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• Todos os documentos (che~ 
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COMEMORAC0ES DO 
II ANO DA REVOLUCAO • 

De Norte a Sui do Pais, o 3.0 aniversario da Revoluc;:ao de 
25 de Abril de 1974 foi comemorado com diversas manifestac;:oes 
de caracter politico e recreativo. Foi naturalmente em Lisboa 
que se concentraram as mais si~nificativas homenagens aos 
homens que ha trAs anos derrubaram a ditadura que durante 
quase meio seculo oprimiu os portugueses. 0 acontecimento foi 
aproveitado - como. alias. se esperava - para tomadas de posi 
c;:ao de Ambito politico-militar face aos problemas cruciais com 
que o Pais se debate. Na impossibilidade de. por falta de espac;:o. 
nos reportarmos a todas as manifestac;:oes que se realizaram. 
cremos ser suficientemente eJucidativa do seu significado, a trans
cric;:Ao dos discursos que o Presidente da Republica proferiu 
na sessao solene da Assembleia da Republica - discurso que 
transcrevemos na integra dada a sua grande import§ncia para 
a compreensao. quer da perspectiva com que a situac;:ao polftica 
e encarada pelos militares. quer do desenvolvimento de uma e 
outra rumo aos objectivos por que todos os Portugueses anseiam 
e a que justamente tAm direito. 

RAMALHO EANES 
NA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA : 

«NADA PODE DESCULPAR 
QUE OS IDEAlS· DE ABRIL 
CONTINUEM POR CONCRETIZAR» 

«Senhor presidente da Assembleia 
da Republica. senhores deputados. 
meus senhores. portugueses: 

Esta cerim6nia marca o ponto mais 
alto nos actos com que o povo por· 
tuguf!s tem vindo a celebrar o 25 de 
Abril . Nos dois anos antenores. o povo 
celebrou-o exercendo os d1reitos reas
sumidos. votou -e. atraves do seu 
voto. ergueu as traves mestras da 
nova sociedade. 

Hoje. plenamente instituidos os 
6rgaos do Poder. a Assembleia da 
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Republica. que em s1 consubstanc1a 
a pr6pria democracia pluralista. cul
mina as celebra.;;oes com esta sessao 
em que o Pais esta presente nos seus 
mandatarios e nos seus responsaveis. 

Pesam sobre a nossa gera.;;ao sacri
ficada as agonias do imperio. as dores 
duma nova sociedade que renasce nos 
limites do corpo primitivo e o sofri
mento dum povo em diaspora no 
mundo que ajudou a conhecer. 

Em Abril de 1974. as For.;;as Arma
das sairam a rua em defesa dos ideais 

da liberdade e da democracia. Em 
Novembro de 1 975. apoiadas pela 
P. S. P. e pela G. N. R .. de novo 
interveiram para assegurar que a fiber
dade reconquistada nao seria traida. 
Hoje. desfilaram nas ruas de Lisboa. 
reaf1rmando o seu empenhamento no 
servi.;;o dos mesmos valores. A elas. 
todas elas. se deve privilegiadamente 
a liberdade que hoje foi utilizada nesta 
Assembleia. 

Esta Assembleia da Republica rece
beu do povo o encargo de traduzir 
os ideais da Revolucao na realidade 
concreta do dia-a-dia dos cidadaos. 

Nao podemos conunuar a iludir o 
futuro com base nas frustra.;;oes do 
pass ado 

0 desencanto que se apodera ja 
de muitos e fruto de trf!s anos de 
hesitacoes e erros: que e feito da fra
ternidade que encheu as ruas e os 
campos deste Pais? Oue e feito das 
torrentes de alegria com que nos lan
camos na constru.;;ao dum pais dife
rente. duma Patna renovada? Cue e 
fe1to da tolerancia e do respeito com 
que decidimos convlver? Que e feito 
da seguranca e da paz assente na 
justica que afirmamos respeitar? Que 
e feito das habitacoes que quisemos 
construir? Oue e feito da saude que 
decidimos melhorar? Que e feito da 
educa.;;ao que nos propusemos elevar? 
Cue e feito da velhice que nos obri
gamos a proteger? Cue e feito do 
trabalho que prometemos redobrar? 
Que e feito da riqueza que prestamos 
aumentar? Cue e feito das promessas 
duma vida melhor que nos propusemos 
atingir? 

Senhores deputados: 
Os compromissos que firmamos com 

o povo que a todos elegeu impoem 
que reflictamos nas responsabilidades. 
como esse mesmo povo crescenta
mente reclama. 

Somos uma geracao de sacrificio: 
quantos de n6s. em busca do pao ou 



por forc;:a do dever. abandonamos a 
terra e a familia. o Pals e os amigos 
para voltar. tantos anos depois. mar
cados pelos encontros com a morte. 
a violencia. a mrusuc;:a? 

Somos de facto uma gerac;:ao de 
sacriflc•o 

Mas {l imperativo reanimar este Pais 
e organizar o esforc;:o dos seus cida
dao para que OS 1deais de Abnl nao 
venham a ser um sonho traldo 

No seu trarecto h1st6rico. o povo 
portugues teve de enfrentar momentos 
dificeis. veneer crises. derrotar inimi
gos e defender a independAncia da 
Patria. a identidade cultural. a digni
dade da Nac;:ao. Hoje. como tantas 
as di ficu ldades a veneer para merecer 
o esforc;:o daqueles que conquistaram 
o respeito do Mundo; para dar um 
sentido aos duros sacriflcios que se 
exigem a todos os portugueses. 

Se temos o crMito das liberdades 
e dos direitos conquistados. se temos 
a seguranc;:a da democracia a definir 
as regras do comportamento politico. 
se temos a esperanc;:a de um povo 
a respeitar. nada pode desculpar que 
os ideais de Abril continuem por con
cretizar. a merce dos que deles se 
servem sem serv~r a Patna » 

«Senhor pres•dente. senhores depu 
tados. portugueses 

As ameac;:as que o Pals enfrentou 
nestes ultimos anos nao chegaram para 
impedir que o povo portugues defm•s e 
hvremente o prorecto poliuco da nova 
soc1edade. A d1sputa politica quase 
levou a confrontac;:ao violenta entre as 
forc;:as empenhadas na democrac•a plu 
ral ista e as forc;:as 1nteressadas em novas 
ditaduras 

0 25 de Novembro permitiu que a 
Constituic;:iio da Republica viesse a 
definir os objectivos. as metas e os 
caminhos que hao-de guiar o povo 
portugues e mobil izar o seu esforc;:o 
na construc;:ao dum pals mais rico e 
mais igual para legar as gerac;:oes que 
despontam nos horizontes da vida. 

Sera querela inutil pretender basear 
nas leis fundamentais do Pals novas 
guerras de disputa do Poder. 

Esta Assembleia recolhe em si mesma 
a parte mais nobre dos idea1s de Abril 
Que do projecto parlamentar fizeram 
um objectivo principal A essa respon
sabil idade corresponde uma func;:ao 
essencial a conduc;:ao do processo 
democratico Mas corresponde ainda 
a exigencia de tornar v1avel um modelo 
consti tucional. respondendo sem hesi
tac;:oes nem adiamentos as duvidas que 
ainda existem e que deixam Portugal 
sem normas claras de orientac;:ao nos 
campos econ6m1co e soc1al 

0 General Ramalho Eanes profermdo o seu d1scurso na Assembleia da Republica 

Niio se pode ser democrata nesta 
Assembleia e fomentar Ia fora a agna
c;:ao e o desrespeito das le1s. Niio se 
pode violar Ia fora os preceitos que 
aqui se votam. Os que tenham em 
simultaneo a conquista do Poder atra 
vt!ls do voto e atravt!ls do golpe 

«Sabemos que os 
idea is do 25 de Abri I 
tern sido muitas 
vezes adulterados no 
decu rso destes tres 
anos. Temos conse
gu ido sobreviver aos 
desvios, mas esta
mos a paga- los com 
duros sacrificios . 
Nao e possivel con
tinuar a esbanjar o 
pouco que nos resta.» 

excluem-se voluntariamente do con
vfvio democratico em que tem Iugar. 

Portugal viveu inundado de pala
vras e embriagado de promessas. Do 
vaivt!lm dos profetas da abundancia 
ficou -nos um Pais empobrecido e um 
povo at6nito. 0 que antes lhe era 
negado invocando as varias heranc;:as. 
passou agora a ser adiado invocando 
a crise. 

0 povo portugues aceita as conse
quencias dos passados que sepultou. 
conhece no seu quotidiano as d ificul
dades do presente e ve cada vez mais 
incerto o futuro. Niio aceita. porem. 
a fatalidade da crise. do plano incli
nado do empobrecimento. do regresso 
a piores condic;:oes de vida. 

Sobram lhe as palavras de polt!lmica 
e de promessa- aguarda com sacri
flcio as soluc;:oes concretas. 

Senhor presidente. senhores depu
tados 

As d1f1culdades que enfrentamos niio 
podem apagar a imagem do Pais em 
convulsao em que att!l ha pouco vive
mos 

Pers1stem. t!l certo. os efeitos das 
semente~ras de v1olencia e de 6dio e 
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«Ternos de reconhe
cer que o Pais tern 
disfrutado de urn 
periodo de acalrnia 
poHtica e de harrno
nizat;ao de fort;as 
sociais que os rnais 
optirnistas nao se 
atreveriarn a prever 
ha dois anos atras.» 

as consequ~ncias da desorganizayao 
do aparelho de Estado. programada 
e sistematicamente executada palos 
assaltantes do Poder. 

A partilha politica da administrayao 
publica tamb~m facilita as manobras 
daqueles que vivem a sombra da 
funcao sem a servir. 

Nao falta mesmo quem enjeite res· 
ponsabilidades. atribuindo os males e 
a indisciplina sociais a liberdade recupe
rada. 

Temos. por~m. que reconhecer que 
o Pais tem desfrutado de um perfodo 
de acalmia polltica e de harmonizayao 
de foryas sociais que os mais optimis
tas nao se atreveriam a prever ha do1s 
anos atras. 

Fizemos progressos evidentes na 
nossa conviv~ncia em liberdade. Para 
lhe dar conunuidade ~ forcoso encon
trar uma resposta concreta para aspi
racoes que se vao tornando deses
pero e. sobretudo. descobrir os cami
nhos de mobilizacao do povo portu
gues para modernizar o Pals e veneer 
a crise. Ha que reabrir pela via cora
josa das reformas profundas as portas 
que o desvario revolucionario fechou. 

Um exame atento das solucoes pro
postas pelos varios partidos delimita 
plataformas programaucas que susci-
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tam entendimento e prometem garan
tias duma s61ida base social de apoio 
as medidas de salvacao nacional que 
se reclamam. 

Nao ~ diflcil reconhecer que para 
al~m da negociacao das naturals diver
gencias. de ideologia e de programa. 
a mobilizacao do povo portugues para 
a modernizacao do Pals passa tam
b~m pela capacidade de colaboracao 
entre os homens sobre quem pesa a 
responsabilidade da lideranca dos movi
mentos politicos. 

Ficaram do passado ligacoes e com
promissos. assim como barreiras de 
desentendimento. A solidariedade que 
ha-de unir os portugueses na recupe
racao do Pais poe aos responsaveis 
a exigencia de subordinarem os lacos 
pessoais dum passado comum aos 
apelos do futuro a construir. 

A intolerancia mtroduzida na socie
dade portuguesa mant~m ainda afas
tados do contributo que devem a 
Patria homens indispensaveis em sec
tores decisivos para o desenvolvimento 
do Pals. Nao podemos fugir a realidade 
da nossa integracao num espaco em 
que a competencia e o m~nto tem 
um premio para a l~m das fronteiras. 
Precisamos de quadros. de quadros 
qualif1cados e motivados. para conce
ber e realizar programas audaciosos 
que multipliquem os empregos 

A recuperacao da economia e a 
absorcao do desemprego nao se resol 
verao unicamente com os grandes 
investimentos que ao sector publico 
compete lancar. Estas metas nacionais 
dependem. em larga medida. do dina
mismo da iniciativa privada. 

A regularizacao das mdemnizacoes 
e a sua canal izacao para o investi
mento. ~ por isso objectivo que o 
aparelho de Estado tem de conseguir 
com rapidez Ha que mtroduzir no 
mercado financeiro novos agentes ou 
novos m~todos que respondam a cele
ridade de decisao que exige o fun 
cionamento de uma economia moderna. 

Aguardam apreciayao desta Assem
bleia diplomas importantes para a regu
manentacao das institui.;:oes represen
tativas dos trabalhadores. Na ausencia 
de ordenamento legal. todos os dias 
se assiste a conflitos que. em rigor. 
tem de ser encarados como sabota
gem econ6mica. A maioria dos tra
balhadores nao acei ta livremente este 
tipo de actuacoes. que mais cedo ou 
mais tarde lhe roubariam o pao e a 
liberdade. ~ . por isso. urgente regula
mentar a greve. assim como os modos 
de intervencao dos trabalhadores na 
gestao das empresas. 

Da voz desta Assembleia nasce a 
legalidade 0 seu silencio ~ fonte de 
arbitrio. 

Tambem no Porro. como em rodo o Pais. o povo veio para a rua fesre,ar o 25 de Abo/ 



Aspecro do desfile milirar em Lisboa. na Avemda da Liberdade 

Senhores deputados : 
Passado o periodo de violencia polf

tica. avoluma-se a inseguran<;a pelo 
crescendo das viola<;oes a pessoa e 
aos haveres dos cidadaos As conse
quenclas desta situa<;iio adivinham-se 
graves. 1m porta reconhecer frontal mente 
que as for<;as de seguran<;a. P. S. P .. 
G N. R. e P. J .. apesar de esfon;os 
dignos de real<;ar se encontram manie
tadas na sua actua<;iio : ha disposi<;oes 
que. em nome da defesa da liberdade 
dos indivlduos contra o Estado. dei
xam ambos a merce da violencia dos 
marginais da polltica ou dos profis
sionais do delito. Nao pode esta Camara 
dos representantes do povo ignorar as 
ansiedades e o medo que vem assai 
lando a popula<;ao. A verificar-se o 
agravamento da situa<;ao. a tranquili-

dade sera restabelecida com as medi
das de excep<;ao adequadas. 0 melhor 
modo de defender as liberdades e os 
direitos consagrados pelas leis funda
mentais do Pais ~ impedir que eles 
sejam quotidianamente destespeitados.» 

«Senhor presidente. senhores depu
tados. portugueses 

Em 14 de Julho do ano passado 
jurei. neste mesmo Iugar. garantir con
di<;oes de existencia de um Estado de 
direito democratico. Mas nao sou eu 
o (mico portugues que assumiu com
premisses com a Na<;ao Porque recuse 
demitir-me das responsabilidades que 
o povo portugues colocou sobre os 
meus ombros. e meu dever ex1gir aos 
meus compatriotas que estejam a altura 
das suas pr6prias responsabilidades. 
Uma na<;ao e um corpo que s6 colec-

tivamente se justifica. conquistando o 
direito a existencia independente pelo 
esfor<;o conjugado de todos. 

Sabemos que os ideais do 25 de 
Abril tem sido muitas vezes adultera
dos no decurso destes tres anos. 
Temos conseguido sobreviver aos des
vies. mas estamos a paga-los com 
duros sacrificios. Nao e posslvel con
tinuar a esbanjar o pouco que nos 
resta. 

0 mandate que recebi do povo por
tugues obriga -me a garantir. dentro 
das solu<;oes democraticas. a recupe
ra<;ao do Pais. a identidade nacional 
eo desbloqueamento da angustia colec
tiva perante o presente e perante o 
futuro. 

Nao l).esitarei em tomar as medidas 
necess~rias e correctas que assegurem 
a viabilidade da Na<;ao como socie
dade livre onde valha a pena viver. 

Para ta l contribuirao. com igual espl
rito. as For<;as Armadas como parcela 
integrante da democracia e da Patria 
portuguesa. 

Nao havera mais transferencias de 
responsabilidades pollticas porque todos 
os meios necessarios a defesa da demo
cracia estiio a disposi<;ao dos poderes 
legltimos. 

S6 a eficacia da democracia permite 
manter a estima do povo pelo regime 
democrtltico. 

E ~ ainda a defesa da democracia 
que exigira a procura de alternativas 
que a garantam. 

Nesta hora do nosso destino de 
na<;ao independente. nao e legitimo 
ignorar a crise que nos amea<;a: o estado 
da nossa economia. as contradi<;oes 
que dilaceram a nossa sociedade. 

Vivemos a primeira oportunidade 
democratica em meio seculo. 0 esfor<;o 
consciente de cada um lara desta 
oportunidade uma vit6ria do povo por
tugues e de Portugal » 

«0 melhor modo de 
defender as liberda
des e os direitos 
consagrados pelas 
leis fundamentais 
.do Pais e impedir 
que eles sejam 
quotidianamente 
desrespeitados. » 
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ANTECEDENTES DO 25 DE ABRIL 
0 25 de Abril nAo pode ser vist o como um facto hist6rico isolado. 

Ele e antes o culminar de um processo onde, por diversas vezes. movimen
tac;:6es politicas e militares tentaram derrubar a ditadura, instaurada no 
Pals a 28 de Maio de 1926, e que prosseguiu implacavel ate 25 de Abril 
de 1974. 

1926 - 0 movimento iniciado a 28 
de Maio depoe o Governo de Ant6nio 
Maria da Silva e o Almirante Mendes 
Cabe<;:adas assume o poder Salazar 
e nomeado para ministro das Finan<;:as. 
Mais tarde. urn novo golpe militar 
encabe<;:ado por Gomes da Costa des
titui Cabe<;:adas. Salazar regressa aos 
efectivos do professorado da Univer
sidade de Coimbra. onde ate entao 
leccionava 

1928 - 0 Pais encontra-s em dra 
matica situa<;:ao financeira. 0 prof Sala 
zar regressa a Sao Bento para se 
ocupar da pasta das Finan<;:as. t pre
sidente da Republ ica o general Oscar 
Fragoso Carmona. 

1930 - Publica-se o Acto Colonial. 
visando alterar as rela<;:oes ate entao 
estabelecidas entre a «metr6pole» e as 
col6nias de Africa. A 26 de Agosto 
estala uma revolu<;:ao armada contra a 
ditadura. com a participa<;:ao de Bote
lho Moniz. A revolu<;:ao provoca nume
rosas vitimas. 

1931 - Revolta militar da Madeira 
contra a ditadura. Cria-se a Uniao 
Nacional: partido unico. representando 
o Governo. mantendo-se ate ao 25 de 
Abril. embora mude de designa<;:ao so.b 
o consulado de Marcelo Caetano. para 
o de Ac<;:ao Nacional Popular. · 

1932 - Salazar come<;:a a exercer 
fun<;:oes de chefe do Governo. 

1933 - t aprovada. por plebiscite. 
a nova Constitui<;:ao Politica e Admi
nistrativa da Na<;:ao. 

1934 - Grande agita<;:ao operaria 
em todo o Pais. com rebentamento 
de alguns engenhos explosives e ten
tativa de insurrei<;:ao armada. 

deportados para campos prisionais sao 
numerosos. 

1935 - Elei<;:ao de Carmona para 
a presidencia da Republica. Urn movi
mento militar contra o regime salda-se 
por urn completo insucesso. 

1936 - Revolta de marinheiros em 
dois navios estacionados no Tejo 
A revolta e dominada por for<;:as fieis 
ao regime. destacando-se na repres
sao o jovem oficial Henrique Tenreiro. 

1937 - Urn grupo de anarco-sindi
calistas. a 4 de Julho. atentam a bomba 
contra a vida de Salazar. 0 primeiro
-ministro escapa ileso. Os autores da 
proeza sao presos e condenados. 

1938 - Cria-se a Legiao Portuguesa 
e a Mocidade Portuguesa. 

1946 - Sem sucesso a revolta mili
tar conhecida pelo nome de Mealhada 
(por ter vindo do Porto ate aquela 
vila) sob o comando do capitao Ouei
roga. 

1947 - As for<;:as fieis ao regime 
detectam e neutralizam uma conspira
<;:ao de republicanos e liberais dissi
dentes do 28 de Maio. 

Os sindicatos livres de classe . pro
testam contra a sua fasciza<;:ao. A 18 
de Janeiro o operariado vidreiro da 
Marinha Grande toma todo o poder 
as autoridades fascistas da vila. 0 movi
mento e alvo de feroz repressao. Os Opera96es militares em 25 de Abril de 1974 
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1948 - Primeiras elei.;:oes presiden
ciais com a presen.;:a da oposi.;:ao 
(general Norton de Matos que acaba 
por desistir) . 0 general Carmona e 
reeleito. 

1951 - Morre Carmona. Novas elei
r;oes presidencia1s (oposi.;:ao: Rui Luis 
Gomes e almirante Ouintao Meireles). 
0 primeiro e considerado ineleglvel e 
o segundo des1ste. t eleito o general 
Craveiro Lopes. candidato da Uniao 
Nacional. 

1958 - Novas elei.;:oes presiden
ciais. 0 almirante Americo Thomaz tern 
como adversflrios pelo lado da oposi
r;ao democrfltica. o dr. Arl indo Vicente 
eo general Humberto Delgado. S6 Del
gado vai ate ao tim das elei.;:oes. 
emborc; se soubesse serem fraudulentas. 

1959 - Tentativa revolucionaria 
contra o regime fascista. chamada 
«da Se». Dirigem-na o tenente-coronel 
Pastor Fernandes e o cat61ico Manuel 
Serra. 

1961 - Henrique Galvao desvia o 
paquete «Santa Maria» baptizando-o 
de «Santa Liberdade>>. Palma lnacio 
apossa-se de um aviao da TAP. sobre
voando Lisboa eo Sui do Pais. A Uniiio 
Indiana anexa Goa. Damiio e Diu. 
0 Forte de S. Joao Baptista de Ajuda 
e destruido. Em Angola deflagra a 
guerrilha com um ataque a prisao de 
S. Paulo de Luanda. 

1962 - A 1 de Janeiro. o general 
Delgado (sob disfarce). o capitiio Varela 
Gomes e outros militantes e dirigentes 
da oposi.;:iio democratica. atacam o 
quartel de Beja. 0 quartel nao chega 
a ser ocupado e a revolta falha. 
Na Guine-Bissau o PAIGC inicia a 
guerra de libertar;ao nacional. 

1964 - Em Mo.;:ambique iniciam-se 
as guerrilhas armadas contra a ocupa
r;ao colonial. 

1965 - Reeleito. por «coleg1o elei 
torah>. o almirante America Thomaz. 
t assassinado. perto de Badajoz. pela 
policia polltica (PIDE) o general Hum
barto Delgado. 

1967 - Elementos da LUAR. che
fiados por Palma lnacio. assaltam a 
delega.;:iio do Banco de Portugal na 
Figueira da Foz. de onde levam cerca 
de 30 000 contos. Greves. movimentos 
estudantis. actos de sabotagem contra 
o aparelho militar (por parte da ARA 
e Brigadas Revolucionarias) e deser
.;:oes das Forr;as Armadas. aceleram o 
processo de deteriora.;:iio do regime. 

1968 - 0 dirigente socialista Mario 
Soares e deportado para a ilha de 
S. Tome. A 7 de Setembro. Salazar 
e internado de urg~ncia. ap6s uma 
queda. No dia 26 anuncia-se a sua 
exonera.;:iio. sendo substituido por Mar-

A Junta de Salvar;ao Naciona/. Da esquerda para a direita: Galvao de Melo. Silverio 
Marques. Ant6nio de Spinola. Costa Gomes. Pinheiro de Azevedo e Rosa Coutinho 

celo Caetano. que continuarfl ate 25 
de Abril a sua politica. Fala-se entiio 
de «evolu.;:ao na continuidade>>: evo
lu.;:ao do regime. na continuidade do 
fascismo! 

1969 -A oposir;ao concorre as elei
r;oes para deputados a Assembleia 
Nacional dividida em duas organiza
r;oes : Comissao Democratica Eleitoral 
(CDE) e Comissao Eleitoral de Uni 
dade Democratica (CEUD) . Vai as urnas 
em quase todos os circulos eleitora1s 
A evidencia da farsa montada pelo 
governo fascista provoca elevado 
numero de abstenr;oes chegando estas. 
nos distritos de Lisboa e Setubal. a ser 
superior ao numero de votantes. ;\~ 

lutas dos estudantes. que procuram a 
interliga.;:iio com os trabalhadores. 
desenvolvem-se como protesto contra 
o regime. a guerra colonial e a estru
tura do ensino. A perseguir;iio movida 
as associar;oes academicas e cres
centa. 

1970-1974 - A pseudo-liberaliza 
r;ao do regime de Marcelo Caetano 
e denunciada na Assembleia Nacional 
por alguns deputados (Miler Guerra 
e Sa Carneiro. entre outros) que viriam 
a renunciar aos seus mandates. Em 
1973. na sequ~ncia de uma serie de 
reivindicar;oes por parte dos militares 
(as quais niio eram alheias questoes 
de ordem moral pela continua.;:iio da 
guerra em Africa). e da controversia 
gerada pela publicar;iio do livro «Por
tugal e o Futuro>>. do general Spinola. 
o Governo demite dos altos cargos 
que desempenhavam tr~s oficiais-gene
rais Costa Gomes. Ant6nio de Spinola 

e Tierno Bagulho. A 16 de Mar.;:o. 
o Regimento de lnfantaria 5. das Cal
das da Rinha tenta. sem ~xito. mar
char sobre Lisboa. Em 25 de Abril 
o MFA dcsencadeia a acr;iio que 
derruba o regime implantado em Por
tugal ha quase meio seculo. 

0 DIA 25 DE ABRIL 
As operar;6es m ilitares e o apoio 

popular crescente que fi zeram do 
25 de Abril uma data h ist6rica, 
t6m t a mbem uma cronolog ia 
- horas, minutos e segundos que 
contaram, em ordem decrescente 
para a queda da ditadura. 

Entre as 0.30 e as 3 horas da madru
gada o Radio Renascenr;a transmite a 
can.;:iio de Jose Afonso «Grtindola Vila 
Morena)). era a senha esperada pelo 
Movimento dos Capitaes. A Escola 
Pratica de Cavalaria de Santarem (que 
havia prendido o comandante da uni
dade). avanr;a para a capital sem 
encontrarem nenhum obstaculo Regis
tam-sa movimentar;oes militares simul
ti!neas em Mafra. Tomar. Regiiio Mili
tar de Lisboa (Ca.;:adores 5 e Cava
laria 7). Figueira da Foz. Lamego. 
Estremoz. Vendas Novas e Viseu. As 
3 horas varios pontos de Lisboa estiio 
definit ivamente ocupados 

Cerca das 04.30 horas e difundido 
o primeiro comunicado do MovimeJ1tO 
das Forr;as Armadas. aos microfones 
do Radio Clube Portugu~s. aconse
lhando os populares a manterem-se 
calmos e nas respectivas residencias 
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Ao mesmo tempo era feito um aviso 
as fon;as militarizadas de que nao 
deveriam intervir. para assim se evitar 
efusao de sangue. 

As 08 30 da manhii ja a Emissora 
Nacional transmitia comunicados do 
MFA. onde era exposto o objectivo 
do movimento dos capitaes «Conforme 
tem sido transmitido. as For~as Arma
das desencandearam na madrugada de 
hoje uma serie de ac~oes com vista 
a liberta~ao do Pais do regime que 
ha Iongo tempo o domina. Nos seus 
comunicados as For~as Armadas tem 
apelado para a nao interven~ao das 
for~as policiais com o ObJectivo de 
evitar derramamento de sangue. Embora 
este deseJO se mantt~llha f1rme nao 
se evitara responder. decidida e impla
cavelmente. a qualquer opos1~ao que 
se venha a manifestar. Consciente de 
que interpreta os verdadeiros senti
mentos da Na~ao. o Mov1mento das 
For~as Armadas prosseguira na sua 
ac~ao libertadora e pede se a popu
la~ao que se mantenha calma e se 
recolha as suas res1dencias. VIVA POR
TUGAL» 

A me10 da manha,' e fornecido a 
lmprensa um feixe de notic1as impor
tantes: 0 MFA comunica que estao 
detidos os ministros do Exercito.' do 
Interior. da Defesa e do Ultramar. 
o chefe do Estado-Ma1or do Exercito. 
o alm1rante Henrique Tenreiro. o gene
ral Silvino Silverio Marques e o bri
gadelro Serrano (este ultimo havia 
comandado o cerco ao quartel das 
Caldas da Rainha quando do movi
mento do 16 de Mar~o) . 

11.45 da manha: o Movimento dos 
Capitaes comunica a popula~ao que 
se encontra nas suas maos e _em 
perfeito dominio a situa~ao de norte 
a sui do Pais. 

Marcelo Caetano e alguns membros 
do seu governo encontram-se no inte
rior do quartel do Largo do Carmo. 
t-lhe dado um prazo de rendi~ao 
(ate as 17 horas) . 

As 14 30 horas um Iongo comuni
cado dava nota a popula~ao do desen
rolar das diversas opera~oes 

As 19.30 horas. chega finalmente o 
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0 entusiasmo e a adesiio popular foram decisivos 

termo da rendi~ao mcondicional do 
prof. Marcelo Caetano ao general Ant6· 
nio de Spinola. 0 ex-chefe do Governo 
e outras individualidades que o acom
panhavam abandonam o Ouartel do 
Carmo. num blindado. completamente 
escond1dos do publico que formigava 
em todo o Largo do Carmo A passa
gem do blindado os man1festantes gri
tavam «assassinos» I 

Cerca das 21 horas a multidao 
dirige-se para a sede da PI DE/DGS. 
na Rua Ant6nio Maria Cardoso. Atira
dores desta odiada corpora~ao autora 
de mumeras infamias. disparam indis
criminadamente sobre os populares. 
causando quatro mortos e varios feri
dos As For~as Armadas anunciam que 
vao cercar as instala~oes da policia 
polftica. Um agente da DGS que ten
lava fugir e abatido por elementos das 
For~as Armadas. 

As 01 26 horas do d1a 26 de Abril 
o general Ant6nio Spinola le perante 
as camaras da Televisao a proclama~ao 

do Movimento das For~as Armadas. 
t assim dado conhecimento publico 
da existencia da Junta de Salva~ao 
Nacional. presidida por este ultimo e 
composta por: general Francisco da 
Costa Gomes: cap1tiio-de-mar-e-guerra 
Josl! Baptista Pinheiro de Azevedo: 
cap1tao-de-fragata Ant6nio Alva Rosa 
Coutinho: brigadeiro Jaime Silvl!rio 
Marques: general da Aeronautics Diogo 
Neto; coronel piloto-aviador Carlos 
Galvao de Melo. 

Cerca das sete horas da manha de 
26 de Abril. o tenente-coronel Joao 
Alme1da Bruno (que est1vera preso 
desde o dia 16 de Mar~o. tendo sido 
libertado no pr6prio dia 25 de Abril). 
entra em casa do almirante Americo 
Thomaz. exigindo-lhe que o acompa
nhasse ao aeroporto. As 8 horas da 
manha um aviao mllitar partia rumo 
ao Funchal. transportando para o exilio 
o ex-presidente da Republica. o prof. 
Marcelo Caetano e os drs Silva Cunha 
eM,.,, 



COOPERATIVISMO 

• CRIADO 0 INSTITUTO ANTONIO SERGIO 
e PRIMEIRO CONGRESSO EM LIBERDADE 

lmpondo- se invocar perene
mente a mem6ria de Ant6nio Sergio 
- o mais influente pensador por
tugues dos tempos modernos -
e dado que nao existe qualquer 
institui<;ao com capacidade de res
pasta adequada a todas as neces
sidades especif icas do sector coo 
perative. do qual foi igualmente 
o ma is persistente te6rico e luta 
dor. o Governo criou. na Presi 
dencia do Conselho de Ministros. 
o Inst itute de Ant6nio Sergio do 
Sector Cooperative. abreviada 
mente designado por lnscoop. 

Assim. pela primeira vez uma 
Constitui<;ao Portuguesa reconhece 
a importancia do papel a desem
penhar na sociedade pelo movi
mento cooperative e proclama a 
existencia de um sector desta mo
dal idade entre aqueles que podem 
deter a propriedade dos meios 
de produ<;ao na fase de transi<;ao 
para o socialismo. 

Ap6s o 25 de Abril. a quanti
dade de cooperativas e de coope
radores. bern como a sua expansao 
geografica. tern aumentado acen 
tuadamente. abrangendo hoje todos 
os grandes sectores da actividade 
econ6mica e numerosos ramos 
destes. 

Os diversos departamentos go
vernamentais ligados ao sector em 
causa. por for<;a da sua voca<;ao 
naturalmente especial izada. em
bora devendo manter-se em acti 
vidade e ate refor<;ar-se. nao se 
ocupam do fen6meno cooperative 
considerado na sua globalidade 
Por estas razoes se justifica ple
namente a cria<;ao de um orga
nismo que. sem pretens6es de 
dirigir o movimento cooperative 
- que se deseja espontaneo e 
aut6nomo - possa apoiar com
petente e eficazmente. o surgi 
mento. o forta lecimento e a expan 
sao de todas as iniciativas coope-

'J 
0 prof. Henrique de Barros (representando o Governo) na sessao maugural do 
I Congresso das Cooperacivas de Consumo. A sua direita. o represencante da Asso
cia(:ao Cooperaciva lnternactonat. Rene Bricouc 

radoras que respeitem os princi
pios cooperatives. tal como tern 
sido expresses na Allan<;a Coope
rativa lnternacional e sao evocados 
no texto constitucional. 

No acto de posse da Comissao 
lnstaladora do INSCOOP. o minis 
tro de Estado Henrique de Barros 
afirmou que este se disp6e a 
«acompanhar de perto e a apoiar 
carinhosa e assiduamente o movi
mento cooperative portugues. nas 
multiplas iniciativas que ja tomou 
e ira certamente tomar. nao apenas 
as de indole econ6mica. mas tam 
bern as de caracter educativo e 
cultural. «sem a minima depen 
dencia dos maiorais do Estado.» 
Estao aqui apontados os grandes 
objectives do cooperativismo pelos 
quais ANTONIO StRGIO lutou 
No seu livro mais importante - Coo 

perattv1smo. Objectives e Modali 
dades - . o grande pensador. err 
antevisao. afirma que para sermos 
«urn pais verdadeiramente huma 
nizado» e necessaria que existam 
os quatro sectores : o capitalista. 
o publico. o das pequenas uni
dades econ6micas e o cooperative. 

Neste sentido o Institute agora 
criado disp6e-se a estudar e a 
planear. a informar. formar e coor
denar. fun<;6es que sao enuncia
das no diploma da sua cria<;ao. 

0 Prof. Henrique de Barros 
acentuaria ainda no seu discurso 
a grande importancia desta ini
ciativa. afirmando : 

«Trata-se. em suma. se nao 
estou em erro. de uma concep<;ao 
renovada e renovadora do pen sa · 
mento dos primeiros socialistas 
segundo o qual seria desejavel e 
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viavel ir implantando gradualmente 
«enclaves» socialistas no territ6rio 
capitalista e conseguir assim atrair 
e incorporar camadas populacio
nais. dia ap6s dia mais amplas. 
Nao se pretende afinal. senao re
comendar a aplica<;ao de um dos 
principios basicos da ideologia e 
da ac<;ao cooperativa enunciados 
pela Alian<;a Cooperat iva lnterna 
cional: o incessante incremento 
dos contactos e liga<;6es inter-

-cooperativas. numa marcha per
manente a caminho de uma ver
dadeira integra<;ao cooperativa. 
tanto horizontal como vertical. con
siderada como a (mica possibili 
dade de competi<;ao eficaz com 
as grandes empresas privadas». 
E acrescentou : «lmporta que. em 
cada cooperativa de base. sejam 
praticados ·um verdadeiro proce
dimento e convivencia democra
ticos. respeitadores dos Princlpios 

da A lian<;a Cooperativa lnterna
cional. referidos na Constitui<;ao 
da Republica Portuguesa». 

A Comissao lnstaladora do Ins
titute Ant6nio Sergio do Sector 
Cooperative e composta por Fer
reira da Costa (aluno e colabo
rador de Ant6nio Sergio e pro
fessor de Cooperativismo na Facul
dade de Economia da Universidade 
do Porto) e por lnacio de Andrade 
e Arnaldo Leitao. 

I CONGRESSO EM LIBERDADE 
Nos dias 11. 12 e 13 de Mar<;o. 

realizou -se o anunciado Congresso 
das Cooperativas de Consume- o 
primeiro em liberdade -. que teve 
Iugar nas salas do Institute Supe
rior Tecnico. em Lisboa. e em que 
participaram 634 delegados de 1 58 
cooperativas. 

A iniciativa da organiza<;ao deste 
congresso partiu de um encontro 
de cooperativas a nivel nacional. 
seguindo-se depois toda a prepa
ra<;ao e a elei<;ao dos delegados 
distritais. 

Durante a sessao inaugural. Hen
rique de Barros afirmou que 
«a coopera<;iio de consumo ( ... ) 
pode prestar a nossa colectividade 
servi<;os reconhecidamente de 
grande alcance. nao s6 no que diz 
respeito a regularidade do abaste
cimento das popula<;6es em bens 
essenciais. mas tambem no que 
toea a disciplina dos respectivos 
pre<;os e ao substancial baratea
mento destes .. ». 

Estiveram presentes e tomaram 
parte nos trabalhos. alem do repre 
sentante da Associa<;ao Coopera
tiva lnternacional. Rene Bricout. 
que transmitiu o apo1o da Asso
cia<;ao ao Congresso e diversas 
representa<;6es de cooperativas da 
lnglaterra. Belgica. Checoslovaquia. 
Hungria. Suecia. India e Russia. 

0 Congresso. durante tres dias. 
debateu grandes temas. distribui-
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dos por cinco sec<;6es : Princlpios 
Cooperatives: lnterven<;iio Econ6-
mica das Empresas Cooperativas: 
As Cooperativas face a Constitui
<;ao e suas rela<;6es com o Estado. 
e Linhas de Organiza<;iio do Movi
mento das Cooperativas de Con
sumo. 

Das conclus6es aprovadas des
tacamos as seguintes: a urgente 
cria9iio de estruturas organizativas 
sectoriais. regionais e nacionais: 
Uni6es de Cooperativas e Fede
ra<;6es: a redu<;ao do c1rcuito de 
produ<;ao/consumo: o combate aos 
consumes compulsives e mal ori
entados. incluindo o desmascarar 

da «natureza reaccionaria dos con
sumes dos circuitos de comercia
liza<;ao existentes». a intensifica
<;ao da luta contra todos os tipos 
de especula<;ao existentes». bem 
como a intensifica<;ao da luta con
tra todos os tipos de especula<;ao. 
aproveitando os meios de comu
nica9ao social. nomeadamente a 
radio e a televisao. 

0 plenario do Congresso elegeu 
ainda uma Comissao da Pr6-Fede 
ra<;ao das Cooperativas de Con
sumo. em que tomam parte 1 5 
elementos efectivos e 6 suplentes. 
distribuidos pelas varias zonas do 
Pais. 

As popufa96es rem muito a ganhar com o incremento das cooperarivas 



BREVE HISTQRIA 
OAS 
COOPERATIVAS 

0 aparecimento da primeira 
cooperativa de consumo data de 
1844. por iniciativa dos pioneiros 
de Rochdale nas proximidades de 
Manchester ( I nglaterra) . Expan
dindo-se por todo o Mundo. o 
cooperativismo beneficia actual
mente mais de 300 milhOes de 
consumidores. 

0 alvo do movimento coope
rative tem sido o de lutar pela 
valorizac;ao salarial do trabalhador. 
mere~ do maior poder de aquisi
c;ao proporcionado pelas coopera
tivas. Decorrente daq uele. outros 
objectives do cooperativismo sao 
a educac;ao. a promoc;ao social. 
a instruc;ao e outros valores marais. 

Os princfpios que regem o movi 
mento cooperative inserem-se 
numa filosofia econ6mico-social 
que nao admite a explorac;ao do 
homem pelo homem. Esses prin
clpios -livre adesao. administra 
c;ao democratica. juros limitados 
ao capital. distribuic;ao dos exce
dentes. educac;ao cooperativa den 
tro e fora das associac;oes- acom
panharam o ritmo do desenvolvi 
mento econ6mico. 

0 movimento cooperative tem 
avanc;ado de forma mais ou menos 
celere. consoante os paises do 
Mundo. Portugal foi dos primei
ros paises a ter uma legislac;ao 
sabre cooperativas. A «Lei Basi 
lam. proposta por Andrade Corvo 
e aprovada em 2 de Julho de 
1867. surge antes de qualquer 
outra legislac;ao em paises euro 
peus. exceptuando a lnglaterra. 
em que o seu aparecimento se da 
em 1852 com a «Industrial and 
Provident Societies Act». 

0 I Congresso das Cooperativas 
em Portugal decorreu em 1892 
na Sociedade de Geografia de 
Lisboa. tendo participado coope
rativas dos mais variados tipos. 
sobretudo industriais e de con
sumo. Todavia o nosso movimento 
cooperative arrastou com grandes 
dificuldades e proibic;oes impostas 
pelo regime fascista que tentou 
fragmentar e esvasiar de conteudo 

As cooperacivas siio indispens~veis para o desenvolvimenco das ~reas mais afascadas 
dos cencros de decisiio 

associative as cooperativas. para 
melhor as enquadrar na organrza
c;ao corporativa. sujeitando as a um 
criteria discriminat6rio quanta fl 
aprovac;ao dos estatutos. fl eleic;ao 
das direcc;oes e fl concessao de 
alvaras. 

Sob o impulse de Ant6nio Ser
gio. os principios cooperatives 
foram-se implantando cada vez 
mais. nas varias camadas da popu
lac;ao. Ap6s o 25 de Abril. o movi
mento cooperative. Iiberto das peias. 
pode avanc;ar. e de tal maneira 
que. no ano seguinte. segundo 
dados revelados pelo Institute 
Nacional de Estatistica. em meados 
de 1976. o numero de coopera
tivas aumentou de 723 para 2403. 
A nova Constituic;ao Portuguesa 
consagrou no texto a importancia 
do sector cooperative. nao s6 inse
rindo os principios programaticos 
deste. mas tambem propondo a 
f6rmula cooperativa como meio 
para a efectivac;ao dos dirertos e 
deveres econ6micos. sociars e cul
turais da populac;ao. A fundac;ao 
do INSCOOP. de que falaremos 
mais em pr6ximos numeros. e ja 
uma concretizac;ao dos principios 
constitucionais. 

Segundo os dados do IN E atras 
referidos conclui -se que por essa 

altura (Mara de 1976). o distrito 
de Lisboa era o que possuia maior 
numero de cooperativas (662). 
seguido dos distritos de Setubal 
(com 242). !:vora (com 220) e 
Porto (com 218) . 

NOT[CIAS BREVES 

• Em Coimbra. foi empossada 
a Comissao lnstaladora da UNIAO 
das COOPERATIVAS AGRICOLAS 
DO CENTRO que abrange as bacias 
hidrograficas do Mondego. do 
Vouga e do Liz. A UNIAO visa 
encontrar uma estrutura de comer
cializac;ao dos produtos da lavoura. 
criar uma rede de armazenamento 
e ainda proceder a um levanta
mento das necessidades da regiao. 
Procurara tambem intervir no esta
belecimento de prec;os com uma 
margem suficiente para a manu
tenc;ao dos servic;os das coopera
tivas. 

• No Porto. realizou-se o I En
contra Regronal do Norte das 
Cooperativas. para discussao dos 
problemas e dificuldades que tem 
encontrado no seu funcionamento. 
A iniciativa deste encontro em 
que tomaram parte 60 delegados 
de 38 cooperativas convidadas 
deve-se fl Uniao das Cooperativas 
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da Habitac;:ao do Norte, que se 
formou ha dois anos. 0 movi
mento aparece como um todo 
ligando entre si os sectores em 
que actua (produc;:ao agricola e 
industrial. consumo, habitac;:ao e 
servic;:os). de forma a constitu ir 
um verdadeiro sector cooperativo. 
com real poder de intervenc;:ao. 

• No concelho de Lagos criou-se 
uma cooperativa de pescadores 
chamada «Cooperativa de Pesca
dores Lacobrigense». que se for
mou por iniciativa dos pescadores 
dum bairro, a «Associac;:ao de Mora
dores 25 de Abril». do apeadeiro 
da Meia - Pra ia. 

Os cooperantes estao decididos 
a renovar os metodos tradicionais 
de pesca artesanal. adoptando tecni
cas mais avanc;:adas. 

e A COOPERATIVA AGR[COLA 
DE CERVEIRA (AitoMinho). conta 
com 1250 s6cios. a totalidade dos 
lavradores e rendeiros do distrito 
e ocupa as instalac;:6es do antigo 
gremio. 

Para o desenvolvimento dos seus 
trabalhos precisa de um tecnico 
a tempo inteiro e de construir 
uma nova sede. 

e 0 MUC: MOVIMENTO UNI
FI CADO DE COOPERATIVAS, nas
ceu o ano passado no Baixo Alen
tejo, com o objectivo de associar 
as cooperativas de produc;:ao. trans
formac;:ao. abastecimento e con
sumo e ainda para evitar que as 
cooperativas se transformassem ern 
«i lhas isoladas facilmente aprovei
tadas por sistemas contrarios ao 
cooperativismo». 

Partindo inicialmente de .um 
grupo de cinco cooperativas. o 
M U C reune agora perto de· 200 
cooperativas. onde sao os traba
hadores a gerirem as propriedades 

-.1ue ocuparam, sem interferentias 
de sectores externos onde. atraves 
da democracia interna. os traba
lhadores participam efectivamente. 
0 que e alias 0 primeiro principio 
do cooperativismo. 
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AUMENTAM AS REMESSAS 

DOS EMIGRANTES 

Com 26 566 milhares de can 
tos em 1976, as remessas de 
emigrantes, segundo informa 
o Banco de Portugal , somaram 
mais 5587 milhares de contos 
do que as registadas em 1975, 
ano em que aquela fonte de 
divisas estrangeiras tinha atin
gido apenas 20 979 milhares de 
contos. As remessas dos emi
grantes atingiram, assim, com 
esta consideravel recupera.;ao, 
o n ivel de 1973, que fora de 
26 452 mil hares de contos. Os 
valores alcan.;ados em 1976 
ficam no entanto ainda ligei 
ramente a baixo dos 26 772 
milhares de contos enviados 
em 1974, ano da revolu.;ao, 

pelos nossos emigrantes espa 
lhados pelo mundo. 

Verifica-se. por outro lado, 
que a tendancia para o refon;:o 
das remessas dos emigrantes 
se mantem, mesmo antes da 
desvaloriza.;ao do escudo. Com 
efeito, em Janeiro deste ano 
as remessas atingiram 2648 
m i I hares de co ntos, contra 1290 
mi lhares de contos no mesmo 
mas do ano passado, ou seja 
menos de metade. l dentico 
fen6meno se registara ja em 
Dezembro ultimo, mas em que 
as remessas atingiram o valor 
de 3252 milhares de contos, 
para 1558 milhares de contos 
no mesmo mas de 1975. 

1.0 ANIVERSARIO DA CONSTITUICAO 
Em ambiente de grande solenidade, foi comemorado o 

1 .0 aniversario da Constitui.;ao Portuguesa saida do regime 
democratico impasto pela Revolu.;Ao de 25 de Abril de 1974. 

A cerim6nia estiveram presentes destacadas individua l idades 
tendo sido proferidos importantes discursos pelo presidente da 
Assembleia Legislativa, dr. Vasco da Gama Fernandes, e por 
deputados dos partidos politicos com assento na Assembleia. 

A elabora~;:ao da Lei maxima do Pais culminou a mais impor
tante fase do novo processo politico portugues iniciado em Abril 
de 1974. 

lniciados a 2 de Julho de 1975, os trabalhos da elabora.;Ao 
da Lei foram varias vezes per turbados pel as oscila.;6es - algumas 
das quais tao decisivas como violentas- em que foi tertii esse 
periodo da vida nacional. A permanente situa.;Ao de conflito 
entre as for.;as politicas intervenientes chegou a interromper 
o funcionamento dos trabalhos, e mesmo pondo em perigo a 
sua conclusAo. 

No entanto, o peso da razAo acabaria por veneer tais difi
culdades e contradi~;:6es . Aprovada por maioria esmagadora, 
a Co nstitui.;ao v igora desde 15 de 1975, consagrando e defen
dendo as conquistas e os legitimos interesses do Povo Portugues. 



REMODELA<;AO GOVERNAMENTAL 

Com o objectivo de superar dific uldades que desde ha alguns 
meses se faziam sentir - especia l mente depois da saida dos minis
tros da Agricultura e Pascas ( lopes Cardoso) e da Industria e 
Tecnologia (Walter Rosa) - o dr. M ario Soares procedeu a pri 
meira remodelac;:ao do elenco governativo. 

Tres novos ministros, dois dos quais (Mota Pinto e Nobre 
da Costa) nao faziam parte do anterior elenco nem tern filiac;:ao 
partidaria, tomaram conta das pastas do Comercio e Turismo, 
Industria e Tecnologia e Trabalho, Ministerio de onde saiu Mar
celo Curto, que cedeu o Iugar a Maldonado Gonelha, ate agora 
secretario de Estado. 

Mudanc;:as na Comunicac;:ao Social e reestruturac;:ao a nivel 
da industria, e financ;:as sao outros dos aspectos fundamentais 
de que se revestiu a recomposic;:ao. Manuel Alegre, agora secre
t ario de Estado adjunto do Primeiro- Ministro para os Assuntos 
Politicos, e substituido no Palacio Foz por Roque lino, um dos 
fundadores do P. S. e chefe de gabinete do seu antecessor no 
cargo que desde ontem lhe fica atribuido. 

0 sector da Industria, em regime provis6rio desde a saida 
de Walter Rosa, (substituido temporariamente por Sousa Gomes), 
tern agora uma equipa chefiada por Nobre da Costa, que foi 
administrador da Sacor, e completada por Santos Martins 
(Secretario de Estado da Industria) e Baiao Horta (Secretario 
de Estado da Energia e Minas) ; Morgado Cllndido, Ferreira Nunes 
e Consiglieri Pedroso entram para o sector das Financ;:as. A Admi 
nistrac;:Ao Publica que estava a cargo de Mario de Aguiar, na equipa 
de Costa Bras, passa para a PresidAncia do Conselho sob a respon 
sabilidade de Santos Pais, antes secretario de Estado da Justic;:a. 

0 acto de posse decorreu na 
presen<;a de representantes do Con 
selho da Revolu<;ao e Comissao 
Constitucional. do presidente da 
Assembleia da Republica e mem
bros do Governo. Na cerim6nia. 
o Presidente da Republica e o 
Pri meiro-M inistro proferiram impor
tantes discursos. dos quais extrai 
mos algumas significativas passa
gens. 

Depois de assinalar que a recom 
posi<;ao do Governo se segue 
«a um conjunto de medidas cuja 
importancia e significado foram 
assinalados no debate sobre elas 
suscitado na Assembleia da Repu 
blica». o general Ramalho Eanes 
afirmou: 

«( ... ) Dispoe agora o Go 
verno de um consenso e de um 
novo credito politico para en 
frentar uma crise econ6mica 
que se instalou no dia-a -dia 
dos cidadaos e q ue se traduz 

no aumento crescenta do custo 
de viver e por via disso na 
instabilidade e azedume nas 
relac;:oes sociais. 

A essencia dos sistemas 
democraticos e a capacidade 
de gerar alternativas dentro 
de si mesmos para a soluc;:ao 
dos problemas. 

As circunstancias da nossa 
democracia marcada pela debi 
lidade da vida econ6mica em 
que assenta, limitam o campo 
das alternativas e aconselham 
particular cuidado nas prati
cas de oposic;:ao. 

A oposic;:ao ao Governo pode 
tornar-se com faci l idade opo
sic;:ao ao regime democratico. 

Nao podemos esquecer as 
sequelas das forc;:as totalita
rias que persistem e que mesmo 
quando mudam de tactica nao 
mudam de objectivo. 

0 Governo agora recom -

posto nao podera esperar da 
oposic;:ao complacencia ; mas o 
Pais exige de um e de outros, 
Governo e oposi c;:ao, que nao 
favorec;:am condic;:oes para o 
regresso de sist em as que t ao 
claramente repud io u, seja o 
modelo ditator ia l do passado, 
contiguo, seja o vanguardismo 
totalitarista de um passado 
recente. 

Veneer a crise e pois um 
imperativo patri6tico que a 
todos compromete por igual. 

( ... )Aqueles que hoje ingres
sam no Governo aceitaram ser
vir oy ais em areas que sao 
fundamentais para 0 ac res
cimo de eficacia, sem o que 
as medidas econ6m icas cora
josamente assumidas se per
derao, sem qualquer proveito : 
no sector !aboral ha que obter 
a inadiavel concertac;:ao que 
que assegure participac;: a o 
consciente , entusiastica e 
patri6tica dos trabalhadores 
portugueses na c r iac;:ao de 
uma nova sociedade de que 
SaO OS principa is destinatarios 
e agentes. 

0 desemprego resultante da 
desorganizac;:ao da produc;:ao 
por efeito de causas varias e 
e a pedra-de-t o que da nossa 
democracia . 

A democracia nao se pode 
consolidar se cada dia c res
cer o numero dos que sem 
pao estarao disponiveis para 
as forc;:as que nao desistem 
das aventuras t o talitarias. 

A querela ideol6gica nao tern 
mais Iugar nas f abricas e nos 
campos deste Pais. 

( .. . ) Somos ainda um Pais 
pobre onde se generalizaram 
os vicios dos ricos. 

56 acreditamos na austeri
dade quando ela nos bate a 
porta. 

Aumentar o esforc;:o e eco
nomizar recursos e um dever 
a que ninguem se pode fu rtar. 

( ... )A confrontac;:ao ideol6-
gica que confunde e divide o 
povo, a polemica permanente 
e sectaria que ignora os gran
des objectivos de reconstruc;:ao 
nacional terao de ceder Iugar 
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a analise serena. ao esclareci
mento desapaixonado, ao for
t alecimento da consciencia 
nacional, a mobilizac;ao para 
as dificuldades. a mobi lizacao 
para as dificuldades. a proc~ra 
das soluc;oes realistas ( ... )». 

Mario Soares. no uso da ~, ' 
vra. afirmou: 

«( ... )As mudanc;as de pes
soas que agora se verificam, 
tanto ao nivel de ministros 
como de secretarios e de subse
cretarios de Estado, represen
tam, assim. a passagem de 
testemunho natural numa 
caminhada que permanece 
numa direcc;ao constante. cujo 
ritmo se deseja acelerar preo
cupados como estamos. acima 
de tudo, com a operacionali
dade. a coesao intrinseca e a 
eficacia . 

Foi ja por diversas vezes 
salientado, mas nao porventura 
com o rigor necessaria, que o 
Governos Constitucional assu
miu o poder num momento 
particularmente dificil, com o 
Pais a beira do abismo, largos 
sectores da economia nacio
nal destruidos, sem que se 
tivessem criado mecanismos 
de substituic;:ao coerentes - e 
aqueles que foram tentados 
sofrendo a contestac;ao da 
grande maioria dos portugue
ses- num clima politico : 
-social de grandes tensoes 
internas. que em certos casos 
e regioes roc;:ava mesmo ·o 
desespero ou apelava ao afron 
tamento violento, perante a 
reticencia, se nao a incom
preensao, daqu.ela regiao do 
Mundo em que nos inserimos 
e a generalizada desconfii:mc;:a 
dos trabalhadores portugueses 
emigrados. dos quais em boa 
parte o Pais depende para redu
zir o desequilibrio da balanc;:a 
de pagamentos. Os problemas 
que se nos puseram, desde o 
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primeiro dia de Governo, eram 
extrema mente agudos. a come
c;:ar pela penuria de divisas para 
fazer face aos nossos compro 
missos internacionais, inadia 
veis, pela falta de instrumen
tos juridicos de intervenc;:ao, 
pela apatia, falta de resposta 
se nao mesmo anarquia dos 
servic;:os do Estado. e pela 
explosao reivindicativa natural 
ap6s dois anos de demagogia 
infrene. que levaram a destrui
cao de fontes de riqueza impor
tantes, ao absentismo, a que
bra da produtividade e em 
certos sectores pub I icos e pri
vados a uma situac;:ao pr6xima 
da paralisia ou do caos.» 

Depois de passar em revista os 
principais problemas com que o 
Pais se debate. salientou : 

«( ... )0 povo portugues 
demonstrou. querer viver em 
democracia politica e a verda 
deira alternativa que se nos 
poe hoje nao e escolher entre 
voltar ao fascismo ou avanc;:ar 
para o comunismo. f6rmulas 
ambas rejeitadas pela esmaga
dora maioria dos portugueses. 
mas sim consolidar e desen
volver a democracia que ja 
temos, em termos programa-

ticos. realistas e europeus, ou 
recair em formas de autorita
rismo larvar (com sinal de 
direita o u de esquerda, pouco 
importaria). que nos relega 
riam necessariamente ao nivel 
dos paises subdesenvolvidos 
econ6mica e politicamente do 
Terceiro Mundo. 

( ... ) Repito o que disse no 
acto da posse do Governo 
constitucional. em 23 de Julho 
de 1976 . a tarefa e colectiva 
e tera de ser assumida em 
conjunto por todo o povo. 
0 Governo, que se pretende 
mobilizado ao servic;:o dos tra 
balhadores, nao esta por 
nenhuma forma agarrado ao 
poder. sabendo muito bern e 
pelo contrario, que o exerci
cio do poder s6 traz ao partido 
de que provem a impopulari 
dade e desgaste. dadas as difi 
culdades a que tern de fazer 
face no dia-a-dia. Assim, s6 
aceitara governar enquanto 
sentir essa a vontade popular. 
livremente expressa. enquanto 
tiver a confianc;:a e o apoio 
do Presidente da Republica. 
eleito pelo povo, e a aquies
cencia da Assembleia da Repu 
blica, 6rgao legitimo da repre
sentac;:ao nacional ( ... ).» 

Reuniao do Conselho de Ministros. ap6s a tomada de posse dos novos membros 
do Governo 



CONSTITUI<;AO 
DO GOVERNO 

Primeiro-Ministro - Dr Mario Soares 
Ministro de Estado Prof Hennque de Barros 
Ministro sem Pasta Prof Jorge Campinos 
SecretMio de Estado AdJunto do Primeoro-Minostro para os 

Assuntos Polltocos -Manuel Alegre 
secretano de Estado AdJunto do Primeiro-Ministro para os 

Assuntos Admmostrauvos - Dr. Amero Monteiro Dinis 
Secretano de Estado da Comunica~;ao Social -Dr Jose 

Mana Roque Lmo 
secretario de Estado do Ambiente - Prof Manuel Gomes 

Guerreiro 
Secretario de Estado da Popula~;ao e Emprego- Eng.o 

Manuel Tito de Morais 
Secretario de Estado da Cultura -Dr. David Mourao 

Ferreira 
Secretario de Estado da Administra~;ao Publica -Dr. Jose 

dos Santos Pais 
Ministro da Defesa Coronel Mario Firmino Miguel 
Ministro do Plano e Coordenayllo Econ6mica 

Eng o Francisco Sousa Gomes 
Secreta no de Estado do Planeamento -Dr • Mana Manuela 

Silva 
Secreta no de Estado da Coordena~;ao Econ6mica -Eng 

Carlos Melancia 
Ministro da Administrayllo lnterna - Tenente-coronel 

Costa Bras 
Secretano de Estado da Admmostrac;:ao Regoonal e Local 

- Eng o Ferrelfa Lima 
Secretflrio de Estado da lntegracao Admonostrativa -Coman

dente Joao Crist6vao Morelfa 
Secretano de Estado da Admmostrac;:ao lnterna- Tenente

-coronel Hugo Gom;:alves Rocha 
Ministro da Justiya Dr Ant6mo Almeida Santos 
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros Dr Jose Medei-

ros Ferrelfa 
Secretano de Estado da Emogra~;ao Dr Joao L1ma 
Ministro das Finanyas - Dr Henrique Medina Carreira 
Secretario de Estado do Orcamento Dr Alberto Santos 

Ramalheira 
Subsecretario de Estado do Orc;:amento -Dr Morgado 

Cfmdido 
Secretario de Estado das Fonanc;:as e do Tesouro- Dr.• Maria 

Manuela Morgado 
Subsecretario de Estado das Finano;as Dr. Eurico Ferreira 

Nunes 
Subsecretflno de Estado do Tesouro Dr Consiglieri Pedroso 
Ministro da Agriculture e Pascas Dr Ant6nio Barreto 
Secretario de Estado da Estruturao;ao Agrana -Eng o Carlos 

Port as 
Secretano de Estado do Fomento Agrario- Eng o Tecnico 

Ant6nio Campos 
Secretano de Estado do ComlHcoo e lndustrias Agricolas 

- Eng ° Carlos Antunes Filipe 
Secreta rio de Estado das Pescas - Eng o Pedro Coelho 
Secretario de Estado das Florestas - Eng o Azevedo Gomes 
Ministro da Industria e Tecnologia - Eng o Nobre da 

Costa 
Secretano de Estado da Industria -Eng o Santos Martins 
Secretario de Estado da Energoa e Minas -Eng o Baiao 

Horta 

Um grupo de 120 e1mgrames ponugueses- na sua 
ma1oria onundos dos Acores e rad1cados no Canada 
esreve em Llsboa no decurso de umas ferias ao Pais 
0 Secretano de Eswdo da Em1qrat;ao esrabeleceu com 
eles um mformal enconrro. em que respondeu as varias 
perguntas entao formuladas pelos nossos comparriotas. 
que agracleceram efuswamente a present;:a do dr Joao 
Lima 

Ministro do Comercio e Turismo Prof. Mota Pinto 
Secretario de Estado do Comercio Interne- Dr. Escaja 

Goncalves 
Secretario de Estado do Comercio Externo -Dr. Am6nio 

Celeste 
Secretano de Estado do Turismo - Dr F1hpe Madeira 
Ministro do Trabalho Maldonado Gonelha 
Secretano de Estado do Traba ho- Dr Almeida Simoes 
Ministro da Educayllo e lnvestigao;llo Cientifica -

Dr Mtmo Souomayor Cardia 
Secretario de Estado da Administraciio e Equipamento 

Escolar - Almermdo Marques 
Secretano de Estado do Ensino Superior - Prof. Cruz e 

Silva 
Secretflrio de Estado da lnvestigao;ao Coentifica -Prof. Tiago 

de Olivelfa 
Secreta rio de Estado da Orientao;ao Pedag6gica- Dr. Romero 

de Magalhaes 
Secretario de Estado da Juventude e Desportos - Dr. Joa-

quim de Sousa 
Ministro dos Assuntos Sociais - Dr. Armando Bacelar 
Secretario de Estado da Saude -Dr Paulo Mendo 
Secretario de Estado da Segurano;a Social - Dr. Vftor 

Vasques 
Ministro dos Transportes e Comunicac;:oes - Dr. Rui 

Vilar 
Secretario de Estado dos Transportes- Eng.o Machado 

Rodngues 
Secretflrio de Estado da Marinha Mercante -Dr. Ant6mo 

Cris6stomo Te1xelfa 
Ministro das Obras Publicas Coronel-eng.0 Almeida 

Pma 
Secretario de Estado das Obras Publicas - Eng.o Mario 

Azevedo 
Secretario de Estado dos Recursos Hldncos e Saneamentos 

Basicos -Coronel eng Baltasar Morais Barroco 
Ministro da Habitac;:llo, Urbanismo e Construc;:ao

Eng o Eduardo RibelfO Pereira 
Subsecretano de Estado da Habitacao. Urbanismo e Cons

truo;ao - Dr, Almermdo Santos Machado 
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A semelhanc;a do que vern 
acontecendo desde 1974, 
o Dia Mundial do Traba
lhador {1 .0 de Maio) foi 
comemorado em todo o 
Pais com inumeras sessoes 
recreativas e de esclareci
mento, traduzidas numa 

16 

grandiosa jornada de con 
fraternizac;ao entre os tra 
balhadores, que natural 
mente aproveitaram o 
ensejo para reafirmar a luta 
em prol da sua dignidade 
e direitos na sociedade. 

Foi em 1888 que a Fede-

rac;ao Americana do Traba
lho estabeleceu que este 
dia seria, em forma de 
greve, comemorado para 
assinalar a luta pela redu 
c;ao, para oito, das horas de 
trabalho diario. A data 
internacionalizou -se, mas 
s6 tres anos mais tarde, no 
Congresso lnternacional de 
Bruxelas, ficaria definitiva
mente estabelecida como o 
«dia da reivindicac;ao da 
jornada de oito horas e da 
afirmac;ao da luta de clas
ses». 

Com o desenrolar dos 
anos eo prosseguimento da 
luta dos trabalhadores , 
o 1. 0 de Maio alcanc;ou ver
dadeira projecc;ao interna
cional. acabando os gover
nos de quase todos os pai
ses por conceder esse dia 
ao trabalhador, sendo em 
muitos deles considerado 
feriado nacional. 



10 DE JUNHO- DIA DAS COMUNIDADES 
Ao momento em que esta edi

~lo 6 distribuida aos nossos lei 
tores. ultimam-se os preparativos 
para a celebra~ao, em 10 de Junho, 
do Dia das Comunidades. 

Disseminadas pelo estrangeiro. 
as comunidades portuguesas sao 
uma realidade de grande re levlin
cia para o nosso Pals. Nucleos de 
compatriotas que se enquadram 
na vida de outras na~6es. conser
vando factores de atavismo patrio 
8 liga~6es a sua terra de origem, 
elas constituem uma presen~a por
tuguesa no estrangeiro e podem 
desempenhar importante papel nas 
pr6prias rela~;oes entre os povos. 

Enquanto Dia das Comunidades, 
o Dia de Camoes sera celebrado 
em Portugal e no estrangeiro, com 

vista a levar a presen~;a do nosso 
Pals as diferentes comunidades e 
a tornar estas mais conhecidas na 
sua na~;ao de origem. 

A comissao para as comemora
~;6es deste ano e presidida pelo 
conselheiro da Revolu~;lio major 
Vltor Alves, e integra ainda as 
seguintes individualidades: minis
tro de Estado, Henrique de Barros, 
ministro dos Neg6cios Estrangei
ros. Medeiros Ferreira, (represen
tado pelo Secretario de Estado 
da Emigra"ao, dr. Joao Lima), 
secretario-geral da Academia das 
CiAncias, comandante Teixeira da 
Mota. dr. Azeredo Perdiglio, pre
s idente da Fundac;:ao Calouste Gul
benkian e os presidentes das 
Comissoes Administrativas dos 

Para assistir- como enVIado do Papa Paulo VI- as celebra(:oes do 13 de Maio 
em Fatima. aconcecimenco que regiscamos em aponcamenco focogr/Jfico (ao a/co). 
deslocou-se ao nosso Pals o Cardeal D. Humberco Medeiros. arceb1spo de Boston. 
flgura de grande presclgio nos Estados Unidos. e muico escimada pelos em1grances 
porcugueses radicados naquele pals. 0 Cardeal Medeiros recebeu tambern. em 
ceflm6nia de grande significado para a vida religiosa porcuguesa. o titulo de doucor 
«honoris causa» da Universidade Cac6/ica de Lisboa (foco a baixo). 

TAP. da Radiodifusao e da Radio
televisao. 

Este ano· as comemoracoes do 
10 de Junho ocorrerlio na cidade 
da Guarda e. no estrangeiro, nas 
cidades onde se concentram os 
mais importantes nucleos de emi
grantes portugueses. 

A escolha da cidade da Guarda 
para centro das comemorac;:oes 
baseou-se. segundo Vitor Alves, 
no facto de aquela regilio consti
tuir um dos mais importantes cen
tros difusores de emigrac;:ao por
tugues~-ainda a fronteira terres
tre por onde ocorre a maioria das 
entradas dos emigrantes. Por outro 
lado, a intensidade das comemo
rac;:oes nas comunidades portugue
sas de todo o Mundo dependerfl 
da sua expressao numerica. 

0 Dia das Comunidades sera 
assinalado com a publicac;:ao de 
um jornal («Comunidade»}. que 
serfl amplamente distribuido em 
todas as regioes do Mundo onde 
trabalham portugueses. e tambem 
no Pa is. 

Ainda no ambito das comemora
c;:6es do Dia das Comunidades, 
quatro barcos da Marinha de 
Guerra partirao com destino ao 
Brasil, Franc;:a, Holanda e Estados 
Unidos da America, transportando 
500 garrafas cada um, contendo 
mensagens de sauda~;ao do povo 
portuguAs. que serlio lanc;:adas ao 
marna costa daqueles paises. Vinte 
daquelas garrafas, alem da men
sagem, encerram um convite para 
uma viagem a Portugal a pagar 
palo Governo. 

0 Dia de Cam6es serfl assina
lado tambem nas antigas col6nias 
portuguesas, onde as comemora
c;:6es estao a cargo das missoes 
diplomflticas. e ainda no territ6rio 
de Macau. 0 Presidente da Repu
blica dirigirfl, a partir da Guarda, 
no dia 10 de Junho, uma mensa
gem aos portugueses espanhados 
pelo Mundo. A mensagem serfl 
previamente gravada e enviada as 
estac;:oes emissoras oficiais dos 
palses onde existem comunidades 
portuguesas. a fim de ser trans
mitida simultaneamente. 

Alem do Presidente da Repu
blica e do Secretflrio de Estado 
da Emigrac;:ao, muitas outras indi
vidualidades de dest aq ue estarlio 
presentes na cidade da Guarda no 
dia 10 de Junho. 
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OS EMIGRANTES 
E A INTEGRACAO DE PORTUGAL NA CEE • 

--INTERVENCAO DA DEPUTADA 
MARIA ALZIRA ALEIXO (PS) 
NA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA 

Os problemas da emigrac;:iio - quer no plano interno, relacionados 
com o contexto econ6mico em geral. quer nas quest6es que se colocam 
aos mil hares de portugueses que se encontram no estrangeiro - conti
nu.am a suscitar a atenc;:iio dos governantes. 

A integrac;:iio de Portugal no Mercado Comum Europeu (cujo pedido 
foi jll formalizado pelo nosso Pais), representarll por certo para todos 
n6s beneficios de ordem econ6mica, social e cultural. e dos quais, natural 
e particularmente, os emigrantes iriio tambem usufruir. 

Quest6es de ordem geral sobre a emigrac;:iio portuguesa, bem como 
as vantagens, para os nossos compatriotas radicados no estrangeiro, 
com a eventual entrada de Portugal para a CEE, foram o tema de uma 
significativa intervencilo (que transcrevemos na integra) de Maria Alzira 
Lemos- do Partido Socialista e na qualidade de deputada pelo circulo 
da emigrac;:iio da Europa- no plenario da Assembleia da Republica . 

0 tema da adesao de Portugal a 
CEE foi ja aqui tratado sob os seus 
multiplos aspectos e brilhantemente. 
quer pelo Sr. Primeiro-Ministro e 
Sr. Ministro dos Neg6cios Estrangeiros 
quer por varios dos seus ilustres colegas. 

Como deputada da emigrac;ao pelo 
circulo da Europa. nao me e. porem. 
licito deixar de tomar a palavra sobre 
o assunto para. em nome dos traba
lhadores portugueses radicados nos 
palses da Comunidade Europeia. mani
festar perante esta Assembleia o seu 
sentimento de adesao. regozijo e entu
siasmo relativamente ao sucesso obtido 
pelo Sr. Primeiro-Ministro e a sua 
equipa de trabalho nas iniciativas pre
parat6rias do pedido de adesao de 
Portugal a CEE. 

t que. Sr. Presidente. Srs. Deputados.: 
os trabalhadores portugueses na Europa 
estao em condic;oes de avaliar devi
damente a importancia desta iniciativa 
e do objectivo a alcan<;ar e estou certa 
de que nao me engano ao apontar 
uma dupla causa para a sua satis-
fa<;ao e esperan<;a. · 

Efectivamente sentem-na. em · pri 
meiro Iugar. como portugueses que sao. 
pois sabem que a integra<;ao no Mer
cado Comum e condic;ao para o relan
<;amento da nossa economia e para 
a consolidac;ao da democracia. as·sim 
como para assegurar a melhoria das 
condi<;oes de vida dos mais desfavo
recidos. Os trabalhadores que eu repre
sento aqui. os emigrantes que votaram 
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no Partido Socialista. estao consclen
tes de que a via para o socialismo em 
Portugal ficara reforc;ada e garantida 
com o apoio das for<;as do socialismo 
democnllico na Europa e que. com 
essas forc;as. com o Governo socialista 
e os trabalhadores portugueses dentro 
e fora de Portugal nos empenharemos 
na construc;ao de uma verdadeira Europa 
dos trabalhadores. 

Por outro lado. os nossos emigrantes 
sabem tambem que eles sao. em si 
mesmos. uma importante causa justi
ficativa da opc;ao europeia para Por
tugal. pois totalizam cerca de 1 milhao 
de portugueses for<;ados a ir granjear 
o pao em terras alheias e que tem de 
estar na primeira linha das preocupa
<;oes daqueles que procuram soluc;oes 
para os anseios do povo portugues. 
lsto e. antes de mais. de elementar 
justi<;a 

Durante a epoca do fascismo assis
timos ao espectaculo atroz da fuga a 
miseria. pela emigrac;ao. de centenas 
de milhares de portugueses. familias 
inteiras. mulheres. crianc;as e adoles
centes expatriando-se para fugir a lome 
e as condi<;oes a que estavam sujeitos 
na sua Patria. incluindo o desgosto de 
viver dentro de um pais com falta de 
liberdade. em que a injusti<;a. a impro
bidade e o mal triunfava nas leis e 
nas institui<;oes e em que esteve em 
curso uma odienta guerra colonial. 

Foram estas as causas da nossa 
emigrac;ao para os paises industriali-

zados da Europa. emigracao que. den
tro da desgrac;:a colectiva do fascismo 
que a fez multiplicar. teve ainda a 
virtude de trazer ao organismo nacio
nal doente o alento das remessas das 
suas economias. fruto do seu trabalho. 

Lembremos ainda que o peso e a 
influencia dos nossos emigrantes tem 
de ser reconhecidos como decisivos 
nao s6 na nossa economia mas tam
bern na difusao da cultura portuguesa 
e na orienta<;ao da politica nacional. 

t. pois. justo que a considerac;ao 
dos nossos trabalhadores na Europa 
tenha pesado na opc;:ao que se dirige 
a integracao europeia. como e justo 
que sejam eles. como vao ser. os pri
meiros beneficiarios do pedido de ade
sao de Portugal a CEE. adesao que. 
ao concretizar-se dentro de uns anos. 
lhes vira a conferir direitos iguais aos 
dos trabalhadores dos paises onde 
estao radicados. acabando as discrimi
nac;oes que os afectam. 

A situac;:ao dos trabalhadores portu
gueses nos paises da Comunidade 
Eu ropeia depende actualmente dos 
acordos bilaterais existentes entre Por
tugal e esses paises e e diversa de 
pais para pais. Porem. mesmo em 
Franca. com quem recentemente firma 
mos um importante acordo de emigra
ciio. que muito melhora as suas con
dic6es de vida. a equiparac;:ao dos 
portugueses nao e total em relac;:ao aos 
trabalhadores dos paises comunitarios. 

Para tornar mais evidente as vanta
gens que advirao para os nossos emi
grantes da nossa adesao a CEE e neces
sario dar alguns pormenores sobre a 
questao. Foi sobretudo na decada de 
60 que se desenvolveu o fen6meno 
da emigrac;:ao dos trabalhadores em 
direcc;:ao aos paises industrializados e 
esse fen6meno foi tao amplo que s6 
nos paises que constituem a CEE se 
encontram 6.6 milhoes de trabalhado
res emigrados. 

t pois natural que nesses pafses 
surgisse no primeiro plano das suas 
preocupac;:oes a organizac;:ao de um 
programa social que se iria desenvol-



vendo nos pr6ximos anos No Tratado 
de Roma. que 1nst1tu•u a Comunidade 
Econ6m1ca Europeia. ficou como urn 
dos fundamentos do referido tratado 
«a livre c1rculac;;ao das pessoas» e ins· 
tltu iu se uma polftica social comuni· 
tan a 

A livre c1rculac;;ao dos trabalhadores 
foi realizada em tres perfodos: o pri 
melro. de 1 de Setembro de 1963 
a 30 de Abril de 1964. para uma livre 
circulac;;ao parcial, o segundo. de 1 de 
Maio de 1964 a 1 de Julho de 1968. 
para urn Mercado Comum do traba
lho. contendo apenas algumas excep
c;;oes em relac;;ao aos trabalhadores 
nac1ona•s. e o terceiro. a part1r de 1 de 
Julho de 1968. para o estabelecimento 
do mercado livre do trabalho no inte· 
rior da CEE para os originarios dos 
palses comunitarios 

A livre circulac;;ao inclui o «direito 
de permanencian mesmo para aqueles 
que deixem de trabalhar por terem 
atmg1do a 1dade de reforma ou por 
acidente de trabalho 

A part1r deste terceiro periodo tam 
bern passaram a beneficiar os traba 
lhadores de d1sposic;;oes da nova legiS· 
Iac;;ao com vantagens inerentes a segu
ranca soc1al 

Em relac;;ao a totalidade dos traba 
lhadores migrantes. estas medidas con 
tempi am ho)e cerca de 30% apenas. 
sobretudo os italianos. que na altura 
da celebrac;;ao do tratado constituiam 
a grande fonte da emigra c;;ao. 

Porem. a partir dessa altura o afluxo 
de em•grantes v.ndos da Grec1a. da 
Turqu1a da Jugoslavia. da Espanha e 
de Portugal deu gradualmente ongem. 
no Jntenor da CEE. a evolucao de uma 
polluca soc•al d1rigida aos trabalha 
dores m•grantes que nao fazem parte 
da comumdade e que nao estao equ1 
parados aos seus nacionais. 

Ass1m. os trabalhadores portugueses. 
se bern que tenham beneficiado da 
evoluc;;ao dessa politica social que per
miuu a Portugal. em 20 de Setembro 
de 1976. celebrar urn adicional ao seu 
tratado com a CEE de 22 de Julho 
de 1972. nao estao ainda todavia 
equ•parados aos trabalhadores comu
nltanos em materia soc1al e. no tocante 
ao sector do trabalho. nao benefic•am 
praucamente de nenhuma regalia. salvo 
no que d•z respeito a remunerac;;ao e 
as condic;;oes de trabalho. 

A adesao de Portugal virtl. portanto. 
trazer lhes vantagens apreciaveis que 
no domlnio da seguranc;;a social se 
traduzirao nos seguintes pontos: 

a) Alargamento do ambito e con 
cre\lzac;;ao efectiva da igualdade 
de tratamento em relac;;ao aos 

Um objectivo. entre tanros: «livre circulat;ao. sem discnminat;ao fundada na 
nacionalidade» 

trabalhadores dos palses mem
bros; 

b) Considerac;;ao unJtaria da carre1ra 
profissional mesmo quanto a 
parte exercida em Portugal ; 

c) Manutenc;;ao dos d1re1tos adqui
ndos e concessao de prestac;;oes 
em qualquer dos Estados Mem
bros (abono de famll1a. nsco de 
desemprego. etc.). 

d) Possibilidade de coordenac;;ao da 
legislac;;ao de seguranc;;a social 
portuguesa com a dos Estados 
Membros. 

No dominio da polltica social podera 
Portugal beneficiar da atribuic;;ao de 
verbas do Fundo Social Europeu des
unadas a projectos def.nidos em que 
os em•grantes podem estar lnteressa
dos 

A adesao conferira. ainda. aos tra
balhadores portugueses. 

a) 0 principio da livre circulac;;ao. 
sem discriminac;;ao fundada na 
nacionalidade: 

b) A inaplicabi lidade de legislac;;ao 
de cada Estado que limite o 
acesso ao emprego: 

c) 0 acesso ao ensino e a forma
c;;ao profissional e ao alo)amento 

em cond1c;;oes de igualdade: 
d) 0 d1reito ao reagrupamento fami

liar. 
e) 0 direito de permanencia. 
f) 0 d1re1to de estabelec1mento para 

nao assalanados 

Sr Presidente. Srs Deputados. 
Parece-me que nao podemos ficar indi
ferentes a estas real1dades 1.05 milhoes 
de portugueses que trabalham nos 
paises da Comunidade Europeia vao 
beneficiar directamente das negocia
c;;oes que estabelec;;am os mecanismos 
necessaries durante os periodos de 
transic;;ao. nos qua1s adquirirao. pro
gressivamente. vantagens ate. decor
rides esses perfodos. alcanc;;arem as 
regalias da regulamentac;;ao comunita
ria 

Todas as d1f1culdades .nerentes as 
negociac;;oes. todos os obstaculos que 
havera que ultrapassar. terao de SE' 
enfrentados na perspectiva dos direitr 
que tern os nossos trabalhadores em• 
grantes a gratidao de tOdOS OS portU· 
gueses e na certeza de que a sua con
fianc;;a depende do relanc;;amento da 
nossa econom1a para a qual todos 
temos que trabalhar e contribuir. 
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VISITA DE TRABALHO 
DO 

SECRETARIO DE ESTADO DA EMIGRACAO , 

AS COMUNIDADES PORTUGUESAS 
DOS ESTADOS UNIDOS E DO CANADA 

No prosseguimento dos seus contactos com as 
numerosas Comunidades Portuguesas espalhadas por 
todo o Mundo - acc;Ao indispensavel para uma ver
dadeira compreenslio dos diversos problemas que 
afectam a vida dos nossos compatriotas imigrados 
o Secretllrio de Estado da Emigrac;lio dr. Jolio Lima 
efectuou de 5 a 21 de Marc;o uma visita aos Estados 
Unidos e Canadll. 

Cumprindo um programa intenso de encontros e 
dialogos, quer com as comunidades quer com res
ponsaveis governamentais dos dois parses, o Secre
tario de Estado da Emigrat;:lio foi incansllvel no 
esforc;o que desenvolveu para auscultar de perto 
as aspirac;6es mais prementes de uma muito signifi
cativa parte dos emigrantes portugueses. Nessa 
esfort;:o o acompanharam a sua comitiva e o pessoal 
diplomatico e consular em servic;o naqueles paises, 
com destaque neste caso para os drs. Hall Themido 
e Luis G6is Figueira, embaixadores de Portugal nos 
Estados Unidos e no Canada, que viriam a acompa
nhar, do principio ao fim, nos respectivos paises, 
a visita do Secretllrio de Estado. 

Caloroso e por vezes comovente foi o acolhi
mento dispensado ao Secretllrio de Estado nas inu
meras ocasi6es em que contactou directamente com 
os portugueses de todas as c lasses sociais al i radi
cados. Tendo por norma nos seus dialogos o «ensi nar 
e ser ensinado)), que deve «constituir a base de uma 
act;:lio democrlltica e de apoio aos portugueses que 
por estarem ausentes do seu Pals nlio devem de 
forma alguma ser esquecidos nem relegados para um 
plano de subnacionalidade)), e usando sempre da 
maior franqueza e espirito de abertura, Jolio Lima 
mostrou-se constantemente atento aos p roblemas 
levantados, suscitando da parte das comunidades que 
visitou reacc;oes do maior agrado. 

Sem pretendermos distinguir qualquer 6rgao em 
11pecial - o que seria alias dificil, dado que a impres
.o foi generalizadamente favoravel - podemos tra
uzir o Axito desta visita atrav6s da l mprensa local 

de expresslio portuguesa: «Novcis Rumos>>, de Newark 
- «Desta visita fica-nos a certeza de que um ar 
novo passarll na politica da emigrat;:lio e que pro
gressivamente irlio caindo as barreiras que quase 
sempre separam os emigrantes de Portugah>. No 
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Canadll, o semanllrio «A Voz de Portugal)), de Mon
treal. em comentllrio do seu director, faz notar que 
«em Portugal se comet;:a a respeitar um pouco mais 
os emigrantes)), pedindo que «os lac;os que os mantem 
ligados a sua Plltria sejam refort;:ados por medidas 
governamentais>>. 

Seria por outro lado exaustivo dar aqui uma 
panorllmica da acc;ao dos diversos meios de Comu
nicac;Ao Social sobre o acontecimento. Sem abdica
rem do papel critico e informative que lhes compete, 
e salvo raras except;:oes- sob influAncia de minorias 
sem qualquer expressao no esplrito que enforma a 
atitude patri6tica da maioria dos portugueses radi 
cados naqueles paises -todos reflectiram a neces
sidade de compreensao que merece a actual situat;:Ao 
portuguesa em geral, e a complexa problemlltica da 
emigrat;:Ao, em particular. 

lnumeras e dos sectores mais diversos foram as 
personalidades dos governos americano e canadiano 
contactadas, oficial ou particularmente, pelo dr. Joao 
Lima. Todos expressaram vivamente a simpatia que 
lhes merecem os emigrantes portugueses- frutos 
da sua dignidade e competAncia profissional-e mani
festaram a mais completa abertura e espirito de 
cooperat;:Ao que anima os seus governos em relat;:ao 
aos problemas abordados nas reuni6es efectuadas. 

A comitiva portuguesa integrava alem do Secre
tario de Estado e sua esposa, o inspector diplomlltico 
e consular dr. Grainha do Vale, Chefe do Gabinete, 
dr. Eduardo Ambar, Adjunto do Gabinete. dr. Farinha 
dr. Farinha Fernandes e dr.• Maria Jose Sll Correia 
do Minist6rio da Educac;ao e lnvestigac;Ao Cientifica. 

Regressado a Lisboa, o Secretllrio de Estado da 
Emigrat;:Ao considerou como aspectos positivos da 
sua viagem, nAo apenas «a sensibilizac;Ao das comu
nidades portuguesas que existem nos Estados Unidos 
Unidos e no Canadll, mas tamb6m e acima de tudo, 
o desbloqueamento nas relat;:6es entre o Estado 
PortuguAs e as comunidades de emigrantes, m uito 
afastadas, no sentido de que a informat;:Ao que lhes 
6 dada, ou a pr6pria informac;Ao que eles dllo ao 
Governo PortuguAs, atrav6s dos seus agentes, pres
sup6e, ou parece iniciar, um caminho de colaborac;Ao 
que 6 absolutamente necessllrio.>> 



ESTADOS UNIDOS 

INTERESSE CONSTANTE 
PELO FUTURO DE PORTUGAL 

Chegado a Nova Jorque no dia 5, o Secretflrio de Estado da Emigrac;;ao 
partiu nesse mesmo dia para Washington •. onde iniciou. a sua visita as 
comunidades portuguesas dos Estados Un1dos da Amlmca. 0 programa 
da comitiva port ug uese na capital americana foi preenchido com uma 
longa sltrie de ent revistas, quer com personalidades portuguesas quer 
com aut oridades federais e estaduais daquele pais. 

WASH INGTON 
Principiando por uma reun1ao de 

trabalho com o pessoal diplominico 
e consular na embaixada portuguesa. 
seguir-se-ia uma sessao de esclareci
mento organizada pelo Clube Portu
gues de Washington. na qual o dr. Joao 
Lima esclareceu o vasto audit6rio sobre 
a actual situa<;:ao portuguesa e dos 
objectives da sua visita. e que foram 
fundamentalmente os seguintes: 

0 apoio aos 6rgaos de informa<;:ao 
de expressao portuguesa nos Estados 
Unidos que com a sua ac<;:ao muito 
podem contribuir para o esclarecimento 
continuo dos emigrantes: o apoio ao 
ensino e difusao da lingua e cultura 
portuguesas. apoio esse que ja come
<;:ou a ser dado com a concessao de 
bolsas. materiais drdacucos e biblio
tecas aos varios centros onde o por
tugues existe como forma de afirma
<;:ao cultural; a procura sistematica de 
apoio americano as nossas comunida
des. quer no domfnio da aceita<;:ao da 
nossa cultura quer no que diz respeito 
a concessao de facilidades para a 
entrada de maior numero de portu
gueses nos Estados Unidos. 

0 Secretario de Estado teria depois 
entrevistas com diversas entidades ofi
ciais. com senadores e congressistas 
americanos. entre os quais Edward 
Kennedy. Studs e Peter Molino. bem 
conhecidos e amigos dos portugueses. 

CALIFORNIA 
De Washington a comitiva portu

guesa partiu para a Calif6rnia. onde 
se demorou tres dias. Em S. Francisco. 
Joao Lima come<;:aria por visitar o 
«M ayon> George Moscone. com quem 
teve uma cordeal troca de impressoes. 
0 Secretario de Estado obsequiaria o 
«Mayor» com um exemplar de 
«A influencia dos pintores holandeses 
na pintura portuguesa dos seculos XVI 
a XVII*. (da autona do pintor Reis 
dos Santos). gesto muno apreciado 
dada a singularidade da obra. 

Em San Leandro. a comunidade por
tuguesa homenageou o Secretario de 
Estado e comitiva com um banquete 
em que estiveram presentes muitas 
dezenas de personalidades portugue
sas e luso-amencanas de destaque na 
vida local. 

Depois da refer<;:ao foram escutadas 
can<;:oes pelo artista portugues de ori-

gem caboverdeana Amilcar Cabral. 
e exibidas dan<;:as t fp1cas do norte de 
Portugal. pelo conjunto Luso-Ameri
cano de San Pablo. 

Para dar as boas-vindas aos visi
tantes. usou da palavra o dr Carlos 
Almeida. que em nome da nossa Comu
nidade ali representada. mamfestou a 
sua alegria e regoz1jo por ser a pn
meira vez que um membro do Governo 
Portugues a todos honrava com a sua 
presen<;:a. 

Divagou depois sobre as gl6rias e 
feitos de Portugal e ainda por ter sido 
um portugues. Joao Rodrigues Cabrilo. 
que primeiro pos pe nesta parte da 
America Terminou com um brinde ao 
p1es1dente da Republ1ca 

Falou em seguida o dr Joao Lima 
Come<;:ou por se desempenhar da deter
mina<;:ao do Presidente da Republica. 
que por proposta do sr Fmbaixador 
de Portugal. condecorou as seguintes 
mdlvidualidades Ant6n1o de Sousa 
Bettencourt. Vice-Consul de Portugal 
com a comenda de Cavale1ro da Ordem 
do Infante D Henrique Mary Giglito. 
da cidade de San D1ego. Dama do 
Infante D. Henrique. Padre Carlos 
Macedo. da lgreJa das C1nco Chagas. 

Ainda em Washington. e em ceri
m6nia privada na Embaixada de Por
tugal. na presen<;:a de todo o pessoal 
daquela missao diplomatica. o Secre
tario de Estado da Emigra<;:ao conde
corou Fernanda Britt (a mais antiga 
funcionaria do quadro daquela Embai 
xada) com a Medalha da Ordem do 
Infante D. Henrique. e Jarme Ferreira 
(motorista ha trinta anos ao servi<;:o 
das sucessivas embaixadas de Portugal 
em Washington) com a Medalha do 
Infante D. Henrique. 0 dr Joao Lima le as aetas do Conse/ho de S. Leandro 

21 



Comendador da Ordem de Beneme
r6ncia. Monsenhor Manuel Alvernaz. 
Comendador da Ordem do Infante 
D Henrique. dr D~k10 de Oliveira. 
Comendador da Ordem do Infante. 
Mayone Dias. Comendador da Ordem 
do Infante: Professor Jorge de Sena, 
Comendador da Ordem do Infante 
D Henrique 

0 Secretario de Estado falou em 
segu1da da nossa cultura e sua influ6n
Cia no Mundo. afirmando que ve10 aos 
Estados Unidos para trabalhar e conhe 
cer o povo portugu6s. «0 Governo nao 
pede de forma alguma conhecer o seu 
cidadiio se nao for ate junto dele para 
o ouvir e compreender .. subhnhou 

Num brilhante 1mproviso. em nome 
de todos os agrac1ados. falou o Pro 
lessor Jorge de Sena Descreveu todo 
o seu passado. desde quando foi para 

o Brasil em 1959. ate ao presente. 
facto que deu mot1vo a ter fllhos por
tugueses. brasile1ros e americanos. e 
refenu a 1r0n1a do destmo em tambem 
ser condecorado. quando fora mfor
mado pelo Consul Geral de Portugal. 
seu vr amigo e de sua esposa. 
(que nao via desde 1960). seu velho 
amigo e de sua esposa 

No d1a seguinte a com1tiva vis1tou 
a comun1dade portugue~a de Harward 
(«lrmandade do Div1no Espinto Sc.nto» 
e «Uniao Portuguesa Protectora do 
Estado da Calif6rnia») Segu1u-se San 
Leandro. onde o dr Joiio Lima dep6s 
uma corea de flares JUnto ao menu
mente ao emigrante portugues e VISi
tou em seguida as mstalacoes da 
«Uniao Portuguesa do Estado da Cali 
f6rn1a>> (onde inaugurou uma exposi
c;ao de antigos jorna1s portugueses). 

Monumenro a Joao Rodrigues Cabrillo. em San Diego 
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e a escola bilingue «Wilson». estando 
presentes os alunos da mesma 

Em Santa Clara (a cidade 1rma de 
Co1mbra) a com1tiva portuguesa visi
tou a Soc1edade do Espirno Santo. 
Ali era aguardado por muitos dos seus 
elementos e pelo Pres1dente da Cllmara. 
Frank Barcelos. que apresentou cum
primentos de boas-vindas e ofereceu 
ao dr Joiio Lima e ao emba1xador de 
Portugal. placas comemorat1vas da 
cidade. Num breve 1mproviso. Frank 
Barcelos sollc1tou ao dr Joiio Lima 
que usasse da sua influ6nc1a no sen
lido de serem mantidos os lac;os de 
amizade existentes entre Santa Clara 
e Coimbra 

Em Oakland foram vislladas a Socie
dade Portuguesa Rainha Santa Isabel. 
a Federac;ao Fraternal Luso-Americana 
(organizac;ao que se ocupa especial
mente da Educac;ao). Seguiu-se um 
almoc;o no ((Bit of Portugal». oferecido 
pelas principais Associacoes Portugue
sas. 

Em San Jose. depois da visita a 
lgreja Nac1onal Portuguesa das Cinco 
Chagas (igreja. convento e escola) 
realizaram se uma conferencia de im
prensa na (drmandade do Esplnto Santo» 
e uma sessao de esclarecimento no 
«Portuguese Atletic Club» Em ambos 
os cases o dr Joao Lima teve opor
tunidade de colher informac;oes sabre 
os problemas des nossos compatriotas 
naquela zona. e respondeu as perguntas 
formuladas pela numerosa ass1stencia. 

A inda na Cahf6rnia. e antes de par
tir para Nova lorque, a com111va visitou 
comun1dades portuguesas em Visalia 
(Vale de San Joaquim) Los Angeles 
e San Diego. onde depOs flores no 
monumento a Joao Rodrigues Cabrillo. 
De realc;ar ainda um almoco a bordo 
de uma das maiores unidades pesquei
ras da freta de San D1ego. oferecido 
pelo seu capitiio Cristiano Garcia da 
Rosa. 0 ex1to do encontro - tanto 
mais que nao se encontrava progra
mado- ((Qbrigou» o Secreta rio de 
Estado a uma conferenc1a de 1mprensa 
a bordo. A cordeal troca de impres
soes com elementos da comun1dade 
portuguesa fo1 1gualmente pos1tiva. pro
vocando vivas reacc;oes de agrado. 

NOVA IOROUE, 
CONNECTICUT 
E NOVA JERSEY 

Nos dois dias que se seguiram. 
o Secretario de Estado da Emigracao 
visitou os estados de Nova lorque 
(Yonquers e Mount Vernon). Connec
ticut (Hartford e Waterbury) e Nova 
Jersey (Newark e Elizabeth) 



Em Yonquers. o dr Joao Ltma lot 
homenageado com um almoc;o ofere
cido pela Associac;ao Clvtca Portu
guesa (Federac;ao dos Clubes Portu
gueses do Estado de Nova. lorque). 
Em ambiente de franco convlvto. o Pre
stdente e o Vice-Presidente da Asso
ctac;ao - Lautentino Simoes e Jack 
Mata. respectivamente - saudaram os 
vtsttantes e formularam votos para que 
daquele encontro resultasse «uma maior 
uniao entre todos os portugueses que 
vivem neste pais» (palavras de Lau 
ren ttno Simoes). 0 dr. Joao Lima 
agradeceu a recepc;ao. que interpre
tou como «Uma grandiosa mantfesta
c;ao de portuguesismo de todos e de 
grande ftl no futuro de Portugal». 
Em nome do Presidente da Republica. 
0 dr. Joiio Lima agraciou varias asso
ciac;oes da area de Nova lorque. tendo 
ficado para outra data a imposic;ao 
das insignias nas respectivas bandeiras. 

Em Monte Vernon. no Clube Por
tugues local grande numero de pes
soas aguardava o Secretario de Estado 
da Emtgrac;ao. Ai teve Iugar uma sessiio 
publica de esclarecimento. onde depois 
de terem usado da palavra. o Presi
dente do Clube e o COnsul de Portugal 
em Nova lorque. o dr. Joao Lima pro
feriu um importante discurso. Falou da 
situac;ao portuguesa. nao escondendo 
quer os erros cometidos. quer o muito 
que se nao fez e ha a fazer 

Depots de manifestar a grande satis
fac;ao que sentia em poder contactar 
os emigran tes portugueses na Amtlrica. 
enalteceu as magnificas relac;oes de 
amizade que unem portugueses e ame
ricanos. Seguiram-se varias perguntas 
feitas por muitos dos numerosos assis
tentes. e as quais 0 dr Joao Lima 
respondeu. 

Depots de em Hartford ter visitado 
a Escola de Nossa Senhora de Fatima 
- que mereceu os melhores elogios 
por parte do Secretario de Estado -
a comiti va dirigiu-se para Waterbury. 

Duran te um jantar no Clube Por
tugues daquela cidade em que tala
ram altlm do Secretario de Estado da 
Emigrac;ao diversas tndtvtdualidades. 
entre elas os drs. Ant6nio Cirurgiao 
e Morais Sarmento. o dr. Joao Lima 
condecorou com a «Ordem do Infante 
D. Henrique» o congressista Ronald 
Pereira Sarrazin. descendente de por
tugueses. tendo sido invocado o vivo 
e actuante interesse que esta figura 
polittca americana tem demonstrado 
pela comunidade portuguese 

Muito concorrido. este Jantar teve 
como pnncipal patrocinados o dr Sea
bra da Veiga. medico portugues resi
dente em Waterbury. Figura de grande 

0 Secretario de Estado confrarerniza com emigranres 

prestlgio naquela ctdade (na qual t1 
cOnsul honorarto de Portugal). 
o dr. Seabra da Vetga teve palavras 
de grande aprec;o para a visita do 
dr. Joao Lima. 

Ao Club foi imposta a «Comenda 
da Ordem da Benemerencia». 

Em Newark. o Secretario de Estado 
da Emigrac;iio comec;ou por visitar as 
tnstalac;oes da creche da lgre1a de 
Nossa Senhora de Fatima. tendo depois 
ali assistido a missa celebrada pelo 
Padre Manuel Vaz. 

Efectuou-se em seguida uma recep
c;iio oficial na casa do COnsul de 
Portugal em Newark. dr Francisco 
Mota. e a qual asststtram para altlm 
de toda a comitiva. o Mayor de Newark. 
Mr Gilbson. e outros elementos oficiais. 
Presentes tambem os 6rgaos da comu
nicac;ao social e representantes das 
colectividades. 

Durante esta cerim6nia houve troca 
de impressoes entre o Mayor Gilbson 
e o dr Joiio Lima. que foram de grande 
interesse para a Comuntdade Portu
guese 

No final o Mayor Gtbson ofereceu 
ao Secretario de Estado da Emigrac;ao 
as «Chaves da cidade» de Newark. 
acompanhando este seu gesto com 
palavras de sincero carinho por todos 
os portugueses. e de admirac;iio por 
Portugal 

Atnda em Newark. e em sessao de 
esclarectmento no Sport Clube Portu
gues. o dr. Joiio Lima lot entusiasti
camente aplaudido pela numerosa assis
tencia depois das palavras que entiio 
proferi u. e das quais des tacamos: 

«0 Governo ConstttuctOnal decidtu 
governar segundo a vontade do Povo 
Portugues e tal s6 e possivel conhe
cendo-se o que o Povo Portugues 
pretende que se fac;a. E como para 
a Secretaria de Estado da Emigrac;iio 
niio M portugueses de primeira e por
tugueses de segunda. mas s6 portu
gueses. niio se pode saber somente 
o que querem os portugueses do Con
ttnente. dos Ac;ores ou da Madeira. 
sendo necessaria saber-se o que que
rem os outros portugueses espalhados 
pelo Mundo». 

Em Elizabeth. a primeira visita do 
dr Joao Lima foi a lgreja de Nossa 
Senhora de Fatima. onde o aguarda
vam os padres Joao e Cotmbra. altlm 
de um numerosos grupo de portugue
ses Depois de ali confraternizar com 
elementos da comunidade. dirigiu -se 
ao Clube de Elizabeth. onde se pre
sidiu a uma sessao de esclarecimento. 
Tendo usado da palavra o Presidente 
do Clube e o COnsul de Portugal em 
Newark. o dr Joiio Lima teve mais 
uma vez ocasiao de descrever perante 
a numerosa assistencia. a actual situa
c;ao portuguesa e seu futuro. do qual 
depende «um esforc;o comum que 
engloba o Governo e todo o Povo 
Portugues». Varias vezes interrompido 
pelas palmas dos assistentes. o Secre
tario de Estado da Emigrac;iio realc;ou 
a alegria que sentia neste contacto 
com os portugueses radicados nos 
Estados Unidos. afirmando mais uma 
vez a sua «preocupac;iio constante em 
nao quererr governar sem o conheci
mento vivo das coisas». 

23 



MASSACHUSEITS 
No estado de Massachuset t s. 

o dr. Joao Lima comec;:ou por se encon
trar com as comunidades portuguesas 
em Boston. tendo-se realizado uma 
sessao de esclarecimento (seguida de 
urn perlodo de perguntas e respostas) 
no Centro Paroquial da lgreja de Santo 
Ant6nio. em Cambridge. Durante urn 
almoc;:o oferecido pela comunidade local. 
usou da palavra o Presidente da Camara 
daquela cidade. que sublinhou o signi
ficado da visita do Secretario de Estado 
da Emigrac;:ao quer para os portugue
ses ali residentes. quer no contexte das 
relac;:oes luso-americanas. No dia 
seguinte VISitOu a Universidade de 
Harvard. 

Em audi~ncia no Pac;:o Episcopal. 
o dr. Joao Lima (acompanhado do 
embaixador dr. Hall Themido e do 
cOnsul -geral em Boston. dr. Carvalho 
Faria) foi recebido por D. Humberto 
de Mede~ros. Arcebispo de Boston. 
Nesta entrev1sta -que viria a durar 
mais de uma hora - e em que foram 
abordados algt • mas da actualidade 
portuguesa. P Humberto de Medeiros 
revelou mais uma vez o seu grande 
carinho e empenho nas questoes rela
cionadas com a defesa dos interesses 
dos emigrantes portugueses ali resi
dentes. 

Em Ludlow. o dr. Joao Lima foi 
recebido pela comunidade e repre
sentantes das autoridades locais. tendo 
em seguida colocado urn ramo de 
flares no monumento erigido aos her6is 
luso-americanos mortos na Segunda 
Guerra Mundial. Efectuou-se depo1s 
uma sessao de boas-vindas no salao 
de festas do Gremio Lusitano. bern 
como uma sessao de esclarecimento 
com perlodo de perguntas e respostas. 
Urn grupo de portugueses ofereceria 
ainda a comitiva portuguesa urn jantar 
no restaurante «Caravela». 

Em New Bedford iniciou a sua visita 
com uma deslocac;:ao a escola Hayden 
McFadden. onde funcionam aulas do 
programa de educac;:ao bilingue. 
seguindo depois para a Escola Ofic1al 
Portuguesa «Ciube Fee Patria>>. A comi
tiva dirigiu -se depois a Fall River onde 
almoc;:ou no restaurante «0 Lusitano». 
Antes de regressar novamente a New 
Bedford. a comiuva visitou o local 
onde sera insta lado o Museu da 
Heranc;:a Portuguesa. 

Na biblioteca portuguesa «Casa d~ 
Saudade». o dr. Joao Lima inaugurou 
uma expos1<;:ao de pintura do arust<t 
Rogeno S1lva. visitando tambem uma 
expos1c;:ao fotograflca e documental 
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Cardeal Humbeno Medeiros e dr. Joao Lima 

relativa a teoria portuguesa sobre a 
pedra de D1ghton. da autoria do dr 
Manuel Luciano da Silva (tema que 
1a desenvolvemos numa das nossas 
i'lltimas edic;:oes). Seguiu-se uma con
ferencia de imprensa. mu1to concorrida 
pelos portugueses e com a presenc;:a 
de representantes de diversos 6rgaos 
de mformac;:ao de expressao ponuguesa 
e inglesa. (Esta conferemcia. a exemplo 
do que J<i tinha acontecido com outras. 
fo1 mterpretada para inghh) 

A uma pergunta de urn JOrnalista 
americana. o dr. Joao Lima d1sse que 
«Portugal nao patrocina qualquer lmi
grac;:ao ilegal dos seus c1dadaos para 
o estrangeiro. mas o tratamento que 
os governos estrangeiros deem aos 
imigrantes entrados ilegalmente nao 
sera 1ndiferente ao Governo Portu
gues». 

0 dr. Joao Lima. sausfazendo a 
cunos1dade do rep6rter americana 
sublinhou que o .assunto tera de ser 
resolvido pelas leis internas dos paises 
onde os imigrantes ilega1s se fixam 
e que s6 em casos de extrema nece~ 

s1dade o Governo Portugues poder" 
intervir na defesa dos seus cidadaos 
atraves das suas representac;:oes no 
estrangeiro. sem interfer ir com as le1s 
mternas destes paises. A legalidade 
ou ilegalidade da entrada de emigran 
tes neste pais e determlnada pelas leis 
dos Estados U nidos». 

0 Secreu~rio da Em1gracao revelou 
ainda ter estabelec1do contactos em 
Washington sobre a possfvel vinda de 
refugiados das ex col6nias para os 
Estados Unidos. afirmando ter encon 
trado a melhor recep tividade por parte 
das pessoas com quem contactou. 
acrescentando. todavia. ser o assunto 
dificil. devido as leiS internas que 
regem a imigrac;:ao e tambem a crise 
de desemprego em muitas reg1oes deste 
pais. A uma pergunta sobre se o 
Governo Portugues tinha uma politica 
para desencorajar a em1gracao. 
o dr. Joao L1ma disse «lnfelizmente 
nao tern. Existem cerca de 500 mil 
desempregados em Portugal e mesmo 
na hip6tese de um investimento publico 
e privado intensive. a criac;:ao de pos
tos de trabalho nao seria suficiente 
para absorver toda a mao-de-obra 
desempregada». 

A comitiva part1u depo1s para North 
Dartmouth. onde jantou na Southeas
tern Massachussetts Umversity (SMU). 
Presentes muitas individuahdades de 
destaque na v1da da comunidade por
tuguesa. bern como o Presidente e 
vereadores da Camara de New Bedford. 
congressistas estaduais luso-america 
nos. Reiter e elementos do corpo 
docente e estudantes portugueses da 
Universidade. etc. 0 anfiteatro da SM U 
foi ainda palco de uma sessao de 
esclarecimento. 

Abriu a sessao a dr • Mary T. Ver
mette. directora do «Centro para o 



Mundo de Expressiio Portuguesa» 
daquela universidade que, depois de 
evocar a sua qualidade de luso-ame· 
ricana apresentou. em nome do Cen
tro. os cumprimentos de boas-vindas 
ao dr. Joiio Lima e sua comitiva. 
Um emigrante (Helio Braga) viria a 
ler nesta sessiio um pormenorizado 
documento contendo varias propostas 
referentes as condi~oes de vida dos 
portugueses ali radicados, e as quais 
0 Secretario de Estado deu imediato 
parecer. Entre as varias etapas da sua 
visita a New Bedford. o dr. Joiio Lima 
visitou num hospital o democrata Abllio 
Aguas. detentor da Ordem da Liber
dade. 

RHODE ISLAND 
Providence. capital do estado de 

Rhode Island, foi a ultima etapa da 
visita do Secretario de Estado da Emi· 
gra~iio as comunidades portuguesas 
dos Estados Unidos da America. No 
hotel «Angell Room» a comitiva reuniu 
com representantes dos principais 
departamentos de Educac;;ao locais. 
Presidida pelo di. • Maria Jose Sa 
Correia. esta reuniao abrangeu vastos 
temas sobre o ensino e difusao da 
cultura portuguesa. e foi decisiva para 
a soluviio de muitos dos problemas que 
vinham afectando a comunidade. 

Seguiu-se uma visita de cortezia 
ao Governador do Estado. Joseph 
Garrahy. em que estiveram presentes 
muitas individualidades de destaque. 
Na ocasiao foi entregue ao dr. Joao 
Lima uma proclama<;;ao relativa ao 
«Dia de Peter Francisco». de origem 
portuguesa e um dos her6is da revo
lu<;;ao americana. 

No «Rhode Island College» reali 
zou-se em seguida um encontro com 
o 6rgao que define e controla a polf
tica de educac;;ao deste estabelecimento 
de ensino. 0 Secretario de Estado da 
Emigrac;;ao proferiu entao um breve 
discurso. fez oferta de material didac
tico e bolsas de estudo. e entregou 
as insignias de «Comendador do Infante» 
a Edward Costa. Deputy Assistant 
Comissioner of Education, e a Frank 
Newman. Presidente da Universidade 
de Rhode Island. A esta cerim6nia 
- que teve grande cobertura pela 
lmprensa e Televisao- assistiram pra
ticamente todas as mais importantes 
individualidades locais ligadas a admi
nistra~ao escolar. 

Depois de um concorrido almo<;;o 
no «Angell Room». teve Iugar no con
sulado portugues uma reuniao com 

agentes de viagens, e na qual foram 
abordadas questoes pontuais de inte
resse para os emigrantes. 

Por ultimo. em Cumberland. 
o dr. Joao Li ma e comitiva visitaram 
o «Club Juventude Portuguesa de 
Cumberland» e a Escola Portuguesa 
local Depois da sessao de boas-vindas 
e da actua<;;ao de um grupo de dan<;;as 
regionais portuguesas do Club. o Secre-

CANADA 

tario de Estado da Emigra~iio anunciou 
a entrega de livros e o pagamento 
de subsidios em atraso a escola. fina
lizando com a imposi<;;ao das insignias 
da «Ordem de Benemerencia ao Club 
Juventude Portuguesa». «Oficial da 
Ordem do Infante» a Irma Adelaide 
Canelas, e «Grande Oficial da Ordem 
do Infante» ao Bispo de Provicende. 
Mons. Louis Gelineau. 

ACIMA DE TUDO, 0 ~TRIOTISMO 
A visita de JoAo Lima ao Canada resultou igualmente num frutuoso 

contacto com as principais comunidades de portugueses radicados naquele 
pais. Atraves de esclarecimentos, visitas a clubes, escolas e associac;;oes, 
bern como em conferencias de - lmprensa aos diversos 6rgAos de comu
nicac;;Ao luso-canadianos, os nossos compatriotas tiveram assim opor
tunidade de ouvir de urn membro do Governo respostas as perguntas que 
de urn modo geral reflectem as questoes que mais os preocupam. 

OTAWA 
Chegados a Otawa. e depois de uma 

reuniao com o pessoal diplomatico 
portugues. o Secretario de Estado da 
Emigrac;;ao e sua comitiva (de que 
passou a fazer parte. ate ao final da 
sua visita ao Canada. o embaixador de 
Portugal em Otawa. dr. Luis G6is 
Figueira) participaram numa reuniao 
com altos responsaveis do Governo 
canadiano. que integrava o Secretario 
Parlamentar do Ministerio dos Neg6-
cios Estrangeiros. Fernand Leblanc; 
o Subsecretario de Estado Adjunto 
para os Assuntos Politicos, K. Goldchlag. 
e outras individualidades representando 
os Ministerios da lmigra~ao. e da Saude 
e Bem-Estar Social. 

Depois de ter dado as boas-vindas 
ao Secretario de Estado e a delegac;;ao 
portuguesa e. atendendo ao facto de 
se tratar. como sublinhou, da primeira 
visita de um membro do Governo 
Portugues ap6s a estadia no Canada 
de Mario Soares (entao Ministro dos 
Neg6cios Estrangeiros) no Verao de 
1974. o sr. Leblanc sol icitou ao dr. Joao 
Lima que. antes de entrar na discus· 
sao de assuntos especificos. fizesse 
uma exposic;;ao geral sobre a situa<;;ao 
portuguesa e os programas governa
mentais. nomeadamente na esfera eco
n6mica 

Joao Lima expos entao detalhada
mente a evoluc;;ao e o sentido de poli
tica externa portuguesa. com particular 
incidencia nos aspectos econ6micos 

e de ajuda internacional dos principais 
parceiros e aliados do nosso Pais 

No prosseguimento da reuniao. 
a delega~ao canadiana sublinhou a 
simpatia do seu Governo pelos esfor· 
<;;os empreendidos no sentido da esta· 
bilizac;;ao polftica e da democratizac;;ao 
em Portugal. sem esquecer a questao 
da descolonizac;;ao. No que se refere 
a certas sugestoes apresentadas pelo 
Secretario de Estado da Emigrac;;ao. 
foi afirmado que o Canada as enca
raria com espirito aberto com vista 
a uma eventual participa<;;ao. seja a 
nivel bilateral seja no esfor~o multi
lateral de coopera~ao e assistencia ao 
nosso Pais. 

Trataram-se em seguida questoes 
mais directamente ligadas a seguran~a 
social dos emigrantes portugueses. aos 
seus problemas especificos. nomeada
mente na esfera do ensino da lfngua 
portuguesa. e em geral do problema 
da imigrac;;ao portuguesa para o Canada. 
que no ultimo ano decresceu substan
cialmente. Estes assuntos viriam a ser 
tratados na reuniao com o Ministro 
Federal da Emigra~ao . 

Seguiu-se entretanto um almo~o na 
embaixada portuguesa. em que esti· 
veram presentes. alem dos referidos 
membros da delega~ao canadiana. o 
Ministro e Vice-Ministro da lm i gra~ao. 
bem como membros do seu Gabinete. 
Durante o almo<;;o. o ministro cana
diano. dr. Bud Cullen teve palavras de 
elogio para os emigrantes portugue
ses. afirmando que tudo !aria para 
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facilitar a entrada de mais portugueses 
no Canada. que seriam bem-vindos 
- sublinhou 

Na entrevista com o sr. Cullen 
foram depois desenvolvidos em deta
lhe os pontos que. com respeito a 
corrente migrat6ria portuguesa para o 
Canada. a situa<;ao dos portugueses 
neste pais e as questoes de seguran<;a 
social. haviam ja sido abordados na 
reuniao da manha e durante o almo<;o. 
0 Ministro da lmigra<;ao canadiano 
voltou a referir o grande apre<;o em 
que e tida a comunidade portuguesa. 
confirmando que o seu Governo esta~ 
ria disposto a discutir oportunamente 
com o Governo portugues a prepara<;ao 
de conversa<;oes formais sobre segu
ran<;a social. A delega<;ao portuguesa 
aproveitaria para fazer um reparo a 
forma como estao funcionando os Ser
vi<;os de lmigra<;ao da Embaixada do 
Canada em Lisboa que. pela dureza 
das exigencias levantadas e pela difi
culdade de acolhimento. estao. em 
termos prflticos. a desencorajar os por
tugueses de ali se dirigirem. Do lado 
canadiano foi prometido que a ques
tao ia ser averiguada. 

A escatua de Gaspar Coree-Real. em 
St. John's 
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0 dr. Joao Lima visitou em seguida 
o «Centro Comunitario Portugues Ami 
gos Unidos». de Hull. onde se avistou 
com a direc<;ao e s6cios do Clube. 
tendo-se inteirado dos problemas da 
comunidade portuguesa daquela area. 
Dirigiu-se depois para o «Lusitano 
Portuguese Recreation Centre». de 
Ottawa. tendo trocado cordialmente 
impressoes com os presentes e os 
membros da direc<;ao. que aproveita
ram a ocasiao para p6r ao corrente 
dos problemas que a Associa<;ao 
enfrenta e de alguns dos seus pianos 
para o futuro. como sejam a constru
<;ao da sede e a continuidade do ensino 
da lingua portuguesa na escola do 
Clube. 

A noite. teve Iugar numa Escola de 
Ottawa uma sessao de esclarecimento 
para a comunidade de Ottawa/Hull. 
tendo o Secretario de Estado profe
rido um discurso em que apresentou 
as linhas gerais da situa<;ao portu
guesa. Estabeleceu-se a seguir um 
dialogo com a assistencia. que tinha 
acorrido em grande numero. 

TORONTO 

Em Toronto. o Secretario de Estado 
da Emigra<;ao come<;aria por visitar a 
escola oficial do «First Portuguese 
Canadian Club». tendo oportunidade 
de ouvir as opinioes e sugestoes do 
director e dos professores. Esses con
tactos facilitaram-lhe a percep<;ao dos 
problemas com que as classes portu
guesas ali lutam. nomeadamente caren 
cia de material didactico. 

De assinalar ainda uma reuniao de 
trabalho em que participaram a 
dr.• Maria Jose Correia. o Delegado 
da SEE junto do Consulado-Geral e 
diversas personalidades portuguesas 
que ali exercem fun<;oes relacionadas 
como Ensino. 

Entretanto. o Secretario de Estado 
dirigiu-se a area comercial portuguesa. 
contactando informalmente com todos 
os compatriotas que dele se aproxi
maram. Visitou nessa ocasiao a «Por
tuguese Book Store». onde p6de veri
ficar o numero de jornais e revistas 
portuguesas a vcnda nesta cidade. 

Seguiu-se no Consulado uma con
ferenda de imprensa que decorreu com 
bastante interesse e registou a pre
sen<;a de representantes de todos os 
6rgaos de informa<;ao portuguesa do 
Ontario. A referida conferencia de 
lmprensa foi directamente difundida 
pelo «Radio Clube Portugues» de 
Toronto e filmada pelo programa de 
te levisao «Tempo Portugues». Ambos 

os programas repetiram a Conferencia 
de lmprensa nas suas emissoes. 

0 Secretario de Estado ofereceu 
depois um jantar aos Presidentes dos 
Clubes e Associa<;oes de Toronto bem 
como aos Orgaos de lnforma<;iio que 
participaram na conferencia de imprensa. 
Este jantar caracterizou-se pela infor
malidade e espirito de confraterniza
<;ao. e simbolizou a considera<;iio do 
Governo Portugues pela Comunidade 
de Toronto. representada pelos seus 
Clubes e Associa<;oes. 

No Salao Nobre do «First Portu
guese Canadian Club» realizou -se depois 
um sessao solene que registou a pre
sen<;a de muitas centenas de portu
gueses. A sessao decorreu animada. 
sendo o debate por vezes acalorado. 
De uma maneira geral. porem. decor
reu de forma positiva demonstrando 
o interesse dos portugueses pelos pro
blemas do seu pais de origem. 

No final da sua visita a Toronto. 
Joao Lima foi entrevistado por dois 
programas de televisao portugueses 
- «Festival Portugues» e «Portugal de 
Hoje» - nos quais respondeu a per
guntas e focou assuntos de interesse. 
nomeadamente a questao dos dep6-
sitos de emigrantes em Portugal. 

MONTREAL 

Logo ap6s a sua chegada a Mon
treal. o dr. Joao Lima. dirigiu-se para 
o restaurante portugues Solmar onde 
deu uma conferencia de imprensa a 
varios representantes dos jornais. da 
radio e da televisao de expressao por
tuguesa. 

Durante este encontro o dr. Joao 
Lima teve mais uma vez oportunidade 
de responder a perguntas que abran
geram uma vasta gama de temas. bem 
assim como de esclarecer os prop6-
sitos que animam o Governo Portu
gues e consequentemente a Secretaria 
de Estado da Emigra<;ao. no que res
peita as comunidades de emigrantes 
lusitanos espalhados pelo mundo. 

Tal como ja tinha sucedido em 
Otawa e em Toronto as preocupa<;oes 
veiculadas pelos 6rgiios de informa
<;ao que servem as comunidades diri
giram-se com especial predominancia 
para os problemas da seguran<;a social 
e do ensino da lingua portuguesa e 
difusao da cultura. Mas tambem no 
sector da informa<;ao se avolumaram 
as perguntas tendo OS varios entrevis
tadores afirmado que a comunidade 
portuguesa do Canada necessita ter 
acesso a radiodifusao nacional que. 
segundo foram unanimes em declarar. 
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se ouve em pessimas condic;oes no 
Canada Mais ainda. e sublinhando 
que as transmissoes desportivas con
tinuam a ser extremamente ouvidas. 
sugeriram que o noticiario normalmente 
apresentado nos seus intervalos seja 
sobre actualidade nacional e nao inter
nacional e elaborado de forma a melhor 
serv1r as comunidades sob o ponto 
de vista da informac;ao. Ainda neste 
sector houve troca de impressoes sobre 
a publicac;ao «25 de Abril» e sobre o 
servic;o que a ANOP pode e deve 
prestar. bem assim como se focaram 
algumas hip6teses de melhor e mais . 
rapida difusao desse servic;o que. por 
sua vez. «deve incidir tambem sobre 
a actualidade dos Ac;ores e da Madeira 
e nao apenas sobre os acontecimentos 
do continente». 

Pela maneira como decorreu esta 
conferencia. transformada rapidamente 
em dialogo. o dr. Joiio Lima conside
rou mais uma vez que nesta sua via
gem ao continente americano um dos 
objectivos propostos tem sido larga
mente atingido: o de ouvir criticas e 
sugestoes em contacto directo com 
os interessados de forma a habilita-lo 
a definir. por em pratica e dinamizar 
uma nova politica de emigrac;ao nao 
baseada em pressupostos de quem 
esta Ionge e desligado das realidades, 
mas sim em dados objectivos e reco
lhidos no local onde devem vir a 
incidir as eventuais soluc;oes para os 
problemas. De resto este mesmo resul
tado de amplo esclarecimento vir a ser 
a causa e o resultado de mais uma 
sessao de esclarecimento que se reali
zou a noite e a qual compareceram 
algumas dezenas de emigrantes a quem 
o Secretario de Estado solicitou depois 
de breves palavras introdut6rias. que 
fizessem perguntas. apresentassem 
sugestoes e criticas. E assim aconteceu 
de facto mais uma vez durante as 
horas que se seguiram. E vieram natu
ra lmente os temas do ensino. da poll
tica fiscal em relac;ao aos emigrantes. 
da seguranc;a dos haveres destes. da 
lei do arrendamento rural urbano. da 
legislac;iio militar. da seguranc;a social 
- quer no Canada quer em Portu
gal -do funcionamento dos tribunais 
e resoluc;ao de casos pendentes de 
justic;a. etc. 

0 dr. Joiio Lima aproveitou ainda 
naturalmente para a prop6sito dos 
assuntos que ia sendo dialogados infor
mar a comunidade de Montreal dos 
contactos ja feitos com as autoridades 
federa is canadianas em Otawa. e da 
forma aberta como asses contactos 
decorreram. bem como das possibi-

0 dr Joiio Lima e enrrevistado em Toronto para o programs da TV. «Festival 
Porrugues» 

dades que agora se abrem para qut 
:JS autoridades de Portugal e do ldnao 
tomem decisoes concretas que venham 
melhorar o estatuto do emigrante por
tugues neste pals. 

Ainda na sessao de esclarecimento 
o dr. Joiio Lima quiz mais uma vez 
sublinhar que considera importante que 
os erros cometidos no passado. quer 
antes quer depois do 25 de Abril. 
devem deixar de cons!ltuir permanente 
lamuria para passarem a ser. isso sim. 
materia de reflexao para evitar e a sua 
repetic;ao no futuro e para se melhorar 
a actuac;ao do Governo Portugues 
neste campo extremamente importante 
que e a emigrac;ao. 

No ultimo dia da sua visita ao 
Canadfl. o dr. Joiio Lima teve uma 
entrev1sta com o Ministro do Trabalho 
e da Mao-de-Obra e Ministro da lmi
grac;ao do Quebec. Jacques Couture. 
Existe uma campanha a favor da entrada 

de mais portugueses para aquela pro
vincia. e o ministro canadiano confir
maria o facto. sublinhando que tal 
sentimento e partilhado pelas autori
dades locais. Todavia. e como viria 
a declarar Joao Lima ap6s o seu 
regresso a Lisboa em entrevista ao 
«Jornal Novo». para tal questao «e evi
dente que o nosso Governo tera de 
funcionar de acordo com as leis fede
rais do Canada que ao fim e ao cabo 
forem aprovadas» (estes contactos 
foram efectuados precisamente no 
momento em que o parlamento federal 
canadiano debate uma nova lei sobre 
imigrac;ao). 

0 Secretario de Estado da Emigra
c;iio completou o programa da sua 
visita com uma reu"'iilo integrando os 
responsaveis diplomaticos e consulares 
no Canada. na qual foi abordada e 
permenorizadamente desenvolvida a 
questao do auxll io do Governo Por
tugues as comunidades neste pals. 
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• REDUCAO DE IMPOSTOS 
PARA A IMPORTACAO DE AUTOMOVEIS 

e BENEFiCIOS EM DIVERSAS OPERACQES 
BANCARIAS 

• REESTRUTURACAO DAS INSTITUICQES 
DE CREDITO NACIONAIS EM FRANCA 

• BOLSAS E SUBSiDIOS DE ESTUDO 

e PROBLEMAS DOS EMIGRANTES 
EM RELACAO A EVENTUAL ENTRADA 
DE PORTUGAL PARA 0 MERCADO COMUM · 

e IMPOSTO PROFISSIONAL 
NA REPUBLICA FEDERAL DA ALEMANHA 

CONDICOES REGULADORAS . 
DA IMPORTACAO DE AUTOMOVEIS 
POR EMIGRANTES PORTUGUESES 

Problema de grande importanc ia para os emig rantes portu 
gueses (constituindo o tema principal de grande parte da corres
pondencia que ultimamente nos tern sido d irigida) o reg ime d e 
importac;ao de autom6veis foi o bjecto de actualizac;ao p or Decret o 
de 30 de Abril. Transcrevemo -.. lo na integra, ficando para o utra 
edic;ao mais pormenores sobre o assunto. 

Considerando que os emigrantes· 
portugueses tem. repetidamente. 
manifestado o desejo de vere(n 
reduzidas as importancias avulta 
das a pagar no acto da impo~ta
vao definitiva dos seus vefcu los 
.utom6veis; 

Considerando os tempos de 
posse e de vida do veiculo como 
determinantes das facilidades a 
atribu ir aos seus autom6veis; 

Usando da autorizavao confe
rida pela Lei n.0 16/77. de 25 
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de Fevereiro. o Governo decreta. 
nos termos da alfnea b) do n.0 1 
do artigo 201 .0 da Constitui<;:ao. 
o seguinte: 

Artigo 1. 0 

Os veiculos autom6veis perten 
centes ha mais de um ano a 
emigrantes portugueses. quando 
importados definitivamente no Pais. 
beneficiam de uma redu<;:ao dos 
direitos devidos. calculados pela 

pauta mrnrma. de conformidade 
com a tabela seguinte: 

Percentagem 
Anos de vida do velculo de 

redu9lio 

2. 0 a no . . . . . . . . . 50 
3.o ano 60 
4. 0 e 5. 0 anos 70 
Mais de 5 a nos . . . 80 

Artigo 2.0 

1 . Os beneficios consignados no 
artigo anterior s6 podem ser con
cedidos quando os proprietaries 
dos vefculos comprovem. por 
documentos bastantes. os tempos 
de posse e de vida. devendo estes 
ser contados ate a data da entrada 
dos vefculos no continente ou 
i I has adjacentes. 

2. Se se tratar de autom6veis 
que ja tenham beneficiado do 
regime de importa<;:ao temporaria. 
o prazo de posse. em cuja con
tagem nao sera considerado 0 
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tempo de permanencia no Pais. 
referir-se-a a ultima entrada . 

Artigo J. o 
0 disposto no artigo 1.0 do 

presente diploma apenas e aplica 
vel a um dos conjuges ou a um 
individuo maier. solteiro. somente 
em rela<;:ao a um autom6vel de 
sua propriedade. 

Art igo 4 .0 

Entender-se-a como emigrante 
sob o aspecto fiscal. para efeitos 
de aplica<;:ao do presente decreto
- lei. todo e qualquer individuo de 
nacionalidade portuguesa que com
prove. atraves de certificado con 
sular. ou outro equivalente em 
termos probat6rios. a sua quali
dade de produtivo no Pais donde 
precede. com. pelo menos. um 
ano de efectividade. 

Artigo 5. 0 

As red u<;:oes previstas neste 
diploma sao aplicaveis. segundo 
as mesmas percentagens. ao im
posto sobre a venda de veiculos 
autom6veis. nos termos do 
artigo 5. 0 do Decreto - Lei n.o 697/ 
/73. de 27 de Dezembro. e a sabre
taxa de importa<;:ao criada pelo 
Decreto-Lei n.o 271-A/75. de 31 
de Mar<;:o. com as altera<;:oes intro
duzida s pelos Decretos- Leis 
n.os 701-F/75. de 17 de Dezem
bro. 225-G/76. de 31 de Mar<;:o. 
e 720-A/76. de 9 de Outubro. 

Artigo 6.0 

0 desembara<;:o aduaneiro dos 
veiculos autom6veis sera feito atra
ves do processamento de despa
cho de caderneta. a efectuar por 
veri fica<;:ao. 

Artigo 7.0 

Os veiculos autom6veis impor
tado s nos termos do presente 
decreto- lei nao poderao ser aliena
des nem por qualquer forma one
rados antes de decorridos dois 
anos sobre a sua importa<;:ao defi 
nitiva. ficando os mesmos. caso 
contrario. sujeitos ao integral paga
mento de todas as imposi<;:oes 
devidas. 

Artigo 8 .0 

Os importadores que hajam sido 

contemplados com as redu<;:oes 
previstas neste diploma. aplicadas 
aos seus veiculos. s6 poderao vir 
a utiliza- las de novo decorridos 
quatro anos a contar da data da 
importa<;:ao definitiva dos mesmos. 
se obedecerem ao enquadramento 
constante dos artigos anteriores. 

Artigo 9 .o 
Os emigrantes que. nos termos 

do Decreto-Lei n.0 43 529. de 9 
de Mar<;:o de 1 961. detenham 
autom6veis na situa<;:ao de ilega
lidade deverao. dentro de trinta 
dias a contar da data de entrada 
em vigor do presente diploma. 

submete-lo a despacho de impor
ta<;:ao ou promover que os mes
mos abandonem o territ6rio nacio
nal. nao estando. durante este 
periodo. sujeitos a qualquer san<;:ao 
legal. 

Artigo 10.o 

0 Min istro das Finan<;:as podera. 
por despacho. mandar aplicar o 
estatuido no presente diploma. caso 
a caso. aos autom6veis pertencen
tes ha menos de um ano a emi
grantes portugueses. quando ci r
cunstancias de for<;:a maior ou 
caso fortuito. devidamente com
provado. o JUStif iquem. --ISENCAO DE IMPOSTO 

DE CAPITAlS PARA EMIGRANTES 
1. Sao isentos do imposto de capitais os juros dos dep6sitos 

constituidos por emigrant es ou equ iparados (os que sendo emigrantes 
adquiram a nacionalidade estrangeira e seus descendentes). quando se 
trate de dep6sitos com pre-aviso ou a prazo nao inferior a 30 dias, 
quer as contas sejam: 

-em escudos; 
-em moeda estrangeira; 
- ou de poupan<;:a-credito. 
2. Mesmo que as contas de dep6sito tenham co-titulares resi

dentes em Portugal, se esses co-titulares forem ou o conjuge. ou irmaos. 
ou f ilhos. ou netos. ou pais ou av6s do emigrante ou equiparado. os juros 
dos depositos ficam tambem isentos do imposto de capitais. 

3. As contas de dep6sito expressas em escudos em nome de 
emigrantes ou equiparados com domicilio em Portugal, podem 
tambem beneficiar da isenc;ao que se vern referindo. desde que os 
seus titulares ate 14 de Abril de 1 978 regularizem essas contas provando 
as institui<;:oes de credito depositarias que se mantem a sua qualidade 
de emigrante ou equiparado. 

4. A isenc;ao de imposto de capitais aplica-se aos juros dos dep6-
sitos ja constituidos que se vencerem depois de 14 de Abril de 1977. 
(data de entrada em vigor da Lei n.0 21 - B/77 de 9 de Abril) ou se for esse 
o caso. depois de regularizados os mesmos dep6sitos nos termos do numero 
anterior. 

DEPOSITOS A PRAZO 
• Condic;oes de mobilizac;ao 

antecipada total ou parcial 
desses depositos. 

• Emissao de um titulo 
nominativo, rep resentative do 
deposito a prazo . 

De acordo com o disposto no 
n° 1 do Artigo 4.0 do Decreto
·Lei n.0 729-E/75. de 22-12-1975. 
os dep6sitos a prazo apenas pode-

rao ser exigiveis no tim do prazo 
por que foram efectuados. prazo 
esse que nao podera ser inferior 
a 30 dias. 

Actualmente. porem. reconhe
cida que foi a necessidade de 
clarifica<;:ao do estatuto juridico dos 
dep6sitos a prazo. para alem do 
regime referido, o Governo. pelo 
Decreto- Lei n.0 75 - B/77. publicado 
em 28-2-1977 («D R.» n.0 49 
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I Serie da mesma data). decretou 
o seguinte: 

I. CONDI<;OES 
DE MOBILIZA<;AO 
ANTECIPADA 
(t otal ou parcial) 
DOS DEPOSITOS A PRAZO 

1. As instituic;oes de credito pas-
saram a poder estabelecer com os 
seus clientes um acordo quanto 
a mobil iza<;ao antecipada (total 
ou parcial) dos dep6sitos efectua 
dos a prazo. 

2. Nestes casos (de mobiliza 
c;ao antecipada do dep6sito a prazo) 
as taxas de juro a aplicar serao 
as que constam do anexo a esta 
nota informativa. 

II. EMISSAO DE UM TITULO 
NOMINATIVO, 
REPRESENTATIVO 
DE UM DEPOSITO 
A PRAZO 

1. As instituic;oes de credito 
depositarias. emitirao um titulo 
nominativo, na data da consti
tuic;ao do dep6sito a prazo. titulo 
esse representative do dep6sito 
fe1to. 

2. 0 titulo nominative em causa. 
nAo e transmissive!, a nao ser 
atraves do circuito bancario (8 ) . 

3 Oeste titulo constarao as 
taxas de juro a aplicar em caso 
de mobilizac;ao antecipada. 

4. Para os dep6sitos a prazo 
constituldos ate a data da entrada 
em vigor do Decreto-Lei n.0 75-8/ 
/ 77. is to e ate 28-2-1977. a em is
sao do titulo nominative fica a 
depender do mesmo ser ou nao 
solicitado pelo depositante. 
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DEPOSITOS A PRAZO MOBILIZADOS ANTECIPADAMENTE 
(em rela~iio a respectiva data de vencimento) 

Taxas de juro aplicadas a partir de 1 -3-1977 

1. Nlio serlio abonados juros quando a mobilizac;ao do dep6sito 
se fizer no prazo de 30 dias. a contar da sua constituic;ao ou renovac;ao. 

2. Sempre que a mobilizac;ao ocorra a partir do 30.0 dia da cons
t ituic;ao ou da renovac;ao. nao poderao ser abonados juros a taxas supe
riores as seguintes. em fu nc;ao da data da sua constituic;ao ou renovac;ao : 

PERIODO DE VIG£NCIA 
DO DEPOSITO 

Da1a da consu•u•~lo ou da ma•s 
recen1e renova~lo do deposilo 

An1enor ~ dala A par1ir da dala 
da enuada de en1rada 
em vigor em vigor 

des1a delermina~Ao des1a de1ermina~Ao 

percentagem percemagem 

lgual ou superior a trinta dias. mas nao noventa 
dias 3 

5.5 
9 

3.5 
Superior a noventa dias. mas nao a cento e oitenta 
dias ... ... ... . ... . .... ...... . 
Superior a cento e oitenta dias e ate um a no ... 

6.5 
10.5 

(a) Para um melhor esclarec•memo devera d1ngu se a msmui~Ao de cr'<!110 que em111u o 111Uio nom•nal•vo 
represen1a1•vo do deposilo a prazo 

CONTAS DE DEPOSITO A PRAZO 
(em escudos para emigrantes ou equiparados, sam o recurso 
sistematico a autoriza~Ao das autoridades monetarias) 

I. TIPOS DE CONTAS 
DE DEPOSITO 
(em escudos) 

e As institui<;6es de credito 
podem abrir contas de dep6sito 
em escudos em nome de emi 
grantes ou equiparados, sob 
forma de: 

a) contas a ordem: 
b) contas com pre-aviso: 
c) contas a prazo nao superior 

a 1 ano. 
• Nos bancos comerciais, as 

contas a prazo podem. porem. ser 
constitufdas por prazo ate 2 anos. 

• A Caixa Geral de Oep6 -
sitos e os estabelecimentos 
especiais de credito (como por 
exemplo o Montepio Geral. o Cre
dito Predial e o Banco de Fomento 
Nacional) podem aceitar contas de 
dep6sito a prazo P"' nome do 
emigrante ou equipar'ldo - sendo 
o prazo superior a dois anos. 

II. TITULARIDADE 

• S6 podem ser titulares destas 
contas. os emigrantes portugueses 

ou equiparados. que residam no 
estrangeiro ha mais de 6 meses. 

e Para efeitos deste diploma sao 
tambem considerados emigrantes 
aqueles que tenham adquirido 
a nacionalidade estrangeira, 
bem como os seus filhos. 

• As contas de dep6sito podem 
ter co-titulares residentes em 
Portugal desde que eles sejam o 
c6njuge. os ascendentes em pri 
meiro grau ou os filhos do emi
grante ou equiparado. 

Il l. PROVA DA OUALIDADE 
DE EMIGRANTE 
OU EOUIPARADO 

Para provar que sao emigran 
tes ou equiparados e residem 
no estrangeiro ha mais de seis 
mesas, devem os interessad os 
- dentro de 180 dias a contar 
da data da constitui<;Ao do 
dep6sito - apresentar na institui
c;ao de credito onde pretendem 
abrir conta de dep6sito: 

- cartei ra de residente no 
estrangeiro: 

- ou carteira de trabalho: 
- ou qualquer outro documento 
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pelo qual a referida institui 
c;:ao de credito se possa asse
gurar da veracidade das afir
mac;:oes do depositante 

IV. MOV IMENTACAO 
DAS CONTAS 

• Os titulares das contas de 
dep6sito - mediante proc urac;:ao 
ou qualquer outro documento que 

0 banco considere suficiente -
podem autorizar que residentes em 
territ6rio nacional movimentem tais 
contas. 

• Estas contas s6 podem ser 
creditadas: 

a) com transferencias do estran
geiro efectuadas atraves do 
sistema bancario ou pelos 
servic;:os dos correios (va les 
internacionais): 

b) pelo contravalor em escudos 
de meios de pagamento sobre 
0 exterior vendidos as insti
tuic;:oes de credito pelo emi-

grante ou equiparado ou seu 
representante: 

c) pelos juros vencidos a pagar 
pela instituic;:ao de cred1to 
onde foi aberta a conta. 

• Fora dos tres casos refendos. 
o credito nestas contas s6 pode 
realizar-se com autorizac;:ao espe
cial e previa do Banco de Por 
tug a I. 

V. LEVANTAMENTOS 

• Das contas de dep6sito a 
ordem. bem como. com pre-aviso 
e a prazo nos respectivos venci
mentos. podem ser feitos levanta
mentos sem qualquer restric;:ao. 

• Os levantamentos que visem 
a aquisic;:ao de bens im6veis nao 
carecem de qualquer autorizac;:ao 
do Banco de Portugal. 

• 0 Decreto-Lei n.0 75-B/77 
de 28 de Fevereiro. que dispoe 
sobre mobi l izac;:ao antecipada 
de fu ndos depositados a prazo, 

apl1ca-se. sempre que os titulares 
das contas sejam emigrantes ou 
equiparados. nao S6 quando OS 
dep6s1tos sao feitos em escudos, 
mas tambem. quando eles sao 
efectuados em moeda estran
g ei ra. 

• Sempre que a instituicao de 
credito onde fo1 efectuado o dep6-
sito tiver duvidas acerca da manu
tenc;:ao de qualidade de emigrante 
por parte do titular de uma conta. 
pode exigir que o mesmo fac;:a 
prova dessa qualidade sob pena 
de se lhe aplicar o disposto no 
parag rafo anterior. 

VI. OUTRAS DISPOSI<;6ES 

• Se o emigrante ou equiparado 
deixar de residir no estrangeiro ha 
mais de um ano. quando renovar 
o seu dep6sito ficara automatica
mente sujeito ao regime dos dep6-
sitos abertos em nome dos resi
dentes em Portugal. 

CONTAS DE DEPOSITO EM MOEDA ESTRANGEIRA 
1 . TITULARIDADE 

56 podem ser titulares destas contas os emigrantes 
que residam no estrangeiro ha mais de 6 meses. 

2. PRAZO 

As contas de dep6sito de emigrantes em moeda 
estrangeira sao constituidas pelos prazos de 6 meses 
e de u m ano. 

3. ISENC.AO DE IM POSTO DE CAPITAlS 

Os juros destas contas de dep6sito estao isentos 
de imposto de capitais. 

4. MOVIMENTACAO 

4.1. Quem pode movimentar estas contas 

4.1 .1. Os emigrantes t itulares destas contas 
podem autor izar que elas sejam movi
mentadas por residentes em territ6rio 
nacional. nas condic;:oes e dentro dos 
montantes que os mesmos emigrantes 
estabelec;:am nos termos da lei. 

4.1.2. Tal autorizac;:ao deve ser dada: 

a) atraves de procurac;:ao passada pelo 
titular da conta em que este espe
cifique os poderes que pretende 
delegar: 

b) ou qualquer outro documento que 

a instiiUi<;<lo depositiuia considere 
suficiente e que traduza uma inequi
voca man1festac;:ao de vontade do 
titular da conta 

4.1.3 Sempre que a delegac;:ao de poderes 
(autorizac;:ao) Seja feita a favor de con
juges, pais, filhos ou irmaos, pode 
essa delegac;:ao constar dos documentos 
relatives a abertura de conta de dep6sito. 

4.2. Como se podem movimentar estas contas 

4.2.1. Os dep6sitos nestas contas s6 se podem 
fazer: 

a) com fundos remetidos do estrangeiro 
transferidos atraves do sistema ban
cario. expresses na moeda em que 
o dep6sito for constituido; 

b) com o valor representado por notas 
estrangeiras e outros meios de 
pagamento sobre o exterior ; esta 
operac;:ao pode ser feita tanto pelo 
emigrante titular da conta quando 
se encontra temporariamente no Pais. 
como por quem esteja devidamente 
autorizado para mov1mentar a refe
nda conta (ver ponto 4 1 .) . 

c) palos juros que sejam acrescentados 
no respectivo dep6sito a prazo. 
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JURO 

No caso de dep6sitos constituldos a 
partir de notas estrangeiras. sera aplicada 
a esses dep6sitos a data com valor 
diferido de 10 dias. 

5.1. Os limites das taxas de juro serao fixados 
periodicamente por aviso do Banco de Ponugal. 

5.2 Os limites actualmente em vigor constam do 
Aviso n. 0 7 do Banco de Portugal de 28/2/77 
e sao OS seguintes: 

Taxa 
MOEDA Prazo de 

iuro 

6 meses 10 % 
Libras esterlinas ... ... .. . .. . 

1 a no 10.5% 

Francos franceses e d61ares cana- 6 meses 8 % 

dianos . . .. . ... .. 
1 8.5% a no 

6 meses 7 % 
D61ares EUA e francos belgas 

1 a no 7.5% 

6 meses 6,5% 
Deutsche mark e florins ... ... 

1 a no 7 % 

6 meses 5 % 
Francos sufc;os .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
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1 a no 5.5% 

5.3. Os juros das contas de dep6sito de emigrantes 
poderao ser capitalizados ou levantados. 
ASSim· 

a) Para capitalizar 
- serao creditados (acrescentados) no fim 

do prazo por que foi constituido o dep6-
sito. na moeda em que esse dep6sito 
tiver sido feito. 

b) Para levantamento 
- serao convertidos em escudos a cota

<;ao da data do vencimento do dep6sito 
e depositados nessa data em conta a 
ordem. 

5.4. Se na data da constitui<;ao do dep6sito. ou 
em qualquer outra data antes do vencimento 
dos juros. 0 depositante nao tiver optado pela 
possibilidade referida na altura b) do ponto 
5.3 .. entende-se que os juros sao para capita
lizar. 

6. PROVA DA QUALJDADE DE EMIGRANTE 

6.1. Para a abenura destas contas torna-se neces
saria fazer prova de qualidade de emigrante. 

6.2. 0 emigrante. ou quem o represente. fara essa 
prova mediante a apresenta<;ao de urn dos 
seguintes documentos: 

- caneira de residente no estrangeiro; 
- carteira de trabalho; 
- qualquer outro documento pelo qual a ins-

titui<;ao de credito depositaria possa verificar 
que o interessado na abertura do credito 
e efectivamente 0 emigrante. 

6.3. A prova da qualidade de emigrante deve ser 
apresentada dentro de 90 dias contados a 
partir da data da constituir;ao do deposito. 
sem o que este sera convertido em escudos 
a taxa de cambio da data da sua constitui<;ao. 
Com o valor em escudos apurado far-se-a urn 
dep6sito a prazo de perlodo igual ao inicial
mente contratado. aplicando-se-lhe as condi
<;oes praticadas pela institui<;ao de credito depo
sit~ria para esse tipo de dep6sitos. Sempre 
que. na renova<;ao de urn dep6sito. a institui<;ao 
de credito depositaria tenha duvidas quanto 
ao problema de saber se a pessoa ainda e 
emigrante. deve essa mesma institui<;ao pedir 
ao emigrante que prove que nao deixou de 
trabaihar no estrangeiro ha mais de seis 
meses 

7. DEPOSITO INICIAL 

7.1 . Estas contas s6 pod em ser constituidas com 
urn dep6sito inicial a que corresponda urn 
contravalor em escudos nao inferior a 10 OOOSOO 
a taxa de cambio do dia da constitui<;ao. 

7.2. 0 referido limite de 10000S00 deve ser consi
derado em funr;ao da totalidade dos depo
sitos que cada cliente tenha efectuado em 
moeda estrangeira. 

8. MOEDAS EM QUE OS EMIGRANTES PODEM 
ABRIR CONTA 

8.1. As contas de dep6sito a abrir em nome de 
emigrante podem ser constituidas nas seguintes 
moedas: 

- d61ares dos EUA. d61ares canadianos. frances 
franceses. deutsche Mark. francos sui<;os. 
fran cos bel gas. I i bras esterlinas e florins. 

8.2. Nas transferencias de credito de contas de emi -
grantes pode. contudo. ser utilizada qualquer 



das moedas normalmente cotadas pelo Banco 
de Portugal devendo neste caso ser feita a 
conversao para a moeda em que o dep6sito 
deva ser efectuado. utilizando-se para o efeito 
os respectivos cambios medics. 

9. DISPONIBILIDADE DOS SALDOS 

Os saldos das contas de dep6sito de emigrantes 
estiio disponiveis tanto na data de vencimento 
como ate antes dessa data. 

9.1. Na data de vencimento 
9 1.1. Podem os saldos das contas ser levan

tados total ou parcialmente e tal 
levantamento sera efectuado em 
escudos, utilizando-se para a conversao 
o cambia do dia da sua realiza<;:ao. 
9.1.1.1. Para levantar o seu dinheiro tern 

o depositante que declarar por 
forma expressa. verbalmente ou 
por escrito. ate c\ data em que 
o dep6sito se vence, que 
deseja efectuar o levantamento. 

9.1.1.2. Se nada disser o dep6sito sera 
automaticamente renovado 
por igual periodo e nas mesmas 
condi<;:oes. salvo o disposto no 
ponte 9.3. desta NOTA INFOR
MATIVA. 

9.1.1.3. A aplicac;ao das importancias 
proven ientes destes levantamen
tos na aquisic;ao de bens imo
biliarios e outros activos ou na 
realizac;ao de quaisquer despesas 
nao carece das autoriza<;:oes que 
sao genericamente exigidas para 
as opera<;oes de invisiveis cor
rentes e de capitais. 

9 1 2. Os saldos destas contas podem tambem 
ser transferidos para o exterior, total 
ou parcialmente e nesse caso nao e 
obrigat6ria a conversiio da moeda 
estrangeira em escudos. 

9.2. Antes da data do vencimento 

9 2.1. Podem os saldos das contas de dep6sito 
de emigrantes ser levantados total ou 
parcialmente, mas o reembolso sera em 
escudos, utilizando-se na conversao o 
cambia do dia da constitui<;:ao do dep6-
sito ou da sua ultima renova<;:ao. 

9.2.2. As condic;oes de mobiliza<;iio ante
cipada destes dep6sitos sao as que cons
tam na NOTA INFORMATIVA que tam
bern se publica nesta edi<;:ao. 

9 3. Se por virtude dos levantamento efectuados. 
o contravalor em escudos do saldo remanes
cente fl taxa de cambia do dia do levantamento 
for inferior a 10 OOOSOO (considera-se o soma
t6rio de todos os dep6sitos em moeda estran
geira de cada cliente). esse saldo sera automa
ticamente convertido em escudos. a mesma 
taxa de cambio. passando a consti tuir um 
dep6sito a ordem. 

10. TITULAR QUE DEIXA DE TRABALHAR 
NO ESTRANGEIRO 

1 0.1. Se o titular do dep6sito tiver deixado de 
trabalhar no estrangeiro ha mais de seis 
meses, o dep6sito sera convertido em 
escudos c!l taxa de cambia do dia imediato 
c!lquele em que tiver terminado o prazo do 
dep6sito ( constituido ou renovado). 

1 0.2. 0 saldo em escudos proveniente da conver
sao nos termos do numero anterior tera 0 

destine que o depositante tiver indicado. ate 
c!l data da conversao. c!l institui<;:ao depositaria. 

1 0 .3. Na falta desta indicac;ao pelo depositante. 
o saldo em escudos proveniente da conver
sao. passara a constituir dep6sito par prazo 
igual ao da conta de dep6sito de emigrante 
que for convertida. aplicando-se-lhe as con
dic;oes praticadas pela instituic;ao de credito 
depositaria. para essa forma de dep6sitos. 

ESTA REVISTA E PARA OS EMIGRANTES. 
DIVUlGUE-A ENTRE OS SEUS AMIGOS 
E CAMARADAS DE TRABAlHO. 
RECOMENDE A SUA ASSINATURA . 
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e TAXAS DE DESCONTO DO BANCO DE PORTUGAL 
e TAXAS DE JURO EM OPERAC0ES PASSIVAS 
• TAXAS DE JURO EM OPERAC0ES ACTIVAS 

TAXA DE DESCONTO 
DO BANCO DE PORTUGAL 

A partir de 1- 3-1977 a taxa basica de desconto do 
Banco de Portugal foi fixada em 8 %. 

OPERA<;:OES PASSIVAS 
(dep6sitos) 

A lgumas condiv6es a observar nos seguintes tipos 
de dep6s1to (Oecreto-Lei n.0 729- E/7 5. de 22-12-1975) : 

Dep6sitos a ordem 

1. 0 pagamento de juros devidos por dep6sitos a 
ordem sera feito anualmente, em relavao ao 
ultimo dia do ano. 

Dep6sitos com pre-aviso 
1. Nestes dep6sitos o pagamento dos juros sera 

tambem feito anualmente, em relacao ao (•ltimo 
dia do ano, ou. no caso de apllcacao de clausula 
do pre-aviso. na data do vencimento do deposito. 

Dep6sitos a prazo 

1. 0 pagamento de juros em dep6sito a prazo sera 
efectuado na data do vencimento do dep6sito. 

2. Os dep6sitos a prazo consideram-se prorrogados 
por perlodo igual ao do prazo por que foram 
construidos. a nao ser que o depositante ate a 
data do vencimento do dep6sito, apresente 
declaracao em contrario. 

3. Exceptuam se da regra de prorrogacao por igual 
periodo (refenda em 2) os dep6sitos a prazo cons
tituidos por tempo superior a cento e oitenta e um 
d1as e ate um ano. caso em que a renovavao auto
matica do dep6sito sera apenas por cento e 
oitenta e um dias. 

TAXAS DE JURO PRATICADAS EM PORTUGAL 
A PARTIR DE 1 -3-1977 
- BANCOS COMERCIAIS E INSTITUI<;:OES 

EQUIPARADAS. NACIONALIZADAS 
- MONTEPIO GERAL 
- BANCO DE FOMENTO NACIONAL 
- CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 
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MONTEPIO GERAL 

Dep6sitos a ordem 

a) Para pessoas individuais 
Ate 70 ooosoo 
No excedente 

b) Para sociedades comerciais 

Dep6sitos a prazo 

6 meses .. . . . . . . 
1 ano e 1 dia 

Taxas de juro 

4 % ao a no 
2% ao a no 
0% ao a no 

Taxas de juro 

11% ao a no 
12% ao a no 

Para menores - condicoes especiais. 

BANCOS COMERCIAIS E INSTITUICOES 
EQUIPARADAS. NACIONALIZADAS 

Dep6sitos a ordem 
ou com pre-aviso 

Dep6s1to a ordem: 
a) Para pessoas individuais ... . . 
b) Para outras entidades 
Dep6sitos com pre-aviso de 30 a 
90 dias ...... . . . 

Dep6sitos a prazo 

Dep6sito a prazo de 30 a 90 dias 
Dep6sito a prazo de 91 a 180 dias 
Oep6sito a prazo de 181 dias a 1 ano 
['ep6sito a prazo superior a 1 ano 

BANCO DE FOMENTO NACIONAL 

Dep6sito a prazo 

Oep6s1to a prazo de 1 81 dias a 1 ano 
Dep6sitos a prazo de 1 ano e 1 dia 
Oep6sitos a prazo superiN a 3 anos. 
(dep6sitos de poupanca) com 
entregas programadas: 

No 1.0 a no . . . . . . . .. 
No 2. 0 ano (+ 0.25 %) 
No 3. 0 a no ( + 0.25 %) 
No 4. 0 ano (+ 0.25 %) 
No 5. 0 ano (+ 0.25 %) e subse-
quentes . . . ....... .. . 

Taxas de juro 

1% 
0% 

5% 

Taxas de juro 

5% 
7.5% 

11% 
12% 

Taxas de juro 

11.00% 
12.00% 

12.00 % 
12.25 % 
12.5 % 
12.75% 

13.00% 
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Nos dep6sitos de poupanc;:a - entregas programa
das- se o depositante satisfizer o cumprimento minimo 
exigido tera a possibilidade de fazer levantamentos. 
Tais levantamentos s6 poderao ser efectuados uma vez 
por ano e a sua soma podera ir ate 20% de todas as 
entregas que tenham sido efectuadas. 

Para dep6sitos a prazo (superiores a 3 anos) 
- dep6sitos de poupan<;a com entregas progra
madas : 

No 1 .o a no .. . 12.00 % 
No 2.0 a no (+ 0.25 %) 12.25 % 
No 30 a no (+ 0.25 %) 12.50 % 

Dep6sitos a ordem 
No 4.0 a no (+ 0.25 %) 12.75 % 

(apenas para mutuaries e depositantes a prazo) 
No 5.0 ano (+ 0.25 %) e subse-
quentes 13.00% 

As contas a ordem de depositantes a prazo s6 
podem ser abertas ou acrescidas com capitais e juros 
vencidos em dep6sitos a prazo constituidos ou reno
vades. Estas contas (a ordem) sao movimentadas por 
cheque e no caso de entidades particulares beneficiarao 
das seguintes taxas de juro : 

As lnsti tuic;:6es de credito nao poderao cobrar pelas 
operac;:oes activas que estejam legalmente autorizados 
a efectuar juros a taxas superiores aos seguintes limites : 

Ate 70 ooosoo 
No excedente 

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 

Dep6sitos a ordem 

a) Para pessoas individuais: 
Ate 70 ooosoo 
No excedente 

b) Para sociedades comerciais ... 

Dep6sitos a prazo 

181 dias a 1 ano 
1 ano e 1 dia 

4% 
2% 

Taxas ·de juro 

4 % ao ano 
2% ao ano 
0% ao a no 

Taxas de juro 

11 % ao ano 
12% ao ano 

----Operac;:6es por prazo nao superior a 
90 dias... . . . . . . . . . . . . .. 
Operac;:6es por prazo superior a 90 dias. 
mas nao a 180 dias . . . . . . . . . .. . . .. 
0perac;:6es por prazo superior a 1 80 dias. 
mas nao a 1 ano. 
Operac;:6es por prazo superior a 1 ano 
ate 2 a nos. 
Operac;:6es por prazo superior a 2 anos 
e ate 5 anos 
0perac;:6es por prazo superior a 5 anos 
e ate 7 anos . .. . ... ..... ..... . 
Operac;:oes por prazo superior a 7 anos 

10.25% 

10.75% 

12.00 % 

12,75 % 

13.75 % 

14.25 % 
14.75% 

ISEN<;AO DE SISA 
drado da area coberta. variar entre 
9 a 12 contos. sera aplicada metade 
da sisa. ou seja 4 %. Portanto. 
se o prec;:o do predio ou andar 
for superior a 1600 contos. e/ ou 
o valor por metro quadrado de 
area coberta for superior a 1 2 con
tos. nao havera isenc;:ao nem redu
c;:ao de sisa. 

1. Pelo artigo 16.0 do Decreto
-Lei n.0 952/76. de 31 de Dezem 
bro. foi prorrogado ate 31/12/77 
o prazo de isenc;:ao de sisa na 
aquisic;:ao de casas para habitac;:ao. 
estabelecido pelo Decreto - Lei 
n.0 472/74. de 20 de Setembro. 

2. Aproveita-se para lembrar que 
este regime e aplicavel desde que 
se verifiquem. cumulativamente. as 
seguintes condic;:oes: 

a) Se trate da primeira trans
missao. isto e. da venda feita 
pelo construtor ao primeiro 
comprador (portanto. se este 
comprador revenda a habi
tac;:ao. ja nao ha Iugar a 
isenc;:ao de sisa); 

b) Se trate de predios ou suas 
fracc;:6es aut6nomas. destina 
dos a habitac;:ao. quer do 
proprio comprador. quer para 
arrendamento (portanto. nao 
e necessario que seja para 

habitac;:ao pr6pria do com
prador: por outro lado. este 
regime nao e aplicavel na 
compra de terrenos); 

c) Escritura celebrada ate 
31/12/77 ou contrato pro
messa de compra e venda 
com as assinaturas reconhe
cidas por notario ate 
31 /12/77 e do qual conste 
que o promitente comprador 
entregou sinal de importlln
cia nao inferior a 40% do 
prec;:o convencionado. 

3. Finalmente. chama-sea aten
c;:ao para que a isenc;:ao total de 
sisa se verifica em relac;:ao aos 
predios ou andares cujo prec;:o seja 
inferior a 1 000 contos e o valor 
por metro quadrado de area coberta. 
por habitac;:ao. nao seja superior 
a 9 contos. Quando o prec;:o do 
predio se situar entre 1 00 e 1 600 
contos o valor por metro qua-

LElA 

ASSINE 

DIVULGUE 

Revista 

de Abril 
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REESTRUTURACAO DOS SERVICOS 
DAS INSTITUICCES DE CREDITO 
NACIONA.IS ACTUANDO EM FRANCA 

De acordo com a Resoluc;ao 
do Conselho de Ministros n.o 51 -
-C/77, de 28 do mes findo, 
publicada no Suplemento ao 
«Dillrio da Republica» n .o 49, 
1 Serie, de 28/2/1977, foi deci
dido que : 

1. Se criasse imediatamente um 
6rgao. i ndependente das pr6prias 
instituic;oes de credito. 6rgao esse 
nomeado pelo Banco de Portugal 
e responsavel perante este Banco ; 

2. Esse organismo sera deno
minado Comissao reestrutura
dora dos servic;:os das institui
c;:oes de credito portuguesa em 
Franc;:a ; 

3. A Comissao referida em 2. 
quanto a sua constituic;ao e tempo 
de funcionamento tera as seguintes 
caracteristicas : 

-sera constituida por tres tec
nicos especializados; 

- funcionara durante o periodo 
de tempo necessaria ao cum
primento das determinac;oes 
que constam da Resoluc;ao 
n.o 51-C/77. 

4. Aos 6rgaos pr6prios de cada : 
instituic;ao cabera assegurar a ges-· 
tao da sua pr6pria rede externa 
de captac;ao de remessas de emi
grantes. 

5. A Comissao em causa devera 
propor e preparar as medidas 
adequadas para se proceder a 
integrac;:ao das agencias das 
instituic;:oes de credito nacio
nais na estrutura que se revelo 
mais adequada e que em prin
cipia. sera dotada de gestao aut6-
noma. 

6. A menc ionada Comissao 
apresentara ao Banco de Portugal 
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no prazo de seis meses, uma 
proposta fundamentada quanto a 
natureza e tambem quanto a forma 
juridica da nova est rutura, de 
modo a: 

- minimizar os custos de rees
truturac;ao; 

- assegurar a eficiencia da ges
tao local e os interesses do 
sistema bancario nacionali
zado e a sua permanente 
ligac;ao com as autoridades 
monetarias portuguesas. 

7. A estrutura a criar tendera 
absorver gradualmente todos os 
servic;os que as instituic;oes nacio
nais tenham em Franc;a. 

Para a estrutura em referencia 
serao transferidos os contratos que 
as instituic;oes nacionais tenham 
celebrado com o sistema bancario 
frances. 

8. Todas as instituic;oes de cre
dito portugueses deverao transmi
tir a Comissao Reestruturadora OS 

elementos necessaries ao desem-

penho da func;ao de que esta 
incumbida. . 

9. Ficasse suspensa a celebra
c;ao. pelas instituic;oes bancarias 
nacionalizadas. de quaisquer novos 
acordos com instituic;oes locais 
visando a captac;ao de economias 
dos trabalhadores portugueses em 
Franc;a. salvo com autorizac;ao do 
Banco de Portugal e ouvida a 
Comissao Reestruturadora agora 
citada. 

10. No prazo mllximo de 60 
dias, as instituic;oes de credito 
nacionalizadas apresentassem ao 
Banco de Portugal. um plano de 
encerramento dos seus escrit6rios 
de representac;ao em Franc;a. Esse 
plano. na sua execuc;:ao, em 
qualquer caso nao ultrapassara o 
espac;o de 6 meses. De notar que 
na apreciac;ao destes pianos pode 
o Banco ouvir a Comissao Rees
truturadora e cometer- lhe o encargo 
de acompanhar e ajudar a res
pectiva execuc;ao. 

BOLSAS DE ESTUDO 
PARA EMIGRANTES 
No prosseguimento da sua 

acc;:ao cultural em favor dos 
emigrantes, a Secretaria de 
Estado da Emigrac;:ao institui 
bolsas de estudo destinadas aos 
trabalhadores ou filhos de tra
balhadores portugueses resi
residentes no estrangeiro 
que, tendo obtido elevado 
aproveitament o esco lar, pre
tendam continuar os seus estu 
dos no nosso Pais em estabe
lecimentos de ensino de grau 
medio ou superior. 

Com esta iniciativa pretende 
a Secretaria de Estado da Emi 
grac;:ao premiar o s estudantes 
de merito e oferecer- lhes a 
oportunidade de desenvolver 
as suas aptidoes profissionais 
ou intelectuais frequentando 
em Portugal estabelecimentos 
de ensino medio ou superior. 
Essencialmente, estas bolsas 
de estudo destinam-se a fi lhos 
de emigrantes. Admite-se, no 
entanto, que possam surgir 
casos de estudantes que, reu -



nindo as condic;:o es necessa
rias. tenham emigrado s6 s ou 
em companhia de outros fami
liares e cuja situac;:ao nao e. 
substancialmente, diferente da 
daqueles que emigr am c om os 
pais. 

Nao se estabelecem criterios 
rigidos para a definic;:ao do 
merito dos candidatos, uma 
vez que os sist emas classifica
tivos variam de pais para pais 
e sao diferentes as caracteris
ticas dos programas de ensino 
e dos cursos. Na graduac;:ao 
do merito procurar-se-a, par
tanto. ter em conta os condi 
cionalismos de cada caso. As 
condic;:oes de ingresso nos esta
belecimentos de ensino em 
Portugal sao as mesmas, como 
6 6bvio, que as estabelecidas 
para a generalidade dos estu
dantes. De acordo com as nor
mas estabelecidas pelo Minis
terio da Educac;:ao e lnvestiga
c;:ao Cientifica, a equiparac;:ao 
do ensino estrangeiro ao ensino 
portuguAs depende da realiza 
c;:Ao de exames «ad hoc» de 
Lingua e Cultura Portuguesas. 
Assim, o estudante podera vir 
a Portugal efectuar a sua pre
parac;:ao para os referidos exa
mes- num periodo de tempo 
normalmente inferior a um ano 
lectivo - sendo- lhe atribuida 
bolsa de estudo para o tempo 
correspondente a este ensino 
preparat6rio. Dos resultados 
que se obtenham com a pre
sante iniciativa dependera, de 
acordo com o que a experien
cia vier a aconselhar, a modi 
ficac;:ao ou alargamento da 
acc;:ao neste campo. Nestes ter
mos se estabelece, a titulo 
experimental, o seguinte : 

Artigo 1 .0 

A Secretaria de Estado da Emi 
gra<;ao abre concurso de admissao 
para a concessao de 30 bolsas 
de estudo destinadas a emigrantes 
ou f ilhos de emigrantes que. no 
estrangeiro. hajam completado. com 
relevante aproveitamento. cursos 
que habilitem a inscri<;ao e matrf
cula no ensino de grau medio ou 

EMISSOES DE RADIO 
PARA PORTUGUESES 

NO ESTRANGEIRO 
Horario de emissAo - de segunda a sabado. das 21 as 22 h. 

- ao domingo. entre as 13 e as 14 h. 
Banda - onda curta (:::, v" J 
Comprimento de onda - de segunda a sabado. em 31 014 

metros 
- aos domingos. em 49 metros 

Noticiarios: 
Reqional -de segunda a sabado. as...-2~1--1 5 h 
NaciOilal. estrangeiro e desporto - de Se()llnda a sabado. as 

21 .30 h. 
Ouca ainda : 
Rev.ista da semana - aos domingos. as 13.30 h. 
Programa infantil - aos domingos. as 13.15 h. 
Programa de hig iene alimentar- as sextas. as 21 .15 h. e um 
suplemento que e o resume do que se passa no dia-a-dia 

Entre as rubricas e os noticiarios. transmite-se diariamente 
musica portuguesa . . altern ada com informac;oes tecnicas da 
S. E. E .. e ainda respostas as cartas dos emigrantes. 

superior em Portugal e que dese 
jem prosseguir os seus estudos 
no nosso Pais. 

Artigo 2.0 

Ao instituir estas bolsas de 
estudo. pretende a Secretaria de 
Estado da Emigra<;ao premiar os 
estudantes de comprovado merito 
e oferecer-lhes a oportunidade de 
desenvolver as suas aptidoes pro
fissionais ou intelectuais frequen 
tando em Portugal estabelecimen
tos de ensino medio ou superior. 

Artigo 3.0 

As bolsas de estudo serao con 
cedidas pelo perfodo de um ano 
lectivo e serao renovadas por suces
sivos periodos identicos. no caso 
de comprovado aproveitamento nos 
estudos e adequado comporta 
mento moral e civico. 

Artigo 4. 0 

1. As bolsas serao, do montante 
de 35 OOOSOO. 

2. A atribui<;ao destas quantias 
far-se-a em decimos (de 
Outubro a Julho inclusive) . 
pagos pela Secretaria de 
Emigra<;ao no principio de 
cada mes (a presta<;ao de 
Outubro sera paga em prin 
cipia de Novembro. a de 
Novembro em principia de 
Dezembro. e assim sucessi
vamente). 

Artigo 5.0 

Estas bolsas de estudo. de admi · 
nistra<;ao exclusiva dos bolseiros. 
destinam-se as despesas inerentes 
a inscri<;ao e propinas. aquisi<;ao 
de livros e material escolar. aloja
mento e alimenta<;ao. 

Artigo 6.0 

Sao condi<;oes essenciais para 
a concessao de bolsas de estudo: 

- ser de nacionalidade portu
guesa: 

- ser emigrante ou filho de 
em igrante: 
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- estar habilitado com os estu
dos necessaries para o pros
seguimento dos estudos a 
que respeitem as bolsas soli 
citadas. 

- ter «curriculum» escolar que 
justifique. pelos meritos evi
denciados e pelas classifica
coes obtidas. a concessao 
das bolsas; 

- nao terem decorrido mais de 
do is a nos sobre a ·data em 
que se completaram os estu 
dos anteriores; 

- nao ter mais de 1 8 a nos ou 
mais de 20 anos. para os 
estudos de grau medio e para 
os estudos de grau superior. 
respectivamente; 

- ter bom comportamento 
moral e clvico. 

Artigo 7.0 

As bolsas de estudo deverao ser 
solicitadas ao Secretario de Estado 
da Emigracao. por meio de reque
rimento do qual conste nome. 
estado civ11. filia<;ao. data de nas
cimento. naturalidade. residencia 
habitual no estrangeiro. habilita 
<;Oes lneranas e tipo de estudos 
que pretende seguir em Portugal 

Artigo 8. 0 

Os processos deverao ser instrui
dos com os seguintes documentos: 

- certificado ou atestado de 
residencia passado ou auten
ticado pelo Consulado de 
Portugal da respectiva area; 

SUBSiDIOS DE ESTUDOS 
CONCEDIDOS PELO M. E. I. C. 
A FILHOS DE EMIGRANTES 

1 - Os subsidios sao concedidos pelo M . E. I. C. atraves 
da lnspecc;:Ao-Geral do Ensino Particular. 

2- Os subsidios destinam-se a filhos de emigrantes que 
estejam instalados, em regime de internato. em estabelecimentos 
de ensino particular (Ensino Primltrio, Cicio Preparat6rio 
e Liceu) . 

3 - 0 montante dos mesmos e de 6500$00 anuais para 
o ensino primltrio, e de 12 000$00 anuais para os ensinos pre
parat6rio e secundltrio . 

4- Os subsidios s6 sAo concedidos quando o Pai e a 
MAe dos alunos sAo ambos emigrantes ou. em caso de pais 
separados ou divorciados. quando os alunos estAo a cargo 
daquele que e emigrante. 

5-Os documentos exigidos para se requerer o subsidio 
sAo os seguintes : 

a) ldentificac;:ao do aluno, com indicac;:Ao da classe ou ano 
que frequenta ; 

b) Atestado comprovativo da resid~ncia dos pais, passado 
pelo Consulado de Portugal da area onde residam ; 

c) Em caso de pais separados ou divorciados, fotoc6pia 
da sentenca que atribui o aluno ao respectivo encar· 
regado de educac;:Ao. 

6 - Estes documentos sAo pedidos pelos colegios aos 
pais dos alunos. os quais deverao remet~- los directamente 
a esses mesmos estabelecimentos de ensino. 

1 - Estes subsidios s6 comec;:aram a ser concedidos no 
corrente ano lectivo (1976-77) . 

-«curriculum» escolar e cer
ficado comprovativo das 
habilita<;oes literarias; 

- atestado medico comprova
tivo de que 0 estado de saude 

Os interessados nas 
bolsas de estudo 
devem apresentar 
todos os documen
tos necessarios ate 
31 de Julho do ano 
a que respeitam o 
inicio dos estudos 
em Portugal. 

lhe permite seguir os estudos 
em Portugal; 

- atestado de bom comporta
mento moral e clvico passado 
pelo Consulado de Portugal 
da respectiva area; 

- duas fotografias do tipo 
bilhete de identidade. 

Artigo 9.0 

Os interessados nas bolsas de 
estudo deverao apresentar os 
requerimentos bem como os do
cumentos a que se refere o artigo 8. 0 

ate 31 de Julho do ano a que 
respeita o inicio dos estudos em 
Portugal. tendo nomeadamente em 
conta que s6 poderao matricular-se 
no cu rso que pretendem frequen
tar depois de feitos os exames 
«ad hoc». 
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A CAIXA DOS TRABALHADORES 
MIGRANTES INFORMA: 

No quadro das conversac;:oes 
v1gentes assinadas por Portugal. 
como sao b1laterais s6 entram em 
linha de conta os descontos efec
tuados no nosso pais e na A le
manha. Ass1m: «A INTEGRACAO DE PORTUGAl . Portugal 

Alemanha NO MERCADO COMUM 
5 anos 
5 anos 

NAO AFECTA OS DIREITOS 10 a nos 

DOS EMIGRANTES E ATE PODE 
VIR A BENEFICIA-LOS» 

Os refendos descontos totalizam 
1 0 a nos Como sao necessaries 
15 anos de descontos para ter 
direito a uma pensao de velhice 
da Segtrfanc;:a Social Alema. o tra
balhador nao tern direito ~ mesma. 

Dada a preocupac;:ao manifes 
tada pelos emigrantes relativamentc 
~ eventual entrada de Portuga 
pa ra o Mercado Comum parece 
-nos oportuno dar alguns escla 
rec1mentos sobre o assunto 

Urn dos pontos que mais duvi
das tern suscitado refere-se ao 
reembolso das contribui<;6es pagas 
para o seguro alemao de pensoes. 

A Caixa Central nao tern conhe
cimento de qualquer possivel alte 
rac;:ao e segundo o jornal «Metal!». 
pertencente a urn sindicato alemao. 
OS referidos boatos sao infundados 

No tocante a outros aspectos 
faremos uma breve resenha eluc1 
dativa atraves da qual tentaremos 
mostrar que a mtegra<;ao de Por
tugal no Mercado Comum nao 
afecta os direitos dos emigr3nte 
e ate pode vir a beneficia - to 

As Convenc;:oes de Seguran<;~ 
SuL•al assinadas por Portuga' con 
paises que fazem parte da C. E E 
sao bilaterais. isto e. respeitam 
apenas a dois paises e para a 
carreira do segurado e contado 
o tempo cumpndo nos mesmos 

Essa totalizac;:ao dos periodos 
de seguro e felta. por exemplo. 
entre Portugal e a Alemanha. ou 
Portugal e a Franc;:a. e assim suces
sivamente 

Com a adesao do nosso pais 
ao Mercado Comum e segundo os 
regulamentos sobre Seguranc;:a 
Social directamente aplicaveis na 
Comunidade Econ6mica Europeia 
toda a carreira do segurado em 
qualquer dos paises da referida 
Comunidade seria contada para 
satisfac;:ao dos prazos de garantia 
exigidos para a concessao dos 

seguros diferidos (invalidez. velhice 
c morte). 

0 exemplo seguinte explicara 
melhor o que queremos dizer· 

Urn portugu~s trabalhou em 
Franc;a. na Alemanha e em 
Portugal e descontou : 

para a Seguranca Soc1al Fran
cesa durante 5 anos; 

-para a Seguranc;a Soc1al 
Alema durante 5 anos; 

- Para a Previdencia Social 
Portuguesa durante 5 anos 
Pretende uma pens~o de 
velhice de Seguranc;a 
Social Alemii . 

Se Portugal estivesse integrado 
no Mercado Comum toda a car
reira do segurado contaria para o 
efeito. Portanto: 

Portugal 
Franca 
Alemanha 

5 anos 
5 anos 
5 anos 

15 anos 

Os periodos de descontos nos 
tres pafses somam 1 5 anos o que 
seria suficiente. para a concessao 
da pensao de velhice pretendida 

EMIGRACAO PARA FRANCA . . 
REUNIAO FAMILIAR 

Apesar dos avisos e esclarecimentos que tern sido divul
gados. continua a registar-se a chegada irregular a Franc;a 
de familiares de portugueses ali radicados. sem previamente 
haverem satisfeito as formalidades de entrada necessarias 
estipuladas no acordo assinado entre Portugal e aquele pais. 

A Secretaria de Estado da Emigrac;iio. mais uma vez. 
informa os possiveis interessados de que a emigrac;ao irre
gular acarretara naturalmente problemas que aos pr6prios 
convem evitar. entre os quais o do regresso a Portugal. 

Conforme o aco rdo de emigrac;ao citado. sao dadas todas 
as facilidades a reuniao familiar. desde que cumpridas as 
determinac;:oes que regem a imigrac;ao em Franc;a. bastando 
aos chamantes obter previamente as necessarias autorizacoes 
de entrada a favor dos seus familiares. junto das autoridades 
francesas competentes (Direcc;ao de Acc;~o Sanitaria e Soc ial 
do departamento onde residem). 

A Secretaria de Estado da Emigrac;ao. face ao que ante
cede, s6 podera emitir passaporte aos familiares que desejem 
emigrar para Franc;a desde que os respectivos pedidos sejam 
fundamentados com as necessarias autorizac;oes de entrada. 
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INFORMA<;AO AOS TRABALHADORES 
PORTUGUESES 
RELATIVA AO IMPOSTO PROFISSIONAL 
(LOHNSTEUR) DE 1976 

Mediante requerimento. a Repar
tic:;ao de Financ:;as (Finanzamt ) 
reembolsa o excesso do lmposto 
Profissional descontado ao salario 
durante o ano. Este requerimento 
deve ser apresentado ate 31 de 
Maio do ano seguinte. 

0 requerimento e feito em im
presso pr6prio fornecido pela 
Repartic:;ao de Financ:;as e deve ser 
preenchido com toda a exactidao. 
Declarac:;oes falsas ou documentos 
falsificados sao sujeitos a processo 
de falsas declarac:;oes que podem 
acarretar pesadas multas. 

Juntamente com o requerimento 
deve seguir a Ficha de lmposto 
(Lohnsteuerkarte). Se durante o 
ano de 1976 esteve. algum tempo. 
desempregado. deve declarar o 
periodo de tempo e porque 
(Folha N. linha 4). Para compro
vac:;ao das declarac:;oes tera de 
apresentar os documentos de con
cessao de subsidio de desemprego 
(Folha amarela- Leistungsna 
chweis). 

A Repartic:;ao de Financ:;as paga 
mais rapidamente o reembolso se 
no requerimento for indicado o 
numero da sua conta bancaria ou 
conta na Caixa Econ6mica (Spar
kasse). 

0 requerimento deve ser assi 
nado pelo trabalhador. Quando a 
esposa do trabalhador tambem 
reside na Alemanha Federal. devera 
esta assinar conjuntamente. 

No verso da folha N do reque
rimento pode declarar os gastos 
profissionais e despesas extraor
dinarias. Gastos profissionais sao 
todas as despesas pagas pelo pr6-
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pno. reterentes ao exercicio da 
profissao. a manutenc:;ao e aper 
feic:;oamento profissional. 

Das «despesas extraordinarias 
fazem parte. por exemplo: 

- despesas de transporte. cot1 
zac:;ao para associac:;oes reco 
nhecidas. para sindicatos. 
para partidos politicos. etc. 

«Gastos profissionais» sao. por 
exemplo: 

-custos com cursos de lingua 
alema. com acess6rios e fer 
ramentas de trabalho. des 
pesas com livros de estudo. 
revistas profissionais. etc. 

Os trabalhadores casados. cujas 
familias vivam no estrangeiro. 
podem apresentar as despesas adi 
cionais dai derivadas. como encar
g·os pr6prios de dupla residencia. 
Estes sao: 

- Os custos da viagem na pri 
meira deslocac:;ao ate ao Iugar 
de trabalho e o regresso 
definitive a residencia: 

-ate 30 marcos diaries de 
despesa adicional para ali
mentac:;ao. durante as duas 
primeiras semanas de traba
lho e a seguir 1 3 marcos 
diarios. sem necessidade de 
documentos comprovativos. 
0 tempo de ferias nao conta: 

-ate 30 marcos por cada dia 
para despesas de alojamento 
no Iugar de trabalho. durante 
as duas primeiras semanas 
de ausencia da residencia. 
e a seguir 7 marcos por dia. 
sem necessidade de apresen 
tar documentos. 0 tempo de 
ferias nao conta: 

- os custos de viagem para 
visitar a familia. Se utilizou 
os transportes publico s 
(aviao. comboio. autocarro) 
para a viagem de visita a 
.familia. a despesa deve ser 
comprovada pela apresenta
c:;ao do bilhete respective ou 
de factura: 

- se utilizou o seu autom6vel 
como meio de transporte. 
por exigencia de algumas 
Repartic:;oes de Financ:;as. 
devera apresentar como prova 
dessa viagem os recibos de 
gasolina datados e comuni
car a quilometragem que o 
seu autom6vel registava no 
principia e fim do respective 
ano. Se efectuou a viagem 
de autom6vel em conjunto 
com outros colegas. s6 podera 
declarar a comparticipac:;ao 
individual. 

Se tern a seu cargo o sustento 
de familiares que necessitem do 
seu apoio financeiro. pode decla
rar estes gastos ate uma quantia 
maxima de 3000 marcos por pes
sea. Rendimentos pr6prios e ven 
cimentos ou salaries das pessoas 
subsidiadas. ate 3600 marcos 
anuais. e propriedade de bens ate 
ao valor de 30 000 marcos nao 
impedem. em regra. o beneficio 
fiscal. 

0 amparo financeiro das pes
seas a cargo tern de ser compro
vado atraves de urn certificado 
passado pelas autoridades adminis
trativas em Portugal (Junta de 

·Freguesia) . Para comprovante de 



necessidade existem impressos pr6 -
prios. que devem ser preenchidos 
com exactidao. 

0 envio de dinheiro destinado 
ao sustento de familiares necessi
tados s6 pode ser reconhecido 
mediante a apresenta<;:ao de do
cumentos de transferencia banca
ria ou tal6es de correio. Estes 
documentos devem mencionar o 
nome da pessoa que se declarou 
como necessitada. No caso de 
auxflio financeiro a diversas pes
soas que v ivam na mesma casa. 
e suficiente que nos documentos 
de transferencia s6 se mencione 
o nome de uma dessas pessoas. 

Para a esposa e conve''''' ·. 
apresentar tambem urn atestado 
de necessidade de amparo. assim 
como os documentos justificativos 
do envio de dinheiro ate 3000 
marcos. 

Para que este sustento seja 
reconhecido. as Reparti<;:6es de 
Finan<;as exigem tambem que o 
envio tenha sido efectuado de 
maneira regular e peri6d ica . 
t necessaria que. pelo menos. se 
apresentem quatro envios por ano. 
em perfodos de tempo espa<;:ados. 

Ouanto aos fi lhos que estao 

registados na Ficha de Impastos 
(lohnsteuerkarte) e pelos quais se 
recebe abono de familia. nao existe 
qualquer possibilidade de serem 
considerados no requerimento. Os 
gastos para alimenta<;ao e aloja
mento dos pr6prios f ilhos nao sao 
reconhecidos para redu<;:ao do ren 
dimento colectavel. 

Apenas as despesas com a for 
ma<;:ao escolar ou forma<;ao pro 
fissional dos f ilhos podem ser 
reconhecidas. como por exemplo. 
custos de internato escolar. pro
pinas. etc. 

t do conhecimento geral que 
as Reparti<;:6es de Finan<;:as tern. 
este ano. ordens rigorosas para 
verificarem cuidadosamen te os 
requerimentos de acerto de impas
tos. A benevolencia dos anos ante
riores acabou; contudo. todas as 
despesas e situa<;:6es que a lei 
proteger devem ser reclamadas. 
Por isso aconselhamos que se diri
jam a consultores fiscais reconhe 
cidos (Steuerberater) e aos Sindi 
catos. Em caso de reclama<;:ao. 
apresentem recurso por escrito as 
D irec<;:6es das Reparti<;6es d e 
Finan<;:as. 

de Abril 

ASSINATURAS 

• Todos os documentos (che
ques. ordens de pagamento. 
vales do correio. etc.) para 
pagamento da assinatura da 
Revista. devem ser dirig idos 
a _§.e.cretaria de Estado da 
Emigrac;:l!to. 

• Tratando-se de renova<;:ao da 
assinatura. informe. sempre 
que possivel. desde quando 
e assinante equal 0 primeiro 
numero que recebeu . 

• Caso mude de residencia. 
comunique-nos o mais rapi
mente possfvel. 

ESTA REVISTA E PARA OS · EMIGRANTES~ 

DIVULGUE-A. ENTRE OS SEUS AMIGO·S 
E CAMARADAS DE TRABA LHO. 
RECOMENDE A S.UA ASSINATURA. 
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PORTUGAL 
E 
0 MUNDO 

lntensa actividade diplomatica caracte
rizou a vida poHtica portuguesa nos dois 
ultimos mesas. Terminada a visita de Mario 
Soares as capitais dos paises membros do 
Mercado Comum Europeu, onde obteu um 
generalizado apoio a entrada do nosso Pais 
naquela organizac;:ao, a diplomacia portu
guesa prosseguiu nos contactos ao mais alto 
nivel - necessidade e consequllncia da sua 
real integrac;:ao e participac;:ao activa no 
contexto mundial. 

Alem das conversac;:oes sabre a entrada 
de Portugal para a CEE. Mario Soares des
locou-se a Noruega e aos Estados Unidos. 
tendo em Nova lorque recebido o galardao 

MERCADO COMUM 

que lhe foi atribuido pela liga lnternacional 
dos Direitos do Homem. 

Por ultimo. de realc;:ar as presenc;:as. ainda 
de Mario Soares e de Medeiros Ferreira 
na sede do Conselho da Europa, em Estras
burgo, a fim de participarem, nos trabalhos 
da XXIX Assembleia Parlamentar daquela 
organizac;:ao. Nesta reuniao. em que foram 
assinados diversos acordos de ambito euro
peu e em grande parte destinados a melho
rar as condic;:oes de vida dos nossos emi
grantes na Europa, Mario Soares e Medeiros 
Ferreira proferiram importantes discursos. 
A estes e outros acontecimentos a seguir 
nos referimos mais em pormenor. 

«PORTUGAL E ELEMENTO VITAL 
A UNIDADE E COESAO EUROPEIAS» 

Conforme se prev1u em face dos 
resultados obttdos na primeira fase 
da visi ta de Mano Soares as cap1 
tais dos palses membros do Mer 
cado Comum. o Governo Portu
gues apresentou. no final do mes 
de Mar<;o o pedido de adesao de 
Portugal aquela organiza<;ao. ime 
diatamente a seguir aos contactos 
estabelecidos em Paris. Luxem -

burgo. Bona. Bruxelas e Ha1a agora. urn relat6rio sobre o caso 
portugues. nomeadamente no que 
se refere a dura<;ao do perlodo 
de transi<;ao necessaria a Portugal 
para assumir o estatuto de mem
bro de pleno direito A comissao 
nao deixara. segundo observado
res pr6ximos do Mercado Comum. 
de se ctng1r a resolu<;ao dos minis
tros dos Neg6cios Estrangeiros da 
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0 pedido foi em segutda for 
malmente aceite pelos ministros 
dos Neg6cios Estrangeiros da 
Comunidade. que decidtram enca 
minhar a pretensao do nosso 
Governo para a Comissao Exe 
cutiva da CEE. presidida por Roy 
Jenkins 

A comissao executiva elaborara. 



CEE. segundo a qual se considera 
priorit~rio. antes do inicio. das 
negocia96es. que Ponugal alinhe 
a sua economia pela dos outros 
palses membros da Comunidade 

(Note-se a prop6sito que o 
produto nacional bruto portugues 
«per capita» e. actualmente. de 
1 200 d61ares por ano. contra uma 
media de 3500 d61ares em rela9ao 
aos palses membros da Comuni 
dade). 

Posteriormente. Mario Soares e 
o ministro dos Neg6cios Estran 
geiros. dr. Medeiros Ferreira apre
sentaram a Assembleia da Repu
blica o balan9o das diligencias 
efectuadas com vista a integra9ao 
de Portugal na CEE. 0 primeiro
-ministro fez uma importante comu 
nica9ao em que reafirmou o exito 
alcan9ado nos diversos contactos 
que estabeleceu. Uma das razoes 
de tal exito. afirmaria Mario Soares. 
e 0 interesse que OS paises mem
brOS da CEE tern na adesao de 
Portugal. pois. conforme declarou. 
«a Europa ere que Portugal e ele
mento vital a unidade e coesao 
europeias». 

A primeira parte da comunica-
9iio do primeiro-ministro foi dedi 
cada a exposi9a0 das razoes que 
motivaram 0 pedido de adesao a 
CEE. Lembrou a prop6sito Mario 
Soares: 

«Esta inten9a0 inseria-se. nao 
s6 na busca de uma nova identi
dade nacional. que a descoloniza-
9iiO tornara urgente. mas tambem 
na necessidade de apresentar ao 
Pals urn projecto verdadeiramente 
nacional que. simu ltaneamente. 
permitisse situar Portugal no espa90 
politico. geogratico. econ6mico e 
social a que. por direito pr6prio. 
pertencia ( ... ) . Somos urn pais 
europeu e grande parte do nosso 
passado. e seguramente do nosso 
futuro. esta na Europa. Milhares 
de portugueses dao. neste mo
mento. uma contribui9ao eficaz. 
dinamica e mesmo insubstituivel 
a constru9ao da nova Europa.» 

Mas ha tambem. paralelamente 
as motiva96es que acabamos de 
nomaar. c itando Mario Soares. 
outras razoes de ordem puramente 
econ6mica. Como referiu o pri 
meiro-ministro. «mesmo antes des-

0 Primeiro-Ministro. Mario Soares e o Presideme da CEE. Roy Jenkins. em Bruxelas 

tas negocia96es terem sido con
cluidas ja as comunidades euro
peias tin ham decidido- e numa 
altura em que. na situa9ao poli
tica portuguesa. estava bern pre
sante a sombra da tenta9ao tota 
litaria - conceder. em termos que 
nao os habituais nas comunidades. 
uma ajuda excepcional de emer
gencia. Cerca de 50 por cento da 
nossa exporta9ao e absorvida pelos 
paises comunitarios. E. gra9as ao 
quadro instrumental em que se 
desenvolvem as nossas rela96es. 
a grande maioria dos nossos pro
dutos industriais passou a bene: 
ficiar de isen9ao de direitos 
aduaneiros nas comunidades ( ) 
Sera pois util referir que. mesmo 
no quadro actual das rela96es com 
as comunidades. Portugal ja assu 
miu obriga96es que continuariam 
a existir. mesmo que nao se viesse 
a verificar a adesao e que por si s6 
exigiriam uma reformula9ao das 
nossas estruturas». 

Comentando depois a posi9ao 
apresentada pela delega9ao por
tuguesa perante os representantes 

dos Nove. Mario Soares acres-
centou: 

"T 1vemos ocasiao de exprimir. 
em cada uma das capitais visita 
das. a firme inten9ao do Governo 
Portugues de pedir a adesao 
plena. excluindo qualquer forma 
mtermediaria. como a associa9ao. 
ou mesmo nao estatut~ria. como 
a chamada pre-adesao. de liga9ao 
entre o nosso pais e as comuni 
dades. Foi-nos. por outro I ado. 
possivel expor as vantagens que. 
quer para as comunidades. quer 
para Portugal. adviriam da ade
sao plena do nosso pals. Foi-nos 
possivel acentuar. nomeadamente. 
a nossa ideia sobre o calendario 
das negocia96es de adesao. calen
dario que desejarfamos se viesse 
a concretizar e que implicaria que. 
apresentado o nosso pedido for
mal de adesao. antes do final do 
mes em curso. o Conselho logo 
solicitasse a Comissao Europeia o 
parecer habitual em tais circuns
tancias. Pensamos que tal parecer 
podera vir a estar concluido antes 
do final do corrente ano. de modo 
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a permitir uma decisao formal do 
Conselho das Comunidades sobre 
o nosso pedido nos princlpios de 
1978 ( ... ) . A nossa posi<;ao foi 
firme. 0 que nao exclui a flexibi 
lidade que a situa<;ao exige. dada 
a complexidade dos problemas em 
causa.» 

0 resultado destas duas viagens. 
bern como a sua projec<;ao a nivel 
europeu. foram tambem focados 
por M ario Soares que. em dado 
mom en to. declarou: 

«Nao deixarei de notar que v 
objective que presidiu as visitas 
as capitais dos Estados membros 
foi plenamente atingido. Depara
mos. com efeito. com uma grande 
compreensao e ap o io. mesmo 
naqueles paises a que. por vezes. 
a lmprensa atribu ira certas reser
vas. 0 prestigio incontestavel do 
novo Portugal democratico e a 
ideia da vantagem do alargamento 
e refor<;o de uma uniao europeia. 
em progresso. revelaram -se mais 
fortes que o receio das eventuais 
dificuldades que. de parte a parte. 
havera que veneer para concreti 
zar a nossa entrada como Pais 
membro ( ... ). A Europa ere que 
Portugal e elemento vital a uni
dade e coesao europeias ( .. . ). S6 
uma Europa unida podera respon 
der ao desafio do tempo que vive
mos. exigindo das Comunidades 
Europeias que sejam uma entidade 
dinamica. capaz de se adaptar e 
evoluir. mas. acima de tudo. aberta 
a todos os paises europeus que 
comunguem e efectivamente pra
tiquem os mesmos ideiJiS demo
craticos.» 

Por sua vez. o m1n1stro dos · 
Estrangeiros precisou alguns aspec
tos das viagens em que acompa
nhou Mario Soares. concluindo 
pela afirma<;ao de que «OS que na 
altura se mostravam cepticos e afir
mavam que Portugal jamais con
seguiria entrar para o M ercado 
Comum. silenciam agora. destrui
dos os argumentos que apresen
tavam para fundamentar esse derro 
tis mo.» 

Seguiu-se. na Assembleia. urn 
perfodo de pedidos de esclareci
mento. em que os dirigentes do~ 
part idos da oposi<;ao tiveram opor-
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tunidade de questionar o presi
dente do Conselho sobre alguns 
aspectos da sua exposi<;ao. Dos 
escla rec imentos prestados por 
Mario Soares. salienta-se a sua 
opiniao sobre uma eventual glo
baliza<;ao. por parte da CEE. dos 
pedidos de adesao a Comunidade 

Oisse. a prop6sito. o primeiro
·ministro: «Se nao tivessemos ja 
avan<;ado com a nossa inten<;ao 
de entrada para o Mercado Comum 
e deixassemos que outros. no caso 
concreto. a Espanha. se nos adian
tassem. e que correrfamos esse 
perigo.» 

EXCELENTES AS PERSPECTIVAS 
DE COLABORACAO COM A VENEZUELA 

A f im de discutir com entidades governamentais portuguesas diversos 
aspectos da colabora"Ao ent re os dois palses, esteve em Lisboa uma dele
ga"Ao oficial vlmezuelana, chef iada pelo seu ministro dos Transportes 
e Comunica"oes, Jesus Casanova. 

Em conferencia de lmp1 ensa a m1~ 

sao venezuelana concluiu que Portugal 
pode prestar ao seu pals uma coope
ra9ao efectiva na constru9ao. equipa
mento e gestao de portos. Assim. fo, 
recebida para estudo uma proposta da 
Setenave para a constru9ao e equipa
mento de uma doca seca em Puerto 
Cabello. que seria conclulda no prazo 
de oito meses. bem como propostas 
da Lisnave para a constru9ao e equi
pamento de docas de repara9ao de 
navios e outros equipamentos por
tu~rios em La Guayra e Maracybo. 

Foi encarada a possibilidade de uma 
coopera9ao luso-venezuelana no sec
tor da repara9ao e constru9ao de navios. 
e bem assim nos domlnios da meta
lurgia pesada e da metalomedlnica. 
quer por participa9ao em concursos 
de fornecimentos. quer para a exe
cu9ao directa de trabalhos na Vene
zuela. 

No sector de minas. foi encarada 
a possibilidade de aquele pals apro
veitar a larga experiencia e alta tecno
logia portuguesa para a explora9ao de 
diamantes e posslvel instala9ao de uma 
oficina de lapida9ao naquele pals. e 
ainda na forma9ao de lapidadores e 
tecnicos de explora9ao em Portugal 

Ouanto a engenharia civil. foi enca
rada a participa9ao de empresas por
tuguesas. com tecnicos de v~rios nlveis 
e operarios especializados. na execu9ao 
de importantes trabalhos a rea lizar 
segundo os pianos de tomenta vene
zuelanos. Nomeadamente no que res
peita a casas pre-fabricadas. face ao 
explosive crescimento demogratico 
daquele pais est~ desde j~ prevista a 
forma9ao de um cons6rcio entre empre
sas portuguesas e venezuelanas para 
a instala9ao. naquele pais. de uma 
fabrica que alem de tecnicos e traba· 
lhadores especializados portugueses 

adoptaria igualmente a nossa tecno
logia e experiencia. 

Do mesmo modo. a Venezuela recor 
r er~ a larga experiencia e alta cate
goria do Laborat6rio Nacional de Enge
nharia Civil. para o estudo e resolu9ao 
de numerosos problemas tecnicos rela
cionados quer com trabalhos portuarios. 
quer com infra-estruturas de estradas. 
pontes. barragens. etc. 

No domfnio da agricultura e pescas. 
foram encontradas bases de coopera-
9BO para a prepara9ao de pessoal 
especializado quer para as frotas de 
pesca quer para o sector das indus
trias conserveiras. Bases de coopera-
9iio foram igualmente estabelecidas 
quanta aos sectores da marinha mer
cante e da navega9ao aerea. Em todos 
estes sectores. e em resultado de con
tactos estabelecidos directamente entre 
representantes de empresas privadas 
de ambos os Iadas. est~ para breve 
a conclusao de v~rios contratos e 
acordos de coopera9ao. nomeadamente 
sobre a constitui9ao de empresas mis
tas luso-venezuelanas para a fabrica-
9iiO. naquele pals. de bens de equi
pamento como material de eleva9ao. 
silos para cereais. material rolante. 
casas pre-fabricadas e outros 

Respondendo a perguntas dos jor
nahstas. o ministro Casanova disse que 
as perspectivas de fornecimento. pela 
Venezuela a Portugal. de petr61eo bruto 
«em condi9oes favor~veis». como fora 
anunciado quando da visita do pre
sidente Andres Perez a Lisboa. no ano 
passado. tem sido proteladas em con
sequencia do processo de nacionali
za9iiO da industria petrolifera no seu 
pais. pois que as companhias conces
SIOn~rias expropriadas retiverarft por 
for9a desse processo. o direito de 
op9ao sabre uma parte consider~vel 
do petr61eo extraido. ainda durante 



certo perlodo de tempo. para garantir 
os fornecimentos aos seus clientes 
habituais. 

Mantem-se. contudo. a posicao assu
mida pelo presidente Perez de. na 
devida oportunidade. proporcionar a 
Portugal condicoes especiais no for
necimento de petr61eo bruto. niio 
devendo no entanto esquecer-se que 
a Venezuela e membro da OPEP e. 
como tal. obrigada a prattcar os pre
cos fixados por esta organizacao. 

No que respeita ao trabalho de por
tugueses no seu pais. o ministro vene
zuelano esclareceu que estes. quando 
enquadrados por empresas portugue
sas chamadas a executar obras ou 
empreendimentos seriio bem-vindos; 
mas. mesmo fora desse enquadramento. 
a Venezuela tern car~ncia de tecnicos 
de todos os niveis e de operllrios espe
cializados de diversos ramos. e esses. 
de um modo geral. niio teriio dificul
dades em emigrar para aquele pais. 

A prop6sito foi lembrada a exis
tt~ncia em Portugal. entre os desaloja
dos do Ultramar de numerosos traba
lhadores especializados. sobretudo no 
domlnio rodoviario. na construciio de 
barragens e noutros ramos da cons
trucao civil. 

Esses. repetiu o ministro venezue
lano. nilo teriio dificuldade em entrar 
na Venezuela. onde apenas a emigra
cao de pessoas sem actividade profis
sional definida tern sido entravada. para 
evitar o avolumar de graves problemas 
de margmalizacao soc1al 

ALFREDO BALDO DEIXA PORTUGAL 
0 embaixador da Venezuela 

em Lisboa, dr. Alfredo Bald6 
que abandonara o cargo para 
se dedicar a diplomacia na 
capital do seu pais, foi galar
doado pelo Governo Portu
gu~s com a , grA - cruz da 
Ordem de Cristo. As respec
tivas insignias foram-lhe 
entregues ontem pelo minis
tro dos Neg6cios 'Estrangei
ros, dr. Medeiros Ferreira, 
durante um almoc;o de des
pedida oferecido pelo chefe 
da diplomacia no nosso Pais. 

Medeiros Ferreira justifi
cou a concessAo de tAo impor
tante condecorac;Ao e fez o 
elogio do dr. Alfredo Bald6. 

Por seu lado, o embaixa
dor da Venezuela, que agra
deceu a distinc;Ao, recordou 
a sua passagem pelo nosso 
Pais. «Cheguei a Portugal 
quando a incipiente demo
cracia se esforc;ava por se 
impor aos derradeiros expe
dientes totalitarios, e deixo 
este Pais desfrutando da ple
nitude institucional, com 

s61idas estruturas democra
ticas», diria Alfredo Bald6, 
para mais adiante fazer o 
elogio de Mario Soares, do 
Governo e do povo portu 
gu~s. e recordou Manuel de 
Sa Machado, que «tanto fez 
para o incremento dos vin
culos iniciais neste novo 
pedodo das relac;6es luso
-venezuelanas». 

Alfredo Baldo 

ESTA REVISTA E PARA OS EMIGRANTES. 
DIVULGUE-A ENTRE OS SEUS AMIGOS 
E CAMARADAS DE TRABALHO. 
RECOMENDE A SUA ASSINATURA . 
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CONSELHO DA EUROPA 

MARIO SOARES E MEDEIROS FERREIRA 
REFORCAM 0 PRESTiGIO PORTUGUES • 

NO SEIO DA COMUNIDADE 

Reunida em Estrasburgo de 25 a 29 de Abril, a Assembleia 
Parlamentar do Conselho da Europa debateu a sua politica geral 
face a entrada em vigor da Acta Final da Confer~ncia de Helsfn
quia, preparando-se para a pr6xima reuniAo sobre a Seguranc;a 
e Cooperac;Ao na Europa, a realizar em Belgrado. Especialmente 
convidado pelo presidente da Assembleia, o austrfaco Karl Czernetz, 
Mllrio Soares proferiu um importante discurso, em que se debru
c;ou sobre diversos aspectos da actual situac;Ao portuguesa, bem 
como da nossa posic;Ao perante a Europa e no contexto mundial. 
Na reuniAo do Comite de Ministros dos Neg6cios Estrangeiros, 
e intervindo nos trabalhos da assembleia, o dr. Medeiros Ferreira 
declarou que a Acta Final da Confer~ncia de Helsinquia e um 
documento fundamental que deve permanecer intocavel, embora 
se possam admitir propostas no sentido de desenvolver e aper
feic;oar o que foi decidido na capital filandesa em 1976. 

Significativo foi contudo o discurso em que o chefe da diplo
macia portuguesa viria a abordar os problemas da emigrac;ao, 
acentuando o papel do Conselho da Europa na resoluc;Ao dos 
mesmos. 

Depois de sublinhar que o programa 
de democratiza<;:ao do nosso Pars foi 
cumprido. Mario Soares recordou a 
sua primeira interven<;:ao perante aquela 
Assembleia. em 24 de Setembro de 
1974. quando «come<;:ava em Portugal 
a tentativa comunista de assalto ao 
Pod em. 

artistas busca inspira<;:ao. vern espe
cializar-se. encontra interlocutores. Para 
a Europa e nao para outros continentes 
vieram trabalhar nos ultimos 15 anos 
mais de urn milhiio de portugueses. 
Oitenta por cento das nossas trocas 
comerciais sao com paises europeus. 
Nao espanta assim que a Assembleia 
da Republica tivesse sido quase una
nime na aprova<;:ao da nossa adesao 
ao Conselho da Europa. exprimindo 
os desejos de um povo que recupe
rou a sua liberdade e vive intensamente 

os valores da civiliza<;:ao que o Con
selho simboliza e incarna». 

0 primeiro-ministro frisou contudo. 
que Portugal niio se limitou a aderir 
ao Conselho da Europa e «desde o 
primeiro momento foi inten<;:ao do 
Governo tomar uma parte muito activa 
nos seus trabalhos e procurar desen
volver no seu seio uma maior coope
ra<;:ao com os restantes membros». 
A prop6sito lembrou as conven<;:oes 
a que o nosso pais aderiu e os estudos 
em movimento para «progressivamente 
aderirmos ao maior numero possivel». 
Referiu. tambem. que as rela<;:oes com 
o Conselho «t~m-se intensificado de 
forma notaveh>. e. bern assim. que a 
polftica europeia do Governo tern sido 
prosseguida atraves de contactos «cada 
vez mais estreitos junto dos paises 
democraticos do continente». 

Depois de se referir aos diversos 
problemas da eventual entrada de Por
tugal para a CEE. Mario Soares subli
nhou : «Mais do que em qualquer epoca 
passada a maioria dos europeus tern 
hoje consci~ncia por urn lado das 
vantagens inestimaveis da democracia 
e por outro. dos graves perigos que 
a amea<;:am. Mais do que em qual
quer epoca passada a Europa repre
sentada neste Conselho. embora Ionge 
da unifica<;:ao politica. reconhece a 
interdepend~ncia das suas pa rtes. 

Aludiu. depois. as diferen<;:as entre 
aquele momento e o presente. subli
nhando que «sao bern conhecidas as 
dificuldades de toda a ordem contra : 
as quais a maioria do povo portugu~~ 
teve de lutar». Dificuldades que. como 
lembrou. foram «sobretudo criadas por 
grupos totalitarios apostados na des
trui<;:ao da liberdade e da democracia 
e no estabelecimento em Portugal de 
um sistema politico e econ6mico alheio 
as nossas tradi<;:oes e aspira<;:oes»: 

<<A nossa op<;:ao europeia veio san
cionar. nas linhas mestras da polftica 
nacional. uma realidade cultural. social 
e econ6mica subjacente e profunda. 
t na Europa que a esmagadora maioria 
dos nossos cientistas. intelectuais e 

«A democracia e a liberdade siio indivislveis. 
Cada cidadao, cada governo, cada pals que apoia 
a democracia portuguesa esta a apoiar a sua 
pr6pria democracia». 
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DISCURSO DE MEDEIROS FERREIRA 

«PORTUGAL NAO PODERA DEIXAR DE LUTAR 
PELA APLICACAO CONCRETA , 

DOS DIREITOS DO HOMEM 
AOS SEUS EMIGRANTES» 

NAo e de estranhar que o 
Governo portugu&s dedique uma 
atencrAo muito especial ao pro
blema dos emigrantes. Com efeito 
o numero dos seus nacionais que 
trabalham no estrangeiro atinge 
proporcroes considerilveis, verifi
cando-se que s6 na Europa se 
encontram hoje colocados bas
tante mais de um milhAo de por
tuguese&. 

0 meu Governo tam procurado 
dar toda a posslvel assist&ncia aos 
emigrantes quer atraves da Secre
taria de Estado da EmigracrAo. quer 
por intermedio das miss6es diplo
milticas e consulares portuguesas. 
Os contactos cada vez mais fre
quentes com as co16nias portu
guesas. as visitas de trabalho das 
entidades que se ocupam do 
assunto. a preocupacrAo na assis
tAncia moral e material dos emi
grantes, a criacrAo e proliferacrAo 
de postos de ensino portugu&s no 
estrangeiro. as facilidades de toda 
a ordem concedidas aos emigran
tes para que se possam manter 
ligados ao meio nacional atraves 
de manifestacroes culturais, artls
ticas e recreativas, o apoio con
cedido no que se refere a uma 
melhor informacrAo e conhecimento 
da situacrAo portuguese, tudo isso 
sAo sinais evidentes do cuidado 
e da preocupacrAo do Governo 
portuguAs palos seus emigrantes. 

Tal tarefa. ainda muito incom
plete mas que esforcros cada vez 
maiores procuram reforcrar e 
melhora r , tern sido particular
mente prosseguida desde que a 
estabilizacrAo da situacrAo polltica 
em Portugal permitiu que a ela se 
dedicasse toda a atencrAo que 
me race. 

Por outro lado, a nova consti
tuicrAo portuguese contem dispo
sicroes claras e perempt6rias 
quanto a defesa das garantias e 
direitos individuais. Ora entende 

Mario Soares cumprimenta o Presidente do Conselho da Europa. Emilio Colombo. 
A esquerda. o minisrro porrugues dos Neg6ctos Esrrangeiros. Medeiros Ferreira 

o Governo que tais garantias e 
direitos devem ser extensivos a 
todos os seus cidadAos. e dai o 
seu empenho em conseguir para 
os seus emigrantes uma situac;:Ao 
id6ntica nesse capitulo aquela que 
hoje felizmente e disfrutada por 
todos os portugueses residentes 
em territ6rio nacional. 

£ neste contexto que o Governo 
tern seguido com a maior atencrllo 
os esforcros desenvolvidos em 
materia de emigracrAo pelo Con
selho da Europa. Por isso mesmo 
nAo posso deixar de aproveitar a 
ocasiAo para testemunhar aqui a 
simpatia e o apoio do Governo 
portugu&s pelas iniciativas do Con 
selho da Europa e o interesse com 
que tern procurado criar as bas_es 
necessllrias para a resolucrllo dos 
multiplos e complexos problemas 
que se levantam no domlnio das 
migracroes. 

Os reflexos da recente crise 
econ6mica sobre os problemas 
migrat6rios sao bern conhecidos 

para deles me ter de ocupar em 
pormenor. Tais ref lexos nllo sAo 
porem apenas negativos. Com 
efeito, a pausa nos movimentos 
mig rat6rios possibilitou que os 
parses mais directamente interes
sados- os de acolhimento e os 
de emigrac;:llo - aproveitassem a 
oportunidade para definirem com 
tempo e reflexllo as grandes linhas 
de uma polltica que mais que 
qualquer outra toea directa e pro
fundament& camadas importantes 
da populac;:Ao europeia. 

Simultaneamente. tal pausa deu 
novo impulso ao velho sonho do 
Conselho da Europa no sentido 
de preparar um instrumento inter
nacional tendente a facilitar a 
organizacrllo dos movimentos mi
grat6rios numa base de respeito 
pela lei e pelos direitos do Homem. 
lsto dentro de um esplrito de sol i
dariedade europeia na busca de 
sol ucroes equilibradas que tomem 
em devida consideracrAo todos os 
interesses em jogo. 
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1:- me grato registar a esse pro
p6sito os consideraveis progresses 
ja registados na elab ora c;:ao do 
estatuto jurldico dos trabalhado
res migrantes e estou certo que. 
dentro daquele espirito de boa 
vontade e compreensao que tem 
presidido its n egoc iac;:oes. sera pos
slve l t e r mi n ar a sua redacc;:A o 
durante a reuniAo prevista para 
o p r6ximo mils de Maio. 

lsso marcaria sem duvida um 
passo importante na resoluc;:Ao dos 
multiplos e complexos problemas 
derivados dos movim entos migra
t6rios e expr imo a esperanc;:a de 
que constitua mais um incentivo 
para que prossigam os merit6rios 
esforc;:os do Conselho da Europa 
em mat6rias de interesse neste 
campo. Se a interdependilncia e 
sol idariedade de todos os palses 
mais directamente interessados 
perm itir. como se espera, a fina
l izac;:Ao rapida de tal estatuto. estilo 
c riadas condic;:oes que facilitarAo 
a resoluc;:Ao de problemas substan 
ciais relativos a situac;:Ao dos tra-

balhadores migrantes permanen
tes, tais como os referentes ao 
reagrupamento familiar, condic;:Oes 
de trabalho. esco lariedade dos 
filhos dos emigrantes. seguranc;:a 
social, formac;:Ao profissional dos 
emigrantes. e ligac;:Oes culturais 
destes com os respectivos palses 
de origem, problemas cujo inte
resse a actualidade nAo 6 neces
sario encarecer. 

0 Governo portugu6s, cons
ciente das suas obrigac;:Oes para 
com os seus emigrantes, exprime 
a sua conf ianc;:a nos esforc;:os que 
estAo a ser desenvolvidos a aos 
quais da todo o seu apoio entu
siasta. 0 Conselho da Europa 
merece de todos n6s uma palavra 
de encorajamento pelas iniciativas 
e atitudes tAo positives que tem 
assumido a que mais uma vez 
provam o interesse e as vantagens 
de uma cooperac;:Ao politics estreita 
entre os palses democraticos da 
Europa. 

Mais uma vez Portugal tem oca
siAo de assim defender para a reso-

luc;:Ao de questOes no Ambito dos 
palses da Europa Ocidental. a con
senac;:Ao, e. ao faz6-lo, impedir a 
formac;:Ao de um bloco de palses 
de emigrac;:Ao e de um outro bloco 
de palses de acolhimento. 

Ningu6m se admirara que assim 
seja. 

Aqui mesmo em Estrasburgo, 
quando da entrada de Portugal 
para o Conselho da Europa subli
nhei o apego do Governo e do 
povo portuguh no que se refere 
aos d i re itos do Homem : cito : 
« ... o meu Governo tem como preo
c upac;:Ao central o destino destes 
portugueses e tudo fara para que 
os valores que aqui nos unem se 
traduzam na sua vida quotidians». 

Numa altura em que. no plano 
internacional, a luta pelos direitos 
do Homem 6 um tema de Ambito 
essencial - sejam quais forem as 
nac;:Oes em quest Ao - um repre
sentante de Portugal democratico 
nAo podera deixar de lutar pela 
aplicac;:Ao concrete desses d ireitos 
aos seus emigranteS>>. 

EMBAIXADOR PORTUGUES EM ANGOLA 
Como resultado da intensa actividade diplomlltica que se 

vern desenvolvendo por parte das autoridades governamentais 
de Portugal e Angola no sent ido da total normalizac;:Ao das suas 
relac;oes, entrou em func;:oes na capital angolana o embaixador 
de Portugal. dr. Joao de Sa Coutinho, que para o efeito apre
sentou credenciais ao Presidente da Republica de Angola. dr. Agos
t inho Neto. A cerim6nia da entrega d e credenciais pelo nosso 
embaixador revestiu -se de particular significado. tendo o dr. Sa 
Cout inho e o dr. Agostinho Neto proferido na altura importantes 
discursos. 

Depois de sublinhar que o acto 
consagrava a «institucionalizac;:ao da 
normaliza<;:ilo das nossas relac;:oes diplo 
maticas». o embaixador Sa Coutinho 
disse 

«Deparam-se agora tarefas especl
ficas que. pela sua natureza. tocam 
uma multiplicidade vasta de sectores. 
possivelmente mais complexos uns. 
mais trabalhosos outros. mas todos 
eles - e e essa a nossa convicc;:ilo -
merecedores da mais cuidadosa aten
c;:ao dos dois Governos e do mais abne
gado esfor<;:o daqueles que. em ambos 
os palses. det~m as responsabilidades 
de orientar e colocar nas maos dos 
nossos Governos a chave dos resul 
tados. que. salvaguardando os respec 
t1vos tnteresses nacionais. possam sur-
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gir como soluc;:ao definitive de pro 
blemas. como ponto final de pen 
dilncias.)) 

Apontando como de «natureza mate
rial ou envolvendo realidades humanas». 
os problemas que M que ultrapassar 
com vista a plena normalizac;:ao das 
relac;:oes entre os dois palses. Sa Cou
tinho afirmou. tambem. que tais tare
las ccse podem ser dificeis e ate duras. 
em caso algum terao a marca da 
impossibil idade. pois que a isso se 
opoe a vontade (que pelo nosso lado 
aqui declaro) de arrumarmos a arre
darmos tudo quanto surgir no nosso 
caminho. com franqueza total e inteira 
sinceridade. que e nosso desejo impri 
mir nas relac;:oes de Portugal com 
Angola». 

Descrevendo o futuro das ccrelac;:oes 
de harmonia e cooperac;:ilo» entre Por
tugal e Angola como o ccgrande desafio 
lanc;:ado aos dois palses». o diplomate 
portugulls acentuou que. «pelo nosso 
!ado. tal caminho passa ja pelas opc;:oes 
portuguesas em materia de polltica 
externa e nas quais se insere. com o 
relevo que se conhece. o Iugar dado 
as relac;:oes com os novos paises afri 
canos de expressilo portuguese. colo
cados. nas nossas prioridades. em ponto 
que nos obriga a profunda meditac;:ao 
sobre o passado e a uma longa 
reflexao sobre o futuro». 

0 dr. Agostinho Neto afirmaria no 
seu discurso: 

cc lac;:os hist6ricos unem os nossos 
dois povos. Lac;:os que na sua essllncia 
foram dolorosos. lac;:os que nestes 
seculos de Hist6ria comum aos nossos 
dois paises ficaram marcados e con
denados pela consci~ncia dos homens. 
Mas nem todos eles revestiram o cunho 
da conquista e da ocupac;:ilo. com todo 
o sofrimento e revolta que lhes estao 
subjacentes. Houve. tambem. lac;:os de 
amizade e de cooperac;:ao no combate 
contra o fascismo e o colonialismo 
Ha fen6menos contradit6rios entre a 
luta que travamos no passado e a 



unidade que procuramos no presente. 
Ha filhos de europeus que se identi
ficaram com o nosso povo e sao hoje 
cidadaos da Republ ica Popular de 
Angola. A este prop6sito. seria ainda 
necessario destacar que a rac;a, a ori 
gem. a ideologia. a politica nao divi
dem os nossos povos. 0 que nos 
dividiu foi uma dominac;ao cruel para 
satisfac;ao de uma classe. hoje identi
ficada com uma rac;a. Ha que desta
car e prestar homenagem aos amigos 
e as correntes progressistas portugue
sas. que numa expressao da mais alta 
solidariedade sofreram e combateram 
ao nosso lado. que nos apoiaram desde 
os nossos primeiros passos como movi
mento libertador e contribuiram para 
o fortalecimento da razao que nos 
assistia entre um intrincado labirinto 
de correntes neocolonialistas. Assim se 
abria uma nova era nas nossas rela
c;oes. e se rasgavam perspectivas de 
colaborac;ao num mundo que uns e 
outros querfamos transformar. 

E. assim, e hoje o rosto do nosso 
povo. espelho de uma fusao e de 
uma coexistencia possiveis. 

0 sofrimento passa. a fel icidade e 
a esperanc;a perduram e impulsionam 
o homem para a bela aventura de viver. 
Somos um povo pacifico, voltado para 
o futuro. profundamente empenhado 

na transformac;ao do presente. 0 homem 
e o nosso objeetivo fundamenta l. 
liberta-lo das servidoes que escure
cem e aniquilam o entendimento, dar
· lhe consciencia da sua humana dimen
sao. desenvolver ao maximo todas as 
suas potencial idades, eis a meta que 
nos propomos. E ela s6 e possivel 
num mundo de paz. de entendimento 
entre os povos. de respeito mutuo 
pela independencia e soberania de cada 
nac;ao. de nao ingerencia nos assuntos 
internos dos diferentes Estados. de 
igualdade e reciprocidade de direitos. 
interesses e deveres. 

«( . . ) Os nossos Governos tem 
opc;oes diferentes, mas e possivel 0 

entendimento. para bem dos nossos 
povos. desde que assumamos com 
integridade o respeito pelas regras que 
presidem as relac;oes entre nac;oes ( .. . )». 

Entretanto. a abertura da delegac;ao 
diplomatica angolana em Lisboa parece 
defender apenas da carencia de qua
dros por parte da RPA. e de se se 
arranjarem instalac;oes adequadas. 

Os ultimos «retoques» neste assunto. 
terao sido dados durante um recente 
encontro em Lisboa do Primeiro-Minis
tro portugues e do ministro dos Neg6-
cios Estrangeiros com o chefe da 
diplomacia angolana, Paulo Jorge. 

RUI VILAR EM ESPANHA 
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COOPERACAO IBERICA NO DOMiNIO 
DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES 

Conforme noticiamos no numero 
anterior. continuam em franco pro
gresso as rela<;:oes entre Portugal 
e a Espanha. multipl icando -se os 
contactos a todos os nrveis. Assim. 
merece destaque a visita de dois 
dias. em Abri l passado. que o 
ministro dos Transportes Ru i Vilar. 
fez ao pars vizinho. a convite do 
ministro espanhol das Obras Publi
cas. Calvo Sotelo. 

Nas conversa<;:oes travadas em 
Madrid. foram abordados proble
mas concretes de transportes. dos 
quais se destacam. no que sujeita 
as estradas. a situa<;:ao dos tra<;:a 
dos que unem a Galiza com o 
Norte de Portugal. Huelva com o 
Algarve. com especial referencia 
a necessidade da constru<;:ao da 
ponte de Ayamonte. cujo projecto 
esta a ser elaborado no nosso pais. 

e ao qual tambem ja nos referimos. 
Ouanto aos transportes terres

tres. houve uma troca de informa
<;:6es tecn1cas sobre as esta<;:oes ter
minais TIR (estradas) e TIF (cami
nhos de ferro) cujo desenvolvi
mento vai come<;:ar brevemente em 
Portugal. 

Ouanto aos caminhos de ferro. 
vai -se estabelecer maior colabora 
<;:ao em materia de horarios. ser
vi<;:os. assistencia tecnica e forma
<;:ao de pessoal. A este respeito, 
Portugal mostrou especial interesse 
pelas investiga<;:oes levadas a cabo 
pela Renfe sobre o chamado com 
boio basculante. lgualmente se 
estudou a possibilidade de melho
rar as linhas Galiza- Norte de Por
tugal. Lisboa - Madrid e Lisboa
·lrun. 

I 

Foi. ainda. decidido um apro
veitamento conjunto dos portos e 
das zonas de influencia, com uma 
maior coopera<;:ao entre os trans
partes terrestres e as areas por
tuarias. 

Alem do encontro com Calvo 
Sotelo. que foi convidado a visi
tar Lisboa proximamente. Rui Vilar 
avistou -se com os ministros do 
Comercio e do Ar. tendo analisado 
questoes relativas as frotas comer
d ais na 6ptica do estreitamento 
das rela<;:oes entre os dois parses. 

Durante a audiencia concedida 
por Adolfo Suarez. o ministro dos 
Transportes teve oportunidade de 
transmitir mensagens pessoais do 
Presidente da Republica. general 
Ramalho Eanes. e do primeiro
-ministro. Mario Soares. 
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MARIO SOARES RECEBE NOS E. U. A. 
GALARDAO DA LIGA INTERNACIONAL 
DOS DIREITOS DO HOMEM 

- CONVERSAC0ES 
COM 0 PRESIDENTE CARTER 

Diversos problemas de caracter financeiro constituiram o 
principal ponto das conversac;:oes que o primeiro-ministro por
tugues teve em Washington com o presidente americana, Jimmy 
Carter. 0 Congresso dos Estados Unidos aprovou recentemente 
urn emprestimo a Portugal de 550 milhoes de d61ares, escalo
nados ao Iongo dos pr6ximos tres anos. A forma como este dinheiro 
sera aplicado e o alargamento daquela verba com a provavel 
participac;:Ao de outros pafses e de institui9oes financeiras inter
nacionais, bern como as rela9oes bilaterais entre Portugal e os 
Estados Unidos dominaram a agenda de trabalhos das reunioes 
entre os dois estadistas. 

Em Nova lorque, Mario Soares, depois de ter sido recebido 
palo secretario-geral das Nac;:oes Unidas, Kurt Waldheim, recebeu 
o galardAo com que foi distinguido pela Liga lnternacional dos 
Direitos do Homem (organiza9ao filiada na ONU e no Conselho 
da Europa), que considerou o primeiro-ministro portugues a per
sonalidade que em 1976 mais coragem e firmeza demonstrou na 
defesa dos Direitos Humanos, da liberdade e da Democracia. 

A entrega do galardao ocorreu 
em cerim6nia promovida pe lo 
embaixador americano das NaG6es 
Unidas. Andrew Young. que na 
ocasiao proferiu um importante 
discurso. ComeGando por recordar 
que a Liga dos Direitos do Homem 
se tem «dedicado desde 1942 a 
tarefa de defender e pro mover os : 
direitos humanos e tem constituida 
uma voz corajosa nao s6 nas oca-
sioes em que os direitos humanos 
eram uma causa popular. como 
tambem quando 0 nao eram ou 
quando foi conveniente esqu~ce
-l os». Andrew Young pronun
ciou-se. a seguir. sobre a insti
tuiGao do premio tendo. a pro
p6sito. declarado: 

«Este premio foi algumas vezes 
atribuido como sinal de reconhe-
cimento a um lutador solitario 
pelos Direitos Humanos. cuja inte-
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gridade e coragem constituiu uma 
inspira9ao para todos n6s. Outras 
vezes. foi atribuido a uma carreira 
ao servi9o publico. ded icada aos 
Direitos Humanos.» 

«Esta noite- sublinhou- pres
tamos homenagem nao s6 a inte 
gridade e a coragem de alguem 
que se tornou militante antifas
cista aos 18 anos de idade e que 
desde entao nao hesitou nem nunca 
cessou de lutar contra todas as 
formas de tirania exercida sobre 
os corpos ou os espiritos de homens 
e mulheres. Prestamos. tambem. 
homenagem - observou -«a um 
homem que passou a sua vida 
adulta na tarefa de construir criati
vamente um movimento popular 
dedicado a democracia e a justiya 
social para todos. um movimento 
que e anti- racista. anti- imperialista 
e contra todas as formas de tota
l itarismo.» 

Foi neste contexto que o embai
xador Young perspect ivou a 
«dimensao excepcional. habitual
mente estranha a estas condeco 
raG6es. pelo simples facto de que 
estes premios sao normalmente 
atribuidos como homenagem por 
batalhas ja travadas». Assim. 
Andrew Young apontaria Mario 
Soares como cidadao do mundo 
pelo seu contributo a causa da 
defesa da liberdade e democracia. 
salientando: 

«Se realmente vivemos num 
tempo em que estao prestes a 
realizar-se os sonhos e aspira96es 
da Humanidade. e certo que Mario 
Soares sera uma das pessoas que 
mais contribuiu para o tornar pos
sivel. Este premio presta homena
gem nao s6 ao renascimento da 
democracia e da esperanya em 
Portugal mas tambem a inspira9a0 
que este homem constituiu para 
muitos homens em Africa. noutras 
na96es da Europa e em todo o 
Mundo.» 

Em resposta a Andrew Young. 
a quem manifestou o alto apre90 
«pelos relevantes servi9os presta 
dos a causa que a Liga considera 
prioritaria -a defesa das liberda
des fundamentais e dos direitos 
humanos- Mario Soares falou da 
luta do povo portugues pela mesma 
causa: 

«lnvoco-os a todos neste mo
mento - disse Mario Soares 
liberais. socialistas. cat61icos ou 
os pr6prios comunistas. enquanto 
lutadores contra o fascismo e o 
colonialismo. e perg unto-me com 



humildade. se o premia que hoJe 
me e conferido nao deveria antes 
galardoar a dedicac;ao desses com
batentes an6nimos da liberdade. 
sendo assim entregue ao povo por
tugues que ao Iongo dos anos 
tantas provas deu de moderac;ao 
e de generosidade. 

Falou. tambem. da luta de mais 
de meio seculo. pela instituic;ao de 
um regime democratico em Por
tugal. sublinhou: 

«Aceito esta homenagem em 
nome desse povo e da grandeza 
do seu passado. Neste momenta. 
para mim tao grato. penso nos 
portugueses que vieram ate a Ame
rica. por vezes com tantos sacri
ffcios. para trabalharem nesta terra 
de liberdade e aqui darem o melhor 
de si pr6prios. penso nos trabalha
dores que em condic;oes dificeis. 
na nossa Patria comum - «mae 
pobre de gente pobre» - partici
pam com coragem e persistencia 
na recuperac;ao econ6mica e social 
do Pals. penso nos sacriffcios que 
Portugal tera de suportar para que 
a Oemocracia possa sobreviver. 
como e desejo livremente expresso 
da grande maioria dos portugue
ses. e dado que sem um mfnimo 
de estabilidade econ6mica. nao ha 
democracia possivel». 

Mario Soares e Andrew Young no acto da encrega do galardao ao Primeiro-Miniscro 
porcugu~s 

ACORDO CULTURAL COM A ITALIA meiro contacto cu ltural. ocorrido 
entre romanos e lusitanos. perma
necendo no tempo dos navegado
res. arquitectos e musicos barre
cos. Medeiros Ferreira reconheceu 
que a assinatura deste acordo e 
«uma etapa significativa. nao s6 
na colaborac;ao bilateral entre os 
nossos dois paises. como tambem 
no caminho de Portugal para uma 
progressiva integra<;:ao na grande 
familia europeia». Ja em contacto 
posterior com os jornalistas. o em
baixador italiano acentuou que ele 
representa «O inicio de um dialogo 
que faltou durante certo tempo 
entre as copulas dos dois parses». 
E real<;:ou. tambem que Portugal. 
em vesperas da sua entrada no 
Mercado Comum. tem de manter 
com os paises membros «uma 
comunidade espiritual e rela<;:oes 
mais intensas com outros mem
bros da comunidade». 

Portugal e a ltalia assinaram urn 
acordo cultural que. segundo um 
comunicado distribuido «vem co roar 
a intensifica<;:ao das rela<;:oes cul
turais existentes. concretizadas ulti
mamente atraves de iniciativas de 
varios tipos. abrindo amplas pers
pectivas para o futuro». 

Neste acordo - assinado pelo 
ministro portugues dos Neg6cios 
Estrangeiros. dr. Medeiros Ferreira. 
e pelo embaixador de ltalia em 
Lisb oa. dr. Pierluigi Alvera
preve-se a criac;ao nas universi
dades e noutros estabelecimentos 
de ensino superior de cadeiras. 
leitorados e cursos de lfnguas. 
hist6ria e literatura de ambos os 
palses. Considera. tambem. a cria
<;:ao de «instituic;oes escolares». 
como institutes de cultura. arqui
vos musicais. bibliotecas. cinema-

tecas. etc .. numa tentativa de tor
nar real e eficaz o interdimbio 
cultural. bem como a concessao 
de bolsos de estudo e colabora
<;:iio nos dominies desportivo e 
juvenil. 0 acordo abre a possibi
lidade de serem equiparados os 
titulos e diplomas academicos. con
feridos pelas respectivas autorida
des de Portugal e ltalia. 

Aposta a assinatura. Medeiros 
Ferreira classificou o acordo como 
«um exemplo de como se podem 
animar culturalmente as rela<;:oes 
entre os dois paises. reconhecendo 
a profunda influencia italiana na 
cultura portuguesa. considerando-a 
como «um dos factores mais impor
tantes do alinhamento europeu de 
Portugal». 

Por seu turno. Pierluigi Alvera 
nao deixou de relembrar 0 pri-
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CANADA 

GRUPO DE TEATRO PORTUGUES EM MONTREAL 
Membros da comunidade por

tuguesa de Montreal criaram um 
grupo de teatro amador. o «Grupo 
de Teatro Portugues». Esta ini
ciativa come<;:ou a ser esbo<;:ada 
em Novembro de 1976. tendo 
em conta a importante fun<;:ao 
social e cultural do teatro. Assim. 

de Abril 
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para o GTP. os textos a esco
lher. devem visar a necessidade 
de uniao entre os diversos mem
bros da comunidade. ass1m como 
de todos os trabalhadores por
tugueses. em geral Por outro 
lado. a tradi<;:ao cultural devera 
ser mantida dando preferencia 
tanto a textos realizados e con
cebidos a partir da pr6pria expe
riencia dos emigrantes. como a 
classicos portugueses. A pe<;:a 
que marcou o aparecimento do 
GTP foi «A For<;:a do Povo» da 
autoria de Manuel Gfrio. texto 
que aborda quest6es ligadas a 

real idade portuguesa: a antiga 
guerra colonial. a questao agra
ria e a condi<;:ao da mulher em 
Portugal. 

Sem qualquer apoio financeiro. 
o GTP estreou em Mar<;:o pas
sado. com grande exito. esta sua 
primeira encena<;:ao numa sala 
em que estiveram presentes cerca 
de 200 pessoas. que depois par
ticipariam num debate final. Nao 
queremos deixar de sublinhar a 
importancia de iniciativas como 
esta. merecendo o anoio e o 
incitamento de todos os portu
gueses. 

• 

Cena da per;:a <<A Forpa do Povo». pelo Grupo de Teacro Ponugues de Montreal 



FRANCA 

PROGRAMA DE TELEVISAO PARA PORTUGUESES 
Atraves da FJ a Televisao 

Francesa transmite todos os 
domingos no periodo da 
manha o programa «Mosai
que» especialmente dirigido 
as comunidades de imigran
tes de maior expressao, radi
cados em Frant;a . 

Este programa e produzido 
pelo «Office National pour 
Ia Promotion Culturelle des 
lmmigres» (OCI) e elaborado 
por uma equipa de tecnicos 
sob a orientat;ao daquele 
organismo do Governo fran-

AUSTRALIA 

ces, da qual faz parte um 
realizador portugues. 

A partir de 10 de Abril este 
programa tem a participat;ao 
directa da Secretaria de 
Estado da Emigrat;ao que, 
para esse fim, envia sema
nalmente para Paris a sua 
contribuit;ao constituida por 
um filme em cores inteira
mente elaborado em Portu
ga l contendo assuntos de par
ticular interesse para os nos
sos compatriotas radicados 
em Frant;a. 

A fim de analisar diversas 
quest6es tecnicas relaciona
dascom a participat;ao directa 
dos quatro paises (Portugal, 
Tunisia, Argelia e Marrocos) 
no referido programa, o OCI 
promoveu uma reuniao entre 
responsaveis de varios depar
tamentos oficiais franceses 
e directores das estat;6es de 
televisao que nele intervem. 
Como ~vidado do OCI par
ticipou nos trabalhos o direc
tor dos Servicos de lnforma
t;ao e Apoio Cultural da SEE, 
Manuel Arias. 

CRIADA UMA COMISSAO DO ESTADO 
PARA 0 ENSINO DE LfNGUAS IMIGRANTES 

0 semanario «0 Portugues 
na Australia» noticiou que a 
recentemente criada «Comis
sao do Estado para o Ensino 
de linguas lmigrantes» acaba 
de comunicar, at raves de decla
rat;6es feitas pelo Ministro 
Federal da Educat;ao, senador 
Carrick, a criat;ao de vastas 
oportunidades para as crian
t;as estudarem as linguas imi
grantes e suas respectivas cul
turas, nomeadamente nas esco
las primarias e secund{nias. 
Esta previsto que as pessoas 
que se irao ocupar desta tarefa, 
podem incluir professores de 

escolas nao governamentais. 
Na comunicat;ao proferida pelo 
senador Carrick, foi salientado 
que o desenvolvimento multi
-cultural e social da Australia 
tem como maior preocupat;ao 
no sector em causa, ajudar as 
criant;as a compreenderem os 
naturais de outros paises e suas 
culturas. Preve-se, assim, que 
o estudo da lingua das comu
nidades imigradas principia 
com entrada das criant;as na 
escola primaria, onde o estudo 
de linguas, em geral, devera 
ser mais completamente con
siderado. Esta «Comissao do 

Estado» para o ensino das lin
guas imigrantes, recomenda 
que seja realizado nas classes 
normais de linguas o uso de 
professores nao fixos; cursos 
de linguas conduzidos por pro
fessores especializados, em 
determinadas escolas e por 
comunidades etnicas, e ainda 
cursos por correspondencia . 

E ainda referido como plani
ficat;ao importante, a o rgani
zat;ao destes cursos nas zonas 
onde existe uma particu lar con
centrat;ao de determinado 
grupo etnico de imigrantes. 

ESTA REVISTA E PARA OS EMIGRANTES. 
DIVULGUE-A ENTRE OS SEUS AMIGOS 
E CAMARADAS DE TRABALHO. 
RECOMENDE A SUA ASSINATURA. 
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VENEZUELA 

25. 0 ANIVERSARIO DE «0 LUSITANO» 

Com uma ed1<;:ao especial de 
88 paginas. «0 Lusitano» come
morou a passagem do 25 ° anl
versario da sua funda<;:ao. em 1952. 
Semanario de grande prestigio 
entre a lmprensa venezuelana. 
«0 Lusitano» honra a comunidade 
portuguesa naquele pais. a qual 
Se dirim nrPStandO-Ihe ineStima 
veis servi<;:os. quer no campo infor
mative. quer ainda na divulga<;:ao 
da cul tura portuguesa e estreita
mento dos la<;:os que unem os 
nossos emigrantes a Patria. 

Nesta edi<;:ao especial. o art1 
culista Ernesto Couto refere. em 
editorial. o que tern sido a vida 
do semanario ao Iongo dos 25 anos 
da sua existencia. salientando 

«( .. . ) Os limitados rec u rsos 
de que dispoe nao lhe permi 
tem nunca uma maior expan 
sao, uma diagramac;:ao dife
rente ou a contratac;:ao de 
valores intelectuais. Mas isso 
e urn «atestado de pobreza» 
existente e v igente na cha 
mada pequena imprensa. sin
toma que se alastra com o 
decorrer do tempo, mas nao 
lograra a sua destruic;:ao, mui
tas vezes evitada sabe Deus 
com que sacriffcio. Maso se r-se 
pequeno (em tamanho) nao 
significa de modo algum des
merito ou constitue complexo, 
pois a sua notavel e patri6tica 
missao supera as vissicitudes e 
justifica a razao de lhe serem 
conferidos louvores. «0 Lusi
tano» esta directamente ligado 
a este conjunto de circunstan
cias fundamentais. Tern virtu 
des e tern defeitos, tal como 
nos dentro do ambito da nossa 
vida privada. As virtudes tern 
sido demonstradas na sua in 
gente tarefa de pug nar - de 
batalhar - por uma causa 
digna e a qual todos nos esta-
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El Semanario mas antiquo de la Colonia POl'tuguesa 
editado en Venezuela y de mayor circulacion 
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EDl{:AO CO:'Il.E~lOR:\TI Vt\ DO XXV ANIVERSARIO 

mos devotad ament e ll gados e 
pretendemos reconstruir - a 
Patria. Os defeitos, esses po
dem ser o fruto. como ja aqui 
o dissemos em outra oportun i
dade, consequencia do acriso
lado amor a essa mesma Pa
tria. que e nossa e que todos 
amamos. Em qualquer dos ca
sos, criticar ou louva r. e uma 
forma de construir ( ... ) .» 

A referida edi<;:ao publica ainda 
uma entrevista com o dr. Ramon 
Velasquez. Director de Estrangei
ros daquele pais. Depois de passar 
em revista os principais problemas 
do sector da emigra<;:ao. salien 
tando que «O representante da 
emigra<;:ao portuguesa (dr. Fer
nando Alves) tern desempenhado 
urn importante trabalho» na solu
<;:ao dos mais diversos casos que 
se apresentam. o dr. Velasquez 
afirmou a dado passo da entre
vista: 

«0 desenvolvimento do pais, 
exige a incorporac;:ao de cen
tenas de milhar de profissio
nais, especial izados nos mais 

diversos ramos do desenvolvi
mento, e portanto poderfamos 
dizer que a politica de Vene
zuela e de portas abertas, mas 
fundamentalmente selectiva, 
queremos que as pessoas que 
ingressem ao nosso pais com 
o firme desejo de trabalhar, 
cumpram com os requisitos 
fundamentais: que ten ham uma 
profissao definida e que con
tern com uma fonte de tra 
ba lho segura e os contratos 
de trabalho devidamente lega 
lizados. 

Por outra parte, e born acla 
rar, que a uma solicitude de 
mao-de-obra qualificada . que 
tramitou o Conselho Nacional 
de Recursos Humanos. pro
pos-se a possibilidade e ja se 
esta tramitando urn grande nu
mero de ingressos de aproxi
madamente 2000 cidadaos por
t ugueses, que vao a vir ocupar 
lugares de traba lho, nos d is
tintos sectores de desenvolvi 
m ento da construc;:ao.» 



REU NIAO DA COMISSAO MISTA LUSO-FRANCESA 

PREVISTO 0 ENSINO DO PORTUGUES 
AOS FILHOS DOS EMIGRANTES 

No ambito do acordo firmado 
em 1971. a comissao mista luso
-francesa para os assuntos cultu 
rais. tecnicos e cientificos reu 
niu -se durante tres dias em Lisboa 
(Tratou-se da quarta reuniao desta 
comiSSaO. A ultima efectuou -se 
em Man;o de 1975. em Paris) . 

Prat1camente preenchido pelo 
tratamento de questoes culturais. 
0 protocolo celebrado preve o 
ensino portugues aos filhos dos 
emigrantes. Assinaram o documento 
Jean Batbedat e Nataliel Costa. 
respectivamente chefes das dele
gac;oes francesa e portuguesa. 

0 chefe da delegac;ao francesa. 
Jean Batbedat afirmou ser preo 
cupac;ao das autoridades do seu 
pais. assegurar que as cnancas 
portuguesas recebam. em Franca 
uma educac;ao que lhes «permita 
em seguida. um desenvolvimento 
intelectual no seu pr6prio pais» 
«0 nosso tim- acrescentou- e 
igualmente que estas crianc;as per
manec;am sempre em contacto com 
a sua pr6pria lingua e a sua 
pr6pna c1vilizac;ao.» 

Jean Batbedat acrescentou que 
tara «tudo que estiver ao nosso 
alcance» para que «as crianc;as 
portuguesas seja mmistrada a sua 
lingua no ensino secundario. caso 
as suas familias o desejem. Jean 
Batbedat revelou. a prop6sito. que 
ha cerca de 50 000 crianc;as nas 
esco las secundarias francesas. 
sendo o seu numero no ensino 
primario. de 1 50 000. 

Por outro lado. Batbedat refe
nu a preocupac;ao do seu pais em 
garantir a possibihdade dos jovens 
franceses seguirem estudos de lin
gua e civil1zac;ao portuguesas. tendo 
referido os progresses que ali se 
terao reg1stado nos ultimos anos. 

Sublinhando o interesse pelo 
estudo da lingua portuguesa. 
o chefe da delegac;ao francesa 
aludiu a importancia do conheci
mento da civilizac;ao lusiada. que 
«Portugal representa e que. alias 

ultrapassa bastante as suas fron 
teiras». 

0 protocolo agora assinado preve 
ainda a cooperacao tecnica luso
- francesa nos campos agricola e 
piscat6rio. informative e adminis
trative A nivel universitano e extra
-universitario. como fo1 revelado. 
ha perspectivas de cooperac;ao 
cientifica nos sectores energeticos. 
nomeadamente nuclear e solar. 

Entretanto. a prop6sito do ensino 
e da divu lgac;ao da lingua portu 
guesa em Franc;a. a «Association 
pour le Developpement des ttudes 
Portugaises et Bresiliennes» - cujo 
presidente. Jean-Michel Massa. 
esteve recentemente em Lisboa -
distribuiu recentemente um comu
nicado em que manifesta a sua 
preocupac;ao por nao ter sido en ado 
of1cialmente mais nenhum posto 

de ensino do portugues nas uni
versidades francesas deste 1973. 
exceptuando cinco criados pelo 
Governo portugues Neste comu
nicado a ADEPS historia os con
tactos que manteve junto dos 
departamentos oficiais franceses 
com o object1vo de assegurar o 
desenvolvimento do ensino da lin
gua e da cultura portuguesas. 
manifestando estranheza pelo facto 
do ensino do portugues ter sido 
«travado no memento em que seria 
necessario ensinar esta lingua a 
um maior numero de estudantes». 
tendo em conta a necessidade de 
resposta «as necessidades da 
cooperac;ao econ6mica. tecnica e 
cultural. uma vez que o portugues 
se tornou numa das grandes lin
guas de comun1cac;ft nternacio
nal>>. 

EMISSOES DE RADIO 
PARA PORTUGUESES 

NO ESTRANGEIRO 
Horario de emisst\o - de segunda a sabado. das 21 as 22 h. 

- ao dom.ingo. entre as 1 3 e as 14 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 21.15 h. 
Nacional. estrangeiro e desporto- de segunda a sabado. as 

21.30 h. 
O uc;:a ainda: 
Revista da semana - aos domingos. as 13.30 h. 
Programa infantil- aos domingos. as 13.15 h. 
Programa de higiene alimentar-as sextas. as 20.15 h. e um 
suplemento que e o resume do que se passa no dia-a-dia 

Entre as rubricas e os notic iarios. transmite-se d iariamente 
musica portuguesa. alternada com informa96es tecnicas da 
S. E. E .. e ainda respostas as cartas dos emigrantes. 
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AOS ASSINANTES 
A fim de facilitar a cobranc;a das quantias enviadas para assinatura da Revista «25 de Abril». agradecemos 

aos nossos leitores o favor de observarem o segu inte: · 
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. Mais agradecemos 
que qua lquer documento (incluindo o pr6prio remetente) seja escrito de forma bem legivel. de preferencia· 
em maiusculas . 

.H. n u t,~ \1 -r t;, v 

Cl 

CAlXA ECOI'I¢HICA 
I' oRT.VG U tSA 

ESC. 

!.~~~"-!S£d..-~~r:r o~. t)A, __ tf):o-t, t!...t£.1.1 rA;.c_ 
~-~~--.,...._.,.....~----~--- ·--···~ ..... - -- - -·-- .... _.: 

s 

Cf •• 

CONDICCES DE ASSINATURA 
MUlTO IMPORTANTE 

• 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 
Emigra~ao. 

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

• Caso mude de res idenci.a. 
comunique-nos o mais rapi
mente possivel. 

Franc;;a ... 

Belgica . .. 

Alemanha 

lnglaterra 

Espanha 

Brasil 

Canada . 

E. U. A . 

Outros paises 

Outros paises 

12 NUMEROS (VIA A£REA) 

PAISES 
lmportAncia 

aproximada em 
moeda estrangeira 

250$00 35 FF 

250$00 250 FB 

250$00 15OM 

250$00 4 £ 

200$00 400 p 

200$00 

340$00 10 D 

340$00 10 D 

da Europa 250$00 

fora da Europa 340$00 



ARTISTAS PORTUGUESES 
NO ESTRANGEIRO 

<dMIGRANTES DIV/0/DOS >> - Quadro de Rogerio Silva, 
pintor porwgues radicado nos Estados Unidos da America 




