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Estas pala~ras sao de urn cliente 
nosso. E poderiam ser ditas por 
qualquer Portugues . Em Fran4;:a. 
Na Alemanha. No Canada. Em qual
quer pais do mundo. 

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

Deposite na Caixa Geral de Depositos 
Sem encargos para si 
Rendimento assegurado, com garantia do Estado 

DEPOSITOS A ORDEM- ATt: 70 CONTOS 4% AO ANO 
DEPQ'SITOS A PRAZO - DE 9,5% A 10,5% AO ANO 

Pense no futuro. Deposite na Caixa Geral de Depositos 
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AOS LEITO RES 

«25 de Abrih> vai mais uma vez ao encontro de todos os portugueses 
no estrangeiro, pretendendo ser o elo de liga<;:ao necessario entre todos 
nos para as grandes tarefas de reconstru<;ao da sociedade mais justa por 
que ansiamos. 

Nao ignoramos que algumas lacunas e deficiencias caracterizam ainda 
este 6rgao de lnforma<;ao. No entanto, cremos poder dizer que nos anima 
a vontade de dentro em breve atingirmos a meta desejada : proporcionar 
a todos os emigrantes uma visao ampla da vida portuguesa de hoje, bem 
como fazer desta Revista uma presen<;a constante do Portugal renovado 
no corac;:ao de todos os que embora ausentes, permanecem ligados a sua 
Patria palos lac;:os famlliares e pelo seu patriotismo, tantas vezes ignorado 
ou mal compreendido. 

Para atingir tais objectivos, precisamos contudo da colaborac;:ao de 
todos os leitores, formulando criticas e sugestoes, as quais certamente 
irao contribuir para- um melhor conhecimento dos problemas e anseios 
dos emigrantes. . 

Tambem para .'a divulga<;ao da nossa revista a colaborac;:ao dos leitores 
e indispensavel. Oueremos chegar a todos OS portugueses no estrangeiro 
e s6 com esse aux.ilio o conseguiremos. 

e DIVULGUE A NOSSA REVISTA 
e RECOMENDE A SUA ASSINATURA 
e COLABORE NA RECONSTRUCAO DE UM PORTUGAl.. NOVO, 

JUSTO, LIVRE E DEMOCRATICO ! 

, 
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Antes do 25 de Abril. Portugal era um beco sem safda. Um beco estreito e de paredes tao 
altas que nao nos deixavam entrever qua!quer caminho que para a/em de/as existisse. 

De repente. porem. os muros rufram. E sucedeu-nos um pouco aquilo que aconteceria 
a quem estivesse muito tempo fechado num quarto escuro. cujas paredes subitamente fossem 
derrubadas. deixando entrar a jorros a (uz do sol: llcamos cegos e cacceamos penosamente por 
entre os escombros. procurando uma safda que agora sabfamos existir. mas teimava em se esconder 
por detras da poeira levantada pe!o desabamento e dos raios que nos ferift.m a vista. 

Do 25 de Abril de 1974 ao 25 de Novembro de 1975 viveram-se em Portugal tempos de 
ansiedade e de busca febril. Numa terra onde tudo parara ha tanto tempo. o re/6gio da Hist6ria 
rodou descompassado. como que a compensar o tempo perdido. Cercaram-nos perigos enormes: 
a ingerencia externa. a perda daquela coesao minima sem a qual as sociedades nao podem progre
dir em paz. a ar;odada construr;ao de novos muros dentro dos quais alguns pretendiam empare
dar-nos de novo por muicos e maus tempos. 

Gradualmente porem. o povo ponugues recompos-se do espanto inicial e vem encontrando 
o seu caminho rumo a um futuro livre e igualitario. 

Feico o balanr;o da distfmcia percorrida. encontramos ja hoje conquistas que marcam uma 
evolur;ao da nossa sociedade para uma fase qualitativamente superior da sua existencia hist6rica: 
a instituir;ao duma democracia polftica baseada no sufragio universal e no pluralismo: o reconhe
cimento e a promor;ao dos direitos fundamentais: a supremacia do poder politico sobre o poder 
econ6mico: a democratizar;ao das empresas e dos servir;os publicos: o lanr;amento de algumas 
das bases de uma reforma agraria: o estabelecimento de relar;6es amigaveis com quase todos os 
pafses do Mundo. 

Acerca de nenhum de tais pontos se pode dizer que tudo seja perfeito: o claro-escuro domina: 
as manchas de luz entremeiam-se com outras de sombra. Os erros cometidos foram em grande 
quantidade. As dificuldades que nos rodeiam. mormente no campo econ6mico. sao de impres
sionante grandeza. 

Ate a data. pode afirmar-se ·que a participar;ao nestes acontecimentos hist6ricos por parte 
dos quase tres milh6es de portugueses que vivem fora das fronteiras do Pals foi quase nula. 
Legitimamente preocupados ou mesmo escandalizados por tudo quanto de negativo se fez e se 
viveu aqui. por vezes cambem mal informados por meios de comunicar;ao pouco conhecedores das 
nossas realidades e mais acentos ao aned6tico do que a evolur;ao de fundo. injustamente privados 
de capacidade eleitoral na sua maioria. os nossos emigrantes mantiveram-se a margem. 

Chegou porem. a hora de portugueses de dentro e de fora se fazerem mutuamente justir;a 
e de se darem as maos na tarefa comum de edificar um Portugal livre. progressivo e feliz. 

Aos portugueses de dentro cumpre reconhecer a valiosfssima contribuir;ao dos portugueses 
de fora para o bom nome. prosperidade e feir;ao universalista da Nar;ao. feir;ao essa que a engran
dece e !he marca um papel que nao se delimita pela exiguidade das suas fronteiras e pobreza dos 
seus recursos. E as melhores formas de reconhecer tal contribuir;ao sao as de proporcionar aos 
emigrantes uma amp/a participar;ao na condur;ao dos assuntos patrios. de salvaguardar o produto 
material do seu labor. de manter com eles apenados lar;os de informar;ao. convivencia e intercam
bio cultural. de os apoiar junto das autoridades dos pafses de imigrar;ao. A lguma coisa se esta 
a fazer em todos estes domlnios. 

Aos portugueses de fora cabe respeitar a !uta e os sofrimentos dos porrugueses de dentro. 
que tiveram como fruto a conquista e o fortalecimento das rafzes da /iberdade e da igualdade. 
que florescerao numa sociedade nova. E esse merecido respeito. que nao exclui a consciencia dos 
erros e das insuficiencias. nao alcanr;ara melhor forma de se exprimir que a da participar;ao activa 
e organizada na vida nacional e a da clara manucenr;ao de confianr;a do nosso futuro e na nossa 
capacidade de em conjunto o edificarmos a imagem dos nossos anseios e a medida das nossas 
potencialidades. 

S~RVULO CORREIA 
3 
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UMA 
ADMINISTRA~AO 
PARA 
A DEMOCRACIA 

I nserida num processo hist6rico. 
a estrutura administrativa portuguesa 
caracteriza-se por uma centraliza<;ao 
absoluta da compet~ncia a nfvel de 
Ministerios e pela extrema debi li 
dade dos nfveis local e regional. 

Esta situa<;ao de rela<;oes desiguais 
serviu naturalmente os objectives 
dum regime autocratico que trans
formou os 6rgaos de poder local 
em meras agl§ncias do poder cen
tral atraves da intensifica<;ao da sua 
dependencia nos aspectos politicos. 
tecnicos e financeiros. Para nao me 
alongar sobre este assunto lembro 
apenas que o sobejamente conhe 
cido processo de designa<;ao dos 
pres•dentes das camaras pelo governo 
central os transformava de represen
tantes das popula<;oes. que deveriam 
ser. em comissarios politicos do 
poder. 

No aspecto tecnico. as poucas 
camaras em que sobreviveu alguma 
capacidade neste domfnio nao resis
tiram a complexa teia burocratica 
da via sacra das aprova<;oes pelos 
6rgaos ministeriais das mfnimas deci 
soes tomadas dentro da sua ja de si 
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Provincia do Minhc 
Douro 
e Tras-os-Montes 

Provincia d6 &Jir• 

Provinc,.n 
do Alentejo 

exlgua esfera de decisao. 
Como gravame a esta dependen

Cia poliuca e tecnica. as autarquias 
locais viram decrescer progressiva
mente a escassa autonomia que lhe 
era proporcionada pelas receitas pr6-
prias. merce dum sistema de parti
Cipacao nos creditos fiscais que nao 
reflect1u as alteracoes ocorridas no 
esquema geral de transformacao nas 
componentes deste sector. Assim. 
a medida que o valor das cobrancas 
pr6prias diminuia. aumentava a sua 
dependencia em rela<;ao aos subsi
dies. particularmente atraves do sis
tema de comparticipacoes que. sob 
o pretexto de garantir a qualidade 
dos empreendimentos. se traduz ine
vitavelmente. na real idade. por uma 
asf1x1a da autonomia dos 6rgaos de 
poder local. 

Por esta via se operou ao Iongo 
das ultimas decadas a usurpacao 
permanente das funcoes. competen 
cias e meios dos 6rgaos locais e 
regionais pela administra<;ao central. 

Obviamente que uma administra
cao deste genero nao fomentava 
nem permitia a participacao das popu 
la<;oes na escolha dos empreendi
mentos correspondentes as suas 
necessidades e aspiracoes. em caso 
algum se ultrapassando o caracter 
meramente consultive ou de auscul
tacao. como e o caso de algumas 
das solu<;oes que timidamente se 
tentaram a partir de 1968. 

lnstrumentalizada como aparelho 
de poder e estruturalmente incapaz 
de assegurar uma gestae partici
pada. a organizacao administrativa 
do Pais veio a sofrer ainda os efeitos 
da sua macrocefalia. acelerada pela 
obsolescencia dos processes e tec
nicas de gestae e pelo depaupera
mento qualitative dos seus quadros 
atraidos por melhores condi<;oes de 
remuneracao e de trabalho no sector 
privado. 

VANTAGENS DA ADOPCAO 
DE UM MODELO 
DESCENTRALIZADO 

Oa 1nadequacao da estrutura 
admmistrat1va aos novos objectives 
politicos e sociais e as necessida
des minimas de eficacia se da conta 
diariamente o observador comum se 
juntar a sua amarga experiencia de 
contacto com a administracao as 



contlnuas noticias de reestruturac;:ao 
que vao desde OS mais simples 
organismos aos mais complexes sec
teres da vida do Pais. E. por que 
nao dize-lo. a pr6pria estrutura dos 
agigantados governos provis6rios tem 
ref lectido tambem esta situac;:ao. 
transferindo do nlvel da gestao admi
nistrativa. para a esfera governativa. 
func;:oes executivas e de coordena 
c;:ao que com vantagem caberiam a 
uma administrac;:ao renovada. lsto 
sem falar das incontaveis comissoes 
e grupos de trabalho para a soluc;:ao 
de problemas pontuais que. um pouco 
por toda a administrac;:ao. proliferam 
e se tentam arreigar. 

A discussao das vantagens da 
adopc;:ao dum modelo descentrali
zado quer do ponto de vista da 
capacidade para fomentar e desen 
volver f6rmulas de participac;:ao das 
populac;:oes. quer do ponto de vista 
rla sua comoatibilidade com os meios 
tet-111\,.v::. dv ~ ... ~~ que somos. cons-
titui 1ndiscutivelmente um dos pon
tes fulcrais do debate que agora 
se abre. Se e certo que a penosa 
heranc;:a politico-administrativa que 
criou um Pais marcadamente assi
metrico. como consequencia duma 
polftica central amblgua conducente 
~ concessao de certos beneficios 
a uma minoria oligarquica em detri 
mento de um maior equilibrio das 
suas condic;:oes. constitui um pode
roso argumento para adopc;:ao do 
modelo proposto. nao podera dei
xar de se ponderar. na sua justa 
medida. a escassez de meios. sobre
tudo tecnicos. que afecta o Pals e 
as vantagens da sua concentrac;:ao 
por forma a assegurar-lhe rendibili 
dade social. Efectivamente. se a 
construc;:ao duma sociedade demo
cratica e socialista nao envolve a 
abolic;:ao do calculo de rendibi li 
dade. exige porem que nao se oriente 
numa 6ptica economista antes 
devendo privilegiar os aspectos que. 
embora sacrificando a acelerac;:ao no 
curto prazo. produzam resultados 
mais duradouros na perspectiva de 
igualizac;:ao social e econ6mica. 

Resumir a nova estrutura admi
nistrativa do Pais ~ criac;:ao dum 
novo escalao de poder ainda que 
autarquico seria certamente uma fa lsa 
soluc;:ao. 0 exito da polit ica de regio
nal izac;:a o assenta. e pressupoe. 
a existencia de autenticos governos 
locais e no florescimento das orga -

s 

nizac;:oes de base. e e neste con
texte que se pode desde ja anun
ciar que o MAl tem preparado um 
projecto visando criar condic;:oes de 
enquadramento e desenvolvimento 
~s comissoes de moradores sem 
comprometer o florescimento das 
suas aptidoes. que s6 a pratica 
permitira desenvolver. 

A criac;:ao dum escalao de admi
nistrac;:ao entre o municipio e o 
governo central nao signif ica por si 
s6 que se trata dum modelo des
centralizado. Efectivamente a regiao. 
ou a provincia. podem aparecer e 
nalgumas experiencias doutros pai
ses assim tem acontecido. como um 
degrau de administrac;:ao central que 
nele se desconcentra com um tal 
menor para at ingir uma eficacia que 
a concentrac;:ao nao garante. 0 que 

RESUMIR A NOVA 
ESTRUTURA ADMI
NISTRATIVA DO PAIS 
A CRIAcAO DUM 
NOVO ESCAlAO DE 
PODER, AINDA QUE 
ANTARQUICO, SERIA 

-CERTAMENTE UMA 
FALSA SOLUCAO 

esta em causa no presente projecto 
e efectivamente um escalao autar
q uico. ou. ma is claramente. uma 
esfera de decisao largamente aut6-
noma. com capacidade pr6pria de 
afectac;:ao de meios ~ sua execuc;:ao 
e assegurando formas de controlo 
politico por parte das populac;:oes. 
Aqui se situa portanto outra ordem 
de problemas. Em primeiro Iugar o 
conteudo de autonomia como esta 
definido. Notar-se-a que o projecto 
e mais desenvolvido no respeitante 
aos equipamentos colectivos e ~s 
infraestruturas econ6micas do que 
em relac;:ao ao investimento directa
mente produtivo. Cre-se ser o que. 
com realismo. e possivel atingir numa 
primeira fase. pelo menos enquanto 
nao estao definidas. a nivel const i
tuciona l. as formas de interligac;:ao 
ao nivel dos municlpios entre acti
vidade produtiva e formas de orga
nizac;:ao politica e. ainda. a func;:ao 

das organizac;:oes de base nas uni
dades de produc;:ao. organizac;:ao da 
representac;:ao prof1SS10nal a nivel das 
regioes. tipos de organizac;:ao de 
associac;:oes de interesses econ6mi
cos. cul turais e outros. 

NECESSIDADE 
DE REPRESENTACAO 
DOS V ARIOS TIPOS 
DE INTERESSES 

Naturalmente que esta indetermi
nac;:ao se reflecte na concepc;:ao do 
6rgao politico. Concebido inicial
mente como assembleia regional ou 
provincial. admitindo-se como pos
sivel e desejavel a eleic;:ao directa dos 
seus componentes. reconhecendo-se 
a necessidade de representac;:ao dos 
varios tipos de interesses. veio a 
adoptar- se para o primeiro ano de 
funcionamento a soluc;:ao dum con
selho regional composto com repre
sent'antes das autarquias municipais. 
Reconhece-se que. enquanto os 
municip ios estiverem configurados 
como estao. nao asseguram o con
junto de interesses que se julga 
devam estar representados no 6rgao 
politico regional ou provincial. Jul
gou-se. no entanto. de evitar uma 
sol uc;:ao neocorpora tiva na certeza 
de que. no processo em marcha. 
se encontrara uma soluc;:ao que cor
responda aos princlpios enunciados. 

Tambem nao se menosprezam os 
conflitos que poderiam originar dois 
niveis de representac;:ao numa fase 
de transic;:ao nem as vantagens que 
~ criac;:ao de estruturas regiona1s 
traria o empenhamento da Adminis
trac;:ao Central atraves da nomeac;:ao 
da Comi ssao Executiva desde que 
se ga ranta. como parece ter acon
tecido atraves da f6rmula encon
trada. a sua subordinac;:ao ao 6rgao 
deliberat ive regional. Cumpre ainda 
sublinhar que se nao definem as 
fontes de receitas pr6prias da Admi
nistrac;:ao Prov1ncial ou Regional 
antes se remetendo para decisao do 
Conselho de M inistros a fixac;:ao do 
montante do orc;:amento global da 
regiao ou Provincia. para alem das 
receitas pr6prias das autarquias dis
tritais que. ha que reconhecer. sao 
bastante exiguas. Tambem neste par
ticu lar se considera que seria irrea
lista fazer qualquer estimativa que 
possibilitasse a criac;:ao de receitas 



pr6prias de determmado montante 
uma vez que tal dependera funda
mentalmente das fun<;6es que pouco 
a pouco venham a ser efectivamente 
assumidas e exercidas pelas admi
nistra<;6es provinciais e reg ionais. 

Os atrasos e distor<;6es verifica 
dos no processo de desenvolvimento 
portugues. se por um lado radicam 
na inexistencia de estruturas parti
cipativas na organica de planea 
mento como nos demais sectores 
da vida nacional. assentam por outre 
na resistencia da estrutura classica 
da administra<;ao a introdu<;ao de 
criterios objectives na decisao e a 
transferencia dos poderes decis6rios 
para escal6es intermedios e perife
ricos. 

A estrutura administrativa do Pais 
reflecte a realidade socio-econ6mica 

A CRIACAO DUM ESCALAO 
DE ADMINISTRACAO ENTRE 
0 MUNICIPIO E 0 GOVERNO 

CENTRAL, NAO SIGNIFICA 
POR Sl SO QUE SE TRATA 

DUM MODELO DESCENTRA

LIZADO 

da popula<;ao em geral. ao mesmo 
tempo que e 0 suporte institucional 
do controlo politico e social. 

I nserida num processo hist6rico. 
a estrutura administrativa portuguesa 
caracteriza-se por uma centraliza<;ao 
absoluta a nfvel central. de compe
tencia e capacidade e pela extrema 
debilidade dos nfveis local e regional. 

DESENVOLVIMENTO 
E DEMOCRATIZACAO 

Durante as ultimas decadas assis
tiu-se a transferencia progressiva e 
permanente das competencias e 
capacidades locais e regionais para 
a admin istra<;ao central. ao ponte 
de estas nao serem mais do que 
6rgaos perifericos da admin istra<;ao 
central. 

A situ9o--actual das estruturas 
da administra<;ao regional e local 
resulta de uma politica central ambi
gua que beneficiou certos fins de 
um grupo politico. em detrimento 
da Na<;ao. Assim. ao mesmo tempo 
que se centralizava o controlo poli
tico. social e econ6mico- as estru
turas a nfvel distrital dependem total 
mente do governo central e as con
celhias ou se inserem naquele ou 
neste - uma politica de pulveriza
<;ao diluia recursos e potencialidades 
locais de toda a ordem. 

Numa perspectiva de transforma
<;ao da vida polftica e social como 
a que e possivel vislumbrar em Por
tugal neste memento. parece urgente 
neutralizar. por um lado. o peso 
que essa estrutura imp6e. ao mesmo 
tempo que se devem delinear as 
formas de substitui<;ao mais con
venientes. 

A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PAIS 

REFLECTE A REALIZACAO SOCIO-ECONOMICA 

Acresce a inda que a actual estru
tura administrativa local e regional. 
nas condi<;6es actuais certamente 
que nao permite a prossecu<;ao de 
um desenvolvimento e uma demo
cratiza<;ao desejaveis. Os estrangula
mentos mais evidentes. objecto de 
varias analises situam-se sobretudo 
em aspectos politicos. sociais. econ6-
micos. tecnicos e financeiros. 

l 

DA POPULACAO EM GERAL . 



0 PAiS, HOJE 

relat6rio preliminar 
sobre os acontecimentos 

do 25 de novembro 

Respondendo a natural expecta
tiva e cumprindo a promessa solene 
do Presidente da Republica. o Con
selho da Revoluc;:ao divulgou em 
fins de Janeiro passado (pouco 
depois de termos fechado a ultima 
edic;:ao de «25 de Abril») o texto 
integral do relat6rio preliminar sobre 
os graves acontecimentos de 25 de 
Novembro. os quais determinaram 
a declarac;:ao do estado de sitia 
parcial e tiveram como nota tragica 
a morte de alguns militares e a prisao 
de outros. Logo ap6s a divulgac;:ao 
do inquerito. viria a registar-se a 
prisao do ex-general Otelo Saraiva 
de Carvalho. urn dos principais obrei
ros da queda do regime fascista 
em 25 de Abril de 1974. 

Subscrito pelo brigadeiro Luis 
Ant6nio da Silva Araujo- presidente 
da Comissao de lnquerito- o rela-: 
t6rio refere em nota introdut6ria que 
«A analise da situac;:ao politico-mili
tar verificada no Pals. nos meses que 
precederam o 25 de Novembro de 
1975. julgamos s6 poder vir a ser 
feita com total objectividade e em 
condic;:oes sin6pticas nao nesta data. 
mas depois de decorrido largo tempo 
e quando libertos do poder ou ·das 
responsabilidades muitos dos que. 
ao Iongo daquele periodo. n~le 
ocuparam func;:oes ou cargos.» 

E prossegue o relat6rio indicando 
as causas remotas dos acontecimen
tos: 

«A frequente mudanc;:a de Gover-

8 

nos Provis6rios que neste pais ocor
reu no ano de 1975 deu Iugar a 
variadas politicas de acc;:ao global. 
todas rumo ao socialismo. e certo. 
mas causaram grande instabilidade 
econ6mica. politica e social com o 
consequente reflexo ao nivel das 
pessoas que nao puderam fugir a 
essa influencia. tantas vezes hesi
tante ou triunfalista. derrotista. sec
taria ou optimista. dele nao se fur
tando tambem algumas proeminen
tes figuras do Governo ou publicas 
que ficaram igualmente polarizadas 
ou conotadas. 

A razao profunda dessas variac;:oes 
de conduta politica sera provavel
mente imprecisa. ou. pelo menos. 
tao ampla que nao sera linearmente 
definivel. Mas julgamos que muito 
do que ela contem sera relacionado 
com o processo da conquista do 
Poder: o grosse do Pals. sentindo em 
termos democraticos. anseia pela 
representatividade s6 conferida pela 
via eleitoral. A dita vanguarda revo
lucionaria parece convencida de que 
isso representaria a paragem do pro
cesso e nao tendo outra alternativa. 
tenta aproximar-se pela vida da ma
nobra politica. do golpe e da pres
sao. 

Para conseguir este objective. nao 
hesitam os defensores da dita van
guarda revolucionaria em estabele
cer em todos os lugares de trabalho. 
nas fabricas. nos campos. nos quar
teis. a infiltrac;:ao dos seus simpati-

zantes. para. utilizando a sua maior 
m1htancia. substituir discriminada
mente a hierarquia profissional que 
lhe e desafecta pela sua hierarquia 
de competencia polltica partidar~a. 

Assim se causou a de~agregac;:ao 
generalizada das Forc;:as Armadas. 
em resultado do divisionismo ideol6-
gico. da radicalizac;:ao. da contesta
c;:ao da hierarquia e. de seguida. da 
ineficacia dos seus chefes principais. 
Da mesma operac;:ao nao escapou o 
meio civil e o aparelho de Estado. 
tudo conduzindo a uma demissao 
colectiva da autoridade e da respon
sabilidade.» 

«Tudo isto motivou que as forc;:as 
militares e civis que intervieram na 
preparac;:ao da conjura do dia 25 nao 
tenham definido claramente as suas 
acc;:oes. pelo que. muitas destas. nao 
passaram de pedidos e apelos que 
nao foram concretizados. 

Para esta situac;:ao contribuiram 
decisivamente uma deficiente cadeia 
de comando. uma certa desalienac;:ao 
com provaveis atritos entre forc;:as 
mi li tares e civis e. dentro destas. 
grandes divergencias motivadas por 
fundas divisoes ideol6gicas. 

0 putschismo levou inexoravel
mente a uma analise irrealistica das 
consequencias que poderiam advir 
se a conjura. com base numa deter
mmuo 1 estruturac;:ao. persistisse. 
tendo esta sido seriamente abalada; 
quer isto dizer. que o desajustamento 
de uma das forc;:as ou organizac;:oes 
envolvidas comprometeria o sucesso 
da acc;:ao. pelo que haveria que 
repensar e adian>. 

Da nota final do Relat6rio extral
mos: 

«Congratula-se esta Comissao de 
lnquerito pela decisoes tomadas pelo 
CR no sentido de que a justic;:a e o 
respeito pela pessoa e dignidade 
humanas nao fossem desrespeitados 
durante o curso deste inquerito. o 
que sempre foi orientac;:ao desta 
Comissao. 

Na realidade. seria llcito esperar 
que ap6s a queda do fascismo nao 
houvesse mais em Portugal o des
respeito pelos direitos dos cidadfws. 
o que. alias. foi uma das motivac;:oes 
da revoluc;:ao do 25 de Abril. pelo que 
a atitude extremamente coerente do 
CR neste sentido muito nos apraz 
verificar .» 
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reforma agrflria 
Os problemas da Reforma Agrflria 

t€!m suscitado em todo o Pals viva 
polemica. Considerada por todos como 
a q uestao fundamental para o desen
volvimento da economia portuguesa. 
natural e que assim aconte9a. dentro 
do respeito pelas opinioes de todos. 
que o mesmo e dizer no plene exer
clcio da democracia. No centro das 
diverg~ncias verificadas estao as dis
posu;:oes anteriores ao VI Governo 
Provis6no. as quais provocaram o des
contentamento de muitos sectores da 
act ividade agricola. Na sequ~ncia dos 
reajustamentos e novas disposi9oes 
levados a cabo pelo Ministerio da 
Agriculture e Pescas. tudo leva a crer 
q ue a situa91i0 tenda a encaminhar-se 
para uma estabi liza9ao. tanto mais 
que o Governo decidiu cumprir escru
pulosamente todas as medidas toma
das. depois de verificado o consenso 
da maioria dos interessados. 

A questao que mais contribuiu para 
os problemas ate agora surgidos foi 
o criterio aplicado para as expropria-
90es. Neste sentido e a lim de melhor 
corresponder lis reivindica9oes sur
gidas. o M inisterio da Agricultura e 
Pescas publicou uma nota oficiosa 
sobre a legalizacao de expropria96es 
de propriedades ocupadas em que 
aponta os pressupostos base do pro
cesso. programa9ao no tempo e direitos 
dos proprietflrios atingidos: 

«Os processes de expropria9ao abe
decem a uma programa9ao no tempo. 
programa9ao que. em principia. admite 
como (mica excep9ao a introducao de 
ac90es resultantes de requerimento de
vidamente fundamentado. apresentado 
atraves das assembleias de aldeia pre
vistas pelo Decreto- Lei n ° 406-A/75. 

A prepara9ao do processo de expro
pria9ao e acompanhada de um outre 
processo de prepara9ao da ou das 
novas unidades de produ91io a instalar. 
por forma a que se minimize os riscos 
de uma desorganiza9ao da produ9ao 
e consequentes custos socia1s. 

Um dos erros em que se incorreu 
ate ao presente. a agravar a passivi
dade com que se assistiu ao desenvol 
vimento de uma longa serie de ocupa-
96es. foi justamente o complete aban
dono daqueles dois pressupostos. 

A esta luz surgem as recentes direc
tivas do Conselho de M inistros no 
sentido da formaliza9ao legal das ex
propria90eS relatives a propriedades 
retiradas de facto da posse dos seus 
donos. com prioridade sobre a efecti
va9ao de novas expropria90es. Tais 
directivas pressupoem a firme inten9ao 
de nao pactuar com a cria9il0 de novos 
factos consumados. 

Aos principios orientados acima indi
cados deve acrescentar-se. ainda. o 
princlpio de que os agricultores. mesmo 
quando atingidos pelo processo da 

Reforma Agrflria. t€!m direito aos frutos 
pendentes. o que s6 nao se verificarfl. 
quando existam. provadamente. delitos 
graves contra a economia nacional.» 

lndispensflvel. nesta lase. para se 
atingirem os objecuvos desejados. a 
actua9ao das Forcas Armadas no am
bito da Reforma Agrflria foi tambem 
objecto de regulamenta9ao. atraves 
de um esclarec1mento do Estado-Maior 
do Exercito. que d1z 

«As for9as mil1tares t€!m sido solici
tadas por entidades diversas e ate 
simples cidadaos a intervir na resolucao 
de problemas surgidos no ambito da 
Reforma Agrflria. 

Por ter havido diversidade de cri
terios da actua9ao. e consequentemente 
terem surgido duvidas sobre a atitude 
das unidades do Exerc1to para com as 
entidades intervenientes na Reforma 
Agrflria. tornou-se necessflrio estabe
lecer. com clareza. e definir as unidades 
normas reguladoras da actua9ao das 
for9as do Exercito no ambito da Re
forma Agrflria. 

A tim de dar a conhecer aquilo que 
pode ser a actua9ao dos militares no 
processo da Reforma Agrflria. escla
rece-se que as- referidas normas de 
actua9ao obedecem aos seguintes prin
cipios gerais· 

t aos Centres Regionais de Reforma 
Agrflria (C RRA) que compete fazer 
a interpreta91io da lei e nunca as 
unidades. 

Salvo circunstilncias excepcionais. 
a interven9ao directa das for9as do 
Exercito na resolu9ao de problemas 
no ambito da Reforma Agrflria s6 se 
farfl a pedido das autoridades civis 
(governadores civis ou presidentes das 
C. A. das Camaras) ou das for9as 
militarizadas. 

Como regra. os pedidos de apoio 
serao dingidos palos Governos Civis 
aos Comandos de Regiao - excep
cionalmente os Governos Civis ou 
C. A. das CAmaras poderao solicitar 
directamente apoio ao comando de 
unidade mais pr6x1ma. 

Em princlpio. a interven9ao directa 
de tor9as do Exercito na resolu9ao de 
problemas no Ambito da Reforma Agra
ria s6 se deverll verificar depois de 
esgotada a capacidade ou de verificada 
a impossibilidade de as for9as milita
rizadas (PSP/GNR) enfrentarem a si
tua9ao com sucesso.» 
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Na sequencia de uma reuniao extraor
dinana do Conselho de Mmistros. con
vocada expressamente pelo Prestdente 
da Republica e que fez o Almirante 
Pinheiro de Azevedo antectpar o termo 
da sua visita oftcial il Madetra. Portugal 

estagio 
politico-militar 

«A falta de vivencta democratica do 
povo portugues pode expltcar. em 
grande parte. muttos dos sobressaltos 
que a nova soctedade tern sofrido 
desde a data em que. defintttvamente. 
se p6s fim ao regtme autocrattco que 
tanto tempo vigorou em Portugal Essa 
inexperiencta reflecte se nas Forc;:as 
Armadas. se bern que geradoras do 
processo revolucionario rumo a demo
cracta. etas pr6prias procurando a pra
tica adequada ao importante papel que 
o povo lhes exige na consoltdac;:ao 
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Portugal reconhece 
a Republica Popular 
de Angola 

reconheceu o Governo da Republica 
Popular de Angola. Portugal e assim 
o 88.0 pais a reconhecer o Governo 
da sua antiga col6nia. 0 facto de o 
reconhecimento ter sido proclamado 
pela Presidencia da Republica faz crer 
aos observadores que esta decisao 
surgiu em consequencia de o Governo 
nao ter chegado a urn consenso. obri
gando o Chefe do Estado a usar das 
prerrogativas que constitucionalmente 
lhe competem. 

No final da reuniao do Conselho 
de Ministros. foi divulgado o seguinte 
texto· 

«Ouvidos o Conselho da Revoluc;:ao 
e o Governo Provis6rio. o Chefe de 

dessa nova sociedade» - sublinhou o 
General Costa Gomes na cerim6nia 
inaugural do estagio de instruc;:ao poll
tico-militar realizado no Institute de 
Altos Estudos Militares. Este estagio 
teve a participac;:ao de dirigentes dos 
principais partidos politicos portugue
s'es. e terminou com resultados posi-
1ivos para o esclarecimento das posi
c;:oes partilhadas por estes e pelos mili
tares. em relac;:ao aos principais pro
blemas nacionais. 

Fmdo o estagio foram divulgadas 
as suas conclusoes. das quais desta
camos: 

- Ressaltou o interesse demons
trade na troca de pontos de vista e 
aproximac;:ao entre os partidos politicos 
e as Forc;:as Armadas. Tambem no 
ambito exclusivamente militar sobres
saiu a necessidade de contactos mais 
frequentes entre o C.R. e os restantes 
elementos das Fert;as Armadas. 

- As Forc;:as Armadas garantem as 
condic;:oes para a institucionalizac;:ao da 

Estado da Republica Portuguesa. no 
exercfcio da sua competencia consti
tucional. decidiu reconhecer o Governo 
da Republica Popu lar de Angola. 

A sublinhar este acto de reconheci
mento. Portugal exprime o desejo de 
que a paz se instate em breve defini
ttvamente em Angola e o povo ango
fano se possa consagrar totalmente as 
tarefas da consolidac;:ao da sua inde
pendencia e ao progresso da sua terra. 

Expnme amda o voto de que se esta
belec;:a doravante entre os dois povos 
relac;:oes fraternas de amtzade na base 
da nao tngerencta nos assuntos inter
nos. da igualdade e do respeito mutuo.» 

democracia no periodo de transic;:ao 
e defendem a Constituic;:ao politica. 

A intervenc;:ao das Forc;:as Armadas 
na vida politica da Nac;:ao e feita. 
apenas. atraves do Conselho de Revo
luc;:ao. 

- Para urn mais eficiente cumpri
mento da missao definida as Forc;:as 
Armadas na Lei Constitucional de 11 
de Dezembro de 1975. foi reconhe· 
cida a necessidade da sua reorgani
zac;:ao e reapetrechamento. tendo este 
aspecto sido. inclusivamente. referido 
pelos partidos politicos. 

- Tambem no campo da participa
c;:ao na reconstruc;:ao nactonal se sen
tiu a necessidade de elaborac;:ao de 
urn plano nacional em que sejam defi
ntdas as tarefas a atnbuir as Forc;:as 
Armadas 

- As Forc;:as Armadas. a lim de 
cumpnrem a missao especificada. devem 
manter-se rigorosamente apartidarias. 
0 que nao deve significar apoliticismo. 
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ca<;ao popular permanente (em 
especial de alfabetizadores): 

centros de educa~ao popular 
permanente 

- na cria~ao de uma rede regional 
de orientadores pedag6gicos que 
prestarao assistencia regular aos 
vflrios centros: 

- na produ<;ao de material de edu
ca<;ao popular permanente ba
seado nas experiencias dos pr6-
prios grupos de educa<;ao popu 
lar: 

Todo o processo de constru~ao duma 
sociedade socialista exige a interven~ao 
e a participa~ao eficaz das popula~oes 
No caso do nosso Pais 1sto tornar se 
ma1s urgente. uma vez que o povo 
esta economicamente dependente. e 
social e politicamente pouco evoluldo 
para nao dizer atrasado. 

Sao necessarios pois mstrumentos. 
meios a oferecer ao povo portugu~s. 
para que ele acorde do seu sono. 
As colectividades. as organiza~oes 
populares. as cooperatives. os grupos 
existentes t~m tornado 1niciativas que 
se aprox1mam deste objectivo: a cria~ao 
de centros de educa~ao popular per
manente. 

Para responder aos peclldos desses 
grupos e organiza<;oes a D•rec<;ao Geral 
de Educa~ao Permanente (D.G.E.P) 
preve no seu plano de actividades 
de 1976 varios tipos de actividades: 

1. Alfabetiza~ao. 
2. Aquisi~ao de conhecimentos ne

cessarios a maior parucipa<;ao na 
vida da colectividade. da empresa. 
da localidade ou sociedade em 
geral. 

3. A partir de Outubro deste ano. 
come~o duma carreira escolar 
especifica para o adulto traba
lhador que de valor a sua expe
riencia social e profissional. 

Aos interessados nesta valoriza<;ao 
cultural dos trabalhadores. a D G.E.P. 
informa que prestara apoio 

- na organiza~ao de cursos para 
animadores dos centros de edu-

- na distribui<;ao de um jornal e 
de um boletim de forma<;ao peda
g6gica para animadores: 

- no fornecimento de material de 
tipo escolar ou no emprestimo 
de equipamento (pro)ectores de 
cinema. diapostivos. etc.): 

- no apoio tecnico a realiza<;ao de 
certas iniciativas dos grupos. 

revisao de pensoes 
dos funcionarios 

De acordo com um despacho con
junto dos Ministerios da Coopera<;iio. 
da Administra<;iio lnterna. das Finan<;as 
e dos Assuntos Sociais. foi constituido 
um grupo de trabalho que tara por 
missao. no prazo de sessenta dias. 
propor a revisao das pensoes de apo
senta<;ao. reforma. invalidez. sobrevi
vencia e de pre<;o de sangue dos tra
balhadores da Administra<;ao Central. 

Regional e Local. inclumdo federa~oes 
de municfpios e serv1<;0s municipah
zados. pessoas colectivas de direito 
publico. designadamente os servi~os 

e institutos aut6nomos. e ainda as 
pessoas colectivas de dire•to e utili
dade publica administrativa. Sao igual
mente incluldos no estudos os aposen
tados da administra<;iio das antigas 
col6nias portuguesas. 
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Mutua dos pescadores 
novas regalias 

Em assembleia geral da Mutua dos 
Pescadores. por proposta da respectiva 
direcc;ao foi aprovada a concessao de 
novos beneficios dentro do ambito 
da sua actividade de Cooperativa de 
Seguros. 

Assim. para alem das regalias ja 
concedidas em caso de acidente de 
trabalho sofrido pelos seus associados 
(pensoes. em caso de morte e inca
pacidade permanente. tratamentos. in
ternamentos e indemnizac;ao por sala
rios perdidos) a Mutua de Pescadores 

maternidade: 

passa agora a conceder tambem a 
todos os seus associados seguros de 
5000S00 para a perda de roupas e 
outros objectos pessoais existentes a 
bordo. em caso de naufragio. e de 
50 contos para os casos de morte 
e incapacidade permanente. Por outro 
lado. tambem vao ser aumentadas as 
pensoes a cargo da mesma Mutua. 

Estas novas regalias que irao bene
ficiar cerca de 30 mil pescadores arte
sanais do pais. implicarao unicamente 
um aumento de contribuicao de um 
por cento. 

direito a 90 ct·ias de ferias 
Aprovado M bastante tempo pelo 

Conselho de Ministros. foi agora publi 
cado o decreto-lei que reconhece as 
mulheres portuguesas o direito a 90 diasi 
de ferias por parto. que era uma antiga· 
reivindicac;iio do movimento sindical: 
portugues. 

Segundo o texto do diploma. os 
90 dias de parto nao prejudicam 0 

direito as ferias norma is a que tem · · 
direito qualquer trabalhador. podendo 
a norma ser ja aplicada as mulheres 
que. a data da respectiva publicac;ao 
ainda se encontrem de licenc;a por 
maternidade. concedida pela legislac;iio 

12 

anterior. 
Como se recorda num comunicado 

do Ministerio dos Assuntos Sociais. 
o diploma vai ao encontro das normas 
internacionais consagradas pela Orga
nizac;iio lnternacional de Trabalho 
(OIT). e «sublinha o significado mater
nidade como func;iio social. consignada 
nos principais documentos aprovados 
na Conferencia Mundial do Ano lnter
nacional da Mulher. promovida pelas 
Nac;oes Unidas na cidade do Mexico. 
e na declarac;ao do Congresso Mundial 
do Ano lnternacional da Mulher. de 
Berlim». 

autonomia 
da 
Madeira 

<<A autonomia. do ponto de vista 
administrativo. nao tem limites. Sera 
tao larga quanto a Madeira o desejar 
e ira tao Ionge quanto for possivel as 
suas infra-estruturas. quadros e ser
vic;os» - afirmou o primeiro-mm•stro 
Pinheiro de Azevedo poucos momentos 
ap6s a sua chegada ao arquipelago 
da Madeira. onde se deslocou para 
dar posse a Junta Governativa recen
temente constituida. Pinheiro de Aze
vedo acrescentou ainda que «a auto
nomia politica e fundamental que acom
panhe a autonomia administrativa. se
niio esta nao funciona de uma forma 
articulada e reprodutiva. Aquela. acho 
que deve estar limitada por concensos 
de ordem moral e de ordem puramente 
subjectiva. e ai a dificuldade do pro
blema».. A constituic;iio da Junta 
Administrativa e de Desenvolvimento 
Regional da Regiao da Madeira. 6rgao 
que entrou ja em func;oes e nelas se 
mantera ate a definic;ao constitucional 
dispondo de latos poderes de adminis
trac;iio local. e presidida pelo gover
nador militar. actualmente o brigadeiro 
Carlos Azeredo. e constituida pelos 
vogais Rui da Silva Vieira (Agricultura. 
Industria e Pescas). Jaime Camacho 
( Equipamento Social. Administrac;iio 
Local. Ambiente. Transportes e Comu
nicac;oes). Jose Ribeiro de Andrade 
(Abastecimentos. Prec;os e Turismo). 
David Caldeira '(Pianeamento e Finan
c;as). Ant6nio Monteiro Aguiar (Assun
tos Sociais e Trabalho e Emigrac;iio) 
e Evangelista Gouveia (Administrac;iio 
Escolar. lnvestigac;iio Cientifica. Cul
tura e Comunicac;ao Social). 



RETORNADOS 
Uma nova palavra entrou no voca

bulario corrente do Portugues. t uma 
derivada de «retorno». 

0 retorno e antigo. Havia OS que 
retornavam da India com sacos de 
especiaria e pardaus. recebidos como 
her6is. Havia o retorno espectral dos 
perdidos nas batalhas. que vinham 
surpreender a bela Infanta. E todos 
t inham uma aura. mesmo os «bra
sileiros» broncos. mas que faziam 
solares e melhoravam terras. 0 retor
nado era um bem-vindo. 

Mas agora acontece que o retor
nado e um naufrago. Nao traz milhoes 
e ninguem o espera. E mais do que 
isso e uma popular;ao inteira. fugida 
de um imperio que se afunda. 

Por isso sobre o retornado recai 
agora uma maldir;ao. Diz-se e 
escreve-se que eles eram «explora
dores». «brutais». «avidos de Iueras». 
«criminosos de delito comum». «cul
pados de si mesmos». Transforma -se 
o retornado numa rar;a impura e 
malefica. objecto de um 6dio racial. 

Esses que apontam os crimes dos 

«retornados» - que fizeram eles 
durante vidas inteiras senao apro
veitar-se dos ditos crimes? Como 
foi possivel a vida parasitaria da maior 
parte da popular;ao portuguesa 
durante seculos senao as costas do 
prew. acc•onaao peto colontzaaort 
Donde vinha o cafe e o ar;ucar que 
se consomem ainda hoje abundan 
temente nas pastelarias de Lisboa? 
Donde vinha o algodao barato que 
permitia a tantos operarios e patroes 
sustentarem-se de fabriquetas primi
tivas? Don de vinham as tone Iadas 
de ouro que faziam do escudo uma 
moeda forte. permitindo. com uma 

por Ant6nio Jose Saraiva 

industria deficiente e uma agricul 
tura rudimentar. sustentar legioes de 
funcionarios improdutivos? 

Todos somos responsaveis pela 
politica de Portugal em Africa. pros
seguindo com tenacidade desde os 
fins da monarquia. objective priori
tario da primeira republica. a que 
se dedicavam homens como Mariano 
de Carvalho. Brito Camacho e Norton 
dP Matos. 

Os retornados nao sao ma1s que 
o boomerang do imperio que todos 
n6s fomos. 0 retorno que nos atinge 
em cheio e a arma que o nosso 
brar;o lanr;ou. Os retornados. com 
que o pais foi solidario enquanto 
foram pr6speros. sao uma acusar;ao 
viva lanr;ada a cara da nar;ao inteira. 

Uma dupla acusar;ao. Em primeiro 
Iugar. porque Portugal inteiro se 
identificou com os colones a que 
chama agora criminosos. Em segundo 
Iugar. porque o fen6meno dos retor
nados e o resultado de uma poll
tica de descolonizar;ao cuja torpe 
inercia e tao profunda quanta 0 
arranque das descobertas foi deslum
brante. A pagina da descolonizar;ao 
nao foi menos sangrenta que a da 
expansao; s6 que foi um pantano 
podre enquanto a outra foi fogo 
que alumiou a terra. 

0 6dio racial aos retornados a 
pretexto dos seus «crimes» e apenas 
uma maneira de a nar;ao portuguesa 
querer ilibar-se de crimes por que 
toda ela e solidariamente responsa
vel. t um caso tipico de bode 
expiat6rio. E lanc;:a uma viva luz 
sabre o mecanisme do racismo. 

Trata-se de discriminar uma parte 
da nac;:ao lanc;:ando sabre ela o odioso 

dos males colectivos. 0 «retornado» 
e o cristae-novo dos nossos dias. 
Serve para o resto do povo ima
cular a sua consciencia; convencer-se 
de que nada tern que ver com os 
maleficios e os abusos da coloni
zar;ao. Serve tambem para desviar 
as atenr;oes dos erros cometidos em 
nome da nac;:ao: se eles retornaram 
e porque sao intrinsecamente «maus» 
e nao porque a descolonizacao foi 
um fracasso vergonhoso. E · servira 
ainda para desculpar outras inepcias 
que vao cometer-se. 

0 racismo nasce fundamental
mente dessa necessidade de «lim
peza» de uma dada comunidade. 
N6s Portugueses ficamos puros. par
que as culpas foram desse punhado 
de «criminosos». E se eles tiveram 
de retornar. a culpa nao e dos res 
ponsaveis dessa sangrenta e lama
centa descolonizac;:ao: nao. a culpa 
e dos «retornadOS». «Culpados de si 
mesmos» como ja foi escrito. 

E a isso acrescem interesses mais 
baixos. Ha desemprego no Pais 
- neste pais de boa gente que tern 
as maos limpas. Pois excluam-se 
do emprego esses «criminosos de 
delito comum» - e ficarao mais 
empregos disponiveis para os «ver
dadeiros» portugueses. 

«Retornados»- fen6meno novo 
da nossa hist6ria recente. sintoma 
terrlvel de uma doenc;:a psiquica 
nacional. Tirante o caso dos cris
taos-novos. fomos ate hoje um povo 
pobre. descuidado. incosciente tal 
vez. parasita. mas sem maldade pro
funda. Fizemos alegremente a colo
nizar;ao com a crueldade de uma 
crianc;:a. mas sem a sabia tortura 
organizada por outras nac;:oes. Rece
bemos em cheio a onda de desco 
lonizac;:ao. que nao soubemos pre
ver nem organizar. Ainda nao entre
vemos sequer a transformac;:ao pro
funda que isso vai introduzir com 
a lentidao de um corrosive na nossa 
consciencia nacional. Ouem sabe. 
0 primeiro sintoma grave e esta 
culpabilizac;:ao de uma fracc;:ao da 
popular;ao portuguesa que nao sou
bemos proteger como era nossa obri 
gac;:ao. Os «retornados» chegam no 
memento em que precisamos de uma 
desculpa para o maier fracasso da 
nossa hist6ria e de um objecto para 
cevar a nossa frustrac;:ao irremediavel. 

( ' ) In cCnteno•. n.0 1 - Nov./75. 
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0 RECURSO AO CR~DITO 
APRESENTA EXPRESSAO 
BASTANTE ElEVAOA 

N!lo ser!lo de p6r em duvida, 
dada a evid41ncia dos seus facto
res, as dificuldades com que foi 
e laborado o projecto de Or-.a
mento Geral do Estado para o 
ano htl pouco iniciado. As flutua
-.oes politicas. as transforma-.oes 
de estruturas, as reorganiza-.oes 
de servi .. os e. sobretudo, a insta
bilidade do substracto econ6mico 
global do Pars em t empo de decla
rada recessllo. bastam para cer
tif icar a precaridade de urn tra
balho or .. amental que teve de con
tar com a fluidez de m uitos dos 
seus elementos bllsicos. A ditala
c;:!lo das despesas e inevitllvel. na 
mesma medida em que se apresen
tam enormemente dilatadas as res
ponsabilidades da interven .. Ao e 
actua .. c'io do Estado na vida eco
n6mica nacional; a obten .. Ao de 
receitas e condicionada pela pr6-
pria situa .. Ao conjuntural da eco
nomia, que obriga o sector publico. 
a assumir indeclinavelmente aqua
las actua .. oes. Perante esse dilema 
- reduzir despesas para evitar o 
detice ou aceitar o detice para 
assegurar a intervencllo dinamiza
dora do sector publico - optou-se 
pela segunda alternativa. E. com 
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A NOSSA ECONOMIA 
PARA 1976 

ela. o designio de «apresentar um 
quarto realists e nao deformado, 
sem verbas artificiais subavalia
das e outras praticas correntes 
antes do 25 de Abril». 

DETERMINANTES DO SALDO 
NEGATIVO 

As despesas ordinarias previstas 
para 1976 sao computadas em 66 
milhoes de contos. ou seja. mais 
20.8 milhoes de contos do que no 
or .. amento do ano anterior. As 
despesas extraordinarias sc'io pre
vistas 39,5 milhoes de contos no 
ano corrente. excedendo em 9,3 
milhoes as de 1975. Em contra
partida. as receitas ordinarias sAo 
avaliadas em 70,7 milhoes de con
tos (rna is 11 .1) e as receitas 
extraordinarias em 2.5 (contra 3,3). 
No total. para um montante pre
visto de 105,5 milhoes de contos 
de despesa global or .. amentada, 
a receita considerada possrvel 
limita-se a 70,7 milhoes de contos. 
com um detice consequente d e 
34,8 milhoes de contos. a cobrir 
pelo recurso ao credito interno e 
externo- cerca de 31.8 mil hoes 
de contos atraves do primeiro e 
3 milhoes pelo segundo. 

0 relat6rio or-.amental assinala 
que um saldo negativo de tAo 
vultosa dimenslio tem a justifica-lo 

« a necessidade de se obter pela 
via da politics or-.amental urn forte 
efeito expansionists na economia»; 
e que o seu montante, «corres
pondendo a menos de 8 por cento 
do produto nacional, nao podera 
considerar-se excessivo nas cir
cunstAncias actuais, verificando-se 
ultimamente situa-.oes semelhan
tes em outros parses)). Serao ques
toes bflsicas a consider~r. na exe
cu .. Ao or-.amental em 1976. a efec
tiva-.Ao das receitas ordinarias, 
a despeito da conjuntura recessiva 
cada vez mais acentuada na eco
nomia do Pars. e a v iabi lidade de 
tAo avultado recurso ao credito 
interno em face dessas mesmas 
circunstancias. 

FUNDAMENTACAO 
OAS RECEITAS ORDINARIAS 

A previsllo do montante das 
receitas ordinflrias. segundo o rela
t6rio justificativo do or-.amento. 
foi efectuada sob os pressupostos 
da evolu .. Ao e perspectivas da con
j untura econ6mica nacional e dos 
diversos aspectos em que estas 
se ref lectirAo no comportamento 
das cobran-.as, nomeadamente no 
que se refere ao consumo, as 
importa-.6es e as diversas catego
rias de rendimentos. 

~ de anotar que no relat6rio 
or .. ament al se ad mite a hip6tese 



da manutenc;ao de uma taxa de 
inflac;Ao relativamente moderada 
- o que, dada a experiAncia mais 
recente. constituirll razlio dubita
tiva. Por outro lado, a previsao 
serll influenciada. tambem, pelas 
modificac;6es no regime de impas
tos tendo em vista as medidas 
de austeridade exigidas pela situa
c;Ao econ6mica. No conjunto, 
prevA-se que as receitas ordina
ries aumentem a uma taxa da 
ordem de 23 por canto em relac;Ao 
as cobranc;as de 1975, devido em 
grande parte as medidas fiscais 
em curso. 

Os impostos directos, no mon
tante previsto de 19,9 milh6es de 
contos, preencherlio 29 por canto 
das receitas ordinllrias. Para os 
impostos indirectos. a colecta pro
jectada e de 39 milh6es de contos. 
correspondendo a 57 por cento 
das receitas. Discriminando os pri
meiros, regista-se que a «contri
buic;Ao industrial» foi avaliada em 
2 500 000 contos, o que correspon
derll a uma diminuic;Ao sensivel 
em comparac;ao com a ultima 
gerAncia. em paralelo com a acen
tuada contracc;Ao dos lucros e com 
as dificuldades de tesouraria. que 
continuaram a afectar as empresas 
en 1975. 

Na «contribuic;Ao predial» 
prevA-se que as cobranc;as atin
jam 1 900 000 contos, traduzindo 
uma progresslio aprecillvel, como 
resultado, para alem da normal 

subida na materia colectavel. do 
agravamento agora estabelecido 
para as taxas de contribuic;Ao pre
dial urbana. 

As cobranc;as provenientes do 
«imposto profissionah> foram ava
liadas em 4 800 000 contos, o que 
cor responde a ter-se admitido uma 
taxa media de acrescimo dos ren
dimentos do trabalho da ordem 
dos 20 por canto. 

No que se refere ao «imposto 
de capitals», a previslio apresen
tada, no valor de 2 300 000 contos. 
reflecte um aumento relativamente 
moderado em comparac;Ao com a 
estimative das cobranc;as de 1975. 
dado que, conjuntamente com o 
agravamento da tributac;Ao dos 
lucros distribuidos pelas socieda
des e rendimentos equiparados. se 
determinou uma diminuic;Ao na 
taxa do imposto que incide sobre 
os juros de dep6sitos a prazo. 

Ouanto ao «imposto comple
mentan>. apresenta-se neste Orc;a
mento uma estimative de 5 milh6es 
de contos, por se ter admitido 
que se efectuarlio no pr6ximo ano 
nlio s6 as cobranc;as relativas a 
materia colectllvel do anode 1974. 
as quais, em condic;Oes normals, 
deveriam ter ocorrido no ano 
seguinte. mas tambem uma· parte 
das cobranc;as correspondentes aos 
rendimentos formados no ano 
findo. Deve notar-se. alias, que 
o valor das cobranc;as sera ja 
influenciado pela maior progres-

sividade estabelecida para este 
imposto atraves do Decreto- Lei 
n.o 375/74, de 20 de Agosto. 

Nos resultados dos impostos 
sobre sucess()es e doac;6es. sisa 
e imposto sobre veiculos. respec
tivamente de 900 000, de 1 400 000 
e de 800 000 contos, as previs6es 
baseiam-se em disposic;6es ja 
vigentes, havendo a acentuar o 
consideravel acrescimo do ultimo. 

OS IMPOSTOS INDIRECTOS 
E 0 CONSUMO 

Especial referenc1a e dev1da a 
previsao orc;amental dos impostos 
indirectos, sobretudo pela sua 
influAncia implicit& nos prec;os de 
consumo. De 29,3 milh6es de con
tos em 1975, a cobranc;a prevista 
para o ano corrente subira a 39 
milh6es- o que legitimara, 
decerto. a ponderac;Ao dos res
pectivos efeitos na conjuntura dos 
prec;os. 

Elucida o relat6rio orc;amental 
que as receitas provenientes dos 
«direitos de importac;lio>>, nao 
obstante o crescimento que neces
sariamente deverll registar-se no 
valor das importac;6es, foram ava
liadas em montante idAntico ao 
esperado para a ultima gerencia 
(4 milh()es de contos). tendo em 
conta as isenc;6es e reduc;6es de 
direitos a conceder e o prosse
guimento do desarmamento pautal. 
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PrevA-se igualmente que o valor 
das cobrant;:as da «taxa de salva
t;:Ao nacionah) seja semelhante ao 
esperado para a ultima gerAncia : 
2 700 000 contos. 

Ainda no grupo dos impostos 
aduaneiros e com base no com
portamento das cobrant;:as desde 
a sua introdut;:Ao, inscreveu-se a 
receita da sobretaxa de «impor
tat;:Aon que foi avaliada em 1 milhAo 
de contos apenas, por se antever 
que deixarll de vigorar no decurso 
do ano. 

0 aumento que se prevA venha 
a verificar- se nas receitas de 
«estampilhas fiscaisn e do «imposto 
do salon, cujas estimativas ascen
dem a, respectivamente, 2 milh6es 
de contos e 3 650 000 contos, 
explica-se, em parte, pelas actua
lizat;:6es e alterat;:6es introduzidas 
recentemente na tabela geral. 

No que se refere ao «imposto 
de transact;:6esn, a previsAo apre
sentada no Ort;:amento, no mon
tante de 16 500 000 contos. reflect a 
uma exp,ansAo particularmente 
intensa das cobrant;:as. a qual 6 
esperada em face, nao s6 das 
perspectivas da evolut;:Ao conjun
tural. mas tambem dos agrava
mentos recentemente decretados 
para as taxas do imposto, tendo 
em vista limitar os consumos e, 
paralelamente, incentivar a pou
pant;:a e favorecer o reequiHbrio 
da balant;:a de pagamentos. 

1: avaliada em 1 900 000 contos 
a receita correspondente ao «im
posto sobre a venda de autom6-
veiS)), que nAo devera assim, reve
lar alterat;:Ao muito significative 
em relat;:Ao As cobrant;:as de 1975. 

Em virtude da nova subida das 
taxas do imposto de consumo, 
aprovada pelo Decreto - lei 
n .0 713/75, de 19 de Dezembro, 
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a estimative das receitas do 
ccimposto do fabrico de tabacosn 
ascende a 5 milh6es de contos, 
o que representara uma progres
sAo muito senslvel das cobrant;:as. 

Como observat;:ao marginal que 
talvez nAo seja de somenos impor
tlincia, havera que considerar na 
execut;:Ao das cobrant;:as de impor
tos indirectos as react;:6es plausl
veis do consumo aos agravamentos 
de pret;:os motivados por diversos 
factores e, tambem acentuada
mente, pelas directrizes tributllrias 
em que se fundaments a polftica 
ort;:amental. 

AS RECEITAS 
EXTRAORDINARIAS 

Da equat;:Ao das previs6es de 
receitas ordinllrias com as des
pesas ordinarias e extraordinarias 
deduz-se, no Ort;:amento do Estado 
para 1976, que serll necessllrio 
obter na gerencia do ano um 
montante da ordem de 37,3 milh6es 
de contos em receitas extraordi
narias, contando-se para o efeito 
com 2,5 milh6es de receitas efec
tivas e 34,8 de receitas provenien
tes de emprestimos publicos. Na 
verba de receitas extraordinarias 
efectivas incluem-se reembolsos 
especiais. autofinanciamentos de 
entidadas publicas e compartici 
pat;:Ao do Fundo de Desemprego. 

Acentua-se no relat6rio ort;:a
mental que as previs6es apresen
tadas permitem verificar que o 
recurso ao credito apresenta, em 
1976, expressllo bastante elevada. 
A maior parte dos meios financei 
ros provenientes dessa origem sera 
utilizada na cobertura de despe
sas directamente ligadas ao desen
volvimento econ6mico. Porem, a 
conjuntura que se atravessa, aliada 

ao processo de transformti¢AO em 
curso da sociedade portuguese, 
obriga tambem a recorrer ao cre
dito para cobrir avultadas despe
sas necessaries. ainda que sam 
caracter reprodutivo, que os recur
sos fiscais normais presentemente 
nAo comportam. 

Nao esclarece o relat6rio ort;:a
mental os termos e as vias pelas 
quais serlio obtidos os vultosos 
recursos financeiros a conseguir 
palo emprestimo . Sera esse , 
decerto, um dos aspectos da exe
cut;:Ao do Ort;:amento que envolvera 
perspectivas mais complexes , 
dados os condicionalismos con
junturais em que terti de inserir-se. 
Mas sera de acentuar, desde ja, 
que o prop6sito de tAo vasto 
recurso ao credito se conjuga, 
segundo as intent;:6es expressas, 
com a polltica de impulsionamento 
da economia nacional que as rea
lidades actuais e, determinante
mente, a pr6pria administrat;:Ao 
equilibrada das finant;:as publicas, 
reclamam com instante urgl!ncia. 



UMA VITORIA 
DA DEMOCRACIA 

AGORA 
VAMOS 
VOlAR 
TO DOS! 

Um diploma do Conselho de Ministros reconheceu a capacidade eleitoral a todos os cidadaos portu 
gueses residentes no estrangeiro. Assim. os emigrantcs veem finalmente ·terminada uma flagrante injusti<;:a que 
privava milhares de portugueses do exercicio de um dos seus mais legitimos direitos de cidadan ia: o voto 
Tal medida foi calorosamente receblda por todos quantos desejam para Portugal uma polit ica de justi<;:a e de 
igualdade. e para tais fins desejam contribuir. Em entrevista concedida a um jornal portugues. as. palavras do 
actual Secretario de Estado da Emigra<;:ao sao a esse respeito bastantes elucidativas: 

«As elei<;:oes realizadas em 25 de Abril de 1975 constituiram um primeiro passo hist6rico na edifica<;:ao 
da democracia em Portugal. Essa data foi pon3m ensombrada pela injusti<;:a cometida em rela<;:ao a muitos 
portugueses. Com efeito. a ma ioria dos nossos emigrantes viram-se privados de um direito inerente a qualidade 
de cidadao. Essa s i tua~;ao nao poderia manter-se. Em primeiro Iugar porque transformava em cidadaos de 
segunda classe aqueles que o nosso atraso atira para alem das fronteiras. como se fossem culpados e nao 
vitimas desse fen6meno. Em segundo Iugar. porque. pedindo aos emigrantes que contribuissem para o seu 
desenvolvimento atraves da remessa de poupancas. o Pais transformava-se em explorador desses portugueses 
de quem aceitava o esfor<;:o e a quem negava uma comparticipacao na decisao dos destinos colectivos. Final
mente. porque ao cortar uma poderosa amarra com tantos dos seus filhos. Portugal empobrecia-se e perdia 
uma dimensao que lhe conferem os portugueses espalhados pelo mundo». 

Por sua vez. o deputado do circulo dos emigrantes a Assembleia Constituinte. numa longa interven<;:ao 
a prop6sito do mesmo assunto. afirmou a dado passo naquele plenario : «0 reconhecimento de uma mais larga 
representati tividade eleitoral dos emigrantes foi um acto de justi<;:a. A Assembleia Legislativa vai assim ser mais 
portuguesa do que foi a Constituinte. porque e mais representativa». 
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PARA TRABAJ._H 0 IGUAL, SALARIO IGUAL 

Por absolute falta ae espa9o. nao publt 
camos no numero ancenor o complemenco do 
estudo dedicado a Mulher - sua situa9ao no 
Mundo actual e prespectivas quanto ao futuro. 
Subordinado ao tema «Para Trabalho lgual Salario 
lgual». o presence artigo baseia se num impor
tance estudo de ambito mundtal realizado pela 
Orgamza(:ao lntemacional do Trabalho. e serviu 
de base a um amplo debate na Conferencta lncer
nacional do Trabalho. realizado em Genebra em 
Junho de 7 975. 

562 MllHOES 
DE MULHERES 
TRABALHAM 
FORA DE CASA 

As mulheres compoem mais de um 
ter<;o da populac;ao economicamente 
acuva do mundo e 46 por cento das 
mulheres em •dade de trabalhar (de 
15 a 64 anos) fazem parte da for<;a 
de trabalho. 

Calcula se que em 1975. da forc;a 
total de trabalho no mundo. consu 
tuida por 1.637 milhOes de pessoas. 
cerca de 562 milhoes sao mulheres 
Por 1sso e de se esperar que a forc;a 
de trabalho femmma das reg.Oes ma1s 
desenvolvidas (uns 187 milhoes em 
1970) aumente cerca de 20 milhoes 
por decenio e chegue a 254 milhoes 
10 ano 2000. Ouanto a mao-de obra 
feminina das reg~<5es menos desenvol 
vidas. calcula·se que alcance c•fra 
superior a 603 milhOes tambem no 
ano 2000 

A taxa de part•c•pac;ao da mulher 
na forc;a de trabalho total das 0110 
principals reg•oes do mundo varia 
por vezes cons•deravelmente A ma•s 
baixa e reg•stada na America Latina. 
com 20 por cento aproximadamente. 
na Africa. Asia Mend1onal e Ocean1a 
representa 30 por cento. na Europa 
e na America do Norte perto de 35 
por cento. na As1a Oriental a percen· 
tagem relauvamente elevado de 39 por 
cento. e na Uniao Sovietica a taxa 
ainda mais elevada de 51 mulheres 
por cem pessoas da populacao econo· 
micamente activa 

Mas as estatlst•cas indicam que o 
lndice de part1cipac;ao das mulheres 
na forc;a do trabalho conunua muno 
baixo (nao ma1s de 12 por cento) na 
Africa do Norte. America Central (con· 
t inental). Polines•a e Micrones•a Re 
gistaram-se ind1ces de parucipac;ao 
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entre os 12 e 21 por cento na Africa 
Meridional. Antilhas. America do Sui 
(zona temperada). Asia Meridional Cen
tral. sudoeste da Asia e sui da Europa. 

Nos Estados Unidos o numero de 
trabalhadores era estimado em 38 por 
cento da fon;:a de trabalho em 1 972. 
em comparacao com 30 por cento 
em 1 950. No Canada as mulheres 
passaram de 27 por cento do total 
em 1 962 a mais de 33 por cento 
em 1972. Na Australia e na Nova 
Zelandia houve aumento consideravel 
na presenca da mulher na competicao 
da !orca do trabalho. 

No Japao o numero de mulheres 
que trabalham aumentou grandemente 
no p6s-guerra. Em 1972 as trabalha
doras representavam 38 por cento da 
!orca de trabalho do pais e 48 por 
cento da populacao feminina de 15 
anos ou mais. 

Na Europa Oriental as mulheres 
continuam desempenhando papel muito 
importante na vida econ6mica. Na 
Hungria elas compunham 42 por cento 
da !orca de trabalho em 1971. em 
comparacao com os 38 por cento 
de 1963: na Checoslovaquia. 47 por 
cento em 1969 contra 43 por cento 
em 1955: na Po16nia. 40 por cento 
em 1972: e na Bulgaria. em fins de 
1971. as mulheres formavam 46 por 
cento do total da populacao econo
micamente activa. Na Uniao Sovie
tica as mulheres representam actual
mente um pouco mais de 50 por cento 
do total da !orca de trabalho. e na 
Romenia e na Republica Democratica 
Alema a percentagem feminina da 
!orca de trabalho e de quase 50 por 
cento. 

Nos paises em de~envolvimento a 
grande maioria da !orca de trabalho 
feminina ainda se concentra na agri
cultura (por exemplo. mais de 90 por 
cento em alguns paises da Africa). 
Em quase todos os paises industria
lizados a percentagem de mulheres 
que trabalham na agricultura e pe
quena (menos de 10 por cento em 
muitos paises. e entre 1 e 2 por cento 
no Reino Unido enos Estados Unidos). 

Salvo algumas excepcoes (na Asia. 
por exemplo). as mulheres formam 
uma parte consideravel do total da 
forca de trabalho na categoria de · 
profissoes liberais e tecnicas. em certos 
casos ultrapassando os homens (gra! 
cas principalmente ao predomlnio das 
mulheres nas actividades de magisterio 
e de saude publica): mas nos quadros 
administrativos superiores a proporcao 
de mulheres e pequena. Em com pen-· · 
sacao uma parte consideravel dos em
pregados de escrit6rio. principalmente 
nos palses mais desenvolvidos. e com
pasta de mulheres. o mesmo aconte-
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cendo entre os comercia· :os. em alguns 
paises. 

Na quase totalidade dos palses e 
muito pequeno o numero de mulheres 
nas categorias de artesaos. operarios 
industrials. trabalhadores manuais. e 
a maioria continua a concentrar as 
suas actividades num numero limitado 
de ocupacoes. em quase todos os 
casos em niveis relativamente baixos 
de qualificacao e de responsabil idade. 

Outro factor importante. que deveria 
talvez ocupar um dos primeiros lugares 
na lista dos que influem no grau e 
na natureza da participacao da mulher 
na forca de trabalho. e a educacao. 
Ha evidente correlacao entre a ins
trucao e o preparo da mulher e sua 
participacao na actividade econ6mica. 
A regra geral parece sera de que quanta 
mais elevado o nivel de instrucao. 
maior a incl inacao da mulher a ingres
sar na forca de trabalho. seja com 
breves interrupcoes causadas pela sua 
condicao de mae. seja sem essas 
interrupcoes. Essa vinculacao directa 
entre o grau de instrucao e a partici
pacao econ6mica nao existe entre os 
hom ens. 

Outo factor que influi na partici
pacao da mulher na vida econ6mica 
muito mais que na participacao do 
homem e 0 numero e a idade dos 
filhos. Enquanto na maior parte dos 
paises se aceitar que cabe a mulher 
a responsabilidade principal pelos cui
dados com os filhos. e enquanto a 
infra -estrutura social nessa materia con
tinuar insuficiente para atender a de
manda. a existencia de filhos em idade 
pre-escolar ou de frequentar a escola 
primiuia continuara exercendo efeito 
limitative na participacao da mulher 
casada nas actividades econ6micas. 

0 aumento do numero e da pro
porcao de mulheres casadas na forca 
de trabalho tem sido acompanhado 
do aumento do numero e da proporciio 
de miles que trabalham. 

Nos Estados Unidos. entre 1940 e 
·1972. o numero de miies que exer-

: ciam ocupacoes niio domesticas au
mentou em mais de oito vezes. No 
Canada calcula-se que um milhiio de 
criancas tem miies que trabalham fora 
do lar. 

Na Europa Ocidental e nos paises 
n6rdicos a proporcao de trabalhadoras 
com filhos pequenos aumenta cons
tantemente. Na Republica Federal da 
Alemanha. por exemplo. mais de uma 
quarta parte das mulheres economica· 
mente activas tem pelo menos um 
filho menor de 1 5 anos. Na Franca. 
em 1968. 51 por cento das miies que 
trabalhavam. com menos de 35 anos 
de idade. tinham um filho. Na Austria. 

um censo limitado feito em 1969 reve
lou que 46 por cento das miles de 
menores de 15 anos tinham uma 
ocupaciio. 

Na Uniao Sovietica e na Europa 
Oriental e alta a percentagem de mu
lheres casadas que trabalham tendo 
filhos em situacao de dependencia. 
Na Pol6nia. em 1973. cerca de metade 
de todas as trabalhadoras tinham filhos 
menores de 16 anos. 

0 emprego em regime de tempo 
parcial continua a aumentar. t claro 
que esse tipo de emprego abrange 
tambem os homens. mas a maior parte 
da forca de trabalho em regime de 
tempo parcial. em alguns paises. e 
constituida de mulheres. 

A teoria de certos soci61ogos se
gundo a qual a vida profissional da 
mulher se divide em tres etapas - um 
periodo inicial de trabalho antes do 
casamento e ate ao nascimento do 
primeiro ou do segundo filho: aban
dono do emprego ate que 0 ultimo 
filho alcance idade conveniente: volta 
ao emprego ate a idade normal de 
aposentadoria - torna-se hoje dis
cutlvel a luz de factos apurados em 
estudos recentes a respeito das moda· 
l idades da vida da mulher no trabalho 
e no lar. 

Em alguns dos palses ocidentais 
mais desenvolvidos nota·sf:l a Lf:lnden
cia para uma vida profissional inin
terrupta. em contraste com o esquema 
antigo de tres etapas: a vida profis
sional e continua. as vezes em reg ime 
de tempo integral. outras vezes de 
tempo parcial durante alguns anos. 

Tambem em diversos palses se veri· 
fica que a participacao da mulher na 
!orca de trabalho varia com o nivel 
da instrucao. Nos paises socialistas 
os sistemas e a polltica educacional 
e social pressupoem uma vida pro
fissional quase continua para a grande 
maioria das mulheres. Mas noutros 
paises a niio participacao da mulher 
na forca do trabalho depois do casa
mento continua sendo a regra geral. 
pelo menos ate que os fi lhos estejam 
educados. 

Em muitos paises em desenvolvi
mento as mulheres. por necessidade 
ou por opciio. costumam permanecer 
no trabalho. mantendo uma vida pro
fissional mais ou menos continua. lsso 
pode ser devido em parte a pobreza 
das familias e em parte ao elevado 
indice de participacao da mulher na 
agricultura - ou a outros factores. 
entre os quais a tradiciio de trabalhos 
pesados (como acontece na Africa) 
e a responsabil idade de manutenciio 
da familia. 



QUANDO AS MULHERES TRABALHAM DUAS VEZES MAIS QUE OS MARIDOS 
As condi96es hist6ricas e politicas 

sao de importancia fundamental para 
a situa9ao da mulher. principalmente 
nos paises que conseguiram a sua 
independencia recentemente. que fize
ram uma revolu9ao nacional ou que 
modificaram completamente as suas 
estruturas econ6micas. politicas e so
dais. Os factores econ6micos assumem 
importancia essencial na determina9ao 

«TRABALHO DE HOMEM » 
E «TRABALHO DE MULHER» .. . 

Ouase em toda a parte persiste 
uma divida nitida do trabalho por 
sexo: certas actividades sao classifi
cadas como «trabalho de homem». 
e outras como «trabalho de mulher». 
A linha divis6ria certamente varia com 
a epoca e com o Iugar. mas nao deixa 
de ser significativa a persistencia de 
distin96es estereotipadas baseadas no 
sexo. 

do leque de possibilidades de emprego 
para as mulheres. 

A experiencia tem mostrado quanto 
e dificil assegurar as mulheres o direito 
ao trabalho em pe de igualdade com 
os homens num quadro de desemprego 
e subemprego cr6nico e crescente. 

Frequentemente as mulheres trabalha 
doras sao consideradas uma amea9a 

Como ja foi mostrado inumeras 
vezes. e arriscado e discriminat6rio 
fazer semelhantes distin96es. Com esse 
processo. chega-se a um recrutamento 
baseado mais no sexo do que na 
capacidade. Perpetuam-se mitos incon
sistentes sobre capacidade e incapa
cidade da mulher como trabalhadora. 
Erguem-se barreiras infustas as possi
bilidades de progresso da mulher. Cria
-se uma situa9ao na qual o trabalho 
tradicionalmente confiado a homens 
faz jus a uma remunera9ao mais ele
vada e a mais prestfgio. ao passo que 
o trabalho tradic ionalmente confiado 

aos homens. intrusas num campo reser
vado ao sexo masculino. Ate em mui
tos palses desenvolvidos o direito das 
mulheres ao trabalho e tributario do . 
nivel de prosperidade da economia. 
Em periodos . de Crise econ6mica e. 
facil verificar quanto e fragil 0 direito 
da mulher a igualdade de oportuni
dades e de tratamento no mundo do 
trabalho. 

a mulheres e subestimado. alcan9a me
nor remunera9ao e menos prestlgio. 
Essa concep9ao carece de 16gica. 

Na maioria dos paises as jovens e 
as mulhe_res continuam-se preparar-se 
para fun96es tipicamente «femininas». 
e isso tem preocupado. as autoridades 
que procuram fazer com que o mer
cado de trabalho nao seja mais divi
dido em dois sectores distintos. um 
relativo ao trabalho «feminino» e outro 
ao «masculino». 

t interessante notar que entre as 
propostas or9amentarias da Comissao 



Nacional de Emprego da Suecia para 
1974-1975 figuram duas que v1sam 
eliminar a d1stin~ao entre sexos no 
que se refere a escolha da profissao 
e aos processes de recrutamento. 

A Comissao propOs dar aos empre
gJdores que preparam homens para 
fl,n~oes «femininas» e mulheres para 
fun~oes «masculinas» um auxllio de 
cinco coroas suecas (cerca de 32S50) 
por hora durante um perfodo maximO 
de seis meses. Essa med1da seria apli
cada a titulo expenmental durante tr~s 
anos. A Comissao propOs tambem que 
as subven~oes do mesmo valor pre
vistas para o caso de cria~ao de 
empregos no ambito dos projectos de 
desenvolvimento regional s6 sejam pa
gas quando pelo menos 40 por cento 
dos novos empregos forem reservados 
a mulheres e 40 por cento a homens. 
Essa medida seria aplicada a titulo 
experimental durante dois anos. Am
bas as propostas foram aprovadas 
pelo Parlamento. 

No Reina Unido. o Congresso dos 
Sindicatos exigiu imediatamente sub
ven~oes especiais para empresas que 
promovam a forma~ao de mo~as e 
mulheres para fun~oes que nao figu
ram na lista tradicional de acuvidades 
feminmas. princ1palmente em nlvel de 
tecnicos. 

Uma das formas ma1s gntantes de 
discrimina~ao contra as mulheres e a 
diferen~a de remunera~ao para tra
balho de valor 1gual. Aceitar o prin
cipia de igualdade de remunera~ao 
signif1ca que os salaries mln1mos devem 
ser os mesmos para homens e mulhe
res; que no serv1~0 publico deve-se 
aplicar a mesma escala a homens e 
mulheres sem discrimina~ao. e que 
no sector privado deve-se apoiar e 
estimular medidas destinadas a asse
gurar a igualdade de remunera~ao. 
mediante. por exemplo. a revisao das 
conven~oes colectivas. 

0 quadro tal como se apresenta e 
animador. mas sao muitas as dificul
dades prflticas. Em muitos palses os 
empregadores nao se mostram muito 
dispostos a aplicar o princlp1o. mesmo 
quando o admitem. e costumam evitar 
a igualdade de remunera~ao 1nvocando 
«factores econ6m1cos». a necessidade 
de inova~oes ((tecnol6gicas». etc. 

Como se explica que quando h~ 
grande numero de mulheres trabalhando 
numa prof ~'a" os saltHIOS ba xem 
ou nao aumentem ? Por que sao tra
dicionalmente baixos os salaries nas . 
chamadas profissoes femminas? Pa
rece que. nas soc1edades dommadas 
pelo homem. 0 trabalho femmmo e 
injustamente considerado de menos 
valor do que o masculine 
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M UITAS RESPONSABILIDADES E... DISCRIMINACAO 

A nao aplicac;:ao plena e equitativa 
do principia de igualdade de remu
neracao e sem duvida um elemento 
dessa situac;:ao. mas nao e 0 (Jnico. 

Outros factores sao a forte concen
trac;:ao de mulheres em actividades e 
profissoes mal remuneradas. o nlvel 
ma1s baixo de instruc;:ao e de expe
riencia das mulheres em muitos casos. 
as desvantagens que a sociedade lhes 
impoe em decorr~nc1a das suas res 
ponsabilidades muluplas e a d1scr' 
mina~ao pura e simples no sector 
profissional. 

Por outro lado. as mulheres geral
mente trabalham ·menor numero de 
horas do que os homens e trabalham 
menos hor.as extraordinarias (por exem
plo. trabalho nocturne. aos domingos 
e feriados). que dao direito a paga
mento extraordinario. E quando a remu 
nerac;:ao e determinada em fun~ao do 
tempo de servic;:o. a menor antiguidade 
da mulher pode ser um factor a mais 

Estudos feitos pela Organizac;:ao lnter
nacional do Trabalho sobre a suua~ao 
nos paises industrializados levam a crer 
que o salario feminine representa 50 
a 80 por cento do masculine para o 
mesmo tempo de trabalho 

As diferen~as dos salaries femi
nines podem ser justificadas pela dife
ren~a de rend1mento 7 Sao as mulheres 
«confiaveis» no trabalho 7 Esses pontos 
sao frequentemente levantados. e ficam 
frequentemente sem resposta. como 
se se quisesse fazer crer que as mulhe
res sao menos asslduas ao trabalho 
do que os homens. 

Varios mitos a respeito do desem
penho da mulher no trabalho estao 
a ca 1r sob a pressao dos factos. 

Costuma-se acusa-la oe excesso de 
absentelsmo e de muita inconstancia 
no emprego. Um estudo feito pelo 
Servi~o de Saude dos Estados Unidos 
sabre o tempo de trabalho perdido por 
motivo de doen~a ou de acidente em 
1967 revelou que as mulheres per
diam em media. 5.6 dias no ano. en
quanta os homens perdiam 5.3 dias. 
Estudos feitos na Europa chegaram 
ma1s ou menos as mesmas conclusoes. 

Ja se venficou tambem que o nlvel 
de qual1f1ca~ao para o trabalho. o 
estado c1v11 e a idade. o tempo de 
servic;:o e a estabilidade justificam mais 
as d1feren~as de rend1mento do que 
o facto de ser o trabalhador homem 
ou mulher 



SOMENTE PARA MULHERES 

Em mu1tos paises a hist6ria indus
trial e social deixou como legado uma 
legisla<;ao protectora aplicavel somente 
a mulher. Por mais bern intencionada. 
essa legisla<;ao resultou por vezes em 
discrimina<;ao contra a mulher na qua
lidade de trabalhadora. A oroibicao de 
trabalhos subterraneos para mulheres 
e a forma mais comum de legislacao 
protectora aplicada exclusivamente a 
elas. 

Por outro lado. a maior parte dos 
pafses tern uma serie de ocupac6es 
outras. das quais a mulher e exclufda 
por ser o trabalho perigoso ou insa
lubre. Em muitos casos a forca ffsica 
tern sido o factor basico das proibicoes 
e restricoes: em outros. o factor deter
minante tern sido a proteccao da saude 
tendo em vista o papel da mulher 
como mae: em outros ainda. parece 
ter havido a preocupacao de proteger 
a mulher de trabalhos considerados 
«desagradaveis» e «inconvenientes a 
mulher». A tendencia geral parece 
encaminhar-se para a luta contra os 
riscos do trabalho para todos. homens 
e mulheres. e pela melhoria das nor
mas de proteccao tambem para todos. 
E quando a mulher. na sua qualidade 
biol6gica de mae. se achar exposta 
a riscos especiais e reconhecidos como 
tais. deve ser-lhe assegurada uma pro
teccao especial. que nao pode ser 
considerada medida discriminat6ria ou 
incompatfvel com o principio de igual
jade de oportunidades ou de trata
mento. Sempre havera uma area limi
tada na qual as mulheres precisam de 
proteccao: a maternidade. 

PROTEC<;:AO E MATERNIDADE 

A proteccao da maternidade e de 
alta importancia para as trabalhadoras 
e para a sociedade. A responsabilidade 
principal pela proteccao da materni
dade cabe ao Estado. por se tratar 
de funcao social claramente reconhe-
:;ida. . 

Nos ultimos 1 0 a nos foram alcan
cados grandes progresses na protec
<;ao da maternidade. A esse respeito 
as normas da Organizacao lnternacio
nal do Trabalho continuam fornecendo 
elementos para providencias nacionais. 
Poucos sao OS pafses actualmente que 
ainda nao possuem um sistema qual 
quer de proteccao da maternidade 
para as trabalhadoras. 

Mas embora ja exista. em quase 
todos os lugares. o essencial. refe-

rente a protec<;;ao a maternidade. ainda 
ha inumeros problemas praticos a resol
ver em relacao a gravidez. ao parto 
e aos cuidados com os bebes das 
trabalhadoras. Urn dos elementos novos 
mais interessantes na proteccao da 
maternidade foi a ampliacao da licenca 
para a maternidade sem perda do 
direito ao emprego. 

Esse prolongamento da l icenca C)lem 
do periodo normalmente previsto em 
lei ou em regulamentos ja e pratica 
comum nos paises socialistas do leste 
da Europa. Na Bulgaria a mae que 
trabalha pode tirar. alem da l icenca 
obrigat6ria e remunerada. uma l icenca 
suplementar de 8 a 12 meses com 
urn salario mfnimo. e mais uma segunda 
licenca. essa nao remunerada mas 
com a garantia dos seus direitos de 
emprego ate que a crianca atinja os 
tres anos de idade. Tambem na Po16nia 
!I mae que trabalha se pode licenciar 

ate que a crianca atmJa os tres anos. 
sem perder o direito ao emprego nem 
as outras vantagens. 

Na Hungria. ap6s os cinco meses 
je licenca de maternidade com salario 
integral. a mae que trabalha pode ficar 
em casa ate que a crianca atinja os 
tres anos. recebendo nesse periodo. 
que e computado para aposentadoria. 
uma remuneracao mensa! sem perder 
o direito de voltar ao emprego. 

Na Republica Democratica Alema. 
a mae que trabalha pode tirar urn ano 
de licence sem remuneracao depois 
da licenca de maternidade remune
ra<;ao ela conserve os direitos ao 
emprego, a antiguidade e a aposen
tadoria. 

Outros paises europeus tambllm 
adoptaram dispositivos mais ou menos 
semelhantes. Na Espanha. por exem
plo. ap6s o periodo de licenca remu
nerada a mae que trabalha pode tirar 
uma licenca sem remuneraciio de urn 
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ano no mlnimo e tres anos no max•mo 
Em qualquer momento durante essa 
licenca suplementar ela pode pedir 
reintegracao e a empresa e obrigada 
a dar-lhe a primeira vaga em sua 
categoria ou em categoria analoga. 

ao pai Com essa nova lei a mae ou 
o pai pode ficar em casa para cuidar 
do recem-nascido e receber auxllio 
em dinheiro. 0 marido pode tirar 
licenca suplementar em Iugar da mu
lher. podendo essa licenca ser divi
dida entre o pai e a mae. com as 
mesmas garantias relativas a reinte
gracao no emprego. antiguidade e 
direitos a aposentadoria. 

tres dias. pago pelo empregador mas 
reembolsavel pelo governo. e na Sue
cia e de 10 d1as Na Noruega foi 
proposto que o trabalhador cuja mu
lher tambem trabalha fora possa tirar 
uma licenca de duas a quatro semanas 
durante o primeiro ano seguinte ao 
nascimento do fi lho. com direito ao 
salario. 

Na ltalia a mae que trabalha pode 
tirar uma licenca suplementar de seis 
meses alem da licenca obrigat6ria por 
lei. 

No 1.0 de Janeiro de 197 4 a Suecia 
tornou-se o primeiro pais a promulgar 
uma legislacao que preve o paga
mento de auxllio-maternidade tambem 

Varies palses garantem um perlodo 
de fa ltas ao trabalho tambem para o 
pai quando do nascimento de um 
fllho Na Franca esse perlodo e de 

Apesar do aumento constante do 
numero de trabalhadoras casadas e 
com fi lhos pequenos. as creches e 
outras instituicoes necessarias ao bem
-estar das criancas nao tem acompa-
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a longa /uta pe/a emancipaqao 
1691 

1859 

1865 

1866 

1868 

1869 

1870 

1870 

RUSSIA. Abertura da primelra univeraidade feminine em 
Sao Petersburgo (Univeraidade Beatujev). 

FRANCA. Em Novembro, cria~lo de uma Llga palo Direito das 
Mulherea sob o patroclnio de Victor Hugo. entlo um dos 
llderea do Partido Rapublicano. 

EST ADOS UNIOOS. Susan B. Anthony funda o Conselho Na
cional de Mulharas. Em Washington 6 fundado o Conselho 
tnternacional de Mulheres por organiza~6es feminista,s da 
Europa e dos Estados Unidos. 

RUSSIA. Sofya Kowalevskaya. femoaa matematica. it eleita 
para a Academia de Ciancias da RC.uia. 

NOVA ZELANDIA. As mulherea conqulstam o direito de voto. 

FRANCA. 0 deputado socialista Ren6 Vinviani provoca o 
primeiro debate sobre o direito de voto para as mulheres. 
NORUEGA. Aa mulheres come~am e voter em elei~6es mu
nielpaia. 

REINO UNIOO. Emmeline Pankhurat, feminista Inglese. cria 
a Woman's Social and Political Union (WSPU). 

ESTADOS UNIDOS. Fundada a Allan~a Feminine lntarna
cional . 

REINO UNIDO. Comlcio feminist& em Manchester; Annie 
Kenny a Christabel Pankhurst alo presas. 

FINLANDIA. Aa mulherea conquiriem o direito de voto. 

REINO UNIDO. Cria~lo da Lige pela Liberdada da Mulher. 
Manifasta~lo faminista no Royal Albert Hall a no Hyde Park. 
Emmeline e Christabel Pankhurst e Flora Drummond. mili · 
tant• feministas. slo preaae ao promoverem um comfcio 
em Trafalgar Square. 

OINAMARCA. No Segundo Cong;euo lnternacional de Mu
lheres Socialistas em Copenhague. Clara Zetkin prop6a qua 
8 da Mar~o saja escolhido pare Dla lntarnoclonal da Mulhar 
em comemora~lo da grave dat oper•rias texteis de Nova 
lorqua (8 de Mar~o de 1857). 

1874 

1878 

1882 

1888 

1889 

1893 

1901 

1903 

1904 

1905 

1906 

1908 

1910 

1911 

EST ADOS UNIDOS. As mulheres votom no Estado de Massa
chusatta. Pardam esse diraito am 1780. 

FRANCA. Condorcat. fil6sofo e politico francis. bate-sa palo 
direito das mulhares a educa~lo, • politico e 80 trabalho. 

REI NO UNIOO. Mary Wollatonecraft. pionaira da ac~lo femi
niote, publica Em defesa da mvther 

ESTAOOS UNIDOS. lucretia Mott lan~a as bases da Equal 
Rights Association para defeaa da mulher e dos negros. 

EST ADOS UN I DOS. Greve de opar6rias daslndC.atrlas tbtil e 
de confec~Ao em 8 de Mar~o poia iguoldade de sal6rio o pela 
redu~lo da jornada de trabalho para 10 horos. 

RUSSIA. Surge um movimento femlnlno em Sao Petersburgo 
pela emancipa~lo do mulhar . 

SUI:CIA. Aa mulhores votam nos alal~6es municipals. 

AlEMANHA. Louise Otto funda a A11ocio~lo Goral das Mu· 
lhares Alemls. 

REI NO UNIDO. John Stuart Mill, fil6sofo a economista ingiAs, 
defende o direito de voto para ae mulheres. 

REINO UNIDO. Cria~lo da Sociedode Nacional palo Sufr,gio 
Famlnino. 

ESTAOOS UNIOOS. Cria~lo da Associo~lo Nacional palo 
Sufr6gio Feminino. 0 Eatado de Wyoming concede o diroito 
de voto is mulheres a fim de alcan~ar • cote de eleitores 
nec••••ria para ingressar na Unllo. 

FRANCA E SUI:CIA. Aa mulhares ttm ecasao ao astudo de 
medicine. 

TURQUIA. lnaugura~lo de uma oecola normol dostinada a 
former professoras e professores pera escolas prim6rias e 
eecund6rias feminines. 

JAPAO. Abertura da primeira eacola normal para jovens 
do sexo feminino. 



nhado as necessidades reais na maioria 
dos pafses Ja se foi o tempo em que 
a sociedade podia negar-se a prestar 
servic;os de assistencia a infancia na 
esperanc;a de assim evitar que as 
maes deixassem OS filhOS para tra
balhar fora. 

QUEM TRABALHA MAIS7 
Pesquisas comparadas no plano m 

rernactonal. fe11as sob os auspictOs da 
Unesco. indicam que. quase sem excep
c;ao. as mulheres casadas trabalham 
mais tempo em casa do que os mari
dos devido a tradicional divisao de 
tarefas no lar e a concepr;:ao do papel 
que corresponde a cada sexo. Em 
comparar;:ao com os maridos. as maes 
que trabalham dispoem de menos de 
dois terc;os de tempo livre. Suas horas 
de trabalho semanal situam-se entre 
70 e 80. 

A evoluc;ao da situac;ao da mulher 
na vida econ6mtca. na familia e na 
sociedade requer uma mudanc;a no 
papel do homem nesses dominios. 
lsso. por sua vez. acarreta transfor
mar;:ao nas ahtudes sociais que deter
minam e delimitam a participac;ao do 
homem e da mulher em todas as 
actividades. Certos problemas podem 
ser examinados como «problemas femi
ninos»; mas a rigor sao problemas de 
homens. de mulheres e de crianr;:as. 
problemas da sociedade em seu con
junto. 

Os sindicatos dao atenr;:ao espe
cial aos cuidados que devem ser pres· 
tados a inlancia e batem-se por eles 
por os considerarem urn direito fun 
damental dos trabalhadores. 

1912 

1913 

1914 
1915 

1917 

1918 

1919 
1920 

1923 

1925 

1928 

1929 

1931 

1932 

1934 

1936 

1945 

JAPAO. Cria<;Ao do Movimento de llberta<;lo Feminina Seito 
Sha. 

CHINA. Varies organizao;6es feminines se reunem a 22 de 
Janeiro em Nanquim para former uma alianca de coordana· 
~lo. Reclamam igualdada de direitoa entre homens e mulheres 
e apresentam uma peti<;lo em 20 de Malo a Sun ·Yat·San. 
president& da Republica Chinese. 

NORUEGA. As mulheres conqui stam o direito de voto. 

ALEMANHA. AUSTRIA. SUI (fA e DINAMARCA. Nas comemo
ra<;6es do dia lnternacional de Mulher 6 reclamado para as 
mulheras o direito de votarem e serem votadaa. 

TUROUIA. Cria<;Ao da primeira faculdade para mo<;as na Uni· 
versidade de lstambul. 

SU£CIA. A escritora Ellen Key reivindlca lnforma<;6es sobre 
o controlo da natalidade e amparo aoci1f para a mle solteira. 

HOLANDA E RUSSIA. Direito de voto para as mulheres. 

RUSSIA SOVI£T1CA. A Revolu<;Ao de Outubro e a primeira 
constitui<;Ao sovietica (1 91 8). a lgualdade de hom ens e mu
lheres na vida poHtica, econ6mica e cultural. 

REI NO UNIDO. As mulhereo com maio de 30 enos podem votar 
• aer votadas para o Parfamento. 

ALEMANHA E TCHECOSLOVAOUIA. As mulheres conquis· 
tam o direito de voto. 

EST ADOS UNIDOS. As mulheres votam em todos os Estados. 

AM£RICA LATINA. Aprovada a 26 de Abril pela Quinta Con
ferlncia dos i:stados Unidos. reunlda em Santiago do 
Chile. a resolu<;Ao sobre Direitos de Mulher. 

TURQUIA. Com a ascensAo de Kamal Ataturk ao poder. a 
emancipac;lo da mulher na Turqula ganha grande impulso. 

JAPAO. A 30 de Mar<;o a Dieta vota a lei sobre o sufr6gio uni
versal excluindo as mulhereo. Nuce entlo no Japlo um mo· 
vimento feminista. 

INDIA. Sarojini Naidu. ascritora • poeta. 6 eleita presidente 
do Congresso Nacional India no. El• 6 defenaora dos direitos 
de mulher na India. 

AMERICA LATINA. E criada a Comisslo lnternacional de 
Mulheres por ocasiAo da Sexta Conferlncla dos Estados 
Amerlcanoa realizada em Havana. 

EOUADOR. As mulheres conquistam o dlreito de voto. 

1946 

1951 

1952 

1957 

1959 

1967 

1961 

1962 

1964 

1971 

1975 

NA(f0ES UNIDAS. A Assembleia Geral aprove a 20 de Dezem
bro. por grande maioria. a Conven~lo aobre direitos poltticos 
da mulher. 

TUNISIA. Uma lei reconhece a igualdade de dlreitos entre 
homena e mulheres. 

CEILAO. Pela primeira vez no mundo uma mulher, Mme. 
Slrimavo Bandarenaike. 6 eleita Prlmelro Mlnistro. 

PARAGUAI. A mulher adquire o dlreito de voto. que j6 6 exer
cldo pelas mulheres de toda a Am6rica latina. 

ARG£liA. Treze mulheres sAo eleitao deputadas 6 Assem
bleia Nacional. 

PAOU1STAO. Num acto politico sem precedent&. uma mulher. 
Fatima Jinnah. candidata-se A Presldlncia da Republica. 

IRA. A lei de «protec<;Ao 6 familia» permite A mulher trabalhar 
sam outorizac;lo do marido. 0 uao do v6u fora proibido em 
1963. 

SUI(fA. As mulheres conquistam o direito de voto. 

NA(f0ES UNIDAS. Ano lnternaclonal da Mulher. 

CUBA. 0 C6digo da Familia. de 8 de Mar<;o. obriga os maridos 
a •judarem as esposas nas tarefaa dom6aticaa. 

BRASIL lei eleitoral da Segunda Republica da as mulheres o 
direito de votarem e serem votadaa. 

ESPANHA. A constitui<;Ao da Segunda Republica reconhece 
o dlreito de voto das mulheres. 

FRAN (fA. Realiza-se em Paris um congresso lnternacional de 
mulheres contra o fascismo e a guerra. 

Apeaar de nlo terem as mulheres o dire ito de voto. trts mu· 
lheret fazem parte do governo da Frente Popular. entre elas 
lr6ne Joliot-Curie. flsica • Pr6mio Nobel. 

FRANCA e ITAliA. Direito de voto para as mulheres. 

JAPAO. Seis mulheres sAo eleitas para o Parlamento. 

OIT. Aprovada pela Organiza<;Ao lnternaclonal do Trabalho 
a 19 de Junho a Conven<;Ao de lgualdade de Remunera<;Ao 
entre Trabalho Masculino e Trabalho Feminino pare fun<;lo 
lgual. 
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PORTUGAL 
E 
0 MUNDO 

Com vista a estreitar as relat;6es com todos os paises do Mundo, 
Portugal desenvolveu nas ultimas semanas 1ntensa actividade diplom!Jtica. 
quer fazendo deslocar elementos do Governo ao estrangelfo. quer rece
bendo representantes dos diversos pafses imeressados nos varios campos 
de cooperat;ao que Portugal proporciona neste momemo. Uma grande 
parte dos comactos visou directa ou indlfectameme a ajuda econ6mica 
de que o Pais necessita para atenuar aJ dificuldades criadas pelas mutat;6es 
polfticas imernas e pela crise econ6mica que a Europa atravessa neste 
rnomenro - a quat nos rornamos muito vutneraveis dado o nosso atraso 
em relat;ao aos pafses que a comp6em 

Dos programas ma1s recememente cumpodos h!J a sa/ientar as des
locat;6es do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros. major Melo Antunes. 
ao lraque, Hungria e Checoslovaquia, Bruxelas (onde teve conractos com 
dirigentes da C.E.E.). e ainda o encontro com o seu hom61ogo espanhol, 
Jose Maria Areilza, encontro este considerado muito importance para 
as relat;6es entre os dois paises. lmportancia relevante tiveram tambem 
as visitas do Ministro das Finant;as a Noruega e do Ministro do Comercio 
Externo a Jugoslavia 

Das visitas mais 1mportantes ao nosso Pafs. saliemamos a de uma 
missao sovietica chefiada pelo vice-Ministro do Comercio Externo Russo, 
Alexi Manju/o, e mais recentemenre a do Mtnistro dos Neg6c1os Estran
gei'ros da Alemanha Ocidenral. Hans Dietrich Genscher. A alguns destes 
e outros acontecimentos nos referimos. em pormenor. 

TERCEIRO MUNDO EM PERSPECTIVA 
A v1sita de Melo Antunes ao lraque 

inseriu-se no plano de aproximac;;ao 
de Portugal com parses do Terceiro 
M undo. Durante tres dias. dirigentes 
e tecnicos dos dois governos debru - · 
c;;aram-se sabre problemas polfticos e 
econ6micos. os quais determinarao a 
futura cooperac;;ao luso-iraquiana. 

Assim. ficou desde jfl determinada 
a reahzac;;ao de negociac;;oes. em data 
pr6xima. para um acordo a Iongo prazo. 
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abrangendo. alem das trocas comer
ciais. a cooperac;;ao nos domfnios da 
industria. da tecnologia e da ciencia. 
devendo representantes dos dois pai
ses dar infcio. dentro em pouco. aos 
trabalhos necessflrios a rflpida con
clusao desse amplo acordo. do qual 
um dos aspectos princ1pa1s inc1dirfl 
sabre as formas de cooperac:;ao pos
sfvel no ambito da industna do petr6-
leo e seus derivados. no quadro de 

um sistema de complementandade a 
defin~r pelos tecnicos de ambos os 
pafses 

Res1de aqui. precisamente. um dos 
principais resultados das conversa<;oes 
de Bagdade. e isto porque. se e exce
dentaria. em refac;;ao as necessidades 
do consumo nacional. a capacidade 
de produc;:ao das nossoo rcfinarias. 
o mesmo sucede com quase todos os 
pafses europeus. sendo intensa a con
correncia internacional. Todavia. a des
peito de propostas al1c1antes que lhes 
poderao ser apresentadas por paises 
como. por exemplo. a Alemanha Fede
ral. os dirigentes iraquianos manifes
taram a intenc;;ao de privilegiarem Por
tugal neste sector. concedendo prio
ridade a nossa industna no que res
pella a refinac;;ao de uma parte impor
tante das ramas que aquele pals pro
duz em excesso. procurando-se uma 
plataforma de cooperac;;ao especial
mente no campo da petroqulmica. 
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POSSIBILIDADES ~E EQUILIBRAR 
A BALAN~A COMERCIAL 
COM A U. R. S. S. 

A visita da missao sovietica. che
fiada pelo vice- Ministro do Comercio 
Externo. Alexi Manjulo. teve como tim 
o estudo das rala<;:oes econ6micas 
luso-sovieticas e terminou com a assi
natura de um protocolo contendo a 
analise das transacc;oes comerciais. 

Durante esta visita da delega<;:ao 
sovietica foi estudado o modo de 
anular o defice comercial portugues 
com a Uniao Sovietica. de 850 mil 
contos em 1975. devido a compra 
de petr61eo. Ant6nio Barreto. Secreta
rio de Estado do Comercio Externo. 
considerou possivel o equilibrio comer-

cial para 1976. pois as nossas expor
ta<;:oes para a U niao Sovietica vao 
aumentar atraves de alguns contratos 
importantes a celebrar este ano. As 
importa<;:oes da U.R.S.S. manter-se-ao. 
pois ja se adquiriu mais 1 milhiio de 
toneladas de petr61eo. 

Devido as negocia<;:oes. agora enta
buladas. existem possibilidades de con
tratos no domfnio da metalomednica 
pesada e da constru<;:ao naval. aumen
tando os produtos manufacturados nas 
exportac;oes. que eram constitufdas 
essencialmente por produtos alimen
tares. 

APROXIMA~AO 
COM 
0 LESTE 

Foi tambem Melo Antunes que ence
tou uma viagem a Checoslovaquia e 
a Hungria. da qual resultou a assina
tura de varios acordos com estes 
pafses. No §mbito do acordo firmado 
com a Hung ria - valido por cinco 
anos - os dois pafses promoverao a 
publica<;:ao dos respectivos trabalhos 
literarios. e o interc§mbio de artistas 
e conjuntos musicais. filmes e publi
ca<;:oes tecnicas e cientfficas. Outros 
domfnios de coopera<;:ao foram ainda 
acordados entre os dois pafses. 

Os resultados concretes das comis
soes mistas nao sao muitos. Fizeram-se 
inventarios de novas concretiza<;:oes. 
estando em curso estudos de contratos 
nos sectores da constru<;:ao naval. cal
c;ado. texteis e confec<;:oes e electro
domesticos. Podera haver complemen
taridade nos texteis. pois a Uniao 
Sovietica tornecer-nos-a a materia
-prima. 

Do resultado dos contactos com os 
dirigentes checoslovacos merece espe
cial relevo a assinatura de um acordo 
aereo. 0 comunicado final das con
versa<;:oes salienta que «ambas as par
tes apontam a especial importancia do 
exito da conclusao da Conferencia de 
Seguranc;a e Coopera<;:ao Europeia. a 
qual p6s termos a lase de complexo 
desenvolvimento deste continente no 
p6s-guerra. e iniciou uma nova fase 
no desenvolvimento da coexistencia 
pacifica. Ambas as partes expressaram 
a sua determinac;ao na observ§ncia 
rigorosa e na implementac;ao dos prin
clpios das relac;oes entre os estados. 
segundo o modo como estes foram 
declarados na conferencia. 

Assim. exprimiram o ponto de vista 
de que a observancia firme destes 
princfpios por parte de todos os estados 
participantes levara ao reforc;o da paz 
e seguranc;a na Europa.» 
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FINANCIAMENTO DA C. E. E. E PRESE N~A NA N. A. T. 0. 
tendo em conta os projectos que nao 
poderiio ser feitos a nlvel multi lateral.» 

«Para alem disso- refenu amda
m1c1a-se no dia 13 de Fevereiro uma 
nova fase de negociac;oes entre Por
tugal e o Mercado Comum. tendo em 
vista nao s6 o reexame de todas as 
questoes que dizem respe1to ao aspecto 

da recuperac;ao no campo do Comer
cia. da Cultura e dos emigrantes. como 
tambem a discussiio de um novo 
protocolo financeiro. cujo montante 
ainda nao se conhece. e cujas moda
lidades serao tambem estudadas. logo 
que seja conhecido o montante do 
emprestimo.» 

0 Ministro dos Neg6cios Estran
geiros viria ainda a participar. na Bel
gica. numa reuniao extraordinaria do 
Conselho da N.A.T.O na qual esti
veram presentes todos os ministros 
dos Neg6cios Estrangeiros da Alianc;a 
AtiAnuca. Naquele pals Melo Antunes 
efectuou tambem uma reumiio com 
membros da Comunidade Econ6mica 
Europeia. tendo-se avistado com o 
Rei Balduino e com o ministro belga 
dos Neg6cios Estrangeiros Van Esland. 
Sobre as conversac;oes com a C.E.E .. 
Melo Antunes afirmou· 

BONA EMPRESTA 7 MILHOES DE CONTOS 
«Estiio em curso negociac;oes. ja com 

caracter tecnico. para a concessiio de 
recursos financeiros do Banco de lnves
timentos a determinados projectos de 
desenvolvimento que foram apresen
tados pela delegac;iio portuguesa.» 
E acrescentou . manifestando opti
mismo· «A partir dai. e posslvel. a nlvel 
bilateral. fazer uma sene de «demar
ches» no sentido de a cooperac;ao 
poder ser feita entre cada um dos 
palses do Mercado Comum e Portugal. 

«Portugal e uma parte da Europa 
- uma parte cuja contribuic;ao para 
a hist6ria e cultura deste continente 
e lmprescindiveh>. salientou em Lisboa 
o Ministro dos Neg6cios Estrangeiros 
da Republica Federal Alema. Hans 
Dietrich Genscher. conflrmando o em
prestimo do seu pals a Portugal. no 
montante de 250 milhoes de d61ares 
(cerca de 7 milhoes de contos). 
Genscher viria ainda a af1rmar «Fica 

PORTUGAL E ESPANHA: . 
DE NOVO SONS VIZINHOS 

Sem duvida que o encontro. na 
cidade da Guarda. de Melo Antunes 
com Jose Maria Areilza. ministro espa
nol dos Neg6cios Estrangeiros. foi 
uma vit6ria da diplomacia portuguesa. 
dado o estado das relac;oes entre os 
do1s palses depois de Abril de 1974. 
Estas relac;oes vieram a ser agravadas 
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pelos acontecimentos de Setembro em 
que foram assaltadas e 1ncendiadas 
as instalac;oes da Emba1xada de Espa
nha em Lisboa. tendo o embaixador 
regressado a Madrid. 

As conversac;oes efectuadas na 
Guarda estabeleceram assim o inicio 
de um desanuviamento necessaria aos 

patente que a Republica Federal Alema. 
alem da ajuda que prestou no passado 
e do emprestimo que agora concedeu 
ao Banco de Portugal. pretende. por 
meio de investimentos privados. ajudar 
Portugal a fortalecer a democracia.» 

Afirmou ainda Genscher: «Confiamos 
que Portugal consiga estabilizar a demo
cracla e venha a desempenhar um 
Iugar 1mportante nos quadros da Alianc;a 
AtlAntica e da Comunidade Europeia». 

dois paises. Como resu ltado mais 
saliente destas conversac;oes. o escudo 
voltou a ser cotado em Espanha. e a 
aflrmac;ao de Areilza de que <<A curto 
prazo. podera cruzar-se a fronteira 
entre Espanha e Portugal. nos dois 
sentidos. com o simples bilhete de 
1dentidade». Do comunicado conjunto 
emitido no final das conversac;oes. 
destacamos: 

No decurso das conversac;oes. carac
terizadas pelo Esplrito de Amizade e 
boa vizinhanc;a que os dois Governos 
dese1am dar fls suas relac;oes. foi pas
sado em revista o estado das relac;oes 
culturais entre os dois pafses. dedi
dindo-se a pr6xima reuniiio da Comis
sao Cultural Mista. que se efectuara 
em princlpios de Abri l. em lisboa. 
Nesse contexto. as duas delegac;oes 
acordaram em facilitar a rapida con
clusiio do novo ediflcio do Liceu 
Espanhol de Lisboa. 

No dominio das questoes frontei
nc;as. examinou-se de modo especial 
o projecto da construc;ao de uma 
ponte internacional sobre o rio Gua
diana entre Vi la Real de Santo Ant6nio 
e Ayamonte. assunto de que se ocupara. 
em data pr6xima. a correspondente 
Comissao Tecnica Luso-Espanhola. em 
nova reuniiio que tera Iugar em Lis
boa lgualmente ficou prevista uma 
pnme1ra reuniao. em Madrid. da Comis
sao Tecnica Mista da ponte interna
Cional sobre o rio Erges. 
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Exprimiu-se o desejo mutuo de uma 

maior colabora<;:iio tecnica e adminis
trativa em materia aduaneira. com o 
objective de facilitar o tratego inter
nacional entre os dois palses. 

Os dois ministros examinaram igual 
mente a possibilidade de se decidir. 
em breve. o restabelecimento, da cota
<;:iio oficial do escudo em Espanha 

No desejo de restabelecer a norma
lidade das rela<;:oes econ6micas em 
todos os dominies. e com o objective 
de dar novo e decidido impulse a 
coopera<;:iio econ6mica e tecnica entre 
os dois palses, foi acordado convocar 
para breve as reunioes dos comites de 
trocas comerciais e de coopera<;:iio 

AUXiLIO DE ALIMENTOS 

PARA GRAVIDAS 

E CRIAN~AS 
Em presen<;:a das actividades desen

volvidas. no sector da nutri<;:iio. pelo 
programa cooperative de educa<;:ao em 
nutri<;:iio da Comissao Nacional da 
F.A.O .. e por solicita<;:oes feitas pelos 
responsaveis por este programa. foi 
concedido a Portugal. a titulo gra
cioso. pelo World Food Programme 
(W.F.P.). um significative auxilio repre
sentado por suplementos alimentares. 
destinado a dois grupos populacionais 
- gravidas e crian<;:as em idade escolar. 

Esses suplementos. que constam de 
Ieite em p6 (para o primeiro grupo) 
e de Ieite em p6. queijo e bolachas 
(para o segundo). seriio distribuidos. 
durante um ano, a nlvel nacional 
(no primeiro caso) e. a nivel distrital. 
em Leiria (considerado para o efei to 
distrito-piloto) para as crian<;:as do 
ensino primario. Os referidos suple· 
mentos deveriio ser recebidos. breve
mente. em Portugal. 

A concessiio deste auxilio deve-se 
ao facto de se estar a desenvolver 
intenso trabalho de educa<;:ao em nutri
<;:iio. em todo o Pais, condi<;:ao funda
mental para fazer compreender as popu
la<;:oes a que aqueles suplementos se 
destinam. a sua reconhecida utilidade 
e vantagens num regime alimentar 
correcto. tanto quanta possivel ada pta do 

industrial. no ambito do acordo de 
coopera<;:iio econ6mica e do comercio. 

Tendo em vista a cria<;:iio de um 
clima proplcio ao desenvolvimento das 
rela<;:oes entre empresas de ambos os 
paises, as duas delega<;:oes examina
ram. a luz dos interesses reclprocos. 
dificuldades concretas existentes 
naquele contexte. com especial refe
rencia aos problemas relatives a empre
sas e particulares espanh6is em Por
tugal. afectados por diversas situa<;:oes 
de indole econ6mica. 

As duas partes acordaram em !omen 
tar a sua coopera<;:iio no domlnio do 
turismo. incluindo a possibilidade de 
elaborar pianos conjuntos para a sua 

ao tipo de vida e aos recursos. em 
alimentos. de que podem dispor. 

Preve-se que outros suplementos 
identicos venham a ser fornecidos para 
um periodo de mais seis meses, desde 

ADESAO DE PORTUGAL 

expansiio. prevendo~se a realiza<;:iio de 
conversa<;:oes em data pr6xima entre 
o ministro do Comercio Externo e 
Turismo portugues e o ministro da 
lnforma<;:iio e Turismo espanhol. Os dois 
ministros procederam tambem a uma 
troca de pontos de vista acerca da 
situa<;:iio politica internacional. nomea
damente no que se refere a questoes 
europeias. mediterranicas e africanas. 
Os dois ministros concordaram em 
prosseguir estas consultas de forma 
regular. tendo o ministro dos Assuntos 
Exteriores de Espanha convidado o 
ministro dos Neg6cios Estrangeiros de 
Portugal a efectuar uma visita oficial 
a Madrid num futuro pr6ximo. 

que o~a.-concedidos sejam devida
mente distribuidos e utilizados e se 
proceda a um indispensavel controlo 
psico-somatico e permanente junto dos 
respectivos utentes. 

A CONVEN~AO CULTURAL EUROPEIA 
Portugal entregou em Estrasburgo. 

sede do Conselho da Europa. o dep6· 
sito do investimento de adesiio de 
Portugal a Conven<;:ao Cultural Euro
peia. 

0 dr. Coimbra Martins. embaixador 
de Portugal em l;'aris. fez a entrega 
do instrumento de adesao ao secreta' 
rio -geral do Conselho da Europa, 
sr. George Kahn f.ckermann. 

A finalidade da Conven<;:ao Cultural 
Europeia e a de salvaguardar e de 
desenvolver as contribui<;:oes nacionais 
para a heran<;:a cultural comum da 
Europa. e de encorajar o estudo da 
lingua e hist6ria da civiliza<;:ao dos 
paises signataries. 

Portugal tornou-se. assim. o 22.0 pais 
a participar nos trabalhos intergover
namentais da organiza<;:ao, nos domi
nies da educa<;:ao e da cultura. 

Uma delega<;:ao portuguesa tomara 
brevemente. o seu Iugar no Conselho 
de Coopera<;:iio Cultural. ao lado dos 
18 palses membros da organiza<;:iio. 
da Finlandia. da Espanha e da Santa Se. 

A adesao a Conven<;:ao Cultural 
representa um passo significative na 
evolu<;:ao das rela<;:oes de Portugal com 
o Conselho da Europa. Tanto o Comite 
de Ministros como a Assembleia Par
lamentar indicaram claramente que 
estao prontos a acolher Portugal como 
membro do Conselho. logo que preen-

cha a condi<;:ao preliminar. ou seja a 
de um sistema respeitador dos Direitos 
do Homem. para uma ac<;:ao concer
tada promovendo actividades culturais 
de interesse europeu e medidas ten
dentes a facilitar a circula<;:ao e per
muta de pessoas e objectos de valor 
cultural. 

Entre os resultados desta coopera
<;:ao contam-se a serie de exposi<;:oes 
de arte europeias. a carta de identi · 
dade cultural europeia. os estudos 
sabre a politica cultural das cidades 
e seu financiamento. assim como as 
medidas respeitantes ao desporto. 
juventude e protec<;:iio do patrim6nio 
arquitect6nico. 

0 programa de educa<;:ao abrange 
os trabalhos sobre a equivalencia de 
diplomas. a reforma de programas. 
uma nova perspectiva do ensino das ' 
linguas. o programa europeu de balsas 
para professores. assim como a teoria 
e a pratica da educa<;:ao permanente. 

Portugal participou tambem. a titu lo 
de observador. em diversas conferen
cias ministeriais especializadas e em 
comissoes de peritos governamentais. 

Esta em curso um programa de 
coopera<;:ao tecnica com Portugal nos 
dominios jurldico. criminol6gico. de 
educa<;:ao. assuntos sociais. saude 
publica e informa<;:ao. 
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«SER PORTUGU£S 

NAO SE MEDE 
.· 

'• 

PELA TER.R.A 

QUE SE p··ISA» 
30 

A Assembleia Constituinte 
entrou ja na fase final dos seus 
trabalhos. Tudo leva a crer, 
portanto, que teremos muito 
em breve concluida a Lei fun
damental do Pais, na qual 
todos os cidadaos portugueses 
verao consagrados seus prin
cipais direitos e deveres. 

Theodora da Silva foi o 
deputado eleito pelo circulo 
dos emigrantes para pugnar 
em S. Bento pelas garantias 
que lhes sao devidas em co
mum com todos os por
tugueses. Entrevistamo-lo a 
prop6sito das principais 
questo.es que se colocam hoje 
a nossa problematica mi
grat6ria, bem como outras 
relacionadas com o desenrolar 
dos trabalhos na Assembleia, 
em que o emigrante foi, ou 
sera ainda, tema central dos 
debates. 

P.- Como define. na genera
lidade e em termos de «conquis
tas democraticas». as materias 
ate hoje aprovadas na Assembleia 
Constituinte, que dizem respeito 
aos emigrantes? 

R.- Em termos de «Conquistas 
democraticas» as materias aprovadas 
pela Assembleia Constituinte tem s6 
alguns aspectos de. relative interesse 
para os emigrantes. Nao houve pro
priamente conquistas democraticas 
particularizadas em rela<;ao aos emi 
grantes. Porque na verdade. e no 
meu ponto de vista pessoal. os emi
grantes sao considerados na Cons
titui<;ao como a generalidade dos 
portugueses. No entanto. e como nao 
podia deixar de ser. os direitos e os 
interesses dos emigrantes sao aflo
rados em diversos capitulos da nova 
Constitu i<;ao Politica Portuguesa . 

Eu come<;aria por considerar que 
a primeira conquista democratica 
dos trabalhadores emigrantes e pre
-constitucional e foi (em bora defi 
cientemente) a capacidade daqueles 
para votar e eleger um deputado seu 
representante a elabora<;ao da Cons
titu i<;ao. Possivelmente. e pel a pri
meira vez. os emigrantes poderao. 



atraves da Revista da Secretaria de 
Estado da Emigra<;iio. ter uma ideia 
do que j~ foi aprovado pela Assem
bleia Constitutnte. no que lhes diz 
respeito quanto aos seus d1re1tos 
politicos e sociais Assim. no Capi
tulo dos Direitos e Deveres Funda
mentais da Constitui<;iio. o art. 1.0 

considera que «todos os c1dadaos 
portugueses gozam dos direitos. liber 
dades e garantlas cons1gnados nesta 
Constitu ic;iio» sem fazer qualquer 
distinc;ao quanto ao Iugar habitual 
de residencia. e o art. 3.0 concretiza: 
«todos os cidadiios portugueses que 
se encontrem ou residam no estran 
geiro gozam dos direitos. liberdades 
e garantias. e estiio sujeitos aos dave
res que nao sejam incompatfveis 
com a sua ausencia do Pais». 

Esta consagrac;ao nao permitir~ 

mais a marginalizac;iio dos emigrantes. 
No capitulo dos Direitos. Liber

dades e Garantias. o art. 30.0 garante 
a «todos os cidadaos o direito de 
emigrar ou sair do territ6rio portu 
gues e de regressar». 0 art 34.0 que 
regula a participac;ao na vida polftica 
tambem nao estabelece qualquer 
limitac;iio em relac;iio aos emigrantes. 

Mas ha. ainda. aspectos respeltan
tes a garantias especificas j~ fixadas 
na Constitut<;iio. como sejam o que 
no art. 3.0 do Capitulo da Organiza
c;ao Econ6mica refere que a «expro
priac;ao dos meios de produc;ao em 
abandono. ter~ em devida conta a 
situac;ao especifica da propriedade 
dos trabalhadores emigrantes». E no 
Capitulo da Reforma AgrMia. o 
art 13.0 diz que esta «efectuar-se-~ 
garantindo a propriedade da terra 
dos pequenos P. medics ag1 iculto 
res ... ». «salvaguardando os interes
ses dos emigrantes e dos que nao 
tenham outro modo de subsisten
cia». 

, P.- Em face das alterac;oes a 
Lei Eleitoral. que outras medidas 
- no ambito dos trabalhos da 
Constituinte - pensa deverem 
ser t omadas c om vista a total 
participac;ao dos emigrantes no 
processo politico portuguAs 7 

R. -A Assembleia Const1tuinte 
nao mterferiu nas altera<;oes a Lei 
Eleitoral A Lei foi objecto de estudo 
de uma Comissao que a apresentou 

ao Governo. 
Portanto. a Lei Eleitoral e da res

ponsabilidade do VI Governo. 
Pessoalmente. niio posso estar de 

acordo. conforme j~ afirmei na 
Assembleia Constituinte. com a hmi
tac;iio que fixa em quatro o numero 
m~ximo de deputados a eleger pelos 
emigrantes e a sua divisiio em dois 
circulos eleitorais. negando. assim. 
aos emigrantes o reconhecimento da 
sua for<;a como grupo dentro da 
comunidade portuguesa. 

A Constituic;ao niio deveria per
mitir anomalias como esta. 

P. - Pensa que a alterac;ao 
referida vai ter nos emigrantes o 
efeito desejado pelas forc;as 
democraticas portuguesas e cor
respondera tambem aos anseios 
dos pr6prios emigrantes? 

R. - Embora as alterac;oes agora 
consagradas na ac:tual Lei Eleito
ral melhoram a Lei anterior. elas niio 
podem de modo algum correspon 
der. na totalidade. aos anseios dos 
emigrantes e das forc;as verdadeira
mente democraticas. 

P. - Em declarac;oes recentes, 
manifestou apreensoes quanto 
ao empenho de alguns agrupa
mentos politicos em que se altere 
o processo de voto dos emigran
tes. Ouer desenvolver essa ques
tao? 

R. - Por diversas formas ao meu 
alcance. procurei fazer um alerta 
e manifestar a minha apreensiio 
quanto a eventuais manobras de 
alguns agrupamentos politicos inte
ressados em tirar aos emigrantes 
parte daquilo que j~ se lhes dera. 
isto e. 0 direito de elegerem deputa
dos na mesma propon~iio que os 
portugueses residentes no territ6-
rio nacional. Niio posso concordar 
que cerca de dois milhoes de traba
lhadores emigrados s6 possam ele
ger quatro deputados. Sera que os 
emigrantes valem vinte vezes menos 
que os outros portugueses? 

Por outro lado. o fraccionamento 
do grupo dos emigrantes em dois 
circulos eleitorais s6 pode ter um 
objective: e 0 de OS enfraquecer e 
fazer subentender linhas que os 
dividem em «bons» e «maus». con-

forme os cfrculos eleitorais em que 
se encontram. 

t a hist6ria do «Tejo para cima» 
e do «Tejo para baixo» ... 

P.-Ouer dizer algo sobre o 
processo do recenseamento dos 
emigrantes? Parece haver ai 
qualquer coisa que podia funcio
nar melhor . .. 

R. - 0 recenseamento dos emi
grantes vai. uma vez mais. ser feito 
«a pressiio». A Lei. no que respeita 
a capacidade eleitoral. foi publicada 
em 29 de Janeiro e as normas para 
o processo de recenseamento dos 
emigrantes foi emanada em nota ofi
ciosa da Secretaria de Estado da 
Emigrac;ao em 5 de Fevereiro mas 
tenha -se em conta que o primeiro 
prazo das datas do calendario desse 
processo ja termi nava em 14 de 
Fevereiro. Portanto as referidas datas 
foram muito apertadas e nao se 
podem esquecer as distancias entre 
Lisboa e os consulados espalhados 
pelos quatro cantos do mundo. nem 
a vida dos emigrantes. tudo gente de 
trabalho que vive na sua esmaga
dora ma1ona. as vezes. a centenas de 
qu1l6metros dos <Consulados de 
Carreira». uniCOS onde se pode pro
cessar o seu recenseamento. 

Havia que ter em considerac;ao 
os condicionalismos e dificuldades 
pr6pnas de quem vive num meio em 
que tudo I he e estrangeiro .. 

P. - Como encara a proposta 
da ComissAo de Revisao Eleitoral 
no sentido de os emigrantes 
poderem nas pr6ximas eleic;oes 
e legerem quatro deputados a 
A ssembleia Legislativa? 

R. - Penso que ja avancei a 
resposta a questao que acaba de me 
colocar. mas para terminar quero 
afirmar- lhe que e uma injust i<;a 
absurda e anti-democratica dificultar 
o direito de voto aos emigrantes. 
que sao tao portugueses como n6s 
e tao apegados a Patria como n6s. 
E porque o ser portugues nao se 
mede. como j~ afirmei. pela terra 
que se pisa. Mede-se. sim. pelos 
sentimentos e pelos actos. e os 
emigrantes bem o tem demonstrado 
contribuindo com o seu trabalho 
para o progresso econ6mico. social 
e politico do seu Pais. 
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SUiCA: 
~ 

OS EMIGRANTES 
E A IGREJA 

LUXEMBURGO: 

REGALIAS SOCIAlS PARA 

EMIGRANTES DESEMPREGADOS 

A Embaixada de Portugal no Luxemburgo divulgou 
uma circular aos trabalhadores portugueses emigra
dos. em que os informa da maneira como podem 
utilizar os seus direitos e salvaguardar os seus inte
resses no caso de desemprego. 

Segundo essa circular «no Luxemburgo. se bem 
que ate ha pouco tempo o mercado de trabalho se 
tenha mostrado relativamente estavel. verificou-se. 
ultimamente. apesar de certas medidas tomadas pelas 
autoridades. uma nitida recessao de conjuntura eco
n6mica e. por conseguinte. do nivel do emprego 
que tem causado a cessa<;ao das actividades de algu
mas empresas ou. noutras. uma redu<;ao do tempo 
de trabalho. Ou seja. e afectado nalguns casos o 
nivel dos salaries. noutros e posto em causa o pr6prio 
emprego dos trabalhadores». 

E nestas circunstancias que a Embaixada chama 
a aten<;ao dos trabalhadores portugueses para «OS 
direitos e regalias que a lei luxemburguesa lhes atribui». 

Uma Comissao da Conferencia Episcopal Sui<;a. 
depois de interessante estudo. acaba de publicar 
uma especie de Direct6rio contendo as linhas mestras 
da actua<;ao pastoral entre os Emigrantes. 

Passando para alem de algumas leis cantonais. 
que nem sempre se abrem totalmente a presen<;a 
e participa<;ao dos Emigrantes na vida da comuni
dade. afirma-se que. «de acordo com as normas do 
direito da lgreja. os f1eis de lingua estrangeira fazem 
parte da lgreja local com os mesmos direitos e deveres 
que os naturals da regiao 

Situando-se na perspect1va da ac<;ao social. acentua 
que «tudo o que ajuda a libertar os estrangeiros no 
nosso pals do seu isolamento e a procurar-lhes con
di<;oes de vida honesta e a tornar-lhes mais humana 
a sua estadia num pals estranho. faz parte da tarefa 
de anunciar o Evangelho». 

Ainda neste sector e refer.indo-se aos capelaes 
de Emigrantes. afirma-se que «acima de tudo. tem 
encargos pastorais. tendo porem o servi<;o social 
um Iugar na Pastoral entre Estrangeiros. Por este 
motive. o capelao deve estar muito atento as neces
sidades sociais dos Estrangeiros. nao se deixando 
contudo absorver por estas tarefas a ponto de des
curar a pastoral». 



EMICRANTES PRETENDEM 
ISENCAO DE DIREITOS 
PARA IMPORTACAO DEFINITIVA 
DE AUTOMOVEIS 

ENSINO E DIREITOS SOCIAlS 
PARA OS EMICRANTES PORTUCUESES 
EM FRANCA 

Por despacho do mmrstro da Educa9iio e lnves
tiga9ao Cientifica foi suspensa a actividade da 
Comissao Coordenadora do Ensino B~s ico em Fran9a. 
A medida e justif icada pela «necessidade de estru 
turar em novos moldes a coordena9ao e orienta9ao 
do ensino do portugues em Fran9a». bem como pela 
conveniencia de se proceder a «uma defini9iio pre
cisa das atribui96es e competemcia da entidade 
incumbrda dessa coordena9ao e orienta9ii0». propor
cionando-lhe «condi96es para uma actua9iio tanto 
quanto possivel aut6noma em face das miss6es 
diplom~ticas e consulares. apenas a estas recorrendo 
nas materias da especlfica responsabilidade das 

Dirigido ao Ministro das Finan9as e ao secretario 
de Estado da Emigra9ao. emrgrantes portugueses. 
residentes em v~rios pontos da Europa. enviaram 
um texto onde se exp6e a possibrlidade de virem a 
ser abrangidos pelo decreto-lei 528/75 (que reduz 
as taxas de importa9ao de veiculos autom6veis. aos 
retornados nacionais ex-residentes no Zaire. Mar
rocos e antigas col6nias portuguesas) no que se 
refere a importa9ii0 definitiva do seu autom6vel uti 
litario. Na sua exposi9ao. mais referem os emigrantes 
portugueses: «Sando que beneficiamos de isen9ao 
de direitos alfandegarios para as nossas mobilias. 
aparelhos electrodomesticos. etc.. nao se justifies 
que tambem niio possamos usufruir do mesmo direito 
para o veiculo autom6vel. o qual na actualidade 
consideramos tao necess~rio como qualq r dos 
artigos acima referidos.» 

mesmas». A tim de elaborar uma proposta sobre a 
entidade que procedera aquela coordena9ao e orien
ta9iiO. foi criado um grupo de trabalho a funcionar 
sob a egide das secretarias de Estado da Emigra9iio 
e Orienta9iio Pedag6gica. 

Ap6s conversa96es durante uma semana. regressou 
de Fran9a a delega9ao portuguesa de seguran9a 
social para a reuniao da Comissao Mista luso- fran
cesa Destas conversac6es resultou a assinatura de 
varies acordos para b~neficio dos emrgrantes portu
gueses naquele pais: acordo complementar a Con
ven9iio de Seguran9a Social de 1971. revisao dos 
montantes de abono de familia e possibilidade de 
um acordo sobre assistencia (ate agora existem 
apenas acordos de emigra9iio e de seguran9a social). 
Pela nova tabela de abono de familia .. retroactiva a 
partir de 1 de Janeiro do ano corrente. os emigrantes 
receberao para os dois primeiros filhos 112 frances 
e 56 por cada um que ultrapassar este numero. 
Passam a receber abono de familra os netos 6rfaos 
e os filhos isolados (caso em que o emigrante dei
xava um filho em Portugal e que nada recebia). 
Pelos novos acordos. passa a ser feita a cobertura. 
pela seguran9a social francesa. dos trabalhadores 
que vem a Portugal com ferias pagas. 

... 
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CONVERSA~OES LUSO-FRANCESAS SOBRE EMIGRA~AO 
Conforme demos conhecimento no numero ante

rior. deslocou-se a Lisboa nos dias 22 e 23 de Dezem
bro passado o Secretario de Estado frances da Emi 
gra<;ao. Paul Dijoud. que com o seu hom61ogo 
portugues (a altura) Rui Machete manteve conversa
c;:oes sobre os problemas da em1gra<;ao portuguesa 
para Fran<;a. tendo em espec1al aten<;ao as questoes 
suscitadas pela suspensao de novas entradas de emi
grantes. decidida pelo Governo frances em 1974. Como 
primeiro resultado destas conversa<;oes. fo i decidido 
assinar um novo acordo entre Portugal e a Fran<;a 
sobre problemas de emigra<;ao. Este acordo. ao 
contrario do presentemente em vigor. nao se restr in-. 
gira a regular apenas questoes de mao-de-obra. 
mas sera um acordo de coopera<;ao entre os dois 
paises sobre todas as materias resultantes do fluxo 
migrat6rio de portugueses para Fran<;a. 

Com vista a garantir que este acordo seja assi 
nado ate fins de MAR<;:O de 1976. foi decidido criar 
os seguintes Grupos de Trabalho (GT): 

1 - GT sobre o movimento migrat6rio para 
Franc;:a. com vista a estudar o combate a 

JULGAMENTO DE MILITARES 
ACUSADOS DE AUXILIAR 
A EMIGRA~AO CLANDESTINA 

As condic;:oes em que foram obtidas as declarac;:oes 
e organizado o processo. pela DGS. constituiram a 
base da defesa apresentada pelos advogados. na 
terceira audiencia do julgamento do capitao Alves 
Ouerido e oito guardas da PSP que decorreu no 
Terceiro Tribunal Militar de Lisboa. Aquele oficial 
e agentes da PSP eram acusados dos crimes de 
auxilio a emigrac;:ao ilegal. falsificac;:ao de documentos 
e corru pc;:ao. 

A defesa salientou ainda que a lei sobre emigrac;:ao 
ilegal foi considerada ja inlqua. dado que cada um 
tem o direito de escolher o local que mais lhe con 
venha para organizar a sua vida. 

0 promotor de justic;:a. coronel Roberto Ferreira 
da Silva. entretanto. solicitou ao Tribunal que con
siderasse provadas as alegac;:oes e que os reus fossem 
condenados nas penas correspondentes. 

A audiencia abriu com a audic;:ao de declarac;:oes 
prestadas pelo comissario Costa. da PSP que. a 

emigrac;:ao clandestina e a fixac;:ao do numero 
de emigrantes e condic;:oes em que a emi
grac;:ao se processara. 

2 - GT sobre Formac;:ao Profissional. para o 
estudo dos problemas de pre-formac;:ao pro
fissional e formac;:ao profissional permanente. 

3 - GT sobre questoes de ensino do Portugues 
e Frances aos emigrantes portugueses em 
Franc;:a. 

4 - GT sobre lnformac;:ao. com vista a garantir 
aos emigrantes uma informac;:ao objectiva 
e plu ralista. 

5 - GT sobre Reagrupamento Familiar. destinado 
a acelerar a ida dos familiares dos emigrantes 
para Franc;:a. 

6 - GT sobre os Trabalhadores Sazonais. desti
nado a promover este tipo de emigrac;:ao. 

7 - GT sobre Habltac;:ao. com vista a melhorar 
as condic;:oes habitacionais dos emigrantes 
ponugueses em Fran<;a. 

pedido do Tribunal. explicou como fu11<..ionava o 
sistema de informac;:oes que a PSP. a pedido do 
Governo Civil. dava sobre a residencia dos interes
sados em passaportes. 

Foram depois ouvidas doze testemunhas de 
defesa que manifestaram a sua convicc;:ao de que 
nenhum dos guardas acusados seria capaz de pro
cedimento reprovavel. 

Seguiram -se depois as alegac;:oes. tendo os advo
gados de defesa dos arguidos posto em destaque. 
para alem da forma como havia sido organizado o 
processo e a situac;:ao de injustic;:a de que se reveste 
a lei sobre a qual e baseada uma das acusac;:6es. 
que o libelo peca por falta de rigor e pormenor nas 
quantias. articulac;:ao dos factos e outros pormenores 
e que. no decurso do julgamento. nada ficou pro
vado quanto as acusac;:oes que pesam sobre o capitao 
Alves Ouerido e os oito guardas da PSP. 

A audiencia foi depois suspensa para prosseguir 
no passado dia 5 a fim de ser conhecida a decisao do 
Tribunal. Reunido este. fo1 referido na leitura da 
sentenc;:a que nenhum dos reus favoreceu a emigrac;:ao 
ilegal ou prestou falsas declarac;:oes e que nao se 
provaram os factos a eles imputados. pelo que as 
acusac;:oes foram julgadas improcedentes e nao pro
vadas. Os reus foram por isso absolvidos. Recorde-se 
que o processo havia sido instaurado pela ex-PIDE/ 
/ DGS. 
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DELEGA~AO DA S.E. E. 
EM PARIS 

Relacionado com as opera~;oes para o recen 
seamento eleitoral dos emigrantes. e com o 
objectivo de prosseguir os trabalhos condu
centes ao estabelecimento do novo acordo de 
emigra~;ao com as autoridades francesas, esteve 
em Paris uma delega~;ao portuguesa chefiada 
pelo actual Secretario de Estado da Emigra~ao. 
Dr. Servulo Correia. e composta por funcio
narios do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros 
e de diversos departamentos da S.E.E. A dele
ga~;ao portuguesa assistiu ainda a inaugura~ao 
do Office National pour Ia Promotion des 
lmmigres - departamento oficial frances que 
ira desenvolver uma ac~;ao extremamente im
portante junto das comunidades de imigrantes 
existentes naquele pais. 

Em Paris o Secretario de Estado da Emi
gra~;ao avistou -se com o seu hom61ogo frances 
Paul Dijoud, e reuniu-se em conferencia de 
lmprensa COm OS representantes dos 6rgaos 
de informa~;ao . Nesta conferencia o Dr. Servulo 
Correia sa11entou ser disposi~;ao do Governo 
Portugues «negociar condil;;oes de vida e tra
balho dos emigrantes e suas familias, com o 

A sua pamda para a capital lrancesa. o Secrecario de Estado 
da Emigra980 presta declara96es a lmprensa. 

objectivo de obter a sua promo~;ao c ultural e 
econ6mica». ultrapassando assim os acordos 
de emigra~;ao anteri ores a 25 de Abril. que 
se limitavam a aspectos operacionais. Depois 
de anunciar q ue as negocia~;oes propr iamente 
ditas terao in icio em M ar«;:o. e que no decurso 
dos seus contactos «iria ma is uma vez ouvir 
os pareceres das associa~;oes de emigrantes e 
organiza~;oes sindicais sobre o conteudo dos 
f uturos acordos», sublinho u : «consideramos 
significativo o facto de a Fran~;a ser o prim ei ro 
pais da Europa a abrir negociac;oes deste tipo 
com Portugal» . 

ASSISTENCIA MEDICA E .MEDICAMENTOSA A FAMILIARES 
DE TRABALHADORES PORTUGUESES NA HOLANDA 

(uma infor mac;ao da Caixa Cent ral de Segu ranc;a Social 
dos trabalhadores migrantes) 

Os lamiliares. residences em Portugal. que estejam a cargo 
de trabalhadores portugueses ocupados na Holanda. tem 
direito a assistencia medica e medicamemosa por coma da 
caixa de doen9a holandesa. concedida ·acraves dos poscos 
e delega96es cllnicas des caixas de previdencia. nas mesmas 
condi96es dos lamiliares de beneficiarios da previdfmcia 
social portuguesa. 

Para comprovar esse direito e necessario apresentar na 
caixa de previdencia do _distrito onde residem o formulario 
PH 1 2a. emitido pelo organismo holandes competence. 
a ped1do do trabalhador 

Em troca do formultJrio e encregue uma credencial 
valida por 45 dias que lhes dtJ dlfeltO. durante esse periodo. 
a assistencia medica. Ao mesmo tempo sao pedidos os 
documentos para a organiza980 do processo respectivo. 

~ pressuposto que a concessao de 45 dias para a entrega 
da documenta980 e suficiente. pelo que cerminado este prazo. 
se nao for dado cumprimento ao so/icl(ado. e cancelada a 
aSSIStfmcia medica e devofdido para a •ria 0 formufariO 
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PH 12a com a irr.i1c:a980 de que n§o foi entregue a documen
ta980 necessana pelo que nao loi conced1da assiscencia 
medica. 

Para ser concedida novamence a assistencia medica o 
trabalhador cera de pedir a caixa holandesa de doen9a a 
emissao de novo PH 12a e proceder ao seu envio para a 
familia. a lim desta fazer a sua entrega na caisa de previdencia. 

No entanto. verificam-se com frequencia casos de fami
liares. que nao entregaram a documenta980 necessaria e soli
citam assistfmcia medica depois do prazo de 45 dies. assis
tencia que NAO lhes pode ser concedida porque. encretanco. 
o formulario PH 12a jtJ foi devolvido. como esca acordado 
com as aucortdades holandesas e amda nao foi recebido novo 
formulario do mesmo modelo 

Dado que esca S1tua980 resulta em inceiro prejufzo para os 
inceressados pedimos. que atraves dessa revisca. se chame a 
atencao dos mesmos para a necessidade de ser dado cum
primento as indica96es. quer das caixas de previdencia 
portuguese. quer dos organismos holandeses compecences. 



NOVO 

SECRET ARlO 

DE ESTADO 

DA 

EMIGRACAO 
~ 

0 ritmo e a dinamica da actual vida 
polftica portuguesa tem obrigado a cons
tantes alterac;oes nos. quadros governativos. 
Oeste modo Rui Machete abandonou as 
func;oes de Secretariado de Estado da Emi
grac;ao. tendo side substitufdo por Jose 
Manuel Servulo Correia. que tomou posse 
nest'e cargo em 14 de Janeiro passado. 

De 38 anos de idade e natural de Angra 
do Herofsmo. Servulo Correia e licenciado 
p'ela Faculdade de Direito de Lisboa. pos
suindo ainda o Curse Complementar de 
Ciencias Po lftico-Econ6micas da mesma 
Faculdade. 

Fo i assistente da Faculdade de Direito 

de Lisboa ent re 1969 e 1975. e desde 1972 
consultor jurfd ico do Banco de Portugal. 

Exerceu a advocacia e publicou varios 
trabalhos sobre Direito Administrative. Segu
ranc;a Social e Sociedades Cooperativas. 

E militante do Partido Popu lar Democra
t ico e membro do seu Conselho de Juris
dic;ao. 
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pel as 
nossas 

AGUIEIRA 

REGULARIZAR 0 RIO MONDEGO 

Ha muito que se vinha repetindo 
esta afirma~ao: o Vale do Mondego 
precisa de ser regularizado. 

0 Mmistro das Obras Publicas. em 
visita recente. sobrevoou os locais e 
apreciou os trabalhos da Barragem do 
Aguieira (concelho de Penacova). e da 
Barragem do Rio Alva. ultimo dos 
empreend1mentos do plano de apro
veitamento do rio Mondego. E disse 
nessa altura: 

«As impressoes sao muito boas. 
Ha muita dificuldade em encontrar 
estruturas organizativas adequadas para 
resolver os problemas ligados ao Vale 
do Mondego. e. eventual mente._ ques
toes de prazo. vencimentos. etc ... 
Parece-me que esta tudo bern enca
minhado». 

Uma comissao de moradores de 
Oliveira do Mondego. Gondelim. 
Cunhedo e Alma~a. localidades afec
tadas com o desvio do curso do rio. 
avistou-se com o Ministro para apre
sentar ex1gbncias que consideram jus
tas. como a constru~i'io de casas em 
troca das que ficarao submersas e a 
indemniza~iio das terras de regadio 
que serao inundadas. 

Lembramos que um emprestimo de 
700 mil contos concedido pela Ale
manha sera destinado fl regulariza~ao 

do leito do Mondego. 
Esta obra vai permitir um novo 

sistema hidraulico que libertara os 
campos das inunda~oes peri6dicas. 
e passar de uma para duas culturas 
anuais. com regas e enxugos facili
tados. 

Por outro lado um novo ordenamento 
das propriedades e suas dimensoes 
dara maiores possibilidades de culti
var as terras e tirar delas um born 
aprove1tamento. Preve-se que os tra
balhos estejam terminados em 1981. 

ALGARVE 

A TEREFA DO PLANEAMENTO 
REGIONAL 

Para o ano corrente. um dos prin
cipais projectos do GAPA (Gabinete 
de Planeamento da Regiao do Algarve) 

e 0 planeamento regional. trabalho que 
vai assentar em bases cientlficas de 
avalia~iio das caracterlsticas sociais. 
econ6micas. fisicas e politicas da regiiio. 

No que respe1ta fl habita~llo pro
cura-se recuperar edifrcios antiquados 
e ampliar outros. o que vira beneficiar 
tambem o sector de constru~llo civil. 

No sector do ambiente. paisagem e 
recursos natura1s. o principal objectivo 
e o saneamento basico. Para estudar 
estes problemas vao ser contactados 
tecnicos franceses. assim como tam
bern o GAPA tomara parte nas pes
qu•sas a fazer na zona costeira atlan
tica pelo Gabinete de Estudos de 
Hidrobiologia e Oceanografia costeira 
de Fran~a . 

Os resultados iriio reflectir-se no 
desenvolvimento da pesca e do turismo. 
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TOULICA Castelo Branco 

A CONSTRU<;:AO 
DA BARRAGEM 

0 projecto da barragem de Toulica 
que data de 1958 esta a ser revisto 
e segundo informayoes a sua cons
tru9aO foi incluida no plano de obras 
deste ano do Ministerio do Equipa
mento Social e Ambiente. 

Os tecnicos estiveram naquela loca
lidade para avaliar as possibilidades de 
rega do Vale da Toula e a necessi
dade de abastecimento de agua a 
populac;:ao. que ja contribuiu. ate esta 
data. com mai!> de 350 cantos. 

A campanha para angariayao de 
fundos continua aberta. 

AROUCA 

COMPLEXOS INDUSTRIAlS 

Conforme noticias publicadas no 
nosso jornal. surgiu em Arouca urn 
movimento de «Retornados» que visa. 
fundamentalmente. dar realidade a 
varios complexos industriais. cuja im
portancia desnecessario se torn a sal ien
tar. 

Com uma visao clara da situayao 
do concelho. essencialmente agricola. 
pretende-se valorizar os produtos da 
terra e facilitar o trabalho dos que 
dela tiram o seu sustento. Estao neste 
caso o complexo do aproveitamento 
de madeiras. a fabrica de ra96es. a 
adega cooperativa e o complexo indus
trial de aproveitamento de frutas. 

Uma obra de grande valor. gigan
tesca mesmo. e acerca do qual pode
mos. desde ja. tecer algumas con
siderayoes que consideramos uteis. 
Assim. quanta a adega cooperativa. 
existe uma hist6ria muito velha e que 
e do conhecimento de grande parte 
dos vinicultores da nossa regiao. Ja 
se trabalhou com afinco para que ela 
existisse. mas nao foram conseguidas 
as condic;:oes minimas para a sua ins
talac;:ao. Neste momenta. porem. mais 
dlffcil que isso. parece-nos que existe 
a mentalidade do nosso vinicultor 
que continua a ser a mesma. E. o 
resultado. e que os nossos vinhos sao. 
quase na totalidade. de ma quali
dade. Teima-se em nao por de parte os 
produtores directos. condiyao indis
pensavel a sua valorizac;:ao. Produz-se 
vinho em terrenos impr6prios. existe' 

uma mistura de castas onde abundam. 
inclusive. as das regioes do vinho 
maduro. 

A adega cooperativa nao e de forma 
alguma ideia a por de parte. Ela 
tem imenso interesse. lmporta e con
tar. desde ja. com todos os imponde
raveis. Estamos a recordar. por exem
plo. que na Cooperativa lei teira exis
tem s6cios que mudam imediatamente 
para o sector industrial logo que lhe 
pagam o Ieite mais barato uns mi
seros centavos. Nao existe espirito 
cooperativista. Nao existe a ideia 
exacta de que os s6cios e que sao a 
Cooperativa. Porque sao. e bom que 
nao nos esquec;:amos. .. E nao exist e. 
acima de tudo. a luta pela valoriza -
9ilO do produto. 

Ouanto ao complexo industrial para 
aproveitamento das frutas. e born 
salientar que o nosso concelho nao e 
rico em fruticultura. E podia se-lo. 
Para isso bastava que existissem fru
ticultores autenticos e nao individuos 
que resolveram plantar arvores a beira 
rio porque nao havia quem traba
lhasse as terras e semeasse o milho. 
Assim. a nossa produc;:ao. nomeada
mente a de mayas. que e a mais abun 
dante. nao chega a ser de boa qua
l id ade. sa lvo algumas excepyoes. 
A meia encosta. abrigada do norte e 
com condiy6es 6ptimas. inclusive para 
pessegos e nectarinas. nao esta apro
veitada. Estes frutos. com enorme inte
resse industrial. praticamente nao exis-· 
tem no concelho inteiro o mesmo 
acontecendo com as peras. cuja tone
lagem e insignificante. 

Julgamos. po1s. salvo melhores pers
pectivas. que e preciso. ao mesmo 
tempo que se levam por diante tais 
empreendimentos. fazer um planea
mento da produyao. Plantar vinhas 
onde hajam garantias de boa quali 
dade. salvaguardando a escolha de 
castas e consequente elminac;:ao das 
de baixo valor. assim como as que 
nada tem a ver com o vinho verde. 

Por outro lado. destinar a pomares 
as zonas com reais aptidoes. deixando 
para o milho os terrenos humidos da 
beira-rio. 

Tudo isto. entretanto. esta relacio 
nado com uma reforma agraria que 
tem de ser feita mais ou menos nes
tes termos tambem na regiao norte. 
se nao quisermos continuar na cepa 
torta. 

Ouanto aos dois primeiros empreen
dimentos: aproveitamento de madeiras 
e fabrica de rayoes. parecem-nos os 
de mais viabilidade a curto prazo e de 
incalculavel interesse. 

«Defesa de Arouca» continua a apoiar 
a iniciativa como fez da primeira hora. 
Alias. como apoia tudo o que for para 
bem do nosso concelho e do nosso 
povo. Neste momenta o nosso interesse 
e ainda maior vista estar em jogo a pro
moyao dum sector que sempre foi 

desprezado e pobre. que e o caso da 
nossa arrufnada agricultura. 

E. por hoje. e para terminar. gos
tariamos simplesmente de saber qual 
o papel da actual Cooperativa. cujos 
estatutos. de acordo com directrizes 
superiores. foram alterados e aprova
dos pelos s6cios. abrangendo todos os 
sectores da lavoura. Esta questao surge. 
precisamente. por vermos no meio 
de «complexos industriais» uma «Coope
rativa de vinhos». Ora. se tivermos a 
ideia exa2o que e uma coopera
tiva. que nada tem a ver com indus
trias. nao sabemos. realmente. se a 
·palavra «cooperativa» nao estara ali 
a mais. Alias. fala-se em «quatro 
indus trias muito validas» Mas 
como e? ... 

Ao prmos estas ultimas interro
gayoes e por sabermos muito concre
tamente o que se pensa em certos 
bastidores. nomeadamente em secto
res ligados a agricultura. Mas. por 
hoje. fiquemos por aqui. A palavra 
«cooperativa» deve estar a mais. 
E siga por diante a iniciativa uma vez 
que esta em causa a terra a quem a 
trabalha. lsto e que importa. repete-se 
- o nosso apoio continua ... 

«Defesa de Arouca»- 6/2/76 
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MATOSINHOS 

0 DEFESO DA PESCA DA SARDINHA 
PASSOU A SEA DE DOIS MESES 

Hll jll bastantes anos que o defeso 
da pesca da sard~nha era mais Iongo. 
Depo1s passou a ser de tr~s meses e. 
agora. foi decidido que se fixasse em 
dois - Fevereiro e Mar~o 

0 defeso 6 destinado il paraliza~ao 
da pesca com o objective de defender 
a esp6cie. nesta altura do ano na 
desova e consequentemente na cria
~ao de novo peixe. Com toda a fran
queza nao sabemos se. antigamente. 
o defeso estabelecido era demasiado 
prolongado ou nao. Recordamo-nos. 
sim. de hll bern poucos anos ouvirmos 
pescadores a lamentar que o defeso 
fosse tao reduzido. pois que quando 
regressavam a faina da pesca 0 peixe 
que captavam era demasiado pequeno 
por nao ter tempo suficiente para se 
criar. lsto era a experi~ncia dos antigos 
que falava. mas nao era ouvida. 

Agora o defeso ainda foi mais redu
zido. o que nos leva a perguntar se 
aqueles velhos pescadores tinham ou 
nao razao para as suas lamenta~oes. 

De qualquer modo. por6m. teremos. a 
partir deste ano. apenas dois meses de 
defeso. resolu~ao que mereceu acordo 
maioritllrio da parte dos 1nteressados. 
pescadores e armadores. durante uma 
reuniao levada a efeito na Iota de Mato· 
sinhos. no passado dia 29 de Janeiro. 
ll qual esteve presente o Eng Pedro 
Coelho. Secretllrio de Estado das Pes
cas. que se deslocou ao Norte em 
visita de trabalho. 

Durante essa assembleia foi resol
vido ainda que o defeso fosse esten
dido a todas as especies de peixe. 

Na reuniao. que levou il Iota ele
vado numero de pescadores e de 
elementos dedicados il pesca. foram 
ventilados vllrios assuntos. no numero 
dos quais a defesa da costa portu 
guese. dentro das 12 milhas estabe
lecidas para as «nossas aguas». da 
intromissao abus1va de barcos de pesca 
de outros palses. como chegou a cons
tar M dias. Aquele membra do Go
verna alertou os pescadores para a 
necessidade de se denunciar qualquer 
caso que se venha a conhecer ils 
autoridades competentes 

Foi ainda salientada a importancfa 
da pesca da sardinha dentro da econo
mia nacional. focada a necessidade de 
uma rede de frio no lltoral para conge-· 
lamento ou armazenamento do peixe 
que nao possa ser vendido. e ventilado 
o assunto que se prende com a quanti· 
dade do peixe a pescar para evitar 
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excessos e a sua perda. lgualmente 
foi focada a necessidade de «discipli
ner as Iotas do pais. concretamente a 
de Matosinhos». onde se passam ano
malies que prejudicam os pescadores 
e o publico. 

«Comercio de LeixoeS>>- 6/2/76 

NOVAS UNIVERSIDADES 
E ESCOLAS SUPERIORES 

~ 
0 Reitor da Universidade de £vora. 

para dar realiza~ao a urn projecto 
cultural a instalar em Vendas Novas 
nas terras da Funda~ao da Casa de 
Bragan<;:a. pediu a urn professor do 
lnstituto de Agronomia que apresen
tasse urn estudo de modo a imprimir 
uma fei ~ao mais prlltica e cientlfica 
a uma esta~ao experimental para fins 
agrfcolas e florestais. 

A iniciativa ganha actualidade e 
urgencia e oferece novas e promete
doras perspectivas para o desenvol
vimento do ensino agricola no Alen
tejo. 

~ 
Na ultima semana de Janeiro rea

lizou-se na Universidade de Aveiro 
o 1.0 Seminllrio de Geoquimica. onde 
se aprovaram algumas conclusoes. de 
que destacamos: 

- e importante definir. 0 mais rapi
damente possivel. uma polftica 
nacional para os recursos mine
rais. que ultrapasse a desconexao 
de trabalhos e a !alta de comu
nica~ao entre os organismos in
tervenientes: 

- necessidade de programa~ao da 
investiga~ao estrategica que per
mita o desejado desenvolvimento 
do pais. A Geoquimica. atraves 
da defini~ao das fontes princi
pais de materias-primas. serll urn 
dos meios para alcan~ar esse 
lim; 

- necessidade da cria~ao duma 
comissao coordenadora das acti
vidades de Geoouimica. Foi apro
vado o Grupo Dinamizador: 

- foi considerado de muito inte
resse o curso de extensao uni
versitllria em Geoquimica. 

SANTARtM 

Esta prevista para breve a cria~ao 
da Escola Superior de Agriculture. em 
Santarem. que terll uma aten~ao espe
cial il economia da regiao. Este esta
belecimento de ensino superior de 
Ciencias Agrllrias foi apontado como 

uma necessidade urgente pelo grupo 
de trabalho criado por urn despacho 
dos Ministerios da Agriculture e da 
Educa~ao e lnvestiga~ao Cientifica. 

~ 
Os terrenos para a instala~ao dos 

Cursos Tecnol6gicos da Universidade 
do Minho a implanter na cidade de 
Guimariles. foram visitados pela Comis
sao lnstaladora. 

Ficou bern vincada. durante as con
versa~oes a vontade firme dos vima
ranenses em verem funcionar. o mais 
rapidamente possivel. os cursos tecno-
16gicos. o que talvez aconte~a no 
J.o semestre. 

A Universidade do Minho e urn 
conjunto de unidades de apoio. de 
ensino e de investiga~ao devendo ser 
tao flexivel quanta possivel. para cor
responder as exig~ncias do momenta. 

~ 
Os trabalhadores estudantes da regiao 

da Beira. apoiados por alguns pro
fessores da Universidade de Coimbra 
iniciaram a luta pela cria~ao de Centros 
de Apoio na cidade de Viseu. 

Neste momenta funcionam jll os 
Centros de Apoio de Hist6ria e de 
Filosofia e pensa-se que brevemente 
come<;:arll o de Economia. 

Para tal fim se deslocam periodica
mente a Viseu alguns professores da 
Un1versidade de Coimbra para dar 
aulas aos alunos 
VILA REAL 

0 M1n1stro da Educa~ao e lnvesti
ga~ao Cientffica reuniu-se em Vila 
Real com os representantes dos 6rgaos 
de informa~ao a quem declarou que 
o lnstituto Politecnico se tratava do 
embriilo para a futura Universidade de 
Tras-os- Montes. 

LAM EGO 
GABINETE DE APOIO 

Os concelhos de Armamar. Tabua~o. 
S. Joilo da Pesqueira. Pedrosa. Seman
celhe. Moimenta da Beira. Tarouca. 
Lamego. Resende e Cinfaes. tern a 
partir de agora. ao seu dispor. urn 
Gabmete Tecnico. instalado nas depen
dencies dos Pa~os do Concelho. 

De entre as muitas atribui~oes. o pri
melrO apoio a pres tar-o mais neces
saria- vai ser o da elabora~ao de 
projectos e fiscaliza<;:ao das obras. 

0 Gabinete dispoe de engenheiros 
(dois). desenhadores (dois). urn top6-
qrafo e urn ajudante. 
Os representantes das 10 Camaras 
Mumc1pa1s. em conselho. estabelece
rilo uma escala de prioridades nas 
obras a apresentar 



• 
MAIS POBRE 

A VIDA ARTISTICA PORTUGUESA 

MORRERAM COSTINHA, JOAO NUNCIO E MANUEL LERENO 
No curto espa.;:o de dez dias desa

pareceram do mundo dos v1vos tres 
personagens de renome na vida artis
tica portuguesa. Manuel Lereno e Costi
nha. actores. e Joao Nuncio. toureiro. 
deixam mais pobres o palco e a arena 
nacionais. onde ao Iongo de tantos anos 
foram acarinhados pelo publico que 
nunca regateou aplausos as suas excep
cionais qualidades artisticas. 

MANUEL LER ENO 

Contava 61 anos e faleceu vltima de 
urn ataque cardlaco. Manuel Lopes 
Vieira Lereno. natural de Vila Vi.;:osa. 
Pertencente a geracao de Joao Vilaret. 
fez a sua estreia como actor em 1932. 
aos nove anos de idade. no Teatro da 
Trindade em Lisboa. na pe.;:a «0 Senhor 
Prior». integrado na companhia de 
Chaby Pinheiro. 

Outros grandes actores. como Ant6-
nio Pinheiro e Araujo Pereira. vieram 
a ter grande influencia na sua opcao 
profissional. pois mais tarde abando
naria a Faculdade de Letras de Lisboa 
para ingressar no Conservat6rio Nacio
nal. onde. no final do curso. consegui
ria o primeiro premia. 

A sua estreia como profissional veri
ficou-se no Teatro Nacional de D. Maria. 
ao lado de Palmira Bastos. Amelia 
Rev Colac Robles Manteno. etc .. 
para. ma1s tarde. mgressar na compa
nhia de llda St1chini-Aives da Costa. 
trabalhando ao lado de Maria Matos. 
que. depois. o levou ao Brasil. onde 
realizou o seu primeiro recital de poesia. 
Seria a recitar poemas que v1ria a tor
nar-se part1cularmente famoso e muito 
popular. conquistando a Palma de 
Ouro no Festival lnternacional de Poe-

sia de Barcelona e os Premios Eduardo 
Brasao e Augusto Rosa. bern como o 
Microfone de Oiro de Radio Clube 
'Portugues pelas suas Sodas de Prata 
de Artista. 

Manuel Lereno. urn dos actores mais 
cultos do nosso Pais. foi distinguido 
com o 1.0 premia nacional de Teatro 
e o Premio Eduardo Brasao. e de pin
tura e escultura das Belas-Artes. Fez 
parte de varias companhias portugue
sas de teatro declamado. e com algu
mas delas. deslocou-se ao Brasil. onde 
alcan.;:ou grande exito. Actuou tam
bern na Radio e Televisao e em nume
rosos saraus. Como declamador teve 
sempre assinalado exito e a sua activi
dade desdobrou-se ainda quer na adap
ta.;:ao de varies textos dramtllicos a 
Radio e a TV quer na direc.;:ao de 
grupos cenicos. No cinema. a sua 
presen.;:a figura nos filmes «Nazare». 
«Camoes» e «0 Primo Basilio». 

No campo do ensino fez parte do 
corpo docente do Colegio Moderno. 
como professor de arte de dizer e 
cultura. 

COSTINHA 

Costinha era o ultimo de uma gera.;:ao 
de grandes actores c6micos como Rol
dao. Chaby. Gomes da Trindade. Joa
quim de Almada. Vasco Santana. 
Ant6nio Silva. e muitos outros que 
fizeram rir Portugal de les a les. 
Costinha passou pelo Teatro. pelo 
Cinema. pela Radio e pela TV desti
lando uma alegria sa. dando-se com-

pletamente em cada espectaculo. 
0 Iugar que deixa vago na cena por
tuguesa ficara tao vago como o dei
xado por aqueles que acima referimos 
e que ainda hoje sao recordados com 
grande saudade por todos quantos 
tiveram a oportunidade de ver as suas 
inumeras actua.;:oes. 0 nome de Costi 
nha sera tambem. a partir de agora. 
uma saudade que ficara por Iongo 
tempo em milhares de cora.;:oes por
tugueses. 

Casado com a grande actriz (ainda 
viva) Luiza Durao. Costinha - Ernes
tinho Augusto da Costa de seu nome 
complete- nasceu em Lisboa a 24 de 
Fevereiro de 1891 . Fez o curso ele
mentar do comercio. ap6s o que fre
quentou o Conservat6rio (1.0 ano de 
violino). mas depressa. nos palcos 
amadores descobriu a sua voca.;:ao pelo 
teatro. estreando-se. profissionalmente. 
em 25 de Mar.;:o de 1913. na revista 

«Ouadros Vivos». no Rossio-Pallace. 
Foi o seu primeiro dinheiro ganho em 
teatro. 

Em todos os generos. da opereta ao 
drama. do «vaudeville» a comedia. 
sem esquecer a revista. os seus exitos 
foram marcantes. 

No teatro. em mais de meio seculo. 
participou em numerosas pecas de tea
tro. tanto declamado como musicado. 
nomeadamente em «A Boneca». «Solar 
dos Barrigas». «Sinos de Corneville». 
«Perichole». «Casta Susana». «Doma
dor de Sogras». «Lavade iras>>. 
«0 Homem da Radio». «Mulher Rabu
jenta>>. «0 Costa de Africa». «Agar~ 
t que Ela Vai Boa». «Fogo de Vistas». 
«0 Pirata da Perna de Pau». «0 que 
se Leva Desta Vida». «Cantiga da Rua». 
que tambem interpretou no cinema. 
«Ai Bate. Bate». «Sempre em Festa». 
«0 Vira Casacas». «As Lavadeiras». 
«A Rosa Brava». «Disco Voador». Alfa
cmha de Gema». «Sempre em Pe». 
«Cuidado com a Bernardo». 

No c1nema parlicipou em quase todos 
os filmes da epoca dos qua1s nos 
rec.ordamo~ Varanda 005 Roux.n61S». 
«Sol e Toiros». «Madragoa». «As Pupi
las do Senhor Reiter». «Camoes». «Urn 
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Homem do Ribatejo». «Vizinhos do 
Res-do-Chao». «Cais do Sodre». «Can
tiga da Rua». «Patio das Cantigas». 
«0 Pai Tirano» e «Amor de Perdi9liO». 

JOAO NUNCIO 

Nos meios aficcionados. especial
mente nas provincias da Estremadura. 
Alentejo e Ribatejo. a noticia da morte 
de mestre Joao Nuncio causou pro
funda magoa. Na verdade. com a morte 
deste notavel artista a tauromaquia 
sofreu uma perda irreparavel. Vitimou-o 
urn colapso cardiaco ao regressar do 
picadeiro onde fora treinar alguns cava
los que adquirira para voltar ao toureio. 

Joao Nuncio nasceu na Herdade de 
Parchana. freguesia de Sao Romao. 
de Alcacer do Sal. em 15 de Fevereiro 
de 1901 (ia fazer. portanto. 75 anos) 
e seu pai foi urn grande lavrador e gana
deiro Joaquim Mendes Nuncio. que 
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tambem. quando jovem. toureara a 
cavalo. e. ate ao lim da vida, fora urn 
grande aficcionado. Dele herdou Joao. 
alem do sangue. o amor a tauromaquia. 
E. assim. aos 13 anos. apareceu pela 
prirneira vez a tourear em publico. gar
bosamente. na pra9a de E:vora. A partir 
dai. a sua carreira de amador e uma 
sucessao de exitos. Aos 18 anos apre
sentou-se pela primeira vez em Lisboa, 
na pra9a do Campo Pequeno, numa 
corrida a favor da Sopa dos Pobres. 
uma obra que <<0 StCULO» fundara e 
mantinha. Ouatro anos depois. a 27 de 
Maio. tambem na nossa primeira pra9a 
de touros. Joao Nuncio tomou a alter
nativa. sendo seu padrinho outro mes
tre do toureio da sua gera9ao: Ant6nio 
Luis Lopes. Com este e outros dos 
melhores do seu tempo. especialmente 
com Simao da Veiga Junior. passou a 
competir. Seguin do o primeiro as regras 
classicas do toureio equestre. foi pro
gressivamente criando urn estilo pr6-
prio. cada vez mais apurado. A Joao 
Nuncio se devem o facto de nao serem 
mais lidados em pra9as portuguesas os 
touros ja corridos. com o que nao s6 
se pode iniciar urn novo rumo. mo
derno. de toureio a cavalo. como se 
tornaram possiveis as peg as com ex pres
sao estetica. 

Joao Nuncio nunca estava contente 
com o que fazia nas arenas. E o seu 
maior sinal de luta era o arranjo dos 
seus cavalos. muitos dos quais ficaram 
celebres em Portugal e em Espanha. 
Ao cabo de cinquenta anos de alter
nativa. realizou-se. no Campo Pequeno, 

uma corrida de homenagem ao insigne 
artista. Depois disso. e devido ao ter
rivel desastre sofrido por seu filho 
Jose. Joao Nuncio esteve algum tempo 
afastado das arenas. Ia regressar este 
ano. com 75 anos. e muito amargu
rado. por motives que sao bern conhe
cidos. pois. segundo a sua pr6pria 
expressao. tinha agora de viver do 
toureio. 

Joao Nuncio foi o primeiro cavaleiro 
tauromaquico portugues que bandari
lhou. a cavalo. a duas maos; e o pri
meiro que. tambem. em Espanha. na 
pra9a de Sevilha. matou. a espada. urn 
touro. Durante a sua vida de artista foi 
alvo de grandes homenagens. e sobre 
a sua figura de artista e o seu esti lo pr6-
prio de tourear se escreveram milhares 
de cr6nicas. artigos e livros. 

Era condecorado com as Ordens de 
Benemerencia (1949) e de Santiago de 
Espanha (1963) Em 1962. numa testa 
rea lizada no Pavilhilo dos Desportos. 
foi distinguido com o Oscar da 
lmprensa. por ser considerado o melhor 
cavaleiro ·em 1962. Com o seu nome 
existem placas comemorativas em 
numerosas P.ra9as de touros do Pals. 

Ao comentar a testa consagradora 
dos seus cinquenta anos de alternativa. 
em 1973. Joao Nuncio declarava: 
«Depois da testa nao serei ainda um 
homem despedido das arenas. Home
nagem e homenagem. despedida e 
despedida. Vou a testa. mas niio para 
que o publ ico me diga adeus. Vou ate 
num desafio a mim pr6prio. pois ha 
dois anos que nao toureio em publico.» 



Correspondendo a um natural desejo expresso por mesma ed•tora colocou ia no mer
muitos dos nossos leitores que nesse sentido se nos cado Le.tura md•spensavel para 

25 
. . ~~ 

tem dmgtdo. « de Abril» mtcta neste numero uma 
amp/a informar;iio sabre a actividade edttorial ponu
guesa 

Com esta iniciativa cremos 1gualmente preencher 
uma lacuna no sistema de informar;iio que nos com
pete fornecer aos emigrantes porcugueses no estran
geiro. bem como esperamos contribuir para o estrei
tamento dos /ar;os que OS /igam a sua ?atria. a sua 
/mgua e as suas tradir;oes culturats 

As informar;oes comidas nesta secr;ao nao sao 
object a de qualquer cmerio selectivo -tdeo/6gico ou 
outro Limuamo-nos a proporcionar aos nossos leitores 
uma «mantra» da produr;ao edltoflal porwguesa. espe
rando deste modo sausfazer o ma10r numero possivel 
de preferencia. demro da perspectiva verdadeirameme 
democratica que preside a fettura de «25 de Abril» 

Revista ao servir;o de todos os emigrantes portu
gueses. 

• 0 MISTIORIO DAS CATE- • A EDUCACAO SEXUAL DA 
ORAlS Fulcanelli -Ed1 CR IAN(:A Andre Berge -
<;Oes 70 Morae Ed1tores 

Santuilrtos da Trad•«;iio. da Cien
Cia e da Arte as catedra•s g6t1cas 
nao devem ser contempladas como 
obras un1camente destmadas A g16-
na do cnst1an1smo. mas mu1to mais 
como uma vasta concrecao de 
ode1as. tend~nc1as e fe populares 
da ldade Med1a Neste livro sim
ples. Fulcanell! revela-nos. numa 
elevada compreensao da lingua
gem das pedras e dos homens, 
toda a surpreendente mensagem 
humana e anlstica Que a Hist6na 
nos legou 

• 0 LIVRO DE CESARIO 
VERDE Edt .1 Mmerva 

C _ar :> Veode alargou o con
ceoto de poesoa aos maos pequenos 
pormenores da v1da QUOI!d1ana. ser
viu se de uma hnguagem tecnica 
e famfl1111 e do tom de tala ma1s 
co11ente. ronovando a estilistica 
naCIOnal da epoca em Que viveu 
A letlura do hvro esclarecera melhor 
o Que f1ca d1to 

Um 1vro clbsoco de pedagog1a. 
CUJO outor nlio necess1ta de apre· 
senta«;Oes Ouanto ao tema. basta
• nos transcrP.ver parte do ultimo 
paragrafo desta obra « • julgamo
-nos no due1t0 de manter Que a 
educacao sexual da cnan«;a ultra
passa em 1mportanc1a a educa<;ao 
sexual do adolescente. ja Que esta 
uluma esta em grande parte inclulda 
na pnme~ra Noo pensamos. de 
resto. que a educacao sexual deva 
centrar se na v1da genital para ser 
vahda ela doz respelto a todo o 
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• A PRIMEIRA REPUBLICA 
PORTUGUESA A . H. de Oli
veira Marques - L1vros Hor' 
zonte 

2 • Ed1<;ao de uma obra pole
mica nos me1os espectahzados. 
este hvro pode entender-se como 
uma lntrodu<;3o ~ Hist6ria Polftica 
da pnme11a Rept'•bhca Ponuguesa. 
de Dav1d Mourao Ferre•ra. que a 

• PORTUGAL ENTRE ONTEM 
E AMAN H A - AntOnio Qua
dros Sociedade de Expansao 
Cultural 

A maQuina publicitf~r~a e o pres
tlgto das editoras continuam a 
pesar multo Estamos na pre
sen<;a de um dos ma1s completos 
documentos vindos a lume sobre 
este novo capitulo da htst6na por
tuguesa. A luz da ftlosofia poliuca 
do seculo XX sem descurar as 
caracterosucas pr6prias do presente 
contexto nac1onal Despercebido 
hoje. talvez multo omportante no 
futuro 

• MELO ANTU NES - Tempo 
de Ser Firme Manuela Rama 
e Carlos Plantier - Liber Editora 

Constderando como o «vnico 
politiCO» do entao Movimento dos 
Capitaes. Melo Antunes tern Jfl 
Iugar do destaQue na h1st6na da 
Revolucoo Portuguesa Crit•cado 
por uns. elog1odo por outros. o 
certo e que Melo Antunes repre
senta muttO do que se pode cha
mar o sangue fno. a serenidade e 
o equillbno que foram necessarios 
para naO S9 C811 irremediavelmente 
nos extremos que tantas vezes. 
depois de 25 de Abril de 74. 
se apresentaream b 10vem demo
crac•a portuguesa lncluindo varios 
documentos fundamentalS para a 
compreensao do evolutr politico 
deste Portugal efervescente •Tempo 
de ser F11me• e ogualmente uma 
obra tmprescmdivel para o conhe
ctmento da personahdade polil!ca 
do actual Mtntstro dos Neg6cios 
Estrangetros 

• 0 SEXO NO CONFESSIO
NARIO Norberto Valentini e 
Clara Di Meglio - Ed itorial 
Futura 

Em que bases e em que esplroto 

se desenrolam, nos anos 70. as 
entrevostas no confesstonario ~ 
Quais sao OS (actores Que provo
cam a 1ncompreensao. e ate a 
rupwra. entre sacerdote e peni
tente ~ 0 conce•to de pecado evo
luiu ou nao? Foi precisamente 
para responder a estas perguntas 
que os autores organizaram este 
mquerito. efcctuado durante 600 
conf1 ssoes gravadas em ltalia 

• A CRUZ E A ESPADA EM 
MO(:AMBIOUE Cesare Ber-
tulli Portugalia Ed1tora 

De nac1onahdade 1taltana. Cesare 
Bertulli era o supenor dos cha
mados «Padres Brancos• expulsos 
em 1971 de Mocambique pelo 
deposto reg1me d'e Marcelo Cae
tano sob a acusa<;Ao de activida
des pollticas subversivas. Na altura 
em que os pnncipais (a Quase 
totalidade) domfnoos portuguese$~ 
em Afnca conQutstam a indepen
d~ncia. este ltvro reconstr6i um 
passado atnda pr6ximo do colo
ntahsmo ponugu~ e do silencio 
e co-responsabtltdade de grande 
parte da lgre1a portuguesa e 
mo<;amb1cana 

• 26 ANOS NA UNIAO SOVI~
TICA Francisco Ferreira 
Ed1<;6es Afrod1te 

Ouase tres decadas de exilio 
na URSS deram a Franc•sco Fer
rella (o cCh1co da Cult) oportu
ntdade para produl!f este tmpres
stonante relato sobre algumas 
(muttas) questOes que a proble
matrca do socoahsmo sovt(Hico 
encerra Numa ltnguagem simples. 
este hvro da nos uma panoriimica 
do quot1d1ano sovt8t1co. descre
vendo com ugor penpec1as apa
rentemente onsigntftcantes mas que 
no seu todo re3ultam· extremamente 
importantes para o conhecimento 
real 'de factos. alguns dos Quais 
d~rectamente ltgados aos problemas 
portugueses da acrualtdade. 
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des porto 

PORTUGAL VENCE NA EURO·PA 
0 desporto portuguAs foi nas ultimas 

semanas prestigiado com algumas pre
sen.;:as de atletas nacionais em compe
ti.;:oes estrangeiras. tendo em algumas 
delas arrancado vit6rias ou conseguido 
posi.;:oes que se podem considerar pro
missoras. 

Assim o 38.° Corta-Mato lnternacional 
de Chartres confirmou as s61idas quali
dades do atleta portuguAs Carlos Lopes. 
que alcancou uma vit6ria concludente. 
0 vencedor comandou praticamente a 
prova do princlpio ao fim. Os outros 
dois concorrentes portugueses. Aniceto 
Simoes e Anacleto Pinto. os ingleses 
Stewart e King. e os argelinos Rahoui 
e Racemi. ainda procuraram acompa
nha-lo durante dois quil6metros. mas 
foram cedendo gradualmente. A partir 
dal. o campeao portuguAs nao deixou 
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de consolidar o seu avan.;:o. cortando a 
meta com 46 segundos de vantagem 
sobre Anacleto Pinto. que terminou muito 
bem. depois de ter sido ligeiramente 
distanciado. a meio da prova. por Aniceto 
Simoes e Stewart. Aniceto. pelo con
trario. fraquejou nos ultimos dois qui-
16metros e teve de ceder os lugares de 
honra aos ingleses e aos argelinos. 0 pri
meiro frances. Charbonnel. nao alcancou 
melhor que o decimo Iugar. 

0 grande atleta portugues viria a ser 
tambem o brilhante vencedor do «Cross» 
Lasarte. de San Sebastian. superiori
zando-se a 1 39 concorrentes. em repre
senta.;:ao de onze pafses (Espanha. lngla
terra. Sufca. Esc6cia. Fran.;:a. Portugal. 
Holanda. Africa do Sui. Belgica. Alema
nha e Marrocos). Num percurso diflcil. 
devido a neve. o sul -africano Keyser 
come.;:ou por tomar a dianteira do nume
roso pelotao. Algumas centenas de metros 
depois. o atleta portugues «agarrou-se» 
as primeiras posicoes. sempre vigiado 
pelo espanhol Campos e pelo marro
quino Haddou. Os restantes esforcados 
portugueses foram perdendo. progreSSI· 
vamente. terreno. Carlos Lopes lancou 
decisivo ataque entre o quarto e o 
quinto quil6metros. A passagem dos 
6000 metros. usufruiu ja da vantagem 
de 50 metros. Nessa altura. Aniceto 
Simoes. enregelado. desistiu 0 avanco 
de Carlos Lopes foi aumentando. Na 
parte final. Lopes limitou-se a mante-lo. 
de cerca de 100 metros. sobre o mais 
directo perseguidor. o espanhol Campos. 

Entretanto. nos arredores de Arion 
(Belgica). os atletas do Benfica. flage
lados pelo mau tempo. classificaram-se 
na sexta posi.;:ao. em concorrencia com 
representantes de nove equipas. cam
peas dos seus paises. tendo Aniceto 
Pinto conquistado merit6rio oitavo Iugar. 

A primeira posicao foi arrebatada pelo 
ingiAs Foster. recordista mundial dos 
3000 metros e campeao da Europa dos 
500 metros. 

Na prova de Houilles. de novo Carlos 
Lopes em grande plano. classificou-se 
em segundo Iugar. numa prova em que 
participaram cerca de 400 concorrentes. 
alguns dos quais considerados dos melho
res meio-fundistas europeus. A prova. 
em circuito fechado. totalizando 9300 
metros. foi ganha pelo holandes Hermens. 
o grande favorito da corrida. recordista 
mundial da hora. com quase 21 qui16-
metros. que se adiantou ao atleta «leo
nino» na ponta final. superiorizando·s·e 
em quatro segundos. 

Para euforia dos numerosos emigran
tes radicados em Houilles. nos suburbios 
de Paris. Carlos Lopes. imprimindo um 
ritmo duro il competicao. comandou-a 
durante Iongo perlodo. De destacar tam
bern o comportamento de tres emigran
tes - Ferreira. Andrade e Pereira Gomes 
- que se classificaram. respectivamente. 
no 23.o. 25.o e 53.0 lugares. posicoes 
merit6rias num compacto pelotao de 
354 sobreviventes. 

Adelia Silverio. do Sporting. esteve 
presente nos «Europeus» de Atletismo 
em pista coberta em Munique. onde fez 
com o lancamento do peso a 14.28 m 
a sua pior marca da epoca. No decorrer 
de 1975 Adelia Silverio realizou assina
laveis progressos melhorando os seus 
«records» nacionais tendo saldo vance
dora nos campeonatos Abertos de Espa
nha. lan.;:ando o peso a 14.83 m junta
mente com outros atletas -entre eles 
Carlos Lopes. Aniceto Simoes e Anacleto 
Pinto- Adelia Silverio faz parte dos 
at letas portugueses pre-seleccionados 
para os jogos ollmpicos de Montreal. 



CONDICOES DE ASSINATURA 

VIA A~REA 

PAISES 12 MESES 6 MESES 

Fran(fa . . . 250$00 45 F. 125$00 23 F. 

Belgica 250$00 370 F. B. 125$00 190 F. B. 

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

lnglaterra ... 250$00 4.50 £ 125$00 2 .50 £ 

Espanha 200$00 480 P. 100$00 240 P. 

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

Canada 340$00 15 d . 170$00 d d . 

E. U. A. 340$00 15 d . 170$00 8 d . 

Outros palses da Europ·a 250$00 125$00 

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




