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«Creio que uma 
ac~ao capaz de es
clarecimento permitira 
que os emigrantes de 

novo se sintam por
tugueses, e nessa 

qualidade resolvam 
participar no desen
volvimento deste 
Pais.» 

General Ramalho Eanes 



CONDICOES DE ASSINATURA 

VIA Ai:REA 

PAfSES 12 MESES 6 MESES 

Fran.;a ... ... 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 r 125$00 2,50 r 
Espanha ... 200$00 480P . 100$00 240 P. 

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

Canada 340$00 15 d . 170$00 8 d . 

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

Outros paises da Europa 250$00 125$00 

Outros pafses fora da Europa . . . 340$00 170$00 
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ELEICOES PARA A PRESID[NCIA DA REPUBLICA 
E PARA AS ASSEMBLEIAS REGIONAIS 

DOS ACORES E DA MADEIRA 

RAMALHO EANES 

2 967 414 
(61.54 %) 

PI NH EIRO DE AZEVEDO 

692 382 
(14.36 %) 

OTELO S. DE CARVALHO 

796 392 
(16.52 %) 

OCTAVIO PATO 

365 371 
(7.58 %) 

Apesar ·de se conhecerem ja os resultados finais das elei96es para a Presidencia 
da Republica e para as Assembleias Regionais dos A9ores e da Madeira - resu ltados 
que no primeiro caso deram a vit6ria ao general Ramalho Eanes- s6 na proxima edi9ao 
poderemos dar aos nossos leitores um relato mais desenvolvido sobre estes dois importantes 
acontecimentos. 

Entretanto, sobre as elei96es nas llhas Adjacentes, podemos ja adiantar os seguintes 
elementos. referentes aos deputados eleitos: 

Ac;:ores Madeira 

PPI :P:I -27 

PI :e - 14 

PPB !I - 25 

PI - - 8 

CDS ~ - 2 

Cll ·~ - 2 UIP -e?i. - 2 
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Contrariando o pessimismo de alguns e os prop6sitos de outros. 
Ponugal elegeu em Democracia o novo Presidente da Republica. 
Analisado em conjunto com as grandes transformar,:oes verificadas 
no nosso Pals nos ulumos dois anos e em funr,:ao do acidentado 
caminho emao percorrido. o acto surge-nos com a naturalidade 
pr6pria de quem esco/heu htJ muito viver em Ltberdade. No entanto. 
e correndo embora o risco de nos repeurmos. e bom nao esquecer 
que se concretizou desta forma uma etapa fundamental da vida 
ponuguesa. iniciando-se ao mesmo tempo o percurso que por ceno 
nos condu7ira. atraves da recuoerar;ao gradual da estabilidade social 
e polftica. a implantar,:ao dos valores indtspensaveis para um viver 
mais digno e pr6spero. 

Em outros locais e oponumdades teremos ensejo de nos refe
rirmos ao significado do aconcecimento para todos os portugueses. 
Hoje abordaremos o tema na perspectiva que mais directamente 
nos compete e diz respeito: a sua importflncia real em relar,:ao aos 
emigrantes. 

Logo ap6s o acto eleitoral. e conhecidos os resultados que 
/he dariam uma vit6ria sem quaisquer margem para equlvocos. 
o general Ramalho Eanes referiu se em conferencia de lmprensa. 
aos mais instances problemas que o Pals defronta. prometendo para 
eles a solur,:ao mais adequada no temoo mais oportuno. A grande 
complexidade e vastidao destes oroblemas nao impediu contudo 
ao novo Presidente da Republica a atenr,:ao para os milhares de 
trabalhadores portugueses ausentes no estrangeiro. 

Sem deixar de encarar a problematica da emigrar,:ao na visao 
global que a natureza das suas funr,:oes exige. teve no entanto 
oportunidade de se /he referir em termos mais precisos. escolhendo 
oara o efeito um tema bem caro aos responsaveis pela representar,:ao 
nacional fora de portas· o apoio social e cultural dado pelos nossos 
servir,:os dip/omaticos e consulares as comunidades portuguesas. 

Na verdade. ao preconizar que os emigrantes «possam I{J fora 
sentir-se apoiados pela organtZar,:ao po/luca ponuguesa no sentido 
de. em qualquer altura. nao se sentirem marginalizados. mas de 
se semirem mais ponugueses». Ramalho Eanes apontou objectiva
mente para o mais duro espmho cravado na eficiencia e na opera
cionalidade do Ministerio responsavel pela manutenr,:ao dos lar,:os 
sociais e culturais que ligam os emtgrantes a sua Patria. 

Ainda que possa hoje dizer-se que em muitos casas foram 
ja eliminados varios erros de estrutura e organizar,:ao das nossas 
embaixadas. consulados e outros servir,:os no estrangeiro (incluindo 
embaixadas. consulados e outros servir,:os no estrangeiro (incluindo 
delegar,:6es da Secretaria de Estado da Emigrar,:ao) a verdade e que 
muitos deles nada fizeram oara encurtar a «distflncia» que os sepa
ram dos emigrantes- na sua grande maioria gente marcada pel a 
humildade e dureza do trabalho. 

Natura/mente que muitos dos obstaculos que impedem esta 
aproximar,:ao tem. como e 6bvio. a sua mais imediata origem na 
organizar,:ao do pr6prio Ministerio de que dependem. organizar,:ao 
que sabemos vir a conhecer nos ultimos tempos- e esperemos 
que continue- importances modificar,:oes. 

Natura/mente tambem que nem sempre os pr6prios emigrantes 
- inseridos num clima social por vezes hostil- sao quem mais 
colabora nesse sentido. 

Por outro /ado. nao esquecemos as excepr,:oes de servir,:os. 
felizmente cada vez em maior numero. de que temos conhecimento 
estarem a progredir no sentido de estabelecer um contacto mais 
estreito (mais humano) com as comunidades. 

lndependentemente dos condicionaltsmos- pr6prios da fase 
de arranque e reorganizar,:ao em que o Pals vtve ~ e dos indicios 
de uma me/haria de situar,:ao. cremos ser nosso dever registar aqui 
o voto de que se cumpram as palavras do novo Presidente da 
Republica: «O emigrante sera respeltado de maneira sagrada. de tal 
maneira que isso represente claramence o respeito que se tem por 
esses ponugueses a quem este Pals nao conseguiu dar os meios 
de vida aqui». 

JOSE CARDOSO 
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TRACTORES 

E CAMIQES 

NACIONAIS 

0 nosso pais precisa de Tecno
logia de fabrico avan<;ada. indis
pensavel ao desenvolvimento da 
nossa industria metalo-mecanica. 

A instala<;ao em Portugal de 
uma unidade produtora de trac
tores a partir da FAP (Fabrica 
de Autom6veis Portugueses) per
mitira substituir volumosas impor
ta<;oes. contribuir para a exporta
<;ao nacional e concorrer para a 
reconversao e dinamiza<;ao de mul 
tiplas unidades de varios sectores 
industriais dificuldades de utili 
za<;ao da sua capacidade e sub
-emprego de mao-de-obra. Pre
tende-se por isso nao montar um 
vefculo. mas a sua fabrica<;ao que. 
dentro de alguns anos. passara 
a ter 90 % de produto nacional. 
para ocorrer as nossas necessi
dades: 80 000 tractores. ou seja 
o dobro do que actualmente pos
suimos. 0 secretariado nacional 
dos trabalhadores deste sector. 
afirmou. em comunicado. as razoes 
que justificam a fabrica. 

Por outro lado. encontra-se em 
estudo na Secretaria da Industria 
Ligeira. por intermedio da CRI ; 
MAC (Comissao de Reorganiza<;ao 
da Industria de Montagem · de 
Autocarros e Camioes). a possivel·· 
fabrica<;ao de camioes e auto
carros em Portugal. 
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As nossas necessidades anuais 
de camioes sao as seguintes: 3000 
unidades de «gama baixa» (ou 
seja de 3500 a 7000 kg) ; 1000 uni
dades da «gama media» (ate 14 000 
kg) e 2000 da «gama alta» (ate 
38 000 kg) . Precisamos tambem 
anualmente de 300 autocarros para 
o servi<;o das c idades e 200 para 

fora. A preocupa<;ao fundamental 
e aproveitar ao maximo as capa
cidades das nossas empresas e 
evitar a saida de divisas. pois os 
camioes actualmente montados no 
pais de cerca de 25 marcas incor
poram menos de 1/4 de produto 
nacional. Pretende-se que esta inte
gra<;ao seja superior a 60 por cento. 

SALARIOS DOS PORTUGUESES 

Segundo informa<;oes do M inis
terio do Trabalho. a media geral 
dos salarios no sector privado fo i 
de 5700 escudos. em Janeiro de 
1975. A mesma fonte acrescenta 
que. nao contando os sectores da 
agricu ltura e do servi<;o domes
tico. 65% dos trabalhadores ganha 
menos de 6 contos. 27 % entre 
6 e 9 contos e os restantes (8 %) 
ganha ordenados mais altos. 

t nas industrias transformadoras 

que a percentagem dos que ganham 
menos de 6 contos e maior (71 %) 
segu indo-se a constru<;ao c ivil e 
as industrias extractivas. Dos tra
balhadores do sector bancario. 
63% ganha mais de 9 contos. 

Estes numeros nao consideram 
OS descontos. 10 % em media. 
e referem-se aos portugueses que 
nao estao desempregados OS quais. 
no nosso pais rondam o meio 
milhao. 



AS IMPORTACQES E A PRODUTIVIDADE 
A descida que se deu na impor

tac;:ao de materias-primas e de 
bens de equipamento no ano pas
sado 1ra. certamente. reflectir-se 
no potencial de produc;:ao das 
nossas actividades econ6micas. 
Paralelamente. em Conselho de 
Ministros. foi tomada a resoluc;:ao 
de exigir a apresentac;:ao previa 
do programa justificative. para as 
compras superiores a 50 mil con
tos. a fazer no estrangeiro. pelos 
servic;:os de Estado A medida des
ttna-se a garanttr que tais com
pras s6 sejam fe11as quando a 
produc;:ao nacional nao puder dar 
resposta a essa procura. Esta o rien-

PESCAS 
0 sector das pescas e de gran des 

contrastes: por um lado apresenta 
enormes possibilidades devido a 
nossa extensa costa maritima. a 
experiencia adquirida em pescas 
longlnquas e a numerosa popula
c;:ao piscat6ria e por outro. nota-se 
uma grande carestia no peixe. 
e a sua frequente escassez. 

Embora nao se conhec;:am os 
numeros do ano passado sabe-se 

que a produc;:ao da pesca. no 

tac;:ao foi de novo at1rmada pelo 
Secretario de Estado do Comercio 
Externo. ao empossar o presidente 
da sociedade «Desenvolvimento e 
Comercio lnternac1onal (D.C.I.)»: 
«melhorar a produtividade que esta 
em decrescimo na maioria dos 
sectores produtivos nacionais; re
cuperar a produtividade anterior 
e melhora-la decididamente. eis 
a necessidade numero um da nossa 
economia.» 

Aquele departamento pretende 
ser um passo importante no cami
nho das reformas institucionais 
preparadas pelo M inisterio do 
Comercio Externo. 

nos so pals. baixou 26 % em 197 4 
0 que e muito de lastimar. . 

As causas do nosso atraso resi
dem no deficiente equipamento. 
nas insuficiencias tecnol6gicas e 
na baixa produtividade que se 
consegue. factores estru turais que 
dao origem a estagnac;ao do sector. 

Estas notas dum relat6rio do 
Banco de Portugal levantam uma 
interrogac;:ao: quando se atacarao 
decididamente. e de vez. estas 
estruturas envelhecidas? De con
trario. a economia do nosso pals 
mais se afundara ! 

PSP/ GNR 

Em declarat;oes feitas 
a ANOP. o Ministro da Admi
nistrat;ao !merna. revelou que. 
brevemence. a PSP e a GNR 
vao ser modernizadas nas suas 
acruat;6es. 0 plano para a 
modernizat;ao dos meios de 
actuat;ao destina-se a enfren
tar a onda de violencia e crimes 
que se regista. atraves de me
didas especiais de vig1Jancia 
nos pontos ma1s vulnerave1s. 

«LUTA 
DOS CAMPONESES» 

Um grupo de ancifascistas de 
Beja des/ocou-se a Unidade 
Colectiva de Produt;ao «Luta 
dos Camponeses» (herdade do 
Pot;o Seco. em Ourique). para 
entregar um tractor. uma char
rua. um espalhador de adubo 
e outras alfaias agrfcolas. pro
duro de uma recolha de fundos 
realizada entre trabalhadores da 
capital do Baixo Alentejo. A ini
ciativa incegra-se na campanha 
de apoio a Reforma Agraria e 
transformou-se numa jornada 
de convfvio entre trabalhadores 
da cidade e dos campos. 

HERDADES 
EXPROPRIADAS 

Foram expropriadas mais de 
206 herdades no disrrito de 
Beja. num total de 40 mil hec
tares. que se localizam nos con
celhos de Beja. Vidigueira. Bar
rancos. Ourique. Moura. Aljus
trel. Mtmola. Ferreira do Alen
tejo e Cuba. 

A ponaria recorda que. de 
harmonia com a Lei da Reforma 
Agraria. «sao declarados inefi
cazes os actos praticados desde 
25 de Abril de 1974 que. por 
qualquer forma. tenham impli
cado diminuit;ao da area do 
conjunco dos predios de cada 
proprietario». 

Destaca-se pela sua enorme 
area. a Herdade da Negrita. 
em Santo Aleixo da Restaura-
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IMPRENSA 
A FUSAO DOS JORNAIS ESTATIZADOS 

0 projecto do ministro Almeida 
Santos. surgido. em grande parte. 
em razao das reticencias do Minis: 
tro das Finan<;:as em autorizar a 
concessao de avales a financia
mentos. sofre contesta<;:ao de varios · 
lados. Este projecto de reestru
tura<;:ao da lmprensa estatizada a 
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t'azer pela via da fusiio ou da 
concentra<;:iio tem sido atacado e 
rejeitado. por um leque bastante 
diversificado de pessoas. 0 Con 
selho de lmprensa acusa-o de 
lnconstitucional e de nao salva
guardar a independencia dos meios 
de comunica<;:iio pertencentes ao 

Estado; os trabalhadores do «Diario 
de Noticias». de «A Capital». do 
«Diario Popular» e de «0 Seculo» 
repudiaram a fusao. 0 que os 
trabalhadores da informa<;:ao das 
4 empresas visadas unanimemente 
afirmam. reunidos em plenarios 
ou expressando-se doutro modo. 
e que nenhum tipo de reestrutura
<;:iio podera ser projectado e exe
cutado sem a sua activa part ici
pa<;:ao. o que alias esta consigando 
na Consti tui<;:ao e na Lei da lm
prensa. 

Por estas razoes formaram um 
6rgao coordenador de todas as 
CT (Comissoes de Trabalhadores). 
que esta a funcionar permanente
mente como Coordenadora de Luta 
da lmprensa Estatizada. com o fim 
de esclarecer os trabalhadores do 
sector. de compilar as posi<;:oes 
assumidas e de relan<;:ar a luta 
para fora dos jornais. de modo a 
alertar o povo portugues. 

Descrevendo a situa<;:ao das qua
tro empresas jornallsticas que estao 
estatizadas. o Ministerio da Comu 
nica<;:ao Social assinala que «com 
um capital somado de 138 300 
cantos. devem ao sector publico. 
nomeadamente a banca naciona
lizada. neste momenta. um mon
tante global que atinge os 800 000 
contos e acumularam prejuizos. 
ate 31 de Dezembro de 1975. 
da ordem dos 525 000 cantos; 
dao trabalho a 3158 trabalhadores 
aos quais corresponde uma massa 
salarial mensal da ordem dos 30000 
cantos e anual dos 420 000». 

Ouanto aos diaries do Porto 
em que. segundo a noticia da 
ANOP. se daria a fusao ·«Jornal 
de Noticias»-«Comercio do Porto». 
o primeiro destes jornais afirmou 
que desconhecia «qualquer inicia
tiva governamental relacionada com 
os dois diaries do Porto». 
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AS COLHEITAS 
DO ANO 

Sao francamente optimistas as 
previsoes para o ano corrente. 
fei tas pela Divisao de Estatisticas 
Agricolas e Ali menta res do IN E 
(Institute Nacional de Estatistica). 
Assim dentro de 2 a 3 meses 

Portugal podera ter uma das maio
res colheitas de sempre. como 
se observa no quadro seguinte: 

Trigo 
Centeio . 
Aveia 
Cevada 

866 mil toneladas 
148 mil toneladas 
143 mil toneladas 
114 mil toneladas 

o que da urn total da ordem dos 
1271 mil toneladas. representando 
urn acrescimo de mais de 17 e 
mais de 30 por cento em relaQao 
ao ano anterior. 

Este esforQo de aumento de 
prodUQaO pode dizer-se que e 
resultado do processo da reforma 
agraria praticado sobretudo ao sui 
do Tejo. nas Unidades Colectivas 
de ProduQao. 

Entretanto. a importaQao de trigo 
dos Estados Unidos e da FranQa. 
para abastecer o pais. atingiu em 
1975 mais de 324 m1l toneladas. 
o que implicou urn gasto de 1 644 
milhares de contos. A produQao 
nacional do sector foi no ano 
de 1975 muito favoravel. ao con
trario do que costuma acontecer. 
pois produzimos. em media. cerca 
de metade dos cereais que con
sumimos. 

TRANSPORTES: A LINHA DE SINTRA 
Os 30 quil6metros da linha ferrea 

Lisboa-Sintra que serve milhoes 
de portugueses tern uma utilizaQao 
maior que as redes ferroviarias 
da Noruega. da Dinamarca ou da 
Finlflndia . Durante os primeiros 
6 meses do ano passado viajaram 
nela quase 27 milhoes de pessoas 
o que significa que tera por ali 
passado. durante o ano. cerca 
de 6 vezes a populaQao do pais. 

Nas horas de ponta da parte 
da manha viajam nela 40 mil pes
seas a razao de 300 passageiros 
por minuto. Nessa altura a lotaQao 
duma composiQao - 192 lugares 
sentados e 106 em pe. e larga
mente ultrapassada. 0 material de 
circulaQao tern. em muitos casos. 
20 anos de serviQO activo. Esta 

situaQao exige medidas radicais. 
como o alargamento da estaQao 
do Rossie. a criaQao de novas 
estaQ6es principais que dem acesso 
a zonas mais populosas da cidade. 
a renovaQao total do material. o 
alargamento da rede do metro
polltano e a reestruturaQao de toda 
a rede de transportes de super
fide. 

c;ao. com 3536 hectares. que ja 
esta a ser explorada pelos tra
balhadores. 

REFORMA AGRARIA 

Foi publicado no «Diario da 
Republica» o decreco-lei que 
suspende «ate ulterior revisao. 
o lanc;amenco. liquidac;ao e 
cobranr;:a do impasto sobre a 
industria agricola. qualquer que 
seja a fase em que se encontre 
a respectiva aplicac;ao». As 
coleccas references ao ano de 
197 4. ja cobradas. serao anula
das e ordenada a respectiva 
rescicuic;ao. 

Enconcra-se ja a pagamenco 
o subsldio aos producores de 
trigo. reference a co/heita de 
1975. 0 subsldio e de 1400 
escudos por cone/ada de trigo 
para os agricultores cuja pro
duc;ao nao exceda as 25 tone
ladas e de 700 escudos por 
tone/ada para os que tiverem 
produzido mais de 25 e menos 
de 150 toneladas. Nos produ
tores escao incluldas as pre
-cooperativas. as cooperativas 
e as unidades colectivas de pro
duc;ao reconhec1das. 

A AGUA NAS BARRAGENS 

Depois de um perlodo muico 
seco durante o lnverno em que 
a afluencia das aguas das chu
vas as albufeiras foi muito 
pequena. e quase uma certeza. 
a menos que chova. que vamos 
ter uma esuagem ancecipada. 
As reservas de agua escao ja 
a ser desarmazenadas face a 
necessidade de manter as cocas 
a um nlvel de seguranc;a. e por 
isso a produc;ao de energia e 
muico reduzida. 

Consequencias desca sicua
c;ao: tem de se recorrer a impor
tac;ao de energia e. talvez. mais 
tarde. no Verao ou Oucono. 
ao seu racionamenro. 
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ENERGIA NUCLEAR 

Segundo prev1soes da agencia 
para a energia nuclear da OCDE 
e da Agencia lnternacional da 
Energia At6mica, divulgadas pela 
Junta de Energia Nuclear, a pro
du<;ao de 300 a 330 toneladas de 
uranio em Portugal. dependera fun
damentalmente do arranque da 
explora<;ao mineira do Alto Alen
tejo; essa produ<;ao sera possivel 
dentro de 9 anos, se entretanto, 
surgir o programa nuclear portu 
gues para a produ<;ao deste tipo 
de energia. 

Actualmente funcionam oficinas 
de tratamento de minerio de uranio 
na regiao da Urgeiri<;a (Canas de 

Senhorim), e na Senhora das Fon 
tes (Pinhel) em 4 minas cada. 
t tambem possivel instalar, na 
regiao de Niza, outra oficina de 
tratamento quimico de minerio de 
ferro, proveniente de 8 jazigos 
economicamente rentaveis. Os re
cursos do pais estao estimados 
em 7 mil toneladas de uranio e 
o que se encontra actualmente 
armazenado anda a roda das 350 
toneladas: este «Stock» foi feito 
para oportunamente ser utilizado 
como fonte de energia nuclear. 

Portugal faz parte. entre 18 pai
ses. daquela agencia da OCDE 
que tem como objectivo promover 

SAO DE 

o desenvolvimento harmonioso das 
utiliza<;oes padficas da energia 
nuclear. 

Numa mesa-redonda integ rada 
no II Cu rso de Engenharia Sani
taria sobre o tema - «Energia 
Nuclear : que alternativa 7», foi afir
mado pelo reitor da Universidade 
Tecnica de Lisbqa que instalar 
ou nao uma Central Nuclear em 
Portugal e uma questao de «bom 
senso». Esta afirma<;ao foi feita 
tendo como base as consequencias 
duma possivel tomada de posi<;ao 
quanto aos efeitos econ6micos, 
politicos, sociais, ecol6gicos e de 
dependencia tecnol6gica. Segundo 
aquele fisico nuclear a sua opor
tunidade pode nao ser a melhor 
nos tempos mais pr6ximos. 

Oficialmente nao esta ainda deci 
dido se sera construida uma central 
nuclear em Portugal. sabendo -se 
tao somente que o Conselho de 
Ministros tomara uma decisao final 
depois de 31 de Outubro pr6ximo. 

ENCONTRO SOBRE REUMATOLOGIA 
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Cerca de 900 medicos de todo 
o pais estiveram reunidos num 
hotel do Estoril para analisar os 
resultados de um importante inque
rito feito pela Sociedade Portu
guesa de Reumatologia, com a 
f inalidade de estudar a d istribui<;ao 
das doen<;as reumaticas entre n6s. 

Esta primeira iniciativa efectuada 
em Portugal no campo das doen<;as 
reumaticas (planificada de Outu 
bro a Dezembro, preparada de 
Janeiro a Fevereiro e executada 
de Fevereiro a Abril deste a no) 
abrangeu 25 000 dontes de con
sultas de clinica geral. Destes 
doentes. 23 % apresentaram-se ao 

medico queixando-se ja de dores 
reumaticas, tendo-se apurado, de
pois, que 38 % da totalidade dos 
doentes sofriam de reumatismo. 
Por zonas. verificou-se maior fre
quencia no Centro (39,2 %) e em 
Lis boa ( 41.6 %) . As profissoes ma is 
afectadas sao a dos agricultores 
e oescadores. 

A gravidade do reumatismo taz
-se sentir especialmente no equi 
libria socio-econ6mico do pais, 
pelos dias de trabalho perdidos 
pelos reformados prematuros, pela 
diminui<;ao da capacidade de tra
balho, etc. 



0 PLANO DE REGA DO ALENTEJO 

Os vflrios empreendimentos 
hidro-agrlcolas do Plano de Rega 
do Alentejo. t~m vindo a ser exe
cutados por fases. 

A primeira. de que faz parte 
o aproveitamento do Odivelas. per
mitiu o regadio de 3800 hectares. 
Dentro desta fase estfl actualmente 
em constru<;:ao a barragem do 
Alvito e das Redes de Rega e 
Enxugo a concluir em Dezembro 
e Maio pr6ximos. o que elevarfl 
para 7300 hectares a flrea do 

regadio. Quando se executarem 
as obras de derivac;ao da flgua 
do aproveitamento do Guadiana. 
a albufeira do Alvito serf! alimen
tada por aquele rio. tornando pos
sivel ~ terceira parte do aprovei
tamento do Odivelas. o que elevarfl 
para 12 mil hectares a flrea do 
regadio. 

0 complexo industrial de Sines 
receberfl flgua· a partir do canal
-conduta Alvito-Cuba -Roxo. par
tindo da Albufeira do Alvito para 
alimentar a albufeira do Roxo. 

0 EMPREENDIMENTO DO ALQUEVA 

Este empreendimento inclui uma 
barragem central hidro-electrica e 
estac;ao elevat6ria (em Porte!). urn 
acude no Oegebe e a derivacao 
para o sistema do Baixo Alentejo. 
Devem come<;:ar neste m~s de 
Junho as obras de constru<;:ao das 
estradas de acesso a barragem 
do Alqueva e do a<;:ude do Degebe. 

A barragem va1 atingir primei
ramente o distrito de Beja. o bloco 
do Ba ixo Alentejo em l1gac;ao com 
a barragem de Odivelas. e depois 
o bloco de tvora. que inclui a 
barragem do Monte do Seixo. o 
Divor (rio) que vai aumentar o 
regadio de Arraiolos e por fim 
a zona de tvora (atraves do a<;:ude 
do Degebe) e ainda parte do dis 
trito de Portalegre. 

A barragem principal projec 
tada para o Outeiro da Palha. 
no concelho de Porte!. e consi
derado uma obra de extrema in 
fluencia para o desenvolvimento 
do Alentejo: pode dizer-se que e 
o pr6prio plano de rega do Alen 
tejo. passando a regar 1 35 mil 
hectares de terreno. (Como se 
sabe. o Alentejo e particularmente 
afectado pela falta de flgua. quer 
para 0 abastecimento as popula-

<;:6es. quer para fins industriais. 
agricolas e outros. e nao e possivel 
aproveitar as flguas subterraneas 
em quantidade suficiente) . 

Optou-se pela barragem de Al
queva no rio Guadiana como sis
tema de regularizac;ao e. ao mesmo 
tempo. de grande reservat6rio. com 
2 milh6es de m3 de flgua. que 
vai ter mais de 98 quil6metros 
de comprimento e mil quil6metros 
de costa. 

Esta grande obra irfl aumentar 
a rendibilidade das barragens jfl 
construidas. permitir aumentar a 
flrea regada. iniciar culturas em 
que ate este momento era impos
sivel pensar. 0 regadio de Alqueva 
sera prioritariamente para a explo
ra<;:ao de beterraba (produ<;:ao de 
ac;ucar). aproveitando os seus sub
produtos para fabricar rac;oes. Para 
alem da produc;ao de ac;ucar tam
bern se promovera a criac;ao de 
gado. num sistema integrado. 

Este investimento do Alqueva 
monta a quase 9 milh6es de con
tos. que incluem: barragem. a 
roda de 4 milh6es de contos. cen
tral elevat6ria. canais de rega e 
tomadas de agua. 

CONSTRUCAO NAVAL 

A constru9ao naval continua. 
no nosso pals. a desenvolver-se 
e a concnbuir em larga escala 
para o incremento da expor
ta9aO. Alguns exemplos da 
MAGUE (Aiverca): 

- Para o Barhein enconcram-
-se em fase adiancada de cons-
tru9ao 4 guindastes de 15 cone
ladas cada. e outro de 100 cone
ladas (valor de cerca de 200 
mil contos). 

- Para a Espanha h8 enco
mendas de guindastes. (de 3 e 
15 coneladas). no valor de 90 
mil .contos). 

- Para o Mexico vao ser 
construfdas 2 pontes rolances 
(no valor de cerca rje 16 mil 
concos). 

-Para a Russia foi iniciada a 
constru9ao de 2 p6rticos rolan
ces e uma ponce ro/ance a 
entregar nos come9os de 1977 
(no valor de 110 mil concos). 

SEMINA RIO 
DE JORNALISMO 

Ao mesmo tempo que o 
<<Projecto Almeida Santos» con
tinua a movimencar os traba
lhadores da lnforma9ao. 
nomeadamente nos Jornais 
mais atingidos pelo projecto. 
termina em Lisboa. o Seminario 
de jomalismo com a colabora-
9BO de especialistas da lnfor
ma9ao de pafses membros do 
Conselho da Europa. 0 Semi
nario destinou-se a «equacio
nar os problemas que mais 
afectam a informac;ao portu 
guesa.». Na sessao final o 
Secretario de Estado do Ensino 
Superior lan9ou a hip6tese de 
encrar em funcionamenco. ja no 
pr6ximo ano. um curso supe
rior de jomalismo. junco da 
faculdade de Letras. destinado 
a preencher lacunas neste sec
tor. 
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A EMIGRACAO 
NAO SERA ,A PRINCIPAL 
SOLUCAO ~RA OS NOSSOS 
PROBLEMAS DE EMPREGO 

A complexidade dos problemas da Secretaria de Estado da Emigrar;ao 
- que 0 mesmo e dizer de todOS OS emigrantes portugueses - e hoje 
dada a conhecer na entrevista que publicamos com o Dr. Servulo Cor
reia. responsavel por este organismo desde 14 de Janeiro passado. 
Prevendo-se para breve o cessar de funr;6es do VI Governo Provis6rio. 
este documento devera por isso ser entendido como o «relat6rio» de 
uma actividade que na actual contextura nacional assume importfmcia 
relevance. Esperamos pois, desta forma. contribuir para o esclarecimento 
que a todos OS emigrantes e devido. 

P.- Podera em primeiro Iugar 
fazer uma analise global da ac.ti
vidade da Secretaria de Estado 
da Emigra~ao no periodo com
preendido desde a sua nomeac;ao 
ate ao presente? Em que dados 
concretos se baseia para tal? 

R. - Apreciar o que foi feito e 
classif ic<Ho ou nao como positivo 
cabe mais aos outros do que a mim 
pr6prio. Prefiro pois fazer simples
mente um resumo da actividade 
levada a cabo desde que tomei posse 
em 14 de Janeiro . do corrente a no 
ate ao dia 18 de Junho em que estou 
a ser entrevistado. Sao apenas cinco 
·meses e e 0 primeiro aspecto que 

: devera ser levado em conta por quem 
. se quiser abalan<;ar a um juizo. 

E. segundo toda a probabilidade. 
resta-me apenas mais um mes para 
ultimar as tarefas que desejaria dei
xar conclufdas. 

P.- Significa isso que o 
factor-tempo tenha desempe
nhado um papel importante na 
forma como programou e levou 
a cabo a sua actividade governa
tiva? 

R. - Certo. 0 tempo foi nao 
apenas uma apertada medida entre 

o princfpio e o termo da minha acti 
vidade na Secretaria de Estado. Mais 
do que isso. ele foi um factor que me 
levou a procurar dar a essa activi 
dade uma natureza diversa da que 
teria assumido se fosse pensada 
para urn perfodo mais extenso. 

P. - lmporta-se de explicar 
cone retizando? 

R. - Quando. em Janeiro. acei 
tei participar no Governo Provis6rio. 
sabia tratar-se de uma presen<;a que 
nao iria em princfpio alem de Junho. 
Seria pois irrealista. e ate nocivo 
para os serviQos. procurar imprimir 
orienta<;oes concebidas para um pe
rfodo de tres ou quatro anos. como 
competira ao meu sucessor no 
governo definitivo . 

P.-Ouer dizer que concebeu 
essa passagem pelo Iugar de 
Secretario de Estado da Emigra
c;:ao como uma simples gestao de 
assuntos correntes, isto e, uma 
intervenc;ao que se restringisse a 
garantir o funcionamento do 
aparelho burocratico? 

R. - Nao; nao foi essa a minha 
escolha. Procurei sim programar uma 
ac9iio a curto prazo. que alias em 
muitos pontos continuava a ser levada 
a cabo pelo Dr. Rui Machete. Os 



,. .. 

grandes objectives foram a prepa
ra<;:ao do caminho para o governo. 
definitive nos pianos organizativo e 
operacional e o desencadeamento 
de ac<;:oes que. sendo imediatamente 
possfveis. nao deveriam tardar mais. 
dadas as necessidades e as aspira
<;:6es dos emigrantes. 

P. - Que fez entao no campo 
organizativo 7 

R.- Como e sabido. a Secreta 
ria de Estado da Emigra<;:ao nasceu 
ja depois do 25 de Abril. Sucedeu ao 
Secretariado Nacional da Emigra 
<;:iio. mas nao houve apenas uma 
mudan<;:a de nome. A uma vontade 
politica de destruir a estrutura ante 
rior correspondeu. no plano do pes
soal. a extin<;:iio de quadros sem ime 
diata cria<;:ao de outros e a admis
sao de muita gente nova. feita nem 
sempre a luz de criterios claros. 
lsto gerou entre o grosso do fun
cionalismo um mal estar que preju 
dicava o rendimento dos servi<;:os. 
E a instabilidade e indefini<;:ao do 
regime profissional era em si mesma 
uma injusti<;:a que urgia reparar. 
Um diploma publicado em Maio 
resolveu a questao em rela<;:ao ao 
pessoal dos servi<;:os sitos em Por
tugal. com a vantagem suplementar 
de permitir a Secretaria de Estado vir 
a dispor de um maior numero de 
tecnicos. de que muito carece. Ouanto 
ao pessoal das Delega<;:oes da SEE 
no estrangeiro. esta aprontado um 
projecto de diploma legal. o qual 
ainda nao seguiu para o Conselho de 
Ministros. por ser necessaria estudar 
em pormenor todas as implica<;:oes 
que teria no regime de trabalho e de 
seguran<;:a social dos interessados. 

P. - Os trabalhadores da 
Secretaria de Estado participa
ram na elaborac;ao desses diplo
mas? 

R. - Sim. Os diplomas foram 
preparados em liga<;:ao entre o Gabi
nete e a Comissao de Trabalhadores 
da SEE. que por seu turno promoveu 
plen{Hios sobre a materia. Os fun
cionarios das Delega<;:oes tambem se 
pronunciaram sobre o projecto que 
lhes diz respeito. 

P. - Como se processaram as 
suas relac;Oes com a Comissao de 
Trabalhadores da SEE? 

R. - Procurei que elas assentas
sem no principio de que o socialismo 
dem?cratico tera como um dos prin 
Cipals esteios em Portugal a partici -

pa<;:ao dos trabalhadores na gestao 
dos servi<;:os e empresas atraves de 
comissoes por eles livremente eleitas 
·e exoneradas. Claro que. se quiser
mos fazer constru<;:ao s61ida. essa 
participa<;:ao devera ter meios e limi
tes bem definidos e nao podera p6r 
em risco a unidade do aparelho 
administrative e a capacidade de 
decisao politica do Governo. Res 
pondi sempre muito claramente. por 
exemplo. que o preenchimento dos 
lugares de chefia deveria caber exclu
sivamente ao Secretario de Estado. 
pelo menos nesta fase do processo. 
Fui pois efectuando reunioes peri6-
dicas com a Comissao de Traba
lhadores. alias a imagem do que 
tambem fizera o Dr. Rui Machete. 
Dessas reunioes saiu trabalho util. 
embora nem sempre houvesse acordo. 
o que e natural. Posso citar como 
exemplo. para alem dos diplomas 
sobre quadros e do preenchimento 
dos mesmos. um despacho em que 
se reconhece a Comissao de Tra-

balho. nao podera deixar de reflec
tir-se positivamente na quantidade 
e qualidade deste e. portanto. de 
beneficiar tambem os emigrantes. 
aue sao os seus destinatarios. 

P. - A sua actividade em 
materia de organizac;ao dos ser
vic;os centrou-se apenas sobre 
os problemas dos trabalhadores 
da SEE? 

R. - Nao; a questao das estru
turas preocupou -me tambem bas
tante. tanto assim que deixo pronto 
um projecto de Lei Organica da 
Secretaria de Estado da Emigra<;:ao. 

P. - Porgue razao nao levou 
esse projecto a Conselho de 
Ministrosr 

R. - Foi um trabalho feito com 
cuidado e por isso mesmo exigiu 
alguns meses. Fizeram -se muitas 
reunioes com dirigentes da SEE e 
doutros servi<;:os do M N E. Recor
reu-se a peritos em organiza<;:ao 
administrativa. Consultaram- se os 

0 NOVO ACORDO COM A FRANCA PODERA VIR 

A SER UM INSTRUMENTO SEM PRECEDENTES, 

DIGNO DE UM LUGAR A PARTE NA HISTORIA DA 

POLITICA EUROPEIA DAS MIGRA<;:OES 

balhadores o direito de acesso a 
todos os documentos de despesas 
da Secretaria de Estado. medida 
que considero altamente moraliza
dora. sobretudo num departamento 
como este. que em parte goza de 
autonomia f inanceira. 

Foi tambem em dialogo com a 
Comissao de Trabalhadores que esta
beleci. num outro despacho. o re
gime de horario de trabalho semi
- flexfvel. Claro que foram tomadas 
d isposi<;:oes para que todos os fun
cionarios cumpram integralmente o 
numero semanal de horas exigidas 
por lei e para que os servi<;:os nao 
sejam afectados no seu rendimento. 
Salvaguardados estes pontos. a pos
sibilidade de op<;:ao entre diversas 
horas de entrada e de safda facilita 
a vida dos trabalhadores e contribui 
para a solu<;:ao dos problemas de 
utiliza<;:ao dos transportes colectivos. 
Como medida humanizante do tra-

tr.abalhadores. os servic;os. a comis
sao de reestrutura<;:ao do MNE. 

Agora temos um texto que nao 
reflecte apenas os meus pontos de 
vista pessoais mas resulta dum labor 
amplamente colectivo e que o go
verno definitive podera utilizar sem 
mais perda de tempo. f icando com 
as· maos inteiramente livres para 0 

trabal ho operacional. is to e. junto 
dos emigrantes e directamente a 
seu favor. 

P. - Pode dizer-nos quais 
seriam as principais inova<;Oes 
trazidas por esse projecto de 
lei orgiinica? 

R. - Em primeiro Iugar. uma 
definic;ao sistematizada e porme
norizada da organica dos servi<;:os. 
que ate a data esta por fazer. o 
que provoca um funcionamento bas
tante desordenado. 

Extinguir-se-ia o ln'stituto de Emi
grac;ao. que nao faz sentido como 
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servi<;o integrado no M inisterio dos 
Neg6cios Estrangeiros. Passaria a 
haver duas direc<;oes gerais: a da 
Emigra<;ao e a de Apoio aos Emi 
grantes. A primeira programaria e 
ordenaria o processo migrat6rio. 
A Direc<;~o - Geral de Apoio aos Emi
grantes desenvolveria a polltica de 
apoio social e cultural aos emigrantes 
e suas familias e as comunidades 
portuguesas no estrangeiro. Com 
preenderia tres direc<;oes de ser
vi<;os de Ac<;ao Educativa. de Ac<;ao 
Cultural e de Ac<;ao Social. Directa
mente dependentes do Secretario 
de Estado existiriam ainda uma Di
rec<;ao de Servi<;os Administrativos 
e Financeiros e um Gabinete de 
Estudos e Planeamento. No ambito 
daquela Direc<;ao de Servi<;os. exis
tiria uma Reparti<;ao de Registo 
Central de Emigrantes. que iria per
mitir dispor de elementos estatisticos 
actualizados e rigorosos sobre as 
comunidades portuguesas no exte
rior. o que hoje nao sucede. 

A Secretaria de Estado compreen
deria um Fundo de Apoio ao Emi-. 
grante. que financiaria projectos de 
interven<;ao s6cio-cultu ral. a cons 
truvao e aquisi<;ao de sedes de 
associa<;oes portuguesas no estran
geiro e o seu equipamento. a reali
za<;ao de estudos e inqueritos sobre 
assuntos de emigra<;ao. a concessao 
de bolsas de estudos aos filhos dos 
emigrantes. a produ<;ao de publica
<;6es. programas de radio. cinema e 
televisao. a aquisi<;ao de bens de 
equipamento do ensino a utilizar nas 
escolas portuguesas no estrangeiro. 
etc. 

Como principal fonte de finan
ciamento. este Fundo de Apoio ao 
Emigrante disporia de uma dota<;ao l 
global a inscrever anualmente no 
On;:amento Geral do Estado. de ; 
valor minimo equivalente a 3 °/ 0 ; . 

(tres por mil) do montante das 
remessas dos emigrantes no ar'io 
imediatamente anterior. 

P. - Tratar-se-ia entao 'de 
um imposto incidindo sobre essas 
remessas? 

R. - De modo nenhum! Era 
uma verba com que o Estado entrava 
a partir das suas disponibilidades 
pr6prias. Mas. como acto de reco
nhecimento pela contribui<;ao para 1 
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o desenvolvimento da nossa eco
nomia representada pelas remessas. 
o Estado estabelecia uma propor
<;ao minima entre o valor de tais 
remessas e o quantitative dos gastos 
que ele pr6prio faria em in iciativas 
concretas de apoio socia l e cultural 
as comunidades portuguesas no ex
terior. 

P. - Essa lei org:lnica, que · 
permitiri·a ao governo definitive 
racionalizar os servic;os e dota-los 
de maior operacionalidade. nao 
abrange tambem as Delegac;6es 
da SEE no estrangeiro? 

R.-Nao e eu explico- lhe porque. 
Esta em funcionamento no Minis

terio dos Neg6cios Estrangeiros 
- Ministerio a que hoje em dia 
pertence a SEE - uma Comissao 
que estuda a completa reestrutura
<;ao deste departamento. Esse tra
balho e de grande f61ego e vai por 
certo exigir ainda algum tempo. 
Entretanto. a desorganiza<;ao que 
se verifica nos servi<;os centrais da 
SEE poderia ser atalhada e esses 
servi<;os serem dotados de maiores 
meios de ac<;:ao. E quando a rees
trutura<;:ao global viesse. efectuar
-se- iam as adapta<;:oes necessarias. 
A lei organica e alias concebida 
como uma medida de transi<;ao des
tinada a acelerar na pratica a inte
gra<;:ao da SEE no Ministerio dos 
Neg6cios Estrangeiros. 

Ja no que toea as Delega<;:oes da 
SEE no estrangeiro. parece-me que 
nao sera viavel uma reestrutura<;ao 
de fundo antes da reestrutura<;ao 
dos Consu lados. Pense que os Con 
sulados nos paises de im igra<;:ao 
deveriam ser transformados em orga
nismos declarada e organicamente 
virados para o apoio social e cul 
tural as comunidades portuguesas. 
Se isso fosse feito. o destine normal 
das Delega<;:oes seria o da sua 
integra<;:ao nos Consu lados. 

P. - Como resume. no que 
toea as Delegac;6es, a sua actua 
c;ao na SEE? 

R. - Falarei em primeiro Iugar 
das da Republica Federal Alema: 
onde. em colabora<;:ao com a Em
baixada de Portugal em Bona. se 
lan<;:ou uma experiencia-piloto. 

De quatro Delega<;:oes da SEE 
na RFA. s6 uma funcionava real
mente: a de Hamburgo. 0 objective 1 

da iniciativa que refire - que ja 
esta em execu<;ao- e rep6- las 
todas as funcionar a partir de 1 de 
Outubro deste ano. Mas nao a fun 
cionar em termos casuisticos e iso
lados. e sim integradas num sistema 
de conjunto. 

Para isso vai realizar-se em Setem
bro. na Embaixada de Portugal em 
Bona. um curse ministrado a can
didates pre-seleccionados pelos Con
sulados e destinado a formar pes
sea l qualificado. Os melhor clas
sificados serao recrutados para as 
Delega<;:6es de Hamburgo. Franc
forte. D usseld6rfia e Estugarda. Por 
corresponderem as zonas de maier 
maier implanta<;ao de portugueses. 
as duas ult imas terao. alem de uma 
equ ipa f ixa. uma equipa m6vel que 
contara com as associa<;:oes e cen
tres portugueses como pontes de 
apoio. 

Por esta forma assegura -se a 
isen<;:ao no recrutamento e garante
-se um min imo de prepara<;:ao do 
pessoal de que se ira dispor. 

No extenso despacho em que se 
poe de pe este esquema. define-se 
tambem a liga<;:ao entre as Delega
<;:oes da SEE e os Consulados em ter
mos novos que sintetizarei desta 
forma : dependencia hierarquica da 
Delega<;:ao em rela<;:ao ao Consul. sem 
prejuizo da especificidade funcional 
e da capacidade de iniciativa pr6-
pria daquela; dependencia dos C6n
sules em rela<;:ao ao Embaixador. no 
que respeita ao seu poder de direc
<;:ao em rela<;ao as Delega<;:oes. 

Simu ltaneamente. na pr6pria Em
baixada ira funcionar um servi<;:o. 
dirigido porum diplomata. que acom 
panhara a evolu<;:ao da situa<;ao 
!aboral. social e cultural dos portu 
gueses. planificara. dirigira e apoiara 
tecnicamente o trabalho das Dele
ga<;:oes e intensificara os contactos 
permanentes com as autoridades ale 
mas no dominic do trabalho e de 
outros sectores da polltica social. 

Neste memento decorre a pre
-selec<;ao de candidates. o curse 
de forma<;:ao esta organizado. as 
verbas necessarias ao funcionamento 
do esquema estao cativadas e en
contra-se nomeado um secretario 
de embaixada para o dirigir. 

Embora com as limita<;:6es decor-



rentes da nossa situa<;ao financeira. 
iremos pois. pela primeira vez na 
hist6ria da nossa emigra<;ao. pos
suir urn sistema integrado de pres
ta<;ao de apoio social e cultural a 
uma comunidade portuguesa num 
pais estrangeiro. 

P. - 0 esquema que acaba 
de referir foi concebido apenas 
para a Republica Federal da 
Alemanha? 

R. - Trata-se de uma experien
cia-piloto. o que significa que ha 
a inten<;ao de transplantar para ou
tros pafses de imigra<;ao portuguesa 
os ensinamentos que dele se· v ierem 
a colher. 

Ali mento a esperan<;a de poder 
ser ainda eu a lan<;ar os alicerces 
dum esquema semelhante para a 
Franc;a. Apenas aguardo para tanto 
a nomea<;ao para a Embaixada de 
Paris do diplomata que o ira pro
gramar e dirigir. 

Finalmente. e no que toea ao 
refor<;o da capacidade operacional 
das Delega<;6es. quero acrescentar. 
que. ao Iongo dos meses em que 
exerci o meu cargo. pude tomar 
algumas medidas pontuais. consis
tindo sobretudo na contratac;:ao de 
mais alguns elementos e ou na 

M·as repare que sem uma maquina 
em condi<;6es · de funcionar nada 
de significative se podera fazer no 
dominic da politica de emigra<;ao. 

Posso pois dizer que os emi 
grantes sao a meta final de todo 
este esfor<;o e que estou conven
c ido de que o incremento da acti 
vidade operaciona l que ele permi
tira em breve sera sensivel. 

Mas poderiamos de facto passar 
a outro tipo de quest6es. nao sem 
·antes consignar que espero deixar 
tambem resolvido. gra<;as a colabo 
ra<;ao do Ministerio das Finan<;as. 
o problema da reuniao num (mico 
edificio dos servi<;os da SEE em 
Lisboa. hoje disperses por varias 
zonas da cidade com grande detri 
mento para a organiza<;ao do tra
balho. 

P. - Durante o seu periodo 
de direc(fiio da SEE fez-se direc
tamente alguma coisa no sentido 
de defender os interesses dos 
trabalhadores portugueses no 
estrangeiro? 

R. - A esse prop6sito. podere
mos referir primeiramente a acc;ao 
da SEE. ou. melhor dizendo. do 
M inisterio dos Neg6cios Estrangei 
ros em que esta Secretaria de Es-

TEMOS MANIFESTADO AO GOVERNO DA REPOBUCA 

FEDERAL DA ALEMANHA A NOSSA PREOCUPACAO 

PELA GARANTIA DE ESTADIA E DE EMPREGO 

DOS EMIGRANTES PORTUGUESES 

aquisic;ao de equipamento. Assim 
sucedeu quanto as Delega<;oes de 
Paris. Marselha. Estrasburgo. Lyon. 
Bruxelas. Londres. Rio de Janeiro. 
Caracas e Montreal. Essas med idas 
foram tomadas em fun<;ao do tra
balho conjunto com o pessoal da
queles departamentos. Estao Ionge 
de ter resolvido todas as carencias. 
mas creio que. dentro das limita<;6es. 
se fez o possivel. 

P. - Esta entrevista ja vai 
tonga e ate agora apenas temos 
falado numa acc;:ao desenvolvida 
no plano organizativo, da qual 
os emigrantes dificilmente se 
aperceberao e que por isso pouco 
lhes dira .. . 

R. - Trata -se efectivamente de 
urn t rabalho discrete e pouco visfvel. 

tado se integra. junto dos Estados 
que albergam emigrantes portu
gueses. 

Comec;arei pela Franc;a. com a 
qual decorrem desde Agosto de 
1975 trabalhos conducentes a cele
brac;ao de urn novo Acordo de 
Emigrac;ao. 

Ate a minha entrada em func;6es. 
t ivera Iugar uma fase de inventa
ria<;ao de problemas s6cio-profis
sionais de portugueses residentes 
em Franc;a . Em Agosto e Dezembro. 
haviam-se realizado reuni6es com 
elementos dos dois paises nas quais 
se havia procedido a esse trabalho.. · 
prevalentemente sociol6gico. de de
tecc;ao e descric;ao de problemas. 
Os tecnicos da SEE. quer de Lis
boa. quer de Paris. haviam prepa -

rado urn numero- consideravel de 
valiosos_.estudos sobre o assunto. 

Tendo encontrado praticamente 
concluida essa primeira e impres
c indivel fase dos trabalhos. coube-me 
a mim impulsionar a segunda. que 
foi a da preparac;ao do texto do 
futuro Acordo. Para o efeito. os 
«dossiers» de estudo dos problemas 
foram transformados numa lista de 
«pretens6es» de medidas concretas. 
a apresentar a parte francesa numa 
primeira sessao de negocia<;6es que 
decorreu em Paris no mes de Marc;o. 
Na sequencia dessa reuniao. os 
franceses prepararam urn projecto 
de Acordo que nos foi submetido 

. e a que n6s contrapusemos urn texto. 
baseado no deles mas bastante mais 
desenvolvido e concretizado. Foi esta 
nossa contraproposta que serviu de 
base aos trabalhos duma nova sessao 
de negociac;6es ocorrida em Maio. 
tambem em Paris. e cujos resu ltados 
se podem considerar satisfat6rios. 
pois que deJa saiu urn texto que 
pouco se afasta do que n6s pre
tendiamos. 

P. - Quando pensa entao que 
o Acordo seja concluido? 

R. - Creio que mais uma sessao 
de negociac;6es sera suficiente e 
do nosso lado tudo faremos para 
que ela tenha Iugar o mais depressa 
possivel. 

P. - 0 novo acordo trara 
inovac;:oes significativas em rela
cao ao anterior? 
.. R. - Nao M comparac;ao pos
sivel . Basta atentar no titulo do 
de 1963 (Acordo sobre a migrac;ao. 
recrutamento e coloca<;ao de Tra
balhadores portugueses em Franc;a) 

· e no do Acordo que agora prepa 
ramos: Acordo sobre a lmigrac;ao. 
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Situac;ao e Promoc;ao Social dos 
Trabalhadores Portugueses e das 
suas Familias em Franc;a. 

0 acordo que est~ na forja poder~ 
vir a ser um instrumento sem pre
cedentes. digno de um Iugar a parte 
na hist6ria da polftica europeia das 
migrac;oes. Bastaria para tanto que 
nao se afastasse muito do documento 
provis6rio de trabalho elaborado por 
ambas as partes. Esse documento 
encerra todo um programa de pro
moc;ao social. cultural e profissional 
dos trabalhadores portugueses e seus 
familiares residentes em Franc;a. 

Alimentamos pois a esperanc;a de 
que. no futuro acordo. o reagrupa
mento familiar seja concebido em 
termos mais amplos e se preveja a 
pre-ambientac;ao dos familiares; 

De que se reforcem as garantias 
da estabilidade de estadia e as 
condic;oes de mobilidade profissional 
dos trabalhadores; 

De que se conceda uma maior 
facilidade de acesso ao mercado 
de trabalho pelo cOnjuge do tra 
balhador; 

De que se faci lite o acesso ao 
mercado de trabalho dos jovens 
portugueses e o cumprimento por 
estes do servic;o militar em Por
tugal: 

De que se rodeiem os repatria
mentos de maiores garantias contra 
o arbitrio: 

De que se estabelec;am alguns 
princlpios em materia de alojamento: 

De que se preveja o desenvol
vimento da informac;ao prestada em 
portugues sobre os direitos de que 
os emigrantes beneficiam em Franc;a 
e as suas possibilidades de promoc;ao 
profissional. abrindo-se caminho para 
a existencia de agentes bilingues 
nos servic;os sociais e medicos para 
o desempenho destas tarefas por 
trabalhadores portugueses: 

De que se estabelec;a a realizac;ao 
em portugues de programas de pre
venc;ao de acidentes de trabalho 
e doenc;as profissionais: 

De que se fac;a assentar no prin
cipio da igualdade de oportunidades 
entre trabalhadores portugueses e 
franceses um complexo conjunto 
de medidas de formac;ao profissio
nal. que principiem por est~gios de 
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prepara<;ao para a emigrac;ao e est~
gios de adaptac;ao e se desenvol 
vam atraves de est~gios de pre-for
mac;ao profissional e de formac;ao 
profissional; 

De que se concebam est~gios de 
formac;ao profissional especiais para 
os filhos e para as mulheres dos 
emigrantes e medidas de reclassifi
cac;ao profissional para os trabalha
dores vitimas de acidentes de tra
balho ou doenc;as profissionais ou 
em situac;ao efectiva ou potencial 
de desemprego: 

De que se estabelec;a que emi 
grantes portugueses serao prepara 
dos para exercer a actividade de 
monitores de formac;ao profissional ; 

De que se preveja a colaborac;ao 
dos dois paises na definic;ao de 
acc;oes de formac;ao destinada a 
facilitar a reinserc;ao de emigrantes 
portugueses desejosos de regressar 
a Portugal. 

Esperamos que o Acordo venha 
igualmente a center um extenso rol 

A ADESAO AO FUNDO 
DE RESTABELECIMENTO 
DO CONSELHO 
DA EUROPA PERMITIRA 
0 ACESSO A CRl:DITO EM 
CONDICOES RAZOAVEIS 
PARA INICIATIVAS 
DA CRIACAO DE POSTOS 
DE TRABALHO 
E DE ALOJAMENTO 
PARA RETORNADOS 
E PARA EMIGRANTES 
REGRESSADOS 

de medidas de promoc;ao cultural. 
reunidas sob o objective de man-

· ter os lac;os s6cio-culturais que pren 
dem os emigrantes a Portugal sem 
prejuizo de. ao mesmo tempo. faci 
litar a sua inserc;ao na sociedade 
francesa. 

Pretendemos que o Acordo pre 
veja a programac;ao conjunta pelos 
dois paises de acc;oes destinadas 
ao m~ximo aproveitamento de recur
sos humanos e materiais disponiveis. 
a formac;ao de monitores s6cio-cul 
turais e de animadores. ao desen
volvimento dos meios de difusao 
cultural em portugues e em frances. 
a organizac;ao de programas de ferias 
para os filhos dos emigrantes: 

Pretendemos que as autoridades 
francesas se prontifiquem a subven 
cionar a acc;ao cultural das asso
ciac;oes de portugueses e a permi
tir- lhes a utilizac;ao regular dos equi
pamentos s6cio-culturais existentes 
em Franc;a. Esperamos que se dis
ponham igualmente a favorecer a 
emissao pela r~dio e televisao fran 
casas de programas culturais e recrea
tivos portugueses. 

Pretendemos que o Acordo pre
veja iniciativas de alfabetizac;ao. 

Esperamos que ele venha a reco
nhecer as crianc;as portuguesas a 
igualdade com as francesas no acesso 
aos estabelecimentos escolares e na 
concessao de bolsas de estudo e a 
determinar que as crianc;as portu 
guesas sejam mantidas em contacto 
com a sua lingua e cultura de ori
gem durante a escolaridade obriga
t6ria. 

~ tambem para n6s muito impor
tante que no Acordo se venha a 
admitir que. sempre que possivel. 
o ensino de portugues no ensino 
prim~rio seja integrado no tempo 
pedag6gico normal. 

Pretendemos que o Acordo reco
mende medidas de formac;ao e inser
c;ao harmoniosa dos professores por
tugueses nos estabelecimentos esco
lares franceses. 

~ da nossa vontade que ele venha 
a reconhecer as crianc;as portugue
sas o direito de escolher o portu 
gues como primeira lingua nao fran 
cesa no ensino secund~rio . 

Se o Acordo for mais ou menos 
isto. ser~ um marco que ir~ influen 
ciar o destine de toda uma gerac;ao. 
Nao esquec;amos que vivem em 
Franc;a 250 000 jovens portugue
ses ... 

P. - No entanto o Acordo e 
um bocado de papal. Ha garan
tias de que sera posto em pra 
tica7 

R. - Para alem da cl~ssica Comis
sao Mista . pretendemos que este 
Acordo preveja o trabalho de gru
pos de tecnicos que se poderao 
reunir em qualquer memento para 
estudar os problemas da sua aplica
c;ao. Creio que se encontraria assim 
uma f6rmula dinamizadora que os 
Governos poderiam utilizar com bas -



tante eftcacia. se o fizessem de uma 
1 rma programada. 

Tambem a abertura da Secretaria 
de Estado dos Trabalhadores lmi
grantes (francesa) tem sido mani
festa. Tenho o prazer de anunciar 
aqui pela primeira vez que foi muito 
recentemente aprovado porum orga
nismo dela dependente- o «Office 
de Promotion Culture! des Travail 
leurs lmmigres»- um conjunto de 
projectos integrados para a promo
c;:ao cultural dos trabalhadores por
tugueses em Franc;:a. que foram pro
postos em Marc;:o pela Secretaria 
de Estado da Emigrac;:ao. 

Esse conjunto tern como nucleo 
central um programa de formac;:ao 
de formadores e animadores s6cio
-culturais portugueses em Franc;:a. 
Este. por seu turno. apoia-se em dois 
outros: um programa de acc;:ao cul
tural junto dos adultos. com especial 
atenc;:ao as mulheres domesticas e 
um programa de acc;:ao pedag6g1ca 
Intercultural dirigido aos filhos daque
les adultos. 

Contaremos para o efeito com o 
ap010 de uma instituic;:ao privada e 
nao lucrativa francesa com amplas 
provas dadas: o I RFED (lnstitut 
International de Recherche et de 
Formation) . 

0 programa de formac;:ao assen
tara em quatro polos regionais: Paris. 
Lyon. Marseille e Lille e sera diri
g1do por uma Comissao Mista Luso
-Francesa . Os animadores s6cio-
-culturais serao formados com base 
em experiEmcias praticas. o que per
mltira fugir a esquemas verbalistas 
e abstractos. 

0 programa sera financiado na 
sua maior parte pelo Office e. uma 
parte mais pequena. pela Secreta
ria de Estado da Emigrac;:ao e arran
cara ainda em 1976 segundo um 
projecto rigoroso ja delineado. envol
vendo um calendario. a definic;:ao 
de varias fases. objectives e acc;:oes 
que as concretizarao e calculo de 
custos. Esta delineado por forma a 
que tenham acesso a esta formac;:ao 
professores portugueses em Franc;:a. 
que deste modo se preparariam para 
uma acc;:ao de apoio as comunida
des que absorveria a parte de seus 
horarios de trabalho que hoje em 
dia permanece por utilizar. com 
enorme desperdicio de recursos 
humanos e financeiros. 

P.- Pode referir muito bre
vemente outros aspectos da 
actuac;:ao da SEE junto de outros 
Governos, no decurso de 1976, 
para defesa de interesses de 
emigrantes portugueses? 

R. - Temos reiterado por diver
sas vezes ao governo alemao o 
desejo de negociar com ele o novo 
Acordo de Emigrac;:ao. a semelhanc;:a 
do que estamos a preparar com a 
Franca. Temos ainda manifestado 
aquele governo a nossa preocupac;:ao 
pela garantia de estadia e de emprego 
dos emigrantes portugueses e pela 
facilitac;:ao do acesso a formac;:ao 
profissional dos jovens portugueses 
residentes na Republica Federal da 
Alemanha. 

Manifestamos identicas preocupa
c;:oes ao governo Holandes. 

Temos insistido junto do governo 
Luxemburgues pela ratificac;:ao de 
um Protocolo Adicional ao Acordo 
de Emigrac;:ao negociado no ano 
passado. 

Averiguamos junto do governo 
Britanico sobre a veracidade de 
rumores de que iria ser posta em 
causa a estabilidade profissional de 
portugueses residentes no Reino 
Unido. o que felizmente se averiguou 
ser desprovido de fundamento 

Temos pedido ao governo do 
Canada maior compreensao para com 
os problemas dos portugueses que 
naquele pais se encontram ao abrigo 
de licenc;:as temporarias 

Temos promovido atraves das nos
sas Delegac;:oes a legallzac;:ao da 
situac;:ao de muitos portugueses no 
Brasil. Venezuela e Canada. estabi
lizando as suas vidas e arrancando-os 
as garras de intermediaries crapu
losos. 

Temos actuado persistentemente 
junto das autoridades iranianas. para 
que os contratos de trabalho dos 
emigrantes portugueses se)am respei
tados pelas entidades patronais e 
revistos em func;:ao da experiencia 
colhida. 

P. - Cer tos meios de comu
nicac;:ao social tern referido a 
emigrac;:ao para o l d~o como um 
fracasso ... 

R. - Estou a vontade para me 

pronunciar sobre o assunto porque 
foi uma experiencia que arrancou 
antes da minha entrada para o 
Governo. 

Direi que foi uma tentativa que. 
em face das nossas condic;:oes de 
emprego. teria sido condenavel nao 
empreender dado que. evidente
mente. havia pessoas dispostas a ir. 

Direi ainda que a SEE acompa
nhou a evoluc;:ao dos acontecimen
tos. procurando na medida das suas 
possibilidades contribuir para a reso
luc;:ao dos problemas que se foram 
suscitando. Direi que se assegurou 
o regresso a todos os trabalhadores 
que se nao adaptaram. Direi por 
fim que neste momento. em relac;:ao 
aos que ainda permanecem no lrao. 
parece notar~se uma certa estabili
zac;:ao e aclimatac;:ao. Estes sao cerca 
de 300 e volta ram cerca de 100. 
Decorrem negociac;:oes. envolvendo 
canais diplomaucos. no sentido de 
melhorar os seus contratos. Man
tem-se no lrao um inspector da SEE. 

Chamar a isto um exito seria 
especulativo. Mas chamar-lhe um 
fracasso talvez tambem o seja ... 

P. - Considera que os emi
grantes estAo hoje mais «inte
grados» na realidade por t u 
guesa? 

Que medidas entende deve
rem ser tomadas para manter 
- e porventura melhorar - tal 
situac;:ao? 

R. - Em pnmeiro Iugar. todas as 
que lhes permitam participar nessa 
realidade como portugueses que sao. 

Sou pois defensor do voto dos 
emigrantes. nao s6 para a Assem 
bleia da Republica mas tambem para 
o Presidente da Republica. Como 
cidadao e como membro do Partido 
Popular Democrat1co. continuarei a 
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1 luta r pelo reconhecimento deste boas condi<;;oes de audi<;;iio a mui-
segundo direito. tos trabalhadores portugueses na 

Fui eu quem presidiu a equipa Europa. A R.D P. dara em contra -
que. no Ministerio dos Neg6cios partida a S.E.E. um numero razoavel 
Estrangeiros. organizou o recensa- de horas semanais em que a SE.E. 
mento dos emigrantes. apresentara a sua programa<;;iio pr6-

Temos sido criticados por vezes pria. 
com o fundamento de que o numerQ Prosseguem tambem OS trabalhos 
relativamente pequeno de inscri<;;oes da nossa equipa de televisiio que. 
(cerca de 105 000 em todo o Mundo) dentro de poucos meses. nos per-
se teria devido ao prazo curto- 1 5 mitirao passar semanalmente em 
dias prorrogados por mais 2 - dado Fran<;;a um programa colorido de 
para o recenseamento. 0 que esses meia hora destinado aos trabalha-
nossos crlticos esquecem e que tudo dores portugueses. Estamos tambem 
t inha de ser feito por forma a que a envidar diligencias para que o 
as elei<;;oes tivessem Iugar em 25 mesmo programa possa passar nou -
de Abril e que o «sinal de partida» tros paises em que existem comuni-
s6 nos foi dado em fins de Janeiro. dades portuguesas. 
quando a aproxima<;;iio do encerra- 0 programa s6 ainda niio arran-
mente dos trabalhos da Constituinte cou porque e imprescindivel um 
permitiu fixar a data das elei<;;oes periodo de alguns meses para reunir 
e saber. em face da Constitui<;;iio. a equipa. adquirir todo o material: 
quem iria votar. come<;;ar as filmagens e montar as 

Pensando nos meus colaborado- imagens colhidas. por forma a cons-
res. direi que montar em tao curto tituir um «stock» sem o qual niio 
prazo de tempo um recenseamento seria depois possivel assegurar sem 
que correu sem problemas em cerca falhas a periodicidade semanal. 
de 100 postos espalhados por todo E pois todo um trabalho «Subter-
o Mundo foi um bom trabalho. raneo» que tem estado a ser feito 

Deu-nos a impressiio de que mui- mas cujos frutos hiio -de vir a luz . . 
tos emigrantes duvidaram de que as No dominic da informa<;;iio escrita. 
coisas corressem com eficacia e serie- ha ainda muito para fazer. Neste 
dade. Como a experiencia demons- periodo. reformulamos o conteudo 
trou que essa desconfian<;;a niio era da revista «25 de Abri l». procurando 
fundamentada. da pr6xima vez a que ela constitua um reposit6rio 
participa<;;iio ha-de ser maier·. mensal da informa<;;iio pensada para 

P. - Urn modo de compensar os emigrantes sobre Portugal e sobre 
a distftncia que separa os emi- os problemas da emigra<;;iio e apre
grantes do seu pais e fazer- lhes sentada de um modo gratico atraente. 
chegar informac;oes que em mui - Lan<;;amos uma outra iniciativa: 
tos casos eles nao estao a race- a do «Portugal e l nforma<;;iio/ 
be~ .. - Ao Iongo destes meses. essa /Documenta<;;iio». Trata-se de. um 

boletim destinado a todas as ton
tern sido uma das preocupa<;;oes da 
SEE. Somes n6s quem desde Feve- tes de informa<;;iio junto dos emi -
relro, vem assegurando as emissoes . grantes: jornais da emigra<;;~o. pro
da Rad io Liberdade para a Europa . . . g~am~s de radiO em portugues. asso
A avaliar pela correspondencia rece- . c a<;;oes_ portuguesas. consulados. 
bida. o program a tem satisfeito de .· delega<;;oes da SEE. 0 matenal mfor
um modo geral. pelo caracter objec: . matlvo levado pelo boletlm pode 
t ivo e niio agressivo do seu con- depols ser reproduzldO por a~uelas 
teudo informative e por se aborda: fontes e che_gar asslm a. um numero 
rem com conhecimento de causa multO apreclavel de emlgrantes. 
os problemas especificos dos emi- 0 Boletim. enviado por via aerea 
grantes. foi pensado como semanal. lnfeliz-

Vamos agora enveredar por um mente. surgiram algumas dificu lda -
outro sistema. que e o de fundir des tecnicas que conduziram a atra-
essa emissiio com a da Raa10d1fl.i- sos. Ja dei no entanto instru<;;oes 
sao Portuguesa. Mas esta esta<;;iio no sentido de que estes sejam 
emissora passara a dispor de ante- recuperados e niio se repitam .. 
nas alemiis que faziam a «Radio Neste memento estamos tambem 
Liberdade» da S.E.E. chegar em a pagar aquelas associa<;;oes portu-
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guesas que se nos dirigem para o 
efeito. desde que tenham sede pr6-
pria. a assinatura de um diario e 
de um semanario portugueses a sua 
escolha. 

AS POSSIBILIDADES 
DE AJUDA TECNICA 
E FINANCEIRA 
PARA A SOLUCAO DOS 
NOSSOS PROBLEMAS 
MIGRATORIOS POR 
PARTE DE ORGANISMOS 
INTERNACIONAIS E 
INTERGOVERNAMENTAIS 
NAO ESTAO ESGOTADAS 

P. - Ou e r d i z e r - n os mais 
a lguma coi sa so b r e a ac c;ao 
directa da SEE junto dos emi
grantes? 

R. - Repare que esta nossa con 
versa nao tem inCidido sobre as 
actividades de retina da SEE. mas 
sim sobre a ac<;;ao governativa do 
Secretario de Estado. 

Como e sabido. as delega<;;oes 
existentes da SEE tem. na medida 
das suas possibilidades. prestado 
apoio social e cultural as comuni 
dades portuguesas. 0 apoio social 
traduz -se sobretudo em consultas 
em materia de direi tos sociais e na 
interven<;;ao a favor de emigrantes 
junto das autoridades locais. 0 apoio 
cultural tem sobretudo consistido na 
dinamiza<;ao·de um circuito de filmes 
portugueses organizado a partir de 
Lisboa e no apoio tecnico e documen
tal a outras iniciativas das associa 
<;;oes portuguesas. 

A SEE apoia tambem as associa 
<;;oes avaves de subsidies pecunia 
rios e de fornecimento de material. 
Deste avu ltam as bibliotecas (de lite 
ratura portuguesa. de teatro vivo. 
juvenil e de forma<;;ao polftica) 
Quando entrei em fun<;oes encontrei 
a satisfa<;;ao dos pedidos de biblio
tecas bastante atrasada por razoes 
respeitantes ao funcionamento dos 
servi<;os. Uma das minhas primeiras 
preocupa<;oes foi act ivar a expedi 
<;;iio e e com satisfa<;;iio que posso 
afirmar que ao Iongo destes meses 
foram enviadas a associa<;oes de 
portugueses que as pediram largas 
dezenas de bibliotecas. 



Bastante gostaria que estas biblio
tecas nao ficassem «ar_rumadas a um 
cantO)), mas constttu•.ssem centres 
vivos de cultura. espectalmente Junto 
das novas gera<;6es que mu1tas vezes 
estao totalmente desabit~adas ~e l ~r 
em portugues. Dai a nnport~nc•a 
muitO grande das btbltotecas J~ve
n1s. cuja difusao conto acentuar ~~n_da 
atraves de um plano de dtstnbUic;ao. 
nao s6 por associa<;oes ;mas tam
bam pelos curses do ensino basico 
sempre que haja instala<;6es para as 
guardar e vont~de de as .utili:ar. 

A dinamiza<;ao da utthza<;ao das 
bibliotecas sera um trabalho de apoio 
cultural. a exercer pelas delega<;6es 
.Qa SEE onde elas existam . . 

P.- No dominio das organi
za~Oes internacionais, que se 
f ez ao Iongo . destes meses, no 
que t oea a em igrac;:i!lo 7 

R.- lnterviemos na renegocia
c;ao do Acordo com a C. E. E. Os · 
resultados nao tiveram. no chamado 
<<VOiet» da mao-de-obra. aquela am
plitude por que nos batemos. 

• tendo-se conseguido o reconheci 
mento do principia da igualdade de 
tratamento. nos paises da C. E. E .. 
entre os emigrantes portugueses e 
os trabalhadores originarios desses 
paises. no que se refere as condi 
c;oes de trabalho e de remunera<;ao 
e a seguran<;a social. 

Foi a meu convite e do Secre
tario de Estado dos Retornados que 
visitou Portugal. em Abril de 1976. 
o Governador do Fundo de Reesta
belecimento do Conselho da Europa. · 
Na sequencia dessa v isita. o governo 
Portugues decidiu aderir a esse orga
nismo. A adesao permitira o acesso 
a credito em condic;oes razoaveis 
para iniciativas de criac;ao de pos
tos de trabalho e de alojamento 
para retornados e para emigrantes 
regressados. 

No que diz respeito a tal tipo 
de iniciat ivas acrescento que nos 
esta prometido um subsidio de cerca 
de 50 000 contos pelo governo 
Holandes e que a SEE esta a estu
dar projectos de investimento daquela 
soma que criem postos de trabalho 
em zonas caracteristicamente de emi
gra<;ao. 

Come<;aremos pela Beira Baix~. 
por ser uma zona desse tipo onde 
ainda nada foi feito. Mas as li<;oes 
colhidas deste primeiro passo pode
rao e deverao ser transpostas para 
outras regioes. 

A SEE participou na preparac;ao 
oe uma mo<;ao. que viria a ser apro
vada por unanimidade. em Maio de 
1976. pel a Assembleia Parlamentar · 
do Conselho da Europa. em conju
gac;ao com a 0. C. D. E. e o CIME. 
recomendando aos Estados Mem
bros que estudassem a possibilidade 
de acolher um certo numero de 
emigrantes portugueses ou de finan
ciar a sua emigrac;ao para outros 
conti nentes. 

Em Abril de 1976. assinei em 
representac;ao do Governo Portu 
gues um acordo operacional com 
o CIME (Comite lntergovernamental 
para as Migrac;oes Europeias) em 
cujos termos passaremos a contar 
com a cooperac;ao deste organismo 
para a obtenc;ao de empregos fora 
da Europa para emigrantes portugue 
ses e para a preparac;ao. transporte 
e instalacao desses emigrantes. 

Tambem ao Iongo deste primeiro 
semestre de 1976 a SEE tern vindo 
a participar em trabalhos sobre emi 
grac;ao da 0. I. T.. 0 . M.S. e 0. C. D. E. 

As possibilidades de ajuda tecnica 
e financeira para a soluc;ao dos nos
sos problemas migrat6rios por parte 
de organismos internacionais e inter
governamentais nao estao esgotadas. 
Por isso nomeei um reputado espe
cialista na materia. o Dr. Carlos 
Castro Almeida. docente na Univer
sidade de. Genebra. para. integrado 
na Representac;ao Permanente de 
Portugal junto das Na<;oes Unidas 
naquela cidade. programar e exe
cutar uma polltica de contactos 
sistematicos com tal objective. 

P.- Em termos muito gerais, 
qual sera, para si, a t6nica da 
politica da emigrac;:ao portu
guesa nos pr6ximos anos? 

R. - A situac;ao de emprego em 
Portugal justificaria a emigrac;ao nos 
pr6ximos anos de um numero con
sideravel de portugueses. inclu indo 
retornados de Africa. 

A SEE. como departamento que 
e do Ministerio dos Neg6cios Estran 
geiros. tern vindo ao Iongo destes 
meses __a.--desenvolver um intenso 
esforc;os diplomatico no sentido de 

· abrir vias para essa emigrac;ao. Nao 
seria ainda oportuno entrar em por
menores sobre os esforc;os feitos. 

Mas a verdade e que. neste me
mento. a obtenc;ao de colocac;oes 
no estrangeiro e muito diflcil. A emi
gra<;ao nao sera pois a principal 
soluc;ao para os nossos problemas 
de emprego. nem considero dese
javel que o fosse. 

lsto leva-me a pensar que nos 
pr6ximos anos o centro da nossa 
polltica de emigrac;ao vai ser o acom 
panhamento das comunidades por
tuguesas ja estabelecidas no estran
geiro. para as apoiar e apertar os 
la<;os que as unem a Portugal. 

Nesse campo ha uma infinidade 
de trabalho por fazer. Um trabalho 
que nao sera s6 da SEE. mas de 
outros departamentos do Estado e 
dos portugueses residentes no estran 
geiro e das suas associac;oes. Esse 
trabalho podera vir a dar uma nova 
dimensao a Portugal. Um Portugal 
para todos os portugueses. 

OS CONSULADOS NOS 
PAiSES DE IMIGRACAO 
DEVERIAM SER 
TRANSFORMADOS 
EM ORGANISMOS 
VIRADOS PARA 0 APOIO 
SOCIAL E CULTURAL 
DAS COMUNIDADES 
PORTUGUESAS 
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0 OUE E E PARA OUE SERVE 
A SECRETAR IA OE ESTAOO OA EMIGRACAO 

) 

A Secretaria de Estado da Emigrar;ao foi criada em Junho de 1974. 
Cerca de um ano mais tarde, foi transferida do Ministerio do Trabalho, 
a que inicialme(J(e pertenceu, para o Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros, 
onde hoje em dia se encontra integrada. 

Tem como atribuir;6es principais preparar e dirigir o processo emigra
t6rio, promover a protecr;ao e o enquadramento social e cultural dos 

trabalhadores portugueses no estrangeiro, negociar acordos internacio
nais sabre emigrar;ao, promover atraves das autoridades diplomaticas e 
consulares a acr;ao dos pafses de acolhimento no sentido da me/haria do 
bem-estar dos emigrantes, proporcionar aos emigrantes, em colaborar;ao 
com os organismos competentes, informar;ao sabre Portugal, proceder 
a estudos sabre a emigrar;ao. 

Ve-se por esta lista, que existem muitos assuntos respeitantes aos 
interesses dos emigrantes que nao sao da competencia directa da Secre
taria de Estado da Emigrar;ao. 

Assim, o ensino portugues aos filhos dos emigrantes depende direc
tamente do Ministerio da Educa9ao e lnvestigar;ao Cientffica. A utilizar;ao 
das remessas dos emigrantes eo regime alfandegario da entrada em Por
tugal dos seus bens, nomeadamente autom6veis, depende do Ministerio 
das Finanr;as. Os problemas de transportes dos emigrantes em ferias depen
dem do Ministerio dos Transportes. A Radiodifusao Portuguesa, que para 
eles transmite em ondas curtas, depende do Ministerio da Comunicar;ao 
Social. A Caixa Central de Seguranr;a Social dos Trabalhadores Migrantes 
depende do Ministerio dos Assuntos Sociais. 

Esta explicar;ao ajudara a compreender por que motivo assuntos como 
os que acabamos de referir nao sao mencionados na entrevista dada pelo 
Secretario de Estado da Emigrar;ao. Podemos no entanto afirmar que, de 
um modo geral, todos eles sao estudados tambem na Secretaria de Estado 
da Emigrar;ao, que frequentemente tem intervindo como defensora dos 
emigrantes junto dos Ministerios com poder de decisao. 
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PORTUGAL 
E 
0 MUNDO 

PRESENCA 

EM 

ORGANISMOS 

INTERNACIONAIS 

Portugal foi eleito para o Comite 
da Habitac;ao. Construc;ao e Planea
mento e para o Comite da Ciencia 
e Tecnologia para o Desenvolvimento. 
ambos integrados no Conselho Eco
n6mico e Social das Nac;oes Unidas. 

As atribuic;oes do Comite da Habi
tac;iio. Construc;ao e Planeamento sao 
as seguintes: 

- examinar os relat6rios respeitan
tes as actividades de assistencia 
tecnica no dominic da habitac;ao. 
das instalac;oes colectivas cone
xas e da planificac;ao fisica: 

- apresentar recomendac;oes ao 
Conselho Econ6mico e Social. 
com vista a assegurar a coorde
nac;iio destes programas entre 
os diversos 6rgaos da ONU: 

- apresentar aos Governos reco
mendac;oes sobre as prioridades 
que devem ser estabelecidas e 
os pontes que devem ser obser
vados nos programas respeitantes 
a habitac;ao. instalac;oes conexas 
e planificac;ao fisica: 

- favorecer a troca e divulgac;ao 
dos conhecimentos prfnicos e 
das informac;oes neste domfnio. 
nomeadamente das necessidades 
dos paises subdesenvolvidos; 

- elaborar para os 6rgiios compe
petentes das Nac;oes Unidas e 
para outras instituic;oes. propos
las sobre o financiamento da 
construc;ao e aquisic;ao de habi
tac;oes. o estabelecimento de pia
nos apropriados para a cons
truc;ao de habitac;oes baratas em 
diferentes condic;oes de clima 
e meios culturais. o aperfeic;oa
mento e melhor utilizac;ao de 
materials de construc;ao: 

- estudar os meios e metodos que 
permitam recorrer. sobretudo. as 
comissoes regionais neste do
minic. 



REUNIAO NA NATO 
Decorreu em Oslo. em 20 e 21 de 

Maio. a reuniao dos ministros dos 
Neg6cios Estrangeiros dos palses mem
bros da NATO. onde foram abordados 
alguns dos grandes problemas inter
nacionais da actualidade. nomeada
mente os relativos ll Confer~ncia de 
Seguran~a e Coopera~ao da Europa. 
Depois de se fazer o ponto da situa~ao 
ap6s o acto final de Helslnquia. ini
ciou-se a discussilo das dilig~ncias 
que os palses da Alian~a AtlAntica 
poderao vir a desenvolver com vista 
ll Confer~ncia de Belgrado. a realizar 
no pr6ximo ano. Foi tambem anali 
sada a situa~ao no MediterrAneo e. 
em particular. no Medio Oriente. A si 
tua~ao na Africa Meridional. a insta
bilidade nas ex-col6nias portuguesas. 
ap6s a independ~ncia. os casos da 
Rodesia e da Namibia e a resolucilo 
do problema do «apartheid» na Africa 
do Sui. foram alguns dos pontos deba
tidos. 

Durante a sua estadia em Oslo. o 
ministro Melo Antunes refenu-se a 
deteriora~ao das rela~oes d1plomaticas 
entre Portugal e a Republica Popular 
de Angola. «Fui completamente apa
nhado de surpresa pela reaccao final 
do Governo da RPA ao mandar encer
rar os nossos servicos diplomaticos 
em Luanda». «Consideramos que esta 

AUXiliO DA FAO 
0 Programa Alimentar 

Mundial organizado pela FAO 
(organiza~Ao das Na~Oes Uni 
das para as questOes da al i
menta~Ao) atribuiu a Portu 
ga l uma ajuda alimentar no 
valor de 2.3 milhOes de d61a
res em beneficio dos refu 
giados de Angola. Durante o 
ano passado o PAM tinha 
contr ibuido com uma ajuda 
de 3.5 mil hOes de d61ares para 
os refugiad (s da antiga col6-
n ia portuguesa . 

atitude da pane de Angola vai. no 
fundo. ajudar aqueles que conside
ramos inimigos comuns. que sao todas 
as forcas que. tanto no nosso pals 
como provavelmente em Angola e 
em todo o Mundo. estao contra os 
esfor~os desenvolvidos no sentido de 
se procurarem rela~oes mais equili 
bradas e mais justas entre os povos 
que estao animados por verdadeiros 
ideais de progresso e de solidariedade 
humana». «Continuamos abertos ll pos
sibilidade de dialogo e de normali
za~ao. embora. evidentemente. face 
a este acto unilateral da RPA. aos 
seus dirigentes deva competir tomar 
as medidas necessarias para desblo
quear a situa~ao». 

Melo Antunes teve um encontro 
com o secretario com o secretano 
de Estado norte-americana. Henry Kis
singer. a pedido deste. e part1u depo1s 
para a Suecia. Em Estocolmo. nas 
conversa~oes em que participaram o 
Primeiro-Ministro sueco Olof Palme 
e o ministro dos Neg6cios Estrangeiros. 
foram abordados os multiplos aspectos 
das rela~oes entre os 2 palses e tro
cadas impressoes sobre a evolu~ao 
politica e econ6mica de Portugal. Com 
o ministro sueco do Comercio Externo. 
discutiu o alargamento de mercado 
para a industria portuguesa de lan1-

fic1os. comerc1o de carne e novas dis
POSI~oes quanto a dupla tributa~ao 

das acuvidades econ6micas de empre
sas suecas existentes em Portugal. 
0 Governo sueco fez uma doa~ao de 
5 mllhOes de coroas (cerca de 35 mil 
contos) para apo1o ao mov1mento 
cooperauv1sta portugu~s. segundo foi 
divulgado numa das sessoes de tra
balho 

SEGURANCA DO TRAFEGO AEREO 

Portugal passara a dispor de uma ma1or assistenc1a tecnica 
no sector da seguran~a do trMego aereo. em consequencia do acordo 
firmado pelo secretario de Estado dos Transportes e Comunicac6es 
com a Eurocontrol (Organizacao Europeia para a Seguranca da 
Navegacao Aerea) que tern sede 'em Bruxelas (Belgica). Portugal 
que se inscreveu nesta assoc1a<;ao. va1 receber colaboracao para 
o apene1coamento de pessoal e para a exploracao de instalac6es 
tecnicas destinadas a melhorar a utilizacao do espaco aereo superior 
·(nacional e internacional) . 
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ACORDO CULTURAL 

COM A REPUBLICA FEDERAL 
DA ALEMANHA 

Efectuou-se em Lisboa. nos dias 19. 20 e 27 de Maio passado. 
a 3.8 reuniao da Comissao Mists Permanence Luso-Aiema para apli
ca9ao do Acordo Cultural entre Portugal e a Republica Federal 
da Alemanha. celebrado em Outubro de 1965. 

A reuniao deco«eu sob a presid~ncia do Dr. Nataniel Costa. 
Director-Geral Adjunto dos Neg6cios Politicos do Ministerio dos 
Neg6cios Estrangeiros. sendo a delega9ao alema chefiada pelo 
pelo Embaixador Gunther Schodel. Entre os delegados portugueses. 
esteve presence. pels Secretaria de Estado da Emigra9ao. o Dr. Fer
nando Oliveira. Adjunto do Director do Departamento de lnfor
ma980 e Apoio Cultural. 

Depois de ter sido vivamente salientada. pelas duas partes. 
a import~ncia do intercAmbio cultural luso-alemao para as rela96es 
de amizade e compreensao entre os dois palses. a Comissao con
cluiu diversos pontos. dos quais destacamos: 

« ( ... ) Am bas as partes estao 
de acordo fundamentalmente com 
os princlpios basicos que orientam 
o ensino de Portugues na Ale
manha para as crian<;as portu
guesas. 

A Parte alema sublinhou a im
portancia da resoluc;ao da Confe
rencia dos Ministros da Educac;ao 
dos Estados Federados da Repu
blica Federal da Alemanha. adop
tada em 8 de Abril do corrente 
ano. a qual favorece uma maior 
unifica<;ao do ensino nos diversos 
«Laender». dai resultando maiores 
possibilidades para o ensino do 
portugues. 

No que se refere ao ensino 
btlsico. a Delegac;ao Portuguesa 
expressou o voto de que sejam 
criadas condi<;6es favortlveis a in
tegra<;ao dos professores portu
gueses no sistema educative ale
mao. nomeadamente atraves do 
adequado conhecimento da lingua 
alema. 

Registou com agrado a infor
mac;ao prestada pela Parte alema 
de que as crianc;as portuguesas 
poderao usufruir das mesmas con
di<;6es que as crian<;as alemas na 
aqu isic;ao de material didtlctico 
incluindo o de lingua portuguesa. 
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No sector universitario a situa
<;ao e actualmente satisfat6ria em 
ambos os paises. No entanto. Por
tugal manifestou o desejo de ver 
mtensificado o interesse pela difu
sao da lingua e literatura portu
guesas nas Universidades alemas. 
nomeadamente atraves da criac;ao 
de novos Leitorados. 

Equivalencia de Estudos 
e d e Diplomas 

Ambas as Partes concordaram 
na vantagem de uma troca de 
informac;6es sobre os respectivos 

: sistemas escolares. de forma a 
permitir uma aprecia<;ao funda
mentada dos pedidos de equiva
lencia. 

lnstitutos de Cultura 

A Parte Portuguesa lembrou o 
importante papel desempenhado 
pelo Institute Alemao na difusao 
da cultura alema em Portugal. 
Reconheceu o interesse que tera 
a criac;ao de Centros ou de Ins
titutes de Cultura Portuguesa no 
estrangeiro. sublinhando embora 

que a situa<;ao econ6mica do pais 
parece tornar dificil a concretiza 
<;ao imediata desse projecto. 

lntercambio cu ltural 
Foi real<;ada pelas duas Partes 

a importancia da troca de exposi 
<;6es artisticas. encarando a Parte 
Portuguesa a possibilidade de orga
nizar para breve exposi<;6es dos 
seguintes tipos : Exposi<;ao de Gra
vura. Exposic;ao de Vanguarda e 
Exposi<;ao de Arte Popular. 

Portugal apresentou um pro
jecto de difusao da cultura por
tuguesa na Republica Federal da 
Alemanha atraves da organizac;ao 
anual de Semanas Culturais. Estas 
poderiam compreender. ao mesmo 
tempo. manifesta<;6es nos diversos 
domfnios culturais tendo como 
tem.a central a figura de um por
tugues como Luis de Camoes. 
Gil Vicente. Fernando Pessoa. Al
mada Negreiros e outros. ou uma 
ou vtlrias epocas mais represen 
tativas da vida cultural portuguesa. 
Portugal a col he ria com interesse 
a organiza<;ao de Semanas Cul 
turais alemas cujas manifestac;6es 
poderiam decorrer simu ltaneamente 
em vtlrias cidades portuguesas. 

A RFA regozijou-se com as 
propostas portuguesas. prome
tendo dar. na medida do possivel. 
apoio para que sejam real izados 
os votos expresses. Acrescentou 
que esses apoios seriam extensivos 
ao intercambio de especialistas 
nos dominies atrtls aludidos. 

No ambito das trocas de expe
riencias e de especialistas. a Parte 
portuguesa formulou o desejo de 
que as autoridades alemas diri
gissem convites a tres especia
listas portugueses de restauro de 
obras de arte. a dois ou tres espe
cialistas de organiza<;ao. valori
zac;ao e salvaguarda das riquezas 
do patrim6nio cultural. bem como 
a arque61ogos. tendo em vista a 
realizac;ao de esttlgios de curta 
dura<;ao ou visitas de estudo. 

Por outro lado. realc;ou o inte 
resse em ser incentivado e apoiado 
o intercambio entre os museus 
dos dois palses. no sentido de 
uma directa colabora<;ao nao s6 
no ambito das trocas de tecnicos 
de museologia e museografia mas 
tambem no das exposic;oes das 
suas especies patrimoniais». 



EDUCACAO 
I 

COOPERACAO 
COM A SUECIA 

0 ministro sueco da Educa
~Ao, Berti I Zachrisson, que vis i 
tou o nosso Pais durante alguns 
dias afirmou a chegada : «Dos 
meus contactos com o vosso 
ministro da Educa~Ao ficou- me 
a certeza de que teremos muito 
aganharnumdilllogo convosco, 
conhecendo as experi6ncias que 
vos fizeram percorrer num 
curto espa~o de tempo um 
caminho que n6s levllmos 30 
a 40 anos a percorrer)). 

Durante a sua estadia o mi
nistro sueco visitou o lnstituto 
de Tecnologia Educativa, a Uni 
versidade do M inho - onde 
estao a decorrer, no Ambito 
da coopera~Ao luso-sueca, ex
periencias-pilot o sobre educa
~Ao de adultos - a Universi 
dade de Coimbra e participou 
num col6quio sobre o ensino 
superio r e a investiga~Ao cien
tifica (na Reitoria da Univer
sidade de Lisboa) . Bertil Za
chrisson encontrou-se tambem 
com o ministro da Co munica
~Ao Socia l e com dirigentes 
dos princ ipais jornais portu 
gueses, com quem trocou im
press6es sobre o auxilio do 
Estado as empresas jornalisti 
cas e sobre o problema da · 
exporta~Ao de papal sueco para 
Portugal , de que dependem os 
nossos jornais. Durante um 
breve encontro com jornalistas, 
o ministro acentuou que «a 
colabora~Ao entre os dois pai
ses come~ara, naturalmente, 
em consequ6ncia das profu ndas 
modifica~6es politicas e so
ciais ocorridas em Portugal , 
mostrando que em alguns cam
pos os dois paises seguiam 
direc~6es semelhantes, o que 
tornou mais forte e profunda 
essa colabora~Ao, entre os de-

Visica do mimscro sueco ao /TE 

partamentos de Estado encar
regados do ensino nos do is 
paises>>. 
Acoopera~ao sueca no campo 

da educacao tem-se desenvol 
vido de f~rma muito favorflvel 

para Por tugal, no que respeita 
ao envio de tecnicos e equipa 
mento, e tambem num efectivo 
apoio po litico no ambito das 
conf er6ncias internacionais so
bre quest6es de educa~;ao . 

ORGANIZACAO INTERNACIONAL DO TRABALHO 

Uma delegac;:ao - presidida po( 
Marcelo Curto. Secretario de Estado 
do Trabalho - e constituida por 
representantes de diversos m1n1s
terios. do patronato e dos traba
lhadores (esta designada pela ln
tersindical) participou em Genebra 
(Sui<;:a). na 61.3 sessao da Con
ferenda lnternacional do Trabalho 
(da O.I.T. - Organizac;:ao Inter-

nacional do Trabalho) . Esta e 
uma das mais importantes reunioes 
internacionais no ambito da O. I.T .. 
o que ressalta da pr6pria ordem 
de trabalhos. sobretudo no que se 
refere a criac;;ao de mecanismos 
tripartidos (Governo. patronato e 
trabalhadores) para promover a 
criac;;iio de normas internacionais 
sobre o trabalho. 

-PORTUGAL-JUGOSLAVIA: 

TRANSPORTE E TURISMO 

Estao a decorrer as negociar;6es para a assinatura do acordo 
bilateral de transpone aereo entre Porwgal e a Jugoslavia. 

A panida para Belgrado. o secrerario de Estado dos Transpones 
e Comunicar;6es. eng. 0 Machado Rodngues. explicou que o acordo 
sera feito «no seguimenro do acordo comercJal que. no ano passado. 
foi assinado entre os dais palses». acrescemando ainda: «Para Por
tugal. o acordo reveste-se de significativo interesse. nA medida 
em que. no plano de reconversao da nossa Companhia de Trans
partes Aereos ( TAP). o Mimsteno dos Transportes e Comunicar;6es 
esta a estudar a poss1bi!Jdade de prolongamento de algumas das 
nossas linhas regulares. nomeadamente a lmha de Zurique ou de 
Milao, para o Media Oriente. fazendo escala em Betgrado. Ponanto. 
neste acordo. vamos ter a poss1bilidade de prolongar a rede ponu
guesa de transpones aereos regulares. Tambem tern interesse no 
dominia turistico. na medida em que comer;am a ex1stir correntes 
turistica§ da JugoslaVIa para Portugal>> 

Durante a estad1a da delegar;ao parwguesa em Belgrado seraa 
estabelecidos cantactas para pr6ximas negociar;6es de um acordo 
sabre transportes rodoviarios e. passive/mente. sabre transpanes 
mariti mas. 
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TRABALHO COMU'NITARIO 
- UM <BOM HABITO>-



0 trabalho comunitario n§o e uma inven9a0 de agora. 
ou uma descoberta das comissoes de moradores. De ha muito. 
que por esse pals fora. em muitas modalidades. as popula96es 
se entre-ajudam. ou para os trabalhos dos campos. para o 
semear. para sachar. para a ceifa ou para a vindima. ou tambem 
para todos pelos interesses colectivos do povoado. 

Os «Visinhos» que se ajudam e uma forma que tem remotas 
tradi96es: podemos dizer e um bom «habito». este, que muitas 
pessoas do povo porcugues sabem praticar. 

Como no caso de VALE CENTEIO. uma pequena aldeia do 
Concelho de Soure. 

As mulheres. em conjunto. limpam a <<lagoa» publica das 
ervas. na altura da Primavera. Oepois. no fim do Verao. quando 
seca o dep6sito da agua das chuvas. cabe a vez aos homens 
de limpar o lodo da <<lagoa». para a deixarem preparada para 
receber as chuvas de inverno. 

AS COOPERATIVAS 
E A SOCIEDADE ACTUAL 

Toda a sociedade humana. no 
conjunto da sua estrutura econ6-
mica. procura produzir os bens 
necessaries a sobrevivencia dos 
homens: a alimenta<;ao. a habita
<;ao. o vestuario. a cultura. a maqui 
naria e os diversos aparelhos desti 
nados. com o constante avan<;o da 
tecnica. a diminuir o esfor<;o fisico 
do homem na produ<;ao. e ainda 
melhorar a qualidade de bens pro
duzidos. num tempo de trabalho 
cada vez mais reduzido Mas veja
mos como as coisas se passaram. 
Ao Iongo da hist6ria da socie
dade humana. os homens foram-se 
aos poucos apropnando das sobras 
que nao eram consumidas na sua 
regiao. passando abusivamente a 
considerarem-se seus exclus1vos 

proprietaries. A posse destes exce
dentes permitiu-lhes primeiro. nao 
ter de participar na produ<;ao para 
sobreviver. ficando com algum 
tempo livre. e a seguir. trocar 
esses produtos por outros capa
zes de se reproduzirem ( por 
exemplo. o gado e as terras). Foi 
assim que. ao Iongo de milhares 
de anos. os produtos foram dei
xando de ser destinados exclusi 
vamente para consume das pes
seas que os produziam. passando 
uma parte para as maos dos nao
-produtores. Estes. atraves duma 
lenta e persistente aprendizagem 
na escola do lucre facile da ganan
cia. procuraram multiplicar o valor 
aos produtos. ora trocando-os por 
outros mais valiosos nesta ou 

naquela reg1ao. ora. mais tarde. 
por dinheiro. quando este se tor
nou ao Iongo da hist6ria um valor 
de troca. 0 dinheiro. por sua vez. 
mais tarde. come<;ou a ser trocado 
palos meios de produ<;ao. a ser 
capaz de reproduzir outros produ
tos. por intermedio do trabalho 
assalariado. 

A hist6ria do intermediario e da 
apropria9ao dos meios de produ9ao 
por um grupo de individuos. esta 
pois na base deste . desenvolvi
mento processado ao ·Iongo de 
gera<;oes e gera<;oes .. . 

Contra este t ipo de organiza<;ao 
social. os produtores-consumido
res. aqueles que produziam e pro
duzem os produtos consumidores 
dos mesmos produtos. agruparam
-se a volta de COOPERATIVAS. 

Numa sociedade justa. de bases 
socialistas. os produtos sao cada 
vez mais distribuidos entre os 
homens e mulheres q1,1e os produ
zem. ou seja aqueles que directa ou 
indirectamente estao ligados a sua 
produ<;ao; esta tomada no seu con
junto. e distribuida segundo as 
necessidades de toda a colecti
vidade. E. tendo em conta deter
minada urgencia para atender os 
sectores mais deficientes ou de 
maier carencia. em determinados 
perlodos de reconstru<;ao dum pais. 
os artigos de primeira necessidade 
passam para primeiro plano. Outros 
considerados superfluos. de secun 
daria importancia. podem e devem 
ser relegados para segundo pl ano. 

0 criteria seguido tern em conta. 
alem disso. a distribui<;ao. o tempo 
de trabalho com que cada um con
tribui para a produ<;ao dos produ
tos. o desenvolvimento da tecnica 
e da organiza<;ao planificada da 
produ<;ao. As coisas acontecem 
assim porque. numa sociedade 
justa. socialista. o tempo de tra 
balho com que cada qual contri
bui para a produ<;ao e que serve de 
medida. de padrao. de todo o valor. 
de toda a riqueza- ou seja. o tra
balho e transformado em produtos 
prontos para consume. 



COOPERATIVAS 

DA BEIRA BAIXA 

Os nouos leitores desejam 
certamente conhecer experitn
cias concretes de coeperati· 
vismo. Por aeaa razlo apr ... n7 

t diflcil med ir o peso da vida dos 
trabalhadores do campo. S6 quem 
ja o fez. quem ja tomou o peso das 
sacas de batatas. quem j a andou 
trabalhando a jorna. de sol a sol. 
pode. em boa verdade. sentir o 
desejo imperioso de cultivar uma 
terra sua. 

tamot neate numaro algumas 
das que eetlo a deeemtolver-ae 
na 8eira 8alxa, aervindo-noa de 
dadoa cle reportagens inaeridos 
em jornais di6rlos. 

senhores» das terras. agarram-se' 
aos tecnicos do Centro da Re 
forma Agraria. incorrectamente. 
Mas pouco a pouco. vao des 
cobrindo que. com as suas pr6 -
prias forc;as fazem avanc;ar a 

e A Reforma Agraria na Beira 
Baixa esta ainda bastante atra
sada e custa mesmo muito a 
avan<;ar. porque nao existe uma 
grande tradi<;ao de luta entre os 
camponeses da regiao. A sua 
organiza<;ao e ainda bastante 
limitada. 

0 DISTRITO DE CASTELO BRANCO 

• A provincia tem cerca de 700 mil 
hectares de terra que podem ser 
abrangidos pela lei das expro
pria<;6es. mas ate este momento 
a pen as for am expropriados· 7 7 mil 
hectares. 

• Depois de algumas altera<;6es. 
a lei da expropriat;ao das terras 
abrange os concelhos de C. 
Branco. Vila Velha de Rodao e 
de lnha-a- Nova. ficando de fora 
incompreens i velmente . o 
de Penamacor. zo na onde 
abunda o latifundio. 

• A format;ao de cooperativa 
fez-se. nao com grandes ocupa
c;oes de terras. mas por meio de 
pequenos avanc;os. em cada ~ 
local. ao sabor das disposi<;6es . 
I ega is. 
Constituiram-se herdades colec
tivas depois da autoriza<;ao dada 
pelo Ministerio da Agricultura: 
encontrando-se ja legalizados 
quase todas as cooperativas exis- . 
tentes. 

• Por vezes. os trabalhadores. por
que nao emancipados e sujeitos 
ainda a anterior «aceitat;ao dos 
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0 distrito de Castelo Branco, 
com a cidade do mesmo nome 
por capital, tern caracteristicas 
variadas. Quem entra nelevindo 
do Alentejo, nao sente mui.to 
a mudanc;:a, porque a paisagem 
e igual : Terra seca , de azinhei 
ras, com olivais espac;:ados, pi 
nheiros, com estevas floridas, 
giestas, amarelas e brancas, 
mato rasteiro, latifundios que 
se prolongam a perder de vist a.' 

Mais adiante, ja na zona da 
Cova da Beira que se espraia 
entre as serras da Gardunha 
e a da Estrela, aparecem niti 
damente os minifundios. 

Vivem no distrito grandes 
proprietarios, camponeses 
pobres, assalariados agricolas, 
operarios da industria. 

Segundo dados estatisticos, 
a populac;:ao deste distrito em 
1973 era constituida por 238 400 
pessoas, o que corresponde a 
40 habitantes por km2 • 0 indice 
de mortalidade atingiu o valor 
de 12.8 por mil habitantes; 
0 numero medio de nascimen
tos e de 13 tambem por mil 
habitantes. 

De 1960 a 1970 emigraram 
deste distrito 39057 habitantes. 

Ha 221 estabelecimentos de 

saude, incluindo postos e far
macias, dos quais apenas 24 
tern possibilidade de interna
mento. 

Para o ensino, o distr ito 
conta com urn total de 595 
estabelecimentos dos diversos 
ramos e graus de ensino. onde 
leccionam 1786 professores, 
sendo o numero de alunos ma
triculados, em 1973, de 38179. 
Existem ainda 63 cantinas esco
lares de que beneficiam 2989 
alunos, e 3 bibliotecas. 

Em 1973 foram construidos 
547 fogos para habitac;:ao, tendo 
a energia electrica aproveitado 
a 53 599 consumidores. 

Os rendimentos tributados a 
8617 contribuintes (de imposto 
profissional) atingiu a verba de 
514,3 milhares de contos. 0 im
posto complementar incidiu 
sobre 2166 contribuintes, sendo 
os rendiment os colectaveis 
correspondentes, da ordem de 
495.4 milhares de contos. 

Ouanto a divisao da propria
dade agricola impera o mini 
fundio : existem 9424 explora 
c;:oes agricolas com menos de 
meio hectar cada. 
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Reforma Agraria. 
• Actualmente. na Beira Baixa. 

existem cooperativas em: Len 
tiscais e Malpica do Tejo (Cas
telo Branco). Quinta da Vargem 
(Unhais-da-Serra). Alcafozes (C. 
Branco) . Egicania. Umdade 
Colecciva de Produ98o da Toula 
e Granja de S. Pedro (Idanha
-a-Nova) . 
Apresentamos informac;oes sobre 
algumas delas. 

COOPERATIVA 
«CAMPONI:.S LIVRE>> 
(MALPICA DO TEJO) 

Segumdo a estrada de Monforte 
da Beira. encontramos Malpica 
do Tejo. aldeia com tradic;oes comu
nitarias. que e uma excepc;ao nas 
redon dezas. A sua «Moagem 
Social» conta 550 associados. tem 
uma Cooperativa de Olivicultores 
e uma experi~ncia de aproveita
mento de terrenos abandonados. 

Foi nesta terra que se fundou a 
Cooperativa Agro-Pecuaria de Mal
pica- «Campon~s Livre>>. com uma 
area de 11 00 hectares. de que se 
cultivavam apenas 1 00. 

Nos principios deste ano (em 
Janeiro) alguns trabalhadores mais 
ousados. depois de contactados o 
IRA e as Forc;as Armadas. iniciaram 
a criac;ao da unidade colectiva. 
0 importante era resolver um pro
blema e uma situac;ao: o desem
prego que viam no povo. 

Apesar dos boatos espalhados. 
das ameac;as recebidas e do medo. 
21 trabalhadores fazem hoje parte 
efectiva da Cooperativa. que 
ja conta uma certa organizac;ao: 
4 homens na direcc;ao. assembleia 
geral de 1 5 em 15 dias. etc. Por 
enquanto sao apenas estes. numero 
pequeno para as necessidades. mas 
o rendimento da venda dos borre
gos e dos queijos nao da para mais. 

A cooperativa formada nos ter
renos de 3 propriedades - Gra
riza dos Castelos. Monte do Carre
gal e Monte dos Bichos - tem 
como principal fonte de riqueza o 
gado: 1383 ovelhas. algumas dum 
pastor que ainda nao aderiu. e 
200 cabras. 

A venda de queijos e o rendi
mento imediato dos cooperativis
tas que se debatem com preble-

mas de escoamento uma vez que a 
produc;ao and a entre os 1 0 e 20 
quilos. Possuiem ainda oliveiras. 
sobreiros. pinheiros e azinheiras. 
No comec;o tinham apenas 2 trac
tores velhos e um outre empres
tado pela cooperativa de Serra
vila; agora contam com mais maqui
nas que. ha bern pouco tempo. os 
ferroviarios do centro do Pais lhes 
levaram: um tractor. um atrelado 
e outras alfaias agricolas. 

Apesar de todas as dificuldades 
os trabalhadores rurais quase todos 
analfabetos. esperam fazer da 
Cooperativa uma verdadeira uni 
dade colectiva de produc;ao. E. de 
facto sao dos que reunem maiores 
possibil idades de desenvolvimento. 
em razao dos terrenos ocupados. 

COOPERATIVA 
AGRICOLA DA EGITANIA 

A Cooperativa Agricola da Egi 
tania engloba mais de metade das 
pessoas da aldeia de ldanha-a
-Velha. trabalhando nela nao s6 OS 

casais com saude. mas tambem os 
velhos que ainda podem. ficando 
poucos de fora. Sao mais de 1700 
hectares abrangidos pela lei da 
expropriac;ao das terras. 

Comec;aram o trabalho em Feve
reiro. apesar dos obstaculos; alguns 
entretanto. preferiram ficar ligados 
ao patrao. senhor unico das redon
dezas. 

A Cooperativa que e talvez das 
mais pobres da regiao. nasceu da 

organizac;ao dos trabalhadores que 
depois contactaram com o Centro 
da Reforma Agraria e recorreram 
ao Credito Agricola de Emerg~n
cia. 

Durante 5 semanas os traba
lhadores da Coop. niio receberam 
salario. sobrevivendo com o 
dinheiro das suas reduzidas econo
mias. e com o produto da venda 
de 1 000 sa cos de carviio que 
fizeram. 

A aus~ncia de maquinas e dos 
problemas mais agudos e um 
pequeno tractor que um pequeno 
rendeiro pOs ao servic;o de todos. 
nao chega a nada. 

As terras sao ferrentas. de media 
ferti lidade e agora encontram-se ja 
em parte semeadas de batatas 
(mais de 30 sacas). de milhao 
(55 alqueires). de feijao verde. 
de grao e couves galegas. Tem 
ainda 2 hectares de vinha. 150 de 

· oliveiras e um pequeno pomar. 
E agora as suas aspirac;oes sao 

a compra de 6 vacas leiteiras. e a 
construc;ao duma pequena barra
gem que viria trazer grandes possi 
bilidades de irrigacao dos terrenos. 

Pensam tambem transformar. 
quando houver dinheiro. a casa do 
Senhor em refeit6rio. creche. posto 
medico. sala de convivio. bar .... 
tudo coisas para p6r ao servic;o 
das pessoas da terra. 

Continuam unidos estes 1 9 tra
balhadores. apesar dos obstaculos. 
dos boicotes. da dureza da vida ... 
Por isso mesmo. Para serem livres. 
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COOPERATIVA AGRICOLA 
DE LENTISCAIS 

Quem segue na estrada de Cas
telo Branco para Malpica. a 20 km 
da cidade encontra a herdade de 
Monte Pardal. perto do povoado 
dos Lentiscais. 

t: af a Cooperativa Agricola dos 
Lentiscais. em terras quase sempre 
planas com sobreiros. azinhos e 
eucaliptos. 

Os habitantes da aldeia. aqueles 
que nao emigraram para Fran<;a e 
Alemanha. ou para Lisboa e Cas
telo Branco. juntaram-se um dia. 
e com burros. tractores empresta
dos. etc .. ocuparam o Monte Par
dal. propriedade da familia Gar
rett. com 960 hectares. na matriz. 
mas 1500 segundo o «Diario do 
Governo» que legalizou a ocupa
<;ao. E nesse mesmo Domingo 
come<;aram a arrancar as ervas. a 

' lavrar. a semear ... Sao esses homens 
ali nascidos nos Lentiscais. um dos 
quais apenas tem a instru<;ao pri 
maria que fundaram a Cooperativa 
«A terra foi ocupada por todo o 
povo»; foi ele que come<;ou a lim
par o terreno. arrancar o mato e 
alguns choupos ... 

Parte daquela terra ou toda. 
segundo a mem6ria daquela gente. 
seria dum baldio do povo. e ja ha 
uns 1 5 a nos que nao se abria ali um 
rego. Antes do 25 de Abril tinham 
pensado reunir-se os trabalhadores 
rurais. os pequenos camponeses e 
outros para comprar o monte ao 
proprietario. Desta vez a hip6tese 
de as terras serem convertidas em 
eucalipta l foi o motivo que levou a 
ocupa<;ao. 

Nos primeiros tempos. para o · 
arranque da cooperativa. cada urri 
entrou com 200SOO. para a compra 
do milho: mais tarde. porem. ven~o 
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que nao tinham apoio. resolveram 
que cada s6cio entraria com 5 con 
tos. 0 dinheiro junto e para pagar 
os salarios. e para saldar a divida 
de 360 contos emprestados pela 
IRA (lnstituto de Reorganiza<;ao 
Agraria). e que foram empregues 
na compra dum tractor. reboque e 
alfaias agrfcolas. 

Projectam. para o futuro. com 
prar uma maquina para desbravar 
os terrenos. construir uma gara
gem para as maquinas~ uma casa 
para as reunioes e outra para o 
fabrico de queijos que agora e 
feito em casa dum trabalhador da 
Cooperativa. 

E uma outra ideia come<;a a 
ganhar for<;a «fazer uma coopera 
tiva no povo. com os bocados de 
terra que cada um possui ... » 

Quem sabe se. neste Verao. com 
a vinda dos emigrantes. a ideia nao 
tera o arranque definitive ! 

A Cooperativa compoe-se de 
s6cios traba/hadores ( 14) e s6cios 
de apoio (mais de 50) que vivem 
em Lisboa. em Fran<;a e noutros 
!ados. mas naturais de Ia. e que. 
como regalia. tem 20 %de desconto 
nos generos produzidos e 5 % 
de juros pelo dinheiro entrado. 
Os s6cios- trabalhadores recebem 
o ordenado mensa I fixo de 5 contos. 

Ja fizeram 2 pequenas barragens. 
urn vale de enxugo. limparam as 
oliveiras. lavraram mais de 50 hec
tares. semearam o milho (580 hec
tares). o trigo e centeio (50 hec
tares) e a aveia (15 hectares) . 
Tem actualmente mais de 500 ove
lhas e 60 cabras. 

COOPERATIVA AGRICOLA 
DA QUINTA DA VARGEM 

Na encosta sui da Serra da 
Estrela. perto de Unhais-da -Serra. 

povoa<;ao ja com tradi<;oes opera 
rias em razao das suas fabricas de 
lanificios. situa-se a Cooperativa 
Agricola da Guinta da Vargem. 
As terras. que faziam parte dum 
grande latifundio da familia Gar
rett. foram ocupadas em 1975. 
as primeiras ocupadas no norte do 
Pais. 

Sao mais de 20 mil hectares de 
oliveiras. de pinhal. com um belo 
palacete que nao e utilizado pelos 
trabalhadores. Actualmente estes 
sao mais de 40. efectivos. sem 
contar com outros eventuais que 
empregam quando e necessaria 
e que chegaram a 70 na epoca da 
colheita da ma<;a. 

No come<;o obtiveram empres
timo. ja pago. do Credito Agricola 
de Emergencia. 

As suas dificuldades referem-se 
sobretudo ao escoamento dos pro
dutos. porque a comercializa<;ao 
esta reduzida. para nao dizer blo
queada. a certos canais. e houve 
uma onda de boatos que se levan
taram a seu respeito. 

A quinta possui um olival de 
1 0 hectares. umas 3 5 mil bicas no 
pinhal. 600 ovelhas. 60 vacas lei
teiras. alguns vitelos de cria<;ao 
(2duzias). e um pomar com 27 hec 
tares. 

Ouanto a sua organiza<;ao OS 

trabalhadores reunem-se todas as 
semanas para discutir os problemas 
da Cooperativa. A sua contabili
dade e rigorosa. ja tem ferias e 
nesta altura pensam em investir 
os lucros no aumento dos sala
rios e na introdu<;ao de melhora
mentos nas terras. 

Projecto maximo: assegurar a 
independencia econ6mica da 
cooperativa. apoiando-se nas suas 
pr6prias for<;as. e criar um posto 
de venda em Unhais-da -Serra. onde 
alguns vivem. em liga<;ao com a 
Comissao de Moradores. 
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ACORDO COM 0 C. I. M. E. 
Na sequencia de um pedido de 

cooperac;:ao que o Governo Por
tugues dirigiu ao C. I. M . E. 
(Comite lntergovernamental para 
as Migrac;:oes Europeias) em Setem
bro de 1975. este organismo assi
nou com Portugal um acordo de 
cooperac;:ao com vista a superar 

com maior efictlcia e rapidez diver
sos problemas da emigrac;:ao por
tuguesa. 

Segundo o Secrettlrio de Estado 
da Emigrac;:ao. Dr. Servulo Correia 
«nos termos do acordo operacio 
nal. o C. I. M . E.. em estreita 
articulac;:ao com as autoridades por-

tuguesas. assegurartl aos emigran
tes atraves dele colocados. orien
tac;:ao e informac;:ao previas. orga
nizac;:ao de viagem e legalizac;:ao 
da entrada. assim como certas 
formas de pre-ambientac;:ao e de 
auxilio ~ integrac;:ao. Espera-se por 
este modo facilitar a um maior 
numero de portugueses que o dese
sem a obtenc;:ao de trabalho no 
exterior. por ora apenas em paises 
nao europeus. ao mesmo tempo 
que se reforc;:am os meios de apoio 
aos emigrantes ao Iongo de todo 
o processo migrat6rio». 

t o seguinte o texto do acordo: 
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ARTIGO 1.0 

0 C. I. M. E. compromete-se a facilitar 
a emigrac;Ao dos nacionais portugueses e 
de pessoas deslocadas ou nAo deslocadas, 
assim como as respectivas familias. pondo 
em pratica programas definidos. bern como 
a realizar outras actividades que possam vir 
a ser acordadas com o Governo Portugues. 
em conformidade com as disposic;oes do 
Acto Constitutivo do C. I. M . E .• com as 
decisoes adoptadas pelos seus 6rgAos direc
tores e nos termos do presente acordo. 

ARTIGO 2. 0 

Com este objectivo, o C. I. M . E. insta
lara uma missAo em lisboa com o pessoal 
necessaria. por sua conta, de modo a exe
cutar as responsabilidades da organizac;ao 
com eficiAncia e economia. 

A designac;ao do funcionario dirigente 
desta missao sera submetida ~ aprovac;:ao 
do Governo Portugues. 

ARTIGO 3. 0 

Para a aplicac;:ao do artigo 1.0 o C. I. M. E. 
colaborara com as competentes autoridades 
portuguesas. com os representantes dos 
paises de imigrac;:ao e com os organismos 
nAo governamentais competentes que se 
ocupam dos assuntos de migrac;:oes e asse
gurara. consoante as necessidades. os 
seguintes servic;os: 

a) Orientac;:ao dos emigrantes e difusao 
de informac;:oes respeitantes aos pai
ses de imigrac;:ao; 

b) Organizac;ao e supervisao de cursos 
de Hnguas; 

c) Assistencia aos candidatos ~ emigra
c;:ao, com vista ~ obtenc;ao dos 
documentos e vistos necessiuios; 

d) Organizac;:ao de viagem dos emigran
tes, incluindo a reserva dos lugares; 

e) lnformac;oes e instruc;oes aos emigra
tes no que respeite ~ organizac;ao das 
suas viagens e ao transporte das suas 
bagagens; 

f) Envio para os paises de destino de 
avisos antecipados de chegadas e de 
confirmac;:oes de partidas; 

g) Elaborac;:Ao e distribuic;ao de listas 
nominativas para os competentes ser
vic;os governamentais e nao gover
namentais ; 

h) Todos e quaisquer outros servic;:os 
necessarios ~ realizac;Ao dos objecti 
vos, mencionados no artigo 1. o 

ARTIGO 4. 0 

No que respeita aos programas para a 
America latina, o C . I. M. E. assegurara os 
seguintes servic;:os, para alem dos ja men
cionados no artigo 3. o : 

a) Recrutamentos em coordenac;:ao com 
as autoridades portuguesas; 

b) Selecc;:ao profissional dos candidatos ; 
c) Constituic;:ao dos processos relativos 

a colocac;oes e sua transmissao para 
os paises de destino; 

d) Caso necessaria, seguro de doenc;a 
e seguro de acidentes, bern como 
auxilio atraves do fundo de compen
sac;:ao, alem de outras formas de 
apoio ~ integrac;:Ao. 

0 QUE E 
No seguimento da Conferencia 

das Migrac;oes. realizada em 
Dezembro de 1951. em Bruxelas. 
fundou-se em principios de 1952 
o Comite lntergovernamental para · 
as Migra<;oes Europeias (C.I.M.E.). 

A necessidade deste organismo 
justificou-se na resoluc;ao adoptada 
naquela conferencia nos seguintes 
termos: 

enquanto que certos pafses 
do ultramar se encontram 
em condi<;oes para absorver 
os excedentes de popula<;ao»; 

- «este problema constitui. pela 
sua emplitude. um serio 
obstaculo a viabilidade eco
n6mica e a cooperac;ao euro
peias»: 0 C. I. M. E.? 
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- «existe em certos pafses da 
Europa um problema criado 
pelas populac;oes excedenta 
rias e pelos refugiados . 

- «sea melhoria geral das con
dic;oes econ6micas e um 
aumento da produtividade. 
pela via do incremento das 
possibilidades de emprego e 



ARTIGO 5 ." 

As autoridades portuguesas e os repre 
sentantes do C I M E reunir -se iio peno 
dicamente para exammar os diferentes 
aspectos dos programas comuns e para 
trocar 1nformacoes sobre assuntos relatives 
as migracoes 

ARTIGO 6 ·· 

0 Gover no Portugues conceder a a m1ssao 
doC I. M . E a a1uda e as fac1lidades neces 
sar1as ao seu born func1onamento . parti 
cularmente colocando a dispOSicfiO desta 
os locais admin1strat1vos adequados. o mo 
b1liario e o restante equ1pamento de escri 
t6rio. conforme as necessidades 0 C I M E 
suportara provisoriamente estes encargos 
ate ao momenta em que o Governo Portu 
gues esteja em cond1coes de os suportar 

ARTIGO 7 · 

Com v1sta a fac1l1tar a execucao dos pro 
gramas do C I M E o Governo Portugues 
ace1ta partic1par . no orcamento respectivo. 
com as segu1ntes contr 1bu1coes 

Uma contrrbu1cao de 200 d61ares por 
cada em1grante portugues. deslocado 
ou nao deslocado. transportado sob 
os auspic1os do C I M E no quadro 
dos programas menc1onados no 
artigo 1 " Porem. alguns grupos de 
emigrantes . a determ1nar pelo 
Governo Portugues . satisfariio esta 
contr1bu1cao directamente ao 
C . I M E Esta contribuicao sera 
revista de comum acordo per1od1ca 
mente . 

Uma contrrbuicao pelos servicos for 
necldos pelo C I M E para a exe 
cucao dos programas comuns . CUJO 
montante sera f1xado entre o Governo 
Por tugues e o C I M E 

ARTIGO 8 · 

0 Governo Portugues ~~ntregara ao 
C I M E a contribUICao referoda na alinea · 
do art1go anterror no rrliCIO de cada exer 
CICIO frnancerro do C I M E . devendo 
as contrrbu1coes refer1das na alinea do 
rnesmo art1go ser pagas trrmestralmente. 
com base nas facturils ilJ>resentadas pelo 
C I M E 

ARTIGO 9 · 

0 Governo Portugues e o C M E 
examlllilrao eno con junto novas proJectos e 
novas actov1dades que possam v1r a ser 
eventualrnente desenvolvrdos em comum 

ARTIGO 10 

0 presente acordo entra em vrgor no 
momenta da sua assrnatura 

2 Quando ilS partes o entenderem. o 
presente acordo podera ser mod olocado ou 
subst1tu1do por 11111 novo ilcordo 0 presente 
acordo podera ser denuncoado por uma ou 
outra JJ<Hte med1ante 11111 pre av1so de. pelo 
menos. sers meses 

de instalac;ao na Europa e 
pelas facilidades dadas aos 
movimentos inter-europeus. 
podem constituir uma contri
buic;ao muito importante ~ 
soluc;ao deste problema. urn 
aumento das migrac;oes euro
peias para os parses do ultra
mar aparece como urn outro 
factor necess~rio de soluc;ao». 

Trata-se pois de um organismo 
criado essencialmente para resol
ver. a curto prazo e a nrvel inter
governamental. a questao da pre-

senc;a de fortes contingentes de 
refugiados numa Europa nao h~ 
muito saida da guerra e em vias 
de reorganizac;ao. Como se afirma 
numa serie de documentos elabo
rados destinados a justificar a sua 
actividade. «O C. I. M . E. nasce 
da adversidade» ... «A Europa deba 
tia-se com enormes problemas de 
populac;iio causados pelo desem
prego e pela agitac;iio ~ocial e 
polftica. Era necess~rio criar urn 
organismo internacional capaz de 
organizar a transferencia. para par-

ses do Ultramar. de todos aqueles 
- refugiados e aut6ctones- que 
desejavam beneficiar de novas 
oportunidades». 

0 C. I. M. E. age segundo tres 
programas: transporte de refugia
dos para os parses de asilo: orga
nizac;iio de uma emigrac;iio euro
peia com destino aos parses do 
continente americano e ~ Austr~
lia : organizac;ao de uma emigrac;iio 
selectiva (migrac;iio de quadros 
tecnicos) em direcc;iio aos paises 
da America Latina. 

31 



VENEZUELA 

ANIVERSARIO DO «EXPRESSO» PORTUGUES 
0 jornal «Expresso Portugues» 

que se publica em Caracas. e. e 
predominantemente dirigido para 
a comunidade portuguesa emigrada 
neste pals. completou um ano de 
vida. 

Sera escusado salientar do inte
resse e utilidade que presidem a 
existencia de diversos peri6dicos 
portugueses espalhados pelos cinco 
cantos do mundo onde. tambem. 
se espalham os nossos compa
triotas emigrados; sera escusado 
dizer do elo de liga<;:ao que estes 

peri6dicos representam com a Mae
- Patria. 

Por isso a continuidade de vida 
deste jornal e um marco impor
tante para toda a comunidade emi
grada e. para n6s. uma ponte de 
liga<;:ao entre dois 6rgaos de infor
ma<;:ao ocupados com as mesmas 
questoes. veiculando os mesmos 
desejos. frutos ambos da mesma 
necessidade de dialogo vivo e 
fraternaL Falamos da «25 de Abril» 
que envia votos de continua<;:ao 
ao «Expresso Portugues»! 

Na pequena testa comemora-

t iva. realizada · pela direc<;:ao do 
semanario. em Caracas. encontra
vam -se presentes diversas indivi
dualidades da comunidade portu 
guesa que. com a sua presen<;:a. 
testemunharam da real representa
tividade que o jovem jornal ja 
alberga em si pr6prio. Das indi
vidualidades presentes a testa de 
aniversario da publica<;:ao destaca 
mos alguns membros do corpo 
diplomatico portugues acreditados 
em Caracas. entre os quais o 
Embaixador de· Portugal. Dr. Joao 
da Cunha Matos. 

PORTUQUES . -. • • • 

Radacci6n: £dif. JJ, Piso 1, Ofic. 2, Avda. Francisco de Miranda - Chacao TELEFONO.: 33.30.17 

f AIQO II- No. 54.-: . .' CARACAS: JlJEVES 6 DE MAYO DE 1976 Precio: Bs. 1,oo 
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GRUPO DESPORTIVO 
E CULTURAL DE ALMADA 

A verdadeira cuttura popular e aquela 
que sai do Povo. que e feita pelo Povo. 
estll ao seu servic;:o e lhe e dirigida. cons
tituindo uma parte essencial da sua for
macao e que por ele e usada como arma 
de crltica social. 

Todos os povos t~m a sua cultura pr6-
pria; tambem n6s. portugueses. Iemos a 
nossa cultura de fecundas e ancestrais 
trad ic;:oes populares Asstm. torna-se muito 
importante dtvulgar a cultura popular do 
nosso Pais. de Norte a Sui. sendo com 
esse fim que algumas pessoas se t~m 
organizado em volta de Associac;:oes 
culturais progressistas. cine-clubes. colec
tividades. grupos folcl6ricos. coros regio
nais. etc. Cabe-nos a n6s. aqui. dar a 
conhecer essas Associac;:oes ill forma
das. ainda em numero tnsuficiente mas 
essenciais para o momento que se vtve e 
que vivem os portugueses. 

Como dizemos noutro local. seria nosso 
deseio que esses trac;:os genuinos da 
cultura popular. fossem sobretudo aque
les que os portugueses transportam con
sigo nas suas bagagens de emigrantes: 
por isso queremos dar a palavra lis Asso
ciac;:oes de emigrantes que nao deixarao 
de nos responder. 

Para ill. aqui vai um exemplo: o Grupo 
Desponivo e Cultural de Almada. 

0 NASCIMENTO 
DE UMA ASSOCIA<;;AO POPU LAR 

Este grupo nasceu da tntciauva de um 
punhado de pessoas da cidade de Almada 
que pensou em fazer alguma coisa de 
concreto e de valido que pudesse inte-

! necessaria que nos conhe9amos e que para tal nos organize
mas coleccivamente. Na Patria ou fora de/a, algumas iniciativas 
subordinadas a estes princlpios e objectivos s§o eloquentes exemplos 
de democracia popular, isco e. visando fins concretos para o bem-estar 
econ6mico e social da comunidade. ! desses exemplos. a apontar 
a quantos procuram f6rmu!as para promoverem o convfvio e o espfrito 
de entre-ajuda, que iremos dar conhec1mento aos nossos leitores. 

0 exemplo que apresentamos ho;e (Grupo Desportivo e Cultural 
de Almada} e tambem a nossa proposca de abertura a um dialogo entre 
todos os portugueses espalhados pelo Mundo. Que as Associa96es 
de Emigrames nos escrevam dando-nos notlcias dos seus projeccos 
e problemas. das suas realiza96es e resultados praticos. 

ressar a populac;:ao. Para tal partiu de um 
principio: a crian9a. ll qual sao dadas as 
prioridades de iniciativa. Foi asstm que. 
no dia 1 de Junho de 1974, Oia Mundial 
da Crianc;:a. surgiu o Grupo Desportivo e 
Cultural de Almada. situado. actualmente. 
no antigo salao paroquaial da freguesia. 

A HISTORIA DA OCUPA<;;AO 
DA SEDE ACTUAL 

«Dado o surto de ocupac;:oes, n6s deci
dimos a certa altura ocupar este salao 
que estava ha 8 anos desocupado. Sendo 
propriedade da Par6quia de Almada. os 
paroquianos entendiam que estava dema
siado velho para servir, de modo que fize 
ram disto uma arrecadac;:ao e. acabando 
por servir. contra aquilo que todos os 
paroquianos poderiam supor. para guar
dar roubos da meia duzia de larapios que 
infestavam o concelho. Ora. a arrecada
c;:ao abandonada em que isto se tornou. 
foi a certa altura ocupada por um grupo 
de civis. por coincid~ncia todos eles bom
beiros voluntaries. No entanto cometeram 
um erro, embora bombeiros: vieram ocupar 
isto por sua iniciativa pessoal e nao com 
o apoio do comando dos bombeiros volun
taries de Almada. E mais, sem sequer 

terem o apoio da populac;:ao do bairro 
que foi surpreendida pela ocupac;:ao. apre
sentando-se esta a n6s como um facto 
consumado. Nessa altura. como nao tives
sem conseguido o apoio do comando. 
ficaram sem saber o que e que haviam de 
fazer a isto. Entretanto como n6s esta
mos aqui paredes meias, puseram -nos o 
problema de virmos n6s a utilizar este 
salao paroquial. .. >> 

A OCUPA<;;AO COM 0 ACORDO 
DO PROPRIETARIO 

« ... A prime ira coisa que fizemos foi 
pois falar com o Pllroco sobre a possi
bilidade de um entendimento entre n6s. 
Mais tarde. de comum acordo com os 
paroquianos. esta casa passou a ser 
ocupada por n6s. isto e: atraves de um 
entendimento entre o Grupo e a Par6-
quia. Ja nao estamos numa casa ocupada. 
fl)as stm cedida Para alem disto ha a 
salientar o facto de que se algum dia se 
der o caso de virmos a ter de sair deste 
local por qualquer motivo. a Par6quia de 
Almada hcou. de certo modo. responsa
bilizada por nos encontrar um local ... » 

33 



SAlADO 01A 2S 01 ~ Pl-

US l1.45h. ~ £Sll IAJ- • 

PO ""' PIO-.U.~ NQI'II ~ 
I. HIMU "'-t':! Sf' 1 ~· ·. 

M c:oM ,.,...,.. IPO '*"'. .~u.. 

DESENVOLVMENTO ORIGINAL 
DA DEMOCRACIA INTERNA 

. .-~ 

Ouanto a organizacao interna da asso
ciacao. tamb~m aqui se tern desenrolado 
urn processo bastante original· «Ouando o 
grupo se formou. a nossa organica interna 
era idlmtica aos padroes antigos Havia 
uma Oireccao. Assemble•a Geral e os 
respectivos associados. Neste momento 
a organica interna esta totalmente remo
delada : ex1ste urn Plenario de s6cios 
«6rgiio maxtmo do Grupo Desponivo». 
o qual reune mensalmente. uma Comis
sao Coordenadora constltulda por 7 ele
mentos: 2 de cada Comissao de Traba 
lhos e o Tesoureiro. Esta «Comissao 
Coordenadora» ~ ela mesma rotativa 
sendo periodicamente revesados os seus 
membros». Ha ainda «Comissoes de Tra 
balho e Comissoes de Secretaria». onde 
esta englobada a Secretaria. o unico 
Iugar em que existe urn elemento per
manente. o Tesoureiro.>> ... «Acrescente
mos que. ao contrario de muitas colecti 
vidades. as contas do Grupo sao apresen 
tadas mensalmente». Em resumo. cudo 
isto consticui um processo de democracia 
directa em que todos os s6cios sao res
ponsabilizados por todo o trabalho desen
volvido no seio do Grupo 

«N6s somos contra a teoria das elites» : 
um dos princfpios pelo qual se orientam. 
Como tal defendem que toda a gente pode 
aprender tudo. ao contrario de certa teo
ria que pretende deverem as pessoas espe
cializarem-se numa s6 coisa Toda e 
qualquer pessoa tem capacidades, sera 
necessano que essas capac•dades sejam 
desenvolvidas e incentlvadas e e nesse 
sentido que a assoc•acao trabalha. Desta 
forma varias miclatlvas t6m sido ja postas 
em pratica. entre elas a organizacao de 
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um grupo de teatro amador: «isto esta 
hoje de ta l modo em andamento que o 
teatro ca no grupo esta a interessar todas 
as camadas: as criancas (temos teatro 
infantil). os jovens e outra camada menos 
jovem ... » «Oueremos que o teatro in! an
til seja feito pelas pr6prias criancas : 
com os cenarios pintados por elas. par
ticipando no teatro sob todos os aspectos 
Amanha. num segundo ou terceiro espec
taculo. sera mesmo uma crianca que vai 
encenar. ensaiar. Amanhii, serao eles 
que farao a montagem. os cenarios.» 

Ja que se falou na crianca. vejamos 
qual a importancia que lhe e dada pelo 
Grupo: «a crianca neste Grupo e a razao 
de ser do pr6prio Grupo. Por consegumte. 
depois das criancas. os jovens. os adul 
tos. terao aqui o seu Iugar; todos poderao 
colaborar em qualquer manifestacao de 
arte ou cultura. mas na razao seguinte: 
a crianca tem aqui a sua prioridade. 
Pretendemos interessar a crianca em 
todos os capitulos. vamos criar aqui uma 
seccao de pintura. escultura. musica. de 
modo a que a crianca se interesse em 
todas as artes possfveis que estejam ao 
acesso deste Grupo. A dificuldade surge
-nos devido a que vivemos dos associa
dos e da sua quotizacao. Esta ~ baixa. 
pois nao podia ser alta para o lim a que 
nos propusemos. Qual e. pois, essa quo
tizacao? «As criancas ate a ida de dos 
11 anos usufruiem de todos os beneff
cios desta casa: a partir dos 1 2 a nos ate 
aos dezoito pagam uma quota faculta 
tiva. Niio importa a quantia pois e um 
quantitativa simb61ico. Dos 18 anos em 
diante. pagam uma quota que e flxada 
em 7S50 por mes. Ora o grupo tem pre
sentemente cerca de 500 s6cios, dos 
quais 1 50 sao criancas: como ve e muito 
pouco para se poder fazer alguma coisa » 

Oebatendo-se com bastantes dificul 
dades econ6micas. nao tiveram ainda 
apoio das entidades competentes. 

UMA IDEIA 
SOBRE CINEMA 

Uma outra iniciativa cultural do Grupo, 
sera o cinema: « .. niio cinema a metro. 
mas sim cinema de caracter cultural. 
Pretendemos dar filmes e debate-los. 
Acontece que. neste campo. temos depa
rado com inumeros problemas: desde a 
a falta de maquinas. ate ao emprestimo 
de filmes, cujo aluguer e demasiado caro 
para as nossas !orcas. ou porque os filmes 
comerciais bons sao diffceis de arranjar. 
ou porque certos partidos monopolizam 
os bons filmes. Neste momento niio esta
mos a passar filmes. apesar de os procurar
mos em varios sitios. inclusivamente junto 
de Embaixadas». 

DEMOCRACIA POPULAR 

Pretendendo ser apartidaria. seguindo 
uma linha de democracia directa. inqui
rimos da contrapartida que vao tendo. 
da parte das pessoas. isto ~- qual a parti
cipacao das pessoas nos trabalhos do, 
Grupo: «Nota-se ainda neste periodo 
inicial em que nos encontramos. uma 
certa dif1culdade de participacao de todos 
os s6cios na vida colectiva. nomeada
mente nos Plenarios ... No en tanto os 
frutos ja colhidos. dizem- nos que esta 
tendlincia actual tende a desaparecer 
com o tempo e a persistencia dos mais 
conscientes». 

Ainda outras iniciativas do Grupo: 
posto medico. «fazer um posto medico. 
na medida em que muitos dos s6cios 
sao estudantes de medicina e um e 
medico. Temos ja uma dependencia des
tinada para tal : biblioteca: «por enquanto 
ainda e bastante reduzida- temos livros 
oferecidos e outros comprados. Temos 
tentado a criacao de verbas para livros 
atraves de recolha de fundos: houve 
tambem contactos com editoras as quais 
propusemos a criacao de bancas de 

livros que serao vendidos a um preco 
mais baixo do que aquele pelo qual as 
pessoas compram na rua: esta em vistas 
tambem a realizacao de sorteios de livros 
para angariacao de fundos para a bilio
teca»: atletismo: «Logo de infcio levou-se 
as pessoas a interessarem-se pelo atle
tismo. Foi um grande incentivo para os 
miudos que comecariam por ser a volta 
de 1 0. e passaram logo a 15 ou 20 -
uma das coisas que mais contribuiu para 
esse incentivo foi um terceiro Iugar no 
salto em altura. categoria de iniciados. 
conseguido por uma miuda que nunca 
tinha saltado e que levamos as provas em 
Usboa». .«Houve tambem uma expo
sicao de trabalhos dos s6cios. trabalhos 
asses sujeitos a um premio; o juiz era 



0 publico que foi ver a exp·osic;:ilo». 
para alem disto ainda estilo em perspec
tiva cursos de llnguas e cursos de apoio 
a estudantes. 

Banir o egolsmo e o individualismo! 
Abertura a todas as idllias e iniciativas e 
apoio a outros grupos com d1ficuldades! 
contactos com outras colectividades: 
cTivemos um debate sobre as colectivi
dades aqui M algum tempo. sobre os 
problemas com que todas se debatem. 
Sucede que mandamos conv1tes a todas 
elas (67) e s6 ca apareceram 2 ou 3 -
mostra bern a falta de interesse que as 
pessoas da generalidade das colectivi 
dades tern por novos contactos. por uma 
colaborac;:ao nos trabalhos! Dig amos 
mesmo que existe uma certa rivalidade 
entre as varias colectividades de cultura 
e recreio. rivalidade essa que as deixa 
bastante isoladas. sem colaborac;:ilo mutua. 
Houve uma vez a ideia de criar um jornal 
das colectividades de Almada. mas nunca 
se fez nada de concreto. Tentou-se ainda 
formar urn centro cultural das varias colec
tividades do Concelho. Para tal fizeram -se 
reunioes na Camara as quais. n6s. apesar 
de termos bastante trabalho em maos. 
eramos os que If! apareclamos mais assi
duamente». 

UM EXEMPLO A SEGUIR 

Procurando incentivar mais ainda todos 
os s6cios na participac;:ao dos trabalhos 
da colectividade. e publicado urn Bole
tim de lnformac;:ao e Cultura «Horizonte» 
foi o titulo que escolhemos para este 
6rgao de informac;:ao e cultura E o 
Horizonte a que nos referimos e exac
tamente aquele que surg1u com o 25 de 
Abril e e nele que temos de concentrar 
toda a nossa atenc;:ao e trabalho. no sen
tido de reconstruirmos o que o fascismo 
mutilou e defendermos a unica cultura 
legitima - a cultura populam. A respon 
sabil idade da publicac;:ao do boletim e da 
Comissao Cultural do Grupo: isto nao 
significa «que a referida comissao seja a 
proprietaria deste boletim. Esta publica
c;:ao e pertenc;:a dos associados que nele 
devem part icipar. enviando artigos. ou 
ajudando a sua elaborac;:ao». 

Virados para a crianc;:a. procuram. no 
entanto. dar abertura a toda a gente. 
inclusivamente. como jfl foi dito. a outros 
grupos que estejam interessados em tal. 

«A cultura popular precisa de ti !»: 
«queremos enveredar por urn desporto de 
massas. tao necessaria a todos. especial 
mente as crianc;:as » - apelos de uma 
colect ividade diferente. que podera 
(devera) servir de exemplo para que mui
tas mais aparec;:am neste pals e ate 
mesmo. nilo s6 dentro de Portugal. 
como tamMm nas comunidades de por
tugueses por esse mundo fora! 

METODO DE GESTAO DO G. D. C. A. 
0 quadro que reproduz1mos traduz o funcionamento do novo sistema de 

gestao do G. D. C. A. Seguidamente. a exphcac;:ao da constituic;:ao e atribuic;:oes dos 
6rgaos nele representados 

A - PLENARIO 

PLENARIO 

COMISSAO 
FISCAL 

1 - 0 plenario e o 6rgao maximo da colectividade. sendo constituido por 
todos os associados. 

2 - 0 plenario e realizado mensa! mente. 

B - COMISSAO COORDENADORA 

1 - E constituida por 7 elementos de cada Comissao eo tesoureiro (elemento 
consultivo). Os dois elementos de cada Com1ssao serao rotativos.· 

2 -Tern func;:oes coordenadoras. sem caracter dehberauvo e compete-lhe 
a) Efectuar relat6rio das actividades. 
b) Presidir aos plenarios e elaborar a respectiva Ordem de Trabalhos. 
c) Convocar sempre que necessflrio. reunioes intercomissoes. 
3 -As suas reunioes serao quinzenais. 

C- COM ISSAO FISCAL 

1 - t constituida por urn numero mlnimo de dois elementos. 
2- Compete-lhe dar o parecer e assinar os balancetes mensais da Comis

sao de Secretaria. 

0 - COM ISSOES DE SECRET ARIA 

1 - t constituida por 5 elementos e o tesoureiro. 
2 - Compete-lhe assegurar o regular funcionamento da secretaria. 

E - COM ISSAO CULTURAL E DESPORTIVA 

1 - t constituida por urn numero ilimitado de elementos que voluntaria
mente se oferec;:am para trabalhar. 

2- Compete-lhe assegurar o desenvolv1mento cultural e desportivo. 

F - COM ISSAO DE FUNDOS 

1 - t constitulda por um numero 1hm1tado de elementos que voluntaria
mente se oferec;:am para trabalhar 

2 - Compete-lhe a angariac;:ao de fundos e a gerencia do Bar. 



EMIGRANTES 

DO 
Esta entrevista e retirada (das paginas 49 e 50) 

do !ivro EMIGRA(:AO E CRISE NO NORDESTE 
TRANSMONT AND -que saiu em Outubro de 7973. 
na PRELO EDITORA. 

Foi escrito por MODESTO NAVARRO, um jor
nalista que publicou primeiramente as entrevistas em 
Jornais e depois as reuniu neste livro. 
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N. - Fiz-te ha bocado uma pergunta, Manuel: 
se a coisa continuasse assim, se nao tivesse havido 
emigrac;ao. a malta estaria hoje a ganhar menos, 
estaria a passar mais necessidades? Tu achas que a 
malta t inha paciencia para aturar essa situac;ao I 

M. - Eu acho que nao. 
G.- tramos obrigados. 
N. - Tu achas que eramos obrigados, Gu ilher-

mino? 
G. - Sim. eramos obrigados. 
N.- Obrigados por quem? 
G.- Porque nao tlnhamos facilidades de termos 

outro nivel de vida. 
N.- E nao podlamos fazer ·mesmo nada por isso ? 
G.- 0 que e que n6s haviamos de fazer? N6s 

nao temos as forc;as. 
N. - Nao temos? 

G.- Pois nao. porque aqui no nosso pais nao 
podemcis abrir tao-pouco os olhos. Em Franc;a fazem 
greves e fazem outras coisas. e ,vai a policia nao pode 
dizer nada a ninguem. E aqui ern Portugal. se por exem
plo qu iserem fazer uma greve ou qualquer coisa. 
prendem logo a gente, ou batem ou matam. E quando 
na Franc;a. n6s os estrangeirps temos mais liberdade 
Ia do que propriamente aqu i no nosso pais. 

M. - Na nossa terra .n6s somos uns criados 
mandados. . 

G.- Pois somos. Quando e na Franc;a. somos 
e:?trangeiros sim, mas ai dos franceses que viessem 
aqu i fazer o que n6s fazemos Ia. Ate as tantas da noite. 
passamos pela policia. entramos nos cafes. cantamos 
e andamos por Ia e essa coisa toda e a polic1a nao nos 
diz nada. Quando aqui no nosso pais ja nao podiamos 
fazer isso. 

NORDESTE 

N. - Ja alguma vez tomaste parte ou tiveste 
conhecimento duma greve em Franc;a? 

G.- Ja tive. Foi em Agosto. Fizeram uma greve 
porque os franceses queriam trabalhar s6 8 horas. 
enquanto n6s os portugueses. se o chefe nos dizia 
para ficar a trabalhar mais uma hora ou duas. n6s 
f icavamos. t por isso que OS obreiros franceses nao 
gostam Ia dos portugueses. t s6 por isso. Sim. os 
patr6es e os chefes gostam mu ito dos portugueses. 
mas OS obreiros nao gostam dos portugueses porque 
vao para Ia. querem trabalhar muito e sujeitam-se ao 
que calha. 

N. - Tu pensas que este nosso feitio de humil
dade. de nos baixarmos e de aceitarmos as condi
c;6es dos patr6es, esta certo? 

G.- Aqui em Portugal? 
N. - Aqu i em Portugal ou na Franc;a. ou em 

qualquer parte. 
G. - Nao. nao encontro justo. Acho que todos 

deviamos puxar os nossos direitos como Ia se puxa. 
La, se n6s os estrangeiros nao estivermos contentes 
com o patrao. pedimos a conta e ao f im de um dia ou 
dois temos dois ou tres patr6es. Ou quatro ou cinco 
ate. porque por vezes andamos a trabalhar no nosso 
patrao e vai Ia outro chefe ou patrao mandar mais 
dinheiro. para irmos trabalhar para ele. Em Frarfc;a 
ha sempre facilidade de arranjar trabalho. 

N. - Por que e que tu achas que OS franceses 
puxam mais pelos seus direitos que os portugueses? 

G. - Puxam porque OS franceses nao querem 
trabalhar muito para os capitalistas. Porque tern mais 
coisas que n6s temos aqui. Os franceses s6 precisam 
de o ganhar de dia e come-loa noite: sese encontram 
doentes tern o seguro. ganham mais de metade do dia: 
se ganham 50 francos novos. que e aqui 250 escudos 
ou 300 escudos. por dia. encontram-se doentes. tern 
mais de metade disso e tern remedies de grac;a. tern 
medico, tern tudo. E aqui. se n6s nos encontrarmos 
doentes, se ficarmos em casa, nao temos nada. La. 
por qualquer coisa. por exemplo d6i-nos a cabec;a. 
se nao nos apetecer trabalhar vamos ao medico e nao 
trabalhos. E ganhamos metade do ordenado. E aqui 
ja nao e assim. 



CAIXA DOS TRABALHAOORES MIGRANTES 

AO SERVI~O 

OOS TRABALHAOORES PORTUGUESES 

NO ESTRANGEIRO 

Embora a seguran9a social conscirua um dos principais direitos 
dos trabalhadores e. tanto ou mais que o satario. seja garanria de 
uma vida digna. ainda ha muicos emigrantes que nao conhecem 
os seus direitos de seguran9a soctal nem se esfor9am por garanri- los. 

Consciences desse facto e sabendo que a Caixa Central de 
Seguran9a Social dos Trabalhadores Migranres (C.C.S.S. T.M.) e o 
organismo que em Portugal rem o encargo de superintender na 
aplica9ao e defesa desses direitos dos emigrantes. deslocamo-nos 

Caixa Central e junco de alguns dirigenres. com particular relevo 
para o seu presidente- Dr. Victor Mellcias- recolhemos os 
seguintes esclarecimentos que constderamos da maior utilidade 
para os nossos lellores 

- Muitos dos nossos leitores 
nao conhecem a Caixa Central 
dos Trabalhadores Migrantes. 
Pode dizer -nos, em breves pala 
vras, o que e esta Caixa7 
-A Caixa Central de Seguranc;:a 

Social dos Trabalhadores M igrantes. 
que algumas pessoas abreviada 
mente chamam s6 Caixa Central ou 
Caixa dos M igrantes (e mesmo. 
erradamente. Caixa dos Emigrantes) 
eo organismo portugues encarregado 
de garantir a aplicac;:ao das Conven
c;:oes e Acordos que Portugal assinou 
com outros paises em materia de 
seguranc;:a social. 

Como sabe. os direitos de segu 
ranc;:a social (abonos de familia. 
pensoes. subsidios de doenc;:a e 
maternidade. assistencia medica e 
medicamentosa. etc.) sao garantidos 
e aplicados em cada pals por deter
minados organismos ou instituic;:oes. 
que recebem os descontos dos tra
balhadores e verificam quem tem 
direito a esses beneficios e os pres
tam quando for caso disso. 

Em Portugal. esses organismos 
tern o nome de Caixas. Umas sao 
para todo o pais. como a Caixa 
Nacional de Pensoes. outras sao 
distritais. como as Caixas de Pre
videncia e Abono de Familia. Essas 
Caixas tern o encargo de verificar 
quando e que um trabalhador ou 
seus familiares tern direito aos bene
flcios de seguranc;:a social e. nesses 
casas tem obrigac;:ao de os pagar. 

- E que sucede quando um 
trabalhador emigra 7 

- Quando urn trabalhador emi
gra de um pais para outro nao 
deve perder os seus direitos ao 
abono. ~ reforma. a assistencia me
dica e aos outros beneflcios de 
seguranc;:a social. Por isso. ou cada 
pals garante directamente esses di
reitos ou. entao. o pals donde ele 
sai e o pais para onde emigra 
fazem Acordos e Conven96es lnter
nacionais sabre a maneira de eles 
serem garantidos. 

t o caso. por exemplo. de Por
tugal. que tern emigrantes em varies 

RUA 
DA 

JUNQU~\RA 

palses If teve por isso. de fazer 
diversas Convenc;:oes e Acordos. 

Ora. nestes casos em que existem 
Convenc;:oes. sao necessaries orga
nismos centrais. tambem chamados 
organismos de liga9ao. que estabe
lecem as relac;:oes entre as Caixas 
e outros organismos de seguranc;:a 
social dos varies paises para que 
os direitos dos trabalhadores mi
grantes e das suas famil ias nao sejam 
prejudicados. mas sejam aplicados 
correctamente e sem grandes de
moras. 

Oeste modo. a Caixa dos M igran
tes funciona como organismo Cen
tral para garantir que os emigrantes. 
quando saiem de Portugal. nao per
cam os direi tos que adquiriram ca e. 
quando regressam do estrangeiro. 
nao percam OS que adquiram Ia fora. 

- Entao, isso quer dizer que 
a Caixa Central nao e propria-. 
mente uma Caixa de Previden
cia ... 

- Exactamente. Apesar de ter 
o nome de Caixa. e um organismo 
central de ligac;:ao. que tem por 
final idade assegurar a aplicac;:ao das 
tais Convenc;:oes e Acordos de segu
ranc;:a social assinados pelo nosso 

· Pais. 

- E sao muitas essas Con
venc;:oes7 

- Ate este memento. Portugal 
celebrou Convenc;:oes e Acordos de 
Seguranc;:a Social com 1 0 paises: 
Alemanha. Argentina. Belgica. Bra
sil. Espanha. Franc;:a. Holanda. Lu
xemburgo. Estados Unidos e Suic;:a. 
Neste ultimo caso. embora ja esteja 
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assinada. a convenvao s6 deve entrar 
em vigor dentro de alguns meses. 

Alem destas. estao ja pedidas 
negociac;:oes para · uma Convenc;:ao 
com a Suecia e foram estabelecidos 
contactos preliminares com a Vene
zuela e a lnglaterra. 

- E como e que a Caixa Cen
tral intervem na aplica<;:~o dessas 
Convent;:6es e na defesa dos 
direitos de segura.n~a. social dos 
Trabalhadores Migrantes? 

- Em primeiro Iugar. dando assis
tencia tecnica as entidades portu
guesas responsaveis pela execuvao 
das Convenv6es e Acordos inter
nacionais e assegurando o cumpri 
mento das obrigac;:oes assumidas 
pelas autoridades administrativas por
tuguesas. 

Em segundo Iugar. intervindo na 
concessao ou pagamento de pres
tac;:6es devidas ao abrigo de algumas 
Conven96es e Acordos e passando· 
certos atestados e formularies nela.s 
previstos. 

A lem disso. a Caixa Central ocupa
-se ainda. nalguns cases. de com
provar os direitos referentes a pe.n
soes (de reforma. invalidez. sobre
vivencia . . . ) e abonos de familia e. 
finalmente. servindo de organismo 
coordenador no referente a assis
tencia medica e medicamentosa qOS 
famil iares dos emigrantes que residem 
em Portugal e aos pr6prios emigran 
tes quando ca vem em deslocayaO 
temporaria. 
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- Mas esses servi<;:os n~o s~o 
feitos pelas Caixas distritais de 
Previdencia ou pelas Junt as de 
Fregueisa? 

- Nao. As Caixas distritais asse
guram a concessao de assistencia 
medica e medicamentosa (incluindo 
internamento hospitalar) aos emi
grantes e seus familiares atraves 
dos Servic;:os Medicos da Previden 
cia. Esta assistencia e prestada pela 
previdencia portuguesa. mas a cargo 
dos organismos estrangeiros. que 
depois reembolsam as nossas Caixas. 

- E s~o muitos os emigrantes 
que se dirigem a Caixa Central 
ou recorrem aos seus servi<;:os? 

- A Caixa entrou em funciona
mento M dez anos. Mais precisa
mente em 1 de Janeiro de 1966: 
primeiro na Avenida de Berna e. 
a partir de Julho de 1973. no 
n.0 112 da Rua da Junqueira. 

Durante este perfodo organizou 
cerca de 350 000 processes refe
rentes a emigrantes residentes em 
pafses com os quais existe Con
venc;:ao ou Acordo. 

Alem dos casos atendidos pelo 
correio e que atingem a media de 
30 000 por mes. recebemos aqui 
no Servic;:o Informative da Caixa 
cerca de uma centena de pessoas 
por dia. 

Contudo ainda ha mu ito a fazer. 
Por engano ou falta de conheci 
mento. ainda ha emigrantes que 
escrevem para a Secretaria de Estado 
da Emigrac;:ao. para o Ministerio 
dos Estrangeiros. para o M inisterio 
do Trabalho e ate para a Presidencia 
da Republica ou mesmo para a 
Assembleia para tratarem de assuntos 
de seguranc;:a social. 

Outros nem sequer escrevem. Ou 
porque antes querem perder direitos 
do que ter «a mac;:ada» de se infor
marem e preencherem os necessa
ries papeis. Ou por julgarem. alias 
sem razao. que. por terem emigrado 
clandestinamente. nao podem bene
ficiar dos direitos previstos nas Con -

ven96es e Acordos de seguranc;:a 
social. 

Ora isto nao e verdade. E. per
tanto. o que seria necessaria para 
bem dos emigrantes e do pais em 
geral e que tanto eles como os 
seus familiares se habituassem a 
expor as suas duvidas. sem qualquer 
receio. para a Caixa Central. 

0 112 da Rua da Junqueira 
e um enderec;:o que cada um deles 
devia trazer no bolso e na ponta 
da ca neta. 

A Caixa e um servic;:o publico. 
Nao faz favor nenhum em dar todos 
os esclarecimentos e atender todas 
as justas pretens6es. Alias. nem 
out-ra coisa pretende. 

- Portanto. a Caixa Central 
e a Secretaria de Estado da Emi 
gra<;:~o tern objectivos diferen
tes ... 

- Com certeza. A Secretaria 
de Estado da Emigra<;:~o. que 
faz parte do Ministerio dos Neg6-
cios Estrangeiros. trata dos con 
tratos de trabalho. das inspecc;:6es 
medicas dos passaportes. da infor
mac;:ao geral aos emigrantes e das 
condi96es de vida. de trabalho. habi
tac;:ao. cultura e outras relacionadas 
com os varies aspectos da vida dos 
trabalhadores nos pafses para onde 
emigram. 

A Caixa Central. que faz parte 
do Ministerio dos Assuntos Sociais. 
trata de tudo o que se refere a cha
mada seguranc;:a social: abonos. pen
s6es. subsidies. assistencia medica. 
etc. Numa palavra. aquilo que as 
Caixas de Previdencia tratam para 
os residentes em Portugal . trata a 
Caixa ,Central para os portugueses 
residentes no estrangeiro (em rela
c;:ao aos seus familiares residentes 
em Portugal e aos pr6prios emigran 
tes quando regressam temporaria 
ou defi nitivamente ao nosso pals). 

0 facto de algumas· pessoas con
fundi rem os dois organismos s6 
ocasiona demoras e complicav6es. 

Por vezes. ainda M pessoas que 
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se dirigem a Caixa Central como se 
fosse a Junta da Emigrat;:Ao. Ora 
esse organismo ja desapareceu ha 
muito. Tambem era aqui na Rua da 
Junqueira. mas as suas fun<;:oes 
eram totalmente diferentes. 

- Eosubsidiodedesemprego7 
Se urn emigrante regressar a 
Portugal em situat;:Ao de desem 
prego, quem e que 0 apoia 7 
Tambem e a Caixa Central? 

- Nao. Neste caso especifico. 
quem esta encarregado de prover 
ao subsidio de desemprego e 0 
IARN (Institute de Apoio aos Retor
nados Nacionais) . Mas e preciso 
esclarecer que apenas sao atingidos 
por este beneffcio os portugueses 
retornados das antigas col6nias e 
os retornados da emigra<;:ao depois 
de Fevereiro de 1975. 

- Que outros tipos de apoios 
realiza a Caixa Central? 

- Alem das suas actividades de 
organismo de liga<;:ao. a Caixa dos 
Migrantes geralmente participa nos 
contactos previos e na negocia<;:ao 
das Conven<;:oes e Acordos lnter
nacionais de seguran<;:a social e. 
nalguns casos. como por exemplo 
quanto ao Brasil e ao Luxemburgo. 

serve mesmo de intermediario no 
pagamento das pensoes e abonos. 

Alem disso. tern importantes fun 
<;:oes de informa<;:ao sobre seguran<;:a 
social. editando e divulgando publi 
ca<;:oes. guias. folhas informativas 
e prestando esclarecimentos na ra 
dio. na imprensa e mesmo directa 
mente aos migrantes : nas fronteiras. 
nas suas terras e ate nos paises 
onde trabalham. 

- Diga- nos, para terminar : 
Quais sao as principais dificul
dades que a Caixa encontra nesta 
sua act;:ao7 

- Alem do facto ja atras refe 
rido de muitos emigrantes se diri
girem a Secretaria de Estado da 
Emigra<;:ao ou a outros organismos 
em vez de o fazerem directamente 
para a Caixa Central. a principal 
dificuldade reside na identifica<;:ao 
dos trabalhadores e seus familiares 
(que ou tern nomes muito semelhan
tes ou nao fornecem suficientes ele
mentos de identifica<;:ao). 

Tudo seria mais facil e mUltO 
mais rapido se os trabalhadores 
quando se dirigem a Caixa Central 
indicassem sempre e correctamente 
o seu nome complete. a data de 
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nascimento e. quando saibam. o 
numero do seu processo ou numero 
T. M. (traba/hador migrante). como 
vulgarmente dizemos. 

Convent;:oes e Acordos 
lnternacionais 

de Segurant;:a Social 

Assinados por Portugal: 

• Alemanha 
• Argentina 
• Belgica 
• Brasil 
• Espanha 
• Fran<;:a 
• Holanda 
• Luxemburgo 
• Sul<;:a • 
• USA 

• Ainda nao esta em vigor. 

Caixa Central 
de Segurant;:a Social 

dos Trabalhadores Migrantes 
(C.C.S.S.T.M.) 

Os trabalhadores sao atendidos: 

- De Segunda a Sexta-Feira 
das 9 as 17 horas. 

- Endere<;:o : Rua da Jun
quelra. 112-Lisboa-3 (junto 
a Feira das lndustrias) . 

- Telefones: 64 52 81/7 
39 



pel as 
nossas 

A EXCEPc;Ao 
QUE 

QUEREMOS 

REGRA 
Como toda a sociedade humana. 

todo o recanto urbano ou rural deste 
Pals que somos. conhece a sua regra 
quotidiana. a rotina imposta pela neces
sidade de manter o equillbrio essencial 
tl vida. ~ a regra que marca o ritmo 
da vida social. econ6m1ca e cultural 
das populacoes do interior. afastadas 
desse artificial buli<;o das grandes urbes 
que se julgam o centro do mundo. 

A regra e muitas vezes «o nao te 
rales». mas ela tambem desperta. por 
imprescindivel a natureza humana. a 
sua contr~ria: a excep~ao. 

~ essa excep~ao. essa especie de 
manta de retalhos que se espalha por 
todo o Portugal das vilas e aldeias do 
interior. e por vezes a epopeia humilde 
de um gesto. de uma d~diva do 
humano em prol do seu semelhante. 
a obra colectiva levada a cabo pelas 
populacoes esquecidas pela capitai. 
Essa a excep~ao de que falamos. essa 
a excep~ao que querlamos fosse a 
regra duma sociedade ma1s humana 
e ma1s justa. 

Dessas excep~6es dao-nos os jor
nais regionais notlcias dispersas: deles 
as colhemos como ramalhete de exem
plos e de incentive a seguir. mas tam
bam como parte integrante dos senti
mentes mais nobres que no seio do 
Povo nao cessam de despontar. A nosso 
ver e precise que se conhe<;am estas 
excep~6es. para que pelo exemplo etas 
se torn em regras comuns! 
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VILA REAL (Cruz Branca) 

A populacao desta localidade viu 
desfilar. com entusiasmo e agrado. 
a Associacao dos Bombeiros Volunt~
rios de Salvacao Publica de Vila Real. 
exibindo uma nova «Land-Rover» equi
pada com potente bomba acoplada. 
tanque de agua com capacidade para 
700 litros. para alem da sua capaci
dade no que respeita a todo e qualquer 
terre no. 

A «Land-Rover» fo1 oferta do bene
merito Sr. Armando da Conceicao. 
assim como da lnspeccao de lncendios. 
0 desfile. acompanhado pela fanfarra 
dos Bombeiros Voluntaries. era sau
dado a sua passagem pela populacao. 

GUIMARAES 

Oa ultima reuniao da Comissao 
Administrativa do Municipio vimara 
nense. foram tornadas publicas algumas 
deliberacoes. das quais se salientam: 

- solicitar or<;amento para abertura 
do caminho de acesso a escola 
de Gonca. para o qual os pro
prietaries colocaram os terrenos 

' a disposicao: 
- solicitar or<;amento para electri

ficacao do Iugar das Fontafnhas 
na freguesia de Caldelas: 

- aceitar a comparticipacao dos 
moradores do Salgueiral - 100 
contos - para a execucao dos 
trabalhos de liga<;ao da Cruz de 
Pedra ao Salgueiral. que a Camara 
executara por administracao 
directa: 

- adjudicar a empre1tada da obra 
de refor<;o do abastecimento de 
flgua a Guimaraes (armazena
mento e distribuicao). primeira 
fase. pela importancia 23 292 060 
contos. 

VILA VELHA DE RODAO 

A Camara Municipal desta locali
dade realizou concurso publico. com 
base de licita<;ao de 5 035 872S80 para 
a empreitada de constru<;iio da ponte 
sobre o rio Ocreza e seus acessos no 
Caminho Municipal no 1355. entre 
Foz do Cobriio e Sobral Fernando. 

A nova ponte e uma velha aspira
<;ao dos concelhos de Proenca-a-Nova 
e Vila Velha de Rodao. A ponte a 
construir terti o comprimento total de 
80 metros e a largura de plataforma 
de 7.50 metros. compreendendo uma 
fa1xa de rodagem de 5 metros e dois 
passeios laterais de 0. 75 metros de 
largura cada. A ponte irfl da margem 
esquerda. lado da Foz do Cobrao. 
a margem direita do rio. lado de Sobral 
Fernando. 

ACORES E MADEIRA 

A Radiodifusao Portuguesa no arqui
pelago da Madeira iniciou um novo 
sistema de informacao a populacao 
local. passando a fazer os vflrios noti 
ciflrios do dia de uma redac<;ao que 
passa a funcionar no Funchal. com 
autonomia pr6pria Esta medida. que 
entrou em vigor recentemente. enqua
dra-se no previsto pelo Estatuto de 
Radiodifusao Portuguesa que visa pro
mover a progressiva regionaliza<;iio da 
Rfldio em Portugal. 



Em rela<;:ao aos A<;:ores este tipo 
de altera<;:ao noticiosa ja foi introdu
zido ha alguns meses estando a R.D.P. 
a funcionar com uma redac<;:ao local 
e orienta<;:ao pr6pria de acordo com 
os interesses do arquipelago. 

VILA REAL DE SANTO 
ANTONIO 

Na inten<;:ao de corresponder ao bom 
acolhimento que diversas comunidades 
de emigrantes se propuseram a dis
pensar a campanha lan<;:ada para a 
aquisi<;:ao de uma ambulancia. deno
minada «Emigrante». a associa<;:ao local 
dos Bombeiros Voluntaries decidiu que 
todos os servi<;:os de transporte de 
doentes ou sinistrados -a prestar no 
decorrer deste ano a emigrantes algar
vios- seja feito a titulo gratuito. 

PONTE SOBRE 
0 CAVADO 

A ponte do Cavado foi aberta ao 
trafego no remoto ano de 1877. loca
lizada perto de Barcelos na linha do 
Minho. e uma ponte metalica de tres 
tramos. com a extensao total de 132 
metros. transpondo o rio Cavado antes 
da esta<;:ao de Barcelos. Esta obra que. 
no seu tempo. poderia ser considerada 
de alta tecnica. viu as suas estruturas 
antiquadas. nos ultimos anos. para a 
previsao de cargas tidas como «muito 
agressivas» do tratego actual. Assim. 
ja em 1926 o seu refor<;:o tinha sido 
encarado e. ate. a sua eventual substi
tui<;:ao. Porem segundo somos levados 
a crer. tudo teria ficado por al. nesse 
ano de 1926. 

Hoje. em plena moderniza<;:ao dos 
Caminhos de Ferro e. especialmente. da 
sua linha do Minho. a ponte do Cavado 
vai sofrer modifica<;:oes substanciais. 
caracterizando-se estas. pela nota rele
vante em que e tida a capacidade 
tecnica da SOREFAME. a qual foi 
adjudicada a obra. 

Sera pois a SOREFAME que se 
responsabilizara pela execu<;:ao integral 
do projecto. fabrico e montagem da 
nova ponte. Para manter a permanem
cia das estruturas. assim como a con
tinua circula<;:ao dos comboios. durante 
todas as fases dos trabalhos. a empresa 
concebeu um plano de montagem que 
prima por ser um primeiro do genero 
a levar a pratica entre n6s: segundo 

PAREDES DE COURA 

0 Ministerio dos Assuntos Sociais. 
por decreto publicado no «Diario da 
Republica» de 19 de Maio. criou o 
Hospital Psiquiatrico de Paredes de 
Coura. Este Hospital fica integrado 
no Centro de Saude Mental de Viana 
do Castelo. passando a funcionar no 
ediffcio do antigo Sanat6rio do Pre
sidente Carmona. 

este original plano da tecnica portu 
guesa. tornar-se-a possivel movimen
tar verticalmente a ponte. cujo peso 
e de cerca de 400 toneladas e 132 m 
de comprimento. Oeste modo. o tra
fego ferroviario. sera i nterrompido 
somente por seis dias. ao contrario 
do que normalmen.te poderia aconte
cer. A delicadeza das diversas opera
<;:oes a extrcUtar para esta dificil «mana
bra» da tecnica estao calculadas ate 
ao mais infimo pormenor. A decorrer 
normalmente a opera<;:ao. na sua glo
balidade. figurara nos anais da tecnica 
portuguesa como sua coroa de gl6ria, 
pois sera a primeira vez que tecnicos 
e operarios movimentam. na verticaL 
estruturas com tal peso e extensao. 

Dadas as necessidades de interna
mento do foro psiquiatrico na area 
abrangida pelo Centro de Saude Men
tal de Viana do Castelo. esta medida 
justificava-se plenamente. A transfe
rencia deste sanat6rio para os recem
-criados servi<;:os de psiquiatria e feita 
ao abrigo do Decreto-lei n.0 260/75 
de 26 de Maio do ano passado. Este 
Decreto-lei considera que os servi<;:os 
do antigo lnstituto Nacional aos Tuber
culoses transitam para o Hospital Psi
quiatrico. 
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MON<;AO E 0 POETA 
JOAO VERDE 

No Largo do Loreto, naqueles largos 
que sao o centro do mundo para as 
localidades portuguesas, em Monc;:ao, 
vai ser erigido urn busto do poeta Jolo 
Verde. 

Simples funcionario administrative 
Joao Verde, de seu nome pr6prio Jose 
Rodrigues Vale, foi para as terras e 
gentes do alto-Minho e Galiza, o 
cronista simples e directo, como 
directas e simples foram as falas do 
povo trabalhador, nesse remota prin
cipia do seculo XX. 

"M eu pobre cantar vivi-o, 
Naturalmente no lar ... 
Tern a alegria forc;:ada 
D'este rincao do alto-Minho 
E a nostalgia doirada 
Da Galiza abandonada ... " 

As figuras que a sua poesia eternizou 
os habitos e costumes dos dais povos 
portugues e galego, irmanados por 
tantas tradic;:oes hist6ricas, por ances
trais vinculos que a lida dos campos 
impri.me, testemunham de como Joao 

FEST AS 
EM HONRA ~· 

Verde, soube entender a linguagem 
popular, aquele "chamar as coisas 
pelos seus names" de que s6 o povo e 
mestre, dai que a sua figura entre no 
patrim6nio hist6rico, na galeria, dos 
poetas populares portugueses: 

"0 Syphao, que toda a hora 
Por insondaveis mysterios 

Transfere o suor da lavoura 
P'ros papeis dos ministerios." 

Joao Verde foi a voz, que entiio se 
nao calou, do lavrador do Minho, do 
lavrador que lutava contra os assaltos 
da contribuic;:iio predial, da con
tribuic;:ao de juros, da sumptuaria, do 
real d'agua e de tantas outras con
tribuic;:oes que assoberbavam o cam
pones pobre das terras do Minho. Por 
isso, melhor oue ninguem, compreen
dia o poeta e interpretava a frio, o 
thodo dos campos, a emigrac;:iio 
massic;:a que entao lavrou sulcos de 
despovoamento no norte do Pais. Que 
ficaria no Minho, triturado pela desor
ganizac;:iio econ6mica? 

"Ficou por'hi meio cento 
De brae;: as e pouco rna is 

E, se de Ia Ionge, chegavam cartas 
do emigrante, a dura e impiedosa 
realidade da aldeia povoada de velhos e 
crianc;:as analfabetas, como respondia? 

"Par isso, cartas, saudades, 
Que vindes v6s ca fazer? 

An dam de luto as herdades, 
Ja ninguem vos sabe ler." 

Desse mundo minhoto em que Joao 
Verde viveu, esta pejada a sua pequena 
mas significativa obra. 

Por isso, Monc;:iio, torrao natal do 
poeta, ira fazer corri que desponte no 
Largo do Loreto, um busto que o re
corde, uma homenagem carregada de 
sentido hist6rico a urn poeta popular 
que serviu a terra e o povo que a ha
bita. 

JOAO VERDE 

Bibliografia 

MUSA MINHOTA - Porto, 1887. 
N'ALDEIRA - Viana do Castelo, 
1890. 
ARES DA RA YA - Vigo, 1902. 

No dia 16 de Maio, foi feriado municipal em Aveiro, 
conjugando-se esse feriado com as festas em honra 
de Santa Joana Princesa, padroeira da cidade, morta 
em 12 de Maio de 1490. 

Da Hist6ria retiramos a biografia que a lenda e a 
crenc;a popular fizeram da Princesa Santa Joana, uma 
figura lendar ia. 

DE S,ANTA·. JOANA 
PRINCESA .: 

Filha de D. Afonso V, a princesa Joana recebeu 
desde tenra idade uma educac;ao esmerada, humanis
tica, sobretudo a cargo de dois letrados ilustres da 
epoca, Cataldo Aquila e Parisio Siculo. Ausentando-se 
o rei e o principe para «acometer» Arzila, ficou o reino 
de Portugal sob a regfmcia da infanta, princesa Joana, 
tal o conceito de moderada e culta que a sua figura 
granjeava. Dez dias depois, chega o rei vitorioso, espe
rando-o a capital do reino festivamente engalanada. 
A princesa, segundo reza o «Memorial» da epoca, foi 
receber seu pai. «E mui guarnecida e aposta coberta 
de muita grac;a e formosura». Nas biografias e demais 
escritos que foram deixados pelos cronistas do reino, 
Rui de Pina e Damiao de G6is, narram-se os aconteci
mentos singulares que decidiram da vida de convento 
que a princesa abrac;ou. 

A princesa sugeriu ao monarca, Afonso V, que a 
oferecesse a Deus como tributo da vit6ria alcanc;ada, 
pedindo-lhe licenc;a para entrar num mosteiro da sua 
escolha. Assim, entra D. Joana no Convento de Odivelas, 
desfazendo-se de toda a sumptuosidade da v ida da 
corte. Mais tarde, no ano de 1475 reunem-se por man
dato regio, em lisboa, todos OS procuradores das cida
des e vilas do reino que advertiam D . Afonso V que nao 
devia deixar sua filha entrar em convento, mas sim 
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TOMAR 

A lmprensa regional teve o seu pri
meiro encontro em Tomar. nos dias 
28 e 30 de Maio. Reunindo cerca de 
1200 pessoas em representalfiiO de 
137 jornais reg1ona1s. este Encontro 
Nacional da lmprensa Regional. teve 
como nota predominante a discussao 
dos problemas que afectam esta lm
prensa que represents 6 milhoes de 
exemplares publ icados mensalmente. 

A crise do papel. como vulgarmente 
e conhecida a car~ncia de stoques 
desta materia prima no mercado. as 
elevadas taxas dos en e a obriga
toriedade de cintagem. actualmente 
suspensa. etc .. a que se soma deter· 
minada defici ~nci a a nlvel profissional. 
nomeadamente a dificuldade para aqui
SilfaO de carteira profissional aos cola-

boradores principals dos jornais regio
na1s. foram algumas das questoes deba
tidas neste Encontro Nacional. 

As Associalfoes de Bombeiros Volun
taries. talvez porque mais ligadas a 
vida das diversas regioes do Pars onde 
trabalham e actuam. talvez porque 
como os jornais regionais sintam a 
necessidade desses elos de ligalfiiO 
escrita espalhados de norte a sui deste 
Pais. reunidos em Tomar. tambem 
enviaram uma saudacao ao Encontro 
Nacional. saudacao que destacamos· 

LEIRIA 

Mao criminosa. ao que se julga. 
segundo o consenso popular. estara na 
origem da deflagracao de um violento 
inc~ndio registado entre o aglomerado 
florestal que se estende desde Leiria 
a Figueira da Foz. 

dispondo-se a casar como ao reino convinha. Ainda 
uma segunda vez, nas Cortes de £vora, em 1475 o mesmo 
protest o foi levantado, mas era demasiado tarde, a prin
cesa t inha entrado no Mosteiro de Jesus em Aveiro, 
onde acabava de tomar habito. 

A piedosa vida da princesa, entretanto, era conhe
cida da populac;Ao da cidade de Aveiro, onde a sua 
fraternidade para com os pobres e mendigos alcanc;ava, 
junto lli sua renuncia pelas coisas da corte e da politica. 
aspect os singulares. Santa Joana Princesa, recusara-se 
a abandonar o convento, perante as promessas de casa 
mento que o rei no I he impunha ; prom essas de casa
mento a que a sua beleza e obstinada recusa, davam 
uma not a particular de castidade e sacr ificio invu lgares 
na ltpoca, pois eram muitos os pretendentes entre os 
monarcas mais ilustres, dos reinos m ais ricos e pr6s
peros da Europa : Carlos, o Tem erar io , duque de Bo r 
gonha; Franc isco II da Bretanha; M aximi lano d a A le
manha; Reinaldo II ; Rica rdo Ill de lng lat erra. 

Simbolizando esta permanente atitude da princesa, 
a iconografia de D. J oana, mostra-a sobranceira, como 
que desprezando, tr~s coroas reais. e exaltando o brasAo 
da sua escolha : a coroa de espinhos de Cr isto. 

A vida e c lausu ra exemplar da princesa, no ano de 
1756, a 17 de M arc;o, foi beneficiada pelo Papa Bento XIV 
que, ouvindo pertinente exposic;Ao e parecer d a entAo 
Sagrada Congregac;Ao dos Ritos, a canonizou com o 
nome de Santa Joana Princesa. 

A Ianda e o romantismo popular que envolveram e 
envolvem a hist6ria da princesa. con ferem urn cunho 
romAntico e religioso as festas da padroeira da cidade 
de Aveiro que, este ano, celebrou o aniversario d a sua 
mo rt e. 

0 fogo. teve a sua localizacao na 
povoacao de Leirosa. consumindo as 
chamas uma area de alguns qui16-
metros. 

Participaram no combate ao sinis
tro. que s6 foi debelado ap6s trinta 
horas de porfiados esforcos. as corpo
racoes de bombeiros de Vieira de Leiria. 
Pombal. Mannha Grande. Figueira da 
Foz. os privativos da Celulose Celbi. 
elementos do Regimento de Artilharia 
de Leiria. dos Services Florestais e. 
ainda centenas de populares. 

A zona mais afectada pelo inc~ndio. 
que chegou a ter uma frente de dez 
quil6metros. foi a povoacao de Leirosa 
e a conhecida mata do Urso. tendo 
ardido mil_bares de pinheiros e mato 
rasteiro. 

Os prejufzos sao elevados. sendo 
de referir que. durante a sua atitude 
abnegada de dar combate ao sinistro. 
alguns bombeiros tiveram de receber 
tratamento no Hospital de Leiria devido 
a intoxicalfao. 

Chafariz Neptuno (Aveiro). 
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Saio todas as manhas. cedinho. e quase todas 
as noltes. pela tarde. a passear o meu elefante. 
E digo-lhe: «- Bibi. caminha devagar e nao te 
preocupes com os basbaques». E ele nao se preo
cupa. E se alguns basbaques ficam. subita e irreme- ""tllliilliii .. --~i 
diavelmente com os pes chatos. e porque adquiriram 
o h~bito de se deterem demasiado no mesmo sitio. 
Os elefantes possuem vista. justamente porque. ao 
contr~rio de certos tubaroes. tem mais tromba do 
que barriga. Ouvem pessimamente. Mesmo o que 
lhes convem. 

Nascendo j~ velhos. as esposas sabem que con
tam com as suas rabujices. e nao sendo nunca meni
nos. mnguem os obriga a ver os programas infantis 
da TV Ao contr~rio de muita gente. os elefantes 
vao morrer Ionge. a um cemiterio de elefantes e tao 
inacesslvel como a estrada de Benfica. a partir do 
Jardim Zool6gico. 

Bibi tem crescido imenso de dentro para fora. 
nos ultimos tempos. A sua bebida predilecta e o 
pirata. de um bar dos Restauradores (os elefantes 
tambem se apuram nos prazeres gustativos). e a sua 
refei~ao mais importante e o almoc;o : meio mordomo 
aux champignons. e uma empregada de quarto saute 
(se nunca viram um elefante amar. os senhores 
desconhecem a violencia das pa1x6es repentinas. 
Aquilo. sim. e fornicar como todos OS que tem pressa. 
pois o prazer que se pode ter hoje. nao se deve 
deixar para o dia seguinte. E no entanto. h~ mulhe
res que sao mais espalhafatosas do que o elefante
·femea). Tambem nao h~ elefantes chavelhudos. pois 
segundo os estudos antigos. to1 o camelo que. por 
querer ter cornos. perdeu as orelhas! 

Bibi mastiga tudo muito bem e nao faz porca
rias. 

Tenho dois elefantes. Um na provincia. outro 
na cidade. que. em determinadas epocas do ano. 
trago para Sintra. As provincias nao veem com bons 
olhos os elefantes. Por outro lado. na cidade. um 
elefante causa graves inconvenientes ao seu pro
prietario. 

Deveras sensivel. Bibi desenvolveu-se o bastante 
para que lhe nao passassem a mao pelo lombo. 
Ora uma cidade velha. como Lisboa. nao est~ pre
parada para elefantes. As ruas oferecem a mesma 
tra~a de h~ seculos. e se hoje os maraj~s chegam 
a jacto e nao a elefante. e porque ha muitos mais 
pilotos do que cornacas. E tambem porque as cidades 
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antigas nao progrediram em determinados sectores. 
tendo construido pistas de avioes e nao recintos 
apropriados para grandes mamiferos. 

Pergunto-me. amiude. por que motives os gover
nos se preocupam tanto com os homens e seus 
caprichos de superficie. e tao pouco com os paqui
dermes e suas necessidades intrinsecas. Se ha ani
mais irreflectidos. incultos e cretinos. que abrem a 
boca para engolir e nao para dissertar. outros exis
tem. tal o elefante. que se detem nas ancestrair 
filosofias e passam por cima do que consideram 
inutil. A mulher. quando nos pisa. magoa-nos apenas 
a alma. mas o elefante e apologista de fazer doer 
por fora e por dentro. 

Todas as entidades respons~veis se preocupam 
com as crian~as. t bonito. evangelico. Mas ninguem 
ve. nos trasportes publicos. letreiros como este: 
«Eiefantes com menos de quatro anos e transpor
tados ao colo. estao isentos do pagamento de bilhete». 

Ha milhares de anos que a mjusti~a reina sobre 
a Terra. Por isso o elefante nasceu blindado e duro 
de roer. «- Deixem correr o marfim» - dizem os 
desprendidos. E a seguir. roubam -lhe a dentadura. 

Nao e por snobismo que tenho um elefante na 
cidade que. por norma. trago para Sintra. A mim. 
os elefantes fazem-se francamente falta. Condenaveis 
sao esses novos-ricos que possuem uma frota de 
elefantes na pra~a. e os exibem d1a a dia no seu 
pequeno circo de mediocridades. 

FUI chefe de rela~oes publicas no Zoo de Antuer
pla. t dificil o entendimento entre os bichos. mas 
1mpossivel a aproxima~ao entre homens e bichos. 
Desisti de cooperar com uns e com outros. num 
momento em que ambos se batiam pelas jaulas. 
e a confusao era tamanha que os gorilas levavam 
amendoins aos homens. e os homens faziam rir a 
macacada. 

0 elefante nao ri alvarmente lls gargalhadas. 
Fa-lo silenciosamente com a agudeza do humorista. 
aguentando todas as gra~as frivolas. sem mexer um 
s6 musculo. --+ 
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Dtrao algumas pessoas que e uma estupidez 
dispendiosa ter urn elefante. Estao erradas 0 ele
fante e urn companheiro sem a contextura do indi
vlduo mesquinho. Nao ergue a pata em qualquer 
candeeiro. arvore. pneumatico. ou cabaz de fruta. 
Prescinde da licenc;a. camararia. Nao morde. nem 
ladra. nem arranha. nem precisa de coleira ou de 
ac;ame. Quando chega ao meu mes de Janeiro. 
0 elefante nao anda pelos telhados. nao mia. nao 
acorda o bairro. E nao ha necessidade de mandar 
capar os elefantes (na Sociedade de Geografia M 
patas de elefante transformadas em bengaleiro. Mas 
nao ha trancas de elefante a fazer de corrimao!). 

Urn elefante nao se perde. Nao e roubavel. Nao 
canta tao bern como os grilos. os canaries. mas 
tern a sua beleza natural. os seus sons harmoniosos. 
sem se envolver em plumagens. Bibi nao se mete 
em politica das esquerdas ou das direitas. Nem e 
axtremista. Evitou sempre os jantares de homena
gem. as cunhas. a acumulac;ao de lugares. Nunca 
aqueceu nenhum. (Nao e porque os elefantes sejam 
trios por baixo. Sao termoestaticos. mais nada!). 
Bibi nunca engraixou. traiu ou virou casaca. E seria 
mais facil deixar-se cavalgar por urn operario meta
lurgico do que por urn prlncipe de longa metragem. 

Ao contrario das baratas reoelentes. das pulgas 
tnsuportaveis. das formtgas inc6modas e das moscas 
nojentas. o elefante nao surge no bife. nao faz comi
chao nas costas. nao estraga o piquenique. nao 
conspurca a torta de ananas e o mapa-mundo. 

Com urn eletante nao ha meios termos. meias 
doses Meses atras. o vira-tacas de um amigo meu. 
entrou numa poc;a de ftgua. sacudiu-se feliz e sal-

ptcou urn cavalhetro. 0 cavalheiro insultou o dono 
do vira-latas. o vtra-latas mordeu o cavalheiro. 
o cavalheiro agrediu o dono do vira-latas e o vira
-lacas. Veio o pollcia. e o vira-lacas mordeu uns e 
outros. Foi tudo para a esquadra. 0 meu elefante 
entrou. ha dias. no lago do Campo Grande e enchar
cou tres duzias de passeantes. Asfixou-os de tal 
jeito que nao houve sequer forc;as para chamar urn 
profissional de respirac;ao boca a boca' 

0 elefante nao possui o verba do papagaio. mas 
conjuga a estima e a dedicac;ao nos tempos mais 
maravilhosos. Se os vizinhos se poem a tocar corneta 
as duas da manha. eu ponho o Bibi a danc;ar no meio 
da casa e readquiro logo a tranquilidade e a supre
macia. Quando urn amigo compra urn desses andares 
de construc;ao moderna. visito-o com o meu elefante. 
t a prova dos nove. Se o andar. ou todo o predio. 
se nao desmoronam como urn baralho de cartas. 
e porque o edificio e boa:~- E Bibi tambem. 

Nunca irei desfazer-me do meu elefante. Nem 
mesmo no dia em que ele come<;ar a tornar-se pesado 
entre os meus devaneios. 

Provavelmente o maior autor humorista portu
guAs. Santos Fernando faleceu inesperadamente (em 
Oezembro ultimo) deixando incompleta uma obra 
que prometia vir a ser lmpar no seu gllnero. Alguns 
dos seus romances («A Arvore dos Sexos» e «Absur
dlssimo». por exemplo) obtiveram grande Axito. inclu
sivamente no Brasil. onde mantinha muitas amizades 
e popularidade. A sua grac;a e estilo ficam registados 
neste extracto do seu ultimo trabalho vindo a publico 
(«Sexo XX>>- Editorial Futura). 
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• ZERO - Ignacio de Loyola e A MINHA PARTE DE VER- e OS CHARLATAES DA NOVA e SOCIOLOGIA DA NEGRI
Brandllo - Livraria Benrand DADE - Franc;ois Mitterrand PEDAGOGIA - Lucien Morin- TUDE - Maria Carrilho - Edo-

A JOVem literatura latino-ameri- - Lovros do Brrasol PublicacOes Europa-Aml!rica <;Oes 70 
can a. em partocular do Brasol. Enl!rgoco protesto contra certas A Negro tude - ou. em geral. 
comeca fonalmente a ser d ivulgada Secreu\roo Geral do Partido So- formas actuais de «op inionite» a reivondocacao da especificidade 
em Portugal. Valores surpreenden- cialista Franc~s e candidato a pre- (termo onventado pelo autor para do Negro- podera ser. como mui
tes. aonda on6dotos entre n6s. falam- sid~ncia da Republica em duas elei - designar a «mania de tomar pela tos pretendem. um caminho para a 
nos da dramauca realodade do con- cOes. Francois Mitterrand foi o verdade as opon oOes pr6prias. pes· afirmacao da odentidade cultural 

tinente sui americano. lntegrado na grande opositor do general De soais e subjectivas»). este livro dos povos africanos. ou ate ins
chamada «hteratura de combate». Gaulle. face ao qual conseguiu abre novas perspectivas a discus- pirar uma «via africana» para o 
ZERO e a an6nima odisseia de um 46% dos votos em 1965. Neste sao sobre a renovacao da peda- sociahsmo? Neste volume o con
resistente brasoleiro apanhado na livro tenta a reconstrucao por via gogia lndependentemente de varias ceito de negro tude e analisado em 
engrenagem de um mundo fantas- da discussao concreta dos proble- conJradicOes que encerra. algumas perspectova soco61ogoca. seguindo 
toco e paradoxa!. dominado pelo mas e da elucidacao. Obra funda- das 'quaos bem flagrantes. trata-se o otonerario que leva do mito litera
terror policoesco mental para o conhecimento da mesmo assom de um documento rio ao conceito ideol6gico e ins-

hist6roa da esquerda europeia indispensavel para um melhor trumento do poder A autora ve a 
depois de 1965 conhecimento da crise por que Negrotude como uma saida para os 

atravessa hoJe o ensono em todo o intelectuaos afrocanos que pensa
Mundo vam nao poder usar van tajosa

e TEO RIA MARXIST ADA EDU
CA<;:AO - Bogdan Suchodol
ski - Editoroal Estampa 

Em que aspecto l! a pedagogia 
socialists uma continuac;:ao do de
senvolvimento hist6rico da teoria 
da educac;:ao e da pratica. quais as 
limitacOes que suscita e que novos 
problemas soluciona? Para o au tor 
desta obra. 6 esta a questao essen
cia! da nossa 6poca. que se pOe 

e 0 QUE DEVE SABER-SE 
SOBRE A SEX UAL! DAD E _ e ORIGENS E FORMAS DE 
Asslrio & Alvim Editores DA EM IG RA<;:Ao- Ed uardo 

Sousa Ferreira - lniciativas Edi-

mente a linguagem maos eficaz 
con tra o racosmo branco. a lingua
gem da forca. 

tanto aos coentostas como aos 
amplos clrculos de professores e 
educadores 

Este documento e o resultado 
de uma discussao entre diversas 
pessoas. de profissao. idade e 
sexos diferentes. que nele projec
taram as suas pr6prias sexualida
des. isto e. os seus problemas 
sexuaos Natural poos a adverten
cia dos responsaveis por este tra
balho. de que se trata de uma 
tomada de posocao e que nao deve 

• ABORTO - Oireito ao nosso de modo algum ser abordado sem 
Corpo - Editorial Futura um mlnomo de espfrito critico. 

Nao se tratando de um «curso de 
Fruto de convenc;:oes s6cio-eco- educac;:ao sexual». constitui no en

n6micas que o progresso da cien- tan to. para alem do seu valor intrfn
cia e das ideias ainda mantem no seco. um apelo ~ palavra. a comu
seu estado mais bruto. o problema . nica~o. 
do aborto continua a merecer a 
atenc;:ao dos especialistas interes-
sados. sem que algo de concreto • ALENTEJO SAQUEADO
venha a ser estabelecido. Entre- Jorge Morais - Editora Perspec
tanto. as mulheres continuam a sua 
luta. quer assumindo posicees indi
voduaos na sua vida quotidiana. 
quer organizando-se em movimen
tos reovondocatovos de uma nova 
leo que lhes d~ a libertac;:ao. tao 
merecida como necessaria. 0 pre
sante lovro e uma dessas formas de 
luta. incluindo inqueritos surpreen
dentes. abordando as questoes com 
um realismo sadio. mas penetrante. 
Como o pr6prio tema implica. um 
grito lancinante que nao pode ser 
ignorado. 
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tivas & Realidades 

•AlentejO Saqueado• nao e mais 
maos do que o resultado de uma 
accao vivoda pelo autor (jornalista 
profossional) durante longos meses 
na «terra da reforma agraria». Ele 
foi testemunha dorecta. presencia!. 
de muitas das injusticas consuma
d!!S em nome de uma «revoluc;:ao» 
ainda por lazar. Um relato vivo e 
apaixonante sobre as «Ocupac;:oes 
selvagens de terras e bens. um 
aviso aos oncautos». 

toriais 

A emigracllo dos trabalhadores 
portugueses tomou. desde ha mais 
de duas decadas. formas e propor
c;Oes sem precedentes na Hist6ria 
de Portugal Esta emigrac;:ao e. 
simultaneamente. causa e conse
qu~ncoa de graves problemas que 
se pOem a economia portuguesa 
Neste trabalho tenta-se investigar 
a extensao e a estrutura dessa emi
grac;:ao assom como as suas conse
quancoas no conjunto dos mais 
importantes sectores da vida nacio
nal. 

e DIVORCIO - Da Concordats 
il Revoluc;llo - Maria Manuela 
Rama/ Carlos Plantier - Edic;:oes 
Liber 

Dos problemas nacionais que 
ap6s o 25 de Abril de 1974 maior 
numero de militantes arregimentou. 
foi o dov6rcoo um dos mais signifi
callvos lnserindo depoimentos 
abalizados e os proncipais documen
tos que levaroam a publicac;:ao do 
Decreto-Leo que alterou varios arti
gos do C6dogo Civil relativos ao 
div6rcio. o presente livro tem como 
finalidade - sem entrar no rigor 
do tecnicismo- vulgarizar os con
ceitos. as leis e as formas de pro
ceder de todos aqueles a quem a 
questao directamente interessa. 

e AS MULTI NACIONAIS EM 
PORTUGAL - Maria Bel mira 
Martins - Ed11oroal Estampa 

e VIDAS DE GRANDES ESTA
DISTAS - Henry Thomas/ Dana 
Lee Thomas - Ed11ora Livros do 
Brasol 

e AGRICULTURA. BASE DE 
DESENVOLVIMENTO EM 
CUBA - Edo(:Oes Liber 
e AS PEQUENAS E M~DIAS 
EMPRESAS - Jean Chatain / 
/ Roger Gaudon - Editorial Es
tampa 
e EM DEFESA DA DEMOCRA
CIA - Alfredo de Sousa/ Eurico 
Ferreira - Editora Perspectivas & 
Realodades 
e COMUNISTAS E SOCIALIS
TAS. A UNIAO ~ UM COM
BATE - Etienne Fajon - Mo
raes Ed11ores 

• SANTIAGO DE COMPOS
TELA. ENIGMA E TRADI<;:AO 
- Louis Charpentier- Edito
rial Monerva 
e 0 QUE DISSE «CHE» GUE
VARA - Ant6nio Malis- Par
ceria A M Pereira 
e DESPORTO PARA A LIBER
DADE - Noronha Feio- Dia
bril Edotores 



0 ULTIMO PRESIDENTE 
DA l.a REPUBLICA 

Bernardino Machado morreu no Porto em 
29 de Abril de 1944. 

Ao regressar do exilio em Franc;a. quando 
da ocupac;ao deste pais pelas tropas nazi
- fascistas de Hitler, foi obrigado a instalar-se 
no norte do Pais. 0 governo de Salazar, 
ainda que o velho republicano se encontrasse 
doente e demasiado cansado, receava nao 
obstante que a sua figura de humanista e 
tribuno democratico acendesse OS animos na 
capital. 

Ja em 1917, com o golpe de estado de 
Sid6nio Pais, primeira tentativa de instau
rac;Ao do corporativismo fascista em Por
tugal, Bernardino Machado se vira forc;ado 
a sair do Pais atraves de urn decreto publicado 
a 12 de Dezembro. Em 1925 regressa ao Go
verno como chefe de Estado, porem e obri 
gado a demitir-se ap6s o go lpe fascista de 
28 de Maio de 1926 e enviado para o exil io. 

Bernardino Machado aos 28 anos era 
Lente de Matematica, aliando ao seu pres
tfgio de professor urn profundo conhecimento 
sobre diversas materias. lntransigente opo
sitor a t odos os regimes de ditadura, j a por 

ocasiao da greve academica de 1907, solida
rizou -se com os estudantes, abandonando a 
catedra de professor un iversitario, como pro
testo contra as prepot(mcias ditatoriais de 
Joao Franco. lmplantada a Republica , foi 
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros, tendo 
entao defrontado grandes dificuldades. Em 
1 de Novembro de 1913 foi elevado a cate
goria de Embaixador de Portugal no Brasil , 
sendo o primeiro portugu~s a desempenhar 
ta l cargo, para cuja criac;ao, desejada por 
ambos os palses. tanto trabalhara. 

Quando a Alemanha declarou guerra a 
Portugal, Bernardino Machado encontrava-se 
na situac;:ao de Presidente da Republica, para 
que fora eleito a 6 de Agosto de 1915. 

De todos os seus mais nobres gestos de 
democrata convicto, sera por certo aquele 
que o levou a recusar, por imposic;:ao da vio
l~ncia, a transmissao dos poderes presiden
ciais aos vencedores do golpe de estado 
de 5 de Dezembro de 1917, chefiado por 
Sid6nio Pais, sendo por isso aprisionado, 
destituido e banido do Pais. 

Finalmente presidente da Republica no 
ano de 1926, para evitar lutas fraticidas entre 
republicanos, entregou os poderes presiden 
ciais a urn dos c hefes militares que pelo pas
sado hist6rico lhe garantiam elevada fideli 
dade aos ideais democraticos, o capitao de 
mar-e-guerra Jose Mendes Cabec;:adas. Porem, 
depressa os poderes presidenciais viriam parar 
as maos daqueles que, durante 48 anos. 
haver iam de governar na mais feroz e obscura 
ditadura fascista. Cedo se apercebeu Ber
nardino Machado de que as suas intenc;:6es 
tinham sido torpedeadas e, ainda nesse ano 
de 1926, escreveu algures aquilo que marcou 
ate ao fim da sua vida a coerencia, a atitude 
politica de democrata a que foi sempre fiel: 
«Ouando transmiti os poderes presidenciais, 
fi - lo a urn chefe de governo, de corac;ao 
republ icano, que eu sabia bern que se pro
punha restaurar o mais breve possivel a 
ordem constitucional. Aos seus sucessores 
eu nao os transmitiria». referia-se Bernardino 
Machado aos f ascistas do 28 de Maio de 1926. 

A sua co rd ialidade e respeito pelos homens 
figurarao para sempre lendarias, dir-se- ia 
que esse seu principio esta condensado numa 
das lic;oes do seu Curso de Pedagogia: «N inguem 
tern o direito de ser grosseiro e insolente, 
sobretudo quando fala em nome da lei». 
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SABER NAO OCUPA LUGAR 
A maior parte das aves chocam os 

seus ovos. Os mosquitos deixam esse 
trabalho a bacterias. Esta descoberta 
foi feita por bi61ogos americanos. que 
estudavam o ciclo evolutivo daqueles 
insectos. Verificou-se que. destruindo 
as bacterias na superflcie dos ovos de 
mosquito. aqueles nao germinavam. 
Quando se tan9ava sobre os ovos 
cultura de bacterias a germina980 dava
-se norma/mente. · Descobriu-se. tam
bern. que os ovos de certas especies 
de mosquitos podem germinar anos 
depois da postura. 

• 
A origem do sinal s vem do tempo 

dos fenfcios: era usado como marca em 
certa moeda na celf]bre cidade de Tiro. 

As duas linhas verticals representa 
vam as colunas de Hercules. insignia 
da co/6m'a de Gades (hoje Cadiz) 
onde a moeda primeiro circulou. 

Quando se fez a uniao da col6nia 
a mae patria. foi simbolizada pela liga-
9BO. entrela9ando as duas colunas. 
e foi entao adoptada como moeda 
tlria. 

• 
Talvez nem todos saibam que o 

costume de guardar «minutos de silen
cio» em homenagem aos mortos g/o
riosos teve origem em Portugal. 

Foi em ·1912. em Lisboa. Recebida 
no Senado. durante a sessao. a notfcia 
da morte do barao de Rio Branco. o 
grande diplomata brasileiro. o presi
dente daquela Camara propos que em 
sinal de pesar. se mantivzsse silencio 

durante dois minutos. Em ·1919. a 
·1-1 de Novembro. houve na lnglaterra 
o «minuto de silencio». em honra dos 
her6is da guerra. E dal o uso espalhou
-se pelo Mundo inteiro. 

• 
0 papel tirou o seu nome do «papiro». 

planta que crescia nas margens do 
Nilo. Do seu caule extrafam-se trf
nicas que molhadas em 61eo de cedro. 
serviam para nelas se escrever. Os gre
gos ja usavam papel de algodao no 
seculo IX. 0 papel de trapos. segundo 

Veja se sabe ... 
1 - Onde habitam os pinguins: nas 

montanhas: no mar; nas rochas? 

2 - Quem era entre os romanos a 
deusa da sabedoria: Afrodite: 
Minerva; Juno? 

3- Qual e a pedra preciosa que tem 
a corpoeta: ametista: onix: topa
zio? 

4 - Que inven<;ao se deve ao fisico 
e zo61ogo Renata Reaumur: 
aroda hidraulica: a lampada elec
trica : 0 term6metro de alcool? 

5 - 0 monumento erigido em Lisboa 
ao grande navegador Pedro Alva
res Cabral. e uma c6pia fiel do 
existente: no Mexico: no Rio de 
Janeiro: em Buenas Aires? 

6- On de habitavam os Aztecas 
quando da conquista espanhola 
Peru: Mexico: Guatemala? 

Em Julho assim fala o povo 
Em Julho abajadi~o. fica a 

abelha no corti~o. 

• 
Quem trabalha em Julho 

para si trabalha. 

• 
Por todo m6s de Julho o 

celeiro atulho. 

Por Santa Ana limpa a pra
gana. 

• 
Pelo S. Tiago cada pinga 

vale um cruzado. 

• 
Nao ha melhor amigo que 

Julho com seu trigo. 

as melhores opini6es. inventado pelos 
chineses. e introduzido pelos arabes 
em Espanha. e muito antigo na Penin
sula. 0 nosso rei D. Dinis ordenou 
em 1305. que os tabeliaes escrevesse~ 
as <<notas em livro de papel». 

• 
A combina980 de escamas que 

cobrem as asas das borboletas e as 
quais estas devem o brilho das suas 
cores e inteiramente igual a de um 
telhado de ard6sias. dispostas com 
tanta regularidade que h8 especies em 
que se n§o podem observar. E por isso 
que e imposslvel molhar as asas das 
borboletas e. se o insecto e mergulhado 
em agua. toda a penugem do corpo 
ficara ensopada e as asas nunca se 
mol ham . 

7- Quantos quil6metros tem de 
curso em Portugal. o rio Tejo: 
120; 310; 230? 

8 - De onde era natural o grande 
pintor portugues Domingos 
Ant6nio Sequeira : Porto: t.vora; 
Lisboa? 

9- D. Joao das Regras foi chanceler
-mor de: D. Joao I; D. Duarte; 
D. Pedro I ? 

1 0 - Quem enunciou este principia: 
«qualquer corpo mergulhado na 
agua perde uma parte do seu 
peso igual ao volume de agua 
que desloca»: Pascal. Einstein. 
Arquimedes? 
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Julho quente, seco e ven
toso trabalha sem repouso. 

• 
Malha pelo S. Tiago e de 

agrado, mas a de Agosto ja 
nao da gosto . 

• 
Luar, o de Janeiro: Sol, o 

de Julho. 

Em Julho, o verde e o 
maduro . 



FIGUEIRA OA FOZ 
Vista parcial da praia 

LAM EGO 
VIS(a parcial da cidade. 
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