
o Brasil 

Foi assinado urn acordo de 
coopera~;l!io entre a Caixa Geral 
de Dep6sitos (CGD) e o Banco 
do Brasil, com o objectivo de 
apoiar a exporta~;llo de bens de 
equipamento de origem portu
guesa que possam interessar ao 
mercado brasileiro. 

0 ACORDO 

Este acordo preve a colaborac;;ao 
entre as duas instituic;;oes bancarias. 
tendo como objectivo a obtenc;;ao de 
um equilfbrio do valor das exporta
c;;oes entre os dois parses. nomeada
mente atrav~s da divulgac;;ao. pela 
parte brasileira. da lista dos bens por
tugueses de exportac;;ao e das faci li
dades de credito para a sua compra: 
a parte portuguese competira informar 
os departamentos oficiais e os expor
tadores nacionais. do nome das enti
dades brasileiras- publicas ou priva
das - interessadas na aquisic;;ao dos 
bens citados. 

0 acordo agora firmado vem com
plementar o conv~nio de credito ilSSi
nado em Lisboa. em Maio passado. 
entre as mesmas duas instituic;;oes ban
caries. e vem na sequencia da visita 
ao Brasil do Primeiro-Ministro por
tugues. dr. Mario Soares. Nessa altura. 
o Governo brasileiro abriu - atrav~s 
do Banco do Brasil- uma linha de 
credito a favor de Portugal. no valor 
de 50 milhoes de d61ares (mais de 
dois milhoes de contos). destinada a 
financier a importac;;ao de bens de 
origem brasileira. 



IMPRENSA PORTUGUESA EM REVISTA 

MIRANDA 
DO DOURO 

Pelo seu interesse descritivo. ao mesmo tempo que 
serve como meio para reaviver a mem6ria a quantos. 
oriundos desta regiao. residem e trabalham no estran
geiro, reproduzimos na Integra. urn artigo assinado 
por F. A . Delgado Moreira e publicado na «Gazeta 
das Aldeias». revista de divulga~;ao agricola : 

0 vale do flO Douro gosa de um clime assaz proplcio para 
determinadas cultures e pens e nao vermos aproveitadas codas 
as sues potenc,alidades. mas o terreno aqw e muito pedregosa. 
pouco fundo e demas1ado pobre. e um tal terreno nao pode 
compensar esfor):os por me/hares condi96es climaticas que 
o envolvam. 

Em Picote. Moncorvo e Barca de Alva e destas arribas 
do Douro que todos os enos sai uma boa colheita de amendoa 
e se esta culture fossa mais dense podeoam ate. como se 
faz no Algarve. explora-la com fms turlsucos na sua epoca 
de flora):aO. 

Abundam aqui. nestas ladeiras. certas especies venat6rias 
de relatlvo mteresse para os BfiCCionados de S. Huberto: 
coelho. perd1z pombo bravo e raposa 

0 coelho. em certos anos. e diz1mado por uma enzootia 
- a mixomatose 

Quando 1sso aconcece. aparece nos campos. cego ou 
quase. mcapaz de defesa. com a pete cheia de feridas puru
/encss (mlxomas). genera bexiga, delxando-se apanhar a mao. 
Passada a enzooua. a espec1e recompoe-se e repovoa em 
pouco tempo 

Nos atcanc1s macessive1s destas ambas do Douro nidifi
cam agwas. corvos. gralhas. gavioes e uma especie selvagem 
de andorinha. a andormha dos penedos. 

Aparecem tambem nas aguas deste nosso rio Douro. 
o pica-peixe (alcione ou ma9arico). o pato bravo e a loners. 
especies raras e mui dif!ceis de ca9ar. 

Ao que parece. a loners e especie em risco de extin98o. 
Parece que se reproduz mal e dizem que rem uma pete muito 
senslve/ a conspurca):ao das aguas. 

Nestas mesmas 8guas aparecem ainda e com muita abun
dar;cia diversas espllcies de peixe de fino gosto e qualidade. 
leiS como a enguia. barbo. bogs. escalho. 

Segundo literaturtJ 1mpressa. pete Hidro Electrica do Douro. 
este rio rem 6pt1mas condi96es para o save/ e a tampreia 
mas. que eu saiba. jama1s estes espec1es foram aqui detectadas. 

Sob o ponca de vista alimencar aborlgene achamos mal 
aprove!lados estes recursos pisctcolas. Encendemos que devef!a 
fazer-se um mmuc1oso escudo sabre qual seoa a especie ou 
especies ma1s adapt/Jveis. ma1s prollferas e de maior interesse 
econ6m1co. e msta/8-las posteoormente nas albufeiras das 
barragens. 

T erlamos 8SS!m a mao pescado fresco de que andamos 
mwto desfalcados em vmude do nosso afastamenco da costa 
marluma E nao h8 duvida de que qualquer piracanjuva se 
deve cons1derar um complemenco alimencar nao despiciendo. 
quando. por vezes. ate e um quitute soberbo e dehcioso. 

Aflorado deste modo o assunco da piSCicultura. talvez 
se1a oportuno denunciar neste momenta uma falha grave 
dos nossos tecnicos da conscru9ao hidraulica que conceberam 
e executaram os pianos das nossas barragens. 

A forma estanque como etas inexoravelmente seccionam 
o rio vai ter um ref/exo profunda na fauna potamita. pais as 
especies migrat6rias encontrarAo. nas piracemas. os seus 
caminhos obstruldos. 

t deveras lament8vel que na constru98o destas barragens 
se nao tenha tido em coma o fen6meno da migra98o pisces 
estudando um processo de a defender. pois estou cerro de 
que havera uma solu9ao se se qu1ser encontrar. 

Todos sabemos que o nosso marabumbo fluvial contem 
especies que nao podem sobreviver sem um perlodo de vida 
marlt1ma A enguia. par exemplo. vai filharar. va1 fazer a sua 
desova no mar dos Sarga9os Daqui os fi!hos. ainda em estado 
larvar. vao sendo arrastados pelas corrences maritimes. enquanto 
se vao desenvolvendo. atiJ aunglfem as embocaduras dos 
nossos oos em CUJBS corrences se engoliam nadando para 
moncance. 

M1grances sao tsmbem a lampreia e o sa/mAo. a/em doutras 
especies msis que nAo conhecemos. e ninguem duvida. cer
tamente. da vancagem de conserver malterado o habitat de 
todas as espec1es para nao vic1ar a natureza e nao provocar 
um desastroso deseqwllbrio bio/6gico. 
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VIANA 
DO CASTELO 

0 afluxo de tunstas nacionais e 
estrangeiros a esta cidade registou. 
este ano. um aumento de cerca de 
35 por cento. em rela<;ao a 1976. e de 
50 por cento. quanto ao ano anterior. 
revelou o presidente da respectiva 
Comtssao Muntcipal de Turismo. Nuno 
Alvares Moreira Fernandes. em decla
rac;ao prestada ll agencia ANOP. 

Depois de varias considerac;oes teci
das a esta agflncia noticiosa. Moreira 
Fernandes afirmou que «para alem das 
motivac;oes naturais (paisagem. gastro
nomia. folclore. praias) existem as 
festas e romanas que se realizam 
durante o Verao e consti tuem um 
extraordinfmo elo de ligac;ao entre o 
emii;Jrante e a sua terra natal». Mais 
a !rente sublinharia a importancia deste 
fen6meno «Com a sua vinda tudo se 
desenvolve. o comercio em geral sente
·lhe os efeitos positivos. aumentam 
as vendas. nos mercados e feiras de 
produtos agrfcolas». Nao deixando de 
salientar a tmport§ncia do emigrante. 
natural desta cidade e povoac;oes cir
cunvizinhas que. ao vir de ferias a 
Portugal traz. em bastantes casos. 
«colegas. patroes ou simples amigos 
para conhecerem a sua regiao>>. 

LAM EGO 
Dando execuc;ao ao plano de melho

ramentos programados para este ano. 
o Municipto de Lamego adjudicou 
divers as obras. uma de 1 049 contos. 
referentf ll construc;ao das escolas 
primiHtdS de Galva. estando ainda em 
lase de conclusao os edificios esco
lares de Samodaes e Valclaro. Por um 
valor que ronda o milhar de contos. 
fot tambem adjudtcada a obra de pavt
mentacao. saneamento. aguas. esgotos 
e rede electnca na zona citadina de 
Fafel. onde se encontram 50 logos 
prontos a habitar. 

VILA NOVA 
DE OUREM 

Fot tnaugurada a luz electrica em 
Lagoa do Furadouro. com enorme 
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satisfac;ao das populac;oes dos lugares 
de Casais dos Espertos e Henriques. 
aproximadamente mil. e quinhentos 
habitantes. A populac;ao local. quase 
toda empregue nos trabalhos dos for
nos de cal em moldes artesanais. alguns 
lagares de azeite. e sobretudo o cultivo 
das terras. esperam que com a luz 
electrica lhes seja. assim. aliviado o 
seu duro labor. ao qual prevem para 
breve se venha a acrescentar o da 
agua canalizada. 

VISEU 
A Camara Municipal de Viseu adju

dicou as obras da estrada de Couto 
de Baixo a Couto de Cima pela impor 
tancta de 1 591 142500 Trata-se de 
um melhoramento h<i anos esperado 
pela populac;ao local. em virtude de 
vir a encurtar distancias e oferecer 
melhores condic;oes ao transtto. 

OVAR 

Veriftcou-se recentemente a oftctali 
zac;ao. atraves de escritura no «Diario 
da Republica». do «Grupo Desportivo 
e Cultural de Guilhovai». registado 
desde 1 9 de Outubro do a no passado 
na secretaria notarial de Ovar. Esta 
agremiac;ao pretende servir. na pr(Hica 
de diversas modalidades desportivas e 
culturais. os lugares de Guilhovai. Sao 
Donato e Sande. contando JB com 
cerca de duzentos associados. entre 
os habitantes locais. 

REG ICES 
AUTONOMAS 

NOVO OUINZENARIO 

Saiu recentemente o primeiro numero 
do quinzenario «Faro! das II has» dirigido 
por Ant6nio Borges Couttnho. com 
edic;oes distintas desttnadas aos Acores 
e Madeira. 0 «Faro! das llhas». que 
tern a sua sede na Rua da Mae de 
Agua. 1 3. 2.0 !rente. em Lisboa. inti
tula-se «uma voz democratica ao ser
vic;o do Povo ilheu>>. 0 estatuto edito-

rial do jornal dtz ser «uma publicac;ao 
de caracter informativo que se propoe 
defender os prindptos politicos e eco
n6micos consignados na Constituic;ao 
e lutar para que eles sejam respeitados 
nas Regioes Aut6nomas dos Ac;ores 
e Madeira». Acrescentando. no que se 
refere aos interesses que procurara 
defender. sublinha que << •• • dara parti 
cular atenc;ao ll defesa dos interesses 
das massas trabalhadoras e do cam
pesinato. assim como dos pequenos 
comerciantes e tndustriais e outros. 
apresentando-se como porta-voz das 
suas reivindicac;oes». 

SUBSiDIO A IMPRENSA 

Ascende a cerca de mil contos o 
total dos subsidios a conceder pela 
Secretaria de Estado da Comunicac;ao 
Social aos 6rgaos de informac;ao da 
Regiao Aut6noma dos A<;ores. segundo 
revelou o titular desta pasta. Roque 
Lino. numa conferencia de imprensa 
efectuada em Angra do Herolsmo. 

As fracc;oes mais elevadas. de 200 
contos cada. destinam -se ao Radio 
Clube de Angra e ao «Ciube Asas do 
Atlantico». sendo as restantes distri 
buidas por diversos jornais do arqui
pelago. Roque Lino admitiu a possi 
bilidade de os subsidios virem a ser 
refor<;ados e declarou que continuara 
a pugnar pelo apoio ll imprensa regio
nal. nomeadamente aos 6rgaos de infor
mac;ao que se dirigem sobremaneira 
aos emigrantes. 

.. 
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IMPRENSA PORTUGUESA EM REVISTA 

No decurso do encontro com os 
jornalistas. o secretario de Estado da 
Comunicac;:ao Social abordou proble
mas relatives a regionalizac;:ao da Radio 
e da Televisao. a qual devera ser con 
cretizada no campo da informac;:ao e 
programac;:ao. Todavia os conselhos de 
administrac;:ao da RDP e RTP conti
nuarao a ser nomeados pelo Governo 
central. dado tratar-se. segundo Roque 
Lino. de 6rgaos de Comunicac;:ao Social 
de importancia eminentemente nacional. 

PONTA DELGADA 

0 Governo Regional dos A<;:ores. 
por portarias do secretario regional do 
Equipamento Social. concedeu a 
Camara Municipal de Ponta Delgada 
a verba de 609 OOOSOO para as seguintes 
obras : 

Pavimentac;:ao da Rua 
Joao Francisco Cabral 501 500S00 
Pavimentac;:ao da Rua 
da Boavista . . . 85 OOOSOO 
Construc;:ao do parque 
infanti l dos Afl itos . . . 22 500S00 

HORTA 

A Esta<;ao Rad ionaval da Horta 
vai ser reactivada. voltando a concen
trar todos OS servi<;:os de apoio a 
navegac;:ao que demanda esta area do 
Atlantico Norte. desde a meteorologia 
ao service de busca e salvamento. 
Segundo afirma. recentemente. o sema
nario <<A llha» que se publica em 

Penta Delgada. Esta reactivac;:ao surgiu 
por vontade do actual Chefe do Estado 
Maier da Armada. almirante Souto 
Cruz. sublinha o peri6dico. tendo a 
iniciativa por base a visita de Souto 
Cruz realizada a pouco ao arquipelago 
dos A<;ores. A noticia. bastante satis
fat6ria. para a popula<;:ao local pela 
necessidade de que se faz justo alarme. 
termina afirmando que o programa de 
reactivac;:ao da referida «Esta<;ao» fixara 
na cidade da Horta cerca de meia 
centena de militares. 

A CORES 

ILHA TERCEIRA 

Foi recen temente encontrado 
nesta ilha em escavac;:oes arqueo-
16gicas, um capacete (tipo pera) 
de origem indoportuguesa (1560-
-1580), muito provavelmente per
tencente a D. Antonio, Prior do 
Crato. A cinzelagem do referido 
capacete, por ser de rara beleza 
e preciosismo, torna-o numa das 
pec;:as raras desta especie de tra
balho da arte dos nossos armeiros 
renascentistas. 

Capacete de origem indoportuguesa. recen
temente descobeno: em baixo. um detalhe 
do mesmo 
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ACORDO ANOP-SEE: 
A agencia noticiosa Anop vai 

passar a emitir um boletim noti
cioso especialmente dirigido aos 
emigrantes portugueses. Tal de
c islio foi firmada atraves de um 
protocolo de acordo assinado 
pelo secretario de Estado da 
Emigra<;lio, dr. Jolio Lima, e o 
director-geral da Anop, Joao Tito 
de Morais. 

Por este acordo, aquela agen
cia noticiosa compromete-se a 
fornecer diariamente, de segunda 
a sexta-feira, um servi<;o noti
cioso destinado aos portugueses 
que trabalham no estrangeiro. 
Nesse boletim serlio tratados os 
mais variados temas da actuali
dade nacional, com particular 
relevo para os assuntos referen-

tes a emigra<;lio de caracter regio
nal e desportivo. 

Tais noticias serlio enviadas 
para as Embaixadas portuguesas 
e Consulados portugueses em 
Roma, Bruxelas, Caracas, Haia. 
Londres. Lu semburgo , Paris, 
Washington, Boston. Nova lor
que. New Bedford, Montreal, Rio 
de Janeiro, S. Francisco, S. Paulo, 
Joanesburgo e Toronto. Poste
riormente, estas representa<;oes 
diplomaticas canalizarao o mate
rial recebido para os varios 6r
glios de comunica<;lio social em 
lingua portuguesa. 

Comentando esta iniciativa, o 
secretario de Estado J olio Lima 
declarou : 

«Trata-se de um primeiro apoio 

:CQLABORACAO DO C.I.M.E. 
Conforme ja noticiamos, na 

sequencia de um pedido de coope
ra<;lio do Governo portugues , 
o C. I. M. E. (Comite lntergover
namental para as Migra<;oes Euro
peias) assinou recentemente com 
o nosso Pais um acordo que visa 
superar com maior eficacia e rapi -

• dez diversos problemas da emigra
<;ao portuguesa. Ja instalada em 
Lisboa, a missao do C. I. M . E. 
e chefiada por Alfred Kottek. que 
em entrevista ao semanario 
«0 Pais» falou dos objectivos e 
principais actividades daquele 
organismo. 

Comec;:ando por acentuar que a 
sua actuac;:ao se faz «com base · 
nos contactos que estabelecemos 
com as autoridades dos paises para 
adaptar os programas da emigrac;:ao 
as necessidades dos paises da imi
grac;:ao». Alfred Kottek. afirmou: 
«Os nossos esforc;:os do memento 
tem sido no sentido de promover 
a emigrac;:ao para paises como a 

. Venezuela. que e um dos poucos 
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-que aceitam emigrantes e com o 
qual o Governo portugues se 
encontra de boas relac;:oes. Depois. 
encarregamo-nos da assistencia aos 
emigrantes que tem possibilidades 
de colocac;:ao nos paises de idioma 
ingles. Agora temos a esperanc;:a 
de poder orientar. tambem. alguns 
emigrantes para a America do Sui. 
para o sector agricola. Ha paises 
na America Latina com reservas 
de terra nao utilizada». 

Concretizando esta ideia. e depois 
de sublinhar que a Europa tem 
actualmente as suas portas fecha
das a emigrac;:ao. A. Kottek referiu 
que tais perspectivas <<lev am-nos 
a olhar para a America Latina que. 
actualmente. tem uma grande 
necessidade de mao- de - obra». 
E acentuou que a maioria do terri 
t6rio venezuelano esta nestas con 
dic;:oes. e outros paises da America 
Latina tem tambem um potencial 
de absor<;ao de imigrantes que 
pode ser utilizado. 

do Estado Portugues aos 6rgaos 
de comunica<;lio social editados 
e difundidos no estrangeiro pelas 
pr6prias comunidades portugue
sas, o que nao se pode confundir 
com os apoios que outrora lhes 
eram dados atraves da conces
sao de subsidios pecuniarios que, 
obviamente, tornavam a infor
ma<;lio dependents e manipulada 
palo poder politico.» 

Acrescentou ainda, a este res
peito, o responsavel pela pasta 
da Emigra<;lio: «Em materia de 
informa<;ao, e urgente a tarefa 
de informar objectivamente os 
portugueses espalhados pelo 
Mundo, sem o que nlio sera licito 
esperar deles uma vislio correcta 
das realidades nacionais, das suas 

Ainda quanto as possibilidades 
de emigrac;:ao para outros paises. 
afirmou que quando passar a crise 
econ6mica que atravessam os pai
ses industrializados estes poderao 
vir a ter de novo um papel muito 
significative. Por outro !ado. paises 
como a Arabia Saudita e OtJtros . 
poderao vir a ter tambem uma 
certa importancia neste aspecto. 
embora por periodos {le tempo 
bem definidos e nao para imigra
c;:ao definitiva. como e feita para 
outros paises. 

0 C. I. M. E. E 0 EMIGRANTE 

Falardo depois sobre as activi
dades do C. I. M . E .. e respondendo 
a uma pergunta relacionada com 
a colocac;:ao de emigrantes. Alfred 
Kottek elucidou que a mesma 
depende dos programas. «0 pro
grama de emigrac;:ao para os Esta
dos Unidos. por exemplo. e dife-



premencias. dificuldades e novas 
caracteristicas.» 

Referindo-se depois a revista 
«25 de Abril». que esta a ser 
enviada. desde Outubro de 1974. 
as varias comunidades de emi
grantes. Joiio lima declarou que 
ela esta a ser reformulada, quer 
no seu aspecto grflfico quer no 
seu conteudo informativo e re
dactorial. A curto prazo, infor
mou ainda aquele membro do 
Governo, a revista vai ser tam
bam impressa em Franc;:a. para 
distribuic;:iio pelas principais 
comunidades portuguesas da Eu
ropa. e nos Estados Unidos. para 
as comunidades deste pais e do 
Canada. 

rente do da Venezuela. A colo
ca<;:ao praticamente s6 e feita para 
paises da America Latina. lsto em 
grande parte- sublinhou - por 
falta de estruturas pr6prias desses 
paises de imigra<;:ao». Pormenori 
zando depois a actividade daquele 
organismo em rela<;:ao ao em igrante. 
afirmou : 

«0 CI ME. primeiramente pro 
cura o transporte: tera de ser. 
como se compreende. econ6mico. 
Este aspecto consta praticamente 
em todos os programas. Nos outros. 
o C. I. M. E. encarrega-se da colo
ca<;:ao do emigrante e de lhe arran
jar emprego. Paralelamente. esta 
organiza<;:ao colabora na legaliza
<;:ao da situa<;:ao daqueles que emi
graram ilegalmente. participando 
ainda na aplica<;:ao de med idas 
simples que facil itam a emigra<;:ao 
e a ambienta<;:ao dos emigrantes. 
como o ensino da lingua inglesa 
aos que vao para paises onde se 
fala este idioma». 

A EMIGRACiO EM FOCO 

EMIGRACAO 
EM 
FRANCA 

COMUNICADO 
OFICIAL 

Joao Lima. secretario de Estado dos Neg6-
c,os Esrrangeiros e Emigrar:ao 

Relativamente as negociac;:oes com as autoridades 
francesas efectuadas pelo dr. Joao Lima no dia 4 de 
Novembro passado em Paris. o Governo frances emitiu 
o seguinte comunicado. 

«0 sr. Lionel Stoleru, Secretfuio de Estado junto 
do Ministro do Trabalho, encontrou-se no dia 4 de 
Novembro com o sr. Joao Lima, Secretfuio de Estado 
dos Neg6cios Estrangeiros e da Emigrac;:ao do Governo 
portugues. 0 sr. Joao Lima encontrou-se igualmente 
com os srs. Beullac, Ministro do Trabalho e J. R. 
Deniau, Secretario de Estado dos Neg6cios Estran
geiros. 

«0 sr. Stoleru expos ao seu colega portugues o 
conteudo das disposic;:oes relativas as restric;:oes da 
imigrac;:ao de trabalhadores e a ajuda de regresso aos 
paises de origem, sobre as quais o sr. Joao lima mos
trou compreensao. 

«Sobre a imigrac;:ao familiar e suas implicac;:oes, 
as disposic;:oes contidas no acordo franco-portugues 
de Janeiro de 1977 foram recordadas. 0 sr. Stoleru 
marcou a vontade do Governo frances em respeitar 
seus compromissos e de tomar medidas de aplicac;:ao 
do novo decreto apropriadas as disposic;:oes do acordo 
franco-portug ues. 

«0 Secretario de Estado dos Neg6cios Estrangei
ros ofereceu urn jantar em honra do Secretario de 
Estado portugues. Por ocasiao deste jantar os srs. J. F. 
Deniau e Joao Lima examinaram os principais proble
mas internacionais, em particular a situac;:ao em Africa, 
e fizeram uma analise sumaria das relac;:oes bilaterais 
entre os dois paises.» 
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Aspecto de uma das reuni6es em que participaram conselheiros sociais e tecnicos da Secretaria 
de Estado da Emigrar;;ao 

REUNIAO 
EM LISBOA 
DOS CONSELH EIROS 
SOCIAlS 

Reuniram-se em lisboa, de 27 
a 28 de Outubro passado, sob con
vocac;:Ao do Secretario de Estado 
da Emigrac;:ao, conselheiros sociais 
e adidos de emigrac;:ao e tecnicos 
da Secretaria de Estado da Emi
grac;:Ao. 

Esta reuniao teve por finalidade 
a analise da situac;:ao das varias 
comunidades portug uesas em 
diversos paises, a politica emigra
t6ria em cada urn desses paises, 
os problemas especlficos dessas 
comunidades e as suas reacc;:oes as 
varias acc;:oes levadas a cabo por 
cada participante. 

OS PARTICIPANTES 

Sob a coordenac;:ao de Henriqu'e 
Pietra Torres. adjunto do Gabinete do 
Secretario de Estado dos Neg6cios 
Estrangeiros e da Emigrac;:ao os traba
lhos da reuniao foram animados pelos 
seguintes particirantes: Manuel Areias. 
conselheiro social em Bruxelas. Aida 
Medeiros Fernandes. representante da 
SEE junto do MEIC para o ensino 
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portugues no estrangeiro. Helder Veiga 
Pires. conselheiro social em Paris. 
Manuel Pracana Martins. adido de 
emigrac;:ao em Bona. Ant6nio Vitorino 
Pereira. adido de emigrac;:ao em Luxem
burgo. Maria do Carmo Cadima. tecnica 
do lnsti tuto de Emigrac;:ao. Maria Rita 
Andrade Gomes. directora dos Servi
c;:os de lnformac;:ao Especializada e de 
Acordos de Emigrac;:iio. Gil Pereira. 
presidente em exercicio do lnstituto 
de Emigrac;:iio. Gervasio Alvaro. con
selheiro social em Camberra. Carlos 
Castro Almeida. conselheiro social em 
Genebra e Manuel Gervasio Leite. 
chefe da Repartic;:iio Consular do M inis-

;terio dos Neg6cios Estrangeiros. 

A REUNIAO 

A reuniao iniciou-se com um balanc;:o 
das actividades no quadro dos Orga
nismos lnternacionais e suas implica 
c;:oes a nfvel bi lateral. 

Em seguida estabeleceu-se um plano 
de actividades que. ressalvadas a espe
cialidades de cada pals. oriente a acc;:ao 
futura dos conselheiros sociais. Nesse 
sentido foram tomadas em linha de 
conta a adaptac;:ao a pollti ca imigrat6ria 
de cada pais. as formas de apoio aos 
emigrantes. a informac;:ao. a formac;:ao 
em geral e a formac;:ao profissional. 
as relac;:oes inter-servic;:os no exterior 
e o aproveitamento e reorganizac;:ao dos 
meios humanos e materiais ja exis
tentes. 

Os Emi 
Retomamos a rubrica que, desde 

ha tempos, tlnhamos interrompido. 
Parece-nos assaz importante que 

cada trabalhador portugues se 
sinta entendido por alguns dos 
nossos maiores escritores. Sem 
duvida que nem todos eles (escr i 
tores) vi ramo emigrante do mesmo 
modo, lhe souberam detectar a 
mesma sede de fraternidade e o 
mesmo amor a Patria, refon;:ado, 
sem duvida alguma, pelas enormes 
distancias geograticas que o sepa
ram da terra-mae. Mas constituira 
uma galeria de quadros multifa
cetados a visAo diversa do emi
grante portugues, dada por cada 
urn dos nossos homens de letras 
e, talvez. esteja nessa galer ia que 
nos propomos expor a par e passo, 
a verdadei ra disparidade que e 0 

emigrante, o retalho da manta que 
as diversas comunidades portugue
sas no estrangeiro representa m. 

Toronto. meu caro Bobbit. esta 
cheinha de portugueses. Como Mon
treal. Aos milhares. como os tem esta 
America feita de retalhos europeus. 
lguais aqueles que viajaram comigo 
desde Santa Maria. nessa madrugada 
nevoenta lembrando uma esta(:aozinha 
de provincia. deserta e secreta. a espera 
de um comboio duvidoso. e iguais a 
muitos oucros milhares que vieram 
desde os Minhos aos Algarves. de todo 
um pals que nunca se descobriu e 
reconheceu na sua pr6pria terra. Che
gam. insca/am-se. ajudam a edificar 
paises. esquecendo o seu. 0 sangue 
humano sempre rem servido de grua 
e de cimento. diz Malaparte referindo-se 
a constru(:ao da Grande Muralha da 
China: os cadaveres dos que calram 
fazem parte do terri(:O. A obra ve-se. 
enaltece-se. mas deles. os construto
res. ninguem falara. Sao a pedra. 
a ossada. o terri(:o. Pois os Portugue
ses chegam. instalam-se primeiro nos 
bairros onde a densidade de emigrados 
e maior. onde se tala a sua lingua 
nas lojas. onde se podem encontrar 
outros pacricios nas ruas e nas ofici
nas. vao ajeitando as casas a sua 
maneira. as vezes mais parecendo dep6-
sitos de genre do que moradas. com
pram uns quilos de uvas sensaboro
nas e fabricam vinho na cave para as 
datas fescivas. trocam de emprego. 

1 A EMIGRACAO EM FOCO 

antes na Literatura Portuguesa 
a vida melhora. pais tudo esta no suar 
e poupar. e logo mudam para bairros 
mais catitas. como aquele. em Toronto. 
que me sugeriu a Londres vitoriana. 
deixando o poiso disponfvel para outra 
levada de arribadi(:os. Enquanto outros. 
ao apelo irresisclvel de uma forma 
abandonada. se expandem nas colinas 
e nos vales in6spicos mas espa(:osos. 
onde os raros casais se agacham para 
que as furias da areia barrenta os nao 
ceguem. indo reacar uma saga ances
tral de lavradores. 

E o ciclo repete-se. Mudan9a. aqui 
no Canada. e contagia. t uma atmos
fera. Em cada ana. um quarto da 

Fernando Namora 

popula9ao de Toronto troca de resi
dencia ou de emprego. Ou de ambas 
as coisas. Talvez seja a cidade do 
mundo onde as pessoas sao mais 
instaveis. conquanto nela se respire a 
amenidade. E. como disse. isso pega-se. 
Mesmo aos portugueses. No seu bairro. 
porem. ha sempre quem aparer;:a para 
substituir o retirante. t uma ra(:a de 
genre habituada a fazer a guerra a 
pen(Jria. a natureza safara ou hostil. 
habituada a fazer guerra aos exflios 
opondo-lhes novas exilios. novas erran
cias. a opor ao acaso e a adversidade 
uma tenacfssima energia fisica e moral. 
que outros povos aproveitam. 

colhendo-a como fruto chegado ao 
ultimo grau da sazao. E. para onde 
vao. levam a patria as costas. embora 
rapidamente the enxertem o mundo 
alheio. A patria e tambem uma lingua. 
sabemo-lo. Por isso. os mais velhos 
continuam a ser-lhe fieis. a falar o seu 
idioma. que e um modo de se iden
tificarem perante si pr6prios. mesmo 
quando. instados pelo quotidiano. !he 
incorporam vocabulos estranhos. mas 
os .--ffffios ja nao o querem nem o 
entendem. Ja nao precisam dessa iden
cidade. 0 molde deles passou a ser 
outro. 

Os bairros de imigrantes portugue
ses acusam wdo isso. Uma miscelenia 
de adros pac6vios. alfamas. parques
mayers. mourarias. porem adulterados 
nas suas ja de si adulteradas reminis
cencias. Uma cidade ou um bairro 
conhece-se pelo que vende e pelo 
que compra. Na «Rua Augusta» de 
Toronto. que alguns preferiam que se 

' chamasse «Rua Vasco da Gama». 
come-se sardinha assada. mas sobre
tudo cachorros quentes. Uma multidao 
balburdienta. como a da Feira Popular. 
apinha-se nas tascas. faz bicha nas 
casas de pasta tresandando a fritos. 
olha. apalpa e cheira os artigos que 
atulham as mercearias ate a porta; 
no entanto. sao os saloes de jogos 
americanizados. onde impera o inevi
tavel cartucho de popcorn. que acraem 
a malta brava. Repare-se nas tabu/etas 
das lojas: «Estoril Billiards». «Madeira 
House». «Pereira Market». ou entao 
«Casa da Senhora da Fatima»; estamos 
sem duvida num mundo portugues 
miniacurizado ou saudosiscicamente 
caricaturado. mas os jornais que se 
teem, ou que a gente mo9a le. sao 
canadianos. Jornais ou revistelhas com 
loiras mamalhudas. Os discos a venda 
do Ant6nio Mourao sao para a velhada. 
De que vale que um antigo campeao 
de !uta greco-romana. que foi Idola 
de Alcantara e ainda hoje e homem 
para levar uns atiradi(:OS ao capece. 
fa9a terminar cada um dos seus com
bates vitoriosos com a bandeira !usa 
envolvendo-lhe o torso? Portugal vai-se 
esbacendo no tempo e na distancia 
E nos suicfdios ( .. .) . 

Fernando Namora. in «Cava/gada Cinzenca». 
Pags. 83. 84. 85 e 86. Edi980 Livrafla Bertrand. 
1977. 
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COMUNIDADES PORTUGUESAS 

A EMIGRACAO • 

PORTUGUESA 
NOS E.U.A. 
INfCIO DO SECULO XX 

NB p6gin8 BntBrior. 
Um mBmbro dB comunidadB portuguBSB dos 
EUA. no prmclpio deste seculo 

As Americas foram os privilegiados espa~;os 
territoriais onde se fixaram os primeiros grandes 
contingentes de emigrantes. Foi o «Mundo Novo», 
com a sua extensiio e riqueza descomunal. que 
albergou as primeiras famllias «lusitanas» emi 
gradas. De facto. niio poderia ter sido de outro 
modo : desde a independflncia do Brasil 
- e mesmo antes del a-que n6s procuravamos 
as Americas, como povoadores, agricultores e 
«ca~;adores de sonhos». As terras entretanto des
bravadas atraves duma colonizac;iio a diversos 
tltulos discutivel, as lendas veiculadas em torno 
das facilidades de angariar fortuna e os meios 
para isso, enchiam de esperan~;a as lareiras de 
Provincia, nos longos seroes de aldeia, em que 
as familias camponesas - sobretudo estas - se 
viam a brac;os com um emagrecimento rapido dos 
seus parcos rendimentos. As Americas surgiam 
como o antidote milagreiro para debelar crises, 
amealhar um peculio, comprar mais terras, ou 
simplesmente como uma miragem de v ida nova 
a encetar algures, do principio ao tim. E pois 
natural que, cronologicamente, nos vejamos obri
gados a arquivar para a H1st6na da Em1gravao Por
tuguesa. antes de tudo, os seus caminhos ame
ricanos. 

A SITUA<;:AO NO PORTUGAL-FIM-DE-SECULO 

Desde OS fins do seculo XIX. por volta de 1873. 
que a situavao legada pela «regeneraviio». com Fontes 
Pereira de Melo em ministro durante vinte anos. se 
vmha a deteriorar gradualmente. Data desta altura 
a afirmavao de Herculano no IV volume dos «Opus
culos» <<A nossa melhor col6ma e o Brasil. depois 
que de1xou de ser col6nia nossa » ao abordar o 
tema da emigravao portuguesa num dos seus trabalhos. 

Efectivamente. o Brasil recebia ja por essa altura. 
e por a no. 5 a 10 mil emigrantes. representando uma 
entrada anual de cerca de 3000 contos em divisas. 
entretanto indispensaveis. dada a nossa precaria situa
viio financeira. A insuficiencia dos salarios. uma quase 
completa falta de cn~dito para os meios rurais. arruina
dos por uma situaviio baseada no absentismo. com 
progresses agricolas atrasados. eram os causadores 
deste exodo massivo. A esperanva de fazer fortuna 
e voltar nco a Patria. na pele de um desses «brasileiros» 
que desde 1840 apareceram na literatura. sobretudo 
atraves de Camilo Castelo Branco, fazia parte do 
panorama portugues. da sua pr6pria economia e. ate. 
do folclore. Em 1875 as estatisticas dao como provada 
a ex ist~ncia de cerca de 90% de analfabetos. com 
especial destaque para os meios rurais. Em 1881. 
realiza-se um inquerito oficial a industria nacional. 
para se chegar a conclusiio de que esta vivia num 
caos permanente e bastante mal explorada. 
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Um grupo de portugueses traba/hando nos campos da Calif6rnia 

J . G. de Mattos Junior. senador portugues 
do Estado da Calif6rnia 

Domingos Governo. fundador e paroco da 
lgreja Portuguese de Centreville (Ca/if6rnia) 

COMUNIDADES PORTUGUESAS 

lgreja portuguese 
de Centrev1Jie 
(Calif6rnia) 

' 

Da incapacidade da «casa» dos «bragan<;as». para 
conduzir o Pais na senda do progresso e da promo<;ao 
socio-econ6mica. tirou a agita<;ao republicana os seus 
principa is dividendos. Guerra Junqueiro. com a <<Velhice 
do Padre Eterno». em 1 885. manifestava-se estrondo
samente. outros se lhe seguiam. mas ainda nao esta
vam maduras. as condi<;oes elementares para o «5 de 
Outubro». 0 programa das «Confer€mcias Democrati
cas» assinado por essa plefade de homens que passa 
ram a hist6ria sob o nome de «gera<;ao de 1870». 
Antero. Te6filo de Braga. E<;a de Oueir6s. Oliveira 
Martins. Batalha Reis e Guilherme de Azevedo
tinha feito o seu reboli~o. havia agitado a pacatez 
ser6dia do meio ambiente. mas neste inicio do seculo XX. 
passara ja para os arquivos hist6ricos. Nao sem que 
antes houvesse deixado algum fermento republicano. 

Cada vez mais arreigado nas camadas populares. 
imperava 0 espirito da necessidade de um governo 
e de uma constitui<;ao republicana. Rafael Bordalo 
Pinheiro populariza o seu «Ze Povinho». ao mesmo 
tempo que tra<;a. com as suas caricaturas de crftica 
politica e social. um quadro geral da situa<;ao do Pais 
e das classes laboriosas que entao o compunham. 
Em 1891. no Porto. a primeira tentativa de insurrei<;ao 
republicana e levada a cabo. sem sucesso. Abate-se 
feroz repressao sobre populares e partidf~rios de um 
regime democratico. A coroa refor<;a a sua ditadura. 

Em 1906. ano a que nos reportamos. a situa<;ao 
nacional. do ponto de vista politico -e econ6mico. nao 
se alterara senao para pior: a massa que viria a ser 
utilizada para o amargo pao da I guerra mundial. 1914/18. 
fermentava. As potencias imperiais negociavam. no 
segredo dos gabinetes. a partilha do mundo em esfe
ras de inf luencia. Portugal defend ia-se mal. como pod ia 
e sabia. uma vez que a gerencia destes neg6cios estava 
entregue a inepcia do regime monarquico. 0 «Ultima
tum» movimentara a opiniao publica. dera for<;a aos 
republicanos. apesar de fracasso da intentona de 31 de 
Janeiro no Porto. A situa<;ao nacional apodrecia. e. ao 
mesmo tempo. amadurecia. No entanto. a curto termo. 
nao havia solu<;ao viavel para os grandes problemas 
que afligiam as classes trabalhadoras. 

Por isso. estas. despovoando o Pais. emigravam. 
E e assim que. subitamente. na revista «Seroes» 

n.0 11. de 1906. vamos encontrar alguns dados hist6-
ricos da entao realizada odisseia dos emigrantes por
tugueses nos Estados Unidos da America do Norte. 
Havia pouco que a cidade de S. Francisco. na Clia
f6rnia. fora abalada por um colossal terramoto. A estru
tura colonial do casario da cidade ruira. porque cons
truido inteiramente em madeira. Dos escombros deste 
passado de pioneirismo. iria nascer a moderna S. Fran
cisco de betao e arranha-ceus: um passo para a entrada 
no seculo XX. no qual a comunidade portuguesa se 
fez representar ! ------7 
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Alfredo Mesquita. assina um artigo alusivo a cidade 
e aos em1grantes portugueses residentes na sua area. 
Dele extraimos. sucintamente. o texto que segue. 

0 SONHO DA AM!:RICA 
UM RELATO DE 1906 

Nos Escados Unidos da America v1vem 140 000 
porcugueses. dos qua1s 40 000 habicam a Cald6rnia. 
Os rescances distribuem-se pelos estados do Massa
chussecs. Rhode Island. Pennsylvania. Georg1a. Luisiania 
e Virginia. Empregam-se nos trabalhos do campo, na 

: cria9ao e explora9ao de gado. no mar como marinheiros 
· e pescadores. assim como nas induscrias mecfmicas. 
; sobretudo como fabricances de tecidos. 

Alguns. como os senhores Bernardo Fernandes. 
natural da Figueira da Foz. e Manuel T. Frellas. da 1/ha 
de S. Jorge. sao tidos por milionarios Os peculios 
de 20 000 d61ares sao numerosos e passam. aqui. 
despercebidos: ainda mesmo os possuidores de 100. 
200 ou 300 'mil d6/ares nao dao nas vistas. Os milh6es 
dos Vanderbildt. dos Carnegie. dos Rockefeller. ofuscam 
na America codas as pequenas fonunas 

A comunidade porruguesa merece mwto esuma dos 
americanos. As suas perfeicas qualidades de sobriedade. 
amor ao trabalho e respello pela te1 grangearam-lhe 
uma excelence repuca9a0. Os porcugueses que emigram 
para a America do Norte americanizam-se rapidamence. 
sem codavia perderem o amor da terra em que nas
ceram. Come9am por aprender o ingles. para mais 
facilmence poderem pamcipar da formidavel labuca que 
e coda a vida amencana. Chegam mesmo s6 a falar 
a lingua inglesa entre eles. mas a sua lellura predilecta 
em horas de lazer e sempre a dos nossos bons autores 
nacionais. aqueles que mais /hes fa/am ao cora9ao 
das coisas cernas do seu Pals. La tem as suas igrejas. 
construldas e sustencadas a sua custa: as suas asso
cib96es de beneficencia e de socorros mucuos. nume
rosas e bastante importances. as suas escolas e os seus 
jornais. impressos em ponugues: as suas fescas popu
lares. como as do Espirico Santo: as comemora96es 
fesuvas das datas patri6ucas como o 1.0 de Dezembro. 

A tremenda catascrofe que. de um dia para o outro. 
envolveu em escombros uma avultada parte daquela 
promissora terra da Calif6rnia. destruindo cantos lares 
desces nossos irmaos. aniquilando tanto esfor9o. inter
rompendo canta energia. esfacelando tanca esperan9a. 
impregna de uma palpitance oponumdade as iluscra
tra96es que se intercalam neste texto. 

Por mformar;6es do mm/Slro de Portugal em Was
hington. senhor Visconde de Alee. que 1med1atamence 
a catascrofe partiu para S. Francisco. sabia-se ja que 
muico reduzido fora o numero de vlcimas entre os 
porcugueses. 
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PREMIO 
PARA TRADUCAO 
DE LIVRO 
PORTUGUES 

A melhor tradu~Ao de uma 
obra contempodlnea (entenda-se 
seculos XIX e XX) de lingua por
tuguesa. inedita em francAs. sera 
contemplada com 3500 francos 
(franceses) pela «Associa~ao 
para o Desenvolvimento dos 
Estudos Portugueses e Brasilei
ros)) em Paris. Neste premio 
anual agora instituldo colabora 
a Funda~ao Gulbenkian com um 
subsldio. 0 objectivo e estimular 
o interesse de professores e estu
dantes franceses pela literatura 
de expressao portuguesa. 0 pre
mio serll atribuido antes de 31 
de Dezembro do corrente ano. 

HOLANDA 
A revista portuguesa ceO Des

pertar)), porta- voz do Centro 
Social e Cultural em Haia ini
ciou cursos de lingua holandesa 
para adultos, funcionando estes 
na sua sede, Korte Lombardstr. 

0 DESPERTAR 
4-6 Den Haag (Haia). Os cursos 
tAm Iugar todas as ter~as. quar
tas e quintas-feiras. das 19.30 as 
21.30 horas. terminando a sua 
primeira fase em 25. 30 e 31 
de Maio de 1978. 

FRANCA 
FESTIVAL DE FOLCLORE 

De 29 a 30 de Outubro, por 
iniciativa da FATE (Federa~ao 
das Associa~oes dos Trabalha
dores Emigrantes). organizou-se 
o cc1.° Festival Folc16rico da Emi-
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gra~;ao» nos locais da «Casa do 
Povo» (maison du peuple) do 
bairro de Clichy. A realiza~;ao 

constou de diversas actividades 
recreativas e c ulturais, como tea
tro, canto livre, poesia, musica 
e palha~;os. Participaram no refe
rido Festival os seguintes ran-

chos folc16ricos: Grupo Folcl6-
rico M. Portuguesa de Montlu
~;on, Rancho Folc16rico da Asso
cia~;ao Portuguesa de France
-Conte, Grupo Folcl6rico «Estre
las Douradas>> de Versailles, Ran
cho Folcl6rico da Associa~;ao 
«Encontro Portugues» de Pute
aux, Rancho Folcl6rico da Asso
cia~;ao de Colombes, Grupo Fol 
cl6rico dos Portugueses de 
Plai sir, Rancho Folcl6rico da 
Associa~;Ao de Clichy. 

0 Festival incluiu tambem uma 
distribui~;ao de premios para dis
tinguir o melhor rancho folcl6-
rico, a melhor coreografia, o 
melhor instrumentista, solista, 
assim como o melhor par infantil. 

NOVA ASSOCIA<;::AO 
«ASSOCIATION PORTUGAISE 
SPORTIVE D E MONTPELLIER» 

Publica no seu n.0 232, de 6 
de Outubro do corrente, o «Jour
nal Official - De La Republique 
Fran~;aise» noticia a consti
tui~;ao da Association Portugaise 
Sportive de Montpellier. ao abrigo 
do Decreta- Lei de 1 2 de Abril de 
1939 e Decreta de 1 de Junho de 
1939. ficando assim ofocialmente 
reconhecida e constituida a refe
rida Associa~;ao, cujos objectivos 
visam organizar e desenvolver 
actividades desportivas, cultu
rais e recreativas. 

De facto, a Associac;;ao Portu 
guesa Desportiva de Montpellier. 
com urn total de 130 associa
dos e localizada no n. 0 14 da 
Rue Bonnard, em Montpellier, 
integra urn conjunto de residen
tes portugueses neste departa
mento (o 34), rodando de 3000 
a 5000 emigrantes. Das activida
des ja encetadas destaca-se o 
futebol, presentemente a dispu
tar o campeonato de promoc;;ao 
da 2.a Divisao, a nivel regional. 
Outras perspectivas de caracter 
recreativo e (ou) cu ltural estao, 
neste momento, dependentes de 
urn factor importante: encontrar 
um local para sede e apoios espe
cfficos de quem de direito! A direc
~;ao desta Associa<;:ao, cuja sede 
e provis6ria, corre o risco de ter 
que parar com as suas activida
des, palo que lan~;a urn apelo 
para que a ajudem e apoiem, 
dirigindo-se todos os interessa
dos, entidades ou particulares, 
para o seguinte endere<;:o: 

Manuel Tavares Rodrigues 
11. Rue General Lafon 
34 000 Montpellier 
Franc;;a 

INFORMA<;::OES UTEIS 
Na sua ultima edi~;ao o peri6-

dico «Tribuna do Emigrante», 
porta-voz da Federa9ao das 
Associac;:oes dos Trabalhadores 

Tlt181JNII do lltiiG/tiiNTl 
Emigrantes neste pais, insere 
algumas informac;:oes uteis, na 
sua «Tribuna Social>>, que trans
c revemos na integra: 

SE CAIR NO DESEMPREGO 

Para beneficiar dos subsidios 
do desemprego, os trabalhado
res emigrantes devem, como a lias 
todos os outros trabalhadores : 

- Ter sido despedidos pelo 
patrao; 

- lnscrever-se no mas seguinte 
ao despedimento na ANPE 
(Agencia Nacional para 
Emprego) e marcar o ponto 
todos os 15 dias. 

Mas os emigrantes tern ainda 
uma outra condi~;ao a respeitar: 

- Possuir uma carta de tra
balho valida. 

Ratoeiras a evitar: 

- As palavras mansas do chefe 
dizendo que infelizmente 
nao ha mais trabalho; · 

- Prolongar as ferias para 
alem do periodo legal; 

- Assinar folhas de demissao 
em bra nco. Quando se e des- .. 
pedido. deve-se exigir do patrao 
um atestado que o confirme. 

Se a carta de trabalho ou de 
«sejour» deixou de ser valida no 
momento do despedimento, o 
trabalhador emigrante pode 
renova-la nas seguintes condi
<;:oes: 

- Por 3 meses se se trata 
duma carta A (validade de 
1 ano); 

- Por 1 ano se se trata duma 
carta B ou C (validade de 
3 anos). 

Ratoeiras a evitar: 
- 0 desempregado que tern 

direito ao renovamento da 
carta por 1 ano, nao se deve 
conformar com as autori
dades provis6rias de 3 em 
3 meses. Nesse caso. deve 
queixar-se junto a direcc;;ao 
departamental do trabalho. 

Subsidios a que tern direito: 
- ASSEDIC. Desempregados 

com menos de 65 anos de 
idade que tenham traba 
lhado 90 dias ou 520 horas 
durante o ano anterior ao 
despedimento. Montante: 
40,25 por cento do salario 
durante 91 dias (minimo 
21 F diarios). Dura~;ao: 365 
dias (prolonga<;:oes possi
veis mediante determinadas 
condi~;oes). 

-SUBSIDIOS DE ESTADO . 
Desempregados que ten ham 
trabalhado 150 dias durante 
o ano anterior ao despedi
mento. Montante : 13,50 F 
diarios durante os 3 primei
ros meses. Depois, 12,40 F 
durante os 9 meses r es
tantes. 

0 trabalhador despedido indi
vidual ou colectivamente, por
que o patrao fecha a porta ou 
decide acabar com certos pos
tos de trabalho invocando razoes 
econ6micas, tern direito a rece
ber do desemprego 90 por cento 
do salario bruto, ou seja, o 
mesmo salario limpo de descon
tos, que recebia quando traba
lhava. 
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Accoes . 
de despejo 
em casas 
de emigrantes 

lsencao de sisa· . 
na compra 
de terrenos 
ou casas 
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Foram recentemente publicados dois diplomas I ega is, 
sendo um destinado a possibilitar a regularizac;:ao das 
ocupac;:oes de cS'sas efectuadas antes de 14 de Abril 
de 1975 e o outro com o objectivo de alterar o con
dicionalismo das acc;:oes de despejo de habitac;:oes. 
Embora estes diplomas pouco venham alterar a situac;:ao 
das casas pertencentes a emigrantes- que ja benefi
ciavam de regime especial - afigura-se de interesse 
para os emigrantes portugueses conhecer os aspectos 
mais significativos daqueles diplomas. 

Assim. o Decreto- Lei n.0 293/77. de 20 de Julho. veio 
fundamentalmente. estabelecer urn sistema de adiamento da 
data marcada para a efectiva desocupac;:ao do predio. Assim. 
o requerimento do interessado. na decisao proferida em acc;:ao 
de despejo de predio urbano arrendado para habitac;:ao. pode 
o )uiz fixar prazo. nao excedente a urn ano. a contar do tran
site em julgado da mesma decisao. para a desocupac;:ao do 
prectio. 

Por outro lado. a acc;:ao de despejo fundada na necessi
dade do predio para habitac;:ao do senhorio ou para demoli
c;:ao. prevista no artigo 1 096.0 do C6digo Civil. voltou a ser 
permitida a qualquer proprietario. enquanto agora s6 os emi
grantes e retornados e que 0 podiam fazer. 

Quando a acc;:ao de despejo tiver como fundamento a 
falta de pagamento das rendas por parte do inquiline e este 
demonstrar que nao tern meios para a pagar. o juiz podera. 
tambem a requerimento do inquiline. autorizar que a deso
cupac;:ao efectiva se verifique dentro do prazo de urn ano 
a contar da sentenc;:a de despejo. Ao mesmo tempo. o juiz 
comunicara este adiamento do despejo ao Institute da Familia 
e Acc;:ao Social. o qual indemnizara o senhorio pelas rendas 
nao pagas. 

Por sua vez. o Decreto-Lei n.0 294/77. tambem de 20 
de Julho. veio permitir a legalizac;:ao das ocupac;:oes feitas 
ate 14 de Abri l de 1975. atraves de contratos de arrenda
mento a celebrar por acordo entre o proprietario e o ocupante 
ou. na !alta desse acordo. por decisao judicial. a iniciativa 
de qualquer deles. Desta possibi l idade compulsiva de legali
zac;:ao estao excluidas. entre outras. as casas pertencentes 
a emigrantes. tal como ja se previne no Decreto·Lei n.0 198-A/75. 
de 14 de Abril. agora revogado. Portanto. na hip6tese de 
qualquer casa pertencente a um emigrante ter sido ocupada. 
o proprietario nao esta obrigado a celebrar contrato de arren
damento. podendo requerer a desocupac;:ao atraves de uma 
acc;:ao de restitu ic;:ao de posse. 

Com alguma frequencia, sao dirigidas, a Secretaria 
de Estado da Emigrac;:ao reclamac;:oes de emigrantes 
portugueses no estrangeiro, informando que compra
ram um terreno ou uma casa na convicc;:ao de que esta
vam isentos de sisa, mas que o pagamento da sisa lhes 
foi exigida pelas Financ;:as. Embora num ou noutro caso 
o emigrante tenha razao - e, por consequencia, se 
tenha requerido as Financ;:as a devoluc;:ao de sisa paga - , 
o certo e que, na maioria dos casos, a compra nao 
se enquadra nas disposic;:oes legais que permitem a 
isenc;:ao ou reduc;:ao da sisa, pelo que o pagamento 
desta e devido, contr ariamente ao que o comprador 
supunha. No desejo de esclarecer o assunto, pres
tam-sa as seguintes informac;:oes: 



1 - Htl um regime geral de isen~ao de sisa. estabele
cido pelo Decreto-Lei n.0 472/74. de 20/9/74. com caracter 
temportlrio. mas que tem sido sucessivamente prorrogado 
por perlodos anuais. Assim. pelo artigo 1 6.0 do Decreto- Lei 
n.0 952/76. de 31 de Dezembro. foi · prorrogado. ate 31 de 
Dezembro de 1977. o regime fixado no citado diploma. 

Este refime aplica-se a todas as aquisi~oes de habita~oes 
sitas em Portugal. quer os compradores se1am ou nao emi
grantes. desde que se verifiquem t odas as condi~oes a seguir 
indicadas. 

a) Se trate da primeira transmissao. isto e. da venda 
fella pelo construtor ao primeiro comprador (portanto. 
se este comprador revende a habita~ao. ja nao ha Iugar 
ll isen~iio de sis a); 

b) Se trate de predios ou suas frac~oes aut6nomas. des
tinadas a habita~ao. quer do pr6prio comprador. quer 
para arrendamento (portanto. nilo e necessario que 
seja para habitac;:ao pr6pria do comprador; por outro 
lado. este regime nao e aplicavel na compra de 
terrenos); 

c) Escritura celebrada ate 31/12/77 ou contrato promessa 
de compra e venda com as assinaturas reconhecidas 
por notario ate 31/1 2/77 e do qual conste que o 
promitente comprador entregou sinal de importancia 
nao inferior a 40% do prec;:o convencionado. 

Mas. aten~ilo: ainda que se verifiquem as condic;:oes acima 
indicadas. tal nao significa que a aquisi<;ao esteja automa
ticamente isenta de sisa. uma vez que esta ainda depende 
do valor da habitac;:ao e do valor por metro quadrado. conforme. 
a seguir se indica: 

a) Se o valor da aquisi~ao sobre que incidiria a sisa 
(isto e. o valor atribuido pelas Finan~as ao predio 
ou andar. que pode nao ser igual ao valor real ou 
declarado da compra) nao for superior a 1000 contos. 
nem o valor por metro quadrado de area coberta 
exceder 9 contos - a isen~ao da sisa e total. nada 
havendo a pagar; 

b) Se o valor atribuido ll habita~ao pelas Finan~as for 
superior a 1 000 contos e inferior a 1600 contos. 
ou o valor por metro quadrado de area coberta for 
superior a 9 contos mas inferior a 12 contos- havertl 
reduc;:ao da sisa a metade. pelo que terti de se pagar 
a sisa de 4 %; 

c) Se o valor atribuido ll habita~ao pelas Finan~as for 
superior a 1600 contos. ou o valor por metro quadrado 
de area coberta for superior a 12 contos - nao havera 
qualquer redu~ao da sisa. pelo que tera de se pagar 
a sisa de 8%. 

2 - Existe um outro regime espec ial de isen~ao de 
sisa. do qual s6 poderao beneficiar os emigrantes portugueses 
residentes no estrangeiro. estabelecido pelo Decreto-Lei 
n.0 540/76. de 9/7/76 e modificado pela Lei n.0 21- B/77. 
de 9/4/77. 

Uma primeira d i fe ren~a em rela~ao ao regime geral atras 
descrito: o r egime especial para emigrantes aplica-se nao 
s6 ll compra de predios ou andares. mas t ambem a compra 
de terrenos. 

Outra diferen~a: a isenc;:ao ou redu~ao de sisa nao depende 
dos valores dos predios. andares ou terrenos. nem do valor 
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por metro quadrado. mas apenas do dinheiro transferido 
do estrangeiro e directamente aplicado na compra do 
andar. predio ou terrene . 

As condic;:oes em que se verifica a isen~ao ou redu~ao 
de sisa neste regime especial sao as seguintes: 

a) Se o valor atribuido pelas Finan~as ao terrene. predio 
ou andar. para efeitos de sisa. nao exceder o mon
tante correspondente ao dobro da importancia trans
ferida do estrangeiro para Portugal e efectivamente 
utilizada na aquisic;:ao. havertl isen~ao total de sisa; 

b) Se esse valor exceder o montante referido no numero 
anterior. sera devida sisa apenas sobre o excesso. 

Para exemplificar. imagine-se um terrene. predio ou andar 
a que as Finan~as atribuem <J'valor colectavel de 1000 contos. 
A sisa a pagar depende da quantia transferida do estrangeiro 
e aplicada na aqu i si~ao de acordo com o quadro seguinte: 

Percentagem 
Ouant1a transfer~da Valor sobr~ Que do valor 

e apllcada hlp6teses enc•de a s•sa do prMio 
isento de sisa 

500 contos ou ma1s 0 (1000-2•500) 100% 
400 contos ou ma1s 200 COntOS ( 1000- 2 • 400) 80% 
300 contos ou mais 400 COntOS ( 1000 - 2 x 300) 60% 
200 COntOS OU m&IS 600 contos ( 1000- 2 x 200) 40% 
100 contos ou ma1s 800 contos (1 000- 2 • 1 00) 20% 

A Lei n.0 21 - B/77. de 9/4/77. veio estabelecer uma 
importante altera~ao relativamente ao Decreto-Lei n.0 540/76: 
e que deixou de ser necflssario pedir um emprestimo para 
beneficiar da isenc;:ao ou redu~ao de sisa e da contribuic;:ao 
predial. 

Ouer dizer. o interessado pode prescindir do emprestimo. 
se quiser. que nao perde o direito llqueles beneficios. desde 
que a aquisi~ao: 

a) Seja efe:tuada ao abrigo do sistema de poupan~a
-credito: 

b) Embora sem recurso ao cred1t0. o adquirinte utilize 
di rectamente na aquisic;:l!o 1mportancias transferidas 
do estrangeiro ou a conta de dep6sito constituidas 
com o contravalor em escudos de valores transferidos 
do estrangeiro. 

Para efeitos de redu~ao ou isenc;:ao de sisa no regime 
especial. os respectivos emigrantes deverao requerer a insti
tui~ao financeira portuguesa atraves da qual efectuam as 
suas remessas de dinheiro para Portugal. ou onde tem aberta 
a conta especial formada com o contravalor em escudos de 
valores transferidos do estrangeiro. um documento compro
vativo da aplica~ao desses valores na compra do andar. pre
die ou terrene. para apresentarem no cart6rio notarial (se a 
compra estiver totalmente isenta de sisa) ou na reparti~ao 
de Financ;:as (se houver Iugar apenas a redu~iio da sisa). 

A Secretaria de Estado da Emigrac;:ao continua a dispo
si~ao dos trabalhadores portugueses residentes no estrangeiro 
para prestar quaisquer esclarecimentos que lhe sejam solici 
tados sobre o assunto. em face dos casos concretes de com
pras de habita~oes ou terrenos por emigrantes em que se 
suscitem duvidas quanto ao direito a redu~ao ou isen~ao 
de sisa. 
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Normas reguladoras 
da importal;ao 
de armas de caca 

II 

IMPORTACAO TEMPORARIA 

1 -- 0 residente no estrangeiro ao vir a Portugal. em ferias. 
pode trazer uma espingarda de ca<;:a inclulda na bagagem. 
devendo proceder ao seu desembara<;:o no posto alfandegario 
por onde entrar. onde lhe indicariio as formalidades relativas 
a importa<;:iio temporaria; 

2 - Tais formalidades compreendem um dep6sito da 
quantla de 1000500. sendo emitido um documento que ser
wa de l1cenca de uso e porte de arma. Esta facilidade e limi
tada ao prazo de 60 dias. prorrogfiVel. em cases devidamente 
JUStificados. por mais dois periodos de igual dura<;:iio. As pror
roga<;:oes sao solicitadas no Comando- Geral ou nos Comanc;los 
Distritais da Policia de Seguran<;:a Publica; 

3 - Terminado o prazo concedido para a importa<;:ao 
temporaria da arma. esta deve ser levada para fora do pals 
ou submetida ao regime de importa<;:ao definitiva. 0 niio 
cumprimento destas normas implicara no procedimento fiscal 
lnerente a sua lndevida permanlmcia; 

4 -A quantia depositada e restltulda ao proprietario da 
arma quando este sair do pals. recomendando-se que r ' 
fac1litar o reembolso. a salda se efectue pelo posto fronte .. v'" 

onde liver sido efectuado o dep6sito. 

Nota : Esta modalidade de importa<;:ao e aplicavel aos 
pretendam dedicar-se a ca<;:a ou torneios desportivos. 

nte o perlodo de ferias em Portugal, 

IMPORTA<;AO DEFINITIVA 

Quando o proprietario da espingarda deseja deixa-la em 
Portugal: 

1 - Se trouxer a arma consigo. uma vez que fa<;:a prova 
por documento fidedigno que e de sua propriedade (e con
veniente que conste do certificado de bagagem emitido palo 
Consulado. no caso do regresso definitive do emigrante) 
e ainda que a arma tem mais de um ano e evidentes sinais 
de uso: podera ser conced ida a lsenc;llo do pagamento 
dos direitos desde que requeira a Direc<;:ao da Al filndega 
do Porto ou de Lisboa (consoante a Delega<;:ao Aduaneira 
para onde tiver pedido. na fronteira. a remessa da arma) 
a entrega da espingarda nas condi<;:oes referidas. a qual s6 
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se efectuara ap6s o cumprimento das formalidades relativas 
ao registo da arma: 

2 - Se a arma for nova fica sujeita ao pagamento de 
todas as imposicoes fiscais: 

3 - A espingarda quer nova quer usada s6 pode ser 
desembaracada pelos Services Aduaneiros depois de subme
tida a exame de perito militar e. ainda. sob cond1<;:1lo do impor
tador estar munida da respectiva licen<;:a de uso e porte de 
arma: 

4 - Nao podera a arma ser entregue ao proprietario logo 
que chegue a fronteira. mas somente ap6s mostrarem-se 
satisfeitas as condi<;:oes mencionadas em 3. Entretanto a 
espingarda fica retida na Alfilndega : 

5 - Nao e necessaria a intervencao de despachante 
aduaneiro desde que a arma venha inclulda na bagagem: 

6 - Os direitos a pagar pela importa<;:ao. tratando-se de 
uma espingarda de um cano - se ela estiver nas condi<;:oes 
de beneficiar da paula minima -sao. respectivamente. de 
280500 ou 800500, conforme se trate de uma arma guar
necida de caes ou desprovida dales: mas. tratando-se de uma 
espingarda de mais de um cano. os direitos a pagar. na paula 
minima. sao respectivamente de 520SOO ou 880SOO conforme 
a arma possua ou niio. ciies: 

7 - As armas que niio beneficiem da isen<;:ao referida 
em 1. estao sujeitas ao pagamento niio s6 dos direitos de 
importacao referidos em 6. mas tambem a outras imposi<;:oes. 
como emolumentos e selo. sobretaxa de 30% sabre o valor 
da arma e ainda ao impasto de transaccoes cuja taxa de 60% 
e calculada sobre uma importilncia obtida pela soma dos 
seguintes valores parcelares: 

- valor da arma. devidamente comprovado pela factura 
de compra. visada pela Camara de Comercio local: 

- imposi<;:oes relativas ao despacho. como d1reitos. impasto 
de selo. tratego da Alfilndega. emolumentos. etc.: 

- sobretaxa de 30% sobre o valor da arm a; 
- taxa de 40% sobre o total das 3 parcelas anteriores. 

relativa a Iuera presumivel. 

8 - Assim. tomando como example o case de uma 
espingarda de dois canos. sem des. nova. cujo valor de 
aquisi<;:ao e de 1 0 ooosoo. a sua importllncia definitiva impor
tara num dispAndio aproximado de 1 5 816S00: 

Direitos aduaneiros ... . .. 
lmposicoes fiscais varias 
Sobretaxa de 30 % ... 
Impasto de transac<;:ao .. 

880SOO 
150S00 

3 ooosoo 
11 786S00 

1 5 81 6S00 

Nota: Como se compreende. estas informacoes sao vali
das a data em que sao facultadas palo que. em caso de pos
terior alteracao dos regimes de importa<;:ao indicados. nao 
poderll ser imputada qualquer responsabilidade aos Services 
que. no entanto. nao deixarao de actualizar as informacoes 
sempre que for o caso. 

... 



Cartas de conducao 
I 

em Franca 
I 

1 - Segundo a lei francesa. podem ser trocadas em Franca 
as cartas dp conducao tiradas em paises estrangeiros. desde 
que essas cartas tenham sido t iradas antes do seu 
t i t ular residir em Franc;;a. Neste caso. a troca pela carta 
de conducao francesa s6 pode ser requerida depois do 
t itular resid ir em Franc;;a ha mais de um ano. 

2 - Por outro lado. um portugues residente em Franca 
durante varios anos que. por qualquer razao. deixa a Fra nc;;a 
por um perlodo superior a seis mesas e obtem em Por
tugal (desde que aqui resida durante esse perfodo) uma 
carta de conducao. podera conduzir em Franc;;a com esta carta. 
Todavia. s6 depois de um ano de domicilio em Franca. ap6s 

Aquisi<;ao, conserva<;ao 
e perda 
da nacionalidade 
portuguesa 

Dado que o assu nto se reveste de interesse para os 
emigrantes portugueses que, no estrangeiro, casam, 
tAm fi lhos ou adqui rem outra nacionalidade, indicamos. 
seguidamente, alg uns aspectos legais sobre a aquisic;;lio. 
conservac;;lio e perda da nacionalidade portuguese . 

AQUISI CAO OA NACIONALIOAOE PORT UGUESA 
PELO NASCIMENTO 

A lei portuguesa segue. predominantemente. o principia 
do «jus solis». quer dizer. considera como criteria principal 
o facto do nascimento ocorrer. ou niio. em territ6rio portugu{ls. 

TOME NOTA 

o seu regresso. e que podera requerer a troca por uma carta 
de conducao francesa. 

3 - Tanto num caso como noutro. as cartas de condLi~;ao 
portuguesas devem ser acompanhadas da sua traducao oficial 
e por atestados de autenticidade. passados pelos ies
pectivos consulados portugueses. de acordo com a circular 
francesa n.0 75-262. de 26/5/75. 

4 - Assim. as cartas de conducao obtidas em Portugal. 
durante as terias de portugueses residentes em Franca. nao 
sao reconhecidas em territ6rio francE!s nem poderao 
ser trocadas por ca rtas de conduc;;ao francesas. Por 
consequencia. os titulares destas cartas s6 poderao conduzir 
em Franca se obtiverem uma carta de conduciio francesa 
mediante o respective exame de conducao perante os ser
vi~;os franceses competentes. 

5 - Embora fosse mais facil aos portugueses residentes 
em Franca. obter as suas cartas de condw;iio em Portugal. 
durante as ferias. do que submeter-se a exame em Fran~;a. 
nada podemos fazer para modificar estas disposicoes. Trata -se. 
com efeito. de leis francesas. aplicaveis a todos os estran
geiros residentes em Fran~;a. certamente ditadas pela necessi
dade de evitar falsifica~;oes de cartas e reduzir o numero de 
acidentes nas estradas francesas. pelo que se torna obriga
t6rio o seu cumprimento por todos os portugueses enquanto 
residirem em Fran~;a. 

Assim. por mero efeito da lei. sao portugueses. desde que 
hajam nascido em territ6rio portugues: 

a) Os filhos de pai portugu{ls; 
b) Os filhos de miie portuguesa. se o pai for apatrida. 

de nacionalidade. desconhecida ou inc6gnito; 
c) Os filhos de pais apatridas. de nacionalidade desco

nhecida ou inc6gnitos; 
d) Os fi lhos de pai estrangeiro. salvo se este estiver em 

territ6rio portugu{ls ao servico do Estado a que per
tence; 

e) Os fi lhos de mae estrangeira. se o pai for apatrida 
de nacionalidade desconhecida ou inc6gnito. salvo 
se aquela estiver em territ6r io portugues ao servico 
do Estado a que pertence. 

Como regra geral. nao e atribulda a nacionalidade por
tuguesa aos nascidos no estrangeiro. ainda que filhos de pais 
portugueses. Mas esta regra tem excepc;;oes. 

Em primeiro Iugar. sao igualmente portugueses. conquanto 
nascidos em territ6rio estrangeiro. os filhos de pai ou mae 
portugueses que nesse territ6rio se encontrem ao servi~;o do 
Estado Portugues. 

Desde que os pais niio se encontrem no estrangeiro ao 
servi~;o do Estado Portugues - e e esta situacao que se 
verifica em rela~;ao a generalidade dos emigrantes portugueses 
residentes no estrangeiro -a nacionalidade portuguesa s6 
pode ser atribulda aos nascidos no estrangeiro por efeito 
da vontade. declarada ou presumida. 

Assim. sao considerados portugueses os filhos de pai 
portugues nascidos no estrangeiro. desde que satisfacam a 
alguma das seguintes condicoes: 
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a) Declararem por s1. sendo maiores ou emancipados. 
ou pelos seus legais representantes. sendo incapazes. 
que querem ser portugueses. Portanto. dado que o 
filho menor e. legalmente. incapaz. desde que o pai 
portugu~s declare que deseja que a nacionalidade 
portuguesa se1a atribufda ao seu filho. esta e-lhe 
concedida; 

b) Terem nascimento inscrito no registo civil portugu~s 
(quer em Portugal. quer nos consulados portugueses 
no estrangeiro) atraves de declara~ao prestada pelos 
pr6prios. sendo maiores ou emancipados. ou pelos 
seus legais representantes. sendo incapazes; 

c) Estabelecerem domicil io voluntario em territ6rio portu
gu~s e assim o declararem perante a entidade com
petente. 

Sao tidos igualmente como portugueses. desde que se 
verifique alguma das condi~oes previstas na base anterior. 
os filhos de mae portuguese nascidos em territ6rio estran
geiro. se o pai for aptltrida. de nacionalidade desconhecida 
ou inc6gnito. 

AQUISI<;AO DA NACIONALIDADE PORTUGUESA 
POR NATURALIZA<;AO 

0 Governo Portugu~s. a requerimento dos interessados. 
podera conceder a nacionalidade portuguesa. mediante natu
raliza~ao. aos estrangeiros que satisfa~am cumulativamente as 
seguintes condi~oes. a provar atraves de documentos a entregar 
com o requerimento: 

a) Serem maiores ou havidos como tais. tanto pela lei 
portuguesa como pela lei nacional do seu Estado 
de origem: 

b) Terem a capacidade necessaria para granjear salario 
suficiente pelo seu trabalho ou outros meios de subsis
tencia: 

c) Terem bom comportamento moral e civil; 
d) Terem cumprido as leis de recrutamento militar do 

pals de origem. no caso de nao serem apatridas ou 
de nacionalidade desconhecida: 

e) Possuirem conhecimentos suficientes. segundo a sua 
condi~ao. da lingua portuguese : 

f) Residirem ha tres anos. pelo menos. em territ6r io 
portugues. 

PERDA DA NACIONALIDADE PORTUGUESA 

Nos termos da Base XVIII da Lei n.0 2098. de 29 de Julho 
de 1959. perde a nacionalidade portuguese : 
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a) «0 que voluntariamente adquire nacionalidade estran
geira; 

b) 0 que. sem licen~a do Governo. aceita fun~oes publicas 
ou preste servi~ militar a Estado estrangeiro. se. nao 
sendo tambem subdito desse Estado. nao abandoner 
essas fun~oes ou servi~o dentro do prazo que lhe for 
designado pelo Governo; 

c) A mulher portuguese que case com estrangeiro. salvo 
se nao adquirir. por esse facto. a nacionalidade do 
marido ou se declarar ate ll celebra~ao do casamento 
que pretende manter a nacionalidade portuguese ; 

d) 0 que. havendo nascido em territ6rio ponugu~s e 
sendo tambem nacional de outro Estado. declare. por si. 
sendo capaz. ou pelo seu legal representante. sendo 
incapaz. que nao quer ser portugu~s ; 

e) Aquele a quem. sendo incapaz. tenha sido atribuida 
a nacionalidade portuguese. por efeito da vontade 
declarada ou presumida. ou a tenha adquirido por 
efeito de declara~ao do seu representante legal. se 
declarar. quando capaz. que nao quer ser portugu~s 
e provar que tem outra nacionalidade». 

Se a aquisi~iio da nacionalidade estrangeira for deter
minada por naturaliza~ao directa ou indirectamente imposta 
a residentes no respectivo Estado. ou se os factos referidos 
na alfnea b) do numero anterior s6 forem conhecidos depois 
de haverem cessado o exercfcio das fun~oes ou a presta~ao 
do servi~o militar ou o Governo nao chegar a designar prazo 
para o seu abandono. e ao Conselho de Ministros que com
pete decidir. ponderadas as circunstancias particulares de cada 
caso. sobre a perda ou a manuten~ao da nacionalidade por
tuguese. (Base XIX) . 

A perda da nacionalidade portuguese pode ser decretada 
pelo Governo. por delibera~ao do Conselho de Ministros. 
em rela~ao : 

a) «Aos portugueses havidos tambem como nacionais 
de outro Estado que. principalmente ap6s a maioridade 
ou emancipa~ao. se comportem. de facto. apenas 
como estrangeiros: 

b) Aos portugueses definitivamente condenados por crime 
doloso contra a seguran~a externa do Estado ou que 
ilicitamente exercerem a favor de pot~ncia estrangeira 
ou de seus agentes actividades contraries aos inte
tesses da Na~iio Portuguesa11. (Base XX). 

Ouanto ao caso previsto na allnea a) deste numero. note-se 
que a perda de nacionalidade podera tornar-se extensive 
:, mulher e aos filhos incapazes do plurinacional se todos 
forem tamMm havidos como nacionais do outro Estado: 
este regime niio sera. porem. aplicavel aos filhos se o nao 
for simultaneamente a mulher. (Base XXI). 

DUPLA NACIONALIDADE PORTUGUESA 
E ESTRANGEIRA 

Mantem a nacionalidade portuguese. embora tenha outra 
nacionalidade. passando portanto a ser binacional: 

a) A mulher portuguese que case com estrangeiro. se 
adquiriu. por esse facto. a nacionalidade do marido 
e se declarer ate ll celebra~ao do casamento que 
pretende manter a nacionalidade portuguese; 

b) 0 que. havendo nascido em territ6rio portugues e 
sendo tambem nacional de outro Estado. niio declare. 
por si. sendo capaz. ou pelo seu legal representante. 
sendo incapaz. que nao quer ser portugu~s; 

c) Aquela a quem. sendo incapaz. tenha sido atribulda 
a nacionalidade portuguese. por efeito da vontade. 
declarada ou presumida. ou a tenha adquirido por 
efeito de declara~ao do seu representante legal. se 
provar que tem outra nacionalidade e nao declarar. 
quando capaz. que nao quer ser portugu~s . 
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AOS NOSSOS LEITORES 
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.Revista «25 DE ABRIL-COMUNIDADES PORTUGUESAS» 
Secretaria de Estado da Emigra<;ao 
Palacio das Necessidades. 1 .0 piso 
Largo do Ri lvas 
Lisboa - Portugal 

SUBSIDIOS DE RETORNO 

No caso de regressar definitivamente a Portugal 
e ter direito aos 10 mil fran cos. onde me devo dirig ir 
para recebe-los? Aqui dizem que sao pages em Por
tugal. 

Tito Zacarias (Fran<;a) 

0 subsfdio de auxflio ao retorno, conce
dido pelo Governo francfls, deve ser solici 
tado pelos interessados nos Servic;:os de 
Emprego da area da residencia em Franc;:a 
(Agence Nationale pour I'Emploi). 

OCUPAf;OES DE CASAS 

Tenho uma casa em Castro Marim que foi ocupada 
mesmo antes de acabada de construir. I nvesti ness a 
casa todo o dinheiro que ate. hoje consegui economizar 
como emigrante na Republica Federal da A lemanha. 
Por isso apelo para que o inqu ili ne seja obrigado a 
pagar a renda. ou dando ordens para que a Camara 
o obrigue a faze- lo. 

Mario Gon9a!ves Sequeira (Castro Marim) 

As ocupac;:oes de casas encontram-se 
expressamente proibidas. nos termos do 
artigo 16.0 do Decreta- Lei n.0 294/ 77, de 
20-7-77. Na hip6tese de nAo conseguir por 
via amigavel ou administrativa o desejo da 
casa. devera recorrer a Tribunal a tim de 
intentar a competente acc;:Ao judicial, ou 

soja de restituic;:ao de posse, ao abrigo do 
art.0 1033 do C6digo de Processo Civil. 

ACCAO DE DESPEJO 

Tenho uma tia em Portugal. pela parte da minha esposa. 
na freguesia da Penha de Aguia. Viuva e sem filhos. fez -me 
uma escritura de doac;:ao sobre uma casa de habita<;ao e um 
quintal que ela possui na freguesia acima .descrita. Na referida 
casa encontra-se Ia urn casal a viver aproximadamente fl 
29 anos (pagando uma renda mensa! de 7140500). os quais 
contestaram sobre a dita casa e o quintal. julgando-se com 
direito a ela. Pec;:o por isso o favor de me darem uma infor
ma<;ao para eu saber se poderei estar a vontade ou se a lei 
da o direito ao casal que actualmente esta a ocupar a casa. 

Mais acrescento que ja me encontro ha mais de dez anos 
fora do nosso Portugal. contando ja onze anos que passei 
em Mocambique . . Mas finalmente encontro-me desejoso por 
regressar definitivamente a Portugal. pois a minha idade ja 
vai andando. E no caso de a habita<;ao da minha tia possa 
ser para mim. tambem agradecia que me informem como 
devo fazer para que ela seja desocupada para eu ir para Ia 
viver. uma vez que nao tenho outra casa. 

Joiio Baptista Borda/a (Franr;a) 

Nos termos da legisla.;Ao actualmente em 
vigor (Lei n.0 63/77, de 25 de Agosto) o locatario 
habitacional de im6vel urbano apenas goza do 
direito de prefer&ncia na compra e venda ou da<;ao 
em cumprimento do mesmo. e nAo, como e com
preenslvel, na doa.;Ao. 

Assim. quando V . Ex.8 se encontrar na situac;:Ao 
de proprietilrio teril de proceder, caso por acordo 
nAo obtenha o despejo, em conformidade com 
as disposi.;6es legais em vigor cujo resumo se 
insere na nota informativa sobre «Ac.;6es de 
despejo em casas pertencentes a emigrantes>> 
que lhe enviamos. 
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IMPORTAI;AO DE BENS PESSOAIS 

Comprei em Setembro do ano findo uma pequena beto
neira para fazer aqui um biscate. e ja na intencao de a levar 
para Portugal pois tenho If! umas casas velhas que jfl tllm 
recebido beneficiac;oes mas que muito ainda precisam. Como 
eu trabalho aqui na construc;ao civil e pretendo possivelmente 
ir em dMinitivo para Portugal para o pr6ximo ano. com este 
meio· · de auxil io muito farei sozinho. pois a mao-de-obra 
esta muito cara. Os recursos das minhas economias nao me 
diio o suficiente para viver sem fazer qualquer coisa. mas 
tamnem nao pretendia trabalhar por conta de patroes mas 
sim por conta pr6pria. criando algum gado e amanhando 
uns pequenos terrenos que tenho. Para isso tenho que fazer 
palheiros e capoeiras. e eis o motivo da ideia da referida 
betoneira. Como acima refiro. pretendia que me esclarecessem 
sobre o que terei que pagar de imposto. pois que se for muito 
caro terei que a vender o que me faz pena. pois me custou 
1090 francos. 

Antonio M. Frazao D!Jmaso (Fran9a) 

NAo nos e posslvel indicar antecipadamente 
os impostos que serllo devidos. pois que, s6 em 
presenc;:a das mercadorias, no acto do despacho, 
e posslvel aos Servic;:os Aduaneiros determinar 
exactamente o montante dos direitos e demais 
imposic;:6es exiglveis. No entanto, esclarecemos 
que as betoneiras. fixas ou m6veis, pesando ate 
2000 quilogramas, estAo sujeitas, na impqrtac;:Ao, 
a tac;:a de 8$00 por qui lograma, se lhes for apli-

. caval a pauta minima e que, para poder benefi
ciar desta, devera comprovar a origem das mer
cadorias. desde que dA origem ao referido regime, 
mediante a apresentac;:Ao do competent& certifi 
cado de origem. 

DESCONTOS PARA A PREVID£NCIA 

Agradeco que me informem se os descontos que fazemos 
aqui vao para ai. ou melhor. se os descontos que ca fazemos. 
um dia beneficiamos deles em Portugal. Por exemplo: se eu 
for embora poderei ter a reforma sobre o dinheiro que cfl 
descontei? 
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Arnaldo Loureiro (Fran9a) 

Os descontos feitos palo trabalhador para a 
seguranc;:a social francesa nAo podem ser reem
bolsados nem transferidos para Portugal. 

Serlo, porem, tornados em considerac;:Ao para 
a verificac;:Ao do direito a pensAo de velhice ou 
sobrevivAncia quando o trabalhador atingir a 

idade necessaria. Para esse efeito serAo totali
zados com os descontos eventualmente feitos 
em Portugal. 

0 trabalhador dave conservar em seu poder 
os documentos comprovativos da sua actividade 
profissional em Franc;:a. tais como certificados 
de trabalho de cada empresa onde trabalhou e 
o cartAo de matrlcula na seguranc;:a social (carte 
d ' immatriculation e d 'affiliation) . 

Para esclarecimentos mais pormenorizados 
devera dirigir-se A Caixa Central de Seguranc;:a 
Social dos Trabalhadores Migrantes, Rua da 
Junqueira, 11 2 - Lisboa 3. 

COMPRA DE TERRENOS BALDIOS 

Em 1974 comprei um terreno baldio a Camara Municipal 
de Viseu. o qual me foi vendido pela Junta de Freguesia do 
Rio de Loba. em Travassos de Baixo. Entiio. como o Estado 
dava a facilidade de levantar dinheiro para construir. eu dirigi-me 
a Caixa Geral de Dep6sitos e pedi o emprestimo. Tudo correu 
bem ate ao seguinte ponto: nao posso fazer o registo do 
terreno na conservat6ria. em virtude de o Governo ter can
celado todos os registos de vendas de baldios. Confiado no 
dito emprestimo. comecei uma obra. para o que contratei 
um empreiteiro no ano findo. e deixei If! um procurador para 
tratar do assunto com a Caixa. Ja me prejudiquei em 300 
contos. pois o empreiteiro teve que parar por falta de capital. 
e o emprestimo nao me e concedido enquanto nao registar 
o terreno . 

Pec;o que me informem sobre o que devo fazer para obter 
o dito emprestimo. ou ate quando vigora esse decreto. que 
no fim de contas vem prejudicar muitos emigrantes. 

Antonio de Oliveira Pereira (Viseu) 

Nos termos da legislac;:Ao actual mente em vigor 
na materia (Decreto-Lei n .0 39/76 e 40/76, de 19 
de Janeiro) os actos ou neg6cios jurldicos que 
tenham como objectivo a apropriacAo de terrenos 
baldios ou parcelas de baldios por particulares 
sAo anulaveis a todo o tempo. 

Ha a notar, porem, que sempre que sejam 
anulados actos ou neg6cios jurldicos que tiveram 
como efeito a passagem A propriedade privada 
de baldios ou parcelas de baldios a anulacao nao 
abrangera as parcelas de terrenos ocupadas por quais
quer edif!cios para habitac;ao e fins agrlcolas, comer
ciais ou industrials e seus acessos, bern como 
uma area de logradouro A volta dos referidos 
ediflcios dez vezes superior A ilrea do terreno 
por eles ocupada. 

Para a obtenc;:Ao de informac;:6es concretas 
sobre a actual situac;:Ao dos terrenos baldios na 
freguesia indicada por V. Ex.8 devera contactar 
a respectiva Junta, ou a CAmara Municipal de 
Viseu. 



.... •.•. • .. 
CIRCUITO DE CINEMA GRATUITO 

PARA ASSOCIAC0ES DE PORTUGUESE$ NO ESTRANGEIRO 

Conforme prometemos no 
ultimo numero indicamos a 
lista dos filmes de fundo e 
dos documentarios que pode
dio ser requisitados. 

Uma vez que os fi lmes estao 
distribuidos por todos os pai
ses onde o «circuito de cinema» 
da S. E. E. funciona serao orga
nizadas «listas de espera» em 
relac;:ao a cada filme que na 
altura nao se encontre dispo-

nivel. Sera pois conveniente 
que. para o efeito. os respon
saveis pelas associac;:6es infor
mem estes Servic;:os (Servic;:os 
d e lnformac;:ao e Apoio Cultu
ra l - Prac;:a do Areeiro, n . 0 11. 
2. 0 , Esq., Lisboa-1) das suas 
prefer~ncias caso esses filmes 
nao se encontrem na area con
sular a que pertencem. 

Relativamente a cada filme 
de fundo vai indicado o genero 

de que trata. o tempo de pro
jecc;:ao, tipo de fotografia . 
preto e branco ou colorida, 
e a c lassificac;:ao por idades 
que lhe foi atribuida na exibi 
c;:ao comercial. 

No proximo numero· conta ~ · 
mos informar os titulos de fil
mes que a S. E. E .. esta a tentar 
incluir no «c ircuito». 

RELACAO DOS FILMES DE FUNDO Classif. 
Titulo Fotograf. Tema Tempo maiores 

Classif. de) 

Titulo Fotograf. Tema Tempo maiores 
de) CamOes ... ... ... .. . .. .. P & B hist6r. 1 h 58' 10 

Verdes Anos ... .. . .. . .. p & B drama 1 h 34• 18 

Veu Azul .. .. p & B drama 1 h 27' 13 
0 Mestre -Escola p & B drama 1 h 35' 13 
A Galinha dos Ovos de Ouro p & B juvenil 1 h 25' 6 
Sabu e o Anel Magico p & B drama 1 h 03' 6 
King-Kong .. P & B drama 1 h 38' 10 
A Grande Parada do Riso ... P & B drama 1 h 04' 6 
A Lenda da Flauta Magica p & B drama 1 h 05' 6 
0 Trigo e o Joio .. .. . p & B drama 1 h 50' 18 
Pedro 56 ... .. .. .. p & B drama 1 h 10' 13 
0 Recado ... .. cor polftico 1 h 50' 18 
Nazare .. . p & B drama 1 h 24' 13 
Vidas Sem Rumo ... P&B drama 1 h 16' 13 
0 Passado e o Presente cor critica 

socia l 2 h 03' 13 
Aniki- B6b6 .. .. . p & B juvenil 1 h 16' 6 
Acto da Primavera ... .. .. cor teatro 

amador 1 h 30' 6 
0 Ladrao de Quem se Fala p & B juvenil 1 h 40' 10 
A Maluquinha de Arroios p & B comedia 1 h 43' 18 
Uma Abelha na Chuva p & B critica 

social 1 h 26' 18 

Mudar de Vida .. . ... ... p & B critica 1 h 38' 13 
Lota~YliO Esgotada .. ... ... p & B critica 

social 1 h 46' 13 
Estrada da Vida ... ... p & B drama 1 h 47' 18 
0 Destino Marca a Hora ... P & B drama 1 h 42' • -13 
9 Rapazes e um Clio>> ... p & B juvenil 1 h 24' 6 
29 lrmlios .. . ... ... ... .. p & B romance 1 h 34' 13 
Um Homem do Ribatejo .. P & B drama 1 h 58' 13 
A Luz Vern do Alto .. P & B drama 1 h 3o· 13 
Maria Papoila .. . ... .. p & B comedia 1 h 50' 10 
Bonan~Ya & C.• ... .. . .. p & B 

e cor juvenil 1 h 50' . 13 
Quando o Mar Galgou a 

Terra .. . .. . ... ... ... .. p & B drama 1 h '35' 13 
Sinal Vermelho .. . ... ... ... cor policial/ 

social 1 h 37' 13 
Brandos Costumes .. . ... cor polftico/ 

social 1 h 15' 13 
Benilde ou a Virgem MAe .. cor relig . 

fiC~YliO 1 h 45' 18 
0 Princfpio da Sabedoria . cor fiC~YliO 2 h 30' 18 .. 

Perdido por Cern ... p & B critica 
social 1 h 43' 13 

0 Mal Amado .. ... p & B critica 
social 1 h 39' 18 

RELACAO DOS DOCUMENTARIOS 

A Promessa .. . ... .. cor drama 1 h 37' 18 
Os Touros de Mary Foster cor romance 1 h 50' 13 Titulos Fotog. Tema Tempo 
0 Costa do Castelo ... p & B comedia 2 h 11' 10 
0 Leao da Estrela P & B comedia 2 h 01' 10 
A Menina da Radio ... p & B romance 1 h 51' 10 Madeira. Primavera Eterna cor turistico 15' 
Os Tr3s da Vida Airada P & B co media 1 h 38' 6 Escrito na Ped ra .. . ... cor cultural 10' 
0 Grande Elias .. p & B comedia 1 h 54' 10 A~Yores n.0 2 cor turistico 10' 
A Cruz de Ferro .. . p & B drama 2 h 23' 18 Portugal de Mil Cores cor turistico 13' 
Os Tr3s Espelhos ... p & B policial 1 h 22' 13 Guia Turistico de Coimbra cor turistico 10' 
Ala Arriba .. .. ... p & B drama 1 h 23' 13 Abrantes. a Arte e a Vida cor tur./etnog. 11' 
0 Cerco ... p & B crftica A~Yores n. 0 1 cor turistico 10' 

social 2 h 01 ' 18 Algarve . .. cor turfstico 12' 
Domingo a Tarde .. .. .. P&B As Algas cor cultural 11 ' 

e cor drama 1 h 50' 18 Aveiro cor turistico 10' 
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RELA<;AO DOS DOCUMENTARIOS <cont.) 

Titulos 

Avioes na Agriculture 
Bago de Ouro 
A Cac;:a 
Os Caminhos da Liberdade 
Caminhos do Sol 
0 Cavalo PortuguAs 
Colecc;:ao Calouste Gulbenkian 
Dobragem de um Tubo a Frio 
E Era o Mar ... Sesimbra 
Era Uma Vez ... AmanhA . 
Eu Ouero a lua 
0 Fado . 
Fados por AmAlia Rodrigues 
Festa dos Emigrantes 
Freixo de Espada-6-Cinta 
Gente do Mar 
0 G6tico em Portugal 
Homens e Touros 

lisboa e Sempre lisboa 
louc;:as de Sarro 
Madeira, um lnverno de Sol 
A Matanc;:a do Tempo 
Moinhos de Portugal 
Mosaicos 
Moviemania 
Museu Nacional dos Coches 

Nossos Artistas, Nossas Canc;:6es 
Outono em lisboa 
0 Ovo e a Galinha 
Peneda-Gerez 
Peneda-Gerez, 1 Tema para 4 Esta
c;:oes 

0 Pintor e a Cidade 
As Pinturas do Meu lrmllo Julio 
Porto, 1100 A nos 

Portugal Desconhecido 
A Pousada das ChagaS)) 
Ribatejo em Festa 
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Fotog 

cor 
cor 
cor 
P & B 
cor 
cor 
cor 
cor 
cor 
cor 
cor 
cor 
p & B 
P&B 
cor 
cor 
cor 
cor 

cor 
p & B 
cor 
cor 
cor 
cor 
cor 
cor 

cor 
cor 
cor 
cor 

cor 

cor 
cor 
cor 

cor 
cor 
cor 

lema 

tecnico 
etnogra'ifico 
ficc;:l!o 
politico 
turistico 
cultural 
cultural 
tecnic,o 
turistico 
ficc;:Ao 
des. anim. 
musical 
musical 
in format. 
turistico 
etnografico 
cultural 
arte/ espect. 

turistico 
etnogrllfico 
turlstico 
etnog./tur. 
etnogrlllfico 
cultural 
humor./tur. 
cultural 

musical 
turlstico 
educat. (juv. 
turistico 

turistico 

cultural 
cultural 
cultural 
turlstico 
cultural 
etnografico 

Tempo 

20' 
15' 
20' 
50' 
17' 
9' 

15' 
4 ' 

20' 
10' 

4' 
18' 
8' 
s· 

10' 
7' 

16' 
26' 
15' 

9' 
15' 
39' 
10' 
11' 
20' 
13' 

15' 
14' 

4' 
20' 

15' 

25' 
15' 
30' 
17' 
18' 
15' 

Titulos 

Sever do Vouga ... Uma experiAn
cia 
Sobre a Terra e Sobre o Mar 
Aver Viana 
Vida e Obra de Ferreira de Castro 
Vida por Vida 
Vilarinho das Furnas 
Vit6ria da liberdade 
Comunal - Cooperativa de Produ
c;:llo em Argea 
Cooperativa da LourinhA 
Cooperativa de Arrentela 
0 Piano 

0 Circo - 0 Especta'iculo .. 
Almadraba Atuneira 
Entremis Famoso Sobre da Pesca 
no Rio Minho 

Mais e Melhor Fruta 

Cantigamente 

A Procissllo dos BAbedos 
0 Alcoolismo 
As Duas Bonecas 

Opc;:llo Europa 
Volta Pelo Manuelino 
Assim Come<:a uma Cooperative 
£vora a Cidade 
Almada Negreiros - Vivo Hoje 
Dois Anos de Revoluc;:Ao 
Para Onde vai o Homem? 
lnfluincia Portuguese nas Artes 
Orientais e de Benim 
A lluminura em Portugal 
A Ourivesaria Portuguese 
0 leproso 
0 10 de Junho (paine! dos artistes) 
0 Bom Gigante 

Fotog 

cor 
cor 
cor 
cor 
cor 
p & B 
cor 

p & B 
P & B 
p & B 
p & B 

p & B 
p & B 

cor 

cor 

P&B 

p & B 
p & B 
P&B 

cor 
cor 
P&B 
cor 
cor 
cor 
cor 

cor 
cor 
cor 
cor 
cor 
cor 

lema 

tecn./agric. 
tecn. /agric. 
turistico 
cultural 
educativo 
etnogrilfico 
politico 

social 
social 
social 
c.!J. /etnog./ 
ficc;:Ao 
social 
etnogrllfico 

ficc;:llo/arte/ 
etnogrilfico 
tecnica agr./ 
educativa 
hist6rico/ 
musical/ 
humoristico 
etnogra'ifico 
social 
recreat ivo/ 
infantil 
polit ico 
cultura l 
social 
etnogrlllfico 
cultural 
politico 
social 

cultural 
cultural 
cultural 
ficc;:llo 
cultural 
infantil 

Tempo 

30' 
13' 
10' 
25' 
29' 
F 
12' 

24' 
31 ' 
21 ' 

35' 
45' 
20' 

35' 

25' 

1h17' 
1h13' 
30' 

10' 
21' 
13' 
16' 
20' 
25' 
35' 
10' 

18' 
16' 
22' 
22' 
14' 
22' 



-------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 segu~nte 

1. Toda a correspondencta deve ser enviada para Revista «25 de Abril - Comunidades Portuguesas» - Secretaria 
de Estado da Emigra~llo - Palacio 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 EMIGRAc;;AO. 

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

PRECO DAS ASSINATURAS 

Paises da Europa . . . . .. 

Parses fora da Europa ... 

12 NUMEROS 

250SOO 
350SOO 

As importancias das assinaturas podem ser enviadas em escudos ou no correspondente aproximado em moeda 
estrangeira . 

.t1. .t1. l) t} v "J: " v 

C1 

CAIXA EC:ONOHICA 
P O R TU CUESA 

ESC. 

C! 19 

s 

MUlTO IMPORTANTE 

• A expedic;:ao da revista para fora de Portugal e feita por vi a aerea. Nos prec;:os das 
assi naturas estao i ncluidos os portes de correio . 

• Sempre que mt..~de de residencia ou deseje receber a revista noutro local. comunique 
o mais rapidamente possfvel. 

• Nas renovac;: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 Emigrac;:ao. Para o efeito. envio a importancia de ............ S ... . 

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

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

LOCALI DADE 

Preencha este cupao. recorte-o pelo 
trace1ado e envie-o. JUntamente com 
a 1mponancia respectiva para: 

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EMIGRACAO 

Palacio das Necessidades. 1 .0 Piso 
largo do Rilvas 




