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De entre OS varios objectivos da Secretaria de Estado 
da Emigrar;ao, um dos mais Importances e. sem duvida. 
a correcta informar;ao da realidade portuguesa ao Emigrante 
afastado do cenario central da evolur;ao socto-polltica. Num 
processo que se pretende de radical transformar;ao. porque 
democratico, tal preocupar;ao afigura-se nos salutar 
e indispensavel. 
Salutar, porque nos comprometemos a falar o que e e nao o 
que convem sem mascarar as deficiencias tanto da evolur;ao 
po/ltica em geral. como do nosso trabalho em particular. 
lndispensavel, porque se deseja e se garante uma participar;ao 
efectiva do Emigrante. o principal protagonista. e o rnais 
importanre. desta mensagem-dialogo que pretende uma 
conjugar;ao de esforr;os. cada mes mais amp/a, 
cada mes mais efectiva. 
«25 de Abril» e o nome da vossa revista. 25 de Abril e o sfmbolo 
de tudo o que se fizer de novo em Portugal. Para alem 
do sfmbolo, o 25 de Abril e uma data. E tambem um movimento. 
Na data. a esperanr;a de que a revolur;ao democratica 
estava comer;ando. No movimento. a responsabilidade 
de que a revolur;ao democratica nao pode parar. Mesmo que 
a esperanr;a nao haja sido de todos. foi com certeza do Emigrante. 
Mesmo que nem todos queiram ou possam assumir 
a responsabilidade. o Emigrante quer. pode e deve assumi-la 
para que, pelo menos, o seu filho possa viver em Portugal. 
0 Emigrante merece na sua revista o tftulo-sfmbolo de uma 
data-movimento, marco importante. e lutemos para que decisivo, 
da Hist6ria de Portugal. 
0 Emigrante, sofrido, desrespellado. explorado, tem todo 
o direito de esperar muito do Governo Provts6rio. mas nao pode 
esquecer as limitar;oes de sua potenctalidade. por contingencias 
de um perfodo de transir;ao. provts6rio que e no nome. 
na acr;ao e no tempo. Agora. se o Governo Provis6rio, 
por honestidade, e forr;ado a dizer ao Emigrante «Tens de ficar 
no estrqngeiro. Nao te podemos ainda dar emprego 
em Por'tugal». deve pelo menos. e ja. assegurar que o 
Emigrante seja menos sofrido e nunca desrespeitado 
ou explorado. No entanto. o Emigrante tem um papel decisivo 
para que o Governo Provis6rio, acraves principalmente 
da Secretaria de Estado da Emigrar;ao e do Ministerio 
dos Neg6cios Estrangeiros. o ajude a garantir um menor 
sofrimento, um comp!eto respeito e a morte da explorar;ao. 
0 saneamento dos fascistas. dos corruptos. dos incompetentes. 
dos exploradores. que grassam no estrangeiro. em toda 
uma maquina repressiva ainda em grande parte por desmantelar. 
e tambem obra do Emigrante. Mas por ser obra. tem de ser 
seria e responsavel. justa e eficaz. Nao sera dada guarida. 
nem encaminhada. qualquer denuncia que nao esteja 
devidamente caracterizada e assinada. que nao seja. pois. 
compatlvel com o objectivo fundamental· a democratizar;ao e. 
como consequencia. a verdade. a dignidade e a liberdade como 
conquista dos traba/hadores portugueses. UntdOS dentrO 
e fora do Pals. 
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«consolidayaO da democracia». que eles vao 
opor-se tenazmente as reivindicay6es ~ 
e asp1ra96es dos trabalhadores. que 
naturalmente procuram fazer uso das liberdades 
conquistadas para melhorar o seu nlvel de vida. 
alcan9ar uma mais justa reparti9ao da riqueza. 
expulsar das fabricas e das empresas todos 
os fascistas. 
Os grandes patroes monopolistas. que durante 
anos e anos s6 encheram os seus bolsos a custa 
da sobreexplora9a0 dos trabalhadores. nao 
podem aceitar que esse «estado de coisas» se 
modifique. 
A independenc1a das col6nias. o agravamento 
da cnse econ6mica mternacional. aliadas as 
llberdades de que hoje os trabalhadores usufruem. 
amea9ando d1m1nuir brutalmente os seus lucros 
fabulosos. levam-nos a tentar a todo o custo 
VOitar a SltUa9aO anteriOr. 
£ por 1sso que grande parte deles logo a segUir 
ao 25 de Abril f1caram tao aterrados que 
come9aram a mandar os seus cap1tais para o 
estrangeiro. a fechar as fabricas. a deixar 
apodrecer as colheltas. etc.. etc. 
Outros. vendo o perigo desta autude - porque 
nesses casos. muitas vezes os trabalhadores 
tomam as empresas a sua pr6pria conta e 
fazem-nas funcionar- preferem mvestir os seus 
capitais. pedir emprest1mos ao estrangeiro. 
evitar que a situa9ao se agrave. para imped1r os 
trabalhadores de irem mais Ionge. 
Mas tanto uns como outros -de maneiras 
diferentes. e Claro - querem evitar a todo 0 
custo que as liberdades e direitos democraticos 
que existem hoje se consolidem e alarguem. 
querem poder voltar a tirar todos os direitos 
e liberdades ao povo trabalhador. 
S6 que hoje eles nao tem nem a for9a. nem os .....
meios para amorda9ar os trabalhadores e impor 
o regresso ao fasc1smo. 
A for9a daqueles que asp1ram a alargar 
e consolidar defimtlvamente os direitos e 
liberdades democraticas. a melhorar de vez as 
condi96es de vida dos que trabalham. a 1mpor 
uma reparti9ao da nqueza social que nao de 
quase tudo a uns poucos e muito pouco a 
quase todos - e que sao a grande maiona da 
popula9a0 portuguesa - e hoje muito maior 
do que a daqueles que gostariam de poder 
voltar atras. liquidando todas as possibilidades 
abertas pelo 25 de Abnl 
£ verdade que as for9as da reac9ao estao 
vigilantes. tentam levantar a cabe9a. sonham 



em tazer em Portugal o que o general Pinochet 
fez no Chile. 
Mas essas forc;;as s6 poderao ir para a frente. 
se a forc;;a imensa de todos os oprim1dos nao 
se concentrar e centralizar numa for<;a (mica 
e independente. 
E e esta forc;;a que e preciso cnar e impor aos que 
a niio querem. porque s6 ela pode permitir 
efect1vamente acabar com todos os males de 
que sofremos. dar a cada urn uma vida melhor. 
facultar o regresso de todos aqueles que 
para ganharem o seu piio. para conquistarem 
o s1mples direlto ao trabalho. foram obrigados 
a partir para Ionge das suas terras \ .ii 
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Novo programa 
para a emigracao 
Portugueses. Portuguesas: E com grande alegria que 
o S. S. E. dirige uma sauda<;ao aos portugueses. 
E digo que e com grande alegria. porque falo em nome 
do primeiro Governo que poae 1egitimamente 
sentir-se capaz de falar em nome de urn projecto 
digno da Na<;ao portuguesa aos emigrantes 
portugueses. 
Efectivamente os emigrantes portugueses estao agora 
a reencontrar-se com um Portugal novo. com um 
Portugal Iiberto. com urn Portugal que ja nao e s6 
o Portugal de alguns. mas que pretende ser. cada vez 
mais. o Portugal de todos os portugueses. 
t. portanto. em primeiro Iugar. um momenta de alegria. 
Durante largos anos. os emigrantes portugueses 
na Europa e no mundo. ao mesmo tempo que constituem 
uma fonte de riqueza material para a na<;ao que era 
essencial a continua<;ao e a sobrevivencia do regime 
fascista. pois ao mesmo tempo que eles eram vistas 
como tal. tambem lhes era negada toda a protec<;ao. 
tambem eram tratados em Portugal como gente 
de segunda categoria. como se efectivamente nao 
tivessem jus a qualidade de nacionais. a qualidade 
de verdadeiros trabalhadores pelo bern deste pais. 
0 fen6meno da emigra<;ao surgiu como inevitavel 
num pais como o nosso. de estruturas capitalistas 
atrasadas. no qual nunca o Governo teve a coragem 
de encetar uma verdadeira politica de desenvolvimento 
econ6mico. confinando-se antes ao mero proteccionismo 
dos interesses do capitalismo parasitario. Situando-se 
o nosso pais na periferia duma Europa altamente 
industrializada. a emigra<;ao resultou naturalmente dos 

pr6prios mecanismos de funcionamento da economia 
capital ista. 
Mas a emigra<;ao nao e um fen6meno que se possa 
encarar com a frieza dos raciocinios tecnicos. com 
a frieza dos numeros. 0 problema da emigra<;ao coincide. 
afinal. com todo o problema da na<;ao portuguesa. 
Um pais que esta dividido entre aqueles que tern 

o direito de nele viverem e aqueles que s6 tern o direito 
de para ele enviar dinheiro nao pode ser urn pais 
verdadeiramente democratico. Ora. a revolu<;ao 
.do 25 de Abril tern um objective principal: devolver 
Portugal aos portugueses. 
Portugal nao continuara a ser uma coutada duns 
tantos. mas a ser verdadeiramente propriedade 
de todos os seus habitantes. 
Se me pedissem para enumerar os grandes problemas 
da na<;ao portuguesa neste momenta. eu colocaria 
a frente de tOdOS OS problemas da democratiza<;ao. 
da descoloniza<;ao. do desenvolvimento econ6mico 
e da emigra<;ao. 
Todos eles se relacionam intimamente. Nao havera 
democratiza<;ao sem descoloniza<;ao. Nao havera 
democratiza<;ao sem desenvolvimento econ6mico. 
porque os direitos politicos sem os direitos econ6micos 
e sociais nao fazem sentido. Nao havera democratiza<;ao 
sem se resolver o problema da emigra<;ao. porque 
nao podemos voltar a permitir que o viver em Portugal 
seja um luxo de que s6 podem usufruir alguns 
portugueses. . 
Meus amigos. este e como ja dissemos um momenta 
de alegria. um momenta de reencontro dos 
portugueses com a politica portuguesa restituida 
a liberdade pelo 25 de Abril. Ninguem podera negar 
a legitimidade da nossa satisfa<;ao. Porem. o movimento 
do 25 de Abril. o M.F.A. e as fon;:as democraticas 
nao querem fazer politica de palavras. a politica da 
demagogia. Todos n6s sabemos que por muito legitima 
que seja esta testa. por muito razoavel que seja 

a nossa alegria. os problemas da emigra<;ao e do nosso 
pais nao se resolvem com festas. nao se resolvem 
com homenagens. 0 problema da emigra<;ao e 
demasiado serio para que neste momenta vos possa 
falar sem aludir a gravidade da situa<;ao actual. 
a necessidade de todos n6s trabalharmos para a ~ 
constru<;ao de um Portugal diferente. 



Para tanto. e necesstlno que saibamos falar claro. 
que saibamos verdadeiramente d1alogar. Ao contrtlno 
do que era h{lbito dos governantes deste pais temos 
que falar a linguagem da verdade. E para falar 
a linguagem da verdade. impoe se responder a algumas 
perguntas inc6modas e esclarecer d(IVIdas que 
naturalmente assaltam o espinto de munos de n6s 
Pergun arao naturalmente os em1grantes portugueses 
se o Governo Prov1s6no lhes va1 dizer para voltarem 
ao Pais. t evidente que o desejo do G. P. nao poderia 
ser outro. Acontece porem que s6 por pura 
demagogia se poder{l fazer tal afirmaQao. Todos 
sabemos que o problema do desenvolvimento econ6mico 
nao se resolve de urn dia para o outro. a mais de urn 
milhao de trabalhadores portugueses. que se encontram 
d1spersos pelo mundo. a resposta que permitisse 
empregar todo esse potencial de mao-de-obra disponfvel. 
lsso arrastar-nos-ia para uma crise econ6mica e social 
de consequ~ncias imprevisfveis. 0 G. P. nao diz aos 
emigrantes que regressem. 0 G. P. diz aos emigrantes 
que vai criar condic;oes para os trabalhadores 
portugueses que c{l estao neste momenta deixem de ter 
necessidade de conunuar a ir para o estrangeiro 
0 G P. diz aos em1grantes que. no 1mediato e a curto 
prazo. tudo far{! para os apoiar. para criar condic;oes 
para que eles nao sejam barbaramente explorados 
nos paises onde trabalham. Porque o G. P. existe para 
cumprir o programa politico do M.F.A .. isto e. urn 
programa polftioo de transit;:iio embora tenha de tomar 
as med1das imed1atas que preparem o Pais para 
a democracia e para a justic;a soc1al 
t neste contexte que se insere a act;iio da S E E mas 
e precise. em primeiro Iugar. que se compreenda 
que a S.E.E. e urn organismo que s6 fartl sentido. 
afinal. enquanto o problema da emigrat;:iio nao for 
resolvido. isto e. enquanto a emigraQao nao acabar. 
0 problema global da emigrac;ao ultrapassa o ambito 
duma Secretaria do Estado. A funt;:ao desta nao 
podertl ser senao tamar uma serie de medidas prtlucas 
tendentes a promover a defesa efecuva dos portugueses 
emigrantes. quer no Pais quer no estrangeiro. 
Nesse sentido. impoe-se reestruturar os serviQos 
da S. E. E .. a lim de lhes conferir eficiencia. de diminuir 
a burocracia. de as gerir de uma forma mais dinamica 
e de lhes dar uma maior dimensao. 0 facto de na 
nova estruturat;:ao mm1sterial se ter dotado a S E. E 
duma maior importancia. deixando de ser urn simples 
secretariado 1ntegrado na Presidencia do Conselho. 
e passando a ser uma Secretaria do Estado dependente 
do Ministerio do Trabalho sign1fica exactamente 
que se pretende que ela passe a desempenhar urn papel 
efectivo na defesa dolt direitos do emigrante. 
Oeste modo. ha toda uma serie de medidas. 
essencialmente de ongem imediata aparentemente 
modestas. mas que os nossos emigrantes. que durante 
anos e anos v1veram completamente entregues a si 
pr6prios. aprec1arao devidamente. Entre essas 
medidas. gostaria de destacar a rev1siio de acordos 
de emigrac;ao existentes e a criat;:i!o de novos acordos 
com paises onde eles nao existam. de modo a trazerem 
verdadeiras garanuas de protecc;ao aos nossos 
emigrantes no respe1tante a saltlnos. no respenante 
a seguranc;a soc1al e no respeitante ao direito de 
hab1tac;ao e a assistencia medica A colaborat;:iio int1ma 
entre a nossa Secretaria de Estado e o Ministerio 
dos Neg6cios Estrangeiros e. neste aspecto. 
de primordial import1lncia. t preciso que os consulados 
e as embaixadas passem a estar veraaae1reunente 
ao servic;o dos em1grantes portugueses. sejam para eles 
urn local de acolhimento. de protect;:ao e defesa 
dos seus interesses e nao. como ate aqui. agentes 
de uma entidade que aparece aos seus olhos. 
quase como urn inimiqo 
Por outro lado. a S. E. E. va1 procurer desenvolver 
no nosso pais servic;os para acolhimento e informaQaO 
dos emigrantes durante as suas fenas. vai procurar 
fac1htar procedimentos burocrtlucos e receber 
os em1grantes em Portugal da forma a que eles 
tern d1reito. 
Mas tudo isto sao med1das a tomar dentro do nosso 

pais. E a acc;ao da Secretana de Estado tern de passar 
a ganhar uma nova d1mensao. que e a dimensao 
de presenc;a no estrangeiro Estar presente. em primeiro 
Iugar. atraves duma informac;ao objecuva sobre 
a actual situaQao no nosso pais. Todos n6s sabemos 
que circulam boatos na FranQa. na Alemanha. 
no .C:anada. na Americ? ou no Brasil. acerca da situac;ao 
pohuca portuguese: sao postas a correr as noticias 
mais calun1osas. por vezes com nitidos object1vos 
de ordem poliuca. Ora. e preciso que os nossos 
servit;:os junto das embaixadas e dos consulados 
se empenhem numa importante funt;:ao de esclarecimento 
da opiniao publica. mesmo atraves dos 6rgaos 
de lnformat;:ao desses paises. Nesse sentido. a s. E. E. 
esttl a preparar o lant;:amento de uma vestia que seja 
urn verdadeiro correio de Portugal e que possa fornecer 
uma informat;:ao verdade1ramente objective sobre 
aquilo que se passa no Pals 
t sabido que alguns desses boatos foram difundidos 
por inimigos _da jovem democracia em Portugal. 
com o Objecuvo de convencer os emigrantes a nao 
mandarem as suas remessas de dinheiro. Os servit;:os 
desta Secretana de Estado terao de combater 
implacavelmente este upo de atnudes Portanto. 
torna-se da . maior importancia a criac;ao dos servit;:os 
de ass1stenc1a. coordenados pela Secretana. junto 
dos diversos consulados e embaixadas. Para esses 
serviQos. cuja preparat;:ao ja estamos a trabalhar neste 
momenta. se pede a colaborac;ao de todos os emigrantes. 
ate no senudo de sugenrem dentre eles pessoas 

competentes e democratas. capazes de desempenhar 
correctamente essas funQoes. Entre as funQoes 
de ass1stencia que terao estes servit;:os. eu gostaria 
de destacar as funQoes de assist~ncia JUrld1ca. de 
mformat;:ao sobre os mecamsmos que regem os contratos 
de trabalho. 1ndocando ao em1grante quaos sao 
verdade1ramente os seus doreotos. ou promovendo 
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o estreitamento de rela<;oes com os sindicatos dos 
paises em que estao. os quais estao agora interessados 
em colaborar connosco. ao contrario do que acontecia 
com os servi<;os do antigo regime. 
Por outro lado. enquanto o problema da emigra<;ao 
se mantiver. enquanto nao for possivel reduzir 
consideravelmente a quantidade de portugueses que 
vivem no estrangeiro. ha todo um problema de ordem 
cultural que se poe. e que e o problema da ausencia 
de contactos com a cultura e com a lingua portuguesas. 
0 facto de Portugal ter emigrantes espalhados 
por todo o mundo e. numa primeira instancia. um facto 
negative. Mas o facto de a cultura portuguesa 
entrar em contacto com outras formas culturais 
pode ser tambem um facto positive. se n6s soubermos 
desenvolver uma politica cultural que permita 
manter liga<;ao do emigrante com a cultura e a lingua 
portuguesa. Temos. portanto. de colocar. com a maior 
urgencia e seriedade. o problema das liga<;oes 
culturais com os portugueses que estao em Fran<;a. 
que estao na Alemanha. que estao na America. 
na Venezuela ou que estao no Canada. Nessa ordem 
de ideias. 0 problema que se nos depara e. obviamente. 
o problema do ensino. Se nao realizarmos a tarefa 
de ensinar os filhos dos emigrantes eles tenderao 
a desnacionalizar-se. a perder os la<;os que os unem 
a Portugal. Nesse capitulo. o M. E. C. tera de realizar 
uma importante tarefa em colabora<;ao intima com 
os servi<;os da nossa Secretaria de Estado. 
Mas por outre lado. havera tambem que fomentar 
o ensino para adultos. visto que. em muitos cases 
sao os pr6prios emigrantes que dele necessitam. 
Havera ainda que fomentar curses de aperfei<;oamento 
profissional. de colabora<;ao com as entidades 
locais. especialmente nos cases que possam vir a 
ter um verdadeiro interesse para a industria nacional. 
quando eles regressarem. 
Ainda neste dominic da liga<;ao cultural com a patria. 
esta nos projectos da S. E. E. promover actividades 

de indole cultural para emigrantes no estrangeiro: 
hlmes. grupos de teatro. presen<;a de intelectuais 
de reconhecido valor. que possam ser veiculos 
de Portugal junto dos portugueses emigrantes. 
Porque se. ate agora. esses raros contactos s6 foram 
permitidos a politicos de segunda ordem. urge 
agora que eles sejam facultados aos verdadeiros 

interpretes do povo portugues. aqueles que se 
preocuparam sempre com os problemas nacionais 
e que podem ajudar os emigrantes a interpreta- los ~ 
correctamente. 
Aqui esta. em linhas muito rapidas. o programa que eu 
procurarei pOr em execu<;ao na S. E. E. Mas 
e necessaria. por outre lado. que sejam voces. 
os pr6prios emigrantes. a manifestarem-se. que sejam 
voces pr6prios a dizer a S. E. E. o que desejam dela. 
Meus Amigos: o programa que vos acabo de expor 
e sem duvida modesto. mas bom seria que todos 
unissemos os nossos esfor<;os. no sentido de o levarmos 
a cabo. 0 Movimento de 25 de Abril e a destrui<;ao 
do fascismo trouxeram a todos n6s uma grande 
alegria. Sucede porem que temos de transformar essa 
alegria em trabalho. essa satisfa<;ao legitima num 
esfor<;o comum para erguermos das ruinas do regime 
que foi deposto. um Portugal novo. um Portugal 
verdadeiramente democratico. um Portugal que seja 
de todos os portugueses. Costumava dizer-se que os 
emigrantes foram aqueles que votaram com mais 
for<;a contra o regime passado. 
Pois bem. meus amigos. agora e preciso que os 
emigrantes possam apoiar o novo regime democratico. 
colaborando com ele. interessando-se pelos problemas. 
N6s ja expusemos o nosso programa. pedimos para 
ele a vossa adesao. Mas isso nao significa que nos 
julguemos dispensados de prestar contas por ele 
e que julguemos poder agora descansar a sombra 
dos louros da vit6ria antifascista. A hora e de trabalho 
o que vos pedimos e a vossa adesao sincera. 
0 que vos pedimos e 0 vosso apoio a um projecto 
de constru<;ao de Portugal. 
Agora. nos paises onde voces trabalham podem 
orgulhar-se de ser portugueses. podem orgulhar-se 
naquele que e. no dizer de muitos estrangeiros. 
o pais mais livre da Europa. 
Meus amigos. voces sao em cada dia os verdadeiros 
embaixadores de Portugal no mundo. voces sao 

os embaixadores que mais nos honram. voces sao os 
embaixadores que mais nos podem auxiliar. A maier 
vit6ria que a Secretaria de Estado e. mais do que 
Secretaria de Estado. o Governo Provis6rio e o Pais 
poderao obter e conseguir mobilizar e unir todos os ~ 
trabalhadores portugueses. e tambem. e necessariamente. 
todos os trabalhadores emigrados. 





No conjunto da vida econ6mica portuguesa. 
o turismo desempenha urn papel de grande 
importfmcia. por forma a exigir que se lhe dedique 
uma grande atenc;ao que tenha sobretudo em 
vista determinar o que esta certo e o que esta 
errado na pol!tica de turismo seguida ate agora. 
0 turismo aparece com particular importancia 
na vida portuguesa nos anos que vao de 54 
a 63 em que o seu crescimento e da ordem 
dos 380% contra 95% das exportac;oes. 
Torna-se. assim. uma receita bastante 
importante para a economia do pais e urn factor 
decisivo para o equilfbrio de uma balanc;a 
de pagamentos que a politica econ6mica 
do salazarismo se mostrou impotente para 
corrigir. mantendo urn desiquilibrio muito grande 
na balanc;a comercial Ou seja nas rela<;oes 
econ6micas que mantinhamos com o estrangeiro. 
as nossas importa<;oes eram muito maiores 
que as exportac;oes e. consequentemente. 
gerava -se urn desiquilibno que era. no entanto. 
contrabalanc;ado pelos resultados positivos 
da chamada balanc;a dos invisiveis correntes. 
constituida basicamente pelas receitas do Turismo 
e pelas remessas dos emigrantes. 
Assim. a partir do Plano lntercalar de Fomento. 
que e o pnme1ro a defm1r uma estrategia de 
desenvolv1mento. e clara a considerac;ao do 
turismo como urn dos sectores motores da 
econom1a responsavel pelo crescimento 
econ6mico. llnha de orienta<;ao que se mantem 
depois no Ill Plano de Fomento. considerando-se 
que esse papel do turismo era importante por 
permitir urn grande afluxo de divisas estrangeiras 
e o desenvolvimento de diversas outras 
actividades a ele ligadas. como. por exemplo. 
os transportes. seguros. etc. 
Coerentemente. no entanto. com o que era a 
politica econ6mica do fascismo. esse sector que 
e considerado motor da economia e deixado 
sobretudo a iniciativa privada. limitando-se ~ 
o Estado a uma ac<;ao de apoio que. na maior 
parte dos casos. se limitou a redundar em 
beneffcios pessoais. Este urn primeiro aspecto 
negativo que revestiu o turismo entre n6s. porque. 
se o turismo nunca sera o sector mais coerente 
para lanc;ar uma polftica de desenvolvimento 
de urn pals. ainda o e menos quando as suas 
linhas gerais sao deixadas a defini<;ao de uma 
iniciativa privada que sobrevaloriza o lucro e o 
seu Interesse exclus1vo em detrimento dos 
interesses do pais 
Chegou-se. ass1m. a uma situa<;ao em que 
o turismo que tinha urn aspecto positivo: o de 
permttir o afluxo de divisas. apresentava aspectos 
marcadamente negat1vos. Entre estes aspectos 
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e. ainda em ligac;ao com a ja referida orientac;ao 
de de1xar a iniciativa neste campo sobretudo 
as enudades privadas. houve a penetrac;ao do 
cap1tal estrangeiro que nunca e muito desejavel 
e que ainda o e menos quando se orienta 
para estes sectores onde facilmente obtem bons 
lucros que depois reenv1a para os seus paises 
de oogem 
Outro aspecto da maxima importancia. e o de 
se ter menosprezado totalmente o turismo 
social. em beneficio de um turismo de elite. 
Preferiu se. sempre. a construcao de hoteis 
luxuosos em vez de pensoes ou parques de 
camp1smo que perm1tissem as massas menos 
favorecidas de outros parses virem ate n6s. 
Fo1 uma atltude que se compreende. alias. 
se pensarmos que o pais que o fascismo construira 
era um pais para os ricos. Para os ricos 
portugueses e para os ricos estrangeiros. nao lhe 
interessavam. po1s. as massas populares 
estrangeiras tal como nao lhes interessavam as 
massas populares portuguesas. 
Uma polftica de turismo de elite mesmo em 
termos econ6micos e um erro. pois que um 
turismo social tem muito mais possibilidades 
de superar eventuais crises econ6micas que 
venham a determinar uma diminuic;ao do fluxo 

"<:~ turistico. 0 turismo de massa tem. por outro lado. 
• ........::Jr'' ' uma vantagem manifesta que e a de nao contribuir l' ----... ... 
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tao claramente para a infla<;ao como o turismo 
de luxo. Feito por classes economicamente 
mais desfavorecidas elas nao optarao 
normalmente por consumos diversificados 
e sofist1cados e serao um estimulo a produc;ao 
de bens de consumo corrente. o que permitira 
um desenvolv1mento das industrias deste sector. 
0 turismo de luxo. pelo contrario. virado para 
o produto caro exige em muitos casos o recurso 
a importa<;ao para satisfazer 0 cliente exigente 
e nao implica uma quant1dade de produtos que 
justifique um desenvolvimento da industria 
com eles relac1onada 
A atestar a pequena 1mportancia do turismo 
social basta recordar que em 1970. as dormidas 
de nao res1dentes em hoteis e pensoes de 
terceira categoria e parques de campismo nao 
representavam mais que 12.5% do total das 
dormidas 
Outros do1s aspectos importantes para caracterizar 
o turismo em Portugal e o facto de se tratar 
de um turismo marcadamente sazonal e de um 
turismo que se concentra em regioes bem 
demarcadas. No pri meiro aspecto. o periodo 
de Julho a Setembro. correspondente ao terceiro 
trimestre do a no apresenta uma media de 40% 
das dormidas anuais. 
No segundo aspecto. as zonas costeiras . 
particularmente as .de Lisboa. Algarve e Porto 
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apresentam cerca de 70% das dormidas 
registadas em todo o pals. 
Se no primeiro aspecto. nao parece haver muitas 
possibi lidades de altera<;ao. dado que depende 
de multiplos factores. embora iniciativas 
diversas no sentido da sua correc<;ao sejam 
posslveis e necess~rias para garantir um melhor 
emprego da mao-de-obra utilizada no sector 
e a melhoria do nfvel das regioes onde o turismo 
tern grande importancia. no segundo aspecto 
parece haver bastante a fazer. 
Claro que nao se nega que certas zonas tenham 
uma aptidao natural maior que outras para 
atrair os turistas mas parece francamente de p6r 
em causa que nao se possa fazer um esfor<;o 
de planifica<;ao de turismo ao nivel do pais que 
integrado na plinifica<;ao do desenvolvimento 
regional. proporcione as diversas regioes do pais 
uma boa fonte de recettas e um campo de 
absorc;ao de mao-de-obra. Nao se pretende com 
isto dizer que se deva assentar uma polit ica 
de desenvolv1mento regional no tunsmo. 
mas o que parece certo e que se a pode integrar 
sobretudo se como refenmos se abandonar 
cada vez mais o turismo de elite e se cammhar 
no sentido de um turismo de massa. que 
permita. ate. o contacto entre as classes populares 
dos diversos palses e se apresenta. po1s. 
com aspectos pos1tivos. 
Continuar a desenvolver um turismo que se 
dirige s6 para determinadas regioes e que parece 
u ma orienta<;ao err ada que s6 ir~ refor<;ar 
as disparidades entre as regioes que foram 
votadas ao esquecimento e. consequentemente 
se retardaram enormemente e outras que sempre 
se desenvolveram. embora o seu desenvolvimento 
fosse um desenvolvimento mais de fachada 
ou ate. para usar uma expressao de certo modo 
consagrada. «um crescimento sem 
desenvolvimento». 
Mas. a questao que importa p6r claramente e 
responder e esta: Neste memento. o turismo 
tern algum interesse para a economia 
portuguesa? A resposta nao e simples nem 
e isenta de duvidas. Um ponto. no entanto. 
parece ter de se ace•tar A economia que 
queremos consctrUir neste pals tern de partir 
da base que lhe fo1 de1xada e ainda quando 
a seja necess~rio corrigir e necessario te-la 
presente e sobretudo nao pensar em reconversoes 
ut6p1cas e irrealiz~ve1s. Por 1sso. o que havera 
que fazer e que 1r procurando corrigir na medida 
do possivel. os aspectos negat1vos da sttuac;ao 
que foi herdada. 
Neste memento a econom•a portuguesa atravessa 
serias dificuldades. Todos o sabemos e tornou-se 
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ate um pouco um Iugar cornum dize lo. 
Respons~vel por este estado de coisas foi 
a orienta<;ao de politica econ6mica do anterior 
regime. importa. pois. corrigir muitos aspectos 
rapidamente. Nesta correc<;ao. h~. no entanto. 
que ter presente que muitos resultados s6 a Iongo 
prazo se poderao produw. Por exemplo. vamos 
continuar durante muitos anos a precisar de 
comprar mais ao estrangeiro do que aqui lo que 
o estrangeiro nos compra. isto porque agora ha 
que desenvolver a economia e para o fazer 
h~ que comprar no estrangeiro as m~quinas que 
nos faltam. as tecnicas que nao conhecemos. 
Neste aspecto. o turismo. grande fonte de divisas. 
pode desempenhar um born papel financiando 
este esfor<;o de desenvolvimento. Servir~ tambem. 
para que possamos 1r mostrando aos estrangeiros 
este pals de que finalmente podemos sentir 
orgulho. nao com a preocupa<;ao de lhes 
mostrar a face bonita do pais. metendo-o num 
hotel de luxo. Mas. s1m. levando-o a ver 
o pais que herdamos e aquilo que vamos fazer. 
Avancar. pois. para um turismo que se1a cada 
vez ma1s um tunsmo de massas. que se estenda 
a todo o pais e que contribua. efectivamente. 
para o progresso do pais e do pais todo. parece 
a orienta<;ao certa e h~ um aspecto que nao 
podemos delxar passar em branco e que e a 
importancia que as fenas dos em1grantes 
podem representar N6s todos sabemos que 
sempre que podem os emigrantes veem a 
Portugal passar fenas Para os aguardar nenhumas 
estruturas. 0 fascismo tinha mais que fazer 
que preocupar-se com aqueles que obrigara 
a partir para o estrangeiro e que atraves do 
dinheiro que enviavam lhe permitiam fazer uma 
guerra odiosa no Ultramar. Agora esta situa<;ao 
nao pode continuar. H~ que prestar toda a 
aten<;ao as ferias dos emigrantes e 
proporcionar-lhes estruturas de apoio que 
tornem as suas ferias mais agrad~veis e orientar 
a politica de turismo no sentido de serem eles 
os grandes benef•ciados Ate porque o dinheiro 
que eles agora gastarem nas suas fenas 
portuguesas j~ nao ser~ usado como era antes. 
Sera usado para cnar lugares de trabalho 
para que eles possam voltar ao pais. para 
que os seus filhos estudem. para que as suas 
regioes se desenvolvam. para que exista 
um pais de que eles se possam orgulhar no 
estrangeiro. por ter saldo da s1tua<;ao em que 
o deixou a incapacidade. a desonest1dade. 
a desumanidade e a md1feren<;a de um regime 
que nunca defendeu os seus interesses 
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Ouarenta e oito anos de fascismo representaram 
para o Povo Portugues atraso econ6mico. 
salarios de miseria. guerras em Africa. 
destruic;:ao de milhares de vidas e de 
gigantescas riquezas. emigrac;:ao em massa. 
abandono dos campos. aumento continuo 
dos prec;:os. ausencia total de liberdades. etc .. etc. 

Portugal. ja era em 1950 um dos paises mais 
atrasados de toda a Europa. 
Se dividirmos a riqueza produzida durante 
um ano num pais. pelo numero total dos seus 
habitantes. obteremos aquilo que. em termos 
econ6micos. se chama PRODUTO NACIONAL 
BRUTO POR HABITANTE. e que e 
normalmente utilizado para indicar o nivel 
de desenvolvimento econ6mico. 

Em 1950. o Produto Nacional Bruto por 
habitante atingia. em Portugal. apenas 7980$00. 
enquanto na Alemanha era de 35 840$00 
e na Franc;:a de 36 848$00. 
Entre 1950 e 1970. o Produto Nacional Bruto 
por habitante aumentou em Portugal 4930S00. 
na Alemanha 15 900$00. e na Franc;:a 20 900$00. 
Portanto. a medida que os anos passavam 
mais atrasados ficavamos relativamente aos 

outros paises da Europa. 

Era tambem no nosso Pais que os salarios pagos 
aos trabalhadores eram dos mais baixos de 
todo o Continente Europeu. .-
Em 1971. por exemplo. e de acordo com a 
Organizac;:ao lnternacional do Trabalho. 
0 salario medio diario de um operario da industria 
textil era de 300$00 na Alemanha. de 220$00 na 
Franc;:a. e de apenas 70s00 em Portugal. 

Entre 1 961 e 1973. os governos de Salazar 
e Marcelo Caetano gastaram fundamentalmente 
com as guerras coloniais cerca de 1 31 milhoes 
de contos. portanto o suficiente para fazer 
alojamentos para abrigar mais de 1 500 000 
portugueses ( uma cidade como Lis boa) . 

0 fascismo tambem significou para o nosso 
Povo o pagamento de impostos cada vez mais 
pesados. 
Em 1960. cada portugues pagou. em media. ~ 
de impostos cerca de 849SOO. enquanto em 1973 
ultrapassou os 4000S00. E eram aqueles que 
menos podiam pagar. que eram obrigados 
proporcionalmente a pagar mais. 

.... 



No entanto. apesar do aumento brutal dos 
impostos. eles eram continuamente insuficientes 
para fazer face a subida vertiginosa das despesas 
do Estado Fascista. motivada principalmente 
pelas guerras coloniais. Por essa razao. o Estado 
pedia dinheiro emprestado. empenhando -se 
cada vez mais em rela9ao a capitalistas portugueses 
e estrangeiros. 
Assim. entre 1960 e 1972. a Divida do Estado 
passou de 17 milhoes de contos para mais 
de 47 milhoes de contos. 

Durante o fascismo. mais de dois milhoes 
/ de portugueses foram obrigados a deixar o Pais 

e a procurar em outros lugares aquilo que 
lhes era negado na sua pr6pria Patria: um emprego 
seguro. um salario decente. o respeito pelas 
suas ideias e pela sua dignidade humana. 

Mas se os governos de Salazar e Marcelo 
Caetano representaram para os trabalhadores 
portugueses salaries de miseria. emigra9ao 
em massa. guerras. violencias cometidas pela 
PIDE/DGS. pela Legiao. pela G.N.R .. eles 
tambem significaram. para alguns. elevados 
lucros. e concentra9ao de gigantescas nquezas 
em poucas maos. 
Em 1973. por exemplo. os lucros liqu1dos da 
Companhia Portuguesa de Electricidade 
ultrapassaram o meio milhao de contos: mais 
precisamente: 551 537 contos. Durante o mesmo 
ano. os lucros liquidos do Banco Fernandes 
Magalhaes aumentaram 90 %. os do Agricultura 
em 148 %. e os do Pinto Magalhaes em 258%. 
Paralelamente. durante o fascismo a 
concentra9ao da riqueza em poucas maos 
fez-se a um ritmo vertiginoso. Assim. no fim 
da decada de sessenta 300 familias portuguesas 
tinham fortunas avaliadas em mais de um milhao 
de contos. 
0 grupo C.U F. possui ou esta llgado 
a 186 empresas. Oitenta companhias pertencem 
praticamente s6 a este grupo (familia Jorge 
de Melo). as quais empregam 34 000 trabalhadores 
e tiveram receitas que atingiram 14 milhOes 
de contos em 1972. 
0 grupo Champalimaud controla praticamente 
toda a industria portuguesa de cimentos e de a9o. 

-. , tem um grande banco. varias companhias de 
seguros. etc Em Dezembro de 1972. «O valor 
total das ac96es de apenas cinco destas 
sociedades. a cota9ao na bolsa. subia a mais 
de 40 milh6es de contos». 
Fortunas como estas foram conseguidas 
atraves de uma grande explora9ilo dos 
trabalhadores portugueses. s6 possivel porque 
tanto o governo de Salazar como o de Marcelo 
Caetano eram governos que nao defendiam 
os interesses dos trabalhadores. eram governos 
que se colocavam continuamente ao lado dos 
monop61ios e dos grandes agrarios contra 
os trabalhadores. 
Para compreender melhor tudo isto. basta 

~ lembrar que a esmagadora maioria dos ministros 
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e secret~nos de estado de Salazar e de Marcelo 
Caetano iam ocupar. logo que saiam do governo. 
lugares nos conselhos de administra<;:ao das 
grandes empresas. Por exemplo. no fim de 1973 
quase todos os bancos tmham nas suas 
admmistrac;oes urn anttgo mtntstro ou urn 
anttgo secret~no de estado. lnversamente. 
tam para o governo homens que estavam ou 
tinham passado pelos conselhos de 
admtnistrac;ao das grandes empresas. 
0 pr6prio Marcelo Caetano j~ tinha pertencido 
aos corpos gerentes do Banco Nacional 
Ultra marino. 

0 Movimento de 25 de Abri l representou 
a liquidac;ao duma importante parte deste poder 
e do domfnio que tinham os grandes capitalistas 
portugueses e estrangeiros sobre o Estado 
Portugues. 
0 diretto a greve, que factlitou a luta dos 
trabalhadores ponugueses por melhores salarios 
e por melhores condt<;oes de vida. a criac;ao 
de urn salario mlnimo de 3300S00 para a industria 
e para outros servtcos. que apesar de baixo 
ainda benefictou 50% dos trabalhadores destes 
sectores (este sal~rio nao toi estendido 
a agricultura devtdo ao estado em que o fascismo 
a deixou). o ftm das guerras e a concessao 
da independencta as col6ntas. assim como 
as medidas tornadas publtcas pelo actual 
Primeiro Mtntstro. como se1am a construc;ao. 
por mes. de 1500 alojamentos de renda barata. 
sao provas claras de que o Governo Provis6rio 
est~ verdadetramente tnteressado em defender 
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No entanto, o poder econ6mtco (e nao s6 
econ6mico) dos grandes monop61ios e dos 
grandes agrartOS amda e tmenso. Eles 
continuamente poem obstaculos e criam 
dificuldades ao processo democratizac;ao. 
porque sabem que o Movtmento de 25 de Abril 
e a democracia servem fundamentalmente 
o Povo Portugues. Assim. cancelam 
investimentos (ex. CUF). lanc;am no desemprego 
centenas de trabalhadores (caso da Applied. 
da D. S. Electr6nica). dificultam o credito 
a pequena e media empresa (quase tOdOS OS 
bancos). cancelam encomendas ou diminuem os 
fornecimentos (caso do Champalimaud com o 
cimento). recusam a mandar ceifar as searas ou 
a colher a azeitona ou a cortic;a (caso de alguns 
agrarios do Alen'ejo). 
No estrangeiro. o grande capital internacional 
que se encontra ligado aos grandes capitalistas 
portugueses. e que controlam as grandes .~ 
cadeias de jornais e outros meios de informac;ao. 
lanc;am os boatos mais grosseiros contra a jovem 
Democracia Portuguesa. Alguns deles chegam 
mesmo a fechar as suas fabricas em Portugal 
ou a cancelar encomendas a empresas 
portuguesas. cnando assim. a estas. serias 
dificu ldades. 
Apesar de todos estes obstaculos o processo 
de democrattzac;ao e descolonizac;ao avanc;a 
rapidamente. a criac;ao de melhores condic;oes 
de vida para todos os portugueses caminha 
lenta mas seguramente. E isto tern sido possivel. 
porque o nosso Povo tern dado todo o seu 
apoio quer ao Movimento das Forc;as Armadas ......_ 
quer ao Governo Provis6rio. 



"-. Este apoio e esta unidade e necessaria que se 
mantenham a todo o custo. pois s6 elas e que 
asseguram o fim das guerras. a cria<;ao de 
melhores condi<;oes de vida para todos os 
portugueses. o respeito pela dignidade humana 
e pelas liberdades fundamentais Os trabalhadores 
portugueses no estrangeiro tem tambem uma 
importante tarefa a desempenhar nesta pesada. 
grandiosa e honrosa obra. que e a constru<;ao 
de um Portugal Novo livre da explora<;ao 
do homem pelo homem. Ass1m compete a eles 
combater todas as campanhas que sao feitas 
no estrangeiro contra a democracia e o Povo 
Portugues. nao acreditar nos boatos grosseiros 
que a reac<;ao internacional lan<;a a cada memento 
contra o nosso Pais. estimular a confian<;a 
na situa<;ao politica actual dos seus familiares 

l " que vivem em zonas interiores de Portugal 
onde ainda nao chegou o 25 de Abril e que por 
isso sao facilmente enganados por aqueles 
que desejam que o fascismo volte de novo 
a nossa Patria. nao fomentar o regresso em massa 
dos portugueses no estrangeiro pois numa 
altura em que mal acabamos de sair do fascismo 
e em que se inicia a desmobillzac;;ao dos soldados 
que estavam em Africa e a vmda de muitos 
colones. aquele regresso poderia criar graves 
problemas de desemprego pois a Economia 
Portuguesa nao tem possibilidades de absorver 
imediatamente milhares e milhares de bra<;os. 
lgualmente os trabalhadores portugueses 
no estrangeiro poderao dar uma importante 
ajuda na obra de reconstru<;ao nacional 
se enviarem o dmheiro que conseguem amealhar 

imediatamente para Portugal. mandando-o 
deposnar na Caixa Geral de Oep6SitOS. que e a 
instituic;;ao de credito do Estado que va1 apoiar 
a construc;;ao de casas de renda barata. 
que vai financiar a realiza<;ao de muitas obras 
publicas. como sejam estradas nas zonas 
rurais. etc.; em suma. obras que beneficiam 
fundamentalmente o nosso Povo. 

EUG~N/0 ROSA 
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Para resolver os problemas dos emigrantes 
e preciso antes de mais conhecE!-Ios. 
E para os conhecer nada melhor que ouvir os 
pr6prios emigrantes. saber pela boca deles quais 
e que eles acham que devem ser as soluc;oes 
a trazer aos problemas que os tocam. 
Foi partindo deste raciocinio que a Secretaria 
de Estado da Emigrac;llo resolveu organizar o 
I Encontro Nac1onal da Emigrac;ao. que agrupou 
entre o dia 21 e o dia 23 de Agosto varias dezenas 
de emigrantes vindos dos mais variados palses. 
da Franc;a A Africa do Sui. passando pelo Brasil 
ou pelo Canada. 
Este Encontro. que nllo foi senao o primeiro 
de uma serie que aparece como necessaria a esta 
Secretaria de Estado. elaborou toda uma 
serie de propostas a apresentar ao Secretario 
de Estado. que pela sua extensao nao poderemos 
transcrever integralmente. 
Vamos pois limitar-nos a resumir algumas delas 
nas suas linhas gerais. 

Todos os part1c1pantes neste Encontro foram unanimes 
em cons1derar que todos os acordos unham que ser 
rev1stos e que era necessario estabelecer novos acordos 
com aqueles palses onde estes ainda nao existiam 
Esses acordos deveriam ter como objectivo exigir 
do pais de acolhJmenco a garancia da plena e efecuva 
1gualdade de d!feltOS dos trabalhadores emigrados 
com os trabalhadores nacionais do pais em questao 
Para a revisao destes acordos. como para a verifica<;iio 
do cumpnmento das d1sposi<;oes ja em v1gor. 
deveriam cnar · se com1sS6es. constituidas por 
representantes dos em1grados. dos sind1catos operarios 
e do Governo portugues. 

0 grupo de trabalho que se debru<;ou sobre este 
assunto cons1derou varios aspectos a ter 
necessanamente em conta na elabora<;iio dos futuros 
acordos. ou na revisao dos existentes. 

-a redac<;ao dos textos devera de futuro ser clara 
e prec1sa. de modo a que cada urn possa percebe-la 
e por forma a nao permitlr que cada urn possa 
<onterpreta -la>l da maneua que ma1s I he convier 
- como e velho hab1to dos patroes. 
- deve ser exig1do o respeito da igualdade de salarios 
e de qualif1ca<;ao profissional. 
- o direito a ter urn aloJamento em condi<;oes decentes 
deve ser clausula obrigat6ria desses acordos. sem 
que a partir dal os patroes possam impor urn 
alojamento a sua conta: 
- os trabalhadores deverao ter o direito de levar 
ou nao consigo a familia sem que isso possa implicar 
qualquer d1scrim1na<;ao nomeadamente no que diz 
respeito aos reg1mes de abono de familia e presta<;oes 
de seguran<;a social. 
- os direitos de expressao e organiza<;ao deverao ser 
garanudos nesses acordos em 1gualdade de 
c1rcunstancias com os trabalhadores nacionais 
do pais em questao 

Estes sao apenas alguns dos aspectos que o Encontro 
subhnhou no que diz respeno a este assunto. 
Mas se eles pudessem passar na vida muita coisa 
melhoraria na vida dos emigrantes 

Foi proposta ao Secretario de Estado a cria<;iio de urn 
orgamsmo em que colaborem. alem dos organismos 
e msUtUI<;oes oflc1a1s. as Assoc1a<;oes de emigrantes e 
outros nucleos representatives de emigrantes. 
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Este organismo deveria ter a seu cargo a resolut;;ao 
de todos os problemas do ensino dos portugueses 
que trabalham no estrangeiro. tanto em portugues. 
como na lingua do pars em que res1dem. 
0 estabelecimento do ensino laico (independente das 
lgrejas). a concessao das bolsas de estudo. a criat;;ao 
de urn sistema eficaz de equivalencias. a format;;ao 
de professores. a abertura de escolas e o envio de 
professores por toda a parte onde haja portugueses 
em numero sufic•ente - tais deveriam ser algumas das 
pnnc1pa1s funt;;oes desse organismo a criar. 
0 ensino de ponugues para os adultos deveria ser levado 
a cabo nas Assoc•at;;oes democraticas de emigrantes 
e nos pr6prios locais de habitat;;ao dos emigrantes. 
Ouanto ao ensino da lingua do pars de trabalho para 
os adultos. o Encontro concluiu que ele s6 poderia 
ser ef•caz se fosse feuo durante as horas de trabalho 
Como os trabalhadores nao podem dar-se ao luxo 
de perder o dinhe~ro correspondente a essas horas. 
o Encontro concluiu tambem que alas deveriam ser 
pagas pelo pacrao como horas de trabalho. 
A verificat;;ao do efectivo cumprimento destas 
dtsposit;;oes deveria caber aos sindicatos operarios 
em cada pais. 

0 Encontro chegou il conclusao de que a correcta 
defesa dos trabalhadores emigrados nao exclula. 
antes exigia. uma polftica orientada no sentido de 
eliminar as pr6pnas causas que levam a emigrat;;ao 
- o que nao depende exclusivamente. nem 
especialmente. da 5ecretaria de Estado da Emigrat;;ao. 
mas que e urn problema que s6 podera ser resolv•do 
por todo o povo portugues. 
No entanto. o grupo de trabalho que se debrut;;ou 
sobre este assunto considerou que era necessario 

e possrvel tomar desde ja algumas medidas que 
pudessem facilitar o regresso de todos aqueles que 
quisessem faze-to. Nesse senttdo propOs 

-que a polftica de mvestimentos por parte do Estado 
fosse sobretudo dirigida para a criat;;ao de postos 
de trabalho: 
-que fosse imediatamente abolido o ilm1te dos 
35 anos para se poder encontrar trabalho. 
- que os emigrantes em idade militar pudessem 
permanecer no Pais 180 d•as (o dobro dos actuais 
90 dias). 
- que os refractarios e desertores pudessem visitar o 
Pais durante urn perfodo transit6rio: 
-que se erie urn Dever Civico. equivalente ao Dever 
Militar. apilcavel para comet;;ar aos desertores 
e refractanos com habilitat;;oes para exercerem 
profissoes no Pais. 

Muitas outras propostas importantes foram feitas. mas 
e-nos impossivel transcreve-las todas neste numero. 
N6s falar-vos-emos de novo deste Encontro 
no pr6xtmo numero. 
56 gostarfamos de vos d1zer ainda que todos os 
participantes sublinharam a necessidade. •mprescmdivel 
para que se possa fazer alguma coisa pelos emigrantes. 
de sanear todas as estruturas de todos os organismos 
que trabalham dentro. e sobretudo fora do Pais. 
com a emigrat;;ao. 
56 essa imprescindivel limpeza de todos aqueles 
que ate agora calcaram aos pes os direitos dos 
emigrantes podera permu1r levar a cabo uma outra 
politica. E para que essa «ilmpeza» seJa eftcaz sera 
preciso pedir a colaborat;;ao dos trabalhadores 
emigrados e seus representantes. 
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Os meus amigos 1a sabem. com certeza. 
o que fazem os lavradores aos pardais. esses 
vadios que aparecem todos os anos pelo mes 
de Julho a dar cabo das searas· ou 
espantam-nos 0u dao-lhes trigo roxo. 
Pois o que n6s estamos a fazer aqui. em 
Portugal. e tambem uma seara. Uma seara 
que foi semeada a 25 de Abril e que dara 
sementes conforme aquilo que n6s 
trabalharmos e conforme os cuidados que 
tivermos para a proteger. 
Ninguem podera dizer-se portugues sem ter 
dado a sua ajuda. Aqui ou no estrangeiro 
todos estamos contratados. Cada palmo de 
terra que deixarmos por tratar. sao mais uns 
centimetres onde os antigos patroes poderao 
lan<;ar a saudade dos tempos passados. ou a 
raiva por os termos mandado passear. 
- Mas o que podere• fazer eu que estou aqui 
a nao sei quantos quil6metros dai e que passo 
o dia metido numa fabrica?- perguntarao os 
emigrantes. 
- Muita coisa! - responde eu. Ouerem um 
exemplo? 
lnformar-se. Saber o que se esta de facto a 
passar em Portugal. E depois. contar aos 
amigos. Nao calculam a quantidade de boatos 
falsos que tern sido postos a correr por esse 
mundo fora. Se calhar. ate ja lhes chegou algum 
aos ouvidos. 
Nunca ouviram d1zer que em Lisboa agora ja 
ninguem podia Salr a rua. porque ai havia 
desordens. assaltos a mao armada e ... greves! 
(tudo no mesmo saco!) 
Nunca lhes apareceu ninguem a dizer para nao 
mandarem o dinheiro para os Bancos em 
Portugal. como faziam dantes. «porque os 
comunistas iam tomar conta disto e ficar com 
as economias que voces estavam a juntar com 
tanto sacrificio»? Pois se ainda nao ouviram. 
estas e outras tolices. tern muita sorte. 
E podem estar certos que mais dia menos dia. 
elas vao-lhes bater a porta. 
Por isso e que e preciso estar-se informado. 
para nao se deixar ir em cantigas. 
t claro que o pais nao ficou um mar de rosas 
s6 porque os militares pegaram em armas e o 
povo expulsou dos postos de comando aqueles 
que obrigavam os operarios a trabalhar por 
salaries de tome. os rapazes a irem fazer uma 
guerra injusta e os camponeses a procurarem 
trabalho no estrangeiro porque aquilo que se 
produzia em Portugal servia s6 para meia-duzia. 
Mas como e que n6s queremos que as coisas 
vao para a frente. se de•xarmos continuar a 
cantar a vontade esses .Parda1s que querem 
comer o que os outros semeiam. como faziam 
antes do 25 de Abnl? Como e que n6s queremos 
lazer de Portugal uma terra onde cada um tenha. 
nem mais nem menos. aquilo que por justi<;a 
lhe pertence. se cada um nao se encarregar. 
desde ja. de desmentir. no seu bairro ou na 
sua fabrica. os boatos daqueles que s6 querem 
semear a confusao para voltarem aos tempos 
em que s6 eles mandavam. enquanto o pais ia 
ficando no estado lastimoso em que todos n6s 
sabemos? 
Nao. meus amigos. Contra a mentira s6 poderao 
valer as verdades. Mas e preciso dize-las. 
Calar-se e que pode delxar OS pardais 
estragarem-nos a seara 

Na Suic;a: 
,r; 

A < Ac~ao Nacionab 
contra 
os emigrantes 

... 
«lniciativa popular federal contra o dominio ' 
estrangeiro e o sobrepovoamento da Suic;;a: 

«1 - A Constituicao federal da Confederacao 
Helvetica de 28 de Maio de 1874 deve ser' 
completada como segue : 

ARTIGO 69 QUATER 

a) A Confederac;;ao toma medidas para 
combater o dominio estrangeiro e o 
sobrepovoamento da Suic;;a. 
b) 0 numero de novas naturalizac;;oes nao 
deve exceder 4000 por ano. 
c) 0 Conselho Federal age de maneira a que 
o numero de estrangeiros residentes na 
Suic;a nao ultrapasse os 500 000. Em cada 
cantao a proporc;;ao de estrangeiros sera 
no maximo de 12% em relac;ao a populac;;ao 
suic;a residente. com excep<;ao do cantao 
de Genebra onde essa propor<;ao sera de 
25% no maximo. 
d) Nao estao compreendidos no numero 
de estrangeiros segundo a alinea c) e estao 
isentos das medidas contra o dominio 
estrangeiro e o sobrepovoamento : 
150 000 temporaries (que nao residam mais 
de dez meses na Suic;a e que nao tenham 
ca as suas familias). 70 000 «fronteiric;os». 
o pessoal dos estabelecimentos hospitalares 
e os membros das representac;;oes 
diplomaticas e consulares. 
e) 0 artigo 69 quater entra em vigor 
imediatamente depois da sua aceitac;ao 
pelo povo e pelos cantoes e a adopc;ao do 
despacho federal de validac;ao. 

Medidas segundo a a linea c) : 

A reduc;ao deve ser feita ate 1 de Janeiro 
de 1978. 0 numero da populac;;ao estrangeira 
deve ser reduzido do numero de 
estrangeiros naturalizados a partir de 1 de 
Dezembro de 1970. 
Fica expressamente posta de parte a 
clausula da desistencia». 

Esta proposta feita pela Acc;ao Nacional, 
partido de extrema-direita suic;o. se fosse 
aprovada na votac;ao que tera Iugar a 20 de 
Outubro. teria como resultado a expulsao 
de 500 000 trabalhadores estrangeiros da 
Suic;a nos pr6ximos tres a nos ... 



Entrevista com Manuel Areias 

Ao contrano do que muito boa genre 
poderia pensar. a Suk;a nao sao apenas 

os rel6g1os de cuco e os bancos onde os 
milionarios de todo o mundo. inclusive 

os portugueses. depos1tam os seus dinheiros. 
A Suf<;a sao tambem OS milhares de 

operarios que a! trabalham. em condi96es 
que nao andam Ionge daquelas em que 

Vlvem os outros trabalhadores 
emigrados na Europa. 

Manuel Areias viveu Ia durante anos. 
concaccando com esses trabalhadores. 
e voltou agora para Portugal. depois 

do 25 de Abril. Fa/amos com ele dessa 
sua expenenc1a junto da emigra(:ao 

e o resultado da nossa conversa foi esta 
entreVIsta que aqui apresentamos. 

, OS 
TEMPORARIOS 
NA 
SUIGA 
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«25 de Abril» - Pod1as talvez comecar por referir 
os condicionahsmos da soc1edade suic;:a que ma1s 
contribuem para a procura do trabalhador estrangeiro. 
Manuel Areias -A procura do trabalhador esuange1r0 
deve-se essencialmente tis seguintes razoes. 
A 1.• e o desenvolv1mento econ6mico. extraord1nano 
sob todos os pontos do v1sta. que se operou na Sulca 
na ultima decada 
56 para dar uma 1deia Este ano (1974) a Suica 
passa a ser o pais com o ma1s elevado nivel de vida 
do mundo. a !rente dos pr6prios E.U.A. ~ ev1dente 
que a baixa do d61ar tern uma certa importimcia 
no calculo destes Indices. mas o facto e que a Sulca 
que e um pais pequeno. com 6 milhoes de habitantes. 
possui o prime1ro ou o segundo ind1ce de nivel de vida. 
Ora. para acompanhar esse desenvolvimento. foi 
necessaria recorrer tl mao·de·obra estrangeira. 
que tern varias vantagens 
Uma. econ6mica na med1da em que a presenc;:a desses 
trabalhadores estrange1ros tern efeitos moderadores 
sabre a subida dos sal a nos nac1onais - e permite 
ao mesmo tempo conservar um nivel de salario 
retauvamente decente para os operanos nacionais 
Tern ainda outra vantagem econ6m1ca. a de moderar 
a mflacao. Por uma razao lflUIIO Simples. 0 uabalhador 

estrangeiro produz mu1tlss1mo ma1s do que aquila 
que consome. Ouer dizer que uma grande parte 
do dinheiro que ele ganha, exporta-o para o pals 
donde vern - neste caso para Portugal. 
Alem destas vantagens econ6m1cas. ha as vantagens 
pollucas que decorrem do estatuto do trabalhador 
estrangeiro, que se podem resum1r s1mplesmente 
ass1m· 0 trabalhador estrangeiro nao tern qualquer 
espec1e de liberdade civ1ca ou polluca. nem nenhum 
dire1to a esse nivel. e os seus d1re1tos no plano sindical 
sao muito limitados 
«25 de Abri l»- Sob esse aspecto. podias dar-nos 
uma pequena ide1a do estatuto JUridico desse mesmo 
trabalhador estrange1ro. comparando-o com as 
regalias e direitos do trabalhador suico? 
M anuel Areias - 0 trabalhador estrangeiro tern 
varios estatutos na Sufca Mas no essencial podem-se 
resumir fundamentalmente a dois: o dos trabathadores 
anuais. e o dos trabalhadores temporaries. 
Os uabalhadores anua1s t~m uma cena seguranca 
de trabalho. podem. sob certas cond1t;oes. levar para 
o pe deles as familias. enfim. se a s1tuacao detes nao 
e de maneira nenhuma uma s1tuacao igual a dos 
nac1ona1s. tern no entanto algumas vantagens 
em relacao a de outros trabalhadores 
0 que a mim me parece bern p1or e a situacao dos 
trabalhadores temporafiOS 0 que sao OS trabalhadores 
temporaries? 
Os trabalhadores temporanos sao trabalhadores 
que sao contratados por uma «estacao». quer dizer, 
tern um conuato de nove meses. contrato esse que 
tern que ser renovado todos os anos. 
Ora on de e que is to leva? 
Leva a que o trabalhador tern trabatho durante essa 
«estacao» e depois. se o patrao ou a empresa para 
quem ele trabalha nao o quer de novo no ano seguinte. 
nao lhe renovam pura e s1mplesmente o contrato. 
~ evidente que 1sto cna situacoes de 1nstabilidade. 
de lnseguranca de emprego. que sao bastante injustas 
Ora o uabalhador portugues tem na Suic;:a um 

estatuto ainda mais «espec1ah>. ma1s d1scnm1nat6rio. 
que o dos ouuos uabalhadores temporflrios. 
0 trabalhador portugues insere-se na categoria dos 
trabalhadores «longinquos>>. que e uma subcategoria 
dos trabathadores temporaries que estfl sujeita a uma 
«Carta de responsabilidade patronal» 
Para obterem trabalho e para terem a permissao 
de estar na Suica. e preciso que um pauao dirija 
uma carta ao «Contr61e do hab1tante>> (que e a Policia 
dos estrangeiros). responsabi tizando-se pela sua 
estadia no pais. 
Ora e bern evidente que essa carta dfl um poder 
soberano ao pauao. Basta que o patrao descontente 
com o operario. por motives pessoa1s ou outros. retire 
a carta. para que o uabalhador perca 
automaticamente o direito de estar na Suica e possa 
ass1m ser expulso. 
Esta e uma exigencia que nao e comum a todos 
os trabalhadores temporaries Por exemplo os espanh6is 
nao estao submetidos a este estatuto de 
«trabalhador longinquo11. Os italianos. que tambem 
sao tis vezes temporaries. tambem nao. 
56 estao submetidos a esse estatuto os portugueses. 
os africanos. os turcos e os jugoslavos. 
«25 de Abrih> - E ha muitos portugueses nessa 
situacao. ou isso constitui s6 a excepcao? 
Manuel A reias - Tem que se distinguir duas «vagas>> 
de emigracao para a Suit;a. 
Quando eu fato em «vagas» e uma maneira de dizer. 
porque a emigracao para a Sult;a e relativamente 
reduzida. quando se pen sam nos 800 000 portugueses 

que uabalham em Franca. por exemplo. 
A pnme~ra. que vai ate 1972 aprox1madamente 
apresenta certas caracteristicas de estabilidade. 
Os trabalhadores tern geralmente o estatuto de anuais. 
E os temporflrios nesta data sao essencialmente 
os trabalhadores rurais. que v~m de facto por 
uma «estacao>>. 
A partir de 1972 verifica-se um aumento bastante 
sensfvel da emigracao portuguesa. que se destina 
essenciatmente a consuucao civ1t. 
Esse aumento corresponde por um lado a um «boom>> 
econ6mico da construcao na Surca. mas tambem 
a dim1nuicao crescenta da em1gracao italiana. 
Os 1talianos. que constituem a emigracao mais antiga 
e a ma1s tradicional na Sult;a. de1xam de emigrar 
em numeros tao elevados t1 med1da que no seu pais 
se vao cnando postos de emprego. que os salaries 
ai aumentam e que se va1 criando um nivel de vida 
relativamente decente. 
Por isso a pamr de certa altura fo1 necessaria uma 
outra mao-de-obra para os substitu1r 
Recorreu-se num primeiro tempo tl mao-de-obra 
espanhola. Mas esta. porque ma1s organizada. e mais 
reivindicativa. tern mais ex1gencias. e a pouco 
e pouco ela foi sendo substituida pelos portugueses. 
Os portugueses tinham a vantagem de ser 
trabalhadores capazes por um tado. e por outro tado 
de constituirem nessa altura o que se chama uma 
mao-de obra «d6cil». 
lsto porque o regime anterior, como e sabido. nao s6 
nao tinha qualquer especie de respe11o pelo trabalhador 
portugues. nao s6 nao exig1a co1sas cnao razoaveis>> 
para os seus nacionais. como tambem tmha um 
sistema que impedia qualquer possibilidade 
de organizacao por parte da classe trabalhadora. 
Essas as razoes que vao levar a parur de 1972 a um 
aumento sensivel da emigracao. tanto em relacao 
tl construcao. como a emigracao portuguesa. 
«25 de Abril»-Ao chegar a Sult;a. qual era a react;ao 
do trabalhador portugues no seu contacto com 
outros trabalhadores que eram - como tu acabaste 
de nos dizer - relativamente mais politizados. 
mais conscientes da possibilidade de exigir do patrao 
satisfacao das suas reivindicacoes, porque estavam 
organizados e unidos em sindicatos e noutras 
organ1zacoes] 
Manuel A reias - 0 trabalhador portugues tern uma 
reaccao bastante correcta em relacao aos outros 
trabalhadores de outras nacionalidades - sobretudo 



em rela<;ao aos espanh6is. ao contrario do que 
e corrente pensar-se. 
0 trabalhador portugues sempre teve a no<;ao 
de que o trabalhador espanhol era mats bem tratado 
porque estava un1do e organizado. 
Uma das cotsas de que eles se que1xavam na altura 
em que eu comece1 a tomar contacto com eles. 
era da falta de un1ao dos trabalhadores portugueses. 
acusando essa I alta de unti!o- e de organiza<;ao
de ser d1rectamente responsavel pela sttua<;ao 
mais inJusta que lhes era cnada 
E muitas vezes. mesmo mUJtas vezes. olhavam 
com simpatia os mov1mentos relvtndicattvos dos 
trabalhadores espanh6is. embora nao partic1passem 
por medo da PIDE. das represahas. etc. 
«25 de Abril)) - E quats senam - qua1s sao
as discrimina.;oes mats sahentes desse SIStema 
repressive para os emtgrantes. no que diz respeito 
aos salanos. a prevtdenc1a. etc ' 
Fazendo a pergunta de outra mane1ra Ouats senam 
as reivindica.;oes 1med1atas que os trabalhadores 
portugueses na Sui<;a apresentariam. se se 
organizassem? 

Manuel Areias - Um dos problemas que e premente 
para eles resolver priornanamente e sem duvida 
o problema da prev1denc1a. 
Este problema tem dots aspectos 
0 primeiro d1z respeito ao pr6prio trabalhador 
temporario. que sendo obrigado a satr da Suf<;a 
durante os tres meses do ano em que nao trabalha. 
nao tem qualquer seguro de doen<;a e ac1dentes durante 
a sua estadia em Portugal. durante esses tres meses 
0 segundo diz respetto as famihas Os temporanos. 
que nao tem. como ja dtsse. o dtretto de levar consrgo 
as familias. pagam durante o tempo que estao 
na Sui<;a um seguro de doen<;a e acidentes Ora esse 
seguro nao cobre as famihas que Iteam ca em 
Portugal Ouer dtzer que se acontece qualquer co1sa 
a familia eles tem que pagar mtetramente do seu bolso 
o que for necessario para combater a doen<;a 
ou o acidente. 
Este problema ongma po1s uma retv1nd1ca<;ao 
imedtata. que eles querem ver sattsfeita 1med1atamente. 
Por um lado. que o seguro de doen<;a e actdentes 
cubra o ano tnteiro e nao s6 os meses em que 
trabalham. __.... 
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Por outro lado. que os descontos que eles fazem 
na Suic;;a para a Prevtd~ncia. abran1am tambem 
as suas familtas 
Ou entao que aqui em Portugal haja urn estatuto 
compensat6rio que abran)a as familias e que faca 
com que os tres meses passados aqut nao sejam tres 
meses sem qualquer especie de protecc;;ao. 
Esta e com certeza a reivtndtcac;;ao que os trabalhadores 
portugueses na Suic;;a aftrmam com mais forc;;a. 
mesmo ja antes do 25 de Abril. 
Outra reivindicac;;ao e a que diz respeito ao seguto 
de invalidez. 
0 temporario na Sulc;;a s6 tern direito as medidas 
de readaptac;;ao e de seguranc;;a na invalidez. depots 
de ter pago cotas durante dezoito meses. 
~ terrivel. porque ele pode passar praticamente 
dois anos a trabalhar. sem ter dtretto a esse seguro. 
E o problema percebe-se bern quando se sabe que os 
temporaries estao precisamente nas proftssoes 
em que os acidentes ocorrem com mats frequencia. 
fazem os trabalhos onde e mais facil ter urn actdente 
E deste modo e evidente que o seguro de invaltdez 
que lhes e garanttdo s6 ao ftm de dezoito meses 
de trabalho. nao corresponds de maneira nenhuma 
aos riscos que eles correm 
Uma terceira retvtndicac;;ao diz respeito aos impostos. 
0 sistema fiscal e urn ststema injusto que nao esta 
adaptado a situac;;ao do trabalhador emigrado. 
Descontando os impostos como qualquer cidadao 
durante urn ano inteiro. nao usufruem da maior parte 
das vantagens que o Estado p6e a disposic;;ao do 
trabalhador e da sociedade em geral: as escolas 
os hospitals. etc .. que eles ajudam a construir 
pelos impostos que pagam (e nao s61) estao-lhes 
vedados. 

Outra tnjuStic;;a deste SIStema e a retenc;;ao 
de tmpostos na fonte. 
Se esse ststema oferece a va'ltagem de nao teres 
que te preocupar com a declarac;;ao de impostos. 
tern certos tnconvententes na medtda em que por 
medtda de economia. por razoes pr6pnas a 
contabtltdade ftscal. tu acabas sernpre por pagar 
mats segundo este ststema do que se fosse o pr6prio 
a 'azer a sua declarac;;ao de trnpostos 
«25 de Abril)) - Esses problemas que acabas 
de levantar. lembram-me um outro. de que seria 
imponante que nos falasses. e que e o problema da 
1arnilia- que se poe com certeza a todos os 
emigrantes do mundo. 
Concretamente na Suic;;a como e que esse problema 
se p6e para os trabalhadores portugueses Ha muitos 
que u'im a familia junto de res 7 Ouats sao as condic;;oes 
de seguranca social e previde'lcta de que usufruem? 
Qual e a asststencta escolar aos filhos 7 
0 Que e que tu achas que devena ser feito para 
modificar alguma coisa quanto a tsto? 
Manuel A rei as - A sttuac;;ao famtltar do trabalhador 
ponugues - como alias a de todos os outros 
trabalhadores estrangeuos na Suic;;a e a seguinte: 
Tem sempre que se fazer a dtsttnc;;i!o entre os anuais 
e os temporanos. 
Aos anuais silo concedtdas certas facilidades no que 
dtz respetto a familia- cada vez menos al ias. 
porque como e sabido se esti!o 11 limitar cada vez mais 
as posstbiltdades de aumento do numero dos 
trabalhadores anuais. Torna se cada vez mais dilicil 
oassar de temporano a anual. por razoes de politica 
econ6mica 
\Jo que dtz respetto aos terrpor~•tos. a Sttuac;;ao 
e extremamente simples Nao :em o direito de levar 
as lamiltas para junto deles legalmente. 
0 que acontece e que '1ft muttos temporaries que 
levam de facto as familtas que Iteam Ia numa 
sttuac;;ao clandestina 
Conhec;;o casos. tanto de trabalhadores italianos. como 
um caso portugues pelo menos de que eu ttve 
conhectmento. em que a filha do casal estava Ia e 
passava o dia fechada em casa. para ntnguem a ver 
e para nao se saber que ela estava na sttuac;;i!o de 
clandestina. isto ate que os pas regressassem 
do trabalho. 
.>ode-se imaginar os problemas que tsto cna para uma 
miuda que tern dez ou onze a'los. que ni!o se pode 
ma!ncular numa escota oorque n.'io estA legal 
e que passa o dta intetro fechada numa casa 
a espera dos pais! 
Alem desta si:uac;;ao extremamente injusta e dificil 
oara os temporAnos. eles atnda vivem em permanente 
sobressalto. porque o conhectmento destes factos 
oor pane da policta de «ContrO'e do Habttante>> leva 
il expulsi!o da familia e do pr6ono trabalhador. 
«25 de Abril)) - 0 Ob)ecttvo de tats medtdas 
e evidentemente o de poder ltmttar e controlar sempre 
o numero de trabalhadores que vao para a Suic;;a. nao? 
Manuel Areias - ~ claro' 0 or6prio estatuto de 
trabalhador temporarto e para controlar a «elasticidade». 
dtgamos assim. da mao-de obra 
Ouer dtzer· em periodo de expansao econ6mtca pode-se 
fazer apelo a muttos temporartos. em periodo 
de recessao econ6mtca pode-se fazer apelo 
a menos temporaries. 
Reduz-se ou aumenta·se " mi!o-de-obra consoante 
as necesstdades da politica con)untural. sem ter 
em COnta 0 facto de que 0 :rabalhador nao e «S6» 
uma maqutna. que nao e ((S611 urn boneco 
arHculado que levanta uma pedra ou constr6i 
uma casa. mas «tambem" u'TI ser humano. um individuo 
com certas necessidades undamentats - como 
toda a gente. 
«25 de Abrih> -As condtc;;oes econ6micas na Europa. 
ou sobretudo na Europa (nomeadamente como 
resultado da cnse da energia) oue tenderao a fazer 
plantftca• a industria noutros moldes. vao ser um factor 
de aumento do numero de trabalhadores 
:emporarios. nao 7 

' 



Manuel A reias- t um facto que actualmente se 
assiste a um periodo de recessao econ6mica na 
Europa. que o desemprego tern v.ndo a aumentar. 
e vai ainda aumentar ma1s e que 1sso poe certos 
problemas. 
Problemas em rela<;;ao a mao-de-obra estrangeira que 
sera a primeira atingida pelo desemprego. Nao ha 
nenhuma duvida sobre •sso. 
A experifmcia-«piloto» que a Sui<;;a fez com a 
«inven<;;ao» dos trabalhadores temporaries podera 
muito bern vir a ser adoptada por outros paises 
importadores de mao-de-obra. 
t mesmo essa a tendenc•a que se verifica actualmente. 
«25 de Abril» - E esses trabalhadores temporaries 
sao melhor ou pior pages que os outros? Ouer dizer 
na medida em que esse estatuto torna mais dtflcil 
a atrac<;;ao do trabalhador estrangeiro. o Estado sui<;;o 
oferece alguma compensa<;;ao ao trabalhador 
temporario. ou pelo contrcirio. ate nesse aspecto 
o trabalhador temporario esta numa situa<;;ao 
de desfavor? 
Manuel Areias - Born ele e Ja desfavorecido pelo 
pr6prio estatuto. Ouanto a salanos. ate sao igua1s 
em principia. Nao ha discrimma<;ao salarial. 
lsto na teoria. Na pratica M de facto discrimina<;ao 
nao s6 em rela<;;ao aos anuais - invocando em rela<;;ao 
a estes toda uma argumenta<;;ao do tipo: «o trabalhador 
anual e urn trabalhador mats antigo. que ja tern 
uns certos anos de casa. que ja esta mais adaptado. 
etc .. etc.». e fazendo assim na prat•ca uma d1stmcao. 
Nas conven<;;oes colectivas s6 M uma obriga<;ao 
de salario minimo. Esses salanos min1mos sao 
efectivamente pagos. e mesmo ma•s que isso. 
Na Sui<;;a por exemplo na constru<;;ao paga-se sempre 
muito mais do que o salano m1n1mo legal - mais 
um ou dois frances por hora consoante os trabalhadores 
e os anos de casa que tern. 
Mas e sempre menos que o salano de um trabalhador 
anual. Para alem disto. o temporano nao tern 
a minima possibilidade de «controle» sobre os 
outros salaries. 
Outro factor que contribu• para a d1scnm•nac;:ao 
e o facto de o temporario estar sempre e necessanamente 
a fazer trabalhos menos qualif1cados que o trabalhador 
anual ou o trabalhador nacional. Posto que o 
trabalho e menos qualificado e evidente que ganha 
menos .. 

E tudo isto forma um circulo vicioso de que ele nao 
pode sair. 
«25 de Abrill> - E aquilo que ele ganha o que e que 
sign1fica em termos de poder de compra. abstraindo 
do facto de o emigrante mandar para Portugal 
as suas remessas na previsao de um regresso mais 
ou menos pr6ximo. 
Suponhamos que ele esta disposto a ficar Ia. 
ou pelo menos enquanto Ia esta. a usufruir totalmente 
do seu salario: quais sao as condi<;;oes de vida 
que esse salario lhe permite? 
Manuel Areias - t dificil falar em condi<;;oes de vida 
na medida em que o trabalhador temporario. pelo 
seu pr6prio estatuto. nao pode sequer alugar uma 
casa e mobila-la ele pr6prio. $6 poderia alugar casas 
mobiladas. Mas muito poucas pessoas aceitam 
alugar um quarto mobilado a um trabalhador 
temporario. Primeiro porque ele s6 Ia esta nove 
meses: segundo. porque nao sabem se na «esta<;;ao» 
seguinte ele vai ou nao ter trabalho- e as pessoas 
querem uma certa estabilidade. 
Por outro lado o pr6prio trabalhador temporario 
vendo-se nessa situa<;;ao nao aluga urn quarto 
mobilado. porque teria que o pagar por doze meses. 
por um lado. e por outro porque o pre<;;o a pagar 
por esses quartos e relativamente eleva~mo e o 
caso para a Europa em geral. 
0 estatuto do temporario e feito para impedir ao 
trabalhador a possibilidade de se fixar. De maneira 
que e ilus6rio poder pensar-se que ele pode fixar -se. 
Ouanto ao salario em si. e relativamente decente. 
t um salario que da para viver nas condi<;oes econ6micas 
que sao criadas pela sociedade suic;:a. e mesmo um 
salario mais elevado do que aquele que e pago 
de uma maneira geral no resto da Europa. 
Nao se verificam na Sui<;;a. por exemplo. aquelas 
situa<;;oes que se produzem em Paris. ou na Fran<;a 
de um modo geral. 
«25 de Abril» - Entao como e que se alojam 
os portugueses que trabalham nessa situa<;;ao 
de temporaries? 
M anuel Areias - Ha duas maneiras: Ou eles vao 
para barracas. que sao barracas de madeira. construidas 
em terrenos vagos. onde ha trabalhadores de todas 
as nac•onalidades (portugueses. espanh6is. italianos). 
tanto temporaries como anuais. 
Ess?s barracas nao tern as minimas condi<;oes de 
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h1g1ene. estao tres ou quatro trabalhadores por quarto. 
munas vezes ha s6 um duche para cmquenta pessoas 
- e isso p6e certos problemas para trabalhadores 
que estao na sua ma1ona na construcao civil e que 
prec1sam po1s de se lavar regularmente. A agua quente 
falta na maior parte das vezes. e o duche frio nao e 
muito aconselhflvel nem facil num clima tao rigoroso 
como o da Suica . 
E depois M todos os outros inumeros problemas 
que suscita a vida nestas barracas. e que nao vou 
pOr-me para aqu1 a enumerar 
Eles tambem podem ser alo)ados pela empresa 
em casas na cidade 
Geralmente sao casas para demolicao. que ja nao tllm 
habnantes suicos e que por 1sso sao reservadas 
aos trabalhadores estrange1ros 
As condicoes de h1giene sao as mesmas das barracas 
praticamente. Geralmente sao casas fenas para 
((andares» e eles estao tres a quatro por quarto. tern 
uma casa de banho por andar. etc. 
Mas aqUI ja tern aquecimento central. ja estao na 
cidade. o isolamento e menor. 
No entanto em qualquer destes casos ha uma injustica 
flagrante: quando eles recebem os salarios. ja lhes 
foi descontado o dinheiro do aluguer. 0 que faz que 
que a empresa aumenta o aluguer quando quer 
- todos os a nos pelo menos- sem que 
o trabalhador possa protestar m1ninamente contra 
1sso. Mesmo se o trabalhador reivindica. o patrao 

conunua a descontar na folha de salanos e o trabalhador 
nao pode fazer nada. 
Por outro lado as casas na c1dade eram casas de renda 
moderada que davam um rend1mento hmnado e que 
passam a dar um rendimento multo maior a conta 
dos trabalhadores estrangeiros. 
Ho1e um trabalhador estrangeiro paga 120 francos 
sufcos por uma cama na cidade num quarto onde 
ele esta com mais duas ou tres pessoas. 
Alguns trabalhadores com quem n6s contactllmos. 
fazendo uma avaliacao do que ganharia a empresa 
com o aluguer desses apartamentos. encontraram 
IS tO 
Por exemplo um predio com sete apartamentos. 
alugados anteriormente a 1nqU1Iinos suf<;os a 
300 francos por mes - Qu se)a 2500S00- estao Ia 
actualmente c1nquenta e sete trabalhadores que pagam 
cada um 110 francos- cerca de 900SOO por cama
o que da a renda total de 6270 francos por mes. 
Is to quer dizer que um predio que rend1a 21 00 fran cos 
por mlls - mais ou menos 17 850S00- rende 
hoje ao proprietf~rio 6270 francos -53 295S00! 
0 proprietario ganha assim mais 36 contos alojando 
os temporarios e isto todos os meses! 
Foram os pr6prios trabalhadores que habitam esse 
predio e que fizeram estas contas. que chegaram 
a conclusao de que no fim de contas a «Obrigacao» 
que a empresa tern de alojar os trabalhadores por 
contrato. reverte em beneficio da pr6pna empresa. 
«25 de Abrih1 - Ha alguma h1p6tese para o 
temporario de sair desse estatuto se ele conunuar Ia a 
trabalhar- ou se ele quiser conunuar a trabalhar Ia? 
Manuel Areias - Teoricamente ha 0 trabalhador 
temporllno pode. segundo a le1. passar a anual ao fim 
de um certo numero de meses de trabalho na Sufca. 
Mas na pratica hll mu1tos trabalhadores que requerem 
a sua passagem a anual. por terem 1a o tempo 
requerido para o fazerem. e estao anos e anos a espera 
que essa passagem se opere. 
Por exemplo n6s conhecfamos trabalhadores que 
estavam ha nove e dez anos na Sufca e que 
conunuavam a ser temporarios. 
«25 de Abrih1 - E as med1das ma1s recentes do 
Governo suico em que senudo e que vao7 Pioram 
ou melhoram essa s1tuacao dos em1grado na Suica? 
Manuel Areias - Parece-me que a politica actual 
do Governo Federal va1 no senudo que eu )a apontei 
e que e o seguinte Recorrer cada vez mais a mao
-de-obra temporaria. estab11izando a mao-de-obra 
anual 
«25 de Abril)) - E qual sena a actuacao mais correcta 
por parte do actual Governo portugues. uma vez 
que ele se propoe. como ja o afirmou o Secretllrio 
de Estado varias vezes. incenuvar uma nova politica 
para o emigrante? Na sua opiniao. claro esta. 
Manuel Areias - 0 que me parece e que o estatuto 
do temporario nao depende de n6s. 
Nao depende de n6s acabar ou ni!o com ele. lsso 
estll dependente de uma serie de cond1cionalismos 
poliucos. econ6micos e sociais. que n6s nao podemos 
resolver daqui. 
0 que esta fora de duvida e que o Programa do 
Movimento das For~;as Armadas preve toda uma serie 
de medidas tendentes a «melhorar a situacao das 
classes mais desfavorec1das» da sociedade portuguesa. 
e parece-me que a situacao dos em1grantes e. apesar 
do nivel de salarios de que eles usufruem. uma situacao 
que tern de ser melhorada 
Nas perspectivas do actual Governo estao inclufdas 
toda uma serie de medidas tendentes a melhorar 
a situacao desses trabalhadores - atraves de toda 
uma polftica de realizacao de acordos onde eles 
nao existem; atraves de toda uma polluca de proteccao 
ao trabalhador portugues no estrangeiro. 



a 
contra a discriminayao 
de trabalhadores 
estrangeiros 
De acordo com o novo regulamento sobre a 
Reforma de Contribuic;:ao de lmpostos e 
Perequac;:ao de En cargos ( Familienausgleich 
und Steuerreform) acordou o Parlamento 
alemao uma prescric;:ao que entregou ao 
Governo para aprovac;:ao. A d1ta. prescric;:ao. 
vem causar prejuizo aos trabalhadores 
estrangeiros que presentemente recebem o 
Abono de Familia pelos filhos residentes no 
seu pais. 
A partir de 1. 1. 1975. esttl prev1sta a seguinte 
modificac;:ao: 
1 .o filho. 50 Marcos (ate ll presente data 
nao tem direito). 
2.0 filho. 70 OM (presentemente. recebe 25.- OM. 
se o salario anual nao ultrapassar 
1 a 360 Marcos); 
~ o e seguintes. 120. OM (actualmente. 
e pago 60 Marcos pelo terceiro fi lho e 70. 
pelos restantes). 
Alem disso. deixara de existir a importancia 
livre de impostos. segundo o numero de f ilhos 
(Kinderfreibetrage). 0 referido aumento sera 
pago aos alemiies e estrangeiros. cujos filhos 
vivam na RFA. lsto significa, que os 
por tugueses, ou outros, que nao 
pertencem ao M ercado Comum, deixarao 
de receber o abono familiar pelos filhos 
residentes no seu Pais. 

Parlamento Federal. recomendou ao Governo 
alemiio. que modificasse o ma1s breve possivel 
os Acordos Bilaterais sobre Seguranc;:a Social. 
por neles estar 1ncluida a regulac;:ao sobre o 
Abono de Familia (entre Portugal e a RFA 
leia -se o Artigo 27) . 
A referida modificac;:iio preve assegurar o abono 
pelos filhos niio residentes neste pais. sem 
prejuizo da importancia que vigora no Estado 
de origem. 
Pelo exposto. tomou a DGB a seguinte 
resoluc;:iio: 

Resolucao da Presidencia da DG B 
em 2. 1. 1974 

«0 Comite Executivo da DGB. confirma 
na sua reuniao de 2. 7 . 1974, o principio 
de completa paridade de direitos dos 
trabalhadores estrangeiros com os alemaes, 
sobre assuntos de Trabalho e Direito 
Social e reprova a nova regulamentac;:ao 
sobre o Abono de Familia. que o Governo 
Federal tenciona aprovar, por ser 
desfavoravel aos trabalhadores 
estrangeiros, cujos filhos vivam no seu 
pais. 
A DGB. insiste no seu desejo manifestado 
em carta de 4 de Julho, dirigida a senhora 
Funcke. presidente da ComissAo de 
Financ;:as no «Bundestag», pedindo a 
modificac;:ao do referido projecto e. 
ao mesmo tempo, solicita ao Comito 
Executivo Gestor. que inicie imediatamente 
negociac;:oes com as Fracc;:oes do 
Parlamento Federal e Ministerios 
competentes, a fim de se assegurar a 
aplicac;:ao do principio sobre a igualdade 
de tratamento». 
A DGB e seus Sindicatos. apresentam-se mais 
uma vez como unicos defensores dos interesses 
dos trabalhadores estrangeiros e voltam a 
afirmar a sua posic;:iio contrflria a toda a especie 
de discriminac;:ao que lhes possa ser dirigida. 
0 principia sobre a 1gualdade de tratamento. 
niio e tomado pela DGB como «acc;:ao de 
palavras». mas sim. como base de direitos. 
para o emprego de trabalhadores estrangeiros 
na RFA. 
Como se depreende da declarac;:iio do Comite 
Executivo. estamos procurando uma soluc;:iio 
aceitavel para os nossos companheiros 
estrangeiros. que tem filhos na sua Patria. com 
direito ao Abono de Familia. 
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0 SINDICALIS 
EM PORTUGAL , 
OQUEFOI?OQ E? 

Quando, em 1870. o governo portugues se ve foryado 
a reconhecer as Associayoes de classe ja muitas 
delas tinham existencia de facto. Os trabalhadores 
portugueses nao aguardaram ontem. como hoje, 
as decisoes governamentais para se unirem e se 
defenderem da explora<;ao do capital. Nessa data. 
embora de forma ainda incipiente. o movimento sind1cal 
conhece uma lase de arranque que se intensifica 
quando. em 1891. o governo decreta a regulamentayao 
legal das referidas Associayoes. embrioes 
dos futuros sindicatos. 

Ate 1914. ano em que, finalmente. se atinge a unidade 
sindical com a criayao da Uniao Operaria Nacional. 
o sindicalismo portugues. atravessa periodos dificeis 
que espelham as contradic;oes existentes no seio 
da sociedade portuguesa. resultantes da mental1dade 
burguesa das classes que dominam econ6mica 
e politicamente o Pais. Nao deixa. por outro lado, 
de reflectir as consequencias das influencias dos 
partidos politicos que. mais preocupados em arrebanhar 
clientela eleitoral do que servir o Povo. nao se inibem 
de. invocando motives de ordem ideol6gica 
e partidiHia provocarem a divisao da classe operaria 
e de travarem o caminho para a unidade sindical. 
A esta divisao. tambem nao sao alheias as intreferencias 
de correntes estrange1ras. nomeadamente espanholas 
e francesas. 

Apesar de ser afirmado. com bastante insistencia. 
que o Movimento Sindical em Portugal nao atingiu 
grande influencia e dimensao. essa visao. numa 6ptica 
rea lista, e bastante discutivel. se atendermos a pequena 
dimensao do Pais, ao fraco desenvolvimento industrial 
e a elevada taxa de analfabetismo. Na verdade. 
o movimento operario no seu conjunto. e as organizayoes 
sindicais. em particular. servidas por dirigentes 
e militantes de inegavel craveira humana e lntelectual. 
exerceram uma marcante influencia nas regioes 
industriais e agrarias mais desenvolvidas do Pais. 
atingindo. em 1925. por ocasiao do ultimo Congresso 
Sindical realizado em Portugal. o numero significative 
de 120 mil aderentes. 

A luta da classe operaria. organizada no plano sindical, 
sofreu entre n6s, como e comum a todos os processes . 
de luta. avanyos e recuos. Contudo. alguns destes 
foram motivados pela interferencia dos partidos 
politicos que procuraram o «controle» dos sindicatos 

numa tentativa de os colocarem ao serviyo dos seus 
interesses partidarios. nao se importando de. por meio 
de tal actuayao. provocar a divisao da classe operaria. 
Muitas reun16es. congresses e acc;oes sindicais 
foram negativamente mfluenciadas por esse facto. 
enfraquecendo. desse modo. a organizayao sindical. 
Progressivamente. porem. os responsaveis sindicais 
foram-se libertando das amarras dos partidos. 
alcanyando a edificac;ao de uma Central Sindical 
Unitaria- a Confederayao Geral do Trabalho. 

Quando estala o golpe militar de 28 de Maio de 1926. 
comandado pelo general Gomes da Costa. que ira 
levar Salazar ao poder e a instalayao do regime 
corporativo-fascista. o golpe e recebido quase sem 
reacyao por parte dos politicos burgueses. 
A Confederayao Geral do Trabalho (C. G. T.), 
reconhecendo. de imediato. a natureza do golpe. 
denuncia -o e faz apelo revolucionario a greve geral. 
mas sem resultado. 
A ditadura estabelec1da vai-se abater implacavelmente 
contra as massas trabalhadoras. colocando todo 
o aparelho estatal ao servi9o dos interesses 
monopolistas e capital istas entao. ainda, 
predominantemente de expressao rural e ruralista. 
E o infcio de uma longa jornada de sofrimento para 
a classe operaria portuguesa. 
Os d1rigentes e os militantes que niio se submetem sao 
perseguidos. presos. e muitos deles, conhecem 
o desuno do desterro e a morte nesse infernal campo 
de concentral(ao que foi o «Tarrafah>. 

Com a publicac;iio. em 1933. da Constituiyao Politica 
e do Estatuto Nacional do Trabalho (em que. no 
referenda a que foram submetidas. as abstenyoes 
contaram como votos favoraveis). eram lan9adas 
as bases doutrinarias que iriam fundamentar a estrutura 
politica e sindical nitidamente decalcada dos regimes 
fascistas entao em voga na Europa. A influencia 
do fascismo italiano. sob Mussolini, era evidente, 
nao s6 ao nivel doutrinario (o Estatuto Nacional 
do Trabalho e uma tradul(iio quase literal da Carta Del 
Lavoro italiana) como no plano organizativo (Mocidade 
Portuguesa. Partido Unico - Uniao Nacional -, 
Legiao Portuguesa - organizayao paramilitar constitufda 
por civis -, FNAT - Funda9iio Nacional para a 
Alegria no Trabalho -, PI DE - Policia politica -



Organizacao Corporauva) que sao c6poas quase fleos 
da organizacao fascosta ota oana. salpocadas de 
varoantes de natureza nazista 

Durante 40 anos. esta maquon,, onfernal. montada 
por Salazar. com o apoio de peootos fascistas 
estrangeoros. sonegara. sistemat•camente. os doreotos 
dos trabalhadores portuguese~. submetendo-os 
ao despousmo. ao terror. a eXJ)Ioracao. a miseroa. 
fl emogracao. ao subdesenvolvimento cultural e a outras 
formas de sofrimento e humllhaciio 

As «caricatures» de sindicatos atribuiu Salazar 
a missao de «colaboradores» ordeoros e pacificos 
do capital-patronato. ompondo-lhes o sagrado respeoto 
pelos «superioreS» onteresses da economia nacoonal 
Na sua genialidade meteu na mesma 1aula o leao 
arrancado fl selva e o cacador. s6 que. evodentemente. 
nao se esqueceu de criar a temoda e sanguonaroa PIDE 
para defender o cacador das investidas leoninas 

A classe operaria. em Portugal. nao loorou criar 

organozacoes sondicais clandestonas. sob o imperio 
de Salazar e Caetano. As tentauvas falhadas. ou as 
existentes fl data de 25 de Abril. nao atongoram grande 
onfluencia Junto das massas trabalhadoras Apesar 
da ausflncoa de tais organozacoes clandesunas. a luta 
da classe operaria nao deixou de se processar. nalgumas 
zonas e fabricas. por influ?Jncia de molotantes 
comunistas e de outras origens. embora nos tempos 
mais chegados se possa af1rmar com justoca que as 
posocoes ma1s fortemente reovondicauvas e radocaos 
tinham um caracter espontaneo e movoam se fora dos 
quadros organicos de partodos e sindocatos 

Nos ulumos tempos. nos que antecederam a morte 
politoca de Salazar e os que durou o periodo 
pseudo hberalizante de Caetano. os trabalhadores 
das cinturas ondustriais de Lisboa. Setubal. Covilha. 
Barreiro. Vila Franca de Xora. Porto e. ate. Braga. entre 
outras. revoltaram-se contra a miseria e a exploracao 
provocada pelos baixos salarios (o custo da miio-de-obra 
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industrial em Portugal e inferior em cerca de 50 por 
cento a maioria dos paises europeus). as mas condi~oes 
de trabalho. a incontrolflVel e galopante carestia da 
vida {alguns produtos essenciais a alimenta~ao pobre 
dos trabalhadores aumentaram de 50 a 1 00 por cento 
nos ultimos 3 anos). 
Nao obstante a repressao. menos brutal. mas mais 
subtil. a classe operaria realizava greves de zelo. 
paragens de trabalho. manifesta~oes politicas. cujo 
«controle» varias tendencias e fac~oes chamavam a si. 
apesar de contestados. por vezes. pelos trabalhadores 
que as organizavam. 

A revolu~ao de 25 de Abril ao por termo a esta 
experiencia de ac~ao no «interior» dos sindicatos 
oficiais fez cessar as especula~oes e inconveniencias 
deste tipo de actua~ao quando submetida a uma analise 
com sentido prospectivo. 
Portanto. objectivamente. no plano tactico. a experiencia 
resultou em «cheio»: alcan~aram - se vantagens 
para os trabalhadores e as direc~oes sindicais que 
dirigiam os sindicatos oficiais detem. pelo menos. 
por ora. a vantagem de influenciar de forma inegavel 
o comportamento presente e a evolu~ao futura dos 
sindicatos. Foi evidente a sua participa~ao no «assalto» 
aos sindicatos que se encontravam na mao de 
dirigentes sem representatividade. nao sendo menos 
insignificante a influencia exercida a nivel da 
«lntersindical». constituida por todos os sindicatos que. 
anteriormente ao 25 de Abril. eram ja dirigidos por 
trabalhadores representativos. e por representantes 
dos trabalhadores dos sindicatos recentemente 
ocupados. 

0 actual momenta politico que se vive em Portugal e. 
sem duvida. o resultado directo do Movimento das 
For<;:as Armadas. que. desde ha cerca de 2 anos se 
vinha organizando com o objectivo claro de 
derrubar o regime. 
Mas. que razoes empurraram as For~as Armadas 
para esta revolu~ao? 
Efectivamente. esta revolu~ao esta causando espanto. 

posto que contraria a pratica habitual no palco politico 
internacional por se ter tornado pratica corrente 
a interven~ao dos exercitos para imporem regimes 
de direita. 
Esta fora de causa que a luta da classe operaria que. 
dia a dia. atingia maior actividade. contribuiu. directa 
e indirectamente. para a consciencia que os corpos 
intermedios da hierarquia militar (capitaes e majores) 
tomaram da situa~ao ca6tica do Pafs e da necessidade 
de lhe por termo. 

E errado pensar que «Portugal e o Futuro» do general 
Spinola. constitui o ideario da revolu~ao. mas. sem 
duvida. as suas ideias identificam-se. em muitos pontos. 
com as que estiveram na origem do Movimento das 
For~as Armadas. 0 Movimento nao foi encabe~ado 
por Spinola: foi o Movimento que o chamou a assumir 
a chefia da Junta de Salva~ao Nacional e. agora. 
a de Chefe do Estado. Nao se tratou de uma revolu~ao 
de generais. o que lhe confere urn caracter bastante 
singular. e ao mesmo tempo. oferece cenas garantias 
de respeito pela decisao de devolver ao Povo as 
liberdades fundamentais usuais nos paises democraticos. 

Mas. nao haja ilusoes que o 25 de Abril nao e 
- nao foi - a vit6ria da Classe Operaria. E uma 
etapa- necessaria. sem duvida. Libertou -a. libertou 
todo o povo portugues da opressao politica fascista. 
mas permanecendo o poder econ6mico nas maos dos 
capitalistas que ainda ontem (e hoje) eram os aliados 
dos fascistas. facilmente se conclui quao precaria 
e a vit6ria dos trabalhadores. mesmo se. como e urn 
facto. estao obtendo o reconhecimento de direitos 
e regalias a nivel politico. a nivel sindical e de empresa 
que ainda he\ muito poucos meses pareciam uma 
miragem inatingivel. 

N. R. - Este texto e a reprodur;:ao parcial dum caderno 
dos «Textos Base» divu/gado em Lisboa. e que nos 
foi cedido pelos seus responsaveis. para publicar;:ao 
na «25 de Abril». A momagem e. evidentemente. da 
responsabilidade da Redacr;:ao 
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COMO NOS 

«25 de Abril» niio e uma revisra de humor. Prerende apenas levar a rodos os emigrames uma informa9iio seria. 
para que rambem eles pamcipem. com o seu rrabalho e a sua opiniiio. na rarefa em que rodos os porrugueses 
esramos empenhados de dar uma imagem nova a esre Pals. para o qual rodo o mundo olhava ames 
com desprezo e mdigna9iio. 
Apesar disso. amda hiJ espa90 para rirmos. E para aproveita-lo. «25 de Abrih> levara todos os meses. a sobremesa 
dos nossos leirores. um prato que com certeza rodos iriio apreciar devidameme. Sabem como se faz? 
E mu1t0 tacit. Ora tomem todos muita aren9ao· 

1 - lmagina se quais sao os portugueses. no esrrangeiro. que ames do dia 25 de Abo/ gostavam muno. pelas razoes 
que a genre sabe. do sr Salazar e do sr. Caetano. 
2- Telefona-se para a 1mprensa e perguma-se quais sao os jornais que fazem amda os diCos senhores. para 
«esclarecen>. como eles dizem. os emigrames. 
3 Abre-se um deles ao acaso. passa-se os olhos muito ao de !eve por c1ma. tira-se uma das muiras menuras que 
eles conunuam a apregoar e promo. ja esrat 

Garamo lhes que reremos mareoal para rir. ainda durance muiro tempo. Para ja. aqw va1 ho1e um bocado dum 
JOrnal que se publica no Brasil e que se chama 0 Mundo Portugues Pela amosrra. poderiio os nossos am1gos 
aprec1ar quamos portugueses amda hiJ por esse mundo fora. com saudades dos bons velhos tempos e a fazer tudo 
para que o rempo voice para eras. como diz o fadisra. Vejamos pois o que escreve no Brasil um raJ sr. Marias. 
que se da ares de quem mwto sabe. para criricar a nossa polirica de descotoniza9iio. quando rodos os paises 
niio se cansam de nos elogiar por esse aero de jusri9a. 

Ha quatro upos de homem na Africa do Sui: 
6 mllhOes de bantos. 2 m1lhoes e meio de descendentes 
de holandeses de lingua afncana: meio milhao 
de Judeus. e meio milhao de ingleses. Mas tudo 
isso se d1v1de. fundamentalmente. em duas etnias 
polit1cas 6 m•lhoes de negros e tres milhoes 
e me10 de brancos 
Os brancos chegaram Ia. quando nao havia negros 
na regiao. Semearam. plantaram. lavraram. descobriram 
minas. ergueram cidades. E os bantos foram 
chegando do norte. atraldos pelo desenvolvimento. 
Tres seculos passados. os bantos pedem um sistema 
democratico de v1da comandada pelo voto: os brancos. 
liderados pelos descendentes dos holandeses. 
respondem com o aparrhe1d em que negro nao tem 
d~reito de voto Raziio em regime de voto de maioria 
os bantos tomanam coma dos destines da Africa 
do Sui. que OS brancos flzeram. ao Iongo dos ultimos 
tres seculos. Os brancos senam JOgados ao mar. 
sem patria para onde se reurassem. porque nao sao 
holandeses nem mgleses sao sul-africanos. 
ha ma1s de tres seculos. Essa a razao pela qual branco 
fez uma republica branca em que negro niio tem 
d1re110 de VOIO 
Agora. Mano Soares vai a Lusaka e fecha um acordo 
com os guernlhenos da FRELIMO Samora Machel 
formara um governo negro para governar Mo~ambique 
independente lsso quer d1zer o dominic de quase 
meio milhao de brancos e vanos setores da 

popula~ao negra por um grupo que se d1z maioria. 
mas nao se sabe se e. 
Samora Machel. inabilmente. mostrou -se irredutivel 
em exigir o poder s6 para a FRELIMO Mano Soares. 
na ansia de resolver. de qualquer jeito. mas depressa. 
a questiio da 1ndependenc1a. aceitou a exigencia 
do seu interlocutor 0 chanceler viveu demasiado em 
Pans. para conhecer bem o Sui da Afnca. Samora 
Machel acred1ta demas1ado no poder de suas bombas 
chinesas. Mo~ambique e Mo~ambique. no Iugar 
em que se encontra. Nao e o que desejaria Machel 
nem o que 1magina Mario Soares. 
0 acordo Soares- Machel unha que levan tar viva reaciio 
por parte da Africa do Sui e da Rodesia. que fatalmente 
ahc1ariam os brancos de Mo~amb1que para lutarem 
pela causa comum da sobrev1venc1a branca e dos 
recursos econOm1cos dos portos 0 tratado de Lusaka 
teve ares de condena~ao da Afnca do Sui e da 
Rodesia a uma morte polluca mevnavel. por mani~ao 
econOm1ca Morrer por morrer. e preferivel 
morrer lutando 
Talvez Portugal devesse. antes de ma1s nada. abrir uma 
embaixada em Pequ1m. e negoc•ar Ia a troca de 
Machel. como chefe da Frelimo. antes ou depo1s 
da troca de Mano Soares em Lisboa. como mm1stro. 
Nenhum deles e habll diplomata 

J RODRIGUES MATIAS 
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A MORTE DO 
IMPERIO COLONIAL 
PORTUGUES e Podemos subsistir sem_ ele 

Enquanto a grande maioria do povo trabalhador 
portugues festejou por todo o pais o lim do impeno 
colonial portugues e da guerra a que a sua sustentac;ao 
levara. no tempo do fascismo. urn grupo de 
provocadores. em nome da minoria colonialista de 
Moc;ambique. praticava actos de sabotagem e de 
agitac;ao em Lourenc;o Marques. Alguns dias depois. 
tomava posse o novo governo de Moo;;ambique. 
com o dirigente nacionalista Joaquim Chissano 

~
~~~~~~~ a cabec;a. Mais uma vez as foro;;as progressistas 

mostraram que a forc;a da vontade do povo 
conduz irremediavelmente a vit6ria. Mais tarde ou 
mais cedo. o fascismo e o capitalismo cairao 
definitivamente. 
Qual o significado dos acontecimentos de 
Moo;;ambique no actual «processo de descolonizao;;ao»? 
Que esta ganhando ou perdendo Portugal? 

COLONIZAR E DESCOLONIZAR 

As condi96es econ6micas e politicas muito especiais 
que levaram. ha seculos. governos e povos a colonizar 
outras terras e outras gentes. nao existem mais. 
A necessidade tiranica de subjugar povos 
culturalmente menos s61idos. a via da explorac;ao dos 
recursos econ6micos de outros paises atraves da 
suc9ao das populao;;oes dominadas. que levaram ao 
Brasil, a Africa e a Asia OS portugueses. estao 
irremediavelmente ultrapassadas. 0 desenvolvimento 
da luta de classes e dos modelos de relao;;oes de 
produo;;ao determinaram a adopo;;ao de outros 
sistemas de colonizao;;ao econ6mica: os jogos de 
exportao;;ao e importao;;ao. a concentrac;ao de meios 
de produo;;ao e outros processos mais «modernos». 
de resultados mais «eficazes». sao hoje em dia 
utilizados por muitos parses que ja abandonaram ou 
nunca tiveram uma «vocao;;ao colonialista». no 
sentido classico do termo. E colonizar. que 
constitufa. segundo o direito da epoca. urn acto 
legftimo dos povos mais avanc;ados. tornou-se. 
devido nao s6 as modificao;;oes das estruturas 
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econ6micas como a evoluc;ao dos conceitos da vida 
em sociedade. urn acto atentat6rio da dignidade 
nacional dos povos dominados. 
As «lutas de libertac;ao» intensificaram-se em todo o 
mundo contra dominadores tidos por «vitalfcios». 
Ergueram-se os povos contra a intervenc;ao dos 
estrangeiros na sua vida. E as cabec;as dos lmperios 
resistiram pela forc;a. 
A marcha incontivel da luta dos povos em armas. 
porem. levou a vit6ria em grande parte dos paises 
colonizados. Em Africa. por exemplo. o Senegal, a 
Republica da Guine-Conakry e a Argelia sao paises 
onde o jugo colonial foi recentemente derrubado. 
0 regime fascista portugues. entretanto. batia-se 
desesperadamente em Africa pela manutenc;ao de urn 
Imperio em que a primeira machadada fora desferida 
pela fndia. Tratava-se. efectivamente. do ultimo 
Imperio colonialista em Africa. 
Os povos das col6nias de Moc;ambique. Angola e 
Guine mostraram. ao Iongo de varios anos de luta 
armada. que nao combatiam o povo de Portugal mas 
o seu governo colonialista. E em 1961. quando 
Salazar ordenou que o Exercito portugues embarcasse 
para Angola «rapidamente e em forc;a». sabia estar 
agredindo nao urn pequeno grupo de «terroristas» 
mas sim os desejos de libertac;ao politica e econ6mica 
do povo angolano. Sabia tambem que o mesmo viria 
a suceder nas outras col6nias. E nao tardou que em 
Moc;ambique e na Guine as populac;oes se 
organizassem contra o lmperialismo. 
Os povos das col6nias exigiam a descolonizac;ao. 
exigiam a independencia. Ja antes da luta armada o 
haviam feito. atraves de todos os meios pacificos que 
estavam ao seu alcance. Mas o governo fascista 
nunca quis ouvi -los. como nunca quis ouvir os 
portugueses na Metr6pole. A forc;a das armas 
constituiu a ultima forma de luta para os povos das 
col6nias. 

E DEPOIS 
DA DESCOLONIZA<;AO? 

0 25 de Abril veio modificar totalmente a situac;ao. 
As Fon;:as Armadas do nosso pais. ao apear o governo 
fascista de Marcello Caetano. apresentaram ao pais 
a sua firme vontade de acabar com a guerra. Acabar 
com a guerra significava admitir a existencia de 
possibilidades de entendimentos com os movimentos 
de libertac;ao. com vista a resoluc;:ao final dos conflitos 
Para os democratas portugueses e para os nacionalistas 
africanos. isto significava o direito dos povos a sua 
independencia. Os povos sao livres de escolher o 
seu destine. 
Os recentes acontecimentos de Moc;ambique. 
e porque nao se podem considerar isoladamente 
mas como resultado de todo o processo. constituem 
como que o tom geral da descolonizac;ao: enquanto 
os povos se libertam. os dominadores recorrem a 
violencia como ultima forma de fazer prevalecer os 
seus interesses. Porem. e tambem nisso Moc;ambique 
serve de exemplo. as forc;as progressistas acabam 
por veneer: e em Lourenc;o Marques o governo 
popular e integrado. a 75 %. por nacionalistas 
moc;ambicanos da FRELIMO. 
Ja a Guine firmou oficialmente a sua condic;:ao de 
Republica independente e obteve assento na 
Organizac;ao das Nac;oes Unidas (ONU). Mqc;ambique. 
atraves de urn governo de transic;ao. prepara-se para 

a libertac;ao. 0 mesmo sucedera brevemente em 
Angola. 
Nestas duas ultimas col6nias. porem. o Governo 
Provis6rio encontra serios entraves a concretizac;:ao 
rapida da independencia. Ha em Angola e 
Moc;ambique grandes interesses econ6micos em 
jogo. motivados pelas riquezas do solo e do subsolo 
dos dois territ6rios. 
Os interesses dos capitalistas portugueses e 
estrangeiros (mais destes que daqueles) em Angola 
e Moc;ambique dificultam a resoluc;ao dos conflitos. 
Com efeito. os movimentos de libertac;ao que 
representam os povos destas col6nias nao querem 
a independencia politica para continuarem debaixo 
do dominio econ6mico dos capitalistas. 
Na 2.• Conferencia das Organizac;oes Nacionalistas 
das Col6nias Portuguesas. Amilcar Cabral afirmou: 
«N6s estamos comprometidos com os nossos povos. 
lutamos pela libertac;ao total dos nossos povos. mas 
nao lutamos simplesmente para p6r uma bandeira no 
nosso pais e para ter urn hino. N6s queremos que nos 
nossos paises nao possa mais reinar o insulto. e que 
nunca mais os nossos povos sejam explorados nao 
somente pelos imperialistas. nao somente pelos 
europeus. nao somente pelas pessoas de pele branca. 
porque n6s nao confundimos a explorac;:ao ou os 
factores da explorac;ao com a cor da pele dos 
homens; n6s nao queremos mais a explorac;ao na 
nossa terra. mesmo feita pelos negros». 

SEM AS COLONIAS 

E n6s. portugueses: poderemos viver sem as col6nias? 
t esta a pergunta que muita gente faz ao ver 
aproximar-se o tim do Imperio Colonial Portugues. 
Salazar. Marcello Caetano e todos os facistas 
portugueses afirmavam que o nosso pais acabaria 
por morrer. se lhe faltassem as col6nias. Mas n6s 
sabemos que isso e falso. A explorac;ao das col6nias 
portuguesas. ou foi feita por estrangeiros. ou foi feita 
por portugueses. para seu pr6prio beneffcio. 
0 povo portugues. as verdadeiras massas trabalhadoras. 
nunca beneficiaram com a explorac;ao das col6nias. 
Tambem o povo de Portugal era e continua a ser 
explorado E os exploradores da populac;:ao da 
Metr6pole sao-o tambem dos povos de Angola e 
Moc;ambique. E tambem aqut e o colonialismo a ser 
derrotado: nao sao OS interesses econ6micos dos 
trabalhadores que sao postos em jogo - sao os dos 
capitalistas. 
Por outro lado. a indepencencia das col6nias conduzira 
inevitavelmente a cooperac;ao entre Portugal e os 
novos paises. Cooperac;ao que nao sera s6 econ6mica. 
mas tambem cultural. tecnica e politica• 
De resto. o exemplar processo de descolonizac;:ao 
portugues levou o pais ao convivio das outras nac;oes 
ltvres do mundo. E na pr6pria Africa se abrem 
perspectivas de franca colaborac;ao com Portugal. a 
comec;:ar na Argelia. 
E colocando numa mesma balanc;a os gastos que as 
guerras coloniais exigiam ao nosso povo e os 
beneficios que delas recolhiamos - n6s bern sabemos 
para que lado se inclinaria o tiel. 
0 fim do Imperio Colonial Portugues nao e s6 uma 
vit6ria para os guineus. os moc;ambicanos ou os 
angola nos -e-o tambem. e principal mente. para os 
portugueses. que sentiram na carne o seu prec;o. 
Estao neste caso. particularmente. os jovens que 
combateram em Africa. os emigrantes e os exilados. 
os perseguidos no pr6prio pais. e de urn modo geral 
todo o povo portugues. 
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EMIGRANTES BURLADOS 

Muitas dezenas de emigrantes por
tugueses. que vieram de Londres 
num voo «charter». tiveram uma 
desagradavel surpresa quando. no 
Aeroporto de Lisboa. foram infor
mados de que nao havia qualquer 
aviao para os levar de regresso a 
lnglaterra. 
Esse regresso estava. no entanto. 
incluido na passagem de ida e volta 
antecipadamente paga. sabe-se Ia 
com que sacrificios. 
Na maioria modestos trabalhadores 
que em lnglaterra procuraram as 
esperanc;as que o seu futuro em 
Portugal nao tinha. OS passageiros 
do aviao que nao existia foram 
seduzidos pela aliciante possibili 
dade de v1r a Portugal por metade 
do prec;o de um bilhete normal 
de aviao. 
0 programa era de uma agencia 
de viagens portuguesa de Londres 
-a Can11m Lim1ted -. que traba
lhava em ligac;ao com o Clube de 
Futebol «Os Belenenses» de Lon
dres. Por 35 Iibras (em avioes de 
carreira sao cerca de 80) e por 
mais uma libra de cotizac;ao para 
«.Os Belenenses». uma pessoa adqui 
na uma passagem Londres 1 Lis
boa I Londres. em aviao «charter». 

GRAVES PREJUIZOS 

Muitos foram os portugueses que 
se 1nscreveram na Canjim Lim1ted 
e que vieram a Lisboa. Os problemas 
s.urgiram apenas no dia 31 do mes 
fmd.o. quando os emigrantes que 
dev1am retomar no dia 1 os seus 
trabalhos. se apresentaram no Aero
porto de Lisboa. Nao havia aviao 

para eles. A explicac;ao de Bristish 
Airways, a qual a Canjim fretava 
os aparelhos. era simples: nao havia 
aviao por 0 afretamento nao ter 
sido pago. 
Os passageiros dirigiram-se. entao 
a agencia de viagens Catur. indi
cada pela Canjim como sua repre
sentante em Lisboa. «habilitada a 
resolver todos os problemas». Essa 
«habilitac;ao» nao incluia. no entanto. 
assegurar· o transporte de regresso 
ou indemnizar os burlados. A cada 
passageiro que se lhe dirigiu. a 
Catur entregou uma declarac;ao assi
nada pelo director e em que escla
rece nao ter qualquer responsabi
lidade na organizac;ao dos voos 
«charters» da Canjim Lim1ted. 
Para muitos dos emigrantes. a pre
senc;a em Londres na data prevista 
era condic;ao para · conservarem os 
seus empregos. Os que puderam. 
meteram-se em avioes de carreira. 
pagando pela segunda vez e pela 
tabela maxima a sua viagem de 
regresso. Mas muitos nao o pude
ram fazer. Esses continuam ca. sem 
possibilidades econ6micas de asse
gurar o seu transporte. alguns ate 
com dificuldades de subsistencia 
neste perlodo de prolongamento for
c;ado das suas ferias. 
A Secretaria de Estado da Emigrac;ao 
estuda neste momento o apoio que 
lhes pode dar. tanto mais que. ainda 
nao confirmadas. chegam noticias 
de Londres de que. a pedido dos 
passageiros ja ali regressados. as 
autoridades inglesas inteNieram no 
assunto. mas parece ser manifesta 
a falta de liquidez da agencia para 
indemnizar os prejuizos. 
Note-se que esses prejulzos. para 

••• 

a maiona dos que tiveram a infeli
cidade de ser clientes da Canjim. 
nao se lim itam ao prec;o de uma 
passagem aerea. pois abrangem todas 
as graves consequencias do facto 
de nao poderem paga-la duas vezes 
e de nao poderem. por isso. cum
prir os seus compromissos profis
sionais. 

0 MOTIVO DA SITUA<;AO 

A investigac;ao da burla de que 
foram vltimas os clientes da Canjim 
compete as autoridades pol iciais lon
drinas. Mas. para alem dos factos 
que possam ser esclarecidos. per
manece a situac;ao que obriga os 
em igrantes portugueses residentes 
em lnglaterra a recorrer a agencias 
mais ou menos honestas ou mais 
ou menos s61idas. a estratagemas 
que just1fiquem a realizac;ao de «char
ters». tais como e o clube «Os 
Belenenses de Londres». etc. Tudo 
isso resulta de nao existir. entre 
Londres e Lisboa. a tarifa especial 
de ferias para emigrantes praticada. 
por exemplo. entre Paris e Lisboa. 
Evidentemente que isso nao depende 
de divisao da TAP. mas dependera 
certamente de acordos a estabelecer 
entre a TAP e a sua congenere 
britanica. 0 sistema existe ja entre 
a lnglaterra e a Espanha e a ltalia. 
porque devera Portugal constituir 
uma excepc;ao? Os 25 000 portu
gueses que traba lham alem-M ancha 
bem merecem todos os esforc;os 
que se fac;am para por tim a sua 
injusta situac;ao. 

«Republica». 8 de Agosto 
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Terminou a Volta a Portugal 
em bicicleta 
Sem Joaquim Agostinho no numero dos 
corredores, a Volta deste ano perdeu 
metade do interesse. Teve muitos inci
dentes pelo meio, mas apesar de tudo 
conseguiu chegar ao fim. 0 «Jornal do 
Comercio» noticiou assim a ultima etapa 
desta tradicional e popular competi,.ao 
desportiva : 

«Terminou mais uma Volta a Portugal em 
Bicicleta. Terminou mais um supliciante 
esfor<;:o de corredores {atletas) que sao 
intitulados de profissionais mas que. 
com ordenados famintos e premios atro
fiados e sem prepara9ii0 fisica e moral. 
sao atirados para a arena do mito e das 
ilusoes que transformam o homem em 
idolo... por meia duzia de dias e de 
patacas. 
Terminou mais uma etapa de ciclismo 
nacional que. novamente. especialmente 
nesta edi9ao. demonstrou uma orga
niza9ao desoroanl7.i!!la. em ~ue o espec
taculo- desporto foi transformado em ... 
como e habito fazer -se. na «Volta». este 
ano teve de haver tambem. mas a forma 
nao interessou ... 
Fernando Mendes ganhou a 34• edic;ao 
da prova maxima do ciclismo em Portu
gal. conseguindo-o merce das suas reais 
potencialidades de campeao. sobejamente 
comprovados nos 34 quil6metros da 
ultima etapa. o contra-rel6gio individual 
que levou os homens do pedal do Aut6-
dromo do Estoril ate ao Estadio Jose 

Alvalade. Ali. em terreno «leonina». a 
volta vestiu-se toda de «encarnado». 
pois alem de Mendes os dois lugares ime
diatos da classificac;ao geral individual 
foram tambem para dois benfiquistas. 
Dinis Silva e Ant6nio Martins. e. tam
bern por equipas. as aguias voaram mais 
alto que as outras formac;oes.» 

0 1 o de Maio dos Emigrantes 
«N6s s6 prometemos a Patria trabalho 
e mais trabalho. Prometemos - e ja 
estamos a caminho disso - justi<;a so
cial { ... ). condi96es para que amanhii 
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os vossos filhos e os vossos netos nao 
tenham necessidade de emigrar para o 
estrangeiro.» 
Estas e outras afirmac;oes do primeiro
-ministro. Vasco Gon9alves. foram vibran 
temente aclamadas. ontem. a tarde. du
rante o « comicio - manifestac;ao - testa». 
efectuado no Estadio 1 .0 de Maio. numa 
homenagem de apoio dos emigrantes 
portugueses as For9as Armadas. ao Go
verna Provis6rio e as forc;as democra
ticas. 
Foram horas de autentica confraterni
za9iio. as vividas no Estad1o 1.0 de Maio. 
pelos milhares de emigrantes que das 
mais diversas partes da Europa vieram 
ao encontro de um novo Pais. Pais 
livre. Pais deles. de onde se viram um 
dia escorra<;ados pelas negras perspec
tivas que os dirigentes opressores lhes 
ofereciam. 
Agora regressaram para ver. finalmente 
o que nunca sonhavam encontrar: uma 
Nac;ao de cara levantada. orgulhosa. 
aceite por todos os povos de todos os 
continentes. 
«Vim a Portugal propos1tadamente para 
viver a liberdade restituida ao povo do 
meu pais. e nao para passar ferias». 
declarou-nos um dos muitos milhares 
de emigrantes que afluiram a manifes
tac;ao. 
0 prop6sito do Movimento Democra
tico Portugues. que desde o inicio lan-

<;?u maos da grande tarefa de organiza-
9ao desta testa impar. foi inteiramente 
real izado: proporcionar um autentico dia 
de solidariedade nacional com os milha
res de portugueses espalhados pelo 
Mundo. 
Os que vieram a sua capital fizeram. de 
facto. uma grande jornada de actuac;ao 
democrat1ca. participando. pela primeira 
vez. na grande alegria de serem homens 
livres no seu pais libertado. 
Nao faltou. por outro lado. o abrac;o fra
terno dos que ca estao. Desde a primeira 
hora se gerou um movimento de apelo 
a manifestac;ao. em que sobressairam 
o Movimento Democratico Portugues. o 
Partido Popular Democratico. o Partido 
Socialista. o Partido Comunista e a lnter
sindical. a par do Movimento Democra
mento Democratico dos Artistas Plasticos 
e do Movimento da Juventude Traba
lhadora. 
Paralelamente. a Secretaria de Estado da 
Emigra<;ao. recentemente criada. lanc;ou 
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uma campanha de boas-vindas aos cida
daos que v1sitavam agora o seu pais livre. 

A concentra~llo e o desfile 

Pouco depo1s das 13 horas. grupos de 
emigrantes chegavam a Alameda Afonso 
Hennques e Pra~a do Chile. locais indl
cados para a concentra~ao. Vieram em 
camionetas. em autom6veis. em que 
sobressalam as matriculas francesas, e 
transportes p(Jblicos. 
Muitos cartazes 1ndicavam os locais dessa 
vasta Europa. onde foram encontrar uma 
melhor forma de ganhar a vida. De Dor
tmund na Alemanha. a Orleaes. no cora
~ao da Fran~a. passando por outros pal
ses e outros continentes. todos os ponu
gueses que ah labutam estavam repre
sentados. unAn1mes a vitonarem o Movl
mento das For~as Armadas e o Governo 
Prov1s6no 
Abra~os. mu1tos abra~os. selando a ale
gria do momento mesquecivel. Um reen
contro feliz com os compatriotas que por 
ca ficaram. suportando os sacrificios 
impostos pelos opressores de 24 de Abril. .. 
A bandeira nacional estava em todas as 
maos; os v1vas ao M. F. A. em todas as 
bocas A alegna transpareceu em todos 
os rostos 0 regresso. desta vez nilo fo1 
exclus1vamente para matar saudades de 
familiares e am1gos e das empobrecidas 
terras que os viram nascer. Fora um 

regresso de comunhao com os mlihares 
de ponugueses que tem v1v1do as grandes 
horas de libena~ao oferec1das ap6s o 
25 de Abril. 
Os grupos JUntaram-se. A man1festa~ilo 
fo1 adqunmdo dimensao A Avenida Alm1 
rante Reis transformou-se novamente. 
pela terce1ra vez neste ano num mar 
1menso de gente. sentidamente feliz por 
poder gritar. sem l imita~oes ou cond1c1o-

A econom1a depois do 25 de Abril 

0 primeiro-ministro, coronel Vasco 
Gon~alves, fez nesta data uma comu
nica~Ao sobre a situa.;:l!io econ6mica 
e social do Pals, que foi divulgada 
por todos os 6rgl!ios de informa~Ao. 
Embora nllo nos seja possivel. por 
falta de espa~o. transcrever todo o 
documento, nllo queremos deixar de 
lembrar algumas das passagens mais 
importantes. 

1 . A pesada heran~a que nos deixou 
o regime fascista. 

Alguns dos principais mitos do regime 
deposto eram o da estabilidade econ6-
mica e finance1ra. e o da ausencia de 
def1ce or~amental. 
Contudo. a verdade era bern outra. Nas 
vesperas do 25 de Abril a economia 
ponuguesa estava a bena do caos 

1.1 . Havia um detice real do or~a
mento 

Todos os anos se apresentava urn total 
de receitas que excedia ligeiramente o 
das despesas. Mas nao se explicava 
que o saldo s6 era positivo porque havia 
emissoes da divida publica. destinadas 
a cobrir o detice real. e que entravam 
como rece1tas 
Era como se um trabalhador contasse 
como receltas suas nao s6 os seus 

salarios mas tambem aquilo que pedisse 
emprestado. 
1 2. A balan~ de pagamentos que tinha 
sido normalmente superavltana em vir
tude sobretudo do contributo das remes
sas de em1grantes. apresentava no fmal 
de Abnl um detice superior a 6 m1lh0es 
de contos 
1 3 Os pre~os mostravam em Mar~o 
urn aumento de 30% em rela~ao a urn 
ano antes 
1.4. Campeava uma especula~ao desen
freada na bolsa. nos bens 1mob111arios. 
etc .. sem qualquer beneficio para o Pals. 
1.5. A politica fiscal sobrecarregava os 
mais desfavorecidos. 
1.6 As despesas militares. com a manu
ten~ilo de uma guerra que nao conduz1a 
de modo nenhum a uma solu~ao justa 
dos problemas do Ultramar. at1ng1am 
nlve1s d1f1cilmente suponaveis pela nossa 
capacidade econ6mica. cerca de 45% 
do or~amento. 
1 7 Verificavam-se grandes despesas com 
subsldios a alguns bens ahmentares. 
CUJOS precos haviam subido em flecha 
no mercado mundial. mas que continua
ram a ser vendidos no mercado interno 
a precos politicos. artificialmente baixos. 
o que se conseguia il custa de subsldios 
para os quais nao se dispunha de recursos 
financeiros suficientes. Esses subsldios 
eram financiados pela Caixa Geral de 
Dep6s1tos. bancos comerciais e Banco 
de Portugal. o que s1gn1ficava que se 
estava a consumir nos prejulzos supor-

namentos de espec1e alguma. a palavra 
«Liberdade». 
0 desfile em d1rec~ao ao Estad10 1 o de 
Maio teve nic1o pelas 14 horas Orde1ra
mente. na ma1s exemplar h~ao de civ1smo. 
ja comum desde o d1a da l'bertacao. 
a manifesta~ao dos em1grantes come~ou 
a ter o seu s1gnif1cado. passando pela 
Pra~ do Aree1ro ate a Avenida Gago 
Coutinho. A imensa gente caminhava e 
gritava continuamente. Das janelas dos 
ediflcios das aven1das choviam aplausos. 
numa manifesta~ao de fratern1dade por 
todos sentida Sub1u-se depois a Avenida 
dos Estados Unidos. em direc~ilo ao 
Estadio onde. entretanto. chegavam tam
bern outros man1festantes. que para al 
directamente converg1ram 

{«Diario de Notlc1as». 12 de Agosto) 

No Estadio t"" de MaiO. onde foi encer
rada esta man1festa~ao. falaram aos emi
grantes Jorge Reis. Ruben de Carvalho. 
Graciete Caldeira. A. Teixeira Ribeiro. 
Jose Manuel Nunes. Sergio Vilarigues. 
Alfredo Morgado. o general Costa Gomes. 
o ministro Costa Martins e o Secretario 
de Estado Pedro Coelho. Na pagina 10 
transcrevemos as palavras deste ulumo. 
que contem. em linhas geraiS. o programa 
de actuacao da nova Secretana de Estado 
da Emigra~ao . 

tados pelos precos «politiCOS» de alguns 
produtos uma parte da poupan~a nacio
nal tao necessaria para o invesumento 
produtivo. 
As dificuldades apontadas atras ha que 
acrescentar algumas surg1das depois do 
25 de Abril 
- Urn aumento geral de salt~r~os. que 
era justo e necessano. dados o nivel de 
vida anterior dos trabalhadores. e a 
mflacao. mas que cna problemas a uma 
economia sem base s6hda. 
- Uma certa retrac~ao mjust1f1cada de 
alguns sectores f1nance1ros 1ndustna1s. 
uma diminuicao do turismo. reflexo da 
recessao que a Europa atravessa. 
- Uma temporaria dimmuicao das re 
messas dos emigrantes que no entanto 
se reativaram posteriormente. atingindo 
agora nive1s bem reveladores da con
fian~ dos trabalhadores portugueses emi
grados. no futuro do Portugal demo
cratico. 
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2. Necessidade da reanima4;:l10 econ6-
mica 

0 Governo cons1dera a reanima4;:ao e a 
expansao da economia como uma tarefa 
priorit<lna de todos os portugueses 
A rean1ma4;:iio econ6m1ca geral e do 
interesse de todos. qualquer que se)a 
a sua classe soc1al Esta reanima4;:ao nao 

e compativel com o desenvolv•mento 
subito e injusuficado do entesouramento. 
isto e. o guardar o dmhe1ro a urn canto 
da gaveta. sem o pOr a render. 0 ente
souramento preJudica a econom•a por
tuguesa na med1da em que traz d•f•cul
dade a poliuca de cred1to e consequente
mente a dinam1za4;:ao da produ~ao 
0 Governo tomou medidas e tomara 
outras para que essa reanima~ao se 
torne urn facto 
..... . .. ... .. .. .. . 

No sector da Constru(:ao Civil temos 
algumas dificuldades. 
A politica da constru~ao do regime ante
rior estava errada; havia especula~ao 
nos terrenos. nas vendas e nas rendas. 
Esta especula4;:ao s6 pode ser combatida 
desenvolvendo amplamente a constru~ao 
de habita~ao social. e estimulando a 
constru~ao corrente de menor pre~o. 
Vamos per em pratica uma nova politica 
com 2 objectivos s•multaneos 
- Reanimar a industria da constru4;:ao 
civil: 
- Contribuir para a solu~ao do problema 
da hablla~ao. 
No tempo do reg•me deposto. em cada 
1 00 casas construrdas. a pen as 5 eram 
sociais. 
Agora. o Governo va1 empreender urn 
vasto plano de constru~ao social. ao 
qual desunara 5 milhoes de contos. 
1500 logos por m~s 
0 f1m das guerras em Afnca conduz1ra. 
no futuro. a libertar verbas importantes 
No entanto. devemos ter em aten~ao 
-A guerra a•nda nao acabou. nao 
obstante os nossos smceros esfor~os 
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para urn cessar-fogo: 
- Temos necessidade de manter tropas 
em Africa durante o processo de descolo
n•za~ao: 
- Despesas de transportes no regresso 
das tropas: 
- Despesas com a descoloniza~ao. 
- Pagamento de encomendas de mate-
rial pelo antigo regime. 

As vantagens econ6micas e finan
ceiras do fim da guerra s6 se deverllo 
fazer sentir dentro de dois anos. 

Contudo. acabar com as guerras de 
Afnca. e. em si mesma. uma boa e 
nobre solu~ao para o nosso Pais e para 
os povos da Guine. Angola e Mo~am
bique. 

3. Salarios e prer;os 

Desde o 25 de Abril verificaram-se im
portantes aumentos de salarios. 
A fixa~ao do salario minimo de 3300S00 
representou a imediata e considerflvel 
melhoria da situa~ao de muitas centenas 
de milhares de trabalhadores. 
Reconhecemos que ha sectores em que 
se torna diffcil a aplica~ao desse mlnimo. 
0 Governo esta a estudar esses casos. 
em alguns dos quais os pr6prios traba
lhadores mostram grande compreensao. 
Mas devemos tambem ter presente que 
os salarios estabelecidos por lei e os 
contratos colectivos de trabalho sao para 
se cumprir. 

Na sua politica de salarios e pre~os. 
o Governo. de acordo com o Programa 
do MFA tern sido noneado pela preo
cupa~ao de atender. prioritariamente. as 
classes mais desfavorecidas. 
Nao se pode resolver tudo de urn d1a 
para o outro. Foi-se para urn congela
mento dos salarios a partir de certo 
nrvel. 
Trata-se de urn congelamento provis6rio 
o desenvolvimento econ6mico precisa 
de bons tecnicos e especialistas e estes 
devem ser bern pagos. 
Contudo. nao podemos arrancar do esta
dio em que nos encontramos. com sala
rios elevados. identicos aos de outros 
parses muito mais desenvolvidos que 
o nosso. nem com horarios de trabalho 
inferiores aos desses mesmos parses. 

Os aumentos de salarios e vencimentos. 
embora ainda insuficientes e n1lo res
peitando a todos os trabalhadores. resol
veram ja situa~oes mais diffceis. 
I nfelizmente. apesar das medidas de con
gelamemo de pre(:os nao se est/J de 
momento. em condi96es de evitar o pro
gresso da infla(:ao. embora se procure 
limita-la atraves da expansao controlada 
da actividade crediticia. 
Como se disse atras. torna-se neces
sario e inevitavel o aumento de cenos 
pre~os. quer devido a causas externas. 
quer devido a causas internas. 
Dentre as causas externas salientam-se 
os pre~os dos alimentos importados subi· 
ram nos ultimos dois anos. metade a 
carne. quase para o dobro o trigo. ma1s 
de 2 vezes o a~ucar. tres vezes o petr61eo 
e quatro vezes as materias-primas para 
adubos. 

Dentre as causas internas: a escassez 
da oferta em rela~ao a procura: a neces
s•dade de aproximar os pre~os prati- ~ 
cados no mercado. dos pre~os reais. por 
imposs1bilidade de manter os subsrdios 
ao nrvel que se praticava no antigo 
reg1me. 
Estes aumentos vao agravar a situacao 
da popula~ao portuguesa. Trata-se porem 
de medidas de emergencia. que preten
dem. antes de tudo. acautelar o futuro. 

4. Polltica social 

Uma das principals preocupar;oes do 
Governo Provis6rio. de acordo com o 
Programa do Movimento das Forr;as 
Armadas. tern sido lancar os fundamentos 
de «uma nova polit1ca social que. em 
todos os dominios. tera essencialmente 
como objectivo a defesa dos interesses 
das classes trabalhadoras e o aumento 
progressivo. mas acelerado. da quali· 
dade de vida de todos os portugueses)) 
(Programa do Movimento das Forr;as 
Armadas). 
Os aumentos do abono de famil ia e o 
seu alargamento a mais de meio milhao 
de criancas. a continuidade dos bene
ffcios da Previdencia no tempo de desem
prego. a duplicar;iio das pensoes sociais 
para . invalidos e maiores de 65 anos. 
medidas de ajuda aos desempregados. 
actualmente em estudo. etc .. sao exem
plos dessas preocupar;oes. 
A par da atenr;ao pela situacao das 
camadas ma•s desfavorecidas. o Governo 
encara. no quadro de uma polftica de 
austendade. que a s1tua~ao 1mpoe. por 
termo a s1tua4;:oes escandalosas de refor
mas de mUitas dezenas de contos. fixando 
como max1mos para pensoes o corres
pondents ao vencimento dos ministros. 

Conclus6es 

Procure• focar. de urn modo geral. os 
aspectos mais caracterisucos da presente 
situar;ao econ6mica e social do Pais. 
Atraves dos varios meios de comuni
car;ao. a partir da semana que hoje se 
inicia. os senhores ministros e secre
tarios de Estado explicarao. com mais 
detalhe. cada urn dos aspectos agora 
tratados. 
Portugal vive urn momento muito par
ticular da sua hist6ria. simultaneamente 
de grande esperanca pela liberdade alcan· 
r;ada e de preocupar;ao pela grave crise 
herdada. da qual urge libertarmo-nos. 
E passado o tempo em que o Governo 
mentia ao povo. 
0 Pais tern necessidade de conhecer a 
sua s1tuar;ao real. 
S6 assim podera compreender os sacri
ffcios e a austendade que se lhe pdem. 

A primeira condir;ao para veneer as difi· 
culdades e conhece-las. e ter bern cons
c1~nc1a delas. o que ex1ge. em todos os 
mstantes. uma polftica de verdade por 
parte dos dirigentes. 
E com base nessa politica de verdade 
e no esfor~o de todos os ponugueses. 
qualquer que se)a a classe social a que 
pertenr;am. que se construira o Por
tugal democratico. pr6spero e indepen
dents. que desejamos. 



.., Os empresarios e o novo 
. 

reg1me 

Depots de uns largos meses em que a 
opiniao publica acusou o grande capital 
de estar deltberadamente a sabotar a 
economia e este se defendeu. em certos 
casos. eis que urn grupo constituido 
pelos mais representatives empresarios 
portugueses se prop5e investir 120 mi
lhoes de contos para dinamizar a econo
mta nactonal. A oftcializac;;ao dessa pro
pasta da iniciauva pnvada concretizou-se 
ontem ao fim da tarde. quando o pnmetro 
mtnistro Vasco Gonc;;alves. na presenc;;a 
dos ministros das Financ;;as. Economia 
e Equipamento Social. recebeu no Palacio 
de S. Bento esse grupo de empresanos. 
constituido por Ant6mo Champahmaud. 
Jo~ Manuel de Melo. Manuel Espinto 
Santo. eng.0 Ant6nto Guedes. eng o Mario 
Moretra. eng.0 Paulo Valladas. eng.o Jos~ 
Mardel Correia. dr. Morais Leitao. Ant6· 
nio de Mello Champalimaud. Ant6nio 
Miranda. dr. Faria Blanc e arq.° Conceic;;ao 
Silva Estas conhecidas personalidades 
da vida econ6m1ca portuguesa apresen
taram ao coronel Vasco Goncalves um 
cdosstem de 180 pagmas com o desen
volvimento deste audacioso projecto. pre
vista para ser realizado em cinco anos. 
A reuniao principiou as 19 horas. tendo 
demorado aproximadamente uma hora. 
A expressao dos numeros ~ perturbante 
tendo em conta os niveis a que se tem 
sttuado a economia portuguesa Natural. 
portanto. a expectativa. Ant6nto Cham
paltmaud solicitado logo a entrada pelos 
jornaltstas e interrogado se «este em
pr~stimo» vai resolver a actual situac;;ao 
do pais. corrige logo a pergunta afir-

mando 
- lsto nllo e um emprestimo. Os 
120 mi lhoes de contos sao para 
gastar. Nllo ouvi falar em empres· 
timo. 
Outra pergunta feu., vtsava saber em 
que senudo inam ser fe11os os •nvestl 
mentos. mas Ant6nio Champalimaud de· 
clarou que acabava de chegar de fora 
e talvez na ultima semana se uvessem 

0 saneamento na Suecia 

A proposico da siCua~ao na embaixada 
ponuguesa na Suecia recebemos de um 
nosso leicor a segumce informa~ao 

A col6nia portuguesa sente-se inquieta 
pelo facto de tndivlduos compromeudos 
com o ex-regtme contmuarem a ocupar 
cargos oficiais em aparente contradiciio 
com as leis que estabelecem os princlpios 
basicos do saneamento. 
A col6nia portuguesa sabe do que estes 
•ndividuos sao capazes. pois foi vlttma 
das suas actuac;;oes negativas durante 
bastantes anos. 
Por tal motivo extge o seu afastamento. 
ou. pelo menos. que sejam imediatamente 
suspensos ate ao apuramento ftnal das 
respectivas culpas em processos de mque· 
rito rigorosos. nos termos das disposi
coes recentemente aprovadas em Conse
lho de Ministros. Da parte dos cidadaos 
POrtugueses residentes na Su~cia nao 
subsistem duvidas quanto ao resultado 
dos mqueritos que eventual mente venham 
a ser efectuados abusos de pode. vtolen
ctas contra as pessoas e praucas de 

corrupc;;iio ocorndas durante o regtme 
deposto S6 ass•m podera ser entend•do. 
nas suas exactas proporcoes. o ap010 
que essas tndivtduahdades prestaram ao 
«statu quo» fasctsta 
De qualquer modo. desde hfl muito que 
a col6nta portuguesa nao lhes reconhece 
tdoneidade. nem competencta. para de· 
senvolverem uma polit•ca de mtervencao 
valida junto dos cidadaos portugueses e 
tambem JUnto do povo sueco. que tao 
necessltados se encontram de uma tnfOr· 
macao actualizada e inequlvoca sobre o 
que de novo se esta a passar no nosso 
Pals. A desconftanca geral de que sao 
alva 1a lhes fo• publica e pessoalmente 
mantfestada por portugueses. em 10 de 
Junho ultimo. no decurso de uma recep· 
c;;ao oferectda pelo embaixador Rut Me 
dina a col6nta portuguesa. no Museu 
Hist6rico de Estocolmo. A este acontec1 
mento referiram-se oportunamente a im 
prensa portuguesa e. de uma forma mais 
pormenorizada. a tmprensa. radio e tele· 
visao sueca Os justtftcados mouvos de 
queixa da col6nia portuguesa passaram 

passado co•sas de que nao tenha conhe
Cimento 
OUisemos saber se esta proposta poderia 
ser mterpretada como um acto de con
ftanc;o 10 governo e no pais e ao mesmo 
tempo urn acto politico dos empresarios. 
- E um acto industrial - respondeu 
Ant6nio Champalimaud. - t: um acto 
normal. um acto de rotina. Os indus· 
triais estllo sempre a investir. 56 
que agora decidiram pOr em con· 
junto os investimentos que tl!m pro
jectados. Faz este volume todo. muito 
embora os cantos ja estejam agora 
bastante desvalorizados. 
Receptive. o discutido empresario foi 
respondendo a outras perguntas enquanto 
se encamtnhava para o salao onde teria 
Iugar a reumao 
- s trara beneficios para o povo? 
~'o• a pergunta de outro JOrnalista. 
- Tudo quanta seja industrializar e 
beneflcio para o povo. 
- Ha industrias novas a montar no 
Pais? 
- Bern. eu niio conhec;:o a coisa 
em detalhe. mas pelo que me disse
ram e a extensiio das que existem 
e ha muitas unidades novas. Mas eu 
niio quero ser o porta-voz do grupo. 

«Dtano de lisboa». 22 de Agosto 

a partir dessa altura a encontrar a maior 
receptlvtdade e simpatia na opiniao publica 
sueca Os portugueses residentes na 
Suec•a mantem-se no hrme prop6sito 
de desmascarar e de se opor a quem 
quer que atente contra o Programa do 
M. F A .. com o qual se afirmam intran· 
sigentemente solidarios e colaborantes. 
no sentido de ajudarem. com o melhor 
esplrito. e sem olhar a sacriflcios. a 
construc;;ao de urn Portugal verdadeira
mente democratico 

«Republica». 24 de Agosto 
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0 caso da Sogantal 

No prtnc•pto de Agosto. as pessoas 
tmham come9ado a ouvir !alar da Sogan· 
tal. uma 1/Jbnca do Montijo. Nessa altura. 
os JOrnats deram asstm a not/eta 

As operf~r~as da Sogantal ocuparam as 
respectivas 1nstalav6es e comevaram a 
vender a mercadoria - fatos de tre1no 
ja quase ha do1s meses. em virtude das 
sucessivas recusas do patrao perante 
as suas reivmdicavoes 
Trata se de ma1s um dos casos de 
empresas estrange1ras de confecviio de 
vestuano. a Lammont. com fabricas em 
Portugal. para poderem assim ulllizar a 
mao-de obra n111damente ma1s barata 
que aqu1 lhes tem s1do ate agora e sem 
grandes problemas possibilitada Posta 
no d1a 20 de Maio em face dum caderno 
reivind1cauvo. em que se pedia um 
aumento de 1250 escudos. um mes de 
ferias. um mes de subsidio e 13.0 mes. 
a entidade patronal recusou-se a acres 
centar fosse o que fosse aos antigos 
salanos. que atmgiam no maximo 1600 es
cudos mensa1s Entretanto saiu o decreto 
do Governo Prov1s6no que fixou o salano 
mimmo em 3300 escudos e que. cuno
samente. ultrapassa as re1vindicav6es das 
operanas da Sogantal Em resposta. amea
va·se com o encerramento da fabnca 
flcam por pagar OS salaries da Ult1ma 
qUinzena de Ma1o e desaparecem o 
representante da Lammont e o gerente 
portugues. Fo1 entao que as operarias 
ocuparam a fabnca e como nao podiam 
conllnuar sem receber o salario. in1cia 
ram a venda dos fatos de treino. com 
grande apo1o da 1n1ciativa pela populavao 
em geral Simultaneamente fo1 elaborada 
uma proposta de manutenvao do funcio· 
namento da fabrica e de alargamento das 
suas ac11v1dades assegurados pelo Estado 
que fo1 apresentada no dia 30 de Julho 
aos M1n1stenos do Trabalho e da Coor
denacao Econ6m1ca 
Nesta snuacao de impasse. as operanas 
da Sogantal prosseguem de forma auto· 
-gest1onar~a. a produvao e distribu1cao 
dos fatos de treino. Dadas porem as 
circunstiincias nac1ona1s em que tudo 
isto se passa. e ev1dente que OS traba 
lhadores nao poderao manter por mu1to 
tempo a experiencia de auto-gestao em 
que se empenharam. t por 1sso que 
eles apelam para a solidanedade de 
todos os trabalhadores e pedem a sua 
comparenc1a numa manifestac;ao de apoio 
a proposta apresentada ao governo. que 
:erfl Iugar na sexta·fe•ra. dia 2 de Agosto. 
as 19 horas. na Pra<;a do Chile 

«Republica». 1 de Agosto 

A parttr dai. a Sogantal passou a ser 
um dos assuntos ma1s fa/ados em Por 
tugal. Mas loi j!J quase no fim do m~s 
que aconteceu o mais inesperado Pas· 
semos mais uma vez a palavra aos 
jornBIS 

As 48 operfH•as da Sogantal. que ha 
tres meses ocupam as instalacoes da 
empresa - produtora de fatos de tre1no-
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tedio hoJe. certamente. uma resposta a 
sua re1v1ndicavao fundamental naciona· 
lizacao da fabrica. 
Esta subita viragem no desenrolar do 
processo-Sogantal. que ha cerca de 15 
dias descrevemos em pormenorizada re
portagem. deve-se ao aparecimento ines
perado em Portugal do proprietario da 
firma. 
Ha tres meses que as operarias solici
tavam a comparenc1a do sr Pierre Lardat. 
o patrao. para negoc1av6es directas E ele 
apareceu efectivamente . mas acom· 
panhado de varios ind1viduos. armados 
de gases lacrimogeneos e pistolas de 
alarme. alem de dois enormes caes 
Assim, na tarde de sabado. os novos 
«invasores» sabendo que na fflbnca ape· 
nas estava o guarda. entraram. e proce
derem a imediata desmontagem de ma
quinas e arrolamento de material com 
a intencao de evacuarem tudo para a 
sede da organizacao. em Franca. 

lntervencAo militar 

Alertada pela mae do guarda. que ao 
procurar entregar o almo<;o ao filho nao 
o conseguiu. pois os ocupantes unham-no 
fechado no escrit6rio e 1mped1am. quem 
quer que fosse. de entrar na f1rma. as 
JOvens operanas. aux1liadas por mumeros 
populares. cercaram imedtatamente as 
1nstalac6es. dispostas a entrar 0 pro-

pnetario e ocupantes utihzaram entao 
granadas e pistolas (de alarme). barri
cadas no escrit6no. 
Comparec.,,cJ, .. 1111almente !orcas da GNR. 
elementos da Base Aerea n.0 6. do Mon
tijo e do COPCON que conduziram os 
«invasores» para o quartel do Lumiar 
Entretanto os populares destrulram os 
carros utilizados por eles na sua deslo· 
cacao de Franca. 
A proposta que sera. novamente. dis· 

cutida hoje no Ministerio do Trabalho. 
com a participacao do proprietario da 
firma e delegados dos operarios. tera 
as seguintes alternativas· pagamento de 
salaries ate que consigam outro emprego. 
concessao de material para conunuarem 
o mesmo tipo de producao ou. finalmente. 
transformacao da fabrica numa seccao 
das of1cinas de Fardamento Militar. 
Depoimento de urn operluio 
Registamos amda o depoimento de um 
oper!Jrio. que teve importante papel no 
assalto aos «invasores franceses»: 
«Eu intervim porque sou operflrio. Vinha 
Ia de cima de Atalaia e quando me apro
ximei daqui vi a multidao em volta da 
fabrica. Pergunte1 o que se passava e 
disseram-me que havia um rapaz detido 
como refem. Ia dentro. pelos franceses. 
patroes da fabnca. que queriam roubar 
tudo o que Ia estava De modo que gal
guei para c1ma do muro e vi um individuo 
frances com um cao-policia preso por 
uma corrente. Perguntei-lhe o que esta
vam para ah a fazer mas ele nao me 
respondeu po1s nao deve ter percebido. 
Entao wei me para o pessoal: Vamos 
para dentro que est!J Ia um co/ega nosso 

e e portugu~s. EsttJ preso como refem 
deles. Saltei para dentro e o homem 
assobiou com um apito e apareceram 
logo uns se1s ou sete homens com paus 
e picaretas. Puxei da minha navalha 
que era a unica defesa que eu tinha. 
Entao o pessoal arrombou o portao e 
juntaram-se-me. ma1s sete ou oito ho· 
mens. Eles meteram-se todos Ia dentro». 
«Dirigimo-nos entao para a porta da 
fabrica e apareceu o patrao. Disse-lhe 
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para deixar sair o guarda Mas ele nem 
respondeu. Tornei a repetlr e nada 
Entao atirei-me contra a porta. Foi al 
que me atiraram com essa coisa de 
lacrimogeneo e com Hquido de extintor 
Forcamos por f1m a porta de entrada Fo1 
quando eles se refugiaram no escnt6rio 
Veio entao o sargento da Guarda Re
publicana do Montijo que em colabo-

ra~ao connosco tentou falar com eles 
a bern. Eles nao o aceitaram Entao eu 
e outre companheiro tentamos for~ar a 
janela do escrit6rio. Lan~aram nos tres 
granadas de gas. Fiquei inammado. leva
ram-me aos ombros para junto de uma 
tornelra de agua. lsto contmuou ate que 
vieram as For~as Armadas que entraram 
Ia dentro e os convenceram.» 

A LEI SOB REA GREVE -alguns artigos 
Artigo 1.0 

~ garantido aos trabalhadores o d1re1to 
a greve nos termos do presente diploma. 

Artigo 2.0 

Considera se greve a recusa colecuva 
e concertada do trabalho tendente a 
defesa e promo~ao dos 1nteresses colec 
tivos profissionais dos trabalhadores 

Artigo J.o 

Nao e permitida a greve· 
a) As for~as mil1tares e militarizadas 
b) Aos magistrados judiciais. 
c) As for~as policiais e guardas pr;SIO· 
nals. 
d) Aos bombeiros 

Artigo 6.0 

Cons1dera-se 11icita a greve declarada 
com desrespeito do processo 

e acordos colectivos. bern como: 
a) A greve desencadeada por mouvos 
politicos ou religiosos 
b) A greve de solidariedade que nao 
mteresse d1rectamente a mesma pro 
fissile. a menos que exercida em apo10 
a trabalhadores da pr6pria empresa 

Artigo S.o 

1. A greve deve ser obrigatoriamente 
precedida de urn perfodo de negocia 
~oes e de tentative de concil1ac;ao ou 
mediacao com a entidade patronal nunca 
Inferior a 30 d1as. contados a parur da 
data da apresenta~ao por escrito das 
re1vindicac;oes. 
2. Enquanto nao for regulado o sistema 
de solu~iio dos conflitos colectivos. a 
media~iio de que trata o o n.0 antenor 
sera exerc1da por com1ss6es «ad hoc». 
constituidas por urn representante do 
M1nisterio do Trabalho que presid1ra e 
Por dois representantes dos trabalha 
do res. 
3 A greve s6 podera ser declarada se 

forem desatendidas total ou SIQnlficatl
vamente. as re1vind1ca~6es dos traba
lhadores. 
4. As reivindica~oes serao subscritas 
pela associa~ao ou associacoes sindi
cais competentes 
5 Quando as assoc,acoes smdica1s nao 
representem a ma1oria do pessoal da 
empresa. a compet~ncia para apresentar 
reivindica~oes penance as assembleias 
dos trabalhadores das empresas para 
esse fim reunidas 

Artigo 9.0 

1. A competencia para desencadear a 
greve pertence as assoc1a~oes smdica1s 
dos trabalhadores quando 1solada ou 
conJuntamente representem a ma1ona do 
pessoal da empresa 
2. Nas empresas em que a ma1oria do 
pessoal nao esteja representada por asso
Cia~oes sindicais. a assembleia dos tra
balhadores podera dec1dir a greve nos 
termos segumtes ou delegar essa com
petencla em organ1smos 1ntersmdicais 
quando legalmente reconhec1dos 

Artigo 14.o 

1 ~ garantida a liberdade de trabalho 
dos nao grevistas 
2. Enquanto durar a grave nao pede a 
ent1dade patronal substitu1r os grevistas 
por pessoas que. a data da entrega das 
retvlndiCa~oes nao estejam hgadas a 
empresa por um contrato de trabalho. 

Artigo 16.o 

1 A greve suspende o contrato dos tra
balhadores nela intervenientes sem pre 
juizo de observancia das dispos1~6es 
apl1caveis na legisla~iio sobre prev1dencia. 
2. 0 tempo de suspensiio conta se para 
efeitos de anugu1dade 

Artigo 21 .0 

As ent•dades patrona1s apenas poderao 
proceder ao encerramento da empresa· 

«Eies quiseram aprove1tar o facto de 
haver testa na Atalaia pensando que 
toda a gente 1ria para Ia e que ninguem 
daria pela vinda deles. Tinham ate duas 
cam1onetas preparadas para levar todo 
o material da fabrica Mas engana
ram se » 
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a) Quando SeJa declarada uma greve 
que nao obede~a ao condiCIOnallsmo 
prev1sto nos arllgos anteriores. b) Quando 
se verif•que a ocupac;iio dos locais de 
trabalho em mfrac~ao do disposto no 
no 2 do arugo 7 o do presente d•ploma 
c) Quando se verifiquem por parte dos 
trabalhadores. actos de destruicao ou 
detenorac;:ao voluntaria de mercadonas. 
de materias pr1mas. equ•pamentos e lnS
talacoes: I) Quando. por razoes de ordem 
tecnica. reconhec•das pelo M•n•steno do 
Trabalho. se venf•que a 1mposs•btl1dade 
de contlnuac;ao de laborac;:ao 

Artigo 2S.o 

Aqueles que desencadearem. manu 
verem ou impedirem greves ou «lock
-out» servindo-se de viol~ncia. ameac;a 
ou coaccao sobre os trabalhadores ou 
enudades patrona•s serao pun•dos com 
pnsao ate 6 meses. 
2. Os promotores das reun•oes. dele 
gados de greve e assoc,ac;oes sind1ca•s 
que nao notiOquem o Governo. nos 
termos dos artigos 1 0 o no 4 e 11 o 

rt.0 3 do presente d1ploma seriio pun1dos 
com multa de 500500 a 1 0 OOOSOO. que 
sera elevada ao triple no caso do ar
llgo 17.0 no 3 
3 Os empresanos que nao da~am a 
notlfica~ao prev1sta no arugo 23 o no 2. 
serao punidos com a multa de 10 000500 
a 200 ooosoo 
4 0 presente arttQO nao prejUdiCe a 
aplicac;:ao de penas ma1s graves estabe 
lecidas na le1 geral. f1cando tambem 
ressalvada a responsabllidade civil e dis 
c1plinar pelos actos prat•(.ados 
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Reconhecimento da 
independencia 
da Guine-Bissau 
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0 dta de hoje e duplamente festivo. para 
todos os portugueses ja que hoje se 
celebra nao uma. mas duas indepen
dencias. A primetra e a da Guine BISSau 
que chega ao termo duma longa luta 
plenamente justtficada pelo dta de hoJe. 
A segunda tem caracteristtcas especiais. 
ja que se nao refere a independencia 
dum pais. mas a dum povo que hoje 
se liberia «de JUre». das amarras que 
o prendiam a um passado htstoricamente 
condenado. lntciou-se a lura do povo 
da Gume- Bissau ha mu•tos a nos. mas 
nao ha mais anos do que a luta dos 
portugueses pela ltberdade que os leva. 
hoje. a abravar o povo da Guine-Bissau 
e a trata-lo de trmao pela pnme•ra vez 
na hist6na 
Ambas as lutas foram dtftceis e ambas 
causaram mortes e sacrifictos que ambos 
os povos lamentam mas que nao foram 
inteiramente inuteis na medida em que 
contribuiram para acelerar o processo 
hist6nco que nos permtte. l)oje encarar 
o futuro com olhos novos 
Pode o povo da Guine Bissau honrar 
os seus filhos que morreram em combate. 
mas os pais dos muttos portugueses que 
ficaram na Guine tem tambem. hoje 
razoes para celebrar nao voltarao a 
morrer JOvens no solo do novo pais e 
o povo portugues reata. hoje a sua tra
dtviio de povo voltado para o futuro. 
A independencta que os portugueses 
hoje celebram. e. asstm. tao tmportante 
como a celebrada pelos povos da Guine
-Bissau. tanto mats que foi conqu•stada 
por um movimento de conscienc•a sur
gido no pr6prio seto das su<JS Forvas 
Armadas. isto e. no pr6pno seio das 
forvas com que a reaccao contava para 
contmuar o seu combate contra a hts· 
t6ria 

Das cart as 
que nos 
escreveram 

Dos quatro cantos do mundo. de toda a parte onde h8 porwgueses em 
busca de uma vida melhor, muitas canes nos foram escritas. 
Cartas dos que pela primeira vez em toda a sua vida se dirigem a uma 
entidade oficial. como eles dizem. 
Cartas de alegria e de esperanr;a pelo que se passou em Portugal a 
25 de Abril. 
Canas que revelam como os emigrantes assumem agora de um modo 
diferente a sobreexplorar;iJo e a humilhar;iio e discriminar;iio constantes 
do patronato e dos governos dos palses onde trabalham. 
Canas. muitas carcas daqueles que querem regressar. 

A essas carcas pretendemos dar resposta atraves desta secr;iio. 
Por 1sso pedimos a todos aquetes que nos teem que nos escrevam sempre: 
que nos fa/em dos vossos problemas. da vossa vida af.· que nos digam 
como e que voces veem o que se passa aqui. como e que voces gostariam 
de ver orientar-se a polltica da emigrar;iio. o que e que voces pensam 
que a Secretaria de Estado da Emigrar;iJo deveria fazer pelos emigrantes. 
Escrevam. Oigam o que pensam da revista: se ela responde aos vossos 
problemas. ou se na vossa opiniiJo devia falar de outros assuntos e temas. 
N6s prometemos responder na medida do posslvel. 

0 desejo de voltar 

«J~ passaram vinte e dois anos que fui obrigado a abandonar a minha 
terra. por razoes que todos conhecemos. 
Hoje est~ despovoada e s6 se encontram I~ uns velhotes de l~grimas 
nos olhos. por nao terem com eles os filhos para os ajudar a passar o 
pouco tempo que lhes resta. 
Niio poderfamos n6s. homens de coragem. fazer na nossa terra o que 
estamos a produzir nas outras? 
Os homens que gUtam a na~ao que nos ajudem. porque n6s s6 estamos 
a empobrecer o nosso Pafs para darmos fortun~ aos outros gut' atnda nos 
acolhem de maus olhos. como ladroes do pao que nos penence. 
Tenho urn posto razo~vel. ganho um born salario. mas com grande tnd i
ferenca deixarei esta terra e voltaret com os meus filhos para a minha 
terra. se o novo Governo nos aceitar de cabe~a erguida e disposto a 
ajudar-nos. 
Peco uma decisiio niio s6 para mim. mas para algumas centenas que 
voltariam em grande massa. se nos abrissem o caminho que nos tern 
Stdo cortado de todos os lados.» 
Ant6nto Marques Parretra 
FRANCA 

Esta carta. parecida com muitas outras que recebemos. poe o dedo na 
fenda toea na preocupar;iio fundamental de grande parce dos emigrantes: 
o regresso. 
Para muitos deles uma coisa e evidente: derrubado que foi a 25 de Abril 
o regime de Salazar-Caetano. nao h8 mais raz6es para que subststam 
as causes que levaram mais de dois milh6es de portugueses a emtgrar: 
os salarios de miserta, o desemprego. a guerra. a pouca terra que niio 
da sequer para vtver. 



Mas eles nfJo r~m razao senao em parce se It verdade que hoje codas 
as cond1~6es exmem para lurar pelo f1m do desemprego. por saffJfiOS 
decenres. pets rerra para aqueles que a rrabalham. se It verdade que as 
llberdades e dlfeltOS conquistadas pelo povo porcugufJs sao hoJ8 muito 
ma1ores do que em qua/quer outro pals democrAuco. tamb6m e verdade 
que as esrrururas economico-soc1a1s que estao na of/gem desses mates 
permanecem mtactas 
E com a cnse econom1ca que alasrra por toda a Europa e que engendra 
0 

aumenro consrante do cusro de VIda. o desemprego. as fal~ncias das 
pequenas e mltd1as emf:!_resas. as cond1~6es de v1da daqueles que r~aba· 
/ham nao podem senao agravar-se. enquanto uma pequena mmofla 
meter no bolso o truro do rrabalho de quase todos 
Acabar de vez com esses problemas 1mplica um desenvolvimento econo· 
mico capaz de conduzir a uma jusra reparu~lio da flqueza social. que 
nao e posstvel no quadro das esrrururas economicas e sociais acruais. 
Mas o que e importante e que hoje todas as condi~6es existem para turar 
palo f1m dessa s!rua~ao: os traba(hadores c~ ho1e a forr;a. apoiando-~e 
nos dire/los e flberdades conqu/Siados. de lutar por uma modd1car;ao 
rad1cal de esrruturas. por uma sociedade nova onde nso ca1bam mais 
explorados. nem exp/oradores. 
A cond1t;:ao para 1sso e. como nos dtz o senhor JoSti Luis Ferreira. rambem 
em1grante em Franr;a cque codos os porcugueses que lutam rea/mente 
pela flberdade se unam e continuem forceS» 

rl' ... E o problema da tropa 

«Aquo em Fran~a contam-se os maoores dosparates 
£ clare que sAo esses tipos que nao estao conformes com a mudanca 
e que tiveram de fugir. Nao basta termos andado tantos anos debaixo 
dos pes deles. para eles nos virem agora para aquo chatear. 
E estao precisamente a actuar perto das camadas mais jovens. sobretudo 
os compelidos militares e suas families. a meterem-lhes coisas na cabeca: 
-que nAo mandem dinheoro para Portugal. porque nunca mais Ia 
podem or. 
-que o que e precise 1\ formar aquo uma I rente. etc .. etc. 
Ora osso. como sabem. envolve milhares e molhares de emograntes. visto 
a maoona ter em sua familia um compehdo mohtar 
Niio s6 os compelidos. mas tambem as suas famflias. deoxam de or af e 
ficam cil com eles. come~ando a empregar o donheoro aqui - o que alias 
ja devem ter notado 
Sena de toda a JUStoca deoxar esses homens or al e regressar aos seus lares 
em Franca. visto a grande maioria ja estarem casados e com folhos - o que 
justofoca a sua onsubmissao ao service mohtar 
Seria. all\m de muoto util para a nao;iio. um grande passe que o novo 
Governo dana.» 
Luis Candeias 
FRAN<;:A 

Esre problema e rambem uma preocupdt;:iJo comum de mu11os daqueles 
que nos escreveram 
Com efe~~o a reac(:ao usa de codas as armas IJ sua mao para tenrar fazer 
crer aos rrabalhadores que a d11adura de Salazar-Caetano era melhor 
que o reg1m.e msraurado em Porcugal a 25 de Abfll 
E as armas que eta uciliza sao canto maiS grosselfas e men/lfosas quanto 
a d1stanc1a(:ao do Pais. a ausenc1a de mforma(:6es rea/1$/as sobra o que 
c8 se passe. /he perm1ce derurpar o processo real em curso 
Da caluma do que ex1sre a profec1a voluntariamente menurosa do que 
se prepara codos os argumenros s8o mventados para levar o emigrance 
a rebelar-se contra as conqu1scas democrluicas. que lhes sao apresenradas 
como lcsNas dos seus mceresses. 
Evidenremence que quem ass1m !ala s8o aqueles que II sombra da dicadura 
de Salazar-Caerano encheram os seus bolsos explorando. danunciando. 
reprimmdo e rorcurando os trabalhadores. 
Vendo o chAo fugir-lhes debaixo dos pes. cenram arrascar com eles os 
emigrenres. codos equeles que nada tendo a perder com o derrubamenro 
da ditadura. s6o susceprlveis. por falra de informa(:6o, de se deixar con
veneer 
Mas de uma co1sa podem os emigranres esrar seguros Tudo aquilo que 
eles c~ e que 101 ganho a cusca do seu crabalho - as suas cerras. as 
suas casas etc - s6 poderiio serVIr-lhes de alguma co1sa se. eo opera
rem-sa profundos reformas de estrucura. se bamrem codos esses que 
ho1e pretendem servlf-se deles para defender os sevs mceresses. 
Porque para conscrulf a casa. culrivar a terra. montar a !Abflca. e preciso 
rer um credl/o baraco. 1uros que se possam pagar E como e que serA pos
sivel ter esse crf!duo se os grandes bancos conrmu8fTI nas maos dos que 
ho1e lan(:em essas menuras? 
Como e que se pode culuvar a rerra em boas cond1t;:6es. se os adubos. 
a elimenca~6o dos animais. etc. contmuam a ser monopolio dos grandes 
senhores que podem /ivremente especular com os pre(:os? 
Esres e que sao os verdadeiros problemas pera os emigranres. que ainda 
esrao Ionge de encontrar uma solu(:8o na situa(:ao eccuel. 
E que nenhvma duvida fique: nenhum d8queles qve hoje escao rea/mente 
mceressados em consolider e alargar as llberdades democrAricas. em 
melhorar as cond1t;:6es de vida do povo rrabalhedor. em p6r um termo 
8 colomzar;lio. escll mceressado em tirar aos em1grantes aquito que eles 
ganharam com o suor do seu rosco 
Bem pelo conrrA"o' 

Os Boatos e as Calunias .. . 

Tem mu1ta razao o senhor Luis Candeias em p6r o problema ass1m 
E efecuvamente necess8flo dar-se os me1os para que todos os emtgrantes 
possam vlf II sua terra, possam tomar contecro com o Porcugal novo 
que escA e nascer venflcar com os seus propf/OS olhos que sao efecciva
mence calumas os diZeres da reac9lio 
E o ma1or 1mped1menro a que isso se realiZJI cots/mente hoJe e cercamente 
o problema dos desercores e refracranos. que conrmu8fTI a nao poder 
vlf flvremente eo Pals. 
Ora esre problema esra intimamence llgado a um oucro que nao d1Z respeico 
so aos em1grantes. mas que afecra coda a vida necional. o problema das 
colomas. Enquanco esre problema niio !01 coca/mente reso/vido. muicos 
oucros - e entre eles o dos desercores e refracc6rios - cerao diflcil 
solu(:§o. 
Depois de rreze snos de uma guerra injusca e sangrenta. a 25 de Abril 
abflu -se um processo irreversivel pera e mdependbncta polirica das 
colonies 
0 pflme1ro resulrado prallco desse processo !01 o reconhecimemo por 
parce da Junta dB leguimidade da deser(:ao e da fuga a essa guerra injusre: 
a amnis/la decrecada para rodos os desenores e refrectaflos 
Mas essa ammsua nao engloba o dlfelto para aqueles que cmham fugido 
8 guerra. de regressar eo Pals 1senros de quelquer obflga(:ao milicar. 
Por uma razao fundamental' para o Govemo e pera as For(:as Armadas 
craca -se de nao abrir excep(:oes que possam desencadear o desconren
camemo ou provocer a mcompreensao daqueles soldados que ainda 
ho1e permsnecem nas colomas. ou dos que deverao amda pamr para Ia. 
E esra 8 pflnCipal r8zao peta qual as !JI'{)f)Oslt;:6es dB Secreraria de Escado 
da Em1grar;Ao. e de oucros orgamsmos. no sent1do de dar solu(:ao 8 esre 
problema, sinda nao puderam encontrar acella(:6o por perce do Govemo 
e da Junra. 
0 reconhecimento do direico 8 independbnc1a polluca das colonias. o 
reconhecimenco efeccivo da independencia de Gume-Bisseu. assim como 
o reconhecimenro da independl!ncia de Mor;emb1que - e sobrecudo a 
necesstdade urgence para o povo porcugu(!s de p6r lim defmmvo IJ colo
mzar;6o e a codas as consequenc1as de/a - sao forces razoes para pensar 
que os esforr;os nao s6 dos emigrantes mas de rodo o povo porcugues. 
pare resolver rap1damenre esce problema poder8o ser coroados de sucesso 
- se codas as for(:as. correntes e orgamzar;6es comarem as suas respon
sablfldades 

Esta carta dirigtda ao Secretario de Estado pelo Sr. Ant6nio 
Pereira. emigrante em Fran9a. dtz. por si s6, tudo. 
Por isso aqui a deixamos. sem comentarios: 

Tendo estado a passar ferias em Portugal no mes de 
Agosto ultimo. o que alias fac;:o desde 1965. ano em 
que emigrei para Franc;:a e sempre com o maior praze .. 
mas este ano foi para mim como certamente para milhares 
de portugueses um ano e umas ferias excepcionais. gra<;as 
as nossa For<;:as Armadas e a boa vontade de todos OS 
democratas Portugueses. Ja era tempo. pois era com 
grande magoa que antes do hist6rico 25 de Abril todo 
o emigrante que chegava as nossas fronteiras tinha a 
impressao, nao de entrar no seu Pals. mas s1m no estran
geiro. ta1s eram as exigencias e as dificuldades de toda 
a especie postas pelas autoridades de entao. 
Mas se eu ouso escrever-vos estas simples linhas nao e 
somente movido pelo desejo de vos agradecer tudo 
quanto possam fazer pelos emigrantes. 
t que tenho acompanhado pela radio e televisao francesa 
os ultimos acontecimentos em Mo<;ambique. e eu como 
certamente todos os emigrantes portugueses de boa fe, 
nao podemos senao lamentar profundamente tais acon
tectmentos. 
Apetece-me perguntar aos portugueses de todo o mundo 
se pensam que 12 ou 13 anos de guerra nao chegaram 
para sugar o Pais quase ate a ultima gota de sangue. 
Pergunto-me tambem se os nossos colonos contam com 
50 milhoes de contos enviados com suor e lagrimas em 74. 
para cobrir os seus desacatos e a sua sede de explora<;ao. 
t tempo que todos os portugueses compreendam que 
o Pals nao pode mais. Basta de desacatos e desaven<;as. 
Portugal nao pode nem deve morrer. 
Avante pelo progresso. 
Vivam as For<;:as Armadas Portuguesas. 
Viva a democracia e Viva Portugal Eterno. 
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Quando este numero do «25 de 
Abril>> ja estava praticamente aca
bado. graves acontecimentos pro
vocados por uma minoria de reac
cionarios que nao quer de forma 
alguma perder as regalias que o 
fascismo lhe concedia. em prejuizo 
de todo o povo portugues. vieram 
manchar o processo de democrati
zac;ao iniciado em Portugal pelo 
Movimento das Forcas Armadas. 
Foi assim que. na madrugada do 
dia 28 de Setembro. algumas dezenas 
de individuos pertencentes as mais 
ricas familias portuguesas. tentaram 
realizar algumas acc;oes armadas no 
sentido de repor o regime fascista 
e retirar ao povo as liberdades e o 
progresso democratico alcanc;ados a 
partir do 25 de Abril. Mas a popula<;ao 
do Pais. em estreita ligac;ao com os 
soldados do M.F.A.. provou mais 
uma vez a sua firme decisao de 
fazer calar definitivamente o fas
cismo. Ao Iongo das principais estra
das de Portugal. formaram-se bar
ragens de populares. mais tarde aju
dadas por soldados. que revistaram 
todos os carros que se dirigiam a 
Lisboa. em muitos dos quais encon
traram armas. 0 resultado foi mais 
uma vit6ria das forc;as populares e 
democraticas sobre os restos de 
fascismo que ainda por ca havia 
e cujos dirigentes foram presos. Mais 
uma vez. os portugueses puderam 
gritar nas ruas. com legltimo orgulho 
e satisfa<;:ao. a certeza que ja tinham 
gritado a 25 de Abril: o povo unido 
jamais sera vencido! 

N ovo Chefe de Estado 

Em consequencia destes aconteci
mentos. o general Spinola pediu a 
demissao do cargo de Presidente 
da Republica. passando este cargo 
a ser ocupado pelo general Costa 
Gomes. que ja fazia parte da Junta 
de Salva<;:ao Nacional. 
Pensamos apresentar aos nossos lei
tores uma reportagem pormenori
zada. no pr6ximo numero. dos acon
tecimentos que acabamos de referir. 
Por hoje. s6 nos e possivel acres
centar uma resumida biografia do 
novo Presidente da Republica Por
tuguesa. General Costa Gomes. 

50 

A segunda vitoria do povo 
sobre o fascismo 

QUEM E. 0 GENERAL 
COSTA -GOMES? 
0 general Francisco da Costa Gomes. 
uma das mais conhecidas e presrigiosas 
figuras do Ex(lrciro. democrata convicro. 
nasceu em Chaves. a 30 de J unho de 1914. 
e tirou o curso do Co/(lgio Mi/itar de 1925 
a 1931. concluindo depois o curso dff 
Cava/aria em 1935. no R. C. 9. sendo 
entao promovido a alferes. Ouarro anos 
depois era renente e. em 1944. capitlio. 
altura em que se /icenciou. com distinclio. 
em Ciencias Matematicas. pela Universi
dade do Porto. 
Tendo servido em diversas unidades da 
sua Arma. na G. N. R. e no Estado-Maior 
do Exerciro. foi rambtim colocado. durante 
um ano {1945-46) no quarrel-general do 
Supremo Comando Aliado do Atl§ntico 
e no Esrado-Maior de Macau. de que 
foi adjunro e. depois. chefe. entre 1949 
e 1951. Promovido a major em 1952. 
a renente-coronel em 1955. a coronel 
cinco anos depois. entrou no generalato 
em 1964. quando ascendeu ao posro de 
brigadeiro. passando a general em 1968. 
Entreranto. frequentou o Curso do Estado
·Maior e o Curso de Altos Comandos. 
0 general Costa Gomes desempenhou. de 
resro. elevadas funcoes durante a sua 

rario de Estado do Ex(lrciro. ainda antes 
da sua promoclio a general. e mais tarde. 
de professor do Curso de Altos Comandos. 
no lnstituto de Altos Estudos Militares. 
al(im de 2.• comandante da Regi§o Militar 

de M01;:ambique e posreriormence. de 
comandante da R. M. de Angola. 
Em Serembro de 1972. foi nomeado chefe 
do Estado-Maior General das Fon;:as Arma
das. cargo de que foi exonerado jll esre 
ano. pelo regime deposro. na sequencia 
da publicaclio do livro do seu entlio 
adjunto. general Ant6nio de Spinola. «Por
tugal e o Futuro». 
Pouco tempo depois. viria o 25 de Abril. 
E o respeirado e distinto oficial recuperaria 
desra vez no seio da Junta de Salvaclio 
Nacional. aquele mesmo elevado cargo. 
A sua culture. espiriro de justice. rectidlio 
moral fizeram dele. como arras dissemos. 
um dos mais prestigiosos homens das 
Forces Armadas. que respeiram no general 
Costa Gomes a Figura praticamente incon
resrada de seu principal «leader». De resro. 
sabe-se que o Movimento das Forcas 
Armadas depositara. desde o princfpio a 
maior confianca no actual Presidence da 
Republica. consrando mesmo que uma 
parte do M. F. A. teria visro com maior 
agrado a sua nomeacao para esre alto 
cargo logo ap6s o 25 de Abril. 
Homem simples. amante da leitura { e pos
suidor de uma boa biblioreca). o general 
Costa Gomes e um homem de htlbitos 
simples. que gosra de hipismo e de nata
clio. Casado com a sr.• D. Maria Esrela 
Costa Gomes. rem um lilho. estudante. 
e reside em Lis boa. num predio da A venida 
dos Esrados Unidos da America. ._ __________________________________ _.~ 
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