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a sua casa 
no seu pais 

Todos nos crescemos com a ideia de ter uma casa. Desde os bancos da 
escola. Agora e mais f acil. E nao so uma casa para viver ou para arrendar, 

mas ate uma. terra para amanhar. Moradias, terras. andares, podem ser 
comprados corn os emprestimos da POUPAN<::A-CRIODITO. 

Mas o que e a POUPAN<::A-CREDITO? E uma nova conta bancaria espe
cia l para os emigrantes portugueses. Uma conta de £!lP.osito que da direito 
a ter credito. Para si, que trabalha e vive no estrangeiro. Entao, abra ja 
uma conta de POUPAN<::A-CRIODITO, para a qual passara a fazer as suas 
transferencias em m:>eda estrangeira. Os juros deste deposito vao ate 

10,5%. E durante 5 anos pode contrair um emprestimo igual ao deposito que 
liver acumulado. em qualquer altura. 0 emprestimo maximo e de 1000 contos. 

Com o del)osito e o eml)restimo em conj~. realizara mais facilmente os seus 
projectos. A taxa de juro destes emprestimos e baixa- apenas 6,5%! 0 Estado cobre 

a diferenc;;a. Tem ate 12 anos para pagar. lsenc;:ao de sisa e de contribui<;ao prediSI durante 10 anos. 
Ccnsulte ja a Caixa Geral de Depositos. E fac;:a quanta antes o seu deposito de POUPAN<::A-CRE:DITO! 
Con fie em Portugal!· 0 seu Pais renovado! 

CAIXA GERAL DE DEP6SITOS6D 
Av. Presidente Vargas, 62- RIO DE JANEIRO • Largo do Calhariz- LIS BOA 2 • 80. Av. Marceau- PARIS 
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LEITORD EMIGRANm 
PROBLEMAS 
EM HERAULT 

Com o desejo de part1c1par na 
informa<;:ao de problemas dos emi
grantes. venho trazer ao conhecimento 
das autoridades competentes o pro
blema mais importante dos Portugueses 
residentes no Departamento 34. (HE
RAULT) . 

Depende este Departamento do Con
sulado Geral de Portugal em Mar
selha. que dista· cerca de 200 quil6-
metros da capital Departamental. que 
e Montpellier. Porem. ha compatriotas 
que. para se deslocarem ao mesmo 
Consulado. terao de fazer 300 ou 
mais quil6metros. 

Existiu ate meados de 1975. · um 
Consulado a menos de 30 quil6metros 
da dita capital. mais propriamente. 
na vila de Sete. que. embora nao fosse 
um Consulado Geral. satisfazia plena
mente as necessidades dos emigrantes 
por acui residentes. Sem saber por
que. sem explica<;:oes. esse Consulado 
encerrou suas portas. 

Somos. entre este Departamento e 
algumas localidades pr6ximas. que. 
emhora perten<:ilm a outro~ Denartil
mentos. ficam muito mais perto de 
Montpellier do que Marselha. somos 
dizia eu. talvez 5000 Portugueses sem 
qualquer apoio dos servi<;:os de emi· 
gra<;:ao. Gostaria que a polftica Gover
namental sobre emigra<;:ao fosse verda
deiramente posta em pratica. e que 
se fizesse um estudo a situa<;:ao dos 
emigrantes do Departamento 34. e 
arredores. Se contribuimos para a re 
constru<;:ao nacional com as nossas 
poupan<;:as. e necessaria que sejamos 
considerados como os demais emi
grantes. onde tudo sao facilidades. 

Um caso muito significativo. tam
Mm. e o funcionamento dos Consu-

lados. Em feriados Franceses estao 
encerrados. 0 mesmo acontece em 
feriados Portugueses. Ora. vivendo em 
Fran<;:a. nao nos apercebemos de alguns 
feriados Portugueses que aqui nao 
existem. e por conseguinte. sao dias 
normais de trabalho; cito tres exemplos: 
5 de Outubro. 1 e 8 de Dezembro. 
Resultado. deslocamo-nos duzentos e 
tantos quil6metros. encontramos a porta 
do Consulado fechada. e a solu<;:ao e 
voltar no dia seguinte. Qual vai ser 
o pre<;:o. por exemplo. da renova<;:ao 
de um passaporte? Explicarei. pois 
sou um dos atingidos. Viagem e ida 
e volta. dois dias. 140 francos. Dois 
dias de trabalho perdidos. 200 francos. 
Preol do passaporte. 55 francos. Soma. 
395 francos. 0 mesmo para minha 
esposa. isto em numeros redondos. 
Ao cambio actual. nao estara muito 
Ionge dos 5000 escudos. Passaportes 
a tal pre<;:o. desculpem-nos as autori
dades. vale bem viajar na clandesti
nidade. 

Nao seria possivel a cria<;:ao. em 
Montpellier. de um Consulado. ou 
apenas uma sec<;:ao Consular. ou ainda 
menos. uma permanencia do Consu
lado Geral. uma ou duas vezes por 
semana? 

Ao criterio da Secretaria de Estado 
da Emigra<;:ao deixo a resolu<;:ao deste 
problema. 

Manuel Tavares Rodrigues 
(Fram;:a) 

«NAO PERCEBO !. .. » 
0 ano passado fui de ferias. e um 

irmao meu pediu-me se eu lhe empres
tava o carro. Qual foi o meu espanto 
quando me disseram que eu nao lho 
podia emprestar. uma vez que o meu 
irmao nao reside no estrangeiro. Con-

cordo que na passagem das fronteiras 
tenha que ser o proprietario a condt.lzir. 
mas dentro do Pais nao compreendo 
por que nao posso emprestar uma 
coisa que e minha! 

Clarinda R. Germano (A/emanha) 

A possibilidade de o seu carro 
com matricula estrangeira ser con
duzido em Portugal por outra pes
soa esta regullftlentada pelo De
creta-Lei n. 0 43 529 de 9 de Marc;o 
de 1961 que a seguir transcreve-
mos. 

Art. 0 1.0 ~ permitida a importa
c;ilo temporaria de veiculos auto
m6veis desprovidos de caderneta 
·de passagem nas alfAndegas ou 
documentos equiva lentes pelo 
prazo de um ano e sem prestac;llo 
de garantia aos respectivos direi
tos, desde que os seus proprie
tarios qu legitimos detentores se
jam turistas que nAo tenham resi
dincia em territ6rio portuguis do 
continents e ilhas adjacentes e 
nele nAo exerc;am qualquer activi
dade e se facam acompanhar do 
titulo de registo de propriedade 
e do livrete de circulac;Ao ou do
cumento correspondentes. 

§ 1.0 Os veiculos autom6veis 
importados temporariamente s6 
podem ser utilizados pelos respec
tivos proprietarios ou legitimos 
detentores, pelos c6njuges ou pa
rentes em primeiro grau, ou ainda 
por pessoas que os substituam me
diante autorizac;llo expressa. 

§ 2.0 Em qualquer dos casos 
previstos no parllgrafo antece
dents, os utentes dos veiculos 
farAo prova de que tim a Sua resi 
dincia habitual fora do territ6rio 



portugu6s do continente e ilhas 
adjacentes, sem embargo de pode
rem fazer-se acompanhar pelos 
seus familiares. 

Art.0 2.0 As disposi~6es do artigo 
antecedent& nllo poderAo ser apro
veitadas pelos nacionais ou estran
geiros. 

a) Residentes no territ6rio por
tugu6s do continente e ilhas 
adjacentes ; 

b) Que j{l tenham aproveitado 
das suas vantagens pelo prazo 
nele estatuldo e voltem ao 
Pals antes de findo o prazo 
de seis meses. 

Art.0 3. 0 0 disposto no present& 
diploma 6 extensivo a todos os 
autom6veis exclusivamente desti
nados ao transporte de pessoas, 
incluindo os mistos, desde que 
nAo conduzam mercadorias, e mo
tocicletas. velocipedes com motor 
e tricic los com motor, autocarros 
com turistas, autom6veis de des
porto a utilizar por corredores 
residentes no estrangeiro e que 
participem em competi~6es a dis
putar no Pals e. ainda, velculos
-vivendas e reboques de campismo, 
desporto ou bagagens. 

§ (mico. Os objectivos sujoitos 
a direitos transportados nos vel 
culos-vivendas e nos reboques de 
campismo ou desporto devem ser 
mencionados numa rela~Ao que 
ser{l apresentada ~ alfllndega para 
seu visto e confer6ncia, exigindo
·se, aquando da sua saida, o paga
mento dos direitos relat ivos aos 
artigos que faltarem. 

DIREITOS EM CASO 
DE REGRESSO 

Aproveitando o envio da importan
cia para pagamento da minha assi
natura da Revista «25 de Abril». gos
tana de obter a seguinte informacao: 
em caso de regresso definitive a Por
tugal. qual ~ a possibilidade que n6s 
emtgrantes temos de estar abrangidos 
pela Catxa de Previdencia nestas con
dicoes? Para quem foi contribuinte 
da Caixa at~ ao dia de emigrar e vai 
trabalhar por conta de outros? E para 
quem vai trabalhar por conta pr6pria? 

Hermlnio Fernandes Varela 
(Aiemanha) 

No caso de reg ressar definitiva
mente a Portugal e de ser traba-

Estas paginas estlio reservadas a correspondAncia dos 
nossos leitores. Todas as cartas serao bern v indas, pois 
representam uma cont ri buic;:Ao importante para o estrei
tamento dos lac;:os entre todos os emigrantes portugueses 
espalhados pelo Mundo, bern como o conhecimento das 
situac;:oes que enfrentam no seu dia-a -dia. 

Contudo, dado o grande volume da correspondAncia 
ultimamente recebida, nlio nos e possfvel a publicac;:ao 
da sua maior parte, o que lamentamos. Escolheremos 
pois as cartas que pelo tema abordado tenham mais 
interesse para todos, e delas extrairemos o seu conteudo 
mais significativo. Noutro local da Revista publicaremos, 
sempre que p ossfvel , a Cart a d o Mes, ou seja, aquela 
que no seu total proporcione urn melhor entendimento 
dos problemas e satisfac;:lio dos anseios dos emigrantes. 

Tambem na medida do possivel tentaremos dar-lhes 
a resposta (se for caso disso) dos servic;:os competentes 
d a S. E. E. - independentemente daquela que estes mes
m os servic;:os possam d ar directamente ao interessado . 

lhador por conta de outrem, ser{l 
abrangido pelo regime geral das 
Caixas Sindicais de Previd6ncia 
ou pelos regimes especiais (apli 
c6veis aos rurais, pescadores, fun
cion{lrios publicos, etc.). 

Se exercer determinada profis
sllo ou actividade, sem depend6n
cia de entidade patronal, poder{l 
ser abrang ido pelo r egime geral 
dos trabalhadores aut6nomos o 
qual enquadra normalmente os ris
cos de i nvalidez, velhice e morte. 

Para efeito de abertura do d i re ito 
a assist6ncia medica imediata no 
nosso pais, pode pedir o f ormu-
16rio P6 directamente il Caixa a lemA 
de doen~a. antes do seu regresso 
ou atraves da Caixa Central de 
Seguran~a Social dos Trabalhado
res Migrantes, Rua da Junqueira, 
112, Lisboa-3, entidade de liga
~Ao com os o rganismos de Segu
ranca Social AlemA. 

«ANSIOSO 
POR VOLTAR ... » 

Sou um refugiado vindo de Mocam
bique. e encontro-me na Africa do 
Sui anstoso por voltar ll mtnha Pfltria 
com a minha familia. Como estou 
informado do dificuldade de arranjar 
casa al. eu que possuo um atrelado 
que aqui comprei. agradecia a seguinte 
·informacao: o carro consegui traze-lo 
de Lourenco Marques e portanto tenho 
em meu poder toda a documentacao 
de Ill. mas o atrelado comprei-o aqui. 
Como o transporte fica bastante caro 

ESCREVA-NOS 

e umas pessoas dizem -me que al nao 
se pagam direitos (outras dizem que 
do carro nao pago nada. mas que do 
atrelado pago) eu gostana de uma 
informacao concreta sobre o assunto. 

0 seu autom6vel, uma vez que 
fa~a prova por documentos fide
dignos que o trouxe de Mo~am
bique, poderii, de acordo com a 
legisla~Ao, beneficiar do regime 
especial para os retornados das 
ex-col6nias. No respeitante ao atre
Jado que, supomos ser uma ((rou
lotte» ou caravana estar{l sujeito 
ao pagamento de : direitos no mon
tante de 30 % sobre o valor decla
rado no boletim de registo de 
importa~Ao ; imposto de transac
~Ao equivalente a 30 %; sobretaxa 
de importa~llo igual a 20%. Cha
ma mos ainda a sua aten~Ao para 
o facto de que os elementos acima 
indicados s6 serllo vlllidos se a 
classifica~llo pautal for 87.14.05. 

APELO 
Peco a publicacao desta mtnha carta 

na Revista «25 de Abril». a fim de 
encontrar pessoas que viram o acidente 
que tive- no dia 24 de Agosto de 1975. 
acidente do qual resultaram graves 
danos materia is e morais. Eis o relato: 

Tive um acidente de viacao no 
dia 24 de Agosto de 1975 as 15 horas 
, (3 horas da tarde) na estrada que 



APR OVADOS 0 PLANO ECONOMICO 

E 0 ORCAMENTO GERAL DO ESTADO 
• 

PARA 1977 
Depois de vivo debate- o qual 

mobilizou a atenc;:ao da opiniao 
publica dada a sua natural impor
tfmcia a todos os niveis da vida 
nacional - o Governo viu apro
vado. na generalidade. pela Assem
bleia da Republtca. o Plano Eco
n6mico e o Orc;:amento Geral do 
Estado para 1977. 

0 Plano foi aprovado com 1 01 
votos a favor do Partido Socia
lista. 70 abstenc;:oes (CDS e PCP). 
e 69 votos contra (66 do PSD. 
1 da UDP. e 2 de deputados 

do PS). 
Por sua vez. o Orc;:amento foi 

aprovado com 101 votos a favor 
do Partido Socialista. 136 absten
c;:oes (PSD. CDS e PCP). e 3 votos 
contra (UDP e os 2 militantes 
do PS). 

Os debates caracterizaram- se 
por acesa polemica. chegando 
mesmo a recear-se uma votac;:ao 
contra por parte dos partidos da 
oposic;:ao- o que certamente traria 
graves consequencias porquanto 
iria paralisar toda a maquina admi
nistrativa do Pais e obrigar a 
demissao do Governo. Tal nao 
veio a acontecer. e depois de 
algumas alterac;:6es aos textos ini
cialmente propostos o Governo 
veio a consegUtr que apenas quanto 
ao Plano um partido (PSD) votasse 
contra 

Em sintese. o Plano visa todo 
um con]unto de medidas de carac
ter econ6mico. tendentes a superar 
as pnncipats dtficuldades que o 
Pais defronta. e que sao as se
guintes· 

4 

-volume muito elevado de 
desemprego e de mao-de 
-obra sub-utilizada; 

- niveis de produc;:ao e de pro 
dutividade abaixo dos dese 
javeis: 

- excessiva dependencia em 
relac;:ao ao exterior; 

- pouco pendor para tnvestir; 

- alta de prec;:os que se traduz 
na perda do poder de com 
pra para as classes menos 
favorecidas. 

A estrategia que o Plano Eco
n6mico prop6e para ultrapassar 
estas dificuldades pode resumir se 
do seguinte modo: a actividade 
econ6mica sera relanc;:ada pelo 
aumento dos investimentos (sobre
tudo no sector publico). impli 
cando um acrescimo da poupanc;:a 
interna. 0 consumo publico cor 
rente sera contido. desencorajando 
-se o consumo privado (o que 
envolve estimulos a poupanc;:a. e 
mesmo a poupanc;:a forc;:ada). Para 
que o nivel de vida de uma 
grande parte da populac;:ao nao 
se ressinta. promete-se. por um 
lado. compensar as restric;:oes ao 
consumo com despesas de caracter 
social (infra-estruturas). e. por ou
tro. nao afectar consumos essen
dais. garantindo o abastecimento 
e os prec;:os de um conjunto de 
produtos basicos (cabaz de com 
pras). 

A diminuic;:ao do defice cor
rente do sector publico implica 
corte nas despesas que nao finan
ctam investimentos. Por exemplo. 
dtmtnutrao os subsidios do Estado 
para aguentar certos prec;:os e para 
suprir OS detices de explorac;:ao 
de empresas. Por outro lado. as 
receitas do Estado aumentarao gra 
c;:as a prevtsta subida das contri 
buic;:6es para a Previdencia e dos 
impostos tndtrectos sobre bens 
de luxo. 

No final da dtscussao da Lei 
do Plano e do Orc;:amento - antes. 
portanto da votac;:ao - o primeiro
· ministro dr Mario Soares. pro
fenu um tmportante discurso. De
pots de salientar que «e mais 
facil ser oposic;:ao do que ser 
Governo». referiu a dado passo 
do seu discurso: 

«Nao tem sido facil nestes cinco 
meses. o exercicio do Governo. 
0 exercicio do Governo tem repre
sentado um esforc;:o enorme da 
parte de todos aqueles que o com
poe. e se e certo que muitas 
vezes se diz. talvez sem grande 
fundamento. que o Governo nao 
governa. que o Governo e incom
petente. que o Governo nao tem 
dado mostras de capacidade e 
de eficacia. bastara. se quisermos 
ser JUStos. lembrar-nos do que era 
e da modificac;:ao que se operou 
em todos os sectores da vida na
cional. para se poder seguir o 
que tem sido a actividade e o 
trabalho do Governo». 



M ENSAGEM DE ANO NOVO 
DO 

PRESIDENTE DA REPUBLICA 

Ao iniciarmos mais um ano na 
hist6ria quase milenltria do nosso 
Pais. dirijo ao povo portugu6s uma 
mensagem que, sendo um voto 
de felic idade e de progresso. e 
tambem uma palavra de verdade 
e de mobilizac;:!io para as tarefas 
imediatas. 

Entramos em 1977 com as ins
tituic;:oes leg itimadas. N!io hfl mais 
razoes para adiarmos a soluc;:iio 
dos problemas de fun do. todos pres
sentimos que quanto mais se adia
rem as solu c;:oes ajustadas mais 
pesados vir!io a ser os sacrificios e 
mais violento serfl o exerclcio da 
autoridade, mais demorada serfl 
a recuperac;:!io. 

Os 6rgiios e as instituic;:oes t6m 
agora a responsabilidade de mos
trar. pelo seu exerclcio, que estiio 
a altura da confianc;:a popular e 
do desafio que aceitaram. 

0 Presidente da Republica asse
gura o seu total empenhamento e 
o seu poder de intervenc;:l!o para 
que se nao criem obstflculos arti 
ficia is ao seu funcionamento. 

Chegou a hora da reconciliac;:l!o 
e do arranque. A democracia tem 
hoje uma direcc;:l!o e um significado 
concretos: 

Relanc;:ar a prod uc;:!io, aumentar 
o trabalho, dominar a crise. 

E agora que a prfltica da demo
c racia tem que su rgir claramente 
como a unica defesa real e segura 
dos portugueses e dos ideais mais 
p rofundos da viv6ncia democrfl
tica. 

Nao temos atenuantes. n!io te
mos desculpas : ou vencemos a 
c r ise ou ela nos vencerfl . Aqui se 
j ogam os direitos de cidadania 
arduamente conquistados, a quali
dade de vida e o futuro em liber
dade de todos os portugueses. 

Sera na resoluc;:!io da crise que 
assumir!io toda a sua extens!io 
duma maneira duradoura os bene
f icios reais da revoluc;:!io. 

Vencemos uma batalha. Oerro
tamos as ditaduras. que eram o 

principal inimigo. Mas a vit6ria 
que obtivemos s6 em parte cor
responde ao ideal da revoluc;:l!o. 
Conquistamos a l iberdade politica. 
Mas a liberdade real s6 a teremos 
quando todos os portugueses pude
rem viver fraternalmente o p ro
jecto colect ivo, sem receio da 
opressao, e com esperanc;:a no 
futuro. 

A recuperac;:iio do Pais tem, 
porem. um prec;:o: t rabal ho. com
pet6ncia, justic;:a: nao como con
dic;:oes hierarquizadas e sucessivas, 
mas como exig6ncias simultiineas 
e niveladas. 

NAO NOS FALTAM 
RECURSOS NATURAlS 
NEM HUM ANOS 

Nas areas sensiveis da vida por
tuguesa tem vindo a acentuar-se 
dificuldades. Umas derivam da pr6-
pria natureza das transformac;:oes 
sociais e econ6micas: outras da 
ambic;:ao do poder de grupos tota
litltrios no seu f renesi de dominar 
o Pais; outras ainda da inexpe
ri6ncia de muitos. Para alem de 
todas. convem nao esquecer as 
dificeis condic;:oes don de partiu : 
e uma ironia e um ultraje aos 
ideais de Abril e de quantos se 
batem pela l iberdade e pelo p ro
gresso que ja niio se possa fa lar 
da heranc;:a do anterior regime sem 
um sorriso indu lgente. Nao vale 
a pena evocar o passado sen!io 
para tirarmos dele ensinamentos. 
Porque se trata de construir o 
futuro, olhemos em frente, temos 
problemas mas esta ao nosso al
cance resolv6- los. 

Niio nos faltam recursos natu
rais nem humanos. Outros palses 
mais pobres que n6s conseguiram 
rapidamente atingir niveis de de
senvolvimento que hoje nos ultra
passam. Tudo dependerfl, portanto. 
do nosso trabal ho, do nosso es
forc;:o. da nossa capacidade de 
organizar o Pais. 

«( ... ) A reconciliac;:iio dos portu
gueses consigo pr6prios e com a sua 
hist6ria passa tambem pela elimi
nac;:l!o dos complexos africanos e 
pelo restabelecimento de relacoes 
baseadas em interesse mutu'o e 
que salvaguardem os justos inte
resses da Nac;:iio Portuguesa. 

0 trabalho que fizemos nesses 
territ6 r ios niio nos envergonha. 

Os erros de conjuntura da nossa 
acc;:l!o fora da Europa niio afec
taram os valores essenciais da 
nossa projecc;:l!o ecumenica. Tere
mos que concretizar permanente
mente estes valores nas futuras 
relac;:oes com os povos de lingua 
portuguesa e com os nossos com
patriotas espalhados pelas Ame
ricas, pelo Oriente, pela Africa e 
pela Europa. 

SOMOS UM POVO 
QUE TOMOU 
NAS PROPRIAS MAOS 
0 DESTINO 

((( ... ) As dific uldades que nos 
esperam constituem um desafio 
hist6rico a nossa capacidade colec
tiva. que a todos respeita e a todos 
responsabiliza. 

Temos d iante de n6s um con
junto de tarefas que merece o 
consenso nacional. 

Nl!o se podem sacrificar as 
opc;:Oes partidarias legitimas. mas 
tambem seria inaceitflvel estimular 
cisOes que neste momento pode
riam conduzir a sociedade portu
g uesa a conflitos de consequen
c ias imprevislveis. 

0 ideal do progresso de cada 
individuo ou organizac;:ao tem de 
confrontar- se com a ava liac;:ao prag
mfltica do possivel e d o realizflvel, 
sem a opressao dos fracos pelos 
poderosos e sem abandono dos 
valores fundam entais do homem . 

A natural condic;:!io dos Portu
gueses tem de ser cada vez menos 
a de proclamar grandes feitos e 
cada vez mais a de realizar coisas 
dignas de mem6ria. 

Somos um povo que tomou nas 
pr6prias ml!os o destino. 

Estou certo de que os portu
gueses partilham comigo a con
vicc;:l!o de que enfrentamos objec
tivos diflceis. 

Mas sl!o objectivos pelos quais 
vale a pena lutar e que somos 
capazes de atingir. 

0 programa que o futuro nos 
oferece estll a vista : pelo trabalho 
serio de todos uma sociedade justa. 
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MARIO SOARES 
ELEITO VICE-PRESIDENTE 
DA INTE.~ NACIONAL SOCIALISTA 

0 primeiro-ministro portu
guAs. dr. Mllirio Soares, foi 
um dos catorzo dirigentes elei
tos para vice-presidentes da 
lnternacional Socialists pelos 
delegados de cerca de cin : 
quanta parses, que escolheram 
unanimemente o ex-chanceler 
alemao Willy Brandt para pre
sidente da organizac;ao, suce
dendo ao austrfaco Bruno Pit
termann. 

Comentando a sua elei~Ao, 
Mario Soares acentuou que 
«ela representava o tributo dos 
socialistas portugueses em 
favor do socialismo, mas tam
b6m em favor da liberdade». 
acrescentando : «em circuns
tAncias extremamente diffceis, 
durante estes dois anos e :-neio 
da nossa experiAncia revolucio
nlHia, o Partido Socialists 
soube manter-sa tiel aos inte
resses dos trabalhadores, aos 
interesses da nossa luta para 
construi r em Portugal uma 
sociedade sem classes, mas ao 
mesmo tempo sem sacrificar 
o ideal, para n6s importantfs-
simo, da liberdade». · 

REFORMA AGRARIA 
0 mimstro da Agricultura e 

Pescas. dr. Ant6nio Barreto. em 
recente comumcacao ao Pais. 
falou da situa9ao do sector agri
cola e expos as linhas gerais do 
programa de ac<;:ao a curta e a 
medio prazo. Um dos pontos foca
dos e de malor interesse e 0 das 
fases em que a Reforma Agrflria 
se vai desenrolar e quE:. segundo 

6 

o ministro. segUirfl o esquema 
seguinte: 

A primeira fase efectuar-se ate 
ao dia 1 5 de Fevereiro e durante 
ela se irao resolver primeiramente. 
os problemas de cerca de meia 
centena de reservas. todas elas 
safdas da Comissao de Anfllise 
e despachadas pelo antigo minis
tro Lopes Cardoso. Estas reservas 

MtJrio Soares e Willy Brandt 

sao todas legais e dizem respeito 
a expropria96es jfl efectuadas. Para
lelamente proceder-se-fl a resolu
yaO pontual de inumeros problemas 
de seareiros a quem certas unidades 
colectivas de produ9ao recusam 
arrendar alguns punhados de hec
tares. e a resolu9ao de alguns 
casos de desocupa96es despacha
das pelo antigo ministro Lopes 
Cardoso mas ainda nao cumpridas. 
principalmente no distrito de Por
talegre. a maior parte deles. Serao 
tambem efectivadas algumas ex-



F!NAN AS PORTUGUESAS : . . -

«A ESTABILIDADE 
NAO SE COMPADECE 
COM A INCERTEZA» 

A situa~ao financeira portuguesa 6 diffcil. Todos o-"sa bem 
ou admitem, mas poucos na verdade encaram com realismo t al 
facto. Para a recupera~ao econ6mica portuguesa sao necessaries 
- alltm da natural eficiAncia da coordena~ao ao nivel governs
mental - a compreensao e. sobretudo, o esfor~o produtivo da 
popula~ao. As origens da crise, bern como a necessidade urgente 
de concretizar urn conjunto de medidas que permitam debela-la, 
foram o tema de uma extensa entrevista que o titular da pasta 
das Finan~as, dr. Medina Carrei ra. concedeu ao «Diario de Noti
ciasn, e da qual retiramos algumas passagens. 

«( ... ) 0 estado da balanc;a de 
pagamentos. cujo sal do · negativo 
foi de cerca de 16 milhoes de 
contos. no 1.0 semestre de 1975. 
e de 23 milhoes. no mesmo pe
riodo de 1976. tendo-se agravado. 
portanto. em cerca de 47 por 
cento. 

$6 para se fazer uma ideia 
mais realista desta situac;ao refito 
os casos da ltalia e da lnglaterra. 
que sao dois paises considerados 
tambem com grandes problemas 
neste campo. embora com outro 
nivel de riqueza e. ponanto. de 
resposta. Ora. comparando este 
saldo negativo da balanc;a de paga
mentos com o Produto Nacional 
(que corresponde a riqueza pro
duzida anualmente por cada pais) 

propriac;oes urgentes e que impona 
fazer na paz e na legalidade para 
manter o equilibrio e a vitalidade 
nas empresas 

A segunda fase efectuar-se-a 
de 15 de Fevereiro ate 30 de 
Marc;o e constara do primeiro pro
grama de expropriac;oes. isto e. 0 
Que esta ocupado e ultrapassa os 
lim1tes estabelecidos pela lei. Si
multaneamente. serao marcadas as 
reservas da gestao nas empresas 
expropriadas ou nacionalizadas. 
mas onde nada ainda se concre- , 

tem-se. com referencia ao ano 
findo: Portugal 7.5 por cento. 
ltalia 1.6 por cento e lnglaterra 
1.2 por cento. 

Em termos absolutes. o saldo 
da balanc;a de pagamentos de 
Portugal. previsto para 1976. e 
de 1.1 bilioes de d61ares (em 
ltalia. 2 bilioes; no Reino Unido. 
2.5 bilioes; na Franc;a. 2.3 bi
lioes; na Grecia. 1.1 bilioes). tendo 
representado 40 por cento do 
valor dos bens e servic;os expor
tados (em ltalia. 5.6 por cento; 
no Re1no Unido. 5.5 por cento; 
na Franc;a. 4.8 por cento). 

Estes numeros podem dar uma 
mais justa medida da realidade 
e das nossas serias preocupac;oes 
acerca da materia. Um cotejo com 

tizou. Esta segunda fase diz res
peito a cerca de 200 mil hectares 
de terra. 

A terceira fase. que se desen
rolara ate 30 de Julho consta 
sobretudo do segundo programa 
de expropriac;oes. ou seja. das 
terras nao ocupadas. de empresas 
que ultrapassam os limites esta
belecidos pela lei. Nesta fase. que 
diz respeito a 500 mil hectares 
de terra. far-se-a tambem a mar
cac;ao de reservas. 

Dr Medina Carreira. miniscro 
das [inam;as 

palses em dificuldades. mas de 
potencial econ6mico muitfssimo 
superior ao nosso. aponta Indices 
bastante reveladores e deveras preo
cupantes. 

Sera necessario. portanto. su
perar rapidamente esta situac;ao 
produzindo e exportando mais. 
atraindo mais turistas e a con
fianc;a dos emigrantes para que 
recomecem a enviar para o seu 
pais as suas economias ao ritmo 
anterior. Havera tambem. e no 
lim1te. que condicionar ainda mais 
as 1mponac;6es. apesar de a maioria 
consistir em bens essenciais (ali
mentac;ao e combustfveis). o que 
originara sacrif icios e esforc;os mais 
serios. mas inelutaveis. se os facto
res positivos que comecei por 

A acompanhar este programa. 
vao ser tomadas algumas medidas 
importantes sob o ponto de vista 
legislative: alterac;ao das leis da 
Reforma Agraria e do arrendamento 
rural. 0 Governo apresentara a 
Assembleia da Republica as alte
rac;oes. que julga indispensaveis. 
as chamadas leis da Reforma Agra
ria. particularmente as que dizem 
respeito a polftica das reservas. 
as benfeitorias existentes a data 
de expropriac;ao e ao limite maximo 
das propriedades. 
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re ferir nao forem desenvolvidos a 
ritrno conveniente ( ... )» 

Devo invocar a sabedoria do 
nosso povo quando diz que «quem 
tudo quer. tudo perde» ... : sufi
cientemente comprovada atraves 
de exemplos de outros paises e 
do nosso em que os excessos tem 
posto em causa nao s6 as soluc;:oes 
ideais. como ate. em muitos casos. 
as soluc;:oes tidas como minimas. 

Eu repito. embora por outras 
palavras. e porque considero im
portan te. o que lhe disse ha pouco: 
nao podera escoar-se o tempo. 
para alem de limites razoaveis. 
cada dia mais curtos. sem uma 
prattca ftnanceira sa. uma substan
cial recuperac;:ao econ6mica e a 
implantac;:ao de uma vivencia au
tenticamente democratica entre os 
portugueses. 

Estou em crer. firmemente. que 
este novo ano conhecera uma pro
funda viragem. 

Embora com sacrif fcios de vulto. 
pr6prios da si tuac;:ao a que se 
chegou - e tanto maiores quanta 
mais os adiarmos -. temos con
dic;:oes para superar a crise e evitar 
o ptor. Mas nao pode hesitar-se 
perante a encruzilhada em que 
nos encontramos: as preocupa 
c;:oes terao de recair agora. prio
ritariamente. sobre os aspectos eco
n6micos da vida nacional. Medidos 
e projectados com a largueza con
sentida apenas pelo que hoje so
mos. e nos apertados limites etn 
que nos movemos. embora man
tendo e consolidando o que de 
realmente benefico para os por
tugueses se tenha adquirido nestes 
dois anos e meio. 

A hora deve ser de pausa e 
reflexao. 

E da maior responsabilidade. 
sem a tentac;:ao faci l de explicar 
os fracassos e as dif iculdades pr6-
prias a custa de terceiros. 

Que se sonhe com grandeza: 
mas que se concretize com rea
lismo 

Creio ser cada vez maior. feliz 
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mente. o numero de portugueses 
que se da conta da perigosa ilu
sao que consiste em pensar pos
sivel a coexistencia de uma boa 
politica com uma situac;ao finan
ceira grave e uma quase estagnada 
economia: e uma visao acanhada 
e um mau servic;:o prestado a demo
cracia. Os equivocos. em tais casos. 
sao sempre pagos pelo povo. e 
por altfssimo prec;o 

Em diversas ocasioes. o pri 
meiro-m inistro Mario Soares tem 
chamado a atenc;ao para estes · 
pontos. Nunca e demais subli
nha- los. 

A verdadeira democracia e um 
valor fundamental para a maio
ria dos portugueses ninguem o 
dtscute porque a prova ja foi 
fetta t porem. de recear que 
na instabilidade. nas carencias. nas 

interrogac;oes. nas manobras. nos 
alarmismos e nos receios de cada 
qual. pela diminuic;ao do que se 
tem e se gasta. ou mesmo pelo 
desespero dos que ja nada tem. 
comecem a crescer as raizes do 
que poderao ser outros valores 
mais tmperativos 

Dito mais explicttamente. se pos
sivel· penso que o Povo se in
compattbilizaria com a democracia 
se. com esta. vtessem a duvida 
sistematica e a angustia da mi
seria. 

Nas sociedades actua is nao M 
liberdade sem desafogo; a estabi
lidade nao se compadece com a 
incerteza ( .. )» 

A recuperac;:ao nao e f<kil por
que exige trabalho duro. persis
tente e organizado. traduzido em 
produc;:ao competitiva. porque exige 

AUMENTAM AS REMESSAS 
DOS EMIGRANTES 

Correspondendo A situa~Ao de estabilidade e ao «llpeloll do Governo, 
as remessas dos emigrantes portugueses volt:.. am a afluir. Assim, 
e de acordo com uma notlcia publicada :1J vespertine «A Capital11, 
nos «primeiros nove meses de 1976 as r&messas dos emigrantes atin
giram o total de 18 832 milhares de contos, para 17 471 milhares de 
contos no mesmo perlodo de 1975, segundo informa~Ao colhida no 
Banco de Portugal. 0 acrescimo foi, portanto, de 1361 milhares de 
contos. dos quais 705 milhares de contos s6 no m41s de Setembro. Com 
ef eito. naquele m41s do ano findo os nossos emigrantes enviaram para 
Port ugal 1737 milhares de contos, contra 1032 milhares de contos 
no mesmo ml!s do ano anterior. 

0 Banco de Portugal forneceu ainda os valores provis6rios rela
tives ao mils de Novembro. com urn total de remessas de 2344 milhares 
de contos. 

A Fran~a. como sempre, vern A cabe~a da lista dos parses dos 
quais os nossos emigrantes enviam maior volume de remessas em 
divisas estrangeiras. Compreendendo o periodo de Janeiro a Setembro. 
de urn total de 18 832 milhares de cont os. cabem A Fran~a 11 970 m i l hares 
de contos. Em segundo Iugar vern a Alemanha Federal, com 2986 mil hares 
de contos. Estes dois palses s6 por si abarcam cerca de tr41s quartos 
do volume das divisas enviadas para Portugal pelos nossos emigrantes 
espalhados por todo o mundo. 

Os Estados Unidos. com 779 milhares de contos em nove meses. 
vem em terceiro Iugar. seguido do Canada. com 484 milhares de contos; 
da Holanda, com 243 mi lhares de contos; da Sul~a. com 180 milhares 
de contos; do Brasil, com 150 milhares de contos; da Africa do Sui, 
com 146 milhares de contos ; da Venezuela, com 125 milhares de contos; 
e da Belgica, com 115 milhares de contos.» 



uma mais eficiente maquina de 

1nterven<;:iio e condu<;:iio do sector 
produttvo a cargo do E~tado: P?r
que exige a dmamtza<;:ao efecttva 
do sector publico. que deve ser 
fonte de riqueza e vector de con
du<;:iio da economta. em Iugar de 
constttuir mais um pesado encargo 
financetro para os contribuintes 
que. com toda a razao. formulam 
algumas criticas : porque extge a 
reaquisic;:ao da confian<;:a e. com 
ela. do dinamismo do sector pri
vado. nas areas que. legalmente 
e sem equivocos. lhe ftquem reser
vadas Assim que se reinicie um 
trabalho de produtividade aceita
vel. funcionem mais eficazmente 
os mecanismos de direc<;:ao econ6-
mica publica. se conven<;:am os 
particulares de que devem fazer 
o que podem fazer. e se obtenha 
uma empenhada colaborac;:iio dos 
bons. mas poucos. tecnicos que 
possuimos. uma parte das dtficul
dades financeiras estara ultrapas
sada e lograremos veneer a crise( ... )» 

A heran<;:a de uma estrutura 
econ6mica anquilosada: a races
sao econ6mica internacional: a 
quebra do nivel de trocas com 
as anugas col6nias. os efeitos 
de uma guerra (que nos sangrou 
em vidas e em have res) : e as 
altera<;:6es politicas verificadas. com 
repercuss6es sociais. econ6micas 
e financeiras que. no caso por
tugues. fel izmente. se traduziram 
no pagamento de custos finan
ceiros e nao no derramento de 
sangue. sao talvez as pnncipais 
causas. donde derivaram outras 
ja conhecidas. que levaram ~ situa
<;:iio presente. Ha. lamen tavelmente. 
casos dramaticos entre os desa
lojados e noutros sectores e que 
ferem a nossa sensibilidade. Mas 
convem n6tar que ate agora. e 
em geral. o pre<;:o pago pela explo
sao polftica resul tante da com
Pff!Ssao po/ftica que o antigo regime 
altmentou durante ta ntos anos. 
poderia ter sido bem mais ele
v~do. 0 espectro de uma guerra 
ctvtl que sobre muitos pairou. em 
dado momento. foi um aviso que 
JUigv todos t iveram na devida 
constderac;:ao. 

Se. porem. nem tudo foi tao 
mau como pareceu poder chegar 
a ser. a verdade e que nao d·eve-

remos cair na tenta<;:iio de ima
ginar um futuro facil : tarefas arduas 
e momentos muito diflceis nos 
aguardam. t precario o equilfbrio 
em que nos encontramos: mais 
ainda porque alguns sectores nao 
se terao porventura apercebido do 
estreito atalho em que nos move
mos e fazem o que pensam ser 
o melhor jogo dos seus interesses 
restritos. 

Nao sei se a nossa velha his
t6ria reg ista outra fase mais crf
tica do que a presente. Estamos 
a encerrar meio milenio imperial 

ao mesmo tempo que meio seculo 
de ditadura. Tudo isto no momento 
em que a nossa economia esta 
desorganizada e em crise. e a 
sociedade portuguesa apresenta 
profu ndas fracturas. contradi<;:6es 
e antagonismos. Face ~ gravidade 
da situac;:ao. entendo ser indispen
savel um abrandamento nas que
relas sociais. tendendo. alias. para 
a reconcilia<;:iio a que se referiu 
o Presidente da Republica na sua 
recente mensagem ~ Nac;:ao. E via
vel ? Apenas sei que e necessaria 
e urgente ( .. . )» 

«Ass1m que se reinicie um trabalho de produr;ao ace1tavel .. » 

ELEICOES PARA 
AS AUTARQUIAS LOCAlS 

A repetic;:iio, em algumas loca lidades do Pais, das eleic;:oes 
para as Autarquias Locais- realizadas em 12 de Dezembro 
passado- impossibilitaram a inserc;:Ao. neste numero da 
Revista. da reportagem e resultados completos de tAo impor
tante acontecimento para a consolidac;:Ao da Democracia em 
Portugal. Dado ainda tratar-se de um assunto que especial
mente aos emigrantes interessa conhecer em pormenor. publi
caremos na pr6xima edic;:Ao um suplemento contendo os resul
tados finais das eleic;:oes, bem como as demais informac;:oes 
uteis- designadamente os nomes dos presidentes eleitos para 
as Cftmaras Municipais em todo o Pais. 
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SISTEMA DE CREDITO 

A EMIGRANTES 

PARA COMPRA DE HABITACAO • 

OU PROPRIEDADES EM PORTUGAL 

Pela Portaria n .0 718/76, de XI de Novembro, do Ministerio 
das Finan~as, encontra-se jft devidamente regulamentado o sis
tema de credito a emigrantes para compra de habita~Ao ou pro
priedades, estabelecido palo Decreto-lei n.o 540/76, de 9 de Julho. 
Dado o natural interesse que estes documentos tAm para os nossos 
leitores, publicamos na fntegra os respectivos textos. 

DECRETO-LEI N.0 540/76 

Sistema de poupan~a
-credito para emigrantes 

A construc;ao e a aquisic;ao de 
habitac;oes. bern como a compra 
de propriedades rusticas. t~m cons
ti tuido sempre aplicac;oes corren
tes das economias dos emigrantes 
portugueses. Oeste modo. tern os 
nossos compatriotas demonstrado · 
o apego a terra onde nasceram 
e a confianc;a que depositam no 
seu futuro. 

a atenuar o desequillbrio da ba
lanc;a de pagamentos. 

0 Governo entendeu. por isso. 
chegado o memento de criar. espe
cialmente para os emigrantes. uma 
modalidade de credito particular
mente favoravel a criac;ao e valo
rizac;ao de urn patrim6nio imo
biliario que seja. ao mesmo tempo. 
o embriao de novas forc;as pro
dutivas. com vista a progressiva 
fixac;ao dos portugueses no seu 
Pais. 

Nestes termos: 
Usa ndo da faculdade conferida 

pelo artigo 3 °. n.0 1. alinea 3). 
da Lei Constitucional n. 0 6/75. 
de 26 de Mar<;:o. o Governo de
creta e eu promulgo. para valer 
como lei. o seguinte: 

Artigo 1.0 - 1. t instituido o 
sistema de poupan<;:a -credito. de 
que somente podem beneficiar os 
emigrantes portugueses. 

2. A poupan<;:a-credito tern por 
fim auxiliar a construc;ao ou aqui
s•c;ao de predios urbanos e a aqui
sic;ao de predios rusticos. quer 
se destlnem a habitac;ao pr6pria 
ou a explorac;ao agricola directa. 
quer a rendimento. 

Art. 2.0 - As instituic;oes de 
credito do Estado ou nacionali
zadas podem conceder aos emi
grantes portugueses domiciliados 
no estrangeiro emprestimos com as 
finalidades indicadas no n.0 2 do 
artigo 1.0 e representando ate 
50% do valor que as mesmas ins
tituic;oes atribuam aos im6veis a 
adquirir ou a construir. 

Art.o 3.0 - 1. Os emprestimos 
referidos no artigo antecedente nao 
pod em exceder 1 000 contos nem 
'o prazo de doze a nos e a respectiva 

0 memento actual. em que . a 
actividade construtora necessita de 
incentives. e particularmente pro
picio ao investimento no sector 
da habitac;ao. Por outro lado. a 
necessidade de reestruturar a agri
cultura nas zonas de minifundio 
- donde provem a maior parte 
dos emigrantes portugueses -
justifica que se criem condic;oes 
para urn dimensionamento mais 
correcto das explorac;oes agricolas. 

Acresce a todos estes motives 
o interesse que hfl em incentivar 
a entrada no Pars das poupanc;as 
geradas pela emigrac;ao. com vista 

A poupanc;a-credito tem por fim auxil iar 
a construc;ao ou aqu isic;ao de pred ios 
urbanos ou rusticos, quer se destinem 
a habitac;ao propria ou a explorac;ao 
agricola directa, quer a rendimento. 
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tiP<!'! de jurO Sera fi xada. em valor 
inferior ao da taxa corrente no 
mercado. por portaria do Ministro 
das F!nanc;:as. 

2. Os mesmos emprestimos bene
ficiam de hipoteca sobre os im6-
veis adquiridos. 

Art. 4. 0 - 0 interessado na con
cessao do credito ora instituldo 
s6 pode beneficiar dele se nos 
seis meses anteriores a apresen
tac;:ao do pedido tiver transferido 
para Portugal. atraves de qualquer 
instituic;:ao de cred1to do Estado 
ou nacionalizada. uma importfm
cia em moeda estrangeira cujo 
contravalor em escudos seja pelo 
menos igual ao montante do em 
prestimo solicitado. 

Art. 5° - 1. Nao tendo pro
cedido a transferencia mencionada 
no artigo 4.0 • o interessado pode 
constituir uma conta especial de 
dep6sito. a creditar. durante os 
cinco anos posteriores a aber
tura da conta. exclusivamente com 
o produto em escudos de trans
ferencias de divisas ou de vendas 
directas de moeda estrangeira e 
ainda com os juros vencidos a 
pagar pela instituic;:ao depositaria. 

2. Durante o referido perlodo 
de cinco anos pode ser concedido 
um emprestimo igual ao saldo da 
conta de dep6sito. nas condic;:oes 
estabelecidas nos artigos 2° e 3.0 

Art. 6. 0 - 0 Estado reembol
sara as instituic;:oes de credito. 
trimestralmente. da diferenc;:a entre 
os juros cobrados aos mutuaries 
e os resultantes da aplicac;:ao da 
taxa corrente no mercado para 
operac;:oes hipotecarias. 

Art. 7.o- 1. Beneficiam de isen
c;:ao de sisa as aquisic;:oes de predios 
ou suas fracc;:oes aut6nomas efec
tuadas com emprestimos conce
didos nos termos deste diploma. 

2. Os im6veis mencionados no 
numero anterior ficam tambem. 
durante dez anos. isentos de con
tribuic;:ao predial. 

Art. 8. 0 - A regulamentac;:ao 
deste diploma. bem como a inte
grac;:ao do seu regime. inclusiva
mente no que respeita ·a conta 
especial de dep6sito referida no 
artigo 5°. sera objecto de portaria 
do Ministro das Financ;:as. 

Art. g.o- Nao carecem de qual-

A qualidade de emigrant e pode ser 

comprovada mediante a apresenta<;ao 

da carteira de residente no estrangeiro, 

da cartei ra de t rabalho ou de qualquer 

outro documento pelo qual a institui<;ao 

de credito depositaria se---J)Ossa assegu-

rar de que 0 interessado e efectivamente 

en1igrr::1te e reside n~ estrangeiro ha 

mais de seis meses. 

quer autorizac;:ao das exigidas na 
lei geral as operac;:oes de invisfveis 
correntes e capi tais privados direc
tamente relacionadas com a con
cessao de credito. as aquisic;:oes 
de im6veis e as aberturas de contas 
previstas neste diploma. 

Art. 10.0 - 1. 0 presente de
creto-lei sera revisto ao fim de 
tres anos. 

2. Os beneflcios concedidos du
rante este perlodo de tempo f icam 
assegurados para alem dele e 
durante os prazos autorizados para 
as operac;:oes de credito. 

PORTARIA N.0 718/76 

(Ministerio das Finan<;as) 
Regulamento para a con

cessiio de emprestimos 

1.o- A concessao de credito 
a emigrantes portugueses. nos ter
mos do Decreto- Lei n. 0 540/76. 
bem como a constituic;:ao de contas 
especiais de dep6sito para aquele 
fim. consoante o previsto no mesmo 
diploma. s6 sao possfveis em ins-

tituic;:oes de credito do Estado ou 
nacional izadas. 

2.0 - 1. A qualidade de emi-
. grante pode ser comprovada me
diante a apresentac;:ao da carteira 
de residente no estrangeiro. da 
carteira de trabalho ou de qual-

1quer outro documento pelo qual 
a instituic;:ao de credito depositaria 
se possa assegurar de que o inte
ressado e efectivamente emigrante 
e reside no estrangeiro ha mais 
de seis meses. 

2. Os documentos apresentados 
•para provar a qualidade de emi
grante devem f icar arquivados na 
instituic;:ao de credito depositaria. 
podendo os documentos orig inais 
ser substitufdos por fo toc6pias que 
reproduzam a totalidade ou apenas 
os elementos fundamentais desses 
documentos. devidamente auten
ticados por reconhecimento nota
rial ou por confirmc:c;:ao da sua 
autenticidade pela respectiva ins
tituic;:ao de credito. 

3. 0 - 1. A concessao de cre
dito nos termos deste diploma 
subordina-se as seguintes con
dic;:oes: 
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a) 0 emprestimo destinar-se-a 
a constru<;:ao. aquisi<;:ao ou melho
ramentos de predios urbanos ou 
a aquisi<;:ao ou benfeitorias de 
predios rusticos; 

b) 0 montante do emprestimo. 
cujo limite maximo e de 1 000 ooos. 
nao pode ultrapassar o saldo da 
conta de dep6sito no momento 
da apresenta<;:ao do respective pe
dido. nem ser superior a 50% do 
valor que a institui<;:ao de credito 
atribu ir aos bens referidos na ali
nea anterior; 

c) Nos casos de constru<;:ao ou 
de melhoramentos de predios urba
nos ou de benfeitorias em predios 
rusticos. a utiliza<;:ao do empres
timo ficara condicionada a verifi
ca<;:ao do andamento das obras; 

Os titulares das contas de deposito de 
pot.pan9a-credito podem autorizar que 
residentes em territ6rio nacional movi
mentem ta is contas nas cond i9oes e 
dentro dos montantes que estabele9am, 
sem prejuizo das condicionantes que 
estiverem legalmente determinadas. 
Constitu i documento adequado uma 
procura9ao passada pelo titular da conta 
em que este especifique os poderes que 
pretende delegar. 

Nos casos de cons
truc;:ao ou de melho
ramentos de predios 
urbanos ou de ben
feitorias em predios 
rusticos, a utilizac;:ao 
do emprestimo ficara 
condicionado a veri
ficac;:ao do anda 
mento das obras. 

d) Os emprestimos serao garan
tidos por hipoteca sobre os mes
mos bens a favor da institui<;:ao 
de credito; 

e) 0 prazo de emprestimo nao 
podera exceder doze anos; 

f) A amortiza<;:ao sera feita em 
presta<;:6es mensais ou semestrais. 
iguais de capital e juros. 

2. Cada institui<;:ao de credito 
adoptara as providencias que con
siderar necessarias para verificar 
que o credito concedido e apli
cado em inteira concordancia com 
as disposi<;:6es desta portaria. 

Se se verificar que o capital 
emprestado teve aplica<;:ao dife
rente da prevista na lei e no con
trato. o emprestimo vence-se ime
diatamente. o montante em divida 
torna-se exigfvel e cessam todas 
as regalias previstas na lei. 

Se se verificar que o capital emprestado 
teve aplica9ao . diferente da prevista na 
lei e no contrato, o emprestimo vence-se 
imediatamente, o montante em divida 
torna-se exigivel e cessam todas as 
regal ias previstas na lei. 

4. 0 - 1. As contas de dep6sito 
de poupan<;:a-credito serao expres-
sas em escudos e o seu periodo 't 

de vigencia pode ir ate ao maximo 
de cinco anos. contados a partir 
da data da sua abertura. 

2. Nao sendo o respective saldo 
utilizado para o seu tim especifico. 
ao tim de cinco anos deve o 
mesmo ser transferido para uma 
conta de dep6sito a ordem ou a 
prazo. conforme o titular preferir. 
e cancelada a conta de poupan<;:a
-credito. 
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5.o - As contas de dep6sito 
de poupan<;:a -credito somente po
dem ser creditadas: 

a) Como contravalor em escudos 
de transferencias de moeda estran 
geira efectuadas atraves do sis
tema bancario; 

b) Como contravalor em escudos 
de notas estrangeiras e outros 
meios de pagamento sobre o exte
rior de que o respective titular 
seja portador ou que tenha reme
tido ao seu procurador; 

c) Com escudos transferidos 
de contas abertas em outras insti
tui<;:6es de credito. mediante prova 
de que esses escudos tiveram ori
gem em remessas de moeda estran
geira. observada a limita<;:ao de 
seis meses prevista no artigo 4° 
do Oecreto- Lei n.0 540/76; 

d) Com a transferencia do saldo. · 
ou parte. expresso em escudos. 
de contas de dep6sito de emigran 
tes em moeda estrangeira; 

e) Com os juros vencidos e a 
pagar pelo depositario. 

6.o- 1. Os titulares das contas 
de dep6sito de poupan<;:a-credito 
podem autorizar que residentes 
em territ6rio nacional movimen 
tam tais contas nas condi<;:6es e 
dentro dos montantes que estabe
le<;:am. sem prejufzo das condi 
cionantes que estiverem legalmente 
determinadas. Constitui documento 
adequado uma procura<;:ao passada 
pelo titular da conta em que este 
especifique os poderes que pre
tende delegar. 

2. Sempre que a delega<;:ao de 
poderes seja feita a favor dos 
conjuges. pais. filhos ou irmaos. 
pode essa delega<;:ao constar dos 
documentos relatives a abertura 
da conta de dep6sito. 

7.0 - Durante o perfodo de vi
gencia do dep6sito de poupan<;:a 
·credito podem ser livremente efec
tuados levantamentos de fundos. 
pelo que para este tipo de dep6-
sitos nao e permitida a emissao 
de promiss6rias. 

8.0 - 1. Os dep6sitos de pou
pan<;:a-credito vencem juros a taxa 
atribufda aos dep6sitos a prazo 
de cento e oitenta dias. que serao 
contados ao semestre e capital i
zados na pr6pria conta. 

2. Por cada perfodo completo 
de urn ano e urn dia em que a 
conta nao reg iste levantamentos 
creditar-se-a urn premio corres
pondente ao diferencial da taxa 
de juro para os dep6sitos a prazo 
a mais de urn ano. 

3. Se ao abrigo de uma conta 
de dep6sito de poupan<;:a-credito 
for concedido cred ito nos termos 
desta portaria. ·a referida conta 
sera cancelada a partir da data 
da respectiva escritu ra. 

9. 0 - 1. As institui<;:oes mu
tuantes serao reembolsadas pelo 
Estado do diferencial entre o mon 
tante de juros cobrados e o que 
resultaria da aplica<;:ao da taxa 
vigente no mercado para opera<;:6es 
hipotecarias. 

- 2. Para o efeito do disposto 
no numero anterior. as institui<;:6es 
de credito devem contabilizar os 
juros periodicamente e debita-los 
ao mutuario nas datas previstas 
para amortiza<;:ao. Devem ainda 
remeter. tambem perioridamente. 
a entidade encarregada do reem
bolso mencionado no n. 0 1 rela<;:ao 

dos creditos concedidos e respec
tivos juros cobrados. 

3. 0 Banco de Portugal difun 
dira as instru<;:6es necessarias a 
indica<;:ao da entidade atras refe
rida e. bern assim. a conveniente 
satisfa<;:ao. pelas institui<;:6es de 
credito. da obrigatoriedade de rela
ciona<;:ao tambem mencionada no 
numero anterior e de todos os 
demais procedimentos que repute 
indispensaveis a uniformiza<;:ao de 
criterios e de actua<;:ao por parte. 
das i nstitui<;:6es de credito. 

10.0 - Os notarios. conserva
dores e outros funcionarios que 
interve~ em actos relacionados 
com a concessao de credito e a 
transac<;:ao de im6veis regulados 
neste diploma podem exigir dos 
interessados. com vista a funda
mentarem a ausencia de transcri 
<;:ao do instrumento de autoriza<;:ao. 
nos termos do artigo 7.0 do Decreto
- Lei n.o 540/76. declara<;:ao em 
que a institui<;:ao mutuante con
firme autenticamente tratar-se de 
emprestimo ou aquisi<;:ao efectuada 
nos termos do mencionado de
crete-lei. 

EMISSOES DE RADIO 
PARA PORTUGUESES 

NO ESTRANGEIRO 
Horario de emissao - de segunda a sabado. das 20 as 21 h. 

- ao domingo. entre as 1 2 e as 13 h. 
Banda - onda curta (SW) 
Comprimento de onda -de segunda a sabado. em 31 014 

metros 
- aos domingos. em 49 metros 

Noticiarios : 
Regional- de segunda a sabado. as 20.15 h. 
Nacional. estrangeiro e desporto -de segunda a sabado. as 

20.30 h. 
Ou~;a ainda: 
Revista da semana- aos doniingos. as 12.30 h. 
Programa infantil- aos domingos. as 12.15 h. 
Programa de higiene alimentar-as sextas. as 20.15h. e um 
suplemento que e o resumo do que se passa no dia-a-dia 

Entre as rubricas e os noticiarios. t ransmite-se diariamente 
musica portuguesa. altern ada com informac;;oes tecn icas da 
S. E. E .. e ainda respostas as cartas dos emigrantes. 
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T. A. P. 

DESCONTOS PARA EMIGRANTES 
A TAP - Transportes Aereos 

Portugueses - passou a con
ceder aos emigrantes portu
gueses radicados na Escandi
navia ( Dinamarca, FiniAndia, 

Noruega e Suecia), o desconto 
de 40% no prec;:o das passa
gens ida e volta. 

TORRALTA 

NOTA INFORMATIVA 
AOS INVESTIDORES 

A Torralta. Club lnternacional de Ferias. SARL, tern estado a enviar 
aos seus investidores uma Carta-Circu lar acompanhada do Extracto Indi 
vidual de Posi<;:ao em 31-12-74 e das lnstru<;:oes para a conferencia desse 
Extracto. 

Dada a importftncia do assunto. informam-se os trabalhadores portu 
gueses que residem no estrangeiro e que sao investidores da Torralta. 
do seguinte: 

a) Se receberam essa Cada-Circu/ar devem os aludidos trabalha 
dores. devolver a Torralta, o mais rapidamente possfvel, o extracto 
de posi<;:ao depois de devidamente conferido; 

b) Se nao receberam essa Carta-Circular. devem solic itar o seu 
envio. bern como o do Extracto Ind ividual de Posi<;:ao em 31 -12-74 
para o seguinte endere<;:o: 

TORRALTA- Club lnternacional de Ferias. SARL 
Servi<;:o de Titu los . 
Av. Duque de Lou ie. 24 
LIS BOA 

Muito lmportante 

Os investidores que se encontrarem neste ultimo caso. juntamente 
com o pedido de remessa da Carta-Circular. devem mandar a empresa a 
-sua direcr;ao em /etra bem legfvel. . 
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Este desconto passou tam
bern a ser extensivo aos per
cursos domesticos (isto e, com 
destino ao Porto, Faro, Funchal 
e ilhas dos Ac;:ores), mas s6 a 
partir dos seguintes paises: 
Alemanha, Gd\ -Bretanha, 
Holanda, Luxemburgo, Suecia 
e Suic;:a. 

Em complemento da infor
mac;:ilo anterior, e com o objec
tivo de manter os nossos lei
tores o mais ao corrante pos
sivel deste assunto, informa
mos que por deliberac;:ao do 
Conselho d e Ministros de 
26-6-76, foi nomeada uma nova 
Comissao Administrativa para 
a TORRALTA. De acordo com 
essa deliberac;:iio, a essa Comis
sao cabera : 

«1 . Proceder a altera<;:ao dos 
estatutos da Torr alta nos termos 
e condi<;:oes que repute mais con - 't 
venientes. mas integrando obri
gatoriamente os seguintes pontos 
fundamentais: 

1 .1. Extin<;:ao da d iversifica<;:ao 
pelos actuais tres grupos (funda 
dores. grupo A e grupo B) das 
ac<;:oes do actual capital social 
da Torralta. 

1.2. Extin<;:ao dos privilegios de 
voto e dividendo das ac<;:oes do 
grupo A. 

1.3. Extin<;:ao dos privilegios esta -



tutarios das acc;:6es do grupo B. 
1.4. Proi"'i<;ao da aquisic;:ao pela 

empresa d .cc;:6es pr6prias e auto
rizac;:ao pau emitir obrigac;:6es nas 
condi"0es adiante referidas. 

1. Autorizac;:ao para o con-
selho de administrac;:ao aumentar 
0 capital social ate 3 milh6es de 
contos. a subscrever e realizar 
nos termos adiante referidos. 

1.6. Organizac;:ao e composic;:ao 
dos corpos gerentes da Torralta 
em termos adequados aos de uma 
empresa de economia mista. esti
pulando-se que a presidencia e a 
maioria dos membros do conselho 
de administrac;:ao competira a admi
nistradores por parte do Estado. 
como cabera a este escolher o 
presidente da mesa da assembleia 
geral. 

1.7. Faculdade reconhecida ao 
Estado de aumentar a sua partici
pa(:ao no capital social para 57 %. 

2. Proceder ao aumento ime
diato do capital social para o 
montante. ate ao limite de tres 
milh6es de contos. que resultar 
das seguintes medidas indispen
saveis ao saneamento econ6mico
-financeiro: 

2.1. Conversao obrigat6ria. em 
acc;:oes desse aumento de capital. 
de 20 % dos montantes aplicados 
por cada investidor reportados a 
31 de Dezembro de 1974. Ouanto 
aos portadores de titulos de ferias. 
a conversao obrigat6ria apenas 
tera Iugar na medida necessaria 
para cobrir a eventual diferenc;:a 
entre aqueles 20% e o valor nomi
nal das ac<;6es representadas em 
tais titulos. 

2.2. Conversao obrigat6ria em 
capital social dos creditos da banca 
nacional izada sobre a Torralta. re
portadores a 31 de Dezembro 

de 1975. assumindo o Estado a 
posic;:ao accionista resultante desta 
conversao em termos a definir 
por despacho do Ministro das 
Financ;:as. 

3. Fixar a situac;:ao dos denomi
nados investidores e as condic;:6es 
do respective reembolso nos se
guintes termos: 

3.1 . A posic;:ao credora de cada 
investidor e reportada a 31 de 
Dezembro de 1974. 

3.2. Os juros contratuais ven
cidos mas nao pagos ate aquela 
data serao integrados no montante 
do credito. Os juros ja pagos. na 
parte em que respeitem a periodos 
posteriores a 31 de Dezembro 
de 1974. serao abatidos ao mon
tante do credito a considerar. 

3.3. 20% da posi9ao credora 
de cada investidor. assim deter
minada. sera obrigatoriamente con
vertida em ac96es do capital social 
da T orralta nos termos referidos 
em 2:7. 

3.4. Na parte excedente os inves
tidores poderao recorrer ao aumento 
de capital atras autorizado a em
presa. subscric;:ao esta que. se 
necessaria. sera sujeita a rateio. 

3.5. 0 montante dos creditos 
nao convertido em acc;:6es sera 
titulado em obrigac;:6es - a tim 
de se unificarem todos os titulos 
de divida da empresa para com os 
actuais investidores -. as qua•s 
vencerao um juro anual de 6 % 
desde 31 de Dezembro de 1974. 
terao um perlodo de espera de 
amortizac;:ao de quatro anos a 
contar daquela data e serao amor
tizadas em cinco sorteios anuais 
iguais. A partir de 31 de Dezembro 
de 1978 as obrigac;:6es nao sor
teadas vencerao um juro anual 
de 10 %. 

3.6. Todas essas obrigac;:6es 
poderao caucionar emprestimos · 
bancarios de credito pessoal ate 
75% do seu valor. em casos de 
reconhecida necessidade do seu 
titular ou em casos de afectac;:ao 
do credito solicitado a investi
mento produtivo. 

4. Fixar as condic;:6es de reem
bolso do restante passivo exigivel 
nos seguintes termos: 

4.1. Reconhecimento aos seus 
titulares da faculdade de conversao 
dos seus creditos em capital social. 
como no cas·o dos irw"~tidores. 

4.2. lmposic;:ao de morat6ria ate 
31 de__J>ezembro de 1978 quanto 
a p<:~rte nao convertida. com direito 
a juros de mora a taxa anual de 
6% (quaisquer que sejam os en
cargos bancfnios do desconto dos 
titulos que incorporem tais cre
ditos). 

4.3. Com excepc;:ao dos credores 
por operac;:6es imobiliarias ou sobre 
participa<;6es financeiras. podera a 
Torralta antecipar a liquidac;:ao dos 
seus debitos a fornecedores desde 
que os meios financeiros disponi
veis o permitam. 

5. Fixar as condic;:6es do cum
primento dos contratos-promessas 
de venda de unidades habitacio
nais nas seguintes condic;:6es: 

5.1. Morat6ria ate 31 de Dezem 
bro de 1978. 

5.2. Reduc;:ao do juro dos si
nais a 6 %. 

6. Apoio financeiro do Estado. 

0 Estado concedera a empresa 
o apoio financeiro indispensavel 
a cobertura do deficit temporario 
previsto no programa financeiro 
elaborado e que se estima limi
tar-se a cerca de 1 milhao de 
contos em 1976». 

ESTA REVISTA E PARA OS EMIGRANTES. 
DIVULGUE-A ENTRE OS SEUS AMIGOS 
E CAMARADAS DE TRABALHO. 
·RECOMENDE A SUA ASSINATURA. 
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MAIS UM GRANDE PASSO 
NA DEFESA DOS INTERESSES 
DOS TRABALHADORES PORTUGUESES 
NO ESTRANGEIRO 

• ASSINADO 0 NOVO ACORDO LUSO-FRANCES 

e 0 SECRETARIO DE ESTADO DA EMIGRA<;AO 
NO LUXEMBURGO E NA HOLANDA 

e NOMEADOS OS COORDENADORES-GERAIS 
DO ENSINO DO PORTUGUES EM FRANCA E NA ALEMANHA 

Para a emigra~;ao, o ano de 1977 come~;a sob os melhores 
auspicios. Com efeito, depois de um Iongo trabalho de estudo, 
o Governo - atraves da Secretaria de Estado da Emig ra~;ao 
inicia a concretiza~;ao dos seus pianos no sector. Tres aconteci
mentos de largo alcance marcam assim o come~;o da extensa 
serie de problemas a resolver no ambito da melhoria de condi~;oes 
dos trabalhadores portugueses no estrangeiro : a nomea~;ao de 
coordenadores-gerais do ensino do Portugues em Fran~;a e na 
Republica Federal da Alemanha. a visita de trabalho do Secretario 
de Estado da Emigra~;ao ao Luxemburgo e a Holanda, e por ult imo, 
o mais significativo - a assinatura, em Lisboa, do novo acordo 
luso- frances . 

Cerca de 800 000 trabalhadores 
· portugueses passarao a beneficiar. 
em Franya das condiyoes propor
cionadas pela assinatura do novo 
acordo luso-franci~s sobre emigra
yao. A assinatura deste importante 
documento (que publicamos inte
gralmente em suplemento) encerra 
urn Iongo periodo-cerca de 1 ano 
e meio--de negocia96es diflceis. 
em que foi patente a firmeza· das 
autoridades portuguesas na defesa 
dos interesses dos nossos compa
triotas em Franca. No entantci. a 
grande estima que este pais vota 
aos trabalhadores portugueses foi 
a nota dominante para a conclu
sao dos trabalhos num ambiente 
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de franco entendimento. Alias. a 
este acordo outros poderao seguir
-se no dos dominios da coopera-
9iio econ6mica e tecnol6gica. 

A assinatura do acordo fez des
locar a Lisboa o Secretario de 
Estado da Emigra9ao francesa. Paul 
Dijoud. que para alem dos encon
tros com o seu hom61ogo portu 
gues. dr. Joao Lima. viria ainda 
a ser recebido pelo Presidente da 
Republica (a quem entregou uma 

. men sag em do Presidente da Repu
blica Francesa. Giscard D'Estaing). 
e pelo primeiro-ministro. dr. Mario 
Soares. que foi convidado para 
visitar a Fran9a. 

Nos encontros diversos a pro-

p6sito da assinatura deste acordo. 
os responsaveis pela emigra9ao 
dos dois paises fizeram declara
yoes importantes em rela9ao ao 
tema especifico. bern como outras 
de grandfl .elevo pare. as relacoes 
entre vs dois paises. Assim. o 
dr. Joao Lima considerou o pre
sente acordo uma «Carta dos direi
tos dos trabal had ores portugue
ses em Fran9a» e urn texto onde. 
«pela primeira vez 0 emigrante e 
visto nao apenas como mao-de
-obra a contratar. e a transportar. 
mas tambem como pessoa titu lar 
de direitos especificos. explicita
dos. com a extensao e o detalhe 
que foi possivel conseguir. ao 
Iongo dos titulos inovadores rela
tives aos seus direitos sociais. 
a sua promoyaO e forma9a0 pro
fissional. a sua cultura e a esco
larizayao dos seus fi lhos». 

Num outro passo. Joao Lima 
disse que se pretendeu dar ao 
trabalhador portugues. «acesso 3 

uma melhor qualidade de vida». 
acrescentando: 

«Nesta inten9ao encontramos do 
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lado frances as manifestac;:oes mais 
expllci tas de concordancia e com
preensao, dentre as quais desejo 
salientar. num acto que me e 
ditado nao pelo protocolo mas 
pela justic;:a. as declarac;:oes publi 
cas de Paul Oijoud. divulgando 
uma esclarecida orientac;:ao politica 
do Governo frances que se tem 
vindo a corporizar e desenvolver 
em diversos actos.» 

0 secretttrio de Estado da Emi
grac;:ao referiu -se depois a parti
cipac;:ao dos emigrantes portugue
ses na elaborac;:ao do acordo. afir
mando que «foram longas as listas 
das pretensoes. recolhidas atraves 
das cartas. manifestac;:oes e audi
c;:6es de inumeros trabalhadores e 
das suas Associac;:oes. muitos for am 
os esquemas estudados para lhes 
ocorrer. t rabalhosas foram as mu l
tiplas dil igencias e as diversas 

Paul Dijoud e Joao Lima na cerim6nia da assinatura do acordo 

negociac;:oes luso-francesas que foi 
preciso levar a cabo. ao Iongo 
dos ultimos tempos. especialmente 
durante o ano agora f indo». 

«Oueremos que esses nossos 
compatriotas saibam que nao houve 

· pedido que nao fosse estudado 
.conscientemente. que nao houve 
' beneficio que nao fosse transmi
t ido e negociado». concluiu Joao 
Lima. que considerou o acordo 
«o melhor resultado a que foi 
possivel chegar». E acrescentou: 

«Aos que talvez procura rao 
debalde. esta ou aquela possibili
dade que acham viavel ou esta 
ou aquela aspirac;:ao que creem 
legit ima. o Governo portu g ues 
garante que 0 presente acordo e 
um marco de assina lavel viragem 
mas nao um ponto f inal e que se 
envidarao todos os esforc;:os para 
melhorar e aperfeic;:oar o que agora 

fica feito.» 
A sua chegada a Lisboa Pau l 

Oijoud referiu a importancia do 
acordo agora fi rmado. sublinhando 
que o mesmo se esforc;:a «por 
regular. de maneira amigavel e com 
espirito de colaborac;:ao. todos os 
problemas e dificuldades que os 
portugueses imigrados enfrentam 
e n6s conhecemos. Recusamos. 
n6s pr6prios. regu lar estas ques
toes num ambito unilateral e. pelo 
contrario. procuramos colaborar 
com os pafses interessados». 

Referindo-se a crise econ6mica 
que o seu pais atravessa. e as 
consequencias que a mesma acar
reta para os emigrantes. o Secre
tario de Estado frances depois de 
afirmar ser impossivel a Franc;:a 
absorver mais trabalhadores estran
geiros. reafirmou a intenc;:ao. ja 
anteriormente expressa. de que o 
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As autoridades fran

casas cornpetentes 

concederAo urna 
atenc;Ao especial a 
situac;Ao dos ascen

dentes do trabalha

dor ou do seu cOn

juge que desejern 

beneficiar do reagru

parnento familiar. 

seu pais nao tomarfl quatsquer 
medidas autoritarias que forcem o 
regresso destes trabalhadores aos 
seus paises 

A concluir o programa da sua 
visita. Paul DiJOud concedeu uma 
conferencia de lmprensa. durante 
a qual se dispos a clanficar alguns 
aspectos dos acordos no que foi 
acompanhado do secretano de 
Estado da Emtgrac;ao. Joao Ltma. 

No infcio da reuniao. o repre
sentante portugues salientou as 
dificuldades que envolveram a con-

clusao do acordo. justificadas. 
segundo o seu ponto de vista. 
pela «Situac;ao de instabilidade poli
tica vivida no nosso Pais depois 
do 25 de Abril. por um lado. e. 
por outro. porque a conclusao do 
mesmo envolvia questoes ttkni
cas de tal maneira melindrosas 
que requeriam uma certa lenti
daO>>. 

Por seu turno. Paul DiJOUd ao 
referir-se a politica seguida pelo 
seu Governo. no que concerne aos 
trabal hadores imigrados. «diferente 
da de outros paises que os solid
tam quando deles tem necessidade 
e os mandam embora quando ja 
nao precisam». reafirmaria os aspec
tos vantajosos q ue o mesmo 
reflecte. 

Por outre lado. esclareceu existir 
em Franc;a «um sentimento gene
ralizado de grande estima pelos 
trabalhadores portugueses». e ao 
mesmo tempo uma preocupac;ao 
da parte do Governo em facilitar 
aos imigrados a sua instalac;ao e 
integrac;ao num meio diferente. 

A uma pergunta formulada na 
conferencia de lmprensa. acerca 
das intenc;oes do Governo frances. 
para acabar com os «btdonvtlle». 
Paul Dijoud responderia estarem 
os referidos bairros em vias de 
extinc;ao. 

Nesse sentido referiu que esta 
a ser seguida uma politica de 
dispersao dos seus habitantes. que 
embora seja uma operac;ao lenta. 

Os trabalhadores 

portugueses resi

dentes ern Franc;a 

recebern, para traba

lho igual, urn salario 

igual aos dos traba

lhadores franceses 

que trabaJhem na 

mesma profissao e. 

na mesma regiAo. 

permite concluir jfl nao extsttrem 
os verdadeiros e classtcos «bidon
villes». 

A soluc;ao seguida provisoria
mente- informou DiJOUd- con
stste em procurar colocar os emi
grantes solteiros em alojamentos 
comunitarios. 

Conclutria. no entanto. que este 
esquema adoptado em relac;ao a 
todos os imigrados. tem resultado 
menos em relac;ao aos portugue
ses que preferem ficar junto de 
familiares e amigos. 

0 SECRETARIO DE ESTADO DA EMIGRACAO . 
NO LUXEMBURGO E NA HOLANDA 

A deslocac;ao do dr. Joao Lima 
aos Luxemburgo visou a assina
tura de um protocolo adicional ao 
acordo existente entre este pafs 
e Portugal. 

Referindo-se a este protocolo. 
bem como ao significado geral 
da sua vis ita ao Luxemburgo ( onde 
vivem e trabalham perto de 30 000 
portugueses). o dr. Joao Lima. 
afirmou: 

«Em bora esse protocolo nao con-
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tenha modificac;oes extremamente 
significativas. em termos de modi 
ficac;ao do acordo anterior e. por
tanto. grandes melhorias para a 
situac;ao do emigrante no Luxem
bufgo. constituiu o ponte de par
tida para contactos com o Governo 
luxemburgues. desde o Primeiro
-Ministro ate ao ministro da Jus
tic;a. da Educac;:ao. do Trabalho. 
secretario de Estado do Trabalho 
e da Familia. que possibilitaram 
troca de impressoes que levaram 

ambos os Governos a concorda -
rem. em Marc;:o. estabelecerem con- ) 
versac;oes no Luxemburgo tenden-
tes a modiftcar a convenc;ao de 
seguranc;:a entre os dois paises e. 
em Abril. em Lisboa. novas con
versac;oes para estender. modificar. 
naturalmente que ern condic;:oes 
mais provettosas para os traba
lhadores emigrantes portugueses. 
o acordo de emigrac;ao exister.te. 

<lA par dos contactos oficiais 
que fiz com as autoridades do 



Luxemburgo- que. evtdente
mente. ultrapassaram o quadro da 
emigra<;:ao - tive ocasiao nesse 
pals de ter contactos directos com 
a comunidade emigrante portu- . 
guesa. numa recep<;:ao. digamos. 
numa troca de impressoes com 
mais de 900 portugueses. onde 
tive ocasiao de. em nome do 
Governo portugues. mais uma vez 
repetir a polftica de emigra<;:ao do 
Governo constitucional bem como 
de fazer o ponto da situa<;:ao e dar 
conta aos emigrantes do que se 
estava a passar e do que se pro
jectava a curto prazo. 

«Tive varios outros contactos 
da maior importancia. como seja 
com a burgomestre do Luxemburgo. 
que tem grande influencia nesse 
pars. dado o sistema comunal de 
centraliza<;:ao administrativa e. por 
conseguinte. uma interferencia 
di recta na administra<;:ao comunal. 
bem como com o bispo do Luxem
burgo. pessoa que se interessa de 
especial maneira pelo problema 
emigrat6rio.» 

Sobre a sua viagem a Holanda. 
referiu que fora «u ma vis ita de 

0 f!Ovo acordo permwra aos 1migrantes a sua melhor instala(:ao e integra(:ao num 
me1o dderente. tantas vezes adverso e desencorajador. 

cortesia». tendo visitado cinco asso
cia<;:6es onde «troquei impressoes 
com esses emigrantes e tambem 
com as direc<;:oes das associa<;:oes. 
num trabalho preparat6rio de con
tacto para uma visita oficial futura 
tendente. tambem. a entabular con
versa<;:oes e contactos diversos com 
o Governo holandes numa polftica 
de modifica<;:ao dos acordos exis
tentes.>> 

Sobre os contactos que teve 
com os trabalhadores portugueses 
nesse pars. afi rmou: 

«Com toda a franqueza e sin
ceridade direi que. salvo alguns 
casos marginais que sao bem 
conhecidos e que nao tem qua l
quer significado em termos de 
representatividade. a grande massa 
dos trabalhadores emigrantes por
tugueses mostraram-se muito cone 
fiantes no futuro do nosso Pars 
e entregaram-5e. por assim dizer. 
a uma polft ica que eles julgam. 
e que eles tem esperan<;:a de que 
seja. proveitosa no sentido de 
minorar os reais problemas quoti
dianos que os afligem e que. real
mente. de modo global e planeado 
os resolva.>> 
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COORDENADORES-GERAIS 
DO ENSINO DO PORTUGUES 
EM FRANCA E NA ALEMANHA 

I 

A lingua e a cultura portuguesa 
no estrangeiro passaram a ser 
valorizadas com a recente nomea-
9iiO dos coordenadores-gerais do 
ensino do Portugues em Fran9a 
e na Alemanha. cargos agora preen
chides pela dr.a Helena Neves e 
pelo dr. Olfvio Caeiro. respectiva
mente. 

No acto de posse do cargo 
- conferida pelo Secretario de 
Estado da Orienta9ao Pedag6gica 
e com a presen9a dos responsa
veis pelos departamentos governa
mentais afectos ao ensino e a emi
grayao -a dr• Helena Neves teve 
ocasiao de referir que «o ensino da 
lingua e da cultura portuguesa as 
crian9as. homens e mulheres emi
grantes. deve permitir-lhes guar
dar e desenvolver a sua persona
lidade. bem como manter viva a 
sua identidade cultural portuguesa». 

0 problema da assistencia cul
tural aos filhos dos emigrantes. 
que atinge 150 000 crian9as no 
ensino primario e 36 860 no ensino 
secundario. determinou a realiza 
cao. recente. de um estagio de 
professores. A finalidade deste esta-

Crian(:as portugu11sas no estran-
geiro: um patrim6nio cultural que. 
se imp6e salvaguardar e desen 
volver. 
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gio - diria a dr• Helena Neves a 
lmprensa- «consistiu essencial
mente no aperfei9oamento de me
todos especificos para a Fran9a. 
fundamentais para resolver os con
flitos do encontro nos jovens de 
duas culturas com pontes nem 
sempre coincidentes». tendo ainda 
sublinhado que se trata de «uma 
missao diffcil. complicada. exigindo 
muita disponibilidade. reflexao e 
elevada competencia profissional». 
De notar ainda que os curses de 
Portugues ja criados na Belgica e 
no Luxemburgo. ficarao tambem 
sob a orienta9ao da coordenadora
-geral de Fran9a. 

Por sua vez. o dr. Olfvio Caeiro 
afirmou no seu discurso que <mao 
podemos deixar perder para a cul
tura e para a lingua portuguesa as 
dez mil crian9as. filhas de emi
grantes portugueses que vivem na 
Republica Federal Alema. con
tando apenas com o apoio de 
1 35 professores». 

Do plano de ac9ao do coorde
nador-geral agora empossado. • 
consta o alargamento da rede 
escolar. a coordena9a0 pedag6-

gica. a sensibiliza9iio das famflias 
de emigrantes para a necessidade 
de os seus filhos em idade escolar 
frequentarem o ensino do portu
gues e. tambem. a dignifica9ao 
dos professores portugueses que 
leccionam na Alemanha. 

Recorde-se entretanto que 
segundo o Decreta- Lei que criou 
os cargos agora preenchidos. os 
coordenadores-gerais terao as 
seguintes atribui96es: 

- Coordenar todo o sector do 
ensino do Portugues a nfvel 
do ensino basico e secunda
rio ministrado a crian9as e 
adultos de nacionalidade por
tuguesa; 

- Centralizar o intercambio 
entre professores e servi9os 
regionais que se vierem a 
criar e os servi9os ou orga
nismos centrais do Ministe
rio da Educa9ao e lnvestiga-
9iio Cientffica; 

- Apresentar propostas para a 
organiza9ao dos servi9os de 
coordena9ao do ensino do 
Portugues no estrangeiro; 

- Diligenciar junto dos res
ponsaveis do pars onde exerce 
as suas fun96es no sentido 
de obter a integra9ao do 
ensino da lingua portuguesa 
nos respectivos esquemas 
escolares. 

• 
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TEXTO INTEGRAL 

DO 

ACORDO ENTRE A REPUBLICA FRANCESA 

E 0 GOVERNO PORTUGUES 

RELATIVO A IMIGRACAO, 

A SITUACAO E A PROMOCAO SOCIAL . . 
DOS TRABALHADORES PORTUGUESES 

E DE SUAS FAMiLIAS EM FRANCA . 

JANEIRO DE 19n 
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0 GOVERNO DA REPOBUCA FRANCESA 

E 

0 GOVERNO PORTUGU!:S 

Considerando ser do ~eu interesse comum e do interesse dos trabalhadores 
portugueses e suas familias que desejam ir para Franc;:a ou que ai residam legal mente : 

- regulamentar o recrutamento e a colocac;:iio dos trabalhadores; 

- criar condic;:oes propicias ao reagrupamento familiar e a estadia das famllias; 

- favorecer o pleno emprego dos trabalhadores portugueses residentes em 
Franc;:a ou ai admitidos palo Office National d'lmmigration ; 

- facilitar a promoc;:iio profissional e social e melhorar as condic;:oes de vida 
e de trabalho destes trabalhadores e das suas famllias, residentes em Franc;:a; 

- garantir a esses trabalhadores e as suas familias, residentes em Franc;:a, 
a preservac;:iio e o desenvolvimento da sua identidade cultural, tendo em 
conta os contributes e influAncias da comunidade francesa e evitando 
o seu isolamento em relac;:Ao a est a; 

- facilitar a sua posterior reinserc;:Ao voluntaria em Portugal; 

Considerando, igualmente, que e oportuno prever medidas reciprocas ; 

Acordaram o seguinte : 

TITU LO I 

CONDICOES DE ADMISSAO. DE ESTADIA 
E DE EMPREGO EM FRANCA 

Artigo 1.0 

1. A admissao em Fran<;a de trabalhadores portu
gueses. permanentes e tempqrarios. que af desejem 
ocupar um emprego assalaria.do. realiza -se por inter
med ic do Office National d'lmmigrat ion (dito. por 
abrevia<;ao. Office). 0 recrutpmento dos trabalhado
res realiza-se em Portugal. em colabora<;ao com a 
Direc<;ao-Geral de Emigra<;§o (dita. por abrevia<;ao. 
a D. G. E.) . Para o efeito. o Office cria uma missao 
oficial em Portugal. 

2. As medidas de recrutamento e de admissao dos 
trabalhadores sao regulamentadas pelas disposi<;oes 
contidas no Anexo I. 0 Estatuto da Missao do Off ice 
encontra-se definido no Anexo Ill. 

Os Anexos constituem parte integrante do pre
sente Acordo. 

Artigo 2.o 

1. As autoridades competentes comunicam entre 

si e directamente. por um lado. o numero aproximado 
de empregos susceptiveis de ser propostos a portu
gueses em Fran<;a e. por outro. o numero de cand ida
turas de portugueses que desejam emig rar para 
Fran<;a 

2. As autoridades competentes sao. pela Parte 
Francesa. o Min istere du Travail. e. pela Parte Por
tuguesa. a Secretaria de Estado da Emigra<;ao (dita. 
por abrevia<;ao. S.E.E.). 

Artigo 3. 0 

1. Os cidadaos portugueses que vao trabalhar em 
Fran<;a recebem. antes de sair de Portugal. um con
trato de trabalho visado pelos servi<;os do Ministerio 
do Trabalho frances. 

2. Os trabalhadores portugueses. bem como os 
membros das suas famil ias que os acompanham ou 
a e:es se juntem. entram em territ6rio frances com 
um passaporte portug ues valido. emitido pelas autori
dades competentes e munido do visto frances. 
Este visto e gratuito. 

3. Em Fran<;a. ser-lhe-ao entregues os documentos 
previstos na Lei. 

• 



4. As disposrc;:oes relativas tJ admissao e a estadia 
sao aplicf> :s sob reserva das drsposic;:oes legislativas 
e regulan , 1tares relativas tJ manutenc;:ao da ordem 
publica. rh Seguranc;:a do Estado e da saude publica. 

Artigo 4.o 

1 As despesas de deslocac;:ao dos candidatos 
entre o lo:::al de resrd~ncra e os locars onde sao rea
lizados os exames medrcos e de selecc;:ao profissional. 
bern como as despesas de altmontac;:ao e de aloJa
mento durante a estadia nesses centros de exame. 
sao da responsabilidade das autoridades portuguesas. 

2. As ·despesas de transporte dos trabalhadores 
recrutados. entre o ponto de partida. em Portugal. 
e o local de trabalho. em Franc;:a. bern como as des
pesas desses exames. sao da responsabilidade do 
Office. 

3. As autoridades competentes das duas Partes 
procurarao melhorar as cond ic;:oes de seguro dos 
trabalhadores e dos membros das suas familias na 
viagem entre o ponto de partida. em Portugal. e o 
local de trabalho ou de resid~ncia. em Franc;:a. bern 
como na viagem de regresso do trabalhador tempora-

. rio. 

4. Os objectos pessoais. o mobiliario em uso e as 
ferramentas dos trabalhadores e das suas familias 
sao isentos de direitos alfandegarios tJ entrada e a 
saida de Franc;:a. sob reserva de aplicac;:ao das dis
posic;:oes regulamentares em vigor 

Artigo 5.0 

Quando. por uma causa justrficada. um trabalhador 
recrutado seja rejeitado pela entidade patronal fran-
cesa. ou nos casos de rescisao de contrato independen
temente da vontade do trabalhador. os servic;:os fran
cases competentes esforc;:ar -se-ao por I he propor
cionar um emprego correspondente tJ sua capacidade 
profissional. 

Artigo 6.0 

1. As autoridades francesas favorecem o reagrupa
mento familiar dos trabalhadores portugueses empre
gados em Franc;:a. A este titu lo. o c6njuge e os filhos 
menores (filhos com idade inferior a 18 anos e filhas 
com idade inferior a 21 anos) do trabalhador sao admi
tidos nas condic;:oes previstas na legislac;:ao francesa 
e conforme as disposic;:oes do Anexo II do presente 
Acordo. 

2 AS autoridades francesas competentes concede
rao uma atenc;ao especial tJ situi:lc;:iio dos ascendentes 
do trabalhador ou do seu conjuge que desejem bene
ficiar do reagrupamento familiar. 

3. As autoridades francesas competentes recomen
darao aos organismos encarregados de gerir os alo
jamentos de caracter social que aceitem inscric;:oes de 
traba!hadores portugueses desejosos de que as suas 
familias. ainda residentes em Portugal. a eles se 
juntem. 

Artigo J.o 

1. Os trabalhadores portu'gueses residentes em 
Franc;a recebem. para trabalho igual. um salario igual 
ao dos cidadaos franceses que trabalham na mesma 
profissao e na mesma regiao. 

2. Os trabalhadores portugueses residentes em 
Franc;:a gozam de tratamento igual ao dos crdadaos 

: franceses que se encontram em situac;:ao identica em 
tudo o que diz resperto tJ aphcac;:ao das leis. regulam~:n
tos e usos relativos a seguranc;:a. tJ htgrene e as con
drc;:oes de trabalho. 

Art igo s.o 
1. Os titulos de trabalho e de residencia dos tra 

balhadores portugueses que se encontram ja em 
Franc;:a sewo renovados segundo a legislac;:ao fran
cesa. As autoridades francesas competentes esfor
c;:ar ·se-ao por fazer com que as cartas B e C sejam 
obtidas nos prazos legais mfnimos. 

Os tftulos que. em virtude de alterac;:oes de regu
lamentac;:ao. deixarem de estar em vigor serao subs
tituidos. tendo em conta os anos de estadia em 
Franc;:a. independentemente da situac;:ao de trabalho 
do trabalhador na altura da substituic;:ao . 

2. 0 desemprego e as paralizac;:oes de trabalho 
devidas a acidentes de trabalho ou doenc;:as prolon
gadas nao constituem. em princlpio. obstaculos a 
renovac;:ao ou tJ substiturc;:ao das cartas de trabalho 
dos trabalhadores portugueses. 

3. Os trabalhddores portugueses titulares de 
carta B poderao ser autorizados a mudar de profissao 
e de local de emprego. 

As autoridades francesas competentes darao uma 
atenc;:ao especial a esses pedidos. 

4. Os trabalhadores portugueses que se encon 
trem em Franc;:a poderao ser autorizados a exercer 
actividades comerciais e artesanais nas condic;:oes 
previstas na legislac;:ao francesa. 

Art igo 9 .0 

As autoridades francesas competentes faci litarao 
ao conjuge do trabalhador portugues o acesso ao 
mercado de trabalho. 

Artigo 10.o 

1. Os jovens portugueses que regressem a Franc;:a 
num prazo de 3 meses ap6s o cumprimento das suas 
obrigac;:oes militares em Portugal. serao admitidos 
sem que se torne necessaria iniciar novo processo de 
imigrac;:ao e sem perda dos direitos anteriormente 
adquiridos em materia de trabalho. 

2. As autoridades francesas recomendarao as 
entidades patronars do seu pais que concedam. aos 
jovens trabalhadores mencionados no paragrafo ante
rior. o beneffcio do direito preferencial de serem de 
novo contratados concedido aos trabalhadores fran
cases que se encontram na mesma situac;:ao. 

3. As autorrdades francesas comprometem-se a 
conceder cartas de trabalho aos jovens imigrados 
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portugueses residentes em Fran<;a q'ue desejem: 
a) seguir estagios de trabalho com vista a obten

<;ao dum diploma; 
b) trabalhar durante os perfodos de terias escolares 

ou universitarias; 
c) obter contratos de aprendizagem. 

Artigo 11 .0 

Os trabal had ores portugueses pod em transferir 
para Portugal as suas economias. de acordo com as 
disposi<;oes de cambia em vigor em Fran<;a e segundo 
as taxas de cambia oficialmente praticadas no mo
menta da transferencia. 

Artigo 12.o 

1. As autoridades competentes de ambas as 
Partes tomam todas as medidas uteis e colaboram 
no sentido de informar os cidadaos portugueses que 
desejam emigrar para Fran<;a. a tim de ai trabalhar 
ou de se juntar ao chete de familia. das disposi<;oes 
legais que regulamentam tais desloca<;oes. 

2. Os servi<;os competentes das Partes contratan
tes procuram detectar actividades ilegais de que os 
cidadaos portugueses possam vir a ser vitimas. quer 
eles desejem emigrar para Fran<;a a tim de ai traba
lhar. quer ja Ia residam. e solicitam a interven<;ao das 
autoridades judiciais competentes. 

TITULO II 

DIREITOS SOCIAlS 

Artigo 13.0 

Os trabalhadores portugueses em Fran<;a. perma
nentes ou temporaries. bem como as suas tamilias. 
beneticiam de igualdade de tratamento com os nacio
nais tranceses em materia de seguran<;a social. 

Beneficiarao. igualmente. da assistencia medica e 
social nas condi<;oes previstas pelos textos e conven
<;oes em vigor. 

Artigo 14.0 

1. Os repatriamentos de 1rabalhadores portugue
ses por motives econ6micos ou sanitarios deverao 
efectuar-se com o acordo dos interessados ou do seu 
representante legal. 

2. Se um trabalhador consente em ser repatriado 
por motives sanitarios ou econ6micos. a decisao do 
repatriamento devera ser comunicada pelas autori 
dades francesas as autoridades consulares portugue
sas da regiao :'on de reside o trabalhador. com a ante
cipa<;ao adequada ao mqtivo do repatrimanto. 

Artigo 15.0 

1 . Serao realizados pr6gramas de caracter social 
a tim de garantir aos trabalhadores portugueses e a 
suas tamllias um alojamento contorme as condi<;oes 
previstas na legisla<;ao trancesa. 

2. As autoridades francesas esfor<;ar-se-ao por por 
a disposi<;ao dos trabalhadores e das tr :z~ balhadoras 
portuguesas isolados. «foyers» ·devidame. 3 adapta
dos e alojamentos de tipo social. 

3. Os «foyers» e os alojamentos colectivos deve
rao ser dotados de equipamentos que permitarr uma 
real anima<;ao s6cio-cultural. Os trabalhadores portu
gueses residentes nos «foyers» terao a possibilidade 
de participar na sua anima<;ao. 

Artigo 16.o 

1. As autoridades francesas tomarao as medidas 
necessarias para informar. em lfngua portuguesa. 
os trabalhadores portugueses e as suas familias dos 
direitos de que beneficiam em Fran<;a. 

2. As duas Partes acordam em que serao efectuados. 
com prioridade, estor<;os muito particulares no sentido 
de melhorar a intorma<;ao de caracter geral que e dada 
aos trabalhadores portugueses e as suas familias e 
de melhorar o contacto destes com os servi<;os admi
nistrativos. medicos e sociais bem como com a 
popula<;ao do pais de acolhimento. 

3. Para o efeito. as autoridades francesas procuram 
garantir a presen<;a de tuncionarios bilingues (frances
-portugues) nos servi<;os administrativos. sociais e 

• medicos mais trequentados pelos trabalhadores por
I tugueses nas regioes on de a sua concentra<;ao seja 
mais elevada. Alem disso. sera facilitada a forma<;ao 

· profissional dos trabalhadores portugueses a fim de 
lhes permitir o acessao a esses postos. 

Artigo 17.0 

1. As autoridades francesas comprometem -se a 
desenvolver a intorma<;ao e a educa<;ao sanitaria 
(inclusive o planeamento fami liar) dos trabalhadores 
portugueses e de suas familias e reconhecem que 
devem ser feitos esfor<;os c:.peclais para que essa 
informa<;ao e educa<;ao ~ejam fornecidas em lingua 
portuguesa e segundo metodos adaptados as neces
sidades dos interessados. 

2. As autoridades francesas. por outro lado. darao 
a sua aten<;ao aos problemas ligados a saude mental 
dos trabalhadores portugueses e de suas familias. 
Para o efeito. estas mesmas autoridades facilitarao a 
integra<;ao. nomeadamente. de medicos portugueses 
autorizados a exercer em Fran<;a ou exercendo fun
<;oes de agregados a titulo de estrangeiros junto dos 
estabelecimentos hospitalares. 

3. As autoridades francesas suscitarao a realiza<;ao 
de programas de preven<;ao contra os acidentes de 
trabalho e doen<;as profissionais atraves de meios de 
comunica<;ao escritos. falados e audio-visuais em 
lfngua portuguesa. 

Artigo 1S.o 

As autoridades francesas comprometem-se a con
siderar com boa vontade os pedidos formulados por 
portugueses detidos nas prisoes francesas no sentido 
de lhes facilitar a recep<;ao de publ ica<;oes em lfngua 
materna e a visita de pessoas para alem dos membros 
das suas familias. 
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TITULO Ill 

PROMO<;AO E FORMA<;AO PROFISSIONAIS 

Artigo 19.0 

Os trabalhadores portugueses beneficiam de igual
dade de direitos e tratamento com os trabalhadores 
franceses no que diz respeito a promor;;ao e a formar;;ao 
profissiona is. 

Artigo 20.0 

1. As autoridades francesas e as autoridades por
tuguesas acordam em tomar medidas para fazer 
beneficiar os trabalhadores portugueses de iniciati
vas com vista a sua adaptar;;ao. quer antes da saida 
de Portugal. quer ap6s a chegada a Franr;;a. 

2. 0 Office. em colaborar;;ao com a SEE. orga
nizara estagios de preparar;;ao a emigrar;;iio destina
dos aos trabalhadores portugueses e a suas fami lias. 
Estes estagios compreenderao. nomeadamente. infor
mar;;oes sobre as cond ir;;oes de trabalho e de remu 
nerar;;ao. sobre os diferentes aspectos da vida em 
Franr;;a. sobre os direitos e obrigar;;oes dos trabalha
dores estrangeiros. sobre a protecr;;ao social. sobre o 
acesso a formar;;ao e a promor;;ao profissionais. podendo 
a sua durar;;ao ser de um ou varias dias. 

3. Os trabalhadores portugueses. candidates a 
postos de trabalho em empresas francesas. que nao 
tenham o nivel de formar;;ao profissional suficiente. 
poderao beneficiar. em Portugal. de cursos de· promo
r;;ao profissional organizados com a colaborar;;iio das 
autoridades portuguesas e o concurso de tecnicos 
franceses. 

4. Ap6s a chegada a Franr;;a dos trabalhadores por
tugueses. seriio organizados. segundo um programa 
e um calendario ja estabelecidos em conjunto pelos 
servir;;os das duas Partes. estagios de adaptat;ao a 
vida social e profissional francesa. · 

5. Estes estagios terao por objective ajudar o tra
balhador a superar as dificuldades iniciais e facilitar 
a sua inserr;;iio em Franr;;a. atraves da aquisir;;iio de 
nor;;oes prflticas relativas a vida social e profissional. 
aos direitos e obrigar;;oes dos trabalhadores. aos rudi
mentos da lfngua francesa e aos conhecimentos de 
higiene e de seguranr;;a. Tais estflgios deverao igual
mente suscitar a motivar;;iio dos interessados com 
vista a prossecur;;iio dum esforr;;o pessoal de for 
mar;;ao. 

6. Por outro lado. serf! prevista a organizar;;ao de 
estflgios de adaptar;;iio a vida social. de informar;;iio 
geral e de rudimentos linguisticos destinados aos 
membros das famflias que tenham acompanhado os 
trabalhadores portugueses ou a eles se tenham 
juntado. 

Artigo 21 .0 

1. A tim de atingir a igualdade dt; oportunidades 
entre os trabalhadores portugueses e os trabalhado
res franceses. serao mtensificadas as iniciativas de 
formar;;iio inicial que visem a aprendizagem e o aper
fe ir;;oamento lingulstico. bern como a iniciar;;ao ao 

calculo. As iniciativas que se realizam nos locais de 
trabalho e durante as horas de trabalho remunerado 
(com utilizar;;iio de mlHodos audio-vtsuais) seriio 
desenvolvidas. 

2. Os metodos de pre- formacao e de formar;;iio. 
bern como o conteudo dos exames pstcotecnicos. 
seriio adaptados com vista a sua aplicar;;ao aos traba
lhadores portugueses. 

3. Seriio mtensificados os estagtos de pre-forma 
r;;ao profisstonal que favorecem o acesso oos tr aba 
lhadores portugueses aos estagtos de formar;;i;o pro 
priamente dita. 

4. Os trabalhadores que soltcttam um emprego 
ben_eticiam das inictativas de formacao inicial e de 
pre-formar;;ao. 

5. Alem disso. serf! feito um esforr;;o no sentido de 
reduzir os perfodos de espera entre a pre-formacao 
de base e o acesso a formar;;iio profissional. 

Artigo 22.o 

As iniciativas de pre-formar;;ao de adolescentes 
portugueses destinadas a facilitar a sua inserr;;ao no 
mercado de trabalho ou o acesso a estagios de for 
mar;;iio profissional seriio desenvolvidas. nomeada
mente atraves da criar;;iio de centres regionais de 
formar;;iio in tensiva . 

Artigo 23.0 

Os trabalhadores portugueses beneficiam da apli
car;;iio dos acordos e da legislar;;ao relatives a for 
mar;;ao continua dos trabalhadores assalariados. 

Artigo 24.0 

Seriio desenvolvidos estflgios visando a promo
r;;ao social e profissional das mulheres e jovens por
tuguesas emigradas que se encontrem a trabalhar ou 
em busca de emprego. 

Artigo 25.0 

A reclassificar;;iio profissional dos trabalhadores 
portugueses vitimas de acidentes de trabalho ou de 
doenr;;as profissionais. ou ainda desempregados ou 
amear;;ados de o vir a ser. sera intensificada pelo 
desenvolvimento de estflgios de «mise a niveau» que 
faci litem a sua reinserr;;iio no mercado de trabalho. 
ou por uma formacao que lhes permita o acesso a nova 
profissiio. 

Artigo 26.0 

Serao form ados trabal had ores portugueses como 
monitores de formar;;iio profissional. podendo ser 
integrados em equipas mistas nos centres d~ for 
mar;;iio ou de pre-formar;;iio. nomeadamente ndfl .e
les em que 0 numero de portugueses 0 JUStiftque. 

Artigo 27.o 

1. As autoridades competentes de ambas as 
Partes colaboram na definir;;iio das iniciativas de 
formar;;iio destinadas a facilitar a reinserr;;iio dos 
trabalhadores portugueses que desejem regressar ao 
seu pais de origem. 
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2. As modal1dades e o funcioMmento de esta
gios de forma~ao prof1ssional com vista ao retorno 
sao definidos pelas autoridades competentes de 
ambas as Partes em tempo oportuno e de comum 
acordo. 

Artigo 28.0 

Sera fe1to urn esfor~o espec1al no sentido de favo
rect.'r lroiCiativas de caracter informativo destinadas 
aos trabalhadores e suas famfllas que incidam sobre 
~ ,.lv"s bil1daoes d.;: promo~clo profissional que lhes 
sao oferecidas. sobre os me1os e tram1tes para o acesso 
aos estagios de forma~ao e ainda sobre as diversas 
vantagens de que poderao beneficiar a este titulo. 
A produ~ao de documenta~ao de informa~ao bilingue 
sera encorajada pelas autoridades francesas e por
tuguesas. 

TITULO IV 

DIREITOS CULTURAIS 

Artigo 29.0 

1 As autoridades de ambas as Partes esfor~ar
·se-ao por por em pratica medidas que permitam 
desenvolver iniciativas culturais em favor dos traba
lhadores portugueses e de suas familias. com o 
objectivo primordial de manter os la~os s6cio
-culturais com o seu pais. Comprometem-se igual
mente a cooperar no sentido de encontrar urn equili
brio entre as duas culturas criando as estruturas 
necessarias para ating1r este objectivo. 

2. Esta coopera~ao dever-se-a traduzir no reco
nhecimento do papel fundamental dos professores 
portugueses e no apoio decidido as iniciativas de 
caracter s6cio-cultural realizadas pelos trabalhadores 
portugueses residentes em Fran~a. 

Artigo 30.o 

1. Tendo em vista estes objectivos. as autoridades 
de ambas as Partes comprometem-se. ap6s estudo. 
a programar e a apoiar as iniciativas que conduzam 
ao . ~econhecimento mutuo das duas cu lturas e que 
facrll tem o acesso a estas por parte dos cidadaos oos 
dois pafses. 

2. As autoridades dos dois parses comprome
tem-se a: 

a) favorecer a ut1l1za~ao dos. recursos humanos e 
materiais existentes. tais COmO OS equipamen
tOS s6cio-culturats (salas de reun iao. ginasios. 
ca.npos para desportos. saloes de festas); 

b) encorajar a cria~ao de ciclos de forma~ao de 
monitores s6cio-culturais. de programas de 
forma~ao de animadores e de cursos de reci
clagern de professores e monitores s6cio-
culturais portugueses: 

c ) tavorecer o desenvolvimento de produc;oes 
culturais (cinema. teatro). quer em frances. 
ewer ern portugues. tendo por tema a cultura 
e a civilizac;ao portuguesas. 

d) dtfundtr instrumentos de leitura. de documen
ta~ao e de rnforma~ao escrita; 

e) esfor~ar-se por organizar: 
- programas de ferias para os JOvens traba

lhadores portugueses ou para filhos de 

trabalhadores portugueses residentes em 
Franc;a. 

- estagios sobre a vida e a cultura francesas 
destinados a professores e trabalhadores 
socia1s portugueses que venham exercer em 
Franc;a. 

- estagios sobre a vida e a cultura portugue
sas destinados a professores e trabalhado
res soc1a1s franceses. exercendo em meios 
de im1grantes com predominancia portu
guesa 

Artigo 31 .0 

As autondades francesas permitirao que as asso
cia~6es portuguesas utilizem regularmente os equi
pamentos s6cio-culturais existentes e beneficiem de 
subsidios para actividades s6cio-culturais nas mesmas 
condic;oes que as associa~6es francesas. 

Artigo 32.0 

As autoridades francesas favorecem a em1ssao 
de programas culturais e recreativos portugueses pela 
radio e pela televisao francesas. 

Artigo 33.0 

As autoridades de ambas as Partes comprome
tem-se a colaborar na procura de solu~oes para a alfa
betizac;ao. nas duas llnguas. dos trabalhadores portu
gueses residentes em Franc;a. Para o efeito. serao 
desenvolvidos programas de alfabetizac;ao durante 
as horas de trabalho. bern como sera favorecida. no 
quadro de acttvtdades s6cio-culturais. a formac;:ao 
de formadores e monitores portugueses. 

TITULO V 

ESCOLARIZA<;AO 
DAS CRIAN<;AS PORTUGUESAS 

Artigo 34.o 

As duas Partes reconhecem a importancia da 
· escolarizac;ao das crian~as portuguesas em Franc;:a 

para a promo~ao social dos trabalhadores portugueses 
e de suas famflias. Em consequencia. a Comissao Mista 
prevista no Art. 0 38.0 do presente Acordo sera infor
mada regularmente do prog resso dos trabalhos rea
lizados. no que respeita a escolarizac;ao das crian~as 
portuguesas em Franc;a. pela Comissao Mista Cu ltural. 
Cientif ica e Tecnica e. em reunioes de tecnicos por 

esta mandatados. 

Artigo 35.0 

As crianc;:as portuguesas beneficiam. em igualdade 
com as crianc;:as francesas. de acesso a todos os esta

belecimentos escolares em territ6rio frances. 
As crranc;as portuguesas beneficiam. nos esta

beleclmentos escolares e nas mesmas condic;:oes 
que as crian~as francesas. do conjunto das bolsas e 
auxilios relativos a escolarizac;ao. 

Artigo 36.o 

1. As crian~as portuguesas tern acesso as classes 
de iniciac;ao a nfvel primario institufdas pelo Minis-



terio frances da Educac;ao - e cujo numero se preve 
venh~. a aumentar progressivamente- a fim de 
adqumrem um conh~cimento l!'inimo da lingua fran
cesa gue lhes perm1ta a sua mtegrac;ao nas classes 
norma1s. 

2. Tem igl!a~n:tente acesso as classes de adaptac;ao 
e as aulas de lniCia<;ao a lingua francesa em funciona
mento nos estabelecimentos secundarios com vista 
a sua integrac;ao no ensino frances. · 

Artigo 37.o 

1. As duas Partes comprometem-se a favorecer 
o contacto das crianc;as portuguesas com a sua lin
gua e cultura de origem durante o perlodo de escola
ridade obrigat6ria. 

Para o efeito. a Comissao M ista Cultural. Cientifica 
e Tecnica examina. segundo as orientac;6es que foram 
definidas. o conjunto dos problemas levantados pela 
escolarizac;ao da_s crianc;as portuguesas na sua lingua 
materna com VISta. nomeadamente. ao desenvolvi 
mento e a melhoria desse ensino. 

2. As. cri ~nc;as portuguesas que frequentam as 
escolas pnmtmas podem. a pedido da familiae segundo 
as condic;6es locais. beneficiar de: 

- ensino da sua lingua nos estabelecimentos 
escolares fora das horas normais de aula; 

- ensino da sua lingua integrado no «tiers temps 
pedagogique» das escolas. 

Sera dada prioridade ao desenvolvimento desta 
segunda f6rmula. 

Este ensino sera ministrado por professores por
tugueses. Para o efeito. as autoridades portuguesas 
esforc;ar-se-ao por recrutar e remunerar os professores 
necessaries. 

3. As duas Partes cooperam. com vista a assegurar 
a integrac;ao adequada dos professores portugueses 
no sistema escolar frances. nomeadamente atraves 
da realizac;ao de estagios. 

4. As crianc;as portuguesas. que frequentam cursos 
de formac;ao geral ou profissional nos estabelecimentos 
secundarios franceses. podem escolher a sua lingua 
materna. como primeira lingua viva. nas condic;6es 
gerais de abertura de secc;6es de linguas estrangeiras 
nestes estabelecimentos. 

TITULO VI 

DISPOSICOES FINAlS 

Artigo 38.o 

1. A pedido de qualquer das Partes. reunira alter
na_damente em Portugal e em Franc;a uma Comissao 
M1~ta gue examinara as dificu ldades decorrentes da 
aphcac;ao do presente Acordo. A Comissao Mista 
pode propor a revisao do Acordo e seus Anexos. 

2. Poder -se-ao realizar. independentemente das 
reun~~es da Con:tissao Mista e em qualquer altura. 
reun1oes de. tec.n1cos destinadas a examinar os pro
blemas prat1cos que possam surgir. 

Artigo 39.0 

0 presente Acordo substitui o Acordo com Res
peito a Migrac;ao. ao Recrutamento e fl Colocac;ao de 

Trabalhadores Portugueses em Franc;a. de 31 de 
Dezembro de 1963. o Protocolo sobre a M1grac;ao e a 
Situac;ao Social em Franc;a dos Trabalhadores Portu
gueses e das suds Famillas. de 29 de Julho· de 1971 . 
bem como os respectivos Anexos e a troca de cartas 
de 31 de Janeiro de 1973. 

0 presente Acordo entrara em vigor na data da sua 
assinatura 

0 presente Acordo sera valldo durante um periodo 
de do1s anos renovaveis por reconduc;ao tacita 
excepto se for denunciado tres meses antes do 
termo da sua validade. 

ANEXO I 

TRAMITES DE RECRUTA MENTO 

Artigo 1 .0 

(Recrutamento an6nimo) 

0 recrutamento an6nimo consiste num pedido 
numerico de trabalhadores. 

0 recrutamento. a selecc;ao e o encaminhamento 
para Fran<;a efectuam-se de acordo com as seguintes 
regras : 

1. A Missao do Office National d'lmmigrat ion 
(dita. por abreviac;ao. «MISSaO») comunica a Direc
c;ao- Geral de Emigrac;ao (dita. por abreviac;ao. Direc
c;ao-Geral ). a med ida da chegada dos contratos de 
trabalho. 0 numero de trabalhadores pedldos. bem 
como todas as mforma<;6es sobre a qualificac;ao 
exigida. as cond i<;oes de emprego oferecidas (durac;ao. 
salario. alojamento. alimenta<;ao) e as exigencias 
fis icas e medicas. 

2. Num prazo de 48 horas. a Direcc;ao-Geral indica 
a Missao se os pedidos de recrutamento podem ser 
satisfeitos e. se assim for. acorda com a M1ssao as 
datas e os locais para selec<;ao dos candidates. Esta 
selecc;ao comec;ara num prazo de dez dias ap6s aquele 
acordo. 

No interesse do» pr6prios trabalhadores. a selecc;ao 
medica sera realizada ao mesmo tempo que a selecc;ao 
profissional. Os exames prof1ssionais e medicos tem 
Iugar na sede da Missao em lisboa ou noutro local 
de reagrupamento. caso seja possivel realizar uma 
concentrac;ao d1aria de candidates julgada suficiente 
e caso os loca is postos a disposic;ao d0 «Office» 
e as i nfraestruturas to rem ju lgadas suficientes. A M is
sao entregara a cada candidate ju lgado apto para 
trabalhar em Franc;a um atestado destmado a Direc
c;ao -Geral. 

3. A emissao de documentos de v1agem efectua-se 
num prazo rle dez dias ap6s a entrega dos atestados 
de aptidao. A D1rec<;ao -Geral comunica a M1ssao. 
dentro desse mesmo prazo. as listas dos trabalhadores 
documentados. 

4. Os trabalhadores sao convocados a Lisboa pela 
Missao e ai recebem o contrato de trabalho. depois de 
o terem assmado 

5. Os hm1tes de tdade ficam assim estabelecidos: 
- para os trabalhadores agrlcolas 45 anos; 
- para os outros trabalhadores: 40 anos. 
6. Todos os demais aspectos praticos relatives ao 

recrutamento e ao encaminhamento dos trabalhado
res an6nimos sao determmados. de comum acordo. 
pela M issao e pela Direcc;ao Geral 
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Artigo 2.0 

(Recrutamemo nominacivo) 

0 recrutamento nominative consiste na solicita
~ao feita pelo empresario frances. por contrato de 
admissiio. da colabora~ao de um trabalhador portu
gues designado individualmente. 

0 recrutamento nominative. a selec~ao eo encami
nhamento para Franca efectuam-se de acordo com 
as seguintes regras: 

1. A Missao comunica ao trabalhador beneficia
rio e tl Direccao-Geral a recep~ao do contrato de 
trabalho. 

2. 0 exame medico e os tramites de encaminha
mento para o local de emprego realizam-se nas ins
talacoes da Missao nas mesmas condic6es do recru
tamento an6nimo. 

3. As demais modalidades praticas de recruta 
mento e de encaminhamento dos trabalhadores recru 
tados nominativamente sao definidas. de comum 
acordo. pela M issao e pela Direccao-Geral. 

Artigo 3.0 

(Prepara9a0 dos candidatos a emigra9a0) 

Os trabalhadores portugueses permanentes e tem
poraries recrutados e segundo as formas previstas 
no presente Acordo beneficiam. antes da partida. de 
estagios de preparacao a emigracao. cujas modalida
des sao definidas por acordo entre o Office e a Secre
taria de Estado da Emigracao. 

Artigo 4.0 

(/nformay§O re/ativa a SituayaO dos portugueses 
em Fran9a) 

0 Office. no ambito da sua missao geral de aco
lhimento e de informa~ao. apoiara. a pedido da 
Direc~ao-Geral. iniciativas de caracter informative 
sobre a situa~ao social dos cidadaos portugueses em 
Franca. 

ANEXO II 

REAGRUPAMENTO FAMILIAR 

As autoridades portuguesas e francesas cooperam. 
no ambito das respectivas competencias. para o nor
mal processamento dos tramites de reagrupamento 
familiar. Para o efeito. elaboram conjuntamente todos 
os documentos bilingues necessaries. 

A entrada em Franca dos membros das famllias 
dos trabalhadores portugueses fica sujeita as seguintes 
regras: 

1. 0 Office encarrega-se de todos os pedidos de 
reagrupamento familiar tornados em considera~ao 
pelas autoridades francesas competentes ; 

2. Ao mesmo tempo que ordena a realizacao dum 
inquerito em Franca. o Office encarrega a sua Missao 
em Portugal de proceder ao exame medico previo das 
familias cuja admissiio e pedida; 

1 3. A Missao informa a Direccao- Geral logo que 
receba. em Lisboa. os pedidos e convoca os benefi
ciaries com vista ao exame medico previo; 

4. 0 exame medico e feito nas instala~oes da Mis
sao em Lisboa. sendo o seu resultado comunicado a 
Direcciio-Geral. Esta da seguimento imediato aos 
pedidos de passaporte das famllias julgadas medi- . 
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camente aptas. A Missao transmite a Direccao-Geral 
os resultados dos inqueritos desfavoraveis realizados 
em Franca. a fim de que a emissao dos documentos 
seja suspensa; 

5. Logo que seja pronunciado o acordo definitive 
das autoridades francesas. a Missao convoca a Lis
boa. com vista a partida. as famllias beneficiarias da 
autorizacao de emigrar. informando simultaneamente 
a Ditecciio-Geral para que esta proceda a entrega dos 
passaportes ; 

6. Uma vez documentadas. as famllias apresen
tam-se na Missao. onde recebem os respectivos 
documentos de partida; 

7. A Direccao-Geral adopta as medidas julgadas 
apropriadas a fim de ajudar as famllias e facilita a 
sua emigracao no mais breve prazo; 

8. A Missao informa as famllias sobre as condic6es 
de vida em Franca e toma todas as medidas julgadas 
apropriadas para que esta emigracao se realize nas 
melhores condic6es materiais e morais; 

9. As demais disposic6es de ordem pratica em 
materia de preparaciio para a partida. de documen
tacao e de encaminhamento sao definidas. de comum 
acordo. entre as autoridades portuguesas compe
tentes e o Office. 

ANEXO Ill 

ESTATUTO DA MISSAO DO OFFICE NATIONAL 
D'IMMIGRATION EM PORTUGAL 

A Missao do Office National d'lmmigration em 
Portugal. organismo oficial do Governo da Repu
blica Francesa. mencionada no artigo ·1.0 do presente 
Acordo. dispoe dum estatuto particular para exercer 
a sua actividade. 

As autoridades competentes comprometem -se a 
adaptar os efectivos desta Missao ao conjunto das 
tarefas que lhe sao confiadas. 

1. Os im6veis ou partes de im6vel pertencentes 
ao Estado Frances ou de que este e arrendatario. 
utilizados exclusivamente pela Missao do Office 
National d'lmmigration. ficarao isentos de todos os 
impastos e taxas. com excepciio das taxas cobradas 
por services prestados. 

Esta 1senciio nao se aplicara aos impastos e 
taxas que. de acordo com a legislacao portuguesa. 
incumbam aos proprietaries que alugam im6veis. 

2. A Missao exporta e reexporta. com isencao de 
direitos alfandegarios. o conjunto de materiais e 
vefcu los necessaries ao seu funcionamento. 

A disposi~ao anterior e igualmente valida no que 
diz respeito a bens de uso corrente (mobiliario. objec
tos pessoais e vefculos pessoais) dos funcionarios 
franceses da Missao. 

3. A Missao. organismo publico. nao esta sujeito 
ao pagamento de qualquer imposto sobre as remune
rac6es do seu pessoal em Portugal; contudo. inscreve 
na Previdencia Social portuguesa o pessoal empregado 
sob estatuto local e suporta o encargo daf resultante. 

As contribuic6es devidas por este pessoal sao 
cobradas de acordo com as regras correspondentes 
aos servi~os Consulares franceses em Portugal. 

4. Os services criados em Fran~a pelo Governo 
portugues com vista a promocao de iniciativas de 
assistencia ao emigrante nao beneficiarao de regime 
menos favoravel do que o descrito neste Estatuto. 



PORTUGAL 
E 
0 MUNDO 

-----

MARIO SOARES NO BFJASIL.: 

«CREIO QUE SERA OIFiCIL ENCONTRAR 
DOIS PAiSES NO MUNDO QUE ESTEJAM 
LIGADOS POR IN1ERESSES TAO VASTOS» 

Confirmando as expectativas. 
a visita do dr. Mario Soares ao 
Brasil foi o exito mais significa
t ive das relac;6es externas portu
guesas nos ultimos meses. Apesar 
de em algumas das suas fases a 
visita de Mario Soares ter sido 
acompanhadas de «incompreen 
s6es» por parte de certos circulos 
brasileiros - que alias se desva
neceram nas primeiras horas. mas 
que de qualquer forma _ ~e _podE!!]} 
considerar natura is dadas as actuais 
diferenc;as de estatuto politico exis
tente dos dois paises- o resul
tado f inal deve entender-se como 
altamente positivo. se tivermos em 
conta especialmente a frieza das 
relac;oes depois de Abril de 1974. 

Durante cinco dias. Mario Soa
res e a sua comitiva (que incluia. 
entre outras individualidades. os 
min istros dos Neg6cios Estrangei
ros e da Defesa, dr. Medeiros Fer
reira e coronel Firmino Miguel. 
respectivamente), tiveram ocasiao 

de estabelecer os mais importantes 
contactos com as autoridades bra
sileiras com vista quer ao reata 
mento das boas relac;oes. quer ao 
estabelecimento de diversos acor
dos de cooperac;ao. Os dois encon
tros de Mario Soares com o pre
sidente Geisel. bern como a con
ferencia de lmprensa em Brasilia 
e os contactos que estabeleceu 
com a comu nidade portuguesa radi 
cada no Brasil - incluindo um 
encontro com tecnicos e empre
sarios portugueses - fo r am OS 

pontos mais altos desta jornada. 
0 encontro com o presidente Geisel 
tera sido mesmo o «detonadon> 
do sucesso da visi ta. 

Urn importante aspecto sobre 
o qual o Primeiro-Ministro Soares 
nao consegu iu obter satisfac;ao foi 
o da imigrac;ao de refug iados por
tugueses de Angola e Moc;ambique 
para o Brasil. 

Circulos geralmente bern infor
mados disseram que o dr. Mario 
Soares esperava que o Brasil absor-

vesse cerca de 200 000 retornados. 
Mas a actual situac;ao' econ6mica 
do pais e os efeitos no mercado 
de trabalho das reduc;oes planeadas 
na luta contra a inf lac;ao torna
vary~ inviavel tal influxo macic;o. 

Mario Soares declarou na con
ferencia de lmprensa compreen
der a posic;ao cautelosa do Brasil. 
Este pais. todavia. concordou em 
que Joao Lima. secretario portu
gues da Emigrac;ao. se desloque 
ali em Fevereiro para rever as 
possibil idades de absorver traba 
lhadores. 

A i nda na conferenc i a d e 
lmprensa em Brasilia. o Primeiro
-M i nistro portugues frisou : 
«A minha visita teve resultados 
bastantes concretes no plano poli
t ico, econ6mico e cultural, pois 
as conversac;6es transcorreram num 
clima de confianc;a e conhecimento 
reciproco.» 

«Creio que sera dif icil encon
trar dois paises no mundo que 
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esteJam tao ligados por anteresses 
tiio vnstos 0 Brasrl e Portugal 
estabelecerao. daqu para o futuro. 
um dialogo permar nte >> 

Depois de mfolfn 11 que nao toi 
arquivada a ide1a t.1 forrnat;ao de 
uma comumdade afro luso bras• 
le1ra. ressalvando. contudo. que 
essa questao e muito dehcada. po.s 
«e preciso ter CUidado com essa 
expressao «afro-luso- bras•lena». 
que pode ter uma certa conexao 
neocolon1alista». Mario Soares 
observou que o Governo brasileiro 
tern uma politica extremamente 
Iucida em rela<;ao a Afnca. POlS 

fo1 o prrmeiro a reconhecer o 
Governo de Angola e esta em 
cond1r;:6es muito boas de dialogar 
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com os africanos que falam a 
lingua portuguesa. Portugal con 
segu1u superar as dificu ldades gera 
das pelo colon ialismo. e agora 
espera recome<;ar uma nova fase 
de dialogo vol tado para a coope
rar;:! o «Nao queremos impor nada». 
acentuou. 

Marro Soares respondeu ainda 
a urn jornalista sobre os pianos 
da lnte•nacional Soc1alista que pre
tendo descentralizar-se da Europa 
e actuar n 1ao :m outros continen
tes. inclusiv' '} nerica Latina. 
Observou qut. r.a Cos .. l Rica e em 
Sao Domingos ha parudos mem
bros da lnternac1onal Socialista. 
que tambem ja conta com a par
ticipar;:ao de alguns pafses afri
canos 

No plano econ6mico. revelou 
que o grande projecto portugues 
no momento e ingressar na Comu
nidade Econ6mica Europeia. onde 
poderia actuar como «porta de 
entrada de produtos brasileiros aca
bados em Portugal». 

Observou que as economias por
tuguesa e brasileira sao agora com
plementares. e que nesse sentido 
foi aberta uma linha de cn§dito 
no valor de 50 milhoes de d61ares 
para trocas comerciais. Portugal 
comprara principalmente soj a. 
milho. carne e aumentara as suas 
vendas tradicionais de azeite. vinho 
e cort•r;:a. Tambem esta prevista 
a cooperar;:ao tecnol6gica e cul
tural. 

A sua chagada a Brasilia. o primeiro-ministro passa revisra J guarda de honra. 



No consulado de Portugal. MAno Soares e abra9ado por um dos mais anugos emtgrantes porwgueses radicados no Brasil. 

AS DUAS EMIGRAC0ES 
A passagem de urn portugu&s 

para o Brasil nlio o afecta mais do 
que a passagem de urn campon&s 
de Trlls-os-Montes para o Algarve, 
ou de urn minhoto para o Alentejo. 
Em m uitos casos parece-nos que a 
adapta~;:Ao necessllr ia sera menor 
alem-AtUintico do que a de que 
precisa o al garvio em Trfls-os
·Montes ou o minhoto no Alentejo. 
0 factor da linguae dos constumes. 
o passado comum e os la~;:os fami 
liares que unem muitas famllias 
sAo f actores que a independincia 
Polit ics nllo afectou. 

Na viagem de Mario Soares ao 
Brasil, contactos dos mais uteis e 
dos mais positivos. foi os que 
houve com os emigratotes. tanto os 
de hll Iongo tempo estabelecidos 
co mo os chegados ap6s a Revolu
~;:lo portuguesa. Emigra~;:Oes nitida-

• 
mente diferentes, na forma~;:lio e 
capacidades pessoais, como nos 
motivos que ao Brasil os levaram. 
Todos foram para ganhar a vida, 
mas o arranque esse teve motivos 
diversos. 0 tradicional emigrante 
portugu&s segue para alem-mar 
para obter em terra estranha o que 
em Portugal nlio consegue; amar
r• :> em geral a lavoura, que vern 
c tempo dos romanos, sem plio 
bastante para ele e para os fi!hos. 
larga, disposto a tudo. desde ser 
mo~;:o de fretes ou carregador, 
'ajudante de mercearia ou fiel de 
armazem. Depois lfl vai trepando na 
escala social a medida que. da 
independ&ncia de outrem se auto
nomiza em comerciante ou indus
trial. Muitas vezes tambem se vai 
cultivando, em associa~;:lles na 
col6nia e no convlvio social. Este 6 
o emigrante a entroncar hfl mais 

de seculo e meio. na independencia 
do Brasil. Os que regressam a terra 
de onde salram slio os «brasileiros» 
em Portugal : os que ficam sAo os 
portugueses no Brasil. Uns e outros 
embaixadores de uma banda do 
mar no outro lado do Atlantico. 

A emigra~;:lio recente 6 completa
mente diversa. Foi para o Brasil, 
ou por motivos politicos. por se 
ter ser.•ido presa demais ao antigo 
regime ou, simplesmente, porque 
a mudan~;:a, a destabil i za~;:Ao 
recente, com os seus efeitos em 
quase todas as empresas, os deixa
ram sem fun~;:Ao ou lhes criaram 
interroga~;:lles sobre o futuro por
tugu&s. Ao contrario do que cornu
mente se diz, esta emigra~;:Ao qua
lificada e que esta toda colocada 
(o Brasil recebeu de bra~;:os aber
tos trabalhadores intelectuais, ges
tores, medicos. tecnicos indus
triais. medicos para cuja prepara
clio nlio dispt~nsara urn centavo) 
nllo 6 toda ela adversaria do actual 
regime portugu&r.. A grande maio-
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ria largou por sentir a terra a faltar
· lhe debaixo dos pes. com a socie
dade a ~;ofrer abalos que a poderiam 
cerrar noutro monolitismo como 
o de 5<J anos. mas de carisma con
trllrio. Estes novos imigrantes con
trastam com o imigrante clllssico : 
e as duas correntes, embora para
lelas e integradas na vida do Pals, 
nAo se confundem. 

Mllrio Soares contactou com as 
suas correntes. Recebeu uns nas 
associa"6es p o rtuguesas de 
S. Paulo e Rio, na Embaixada. em 
contactos vllrios. 0 emigrante por
tugu6s c lllssico foi sempre conser
vador, mas o amor a sua terra estll 
acima do regime politico que a 
governe. Nllo e por acaso que o 
deputado pela emigrac;:Ao na 
Europa, e socialists: 8 OS deputa
dos pela emigrac;:Ao na America sAo 
um P. S.D. e outro C. D.S. Os emi 
grantes e seus principais represen
tantes. na reuniAo dos dirigentes 
das instituic;:6es portuguesas, t6m 
do socialismo uma ideia que quase 
o identifies com o comunismo. 
A todos eles. o contacto directo 
com o primeiro-ministro e sua 
comitiva, em convlvio franco , 
fazendo crlticas e pondo duvidas; 
ao mesmo tempo que viam os jor
nais, a rlldio e a televisllo brasileira 
dando tamanho destaque ll v ia
gem. sem o menor atrito. nem com 
as autoridades nem com o povo. 
deve ter aparecido como o mais 
inesperado. 0 poder de comuni
cac;:Ao de Mllrio Soares e extraor
d inllrio. quebrando as distAncias 
e aproximando as pessoas. A quem 
observou a entrada em instituic;:6es 
portuguesas clllssicas e viu o am
bients no final da visita: e quando 
se -v iram os rostos fechados , 
apreensivos, do come"o da reunillo 
dos dirigentes de todas essas asso
cia~,;6es e os viu no final a abrirem
-se completamente, efusivos. com 
o chafe do Governo, pode dizer que 
a col6nia portuguesa do Brasil con
tinua como Portugal mesmo depois 
da Revoluc;:Ao. Muitos preconceitos 
se desfizeram e lac;:os se uniram e 
que podem dar frutos. 

Os emigrados recentes encon
t ram-se na fase de estudo e de 
assentamento profissional. Nos 
bancos. nas fllbricas. em compa
nhias de seguros. em empresas 
vllrias. fomos encontrll-los por toda. 
a parte. ate no grande complexo 
fabril de petr61eos e seus derivados 
em arranque pr6ximo da Bala. 
Constituem eles parte da intelig6n
cia de que carecemos. Nem um 
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engenheiro. nem um medico ou 
gestor se fazem num dia, ou em 
nove meses ou em dois anos, em
bora haja Faculdades portuguesas 
que tenham entrado por esse cami
nho da inconsci6ncia. 

M uitos destes t6cnicos compare
ceram na recepc;:Ao da Embaixada ; 
outros compareceram aos dois 
encontros combinados especial
mente para eles. Um em S. Paulo 
outro no Rio. Tambem neste caso o 
dill logo foi aberto - e ao contrllrio 
dos vaticinios de alguns - correu 
sem azedume. S6 se registou um 
incidente provocat6rio de conhe
conhecido cavaleiro- latifundi6rio 
que virou garupa e saiu ostensive
mente. De uma parte e de outra 
houve compreensllo das situac;:6es. 
Em muitos e patente o desejo de 
regressar, desde que as condic;:6es 
de vida profissional o permitam ;
para outros p6em-se problemas · 

familiares. com as pessoas jll esta
belecidas e em situac;:6es melhores 
do que em Portugal, os filhos a 
estudar. Nllo vimos um caso de 
tecnico que ostensivamente tivesse 
cortado as pontes com o Pais em 
que nasceu e o preparou. 

Estes emigrantes, em Portugal 
ou no Brasi l, podem contribuir 
para um entrelac;:amento das re la-
96., econ6micas e culturais. de 
forma assinalilvel. Alguns deles 
poderiam ser tanto ou mais uteis 
ao seu pals. mantendo a actividade 
no Brasil. ~ uma das formas de 
intercllmbio. o universitllrio, o da 
troca de conhecimentos e traba
lhos. 

A visita de quebra-gelo pode 
realmente iniciar uma nova era nas 
relac;:6es luso- brasileiras. 

RAUL REGO . 

(<<A Luta>>-7/1/77) 

COMUNICADO CONJUNTO ' 
LUSO-BRASILEIRO 

No final da visits do primeiro
- ministro Mllrio Soares ao Brasil, 
os dois Governos distribuiram um 
comunicado conjunto em que 
enunciaram posic;:6es pollt icas e 
inten~,;6es econ6micas comuns. 
Extralmos desse comunicado : 

«( .. ) Os dois lados reiteraram a 
sua firme adesao aos pnnclpios con
sagrados na carta das Nac;:oes Unidas. 
de nao ingerencia nos assuntos mter
nos de outros paises da 1gualdade 
soberana dos estados e do d1reito dos 
povos ll autodeterminac;:ao. 

Detiveram-se sobre a situac;:ao na 
America Latina e a crescente impor
tancia que. o Brasil e a regiao sao 
chamados a desempenhar no cenflrio 
internacional. 

A EVOLUCAO POLITICA 
NA AFRICA 

As duas partes examinaram a evo
luc;:ao politics no continente africano 
e notaram. com satisfac;:ao. que a 
admissao de Angola na 0 N U con
clui o processo de reconhecimento. 
·pela comunidade internacional. de todos 
os palses de expressao portuguesa da 
Africa. 

As duas delegac;:c5es. conscientes dos 
inumeros lac;:os que unem o Brasil 
e Portugal aos · novos estados de 
expressao portuguesa. revelaram- se 

coincidentes no prop6sito de praticar 
uma politica de cooperac;:ao e de ami
zade com essas novas nac;:oes. baseada 
no respeito mutuo e no principio de 
nao-interferencia nos assuntos inter
nos de cada estado. 

Ao examinar a situac;:ao politica na 
Africa Austral, as duas partes concor
daram no seu repudio ao «apartheid» 
e manifestaram a sua esperanc;:a de 
que o direito ll autodeterminac;:ao dos 
povos da Namibia e do Zimbabwe 
seja reconhecido em breve. bem como 
sejam eliminadas as prflticas de dis
driminac;:ao racial. social e politica: 

Concordaram na conveniencia de 
fortalecer a Organizac;:ao das Nac;:oes 
U nidas e seu sistema. tendo em vista 
os princlpios e prop6sitos da carta e 
de modo a promover uma melhor com
compreensao entre os povos e a for
talecer os instrumentos de cooperac;:ao 
orientados para a expressao das rela
c;:oes internacionais ( . )». 

As duas delegac;:oes trocaram impres
soes sobre o estflgio actual das rela
c;:oes econ6micas e comerciais bilate
rais e convieram em que podem ser 
expandidas a nlveis mais condizentes 
com as potencial idades dos dois paises. 
Nesse sentido. manifestaram a sua 
disposic;:ao de manter em exame o 
quadro dentro do qual se processam 
essas relac;:oes. ll luz das novas reali
dades do Brasil e de Portugal. com 



v1sta ao seu aperfeic;oamento e c'l iden
tlficac;ao de novas areas e modalida
desde cooperac;ao. 

Para melhor avaliac;ao. coordenac;ao 
e orientac;ao das medidas e estudos 
a serem encetados em todos esses 
campos. decidiram convocar. em Junho 
de 1977. reuniao da Comissao Econ6-
mica Luso- Brasileira. que ser~ prece
dida de trabalhos preparat6rios a cargo 
de tecnicos e empresarios dos dois 
parses. com especial ~nfase na con
tribuicao que as duas partes esperam 
do Comite Empresarial Luso-Brasileiro. 
cujo papel. nesta oportunidade. real
c;am como extremamente relevante para 
o desenvolvimento das relac;oes eco
n6micas entre os dois parses. 

POLfTICA 
DE INVESTIMENTQS. 

Reconhecendo a necessidade de urn 
exame da situac;ao dos investimentos 
recfprocos. c'l luz da nova organizac;ao 
econ6mica de Portugal. as duas partes 
concordaram na criac;ao de urn grupo 
de contacto intergovernamental. ao 
qual os 6rgaos e empresas directamente 
1nteressadas reportarao. no prazo de 
45 dias. os resultados alcanc;ados em 
suas conversac;oes. I 

No mesmo espirito de cooperac;ao. 
ambas as partes concordaram em pro- . 
ceder c'l troca de informac;oes sobre 
oportun1dades para a formac;ao de 
«joint-ventures» em territ6rio de urn. 
de outro e de terceiros parses. espe
cialmente atraves de acordos entre 
«tradings» e empresas de prestac;ao 
de servic;os dos dois pafses. bern como 
elaborar estudos sobre as possibilida
desde complementac;ao industrial entre 
Brasil e Portugal. 

Com o objective de expandir e 
d1vers1f1car o intercambio comercial 
entre os dais paises. as duas partes 
concordaram em conceder-sa recipro-

camente linhas de credito para 0 

financiamento de suas exportac;oes. 
Neste quadro. a parte brasileira decidiu 
abrir uma linha de credito no valor 
de U. S. A 50 000 OOOSOO e parte 
portuguesa assegurar facilidades de 
credito an~logas para 0 financiamento 
das exportac;oes de bens de produc;ao. 

Ainda nesse contexte. decidiram as 
duas partes ultimar os entend.mentos 
com vista c'l celebrac;ao de urn acordo 
sabre transportes marftimos. destinado 
a regular e incrementar o trMego mari
tima entre os dais paises. 

As duas partes verificaram. com 
satisfac;ao. que. nos termos da legis
lac;ao vigente no Brasil. continua a 
processar-se. de forma constante e 
ordenada. a imigrac;ao de cidadaos 
portugueses. com beneffcios para a 
economia de ambos os pafses. e expres
saram o interesse em que esse fluxo 
seja assim conservado. 

.A esse respeito. a delegac;ao por
tuguesa exprimiu. ao Governo brasi
leiro. o aprec;o e o reconhecimento 
de Portugal e do povo portugues pelo 
acolhimento fraternal que mais uma 
vez. o Brasil concedeu. recentemente 
aos imigrantes portugueses 

RELAC0ES CULTURAIS 
As duas partes examinaram os diver

sos aspectos das relac;oes culturais 
entre os dois parses e convieram em 
adoptar medidas imediatas para o estudo 
aprofundado de formas e meios para 
dar cumprimento adequado aos acor
dos existentes sabre a materia. Nesse 
sentido decidiram convocar. para Junho. 
de 1977. uma reuniao da Comissao 
Mista Cultural Luso- Brasileira. a ser 
realizada em Brasilia. a qual ser~ pre
parada por missoes de ambos os paises 
que se encarregarao dos aspectos inter
nacionais. culturais. artisticos e des
oortlvos. a serem debatidos pela Comis-

sao. Examinaram a poss1billdade de 
colaborac;ao entre os do1s paises para 
a difusao da lingua portuguesa no 
Mundo. inclusive pela sua adopc;ao 
como idioma de trabalho nos foros 
internacionais. Cons1deram. ainda. a 
conveniencia de reallzar conversac;oes 
para revisao do acordo ortogrMico 
vigente. 

No que respeua c'l cooperacao c1en
trf1ca e tecnica bilateral - em que 
ambas as partes reafirmaram a inten
c;ao de desenvolver e estreitar. ao 
servic;o reciproco de seu desenvolvi
mento econ6mico e cultural -as duas 
delegac;oes convieram em iniciar enten
dimentos para a prestac;ao de assis
t~ncia tecnica pelo Brasil. com vista 
c'l criac;ao. 8Jll Portugal. de uma escola 
de admrmstrac;ao publica e empresa
rial. Decidiram. igualmente. iniciar estu
dos para o estabelecimento de urn 
organismo de cooperac;ao cientifica e 
tecnol6gica entre os dois parses. Para 
aprofundar o exame destes e de outros 
temas relatives a cooperac;ao cientifica. 
tecn1ca e tecnol6gica. as duas partes 
decidiram convocar. para Junho de 
1977. a reun1ao da Com1ssao Mista 
de Cooperac;ao Cientffica e Tecnica 
a ser realizada em Brasilia. 

0 CONVITE A EANES 
0 pnmeiro-ministro Mario Soares 

transmitiu. ao Presidente Ernesto Geisel. 
o convite que lhe fez o Pres1dente 
Ant6nio Ramalho Eanes para que visite 
oficialmente Portugal. 0 Presidente. 
ao aceitar e agradecer o convite. lem
brou que. na sequ~ncia das visitas 
entre chefes de Estado dos dois paises 
caberia agora ao Presidente da Repu
blica Portuguesa visitar o Brasil. Nesse 
sentido. solicitou ao prime1ro-ministro 
que transmitisse ao Presidente Ant6-
nio Ramalho Eanes o convite que lhe 
faz1a para visitar o Brasil ( .. )» 

Do comum patrim6nio moral e cultural colhemos- brasilei- i 

ros e portugueses-os valores que norteiam os nossos mais 
vastos designios nacionais, e ultrapassam em muito as con
junturas dos homens e das epocas. Esses valores orientam-nos 
tambem na procura de novos caminhos de entendimento e 

nac;oes e fortalec;am o seu cooperac;ao que aproximem as duas 
tradicional relacionamento. 

General Ramalho Eanes 

33 



PRESIDENTE ANDRES PEREZ EM PORTUGAL: 

« ... AS NOSSAS APROXIMACQES SERAO 
I 

MUlTO MAIS DO QU E COINCIDENCIAS ... » 

Na sequencia de uma longa 
viagem que o levou. primeiro a 
Nova lorque. onde discursou na 
Assembleia da ONU. para depois 
visitar a ltalia. a URSS. a lngla
terra e a Espanha. o Presidente 
da Republica da Venezuela. Carlos 
Andres Perez. realizou uma visita 
oficial de dois dias a Portugal. 
correspondendo ao convite feito 
pelo Presidente da Republica Por
tuguese. 

Durante a sua v1sita. o Presl
dente venezuelano conferenciou 
como primeiro-min1stro Mario Soa
res. e com o Presidente da Repu
blica. General Ramalho Eanes. a 
quem imp6s a Ordem do liber
tador. a mais alta condecorac;ao 
da Venezuela. Por sua vez. o Pre
sidente Andres Perez foi agraciado 
com as insignias da Ordem de 
Santiago. 

Andres Perez teve ainda ocasiao 
de proferir na Assembleia da Repu
blica um importante discurso que 
mereceu o aplauso. de pe. por 
parte de todos os deputados pre
sentes. 

Juntamente com Mario Soares. 
Andres Perez teve tambem um 
encontro com a lmprensa. 

0 Presidente da Republica de 
Venezuela. respondendo. micial
mente a urna pergunta sobre emi
gra(ao- «fliio estamos fazendo 
00tra coisa senao continuer uma 
activ1dade que se vem desenro
lando ha muitos anos» -. con
firmaria ainda que entre os acordos 
firmados entre os dois paises existe 
um pelo qual a «Venezuela ira for
necer petr61eo a Portugal com 
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faci lidades finance1ras». 
Ao Iongo das suas interven<;:oes 

Carlos Andres Perez reafirmaria 
continuamente a sua linha «ter
ce i ro-mundista». referindo - se 
nomeadamente a recente confe
rencia Norte-Sui. em Paris. fl quali
ficando as posi<;:oes dos paises 
industr ial izados como «dura e 
incompreensivel». 

Ap6s uma aprecia<;:ao dos pro
blemas na Africa Austral. «Onde se 
esta vivendo uma situa<;:ao que e 
uma amea<;:a para a paz». Andres 
Pe, ez. reprovando a politica de 
«apartheid». aludiria ainda a uma 
sua recente interven<;:ao na ONU 
«para que se nao repita o que se 
passou em Angola». 

MISSQES DA VENEZ UELA 
VI:M A PORTUGAL 

nosso pais «para continuar o pro
cesso das coopera<;:oes pos~.iveis». 

Por fim. e depois de aludir ao 
fundo de rnil milhoes de j61ares 
criado na OPEP para cred ito aos 
paises em desenvolvimento Andres 
Perez. a final izar. acentua•:ia ainda 
as afinidades de ra<;:as n de lin-

guagem existentes e os paises 
da America Latina e os da Penin 
sula Iberica. sublinhando que os 
regimes totalitarios anteriormente 
existentes em Portugal e em Espa 
nha «transformaram a peninsula 
numa ilha. em rela<;:ao a Europa 
e a America Latina>>. 

Retomando depois o tema das 
rela<;:oes entre o seu pais e Por
tugal. confirmaria que empresas 
publicas e privadas da VenE1zuela 
poderao vir a investir no nosso 
Pals. recordando «a afinidade de 
caminhos» agora descoberto~; Dest~ 
modo. dentro de poucas sr~manas. 
missoes comerciais e industria is 
da Venezuela deslocar-se-ao ao Mario Soares e Andres Perez em conferencia de lmprensa. 

RAMALHC) EANES 
VISITARA. A VEr\IE~!UELA 

0 Presidente da Republica. gene
ral Ramalho Eanes. aceitou o con
vite para visitar a Venezuela que 
lhe foi dirigido pelo Presidente 
Andres Perez. no final da visita 
oficial de dois dias que este fez 
ao nosso pais. ·Segundo o comu
nicado conjunto emitido no tim 
da visita sera oportunamente mar
cada a data da desloca<;:ao do 
Presidente portugues. 

0 comunicado relata tambem 
os contactos desenvolvidos em 
Lisboa pe lo Presidente Perez. 
salientando «a atmosfera de grande 
cordialidade e entendimento» com 
que decorreram as conversa<;:oes 
entre o presidente venezuelano e 
0 presidente portug ues. 

Os dois presidente examinaram 

a situa<;:ao internacional e confir
maram a adesao e respeito dos 
seus paises pelos principios do 
direito internacional e reafirmaram 
o valor universal dos direitos huma
nos e das liberdades fundamentais 
e concordaram. ainda. na necessi
dade de desenvolverem esforc;:os 
no sentido de alcan<;:ar a meta do 
desarmamento geral e completo. 

«Ao reiterar a firme adesao dos 
respectivos paises». continua o 
comunicado. «aos principios de 
i ndependencia. soberania. igual 
dade dos Estados. autodetermina
c;:ao e nao- interven<;:ao. examina
ram atentamente a evoluc;:ao do 
processo de luta pela indepen
dencia nacional dos povos ainda 
sob dominio colonial e registaram 

com satisfa<;:ao o ingresso dos 
· paises africa nos de expressao por
tuguesa. na comunidade interna
cional. manifestando ao mesmo 
tempo «o seu repudio por tudas 
as manifesta<;:oes de discriminac;:ao 
racial». 

Foi ainda abordado o · tema da 
formula<;:ao de uma nova ordem 
econ6mica internacional. referindo 
nomeadamente a manuten<;:ao da 
capacidade aqu isitiva extern a dos 
paises em vias de desenvolvimento 
e o livre intercambio de tecn0logia 
avan<;:ada. 

No plano bilateral. os dois pre
sidentes renovaram o prop6sito 
de colabora<;:ao mutua nos sectores 
de interesse para ambos os paises. 
em especial os relacionados com 
o intercambio cultural e desenvol
vimento econ6mico. industrial. tec
nico e social dos seus povos. 
Foi ainda decidido iniciar estudos 
para determinar a possibilidade de 
estabeiecer um convenio de segu
ran<;:a social. 
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FIGUEIRA DA FOZ 

NOVA PONTE SOBRE 0 MONDEGO 

Dois grand1osos empreendimentos. 
no valor aprox1mado de 800 mil can
tos. irao ennquecer as comunicac;:oes 
rodoviarias portuguesas. Trata-se de 
duas pontes. uma em Vila Real de 
Santo Ant6n1o (de que ja falamos 
no numero anteriOJ) e que ligara esta 
vila algarvia a Ayamonte (Espanha). 
e outra na Figueira da Foz. sobre o 
rio Mondego. destin ada a permitir o · 
escoamento do tratego entre a orla 
maritima e o interior. E deste ultimo 
projecto que damos hoje conhecimento 
aos nossos le1tores. 

A nova ponte da Figueira da Foz 
e os acessos constltuem um empreen
dimento do maior interesse. nao s6 
para a regiao em que vao situar-se. 
como para todo o Pais. dado que se 
trata de um complexo rodoviario loca
lizado em zona importante e central 
do territ6no. atravessada por estradas 
fundamentais na rede nacional. 0 com
plexo mereceu ja quanta aos seus 
diferentes aspectos gerais e a maior 
parte dos pormenores. parecer !avo
ravel do Conselho Superior de Obras 
Publicas e Transportes. devidamente 
homologado pelo Governo. que vai 
lanc;:ar. a curto prazo. a sua execuc;:ao. 

Do ponto de vista rodoviario. a 
obra compreende essencialmente um 
eixo Sui -Norte constituindo variante 
a actual E N 109 (Lisboa-Porto) e 
uma transversal Oeste-Leste que ligarfl 
a ponte nao s6 a Figueira da Foz 
e ao actual trac;:ado da E. N. 111 (para 
Coimbra) como ainda a nova estrada 
que se projecta para estabelecer futu 
ramente a l1gac;:ao com aquela ultima 
cidade. de modo a facilitar o escoa
mento do tratego entre a orla mari
tima e o interior 

As estradas e arruamentos incluidos 
neste complexo totalizam cerca de 
12 quil6metros e deles fazem parte. 
alem dos trechos correspondentes aos 
dais referidos eixos principais. as liga
c;:iies destas a rede viaria geral e urbana 
de ambas as margens do brac;:o norte 
do Rio Mondego (que a nova ponte 
se destina a transpor. substituindo a 
que actualmente existe a 300 m para 
jusante). 

Assim. na margem esquerda sera 
assegurada a ligac;:ao a Ponte da Gala 
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Maqueta da nova ponte sabre o rio Mondego. na F1gue1ra da Foz. 

(sobre o brac;:o sui do mesmo no) 
e ao trecho da E. N. 109 que conduz 
a actual ponte do brac;:o norte. 

Na margem direita. havera ligac;:iies 
com a zona da estac;:ao de caminho 
de ferro e da central de camionagem. 
com a zona ocidental da c1dade atra
ves do Vale da Varzea de Tavarede. 
e ainda com a referida futura estrada 

para Coimbra. prevendo-se uma ampla 
e moderna ligac;:ao ll zona portuaria 
de montante e o adequado restabele
cimento de serventias. 

0 trecho de estrada correspondente 
ao trac;:ado Usboa -Porto tern inicio 
junto ao brac;:o sui do Rio Mondego. 
onde se lara o alargamento da actual 
Ponte da Gala. e terminara. a norte. 



.. 
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nas proximidades da liga<;;iio da E. N . 
109 para Tavarede. 

A parte desse trecho compreendida 
entre a Ponte da Gala e a saida do 
n6 trevo situado na margem norte. 
bern como a parte do tra<;;ado Figueira 
da Foz-Coimbra delimitada pel a zona 
das centrais de transporte da cidade 
e pelo extremo leste do viaduto 9ue 
da liga<;;ao para Coimbra. tern plata
formas com duas faixas de rodagem. 
de duas vias cada e dotadas de sepa
rador central. sendo os seus passeios 
sobreelevados por se tra tar de zona 
urbana. Na parte restante da obra. 
as plataformas tern apenas uma faixa 
com duas vias e as correspondentes 
bermas ou passeios. 

Estiio previstos n6s de nivel na 
cidade da Figueira da Foz e pr6ximo 
da liga<;;iio a Tavarede e n6s de niveis 
diferentes no cruzamento dos eixos 
principais e junto da Ponte da Gala. 
este para permitir em boas condi<;;oes 
o acesso a zona compreendida entre 
os bra<;;os sui e norte do Mondego. 

Este importante complexo rodoviario 
tern como elemento primordial o con
junto formado pela grande ponte sobre 
o bra<;;o norte do Rio Mondego e 
pelos dois extensos viadutos que lhe 
diio acesso nas margens. 

Outras estruturas que dele fazem 
parte sao urn viaduto com 188 metros 
(que transportara o caminho de ferro 
para Pampilhosa. a actual estrada para 
Coimbra e uma nova via de acesso 
ao cemiterio). uma passagem superior 
ao caminho de ferro para Alfarelos 
(no acesso a zona portuaria de mon
tante). urn viaduto destinado a impedir; 
a obstru<;;iio do Vale da Ribeira da 
Varzea. uma pequena passagem supe
rior ao tra<;;ado Figueira-Coimbra e 
duas passagens inferiores ao tra<;;ado 
Lisboa-Porto (a norte do n6 trevo). 
estas tres ultimas para restabelecer 
liga<;;oes de interesse local. 

A ponte propriamente dita e uma 
estrutura mista de a<;;o e betiio. do 
tipo ponte suspensa de tirantes. com 
405 m de comprimento. apenas com 
duas torres no leito do rio. definindo 
com os pilares de margens urn vao 
central de 225 metros e dois viios 
laterais de 90 metros. 0 seu tabuleiro 
deixa hvres na zona central alturas 
de cerca de 40 metros e a localiza<;;iio 
das torres permite ainda que entre 
elas e os projectados cais das mar
gens. norte e sui. possam atracar ou 
passar os barcos. 

0 viaduto de acesso imediato situ ado 
na margem sui e uma extensa estrutura 
de betao armado pre-esfor<;;ado. em 
curva com 613.56 metros de raio. e 

com urn desenvolvimento de 655 me
tros. este necessaria para se poder 
veneer o desnivel entre o terrene (que 
e ai sensivelmente plano e de cotas 
baixas) e a altura da ponte sobre 
o rio. 

0 viaduto da margem norte e mais 
CUrtO. dado que ai 0 terreno e elevado 
e acidentado. T em 365 metros de 
comprimento. 

Deve notar-se que. pelo seu deli 
neamento geral. a ponte e os viadutos 
de acesso imediato niio s6 permitem 
com largueza a expansiio que se 
queira dar ao projectado porto da 
Figueira da Foz como ainda deixarn 
livres. nomeadarnente na rnargem norte. 
os espac;os necessaries a rnoderniza<;;iio 
das esta<;;oes rodo e ferroviarias. Efecti
varnente. os vaos livres nas margens 
sao superiores a 40 metros. com alturas 
da ordern dos 30 metros. o que niio 
causa aquela expansao estorvo sen -

sivel. podendo corn toda a facilidade 
circular-se sob a· ponte e os viadutos. 
na direc<;;ao transversal a dessas obras. 

0 projecto de constru<;;ao de todo 
este grandioso empreendirnento sera 
entregue dentro de dias. tendo ja 
sido apresentada ao Governo a res
pectiva planta de expropria<;;oes. 

0 custo das varias estradas e arrua
rnentos que fazern parte do cornplexo 
esta or<;;arnentado ern cerca de 140 
mil contos. incluindo-se nesta verba 
a vultosa parcela correspondente as 
expropria<;;oes a efectuar. 

0 custo da ponte e dos v iadutos 
irnediatos estima-se ern 270 mil contos 
e o das restanles obras de arte espe
ciais __em 90 mil contos. totalizando 
portanto para todo o complexo um 
encargo de 500 mil contos. verba que. 
s6 por si. exprime a alta importancia 
deste projecto. 

Figueira da Foz - Um aspecto do centro da cidade. 
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S. M AMEDE DE INFESTA 

INAUGU RACt\0 DA c;ASA-IVtUSEU • 

ABEL SALAZJ~R 

Foi inaugurada recentemente ern 
S. 1\!.amede de lnfesta. comemo
rando os trinta anos da morte d·~ 
Abel Salazar. uma Casa -Museu 

com parte do esp61io do ilustre 
cidadao. assim como um pavilhao 
anexo. com importante e signifi 
cativa exposic;:ao da sua obra. 
enquanto pintor. subordinada ao 
tema «A Mulher no trabalho». 

Abel Salazar. natural de Gui
maraes. foi c ientista. escritor. pen- : 
sador e artista eminente. Nascido 
em Gu imaraes em 19 de Julho 
de 1889. douturou-se. em Medi 
cina com a brilhante classificac;:ao 
de 20 valores. apresentando um 
polemico trabalho: «Ensaio da P~to
log ia Filos6fica». Em 1916 · foi 
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contratado para reger a cadeira 
de H istologia r.a Faculdade de 
Medicina d( Po -w . acabando por 
ser nomeado p• ofessor extraordi
nario e «proprie·:ario» desta cadeira 
em 1917. Em 1919 encontramos 
Abel Salazar na situac;:ao de Direc
tor do lnstitut.:> de H1stologia e 
Embriologia. onde. mau grado uma 
enorme insufic'.encia de meios tec
nicos. leva a cabo uma serie de 
noteveis trabalhos de investigac;:ao. 
Datam deste perfocJo os novos 
metodos. inic1ados por Abel Sala 
zar. que revolucion.Ham a tecnica 
da biologia rnicros·;6pia passando 
or, seus met:>dos de investigac;:ao 
a serem mundialmente empregues 
Hm todos os labor:~t6rios. Atingindo 
renome int•~rnac1onal no campo 
da ciencia. viria a tomar pa1te 
em varios congresses e a visitar 
diversos estabe·lecimentos cientf
f cos no estrangeiro. 

Em 1935 ve-se afastado. por 
rnotivos politicos. da Catedra que 
c.cupava nn U niversidade do Porto. 
Encarando CCJm coragem a medida 
que o pretendia reduzir ao silencio. 
1ao abdicou da sua intransigenci<1 
perante a di':adura salazarista. como 
dernocrata fntegro que era. 

A sua •)bra. enquanto artista. 
nao e me nos vasta. profunda e 
multifacetada. Abel Salazar foi dese
nhador. pintor. escultor e marte 
lador de cobres. apontando na 
maneira e specffica como dava forma 
as matl?rias de que se utilizava. 
um sen tido marcadamente huma
nfstico. do que sao exemplo as 
figuras populares e o povo tra
balhadc.r. Como crftico e fil6sofo 

da arte. devem-se- lhe estudos so
bre Henrique Pousao. Soares dos 
Reis e Columbano. Sao ainda 
inumeras as suas obras no campo 
da sociologia. embora seja fraco 
o conhecimento generico que sobre 
Abel Salazar se possui. Esta inau
gurac;:ao de uma Casa- Museu do 
.prestiogioso democrata e do cida 
dao fmpar. podera. se se quiser. 
ser um prenuncio da sua maior 
e merecida divulgac;ao no ambito 
nacional. 

A casa - em S. Mamede <le lnfesca -
onde viveu e trabalhou Abel Salazar. 
agora reaberta e diqna da sua Figura. 
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LEIRIA 

NOVO MERCADO MUNICIPAL 
Esta cidade vai dispor de um 

novo mercado municipal. situado 
nos terrenos da quinta do Car
palho. junto ao estadio. Na exe
cU<;:ao do projecto. cuja maquete 
esta exposta no Teatro Jose Lucio 
da Silva desta cidade. teve-se em 
atenc;;a,o. segundo a Camara Muni
cipal. materiais que proporcionas
sem a sua rapida construc;;ao. assim 
como o evitar de custos elevados 
das fundac;;6es. 0 novo mercado 
incluira tres zonas para vendas 
(142 bancas de legumes. frutas 
e flores; 80 para peixe; 12 para 
criac;;ao e 18 para talhos) alem 
de um centro comercial com diver
sas lojas e um «snack-ban>. Fazem 
ainda parte do complexo comer
cia!, uma zona de administrac;;ao 
e fiscalizac;;ao. posto de socorros. 
sala de seguranc;;a contra incendios. 
sala de guarda. cozinha-refeit6rio. 
sanitarios e vestuarios. armazem 
de criac;;ao. pequeno matadouro 
de criac;;ao. instalac;;6es frigorfficas 
e um posto de transformac;;ao elec
trica. 0 novo mercado sera ser
vido por um parque autom6vel 
com capacidade para 274 via
turas. Este mercado custara ao 
erario publ ico cerca de 28 500 
contos. 

Esta realizac;;ao. que prestigia 
OS servic;;os prestados a populac;;ao 
pela Camara Municipal local e 
demais entidades oficiais nela inter
venientes. tem o merito. para alem 
do mais, de ser concebida dentro 
de moldes modernos e cosmopoli
tas. onde a 16gica e a competencia. 
sobre o que devera ser um servic;;o 
de interesse publico. se deram 
as maos. Aglomerado comercial 
modelo. se o termo nos e permi
tido. este novo mercado de Leiria. 
podera servir para despoletar a 
criac;;ao de muitos outros em muitas 
outras cidades do Pafs. e incen
tiv ar a imag i nac;;ao imposta 
pelas coordenadas do progresso 
e desenvolvimento populacional de 
cada reQiao. 
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Maqueta do novo mercado municipal de Leiria 

PARQUES NACIONAIS 
Os problemas do meio ambiente 

e dos recursos naturais comec;;am 
agora a despertar maior interesse 
nos cidadaos que finalmente acor
dam para este assunto que a 
todos diz respeito. E nos jornais. 
as celuloses. as centrais nucleares. 
os rios polufdos. os elementos 
que envenenam e os remedies 
que matam. passaram a ter um 
Iugar mais destacado. 

t por isso que tem muita impor
tfmcia a luta pelo saneamento 
do meio ambiente que hoje a 
nfvel de Governo tem uma secre
taria que disso se encarrega -a 
Secretaria de Estado do Ambiente 

outros servic;;os afins. Nesse 
=partamento se integram os estu

dos dos PAROUES NACIONAIS. 

PENEDA-GEREZ 

E necessaria promover acc;;6es 
necessarias a conservac;;ao da natu
reza e a protecc;;ao da paisagem. 
Neste sentido se tem empreendido 
algumas acc;;6es para se conservar 
este parque natural (e nao parque 
nacional) onde vivem cerca de 

1 5 000 pessoas. As medidas a 
tomar nao podem contudo. esque
cer o homem que af habita e a 
sua participac;;ao e adesao pois 
sao esses os primeiros a recolher 
os beneffcios que o parque nacio 
nal lhes pode dar. 

SERRA DA ARRABIDA 

Neste parque nacional existem 
varios «cancros» como fabricas de 
cimento. explorac;;6es de pedreire~s. 
que vem afectar a terra da Arrabida. 
um verdadeiro monumento natura! 
ao n(.,sso pefs. pelo aspecto · da 
paisagem e da estetica e ainda 
pelas suas caracterfsticas nos do
minies da biologia. da botanica 
e da arqueologia. 

Por isso e necessaria que esta 
zona tenha medidas urgentes e 
rigorosas para a salvaguardar dos 
tecnocratas que nela mandaram 
rasgar estradas. dos fogos reais 
que af se fazem e dos que escavam 
nas suas pedreiras. 

Nesta perspectiva a comissao 
do Parquc Natural estabelecera 
um plano de ordenamento e um 
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regulamento que impe<;a os opor 
tun•stas de o ut1lizarem indevida
mente e indique as areas de recreio 
e de passeio. os aldeamentos de 
ferias. parques de campismo e 
de merenda. etc. 

SERRA DA ESTRELA 
Esta regiao pode v1r a ser o 

primeiro parque-modelo e isso e 
tanto mais importante quanto se 
sabe que a SERRA e humanizada 
M m1lhares de a nos.. Foi o 
pastor com os seus rebanhos. o 
carvoe1ro. e o agricultor do cen
teio que modelaram aos poucos 
a Serra da Estrela. Torna-se agora 
urgente reordenar e rearborizar. 
mas nao de qualquer maneira. 
Este reordenamento tera de ser 
no sentido de rearborizar os cabe
<;os e as encostas com maior 
declive. proteger as linhas de agua 
e as nascentes. compartimentar 
as zonas de pastagem e de pasto 
reio. formentar a qualidade das 
ervas e a dos gados. e sobretudo 
lan<;ar a coopera<;ao entre os pas
tores. entre as popula<;6es e ate 
entre os muitos turistas que pro 
curam a_ serra. 
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AMARANTE 

112. 0 ANIVERSARIO 
DA BANDA LOCAL 

Comemorou recentemente 112 
anos de existencia a Banda de 
Musica de Amarante - efemeride 
que honra os amarantinos. pela 
tradic;ao que perdura e pela con
tinuidade que promete. Bandas de 
Musica. agremiadas a colectivi
dades populares de instru<;ao e 
recreio. tem sido. neste Pais. du 
rante tantos anos. o unico veiculo 
existente de educac;ao e amor pela 
musica. junto das popular;:oes de 
vilas e aldeias. de norte a sui de 
Portugal. Muitas sao centenarias. 
arrastando. as vezes. com um 
heroismo ignorado. uma vida sem 
apoio oficial. sem perspectivas de 
engrandecimento. Por isso. para 

Amarante. reveste-se de especial 
importancia este aniversario. Sao 
122 anos de !uta pela divulga<;ao 
da musica. No dia 1 de Dezembro. 
do passado ano. cerca das dez 
horas da manha. a populac;ao local 
foi alertada. pelos acordes gai
teiros do H ino da Restaura<;:ao que. 
tradicionalmente. encheram de cer
teza cada um dos ouvintes ocasio
nais. 122 anos tocando em festas. 
em romarias. em cerim6nias ofi
ciais. formando jovens. ensinando. 
criando novos horizontes esteticos 
para quem. de outro modo. os 
nao teria jamais. Amarante e a 
sua Banda de Musica: um orgulho 
regional. uma esperan<;:a renovada. 

Amarante 

TONDELA 

A Comissao Administrativa da 
Camara Municipal. em receme reu 
niao. adjudicou. por 1200 contos. 
a uma firma particular. a constru
c;ao da estrada municipal entre 
Carvalhal da Mulher e Silvares. 
Trata-se de 'grande melhoramento 
para as duas localidades. as quais 
ficando. por assim dizer. uma em 
frente da outra. nao possuiam 
uma esf?ada directa que as l igasse 
entre si. 

OLIVEIRA DE AZEMEIS 

0 Grupo Folcl6rico de Cidacos. 
de Oliveira de Azemeis. foi con 
vidado a participar nas Festas 
lnternacionais de «La Vigne». em 
Dijon. Fran<;:a. A sua representa
<;:ao depende de uma vasta anga
riac;ao de fundos para que possa 
cobrir as despesas da sua dese
jada desloca<;:ao. Agrupamento fol 
cl6rico de particular interesse. pelo 
condensado de tradic;6es da musica 
e dan<;:a populares que o seu 
report6rio desempenha com esme
rada arte. ve-se neste memento 
alvo de diversas aten<;:6es de soli
dariedade de grande parte dos 
seus conterraneos. 

VISEU 

0 secretario de Estado dos Re
cursos Hidricos e Saneamento Ba
sico esteve nesta cidade recente
mente ai apreciando o projecto 
da barragem de Fagilde. no rio 
Dao. a qual devera assegurar o 
abastecimento de agua a cidade. 
Os trabalhos da referida barragem 
deverao iniciar-se este ano. Esta 
cidade. num futuro pr6ximo. vera 
assim resolvidos os problemas que 
se referem ao abastecimento nor·· 
mal de agua. facto que nao deixou 
de constituir flagelo generalizado 
durante todo o ultimo Verao e. 
sendo. por isso mesmo. reivindi 
cac;ao justissima da populac;ao 
local. 

41 



JANEIRO DE 1950 

EGAS MONIZ, 

Em 4 de Janeiro de 1950. 'Por
tugal viveu um dos pont os mais 
altos da sua hist6ria: o Prof. Egas 
Moniz foi galardoado como Premio 
Nobel da Medicina, pe la desco
berta do «valor terapeutico da 
leucotomia». 

A atribu i<;ao do Premio Nobel 
de Fisiologia e Medic ina. distin<;ao 
ate hoje concedida apenas a um 
portugues. deu-lhe renome univer
sal e chamou para a sua obra 
de poderosa originalidade as aten
<;6es do mundo cult o, sobretudo 
dos meios clinicos onde as suas 
descobertas e inova<;6es passaram 
a ser estudadas com admira<;ao e 
apre<;o. Ja entao ele se afirmara 
durante uma vida de intenso labor 
repartida palos mais diversos 
ramos. como personalidade fora 
de serie de multi f acetado talento 
e infatigavel actividade que se dis
tinguira como medico. cirurgiao. 
professor. academico . orador. 
escritor. crltico de arte. politico e. 
acima de tudo. cidadao de inabala
veis convic<;6es e ardente fe nos 
principios que desde novo defen
deu com desassombro. 0 seu 
ultimo acto civico foi a resposta 
que deu ao convite que lhe dirigi 
ram republicanos e socialistas para 
ser candidato a presidencia da 
Republica. na elei<;ao de 1951 . 
Vale a pena recorda- to ao evoca-lo 
neste sucinto perfil. «l nfelizmente 
- escreveu entao Egas Moniz - . 
a minha falta de saude 8 incompa.; 
tivel com o desejo dos meus cor:
relegionarios e amigos. Ha. poreni. 
a notar que entre os candidatos 
apresentados ao sufragio eleitorat 
figura o sr. almirante Quintlio 
Meireles que afirmou que tinha a 
aspira<;Ao de juntar, por m·eios 
paclfic:)S e progressivos. a familia 
por"t~auesa, de ha muito desa
vinda. Jsto consiste em dar a todos 
ia&rtticas regal ias no campo das 
aberdades f undamentais, respei
tando-se o que disp6e a Consti"tui
<;ao. Se este candidato. nas condi
<;6es em que se encontra, conseguir 
a indispensavel fiscaliza<;lio das 
urnas juntara muitos ' democratas 
em torno do seu nome. esperan<;a 
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fundamentada de melhores dias 
para Portugal. A desistAncia da 
minha candidatura irA certamente 
em seu favor e, com isso, se digni
ficarll a orienta~Ao democratica 
que nos une tanto mais que 8 com 
satisfa~Ao que verifico terem os 
comissionados acedido ao apelo 
que lhes fa~o nesse sentido.» 

Outra faceta dignificante da vida 
de Egas Moniz foi a sua resigna~iio 
e aceita~Ao do sofrimento que o 
torturou durante a maior parte 
dela. Suportou, com coragem, a 
gota que lhe deformou as maos 
eo afligiu durante mais de 60 anos, 
obrigando-o, por vezes, a recolher 
ao leito, com violentos acessos de 
febre. 56 entao deixava de compa
recer no consult6rio da Rua do 
Alecrim, no predio que faz esquina 
para o Cam6es. na Faculdade de 
Medic ina que tanto )lonrou, na 
Academia a que dedicou grande 
parte do seu tempo e onde fez a 
revela~Ao dos seus audaciosos me
todos de interven~llo cirurgica, 
e na rods de amigos e admiradores 
que se lhe conservaram, atraves de 
tudo, fieis. Num dos livros que nos 
deixou, «A Nossa Casa», comovida 
descri~Ao da sua bela Casa de 
Marinheiro, reconstruid!l em 1915, 
e hoje transformada em Museu, 
de maravilhoso recheio e ambiente 
alic iante. ha algumas de:enas de 
paginas autobiogrllfica~ com valio
sos elementos de informa~llo sobre 
a infllncia e juventude do mestre. 
«A familia de meu pai - conta ele 
tinha prosapias de fidalguia pelos 
Rezendes. Sas, Abreus. Freires, 
Valentes, Almeidas, Pinhos ... au 
sei Ia I Urn nunca acabar de ascen
d&ncias ilustres a que as pessoas de 
idade se r eferem com devo~ao. 
Ora como os Rezendes, segundo 
autoridades na materia, provAm de 
Egas Moniz, aio de D. Afonso 
Henriques, resolveu meu padrinho, 
o rev. Caetano de Pina Rezende 
Abreu Sa Freire. substituir o meu 
Rezende pelo apelido mais pom
poso do ascendente Egas Moniz.» 
«Oue isto de nomes - comentava 
com humor-, temos de aceitar os 
que nos impoem. 0 que me coube 
em sorte e euf6n ico. 0 primeiro 
nome, Ant6nio, e de meu av6 
Paterno ; o segundo, Caetano, de 
meu padrinho, com o acrescento 
de nomes chamados de familia. 
sendo os dois ultimos de boa 
sonllncia. E bastou ter sido da 
vontade de meu tio e educador, 
para ter passado a vida satisfeito 
com ele. 56 preferia que fosse mais 
reduzido.» 0 verdadeiro nome do 

sabio era Ant6nio Caetano de 
Abreu Freire, a que acrescentou 
Egas Moniz. apelidos que, de facto, 
lhe nllo pertenciam mas com os 
quais se tornou celebre e admirado 
em todo o Mundo. 

Era natural de Avanca, embora a 
familia paterna fossa da Beira 
Baixa. Em Avanca, passou a pri
meira inftlncia, e a essa terra de 
provincia ficou preso palo encanto 
da paisagem maritima e pela atrac
~llo das gentes ils quais dedicava 
entranhado afecto. 0 convicio de 
padres letrados e bondosos. no 
ultimo quartel do seculo passado, 
imprimiu-lhe firmeza no caracter 
e c uriosidade no espirito, llvido de 
no~6es e .::onhecimentos que come
~ou a adquirir em larga escala 
quando se transferiu para Coimbra 
a fim de frequenter a Faculdade de 
M&dicina. 

Concluido o curso de Medicina 
em Coimbra. em 1899, Egas Moniz 
fez, em 1901 . acto de conclusoes 
magnas, doutorando-se em 14 de 
Julho desse a no, e sendo nomeado, 
em Dezembro de 1902, professor 
da Escola que frequentara e na 
qual se formara, com distin~llo. 
A sua actividade politics distraiu-o 
durante os anos seguintes, para 
cujo desempenho reunia especia
llssimas condi~6es. pois era urn 
expositor s6brio e caloroso que 
interessava vivamente os audit6-
rios que o escutavam. A profunda 
reforms do ensino superior decre
tada, em 1911 , • pelo ministro do 
Interior do Governo Provis6rio 

Dr. Ant6nio Jos6 de Almeida, cons
titui, ainda, urn motivo de louvor 
para os seus autores e colabora
dores, entre os quais se contou 
Egas Moniz. A parte relative a 
Faculdade de Medicine de Lisboa 
que substituiu a velha e reputada 
Escola Medico-Cirurgica da capi
tal, beneficiou largamente dessa 
colabora~llo e da de outros mes
tres como o professor Angelo da 
Fonseca, como Egas M oniz, amigo 
e correlegionario do ministro. A ca
deira de doen~as nervosas e men
tais. durante anos regida palo 
dr. Miguel Bombards, foi desdo
brada e a cria~llo de uma cadeira 
de Neurologia permitiu a transfe
r&ncia par_a Lisboa do novo pro
fessor. Na Faculdade de Medicina 
de Lisboa, gera~6es sucessivas be
neficiaram dos ensinamentos do 
mestre, que em cads aluno ti nha 
urn sincero admirador. 

Como complemento da sua car
reira de mestre universitllrio. ;,i. 
gressou na Academia das CiAncias, 
em Janeiro de 1916, como s6cio 
correspondents, sendo eleito s6cio 
efectivo, em Maio de 1923. Exerceu 
durante anos sucessivos o cargo 
de presidente da Sec~llo de CiAn
cias daquela institui~llo e. m ais 
de uma vez. a de seu presidente. 
Em 1946, os seus pares distingui
ram-no, elegendo-o, por unanimi
dade, s6cio de merito, a mais 
elevada distin~llo que podia ser
· lhe conferida. 0 seu consult6rio, 
a clltedra da Faculdade e o Hos
pital Escolar de Santa Marta tor-

Gabmece de trabalho de Egas Moniz. cransportedo do Hospice/ de Sante Marta 
para o Museu Egas. Moniz. em Avanca. 
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naram-se. ap6s a sua movimentada 
digressAo pela polltica. o cenllrio 
de uma prodigiosa actividade em 
que foi auxiliado por colaboradores 
de elevada categoria profissional, 
como o falecido professor Ant6-
nio Flores e o dr. Ant6nio Fer
nandes. alem de outros. 

Egas Moniz ocupou entre esses 
mestres eminentes a posi~Ao ci
meira a que davam direito os seus 
meritos de professor e investiga
dor. Em Santa Marta criou uma 
verdadeira e original escola de 
neurologia e neurocirurgia que 
revolucionou os metodos tradi
cionais do ensino e dessas disci
plinas durante muito tempo tidas 
em pouca conta no quadro da 
actividade docente da Faculdade. 

Egas Moniz emprestou-lhes o bri
lho que resultava das suas inova
~oes e das suas doutrinas. as quais 
concitaram 1\ sua volta a admira~Ao 
dos estudiosos e especialistas. na
cionais e estrangeiros. Na sua obra 
de neurologists e neurocirurgiAo 
avultam as descobertas sensacio
nais que o celebrizaram. sobre 
angiografia e leucotomia. A sua 
fama nAo conhecia fronteiras e, 
mais de uma vez, em centros 
cientrficos estrangei ros, a sua voz 
autorizada se ergueu em defesa 
de concep~oes que come~aram por 
ser acolhidas com espanto e incre
dulidade, tais a sua feiefAO inedita 
e a sua eficllcia. 

A obra literllria de Egas Moniz 
nAo ficou atrlls da obra cientlfica 
que lhe deu reputa~Ao universal, 
e os trabalhos do crltico de arte. 
sagaz e conhecedor dos temas de 
que se ocupava. figuram em Iugar 
destacado na sua vastlssima e 
multiforme bibliografia. Guerra 
Junqueiro, Julio Dinis. Jose Ma 
lhoa. foram. por ete, vistos com 
carinho inexcedlvel. S6cio das mais 
famosas institui~oes cientlficas 
estrangeiras. a atribui~Ao do Pre: 
mio Nobel foi a suprema consa
gra~Ao a que podia aspirar e nunca, 
como em tAo preclaro homem de 
ciEincia. eta correspondeu a uma 
vida inteira de trabalho e itimitada 
dedica~Ao peto estudo. Na cerim6-
nia realizada em 4 de Janeiro 
de 1950. na qual the foi entregue 
o galardAo. o sllbio foi alvo de 
uma calorosa homenagem, 1\ qual 
se associaram dezenas de figuras 
da medicina e da neurotogia de 
todo o Mundo, e figuras ilustres 
da vida publica. da ciEincia e das 
tetras de Portugal. 0 ministro da 
Suecia no nosso Pals proferiu urn 
discurso em que exaltou a figura 
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Diploma constance da atribuit;ao do 
Premia Nobel da Medicina e Fisio
logia a Egas Moniz 

do homenageado e p6s em relevo 
a honra que para o seu pals repre· 
sentava a atribui~Ao do Premio 
Nobel a uma personalidade de 
tanto relevo. Tinha, entAo. 75 anos 
e ainda viveu 6 em que, apesar 
do sofrimento fisico e de se encon
trar afastado da Faculdade por 
ter atingido o limite de idade. 
manteve o fogo da sua actividade 
e teve ocasiAo de verificar como 
eram apreciados os seus dotes 
de caracter. a sua inteligEincia e 
o seu civismo de que tantas e tAo 
eloquentes provas deu. 

0 dr. Egas Moniz foi urn politico 
mi litante que tomou parte activa 
nos acontecimentos que se regis
taram no nosso Pais durante as 
duas primeiras decadas deste se
culo. perfodo relativamente Iongo 
e para e le dividido em duas epocas 
d istintas, aquela que correspondeu 
ao final da monarquia, entre 1900 
e 1910, e a outra correspondent& 
ao advento da Republica ate 1919. 
data em que abandonou a activi
dade partidaria. sem se alhear da 
vida publica. peta quat vivamente 
se interessou ate ao final da sua 
laboriosa existEincia. 0 distrito da 
sua naturalidade. Aveiro. era urn 
alfobre de politicos, nele predo
minando a influencia do Partido 
Progressista, cujo chefe. Jose Lu
ciano de Castro, tambem era dati 
natural. Mal concluiu o Curso de 
Medicina filiou-se nesse Partido. 
e. em 1903, tendo apenas 29 anos. 

foi eleito deputado por Estarreja 
e reeleito sucessivamente. ate ao 
fim do regime monarquico. 

Em 1907 JoAo Franco subiu ao 
Poder e iniciou a ditadura que era 
a expressAo da vontade do sobe
rano D . Carlos. Egas Moniz com
bateu-a com extrema violencia, 
e foi urn dos organizadores da ten
tativa revolucionllria de 28 de Ja
neiro de 1908, que se frustrou, 
sendo ele preso no elevador da 
Biblioteca, onde aguardava, com 
outros elementos revolucionarios. 
republicanos e dissidentes, opor
tunidade de proclamar a Republ ica 
da varanda da CAmara Municipal. 
Egas Moniz e os seus correligio
narios. para derrubar a ditadura 
franquista, aceitaram que a mo
narquia fosse sacrif icada, por ve
rem nela urn ensaio de regresso 
ao absolutismo, que, como tal, cn
ticavam ardorosamente. Tres dias 
depois, em 1 de Fevereiro, o regi 
cldio alterou radical mente os dados 
da polltica portuguesa. e Egas 
Moniz, que estevealgunsdias preso 
no quartet da Guarda Municipal, 
aos L6ios. foi posto em liberdade 
com os seus companheiros de 
I uta. 

Regressou logo a actividade par
tidllria, e. apesar de eta ter aca
bado, continuou a atacar a dita
dura franquista e o soberano que 
a apoiara e permitira. As suas 
interven~oes parlamentares dessa 
epoca criaram-lhe merecida re
puta~Ao de orador brilhante e 
persuasivo, sendo, entre 1908 e 
1910, urn dos mais eloquentes 
ornamentos da Camara dos Ee
putados. Filiado no partido dissi
dent&, apoiou 0 ultimo governo 
da monarquia, formado em Julho 
de 1910. o qual teve contra si 
as for~as coligadas dos agrupa
mentos reaccionarios. As elei~oes 
realizadas em 28 de Agosto de 1910 
deram a vit6ria ao b loco consti
tuldo por essas for~as . Em 5 de 
Outubro foi proclamada a Repu
blica. Egas Moniz ingressou num 
dos partidos do novo regime, o 
Evolucionista, chefiado pelo dr. 
Ant6nio Jose de Almeida. de quem 
era amigo pessoat, e tornou-se 
paladino da cria~Ao de uma for~a 
conservadora dentro da Republica, 
colocando-se assim em aberta opo
si~Ao ao Partido Democratico. do 
qual foi, no Parlamento, censor 
severo. A sua elei~Ao para as 
Constituintes foi a consagra~Ao 

das suas tendencias liberais e do 
seu desassombro no combate a 
ditadura franquista. 



A ecloslio da guerra e a partici
palfl!O de Portugal nela. modifies
ram o xadrez dos partidos republi 
canos. ao mesmo tempo que os 
adversarios do novo regime nlio 
cessavam de consoirar contra ele. 
Egas Moniz tomou parte em algu
mas conspira-.oes entllo organi
zadas. como confessa nas suas 
<<Mem6rias Politicas)), em que es
creveu : <<Tenho no meu passado 
o pecado conspirat6rio. mesmo no 
tempo da Republica. mas nllo in
tervi no movimento de 13 de 
Oezembro de 1916.)) lnterviera nou 
tros anteriores, o que contribuiu 
para a sua prisllo. Adoentado. 
recolheu ao Hospital da Marinha. 

((Esta prisllo injusta - escreveu 
ainda - fez-me sair do meu retrai 
mento. Resolvi voltar il politica 
para dar combate, no campo re
publicano moderado. aos adver
sllrios que tllo deslealmente me 
trataram.)) Fundou com alguns 
amigos um pequeno partido, o 
Centrismo. cujo programa apa
receu em 20 de Outubro de 1917. 

M es e meio depois. Sid6nio Pais 
triunfava na Rotunda do governo 
aliad6 f ilo da Unillo Sagrada. e 
Egas Moniz foi convidado a cola
borar com ele numa tentativa 
daquele politico para fundar a 
Republica Nova. Esta durou apenas 
um ano. pois, instaurada em 7 de 
Dezembro de 1917. acabou em 
14 do mesmo mes do ano seguinte. 
quando Sid6nio Pais foi assas
sinado. 

£ um dos mais curiosos e do
cumentados livros de mem6rias 
de homens publicos portugueses. 
aquele que o dr. Egas Moniz nos 
deixou com o titulo «Um Ano de 
Politica)), no qual descreve os 
acontecimentos a que assistiu ou 
de que foi comparsa. ocorridos 
desde a fundalfl!O do Partido Cen
trists. que chefiou. ate ao final 
do consulado sidonista. na Pri
mavera de 1919. em consequencia 
da substituic;:llo do governo e da 
situac;:llo presidida pelo dr. Sid6nio 
Pais. Regressou a Portugal em 
Maio de 1919, e foi substituido 
nos cargos de p residente da dele
gac;:llo portuguesa il Conferencia 
da Paz e ministro dos Neg6cios 
Estrangeiros. No prellmbulo desse 
livro definiu ele as suas caracte
r lsticas e escreveu : <<Este livro e 
um relato e uma defesa. Encarado 
sob este ultimo aspecto. toma. 
por vezes. uma feic;:llo personalists. 
a que procurei. apesar de tudo, 
esquivar-me o mais possivel. Se. 

uma vez ou outra. cai nesse defeito. 
e porque. como politico. intervim 
em actos que pertencem il Nac;:llo 
e sobre eles tern de incidir a critica 
dos que queiram aprecia-los. Ficarfl 
como um subsidio para a Hist6ria, 
de um ano de acidentada politica 
interna e externa. Se os comentfl
rios forem descabidos. ficarfl a 
narrac;:llo dos factos em que pus 
todo o escrupulo e cuidado.>> Es
crito sobre o deflagrar das paix6es 
que abrasaram o Pais, reflecte as 
preferencias do autor e constitui 

um vibrante testemunho de reve
lac;:6es do maior interesse. 

0 Prof. Egas Moniz faleceu em 
1955, deixando-nos uma obra va
liosa em todos os domlnios (recor
damos. por exemplo. a sua «Vida 
Sexual)) - 17 edic;:Oes em 20 
a nos I - proibida pelo anterior 
regime). Apesar de contestada em 
certos clrculos da especialidade, 
a sua obra cientlfica nllo deixa de 
ser ainda um dos mais importantes 
contributos prestados il Medicina 
e il Humanidade. 

INVENTOR PORTUGUES 
~ 

PREMIADO EM GENEBRA 
Dos doze inventos portu

gueses apresentados no 5. 0 Sa
lAo lnternacional de lnvenc;:6es 
de Genebra, nove foram galar
doados com medal has de prata. 
bronze e diplomas diversos. 
Do Juri que apreciou os inven
tos portugueses e de outras 
nacionalidades. fez parte o eng. 
Duarte Fonseca. presidente da 
Associac;:ao Portuguesa de Cria
tividade. 

Por extremamente curioso 
destacamos o invento de um 
dos premlados (medalha de 
prata). o dr. Angelo Fl6rido, 
director de uma escola de dacti
lografia e estenografia de Lis
boa. 

0 invento consta de um 
«Novo Sistema de Estenodac
tilografia» considerado revo
lucionario, na medida em que 
o metodo tradicional para 
aprender o sistema demora de 
6 a 8 meses. s6 podendo ser 
aprendido pa ra uma lingua de 
cada vez. 

Em declarac;:6es conced idas 
ao jornal «A Luta» o inventor 
portugues declarou: «Em ape
nas tres lic;:6es consegui p6r 
uma jovem suic;:a a fazer este
nografia.» Falando do papel 
da Associac;:ao Portuguesa de 
Criatividade. o novel inventor 
portugues declarou que esta 
«devia apoiar e defender os 
seus associados» pois no seu 
entender «ha muitos inventores 

que nAo sabem sequer da sua 
existAncia». 

0 sistema encontrado pelo 
dr. Angelo Fl6rido. e augurio 
de uma capacidade criativa na
cional que. se por um lado 
hon ra a pessoa do seu inventor, 
por outro, abre largas perspec
tivas para a capacidade de 
muitos outros inventores por
tugueses sairem do seu aca
nhamento e. assim, poderem 
alargar a projecc;:Ao das suas 
capacidades que sAo tambem 
capacidades rea is de todo o 
Pais. 

0 dr. Angelo F/6odo. ex1bmdo a meda
lha conquistada em Genebra 
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1 
autocarros <> . . . ao trabalho de ouvirem as testemunhas aban o~a os. re va~ secas. <> 

<> hga C•dade . Rodngo a Salamanca. de vista. principais jufzes. e electncos que sao uma vergon.ha. g 
g Estavam vfmas. pessoas. entre el ~s lnformo ainda que 0 outre veiculo lixo amontoado nas ruas. e esse tnste o 
<> alguns compatnot.as portugueses em•· 3ra um Audi de matricula inglesa. espectaculo dos vendedores ambu· g 
<> gfante;; .ou de fllnas em Espanh~ que \Ja certeza que este meu ap~lo tera lantes . <> 
g tendo v1sto •a forma como o ac•den~e 1 melhor das compreensoes. subscrevo· Estive tres dias em L•sboa mas g 
<> se deu e tendo-nos prestado os pn· me com as melhores sauda<;:oes fugi de tal pandem6n1o Pelas estradas o g meiros socorros· se agarra~am a n6s . de Portugal passei . por van as E~colas g 
<> d1zendo: «a culpa nao fo1 sua. mas Jose Sebast•iio Pedrosa Simoes Primarias. a maiona mal arranJadas. 0 g voce teve o azar de bater por tras». 37. Harrioc House feno e ervas de quase um metro de <> 
<> Mas os motivos porque bati (ao lim Jamaica Screet altura. por exemplo no Iugar de Peral. g 
<> 'oe ,18 anos sempre agarrado a carros London E. I (lnglaterra) Concelho do Cadaval. Como estou <> 
g lige!ros e pesados) no lado esquerdo ALGUM A S IM PRESSOES em escolas. apetece-me perguntar aos g g da traseira d~ .outre carro. como todos responsaveis pelo ~nsino no ~osso g 
<> puderam venf•car foram os segumtes: SOBRE PORTUGAL Pais querem assassmar a marav1lhosa 0 g Nas ultimas ferias de Verao. ao hist6na de Portugal? Aqui deixo mais <> 
<> 1 °- 0 condutor nao se certifica passar a tronteira de Vilar Formoso. um triste exemplo: visite1 Sagres. entre g 
g se , vem algum carro a querer ultra- tive. com agrado. conhecimento da outros estavam comigo meu filho que <> 
o passar. antes de iniciar a manobra de Revista «25 de Abril». que apesar de fez a 4.• classe este ano e duas peque· g g viragem para o pequeno caravana ser nova ache-a cheia de interesse e nas com o ciclo preparat6rio. Pergun- <> 
<> parque; com bom nfvel. e espero que melhore. tei se sabiam quem tinha sido ? l.n- ~ 
<> 2.0

- 0 condutor nao faz o res- Desde ja passe a ser assinante durante I ante D. Henrique. a resposta fo1 tns- 0 g pect1vo sinal em como vai virar para 0 tempo que estiver ausente do nosso temente negativa - enfim. ensino muito o 
<> a esquerda; Portugal. como tall'~em a d•vulga;ei progress•sta Em contrapartida. sobre g 
g 3.0 -0 condutoc nao se vai apro- 0 mais e melhor que me for possivel. G3. Chaimites. homens e partidos poH- g 
<> ximando do lade esquerdo da faixa Pedem-nos para darmos a nossa ucos de Portugal. tem tude na ponta 0 g de rodagem em que os dois seguia· opiniao sobre como encontramos Por- da lfngua!. g 
<> mos. Limita-se a cortar a direito sem tugal durante as nossas ferias. Oos programas da TV nem e bom 0 g verificar que outre condutor ja o tinha Pois vou tenter descrever em poucas falar: e uma miseria franciscana. desde g 
<> avis ado que o queria ul trapassar levan do 'linhas. nao s6 a minha opiniao. como os programas em si ate aqueles que < 
g ja o respective sinal e tocando duas tambem estou certo a de muitos Por- os apresentam ( ... ). o 
<> vezes. A razao da ultrapassagem deve-se tugueses emigrantes. pois como e No Algarve ouvi crfticas de turistas g 
g ao facto de o condutor ir a procura 6bvio !alamos uns com os outros. estrangeiros acerca do horario das <:-
<> de sftio para encostar o carro. indo e multo especialmente ap6s as ferias. padarias. g 
g portanto a uma velocidade nunca supe- e assim trocamos impressoes de como E para terminar. quando e que os <> 
<> rio de 10 km por hera; encontramos Portugal. Uma coisa e responsaveis do nosso Pais nos de•· g 
g 4 ° - 0 condutor. depois de cortar de assinalar: finalmente encontramos xam levar os nossos autom6veis. sem o 
<> a direito fica para do no meio da 0 Povo Portugues com uma certa pagarmos uma fortuna 7 Sera precise g g via ficando a ocupar metade da faixa alegria de viver. esperan<;:ado num sermos retornados de Africa? Os mi- o 
<> em que' seguiamos e outra metade futuro melhor. na Paz e na Just1<;:a. lhoes de contos que env1amos para g 
g do sentido contra rio depois de nao e na tirme disposi<;:ao de nao mais Portugal e pouco? Urn pouco de <> 
0 vir carro nenhum desse sentido. t pre- adm111r outra ditadura. seja qual for aten<;:ao. reconhecimento e justi<;:a e o g 
<> cisamente quando ele para que se a capa com que se vista. mesmo a que ped1mos. Palavras bontas. festas. <> 
g da o acidente. capa das mais amplas liberdades ditas promessas. ja estamos fartos. e e muito <> 
<> Note-se que o carro tem o toque democrllticas. Totalitarismo fascists. pouco 0 que se pede nao e justo? g g no lado esquerdo na parte de tras chegaram e sobraram 48 anos. Esta g 
<> o que prova que o condutor tem o a primeira impressao. Renato Matias dos Santos 0 <> carro atravessado porque se ele se Sobre o mais que nos impressionou. (Fram;:a) <> g vai aproximando do lade esqueroo uma indiscipline gritante em varies g 
<> da sua faixa de rodagem o acidente sectores. Nas estradas e urn verda- Gratos pela sua carta e pelo 0 g nunca se dava. mas mesmo que se deiro pandem6nio. nada nem ninguem incentive para melhorar o conteudo g 
<> desse eu tinha-lhe dado o toque na se respeita. sinais de transite nao da Rev ista. Otil serA. certamente. 0 g parte de tras toda uma vez que o meu existem para esses candidates a Fini- a colabora<;:Ao a que se presta g 
<> carro ficou direito no lado esquerdo paldi. autenticos assassinos a solta. para a divulgar entre os emigran- 0 g da faixa de rodagem em que os dois poucas Brigadas de Transite da GNR tes. o que muito nos sensibi l iza g 
<> segufamos. (em quase 4000 quil6metros que liz e igualmente agradecemos. Ouanto <> g Compatriotas: respondendo a este em estradas de Portugal no mes de ao problema da importa<;:llo de g 
<> apelo repoem a tranquilidade na vida Agosto. s6 vi uma !). estradas em pes- autom6veis. e tal como noutra <> 
g de um homem que ve sua esposa simo estado. rna sinaliza<;:ao. barulho pigina noticiamos. foi jll elabo- g 
<> defeltuosa para o resto da vida. 0 c6digo infernal de escapes. buzina-se por rado um projecto de Lei sobre o 0 g pede condenar-me. mas condeRa<;:ao tudo e por nada espec•almente nas assunto. o qual contem disposi- g 
<> essa injusta e ha muitos nas prisoes cidades. ruas estreitas com estacio- <;:6es que alteram o actual regime 0 <> inJuStamente s6 porque as policias namento de carros e transite nos dois no sentido da redu<;:llo dos res- <> 
g se limitam a fazer os seus relat6rios sentidos (Portimao e disto um exem- pectivos encargos. g 
<> <> 
<><><><><><><><><><><><><><>~<><><><><><><><><><><><><><><><><><><> <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 
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e A CONVIVENCIALIDADE 
- Ivan lllich - Publicacoes 
Europa-Ameroca 

A Convivencialidade pretende 
ser uma teoria acerca dos limites 
naturais do crescimento da socie· 
dade humana. uma analise da 
si tuac;:ao em que vivem os habi· 
tantes dos palses superindustriali· 
zados e um programa de que pode· 
ria ser uma lase posterior da his
t6ria humana Oue acontecera 
depois deste perlodo em que vive· 
mos? Ivan llloch pretende estabe· 
lecer as bases em que ha-de 
assentar a lase convivencial da 
host6ria da sociedade humana. 

e POESIA EM VIAGEM - Biaise 
Cendrars - Asslro & Alvim 

F~liz edicao bilingue (portugues· 
-lranc6s) de alguns poemas deste 
futurist& pouco conhecido do 
grande publico portugues - ape· 
sar de ter sodo um dos poucos 
estrangeoros que entusiasticamente 
colaborou -runtamente com 
Marinetu. Appollinaore e outros
nas inociatovas dos futuristas por
tugueses (Almada Negreiros. Fer
nando Pessoa. Mano de Sa-Car
neiro. etc.) 

e PARA UMA TEORIA DA 
EDUCA«;:AO FIS ICA - Fran
cisco Sobral - Editora Diabril 

0 autor analisa neste livro alguns 
dos mars omportantes aspectos 
metodol6gicos e te6ricos da edu
cacao ffsica. desenhando. para
lelamente. uma Iucida apreciacao 
host6nco· cultural que contribui para 
uma vosao crfuca global dos pro· 
blemas pedag6gocos e sociaos que 
o jjnsino da educacao lisica levanta 

trobuoc;:Ao de Marx para a socoo
logoa em geral. e para a teona 
da socoedade e da transformac;:ao 
socoal. em particular - sem duvida 
uma das lacetas menos focadas 
da sua obra. nao obstante Marx 
se ter considerado a si po6prio 
urn «Cientosta da sociedade». 

e INTRODU«;:AO GEOGRA
FICO-SOCIOLOGICA A HISTO
RIA DE PORTUGAL - Ant6nio 
Sllrgio Editora Sa da Costa 

Promeoro volume de uma His· 
t6ria de Portugal que Ant6nio 
Sergio nunca chegou a comple
tar. e que se destinava ao povo 
e aos estudantes Ele pr6prio a 
deliniu como «obra de pedago
gista e de aprendiz de lil6sofo. 
de ap6stolo do civismo e de refer· 
mador social». 

e OS DIREITOS DA CRIANI;A 
- Editora Unobolso 

Esclarecendo de maneira exem· 
plar muotos dos problemas rela· 
cionados com a pedagogia infan· 
til seos grandes especialistas reu-

Os djreitos 
da cnan~a 
····"'"" M UI.AIUko ~ , 
'"-lllll't.JI( 
,\:ll-1\llflt.P.'l 

nem neste volume os resultados 
dos seus estudos e ideias. como 
que defonindo urn estatuto de tudo 
quanto se relac•ona com o modo 
de educar " cnanca no mundo 
moderno - seu desenvolvomento 
ffsico e "' al. a sua realizacao 
humane e o seu enquadramento 
em estruturas socia•s cada vez mais 
atentas e exogentes 

e SOCIEDADE E MUDANI;AS e A UNIVERSIDADE EM CRISE 
SOCIAlS Karl Marx- Edi · - Orlando Ribeiro - Edit;:oes 

c;:Oes 70 Cosmos 

Neste volume incluem-se os «Titulo de aparAnc1a sensa-
escritos que mel~or revelam a con- coonahsta ( ) ele exprime tanto 

as aguas encrespadas da agitacao 
de estudantes e ate de docen
tes. como o desero de encontrar 
aquela •paz da~ profundidades» 
onde os professores possam ensi· 
nar com tranquilidade e os alunos 
co:ocar o aprender no centro das 
suas preocupac;:Oes e tirar dessa 
posit;:Ao de homens de estudo a 
<<Utilidade» social a que todo o 
esplrito bem formado deseja trazer 
um contnbuto». (Da introducao). 

e 0 CARVALHO E 0 BEZERRO 
- A . Soljen•tsine - Livrari a 
Bertrand 

Oepoos de outras importantes 
obras ra traduzodas para portu

polltocos - procura inociar todos 
os estudantes e onteressados nos 
csegredos• desses problemas. a luz 
da sua onterpretaclio sociol6gica e 
perspecuva host6rica 

e VOCABULARIO ESSENCIAL 
DA PSICOLOGIA DA CRIANCA 
- Jacques Montoy - Moraes 
Editores 

Escrito para uso de professores. 
educadores. prolissionaos do tra
balho socoal. este livro - na esteora 
de Freud e Piaget - ~ uma visiio 
de conjunto da psicologia da 
crianca. um precooso utensilio de 
esclarecomento do pensamento e 
da acclio 

gues. surge agCira «0 Ca~alh~ e < 0 P o D E R E 0 P 0 v o : 
o Bezerro». esboc;:o da ~oda hte· A REVOLU«;:Ao DE 1910 -
rana (que o mesmo e dozer. mars Vasco Pulido Valente - Publi· 
um capitulo da longa luta de cacOes o. Quixote 
Soljenitsine contra as autoridades 
sovitlticas pela liberdade de pen
samento e de expressao). do con
troverso autor de «Arquipelago de 
Gulag» 

Nesta obra. Solrenitsine relata
·nos. com a perlcia e o realismo 
que lhe do peculiares. as mais 
importantes lases do cdebate» 
acerca do tema central dos seus 
escntos a denuncia da repressao 
na URSS. 

e SOLO DE CLARINETA
Erico Verlssimo - Editora livros 
do Brasil 

Primeiro lovro p6stumo de um 
grande escritor do Brasil modeono. 
cSolo de Claroneta» e o culminar 
de uma obra grandiose dedicada 
ao mundo luso·brasileiro. dqueles 
que me t&m lido durante todos 
estes anos». segundo as palavras 
do pr6proo Erico Verfssimo. 
A dimensao da sua obra justifica 
este balanc;:o do passado. recapi· 
tulaclio de uma experiAncia variada 
e enriquecedora. onde enraizou as 
suas criac6es foccionais. No pre
sante volume, Erico Verlssimo narra 
as suas impressOes sobre o Por· 
tugal de 1959. descrevendo as 
periptlc1as da sua visita ao nosso 
Pals. ao tempo envolto nas malhas 
de um totahtarismo contra o qual 
niio deixou de tomar ;nequfvo.::a 
posoclio 

e PARA UMA SOCIOLOGIA 
POLITICA - J. Pierre Cot I J . 
Pierre Mounier - livraria Ber
trand 

Tratando se de uma c i ~ nci a 
jovem. a Sociologia Polltica da 
agora os seus primeiros passos. 
Esta obra- um amplo debate 
sobre a interpretac;:ao dos lactos 

Sem duvida o mais importante 
acontec imento nacional deste 
s~culo. a Revoluc;:lio de 5 de Outu· 
bro de 1910 suscota ainda. e muito 
justamente. a atenc;:lio dos inves
tigadores. Muitos factos permane
cem ainda obscuros. e a sua pr6· 
pria interpretaclio polltoca e ja em 
certos casos motivo de polen>ico 
debate. Produto da nova geracao 
de histonadores portugueses. o 
autor apresenta·nos neste volume 
mais um valioso contribute para 
a verdade que se impOe neste 
capitulo da nossa hist6ria. 

e POLOIIIIA I SISTEMA POLI
TIDO E DESENVOLVIMENTO 
SOCIALIST A - Michal Sado
wski - Editorial Estampa 

Estudo consagrado aos proble
mas da genese e da l ormac;:ao do 
sistema politico da Po16nia. influAn· 
cia das translormacOes s6cio-eco
n6micas. caracterlstica do sistema 
dos 6rglios do Poder. passando 
ainda em revista os resultados da 
acelerac;:lio do desenvolvimento 
neste pals nos ultimos cinco anos 
e as tare I as que se apresentam 
para o futuro. 

e A EVOLUCAO DO SISTEMA 
CORPORATIVO PORTUGU~S II 
- 0 Marcaliamo - Manuel de 
Lucena - Editors Perspectivas e 
Realidades 

0 segundo volume deste impor· 
tante trabalho trata das modifica
c;:Oes ocorridas em Portugal nos 
ultimos anos do regime deposto 
em Abril de 1974 Como ja disse
mos. estamos em presenca de um 
dos mais importantes trabalhos de 
analise do percurso politico por
tugu~s nos ultimos cihquenta anos. 
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AOS ASSINANTES 
A fim de facilitar a cobran<;:a das quantias enviadas para assinatura da Revista «25 de Abril». agradecemos 

aos nossos leitores o favor de observarem o seguinte : 
Toda a correspondencia deve ser enviada para Pra<;:a do Areeiro, 11, 2.0 , esq. - Lisboa. Contudo. 

os documentos para pagamento (Cheques. vales de correio. ordens de pagamento. etc) devem ser dirigidos 
simplesmente a Secretaria de Estado da Emigra<;:Ao, conforme o exemplo abaixo indicado. Ma.is agradecemos 
que qualquer documento (incluindo o pr6prio remetente) seja escrito de forma bem legivel. de preferencia 
em maiusculas. 

r 

48 

rtrt u v \} -r wu 

Cl 

CAIXA KOit6HICA 
POUUGUI!.SA 

ESC. 

----------~~--------
0(19 

MUlTO IMPORTANTE 
CONDICOES DE ASSINATURA 

12 NOMEROS (VIA A£REA) 

• Todos os documentos (che
ques. ordens de pagamento. 
vales do correio. etc.) para 
pagamento da assinatura da 
Revista. devem ser dirigidos 
a Secretaria de Estado da 
Emigrac;ao. conforme acima 
se indica. 

• Tratando-se de renovac;ao da 
assinatura. informe. sempre 
que possivel. desde quando 
e assinante e qual 0 primeiro 
numero que recebeu. 

PAISES 

Fran<;:a ... 

Belgica 

Alemanha 

lnglaterra 

Espanha 

Brasil . 

Canad6 

E. U. A. 

Outros paises da Europa 

250$00 

250$00 

250$00 

250$00 

200$00 

320$00 

340$00 

340$00 

250$00 

lmportAncia 
aproximada em 

moeda estrangeira 

45 F. 

370 F.B. 

24 D.M . 

4.50 r 

80 P. 

115 Cr. 

15 d . 

15 d. 

• Caso mude de res idencia. 
comunique-nos o mais rapi 
mente possivel. Outros paises fora da Europa .. 340$00 

t 

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

da Secretaria de Estado da Emigrac;ao. Para o efei to. envio a 

importancia de ... . .... , .... s .. .... 

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

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

LOCALIDADE 

I Preencha este cupao. recorte-o pelo 

I tracejado e env1e-o. juntamente com 

I a importancia respect iva para: 

I 
I 
1 Secretaria de Estado 
I da Emigra<;:Ao 

I 
Prac;a do Areeiro. 11 -2. o Esq. o 

Lisboa - PORTUGAL 
I 
I 



Gerez 

Albufeira 
da 

Canir;ada 

Sargaceiros 
de Apulia 




