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Portugal e agora um espato democr/Jtico. mas n6s ambicionamos trans
form/J-Io num Iugar onde cada homem se1a livre de escolher a aventura do seu 
pr6prio destino. 0 que distingue o portugues dos outros homens e a excepcional 
capacidade cle fazer do Mundo inteiro a sua terra. e de qualquer ser humano 
seu irmao. sem nunca perder os tratos da raiz lusfada. 

Hoje como omem. a nossa grandeza est/J na d1mensao universal do nosso 
Povo: onde quer que vivam na Europa. na Asia. na Africa. nas Americas ou na 
Oceania os porrugueses foram e serao sempre protagonistas da hist6ria da 
Patria. Tem direiro ao titulo de homens «fortes». que Camoes reservou aos 
grandes imerpretes da di/Jspora lusitana. E a descolonizatao. Ionge de significar 
que Portugal tenha perdido a sua perspectiva ecumenica. fe-lo. pelo contrario. 
retomar a sua vocatao hist6rica num estado mais puro. 0 Pals que somos hoje 
f1ao olha o homem como instrumemo de explorar;ao de um territ6rio. ames 
o considera elo de uma indestrutlvel comunidade de sentimento e de cultura. 
Portugal intenta manter assim. como Nar;ao e como Povo. a C:mica individualidade 
digna do seu passado. 

Emerge da nossa autentica traditao nacional este novo conceito de Patria: 
importa mais o homem que o chao onde ele vive. 

Desejo que este Dia das Comunidades - que no proximo a no sera Dia 
de Portugal- constitua um passo decis1vo para solidificar uma ideia de Patria 
concebida em favor do homem. independentemente do Iugar onde ele se encon
tre. E espero que todos juntos saibamos construir e manter as estruturas aptas 
a garamir a coesao fraterna e a unidade efectiva dos portugueses no Mundo. 

A saudar;ao que nesta data dirijo a todos os compatflotas e. por isso mesmo. 
sobretudo o voro de que a fraternidade dos porwgueses entre si e com os outros 
povos continue a ser o principal testemunho da vocatao ecumenica de Portugal. 

EST ADO DA EM IG RACAO . 
Ao aproximar-se o dia 10 de Junho. Dia de Camoes e das Comunidades 

Portuguesas. em que se desenvolverao festividades especialmente dirigidas 
aos portugueses espalhados pelo mundo. em nome do Governo Constitucional 
e no meu pr6prio. saudo mais uma vez todos os compatriotas emigrados. 

As festas e manifestac;:oes do 10 de Junho desejo atribuir de maneira muito 
expressa e inequivoca. o significado de constituirem um importante passo na 
solidificacao do elo tao ambicionado. mas. por vezes. tao mal conseguido, 
entre todos os nucleos da comunidade purtuguesa. sem distinc;:ao de origem 
ou de localizac;:ao. 

E. se e certo. que e na pratica quotidiana das instancias governativas que 
os direitos. interesses e aspirac;:oes dos trabalhadores terao de encontrar a sua 
realizac;:iio e desenvolvimento concretos. nao o e menos que as comemorac;:oes 
do Dia de Camoes sao reforc;:o determinante para acc;:oes globais mais intensas 
e dinamicas no sentido de os portugueses se unirem na sua lingua. nos seus 
habitos. mentalidade e temperamento. como povo solidificado por hist6ria 
comum. 

Entende. assim. o Governo que tal possibilitara. sem duvida. a elaborac;:ao 
de novas formas de conviv~ncia e de compreensao que permitam. no discurso 
e no dialogo. na liberdade e na democracia. resolver problemas e dificuldades 
que a todos n6s nos afligem e que t~m a ver com a nossa dignidade de homens 
e de ponugueses 

Portugal continuara como Povo! 
A Hist6na o JUS !I flea e o futuro o exige! 

Dr. Joao Lima 
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EXPORTACAO PORTUGUESA . 
CONTINUA A AUMENTAR 

A exporta9ao portuguesa no pri
meiro trimestre de 1977 aumentou 
em 30 por cento relativamente a 
identico periodo do ano anterior. 
Este indice. bastante elevado. ja 
contempla as consequencias da 
desvalorizaviio do escudo. verifi
cada ha alguns meses. 

De qualquer forma. a desvalo
rizavao do escudo tera tido con
sequencias positivas ao nivel das 
exporta96es portuguesas. na 
medida em que veio colocar os 
produtos nacionais em condi96es 
de pre9o mais favoraveis nos mer
cados externos. 

l:sta problematica tem consti
tuido preocupa9ao dominante do 
Governo Constitucional. que faz 
do equilibrio da balan9a de paga
mentos um objectivo de primor
dial importancia. Para tanto. e tendo 
em vista a necessidade de sensi
sibilizar os responsaveis para o 
aumento da exporta9ao. o Governo 
promoveu a realizavao. no final 
de Maio. de diversos seminarios 
sobre comercio externo. da respon
sabilidade da respectiva Secreta
ria de Estado. Alguns dos temas 
tratados foram «Mercado Comum 
e Oesvalorizaviio». «Aproximavao 
as Tecnicas de Comercio Externo» 
e «Ensino e Reciclagem de Un
guas». Nas ac96es programadas 
participaram dois tecnicos das 
Na96es Unidas e a iniciativa regis
tou assinalavel exito. 

Entretanto. ao abrigo de um con
trato que ronda os 117 mil contos. 
come9aram a ser embarcadas. com 
destino a Chicago (Estados Uni
dos). varias dezenas de estruturas 
metalicas que se integram num 
conjunto de 200 que a Sorefame 
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esta construindo para a rede de 
metropolitano daquela cidade. 

Aquela empresa assinou ainda 
contratos com outros paises refe
rentes a varias encomendas. que 
atingem o montante de um milhao 
e 300 mil contos. Assim. para a 
Guatemala. a Sorefame fornecera 
e montara equ ipamentos hidro
-mecanicos para um aproveita 
mento hidroelectrico (no valor de 
317 mil contos. para a Venezuela 
equipamentos semelhantes desti 
nados a tres barragens (no valor 
de 37 mil contos). e para o Brasil 
fornecera 50 unidades triplas com 
automotora. encomendadas pelos 
caminhos de ferro de S Paulo 
(no valor de 354 mil contos) . 
Fornecera tambem seis alternado
res para uma firma francesa de 
material electrico. e material de 

rega para o lraque (no valor de 
63 mil contos). 

A Sorefame trabalha tambem 
para empreendimentos nacionais. 
tendo firmado contratos com o 
Metropolitano de Lisboa para a 
constru9ao de 36 automotoras (no 
valor de 400 mil contos) e com 
a Sociedade Estoril, para a cons
tru<;:ao de 58 veiculos para unida
des multiplas efectivas (or<;:adas 
em 676 mil contos). responsabi li 
·zando-se tambem pelo forneci
mento de equipamentos metalicos 
para algumas garagens em cons
tru<;:ao : Pocinho (Douro). Albu
feira do Monte Novo (do Plano 
de Rega do Alentejo) e para o 
a<;:ude-ponte da regiao de Mon
temor-o-Velho (Plano de regula 
riza<;:ao do Mondego). 

Algumas das compos";oes execucadas pela Sorefame. com desuno aos Escados 
Vnidos 

"""" 



AGUAS TERRITORIAIS PORTUGUESAS 

ALARGAMENTO DA ZONA DE PESCA PARA 200 MILHAS 
Na Assembleia da Republica foi 

discutida e aprovada a lei que 
determina a cria<;:ao da zona eco
n6mica exclusiva de pesca na 
extensao de 200 milhas de aguas 
territoriais. Este alargamento das 
nossas aguas tern em considera
<;:ao as normas do direito interna
cional e segue a teoria prevale
cente na «Ill Confer€mcia da ONU 
sobre o Direito do Mar». 

0 d iploma. preparado pelo 
Ministerio da Agricultura e Pescas. 
podera ter grandes incidencias na 
economia, pois e uma resposta 
positiva aos problemas das pescas. 
se soubermos aproveitar as imen
sas riquezas do mar. Fundamental
mente. esta concebida para atender 
a independencia nacional em mate
ria de abastecimento de peixe. atra
ves da atribu i<;:ao ao Estado Portu 
gues, em direito exclusive, da ges
tao e da conserva<;:ao dos recursos 
naturais dos fundos marinhos e a 
protec<;:ao nacional das actividades 
piscat6rias. 

Urn dos grandes motivos que 
o Governo apresentou para deli
mitar a ZEE (Zona Econ6mica 
Exclusiva) foi o facto de varios 
paises -a Espanha. a Fran<;:a. e 
paises do Leste Europeu- se 
encontrarem a explorar essas aguas. 
que assim poderao ser li bertadas 
para os nossos barcos de pesca. 
depois de negocia<;:6es diploma
ticas. 

Entretanto e em rela<;:ao a esta 
decisao. existem no sector das 

pescas. alguns problemas da maior 
envergadura. a saber: a moderni
za<;:ao da frota pesqueira. limitada 
em numero de unidades e anti
quada em processes. e um outro 
nao menos importante. o da f is
caliza<;:ao das aguas. que obrigara 
a possuir meios de vigilancia e 
de comunica<;:ao (avi6es e navios). 
que desempenhem eficazmente 
essa missao. Preve-se que o con 
trolo efectivo da zona econ6mica 
ca iba a For<;:a Aerea (o patrulha 
mento das aguas) e a Marinha 
(a vig i Iancia local). 

Urn outro aspecto esta mere
cendo a aten<;:ao dos governantes: 
a necessidade de melhorar e de 

coordenar a investiga<;:ao cientifica 
e tecnol6gica. que se torna parti
cularmente importante na area dos 
A<;:ores e Madeira. Com estas ulti 
mas areas. as aguas territoriais 
portuguesas atingem uma super
fide de cerca de urn milhao e meio 
de quil6metros quadrados. envol 
vendo muitos bancos pesqueiros 
e riquezas ainda nao avaliadas. 

Para estabelecer esta zona eco
n6mica o Governo prepara uma 
regulamenta<;:ao especial que diz 
respeito a protec<;:ao do ambiente, 
a investiga<;:ao cientifica, as comu 
nica<;:6es submarinas, a pesquisa 
e explora<;:ao de outros recursos. 
incluindo a produ<;:ao de energia . 

0 limite das 200 milhas permitira a explorat;ao das nossas zonas pesqueiras no ambito 
do desenvolvimenco econ6mico desejado. 

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

PROBLEMA GRAVE 
MAS COM SOLUCAO POSSiVEL 

0 problema da habitac;:ao cons
titui um dos grandes quebra-cabe
c;:as do Portugal dos nossos dias. 
A sua soluc;:ao e morosa e envolve 
importantes investimentos publicos 
e privados no sector da constru<;ao 
civil. Num dos pr6ximos numeros 
da Revista tencionamos abordar 
este assunto detalhadamente 

Entretanto. registe-se o que na 
medida do possivel vem sendo 
realizado. 

Numa realiza<;ao conjunta do 
Ministerio da Habita<;iio. Urbanismo 
e Constru<;ao e do Comissariado 
para os Oesalojados. encontfam-se 
em construcao 11 700 novos fogos. 
dos quais 6950 destlnam-se a 
populac;:ao desalojada e 4750 a 
generalidade da popula<;ao nacio
nal carecida. Em regime de pro
priedade resoluvel. ficando proprie
dade do concorrente ao fim de 
25 anos. estes fogos sao casas 
pre-fabricadas de quatro tipos. 
desde 2 ate 5 assoalhadas. com 
cozinha. casa de banho e dispensa. 

Come<;aram ja a ser distribul
dos. no distrito de Lisboa. os 
impresses para os concursos de 
atribui<;ao de fogos nos concelhos 
de Sintra. Cascais e Loures. onde 
se encontram levantados ou em 
fase de acabamento. respectiva
mente 114 e 1 50 fogos. 

A atribuic;:ao das casas e feita 
pelo Ministerio dos Assuntos 
Sociais e brevemente serao aber
tos concursos para os distritos de 
Aveiro (78 fogos). Beja (319). 
Bragan<;a (193). Coimbra (99). 
tvora (169). Faro (91). Guarda 
(58). Leiria (109). Portalegre (43). 
Porto (16}. Santarem (1 09). Setu
bal (326). Viana do Castelo (15) 
e Vila Real (156) . 
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Por outro lado. e segundo decla

rou o presidente da Cruz Vermelha 
Portuguesa. dentro em breve 
«duzentas familias poderao come
c;:ar a construir as suas casas. 
tendo para isso todos os materiais ... , 
!II 
II! 
'II 

a sua disposic;:ao. toda a ajuda 
tecnica de engenharia. arquitectos 
e mestres de obras. alem de usu
fruirem de uma ajuda salarial para 
sustentar os seus. durante a cons
tru<;iio das suas habitac;:oes». 

Actualmente. o ritmo produtivo ande muito Ionge des necessidades 

0 SANEAMENTO BASICO DO PAIS 
CUSTARA 65 MILHQES DE CONTOS 

0 ambicioso projecto de sanea
mento basico do pals. anunciado 
pelo Secretario de Estado dos 
Recursos Hidricos e do Sanea
mento Basico. custara cerca de 
65 milhoes de contos e tera por 
Objective 0 abastecimento de agua 
potavel. a drenagem e a depura
<;iio de aguas residuais e a recolha 
e tratamento dos lixos. 

Este empreendimento entrara em 
execu<;ao dentro de alguns meses 

e devera estar concluldo em 1990. 
data em que a totalidade do terri
t6rio nacional se encontrara dotado 
das necessarias infraestruturas. 

Para o efeito sao criadas desde ja 
uma empresa publica em cada 
regiao de saneamento basico: 
Minho. Porto. Tras-os-Montes. 
Beira Literal. Beira Alta. Beira 
Ba ixa. Estremadura -Ribatejo. Lis
boa. Alto Alentejo e Algarve. 

-
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0 ESCUDO AGUENTA A SUA CO.TACAO 
FACE AS MOEDAS ESTRANGEIRAS 

Diversos 6rgaos de informac;iio 
tern vindo a referir-se ultimamente 
a uma eventual baixa do valor do 
escudo. que continuaria dessa 
forma a depreciar-se lentamente 
face as moedas estrangeiras. pouco 
tempo decorrido sobre a desvalo
rizac;iio oficial de 1 5 por cento. 
Para p6r termo a especulac;oes 
deste tipo. nocivas para a econo
mia nacional. porque diio origem 
a uma situac;iio de instabilidade. 
o Ministerio das Financ;as divul
gou uma nota oficiosa onde se 
esclarece que «a balanc;a cambial 
do Banco de Portugal melhorou 
consideravelmente durante os pri 
me•ros quatro meses do corrente 
a no». 

E o texto dimanado do Minis-

MODERNIZACAO 
DO 

terio das Financ;as sublinha igual
mente: «e inteiramente falso que 
o escudo continue a perder 
valor( .. ) e a deslizar ap6s a des
valorizac;iio de 25 de Fevereiro 
de 1977.» 

Na verdade. houve variac;oes. 
mas estas verificaram-se nuns casos 
em sentido positivo e noutros em 
sentido negativo. o que e inevita
vel. na medida em que as cotac;oes 
entre as principais moedas flutuam 
entre si. isto e. os bancos centrais 
nao mantem paridades f ixas. 

Um exemplo: se o marco da 
Republica Federal Alema sobe em 
relac;iio ao d61ar. o escudo niio 
pode acompanhar o marco sem 
se valorizar em relac;iio ao d61ar; 
ou niio pode segUir o d61ar. sem 

SISTEMA TRIBUTARIO 

Na presenc;a do ministro das 
Financ;as. Medina Carreira. e do 
secretario de Estado do Orc;amento 
Alberto Ramalheira. foram empos
sados os novos membros do Cen
tro de Estudos Fiscais. da Direcc;ao
-Geral das Contribuic;oes e Impas
tos. Entre as actividades daquele 
departamento. inclui -se a de pro
ceder aos estudos da Reforma 
Fiscal imposta pela Constituic;ao 
e que preve a aplicac;iio de um 
imposto unico sobre o rendimento. 

Ao referir a futura alterac;iio do 
regime tributario. durante a alo
cuc;ao que proferiu na cerim6nia 
de posse. o dr. Rodrigues Pardal. 
director-geral das Contribuic;oes e 
I mpostos. afirmou: 

«Uma reforma tributaria s6 
podera considerar-se val ida se trou
xer mais justic;a na carga · fiscal 
e tornar mais simples o cumpri
mento dos deveres fiscais. por 
parte dos contribuintes. Por outro 

lado. uma mudanc;a de tributac;iio 
no seu conjunto deve proporcionar 
ao Estado maiores recursos finan
ceiros. mas deve tambem adequar 
o sistema de tributac;iio de acordo 
com a realidade econ6mica e social 
do Pais.» 

Na nova organizac;iio de impas
tos. que e imperative consti tu
cional. aponta-se a substituic;iio 
dos impostos directos parcelares 
por um imposto unico. 

Segundo indicou o dr Rodri
gues Pardal. «O imposto unico 
sobre as pessoas ffsicas incidira 
sobre o rendimento pessoal com 
vista a diminuic;iio das desigual 
dades. mediante taxas progressi
vas que terao em conta as neces
sidades e os rend•mentos do agre
gado familiar». Por outro lado. 
vira a existir um 1mposto unico 
sobre as pessoas colectivas que 
incidira fundamentalmente sobre o 
rendimento real. 

se desvalorizar em relac;iio ao marco. 
A polft•ca que foi definida a 

seguir a desvalorizac;iio- escla
rece o Ministerio das Financas
foi a de manter constante a taxa 
de cambio efectiva do escudo. 
isto e. a de fixar as taxas de cam
bio do escudo por forma que as 
variac;oes negativas em relac;iio a 
algumas moedas sejam compensa
das pe!as-'variac;oes positivas em 
relac;iio a outras. 

Verifica-se portanto que. ap6s 
a desvalorizac;iio oficial verificada 
em Fevereiro. a moeda portuguesa 
se mantem firme. o que traduz 
na pratica a justeza e a eficacia 
da polftica financeira e cambial que 
vern sendo seguida pelo Governo 
Constitucional. 

de Abril 

ASSINATURAS 

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

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

• Caso mude de residencia. 
comunique-nos o mais rapi
mente possivel 
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PRIMEIRO-MINISTRO AO PAiS: 

«CONTINUAREMOS A TRABALHAR 
NO INTERESSE EXCLUSIVO 
DO POVO E DOS TRABALHADORES» 

0 Primeiro-Ministro do Governo Constitucional, Mario Soares, diri
giu-se ao pals, atraves da televislio, pouco antes de se encontrar esgotado 
o primeiro anode actividade da presente equipa governativa. Numa ocasilio 
em que algumas duvidas pairavam em certos espiritos sobre a exequibi
lidade do actual Governo e sobre a sua capacidade para veneer a crise 
e salvar a Revolu~lio de Abril , Mario Soares. politico experimentado, soube 
proferir uma comunica~lio polltica que nlio feriu desnecessariamente 
susceptibilidades diferentes da sua e em que procedeu a uma demarca~lio 
das propostas dos partidos situados A ((d i reita>> e c\ ((esquerda» do PS. 

Procurando ·sempre reduzir a ((Crise» a sua verdadeira dimenslio - ela 
existe. mas nao e insuperavel. e muit o ja se fez no bom sentido - o Pri
meiro- Ministro evitou triunf al ismos f ilce1S e desaconselhilveis, apresen
tando numerosos indlcios de que a recupera~iio econ6mica jill se encontra 
efectivamente em curso. 

0 discurso ao pais foi seguido de urn interessante debate com dois 
profissionais da lnforma~Ao. que dirigiram ao Chefe do Governo as per
guntas que entenderam. Jose Carlos de Vasconcelos (da equips que faz 
((0 Jornah>) e Proen~a de Carvalho (advogadt> e director do ((Jornal Novo») 
foram os responsaveis por esse dilllogo improvizado e. por isso mesmo, 
duplamente interessante. Dois dias antes. e quebrando urn Iongo periodo 
de interrupc;ao de entrevistas de fundo, Milrio Soares fora entrevistado 
para o ((Dillrio de Noticias» pelo jornalista Mario Mesquita. 

Destes importantes documentos apresentamos seguidamente uma 
desenvolvida sintese, cuja actualidade permanece inalteravel. 

«EXISTE UMA CRISE 
DE IDENTIDADE 
NACIONAL» 

Comeo;:ando por distinguir entre «pais 
politico» e «pals real». o primeiro
·ministro declarou : «Para o Pais poli
tico. estamos numa situao;:ao de deso
rientao;:ao. ja se tala que os problemas 
sao permanentemente adiados. ja se 
tala de pals adiado. de agonia da 
Patria e de outras expressoes. Na ver· 
dade. porem. o Pars real sente e pro
dece de uma maneira muito diferente 

E e. naturalmente. para este Pais 
que o Governo se dirige em espec1al. 
visto que. o Pais real - qualquer pes
soa que viaje pelo Pals o pode tes 
temunhar - trabalha com desejo de 
veneer a crise que existe. trabalha 
com tranquilidade e vive. apesar de 
tudo. num clima de paz e de confiano;:a 
e de liberdade. Liberdade que nao e 
total. pelo menos nalgumas regioes. 
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o Governo assim o reconhece. mas 
que e uma liberdade que se vive neste 
Pals e nunca se tinha vivido dantes. 
desde M cinquenta anos a esta parte. 

Nao nego que exista uma crise em 
Portugal. Crise. alias. que podera sin
tetizar-se no seu aspecto fundamenta l. 
que e. o aspecto econ6mico. em tres 
t6picos: defice da balano;:a de paga 
mentos; inflao;:ao. isto e. aumento do 
custo de vida; e desemprsgo. Oual
quer destes males. porque sao males. 
nao e. felizmente para n6S. exCIUSIVO 
de Portugal. A inflao;:ao. o desemprego. 
dificuldades com a balanc;a de paga
mentos existem em todos os outros 
palses europeus. ou em quase todos. 
No nosso caso essas dificuldades estao 
agravadas. por causas que sao mul
tiplas e conhecidas. 0 Pals sabe ja 
porque por diversas vezes e por vllrios 
motivos foram diagnosticadas as cau 
das do nosso mal. que tudo isto resulta 
naturalmente. de cinquenta anos de 
fasc1smo. de catorze anos de guerra 

colonial. que destruiu e arruinou as 
energias do nosso Pals. e ~. tambem. 
pura consequ6ncia da crise interna
cional. que afecta muitos paises. pro
vocada pela alta das materias-primas 
e dos produtos do petr61eo. principal
mente. 

A crise resulta. tambem. dos anos 
que se viveram no nosso Pais depois 
do 25 de Abril . em que parecia que 
nao se sabia qual o rumo que a socie
dade portuguesa iria tomar. Nesse sen
tido e dado que. efectivamente. vive
mos uma revoluc;ao. e que houve uma 
modificac;ao profunda nas estruturas e. 
mesmo nas mentalidades. existe hoje 
uma crise que poderlamos chamar de 
ident idade nacional. Precisamos de 
saber que Pals somos e. sobretudo, 
que Pars queremos ser». 

Referindo-se. depois, a constituio;:ao 
do actual Governo. em Julho do ano 
passado. o Prime1ro-Min1stro definiu 
uma vez mais as linhas de forc;a da sua 
actividade e. em particular. o objectivo 
fundamental que entao se propos: 
veneer a crise. Em primeiro Iugar. 
segundo Mtuio Soares. pelo trabalho 
«de modo a aumentar a produtividade, 
criando instrumentos reais que eram 
fundamentais para que o Governo 
tivesse os meios a lim de resolver 
essa mesma crise. pelo estabelecimento 
de um clima de confiano;:a. explicando 
ao povo qual era o caminho que o 
Estado portugues iria seguir: urn ver
dadeiro projecto democratico e plu
ralista. baseado na ideia de que Por
tugal e urn pals europeu e devia asso
ciar-se e integrar-se nos outros paises 
europeus. Assegurando. ainda. urn 
clima de viv6ncia democratica e de 
paz social. atraves de uma polftica de 
concertao;:ao e de dialogo e obtendo 
apoios externos dos nossos amigos e 
aliados. apoios esses fundamentais e 
imprescindiveis para podermos sair da 
situao;:ao diflcil em que nos encontra
vamos.» 



0 quadro em que se inseria esta 
proposta de governa~ao e as modifi 
ca~oes. entretanto. conseguidas. 
ocupou depois o primeiro-ministro nos 
seguintes termos: 

«Ouando n6s come~amos. havia uma 
situa~ao aflitiva de penuria de divisas. 
com a possibilidade de o Banco Cen
tral poder cessar pagamentos de urn 
memento para o outre. o que signifi
caria urn Estado de bancarrota. Feliz
mente. essa preocupa9ii0 e essa difi
culdade estao. nessa altura. afastadas. 
mas nao o estavam em Julho de 76. 
quando o Governo iniciou o seu tra
balho. 

«0 PROBLEMA 
DOS RETORNADOS 
JA NAO TEM 0 RELEVO 
QUE TINHA» 

Por outre lado. estavamos perante 
urn batalhao de retornados. ou desalo
jados. como se diz. de uma maneira 
mais precisa. que poderiam engrossar 
- foi dito diversas vezes- urn exer
cito de descontentes. de for9as de 
direita. se nao mesmo de extrema
·direita ( ... ). Esse problema tern vindo 
a ser. progressivamente. resolv ido. e ja 
nao tern o relevo que tinha na socie
dade portuguesa. ha urn ano e meio. 
visto esses 500 ou 600 mil portugue
ses que vieram de Angola ou de 
Mo<;ambique estao a ser progressiva
mente integrados na vida portuguesa 
sao mesmo hoje. o que e agradavel 
de dizer e de reconhecer. urn factor 
de progresso e estimulo para a socie
dade portuguesa. 

Havia. tambem. a desorientavao e 
a queda do pr6prio aparelho produtivo. 
A taxa de absentismo era imensa. Em 
certas empresas elevou-se a 25 por 
cento. A indisciplina no trabalho era. 
tambem. consideravel. nao se respei 
tava a hierarquia das competencias e 
a demissao dos gestores era evidente. 
Ainda. noutro plano. havia uma inde
finivao quanto ao rumo a seguir pelo 
Pais. Nao se sabia o que era o sector 
publico. ate onde e que ele ia. o que 
era o sector privado. se haveria mesmo 
urn sector privado. nao obstante ele 
estar consagrado na Constitui~ao. pede
ria pensar-se que as nacionaliza~oes 
lflam continuar e que as interven~oes 
nas empresas tinham como objective 
-e. porventura. quando elas come
varam era esse o objective - de esta
tizar e colectivizar. completamente. a 
economia nacional. Neste memento 
existe uma lei que delimita o sector 
publico do sector privado e essa situa-

~ao esta esclarecida. o que provocou 
urn estimulo imenso em materia de 
investimentos. e aquela retrac~ao que 
havia em certas companhias interna
cionais que operam em Portugal. pouco 
a pouco foi vencida. gra9as aos con 
tactos e ao clima de confian~a que 
foi possivel gerar-se. 0 turismo apa
recia como que reduzido a zero. Lem
bram-se que. no Verao passado. os 
hoteis estavam praticamente desertos. 
Hoje. o turismo ultrapassou. largamente. 
o que se poderia super. e ultrapassou. 
mesmo. os numeros de 1973. ou seja. 
numeros anteriores a revolu9ao. Da 
mesma maneira. tinha-se dado uma 
redu9ao drastica das remessas dos 
emigrantes e. este ano. atingiram. como 
se sabe. urn numero «record». 

Sobre a Reforma Agraria. o Primeiro
-Ministro do Governo Constitucional 
afirmou seguidamente : «a verdade e 
que se o povo portugues e o mundo 
agricola de Norte a Sui pensa que e 
necessario que haja uma reforma agra
ria justa e progressiva. que de a terra. 
de facto. a quem a trabalha. nao pode 
aceitar que com o pretexto da reforma 
agraria. urn partido ou uma organiza~ao 
se instale num sector do Pais. e con
sidere que isso e uma das suas pra9as 
fortes. urn dos seus feudos lsso nao 
e possivel». Mario Soares. deteve-se 
nas med1das de austeridade. decla
rando a dado passo: «Tomaram-se. de 
facto. medidas de austeridade que 
foram classificadas ate. pela oposi~ao 
de varios quadrantes. como corajosas 
e necessarias. 0 Governo - ha que 
o reconhecer- teve a coragem de 
fazer ~rna polftica nao demag6gica. 
realista. e que. necessariamente. tinha 
de ser impopular visto que era uma 
politica que visava acentuar o aumento 
da produ~ao. e o reduzir. ainda que 
indirectamente. certos consumes que 
eram elevaoos para os meios e as 
possibilidades do Pais. Aumentar e 
incrementar as exporta~oes e tentar 
controlar as importa~oes. modifi 
cando-as. Menos bens de consume e 
mais bens de equipamento. os bens 
que possam ser transformados e acres
centados em Portugal.» 

CUSTO DE VIDA : 
«0 GOVERNO INTERVIRA 
PARA FAZER DESCER 
DETERMINADOS PRE<;OS» 

Urn dos mais importantes aspectos 
da actual crise econ6mica e o da 
acentuada subida de pre<;os. que cons
titui o tema seguinte do discurso do 
Primeiro-Ministro. Mario Soares: 

«E precise dizer que. em rela~ao 

ao aumento do custo de vida e como 
todos sabem os pre~os foram susten
tados artificialmente. durante dois anos. 
pelo erario publico. Foram mantidos 
pelo Governo. N6s poderiamos. even
tualmente continuar a manter esses 
pre~os. ate chegarmos a exaustao dos 
nossos recursos e das nossas reservas. 
pri ncipalmente das reservas de ouro. 

Mas se o fizessemos. como pode
riamos assegurar. depois. o futuro dos 
nossos filhos? Ouis praticar-se uma 
politica de pre~os reais que levou ao 
aumento do custo de vida. sobretudo 
em produtos alimentares. E tambem 
a uma politica. nao direi de contrac~ao 
de salaries. mas de controlo da contra
ta~ao colectiva de maneira a que os 
salaries J}Ae-!fudessem aumentar acima 
de urn certo tecto. isto e acima de 
1 5 por cento. Foi uma medida neces
saria para se introduzir certas correc
v6es no leque salarial. que e injusto. 
mas que necessariamente. tera de ser. 
e ainda hoje (ontem) falando com 
alguns ministros. com membros da 
lntersindical. reconheceram que se trata 
de uma medida que tera de ser rene
gociada com o conjunto dos trabalha
dores. 

Mas ainda voltando ao problema dos 
pre~os. tornou-se particularmente 
agudo por razoes. tambem. sazonais e. 
principalmente. no mes de Mar9o. 
Neste memento os pre~os descem 
ligeiramente. e vao descer mais. par
ticularmente. no que se refere a legu 
mes. a outros produtos horticolas e a 
frutas. E vao descer mais. porque a 
Junta Nacional das Frutas vai estabe
lecer urn «volante» e vai introduzir 
postos de venda nos mercados. para 
garantir pre9os minimos de certos pro
dutos. 

A acvao da fiscalizaviio econ6mica. 
que tern sido exercida mais do que 
se pensa. esta a ser dinamizada de 
forma a lutar contra os especuladores 
e a9ambarcadores que engrossam e 
prosperam contra os interesses das 
classes mais desfavorecidas.» 

E. por outre lado. n6s pudemos 
manter o «Cabaz de Compras». Faz-se 
ironia facil acerca desse cabaz. dizendo 
que o cabaz e muito pequeno e que 
nao chega para satisfazer as donas de 
casa. E natural que assim seja. mas 
em todo o caso tern urn conjunto de 
bens essenciais e o abastecimento e 
pre~os desses bens sao mantidos pelo 
Governo e o erario publico dispende 
com o «Cabaz de Compras>> nove 
milhoes de contos por ano. 

«Da mesma nwnu11 a que dispende 
nove milhoes de contos para manter 
certos pre9os mais baixos do que seria 
natural (o fuel. o gasoil. e o petr61eo) 
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para subsidiar. assim. indirectamente. 
as actividades industriais e o seu 
fomento.» 

«0 GOVERNO TEM DE TER 
UM AMBIENTE DE CALMA 
PARA PODER 
TRABALHAR» 

Oepois de acentuar que se refor
c;:ou a autoridade do Estado e a lega
lidade democratica. o Primeiro-Minis 
tro manifestou confianc;:a nas possibili 
dades de resolvermos a crise «e fazer 
com que o nosso pais possa ser urn 
pais europeu em todo o sentido da 
palavra». o que dependera de que 
«o Pais real fac;:a ouvir a sua voz e 
a agitac;:ao politica ceda o Iugar a 
necessidade de trabalho. a tempo para 
resolver as coisas. e que os politicos 
de uma maneira geral nao sejam tao 
apressados e nao contribuam. como 
o tern feito ultimamente. com decla
rac;:oes intempestivas. para criar situa
c;:oes dificeis ao Governo. 

0 Governo tern de ter um ambiente 
de calma para poder trabalhar. e a 

maneira de chamar a responsabil idade 
o Governo e a de verificar o seu pro
grama. que foi. alias. aprovado na 
Assembleia da Republica. e ver em 
que medida e que esse programa esta 

• ser executado. Se o Governo 
ao Pais. ou se. pelo contrario. esta 
a cumprir. uma a uma. as suas pro
messas. E. naturalmente. a oposic;:ao 
ou as diferentes oposic;:oes. tern de 
compreender que. se quiserem derru
bar o Governo. o que e urn seu direito 
legitimo. o local pr6prio para o faze
rem e na Assembleia da Republica. 
visto que n6s temos uma democracia 
insti tucionalizada e e ali que esses 
problemas se podem dirimir. Alias. 
o Governo deveria merecer de todos 
OS portugueses respeito. porque e 0 

primeiro Governo Constitucional e legi
time. que existe em Portugal. pela 
primeira vez. desde ha 50 anos. o que 
nao e pequena coisa. £ legitime por
que merece a confianc;:a do Presidente 
da Republica que o escolheu. E o 
Governo depende dessa escolha do 
Presidente da Republ ica que. a todo 
o momento. se assim o entender. 
podera exonerar o Governo. e o Pre-

Um aspecco da Feira lnternacional de Lisboa. Certame cada vez mais conceituado 
internacionalmence. e «bar6metro» do desenvolvimenco da industria nacional. face 
as perspectivas da exportar;§o 
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sidente da Republica foi eleito livre
mente pela esmagadora maioria do 
povo portugues e e hoje 0 presidente 
de todos os portugueses. 

E depende. em segundo Iugar. da 
aquiescencia da Assembleia da Repu
blica. onde viu o seu programa apro
vado sem urn voto contra. e viu apro
vado o orc;:amento. o plano anual e 
quase todas as propostas de lei apre
sentadas a Assembleia da Republica. 
o que significa que o Governo e legf
timo. 

«0 ACTUAL GOVERNO 
E 0 POSSfVEL» 

Sobre a presente correlac;:ao de for
c;:as politicas e sociais existente na 
sociedade portuguesa. Mario Soares 
recordou que as criticas dirigidas ao 
Governo sao «Contradit6rias» e se «anu
lam umas as outras». afirmando depois: 

«Por urn lado. os comunistas e os 
esquerdistas acham que o Governo 
faz a recuperac;:ao capitalista. mas o 
que e verdade e que se a imagem 
pr6pria do socialismo se mantem no 
Pais e e desejada por milhOes de por
tugueses. isso se deve justamente ao 
Governo. Se nao fosse o Governo. 
certamente que os ideais do socia
lismo e da revoluc;:ao depois do que 
se passou no Verao de 1975. tinham 
extrema-esquerda dizque. natural mente. 
o Governo nao e born. mas tambem 
reconhece que se viesse urn Governo 
diferente. e nomeadamente do bloco 
CDS/ PPD. pois porque nao. seria pior 
do ponto de vista da esquerda. lsso 
lhes deveria dar urn pouco mais de 
compreensao e de moderac;:ao. por
que dada a relac;:ao de forc;:as existente. 
e evidente que a substituic;:ao deste 
Governo com muita probabilidade iria 
fazer andar todo o processo politico 
portugues muito para tras e daria 
muitos trunfos a direita. se nao mesmo 
a extrema -direita. 

Por outro lado. o bloco PPD/CDS 
diz que o Governo e incompetente e 
ineficaz. mas reconhece que no mo
mento actual. nao e viavel socialmente 
urn Governo sem a participa c;: ao do 
PS e. por isso. os Hderes do bloco 
nao se oferecem como alternativa de 
Governo e poderiam oferecer-se. por
que em conjunto tern uma maioria 
de deputados ligeiramente superior a 
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do PS. Mas eles reconhecem que tal 
Governo nao era viavel e podia trazer 
um c! P~gaste de ordem social extre
m · p grave. E. certamente. se eles 
quisessem reflectir sabre a alternativa 
antifascista que foi recentemente ofe
recida ao povo portugues. isto e. um 
Governo do PC. com os seus aliados 
mais pr6ximos. e evidente que eles 
terao de reconhecer que o actual 
Governo e ainda o Governo possivel .» 

«0 actual Governo e o natural 
medianeiro da sociedade portuguesa. 
polarizada entre extremes antag6nicos 
e irredutiveis. que se querem esma
gar reciprocamente. 0 actual Governo 
e pais. neste momenta. e isso e extre
mamente importante para o povo por
tugues. a garantia do dialogo. da con 
vivencia democratica. da liberdade e 
mesmo da paz. 

Posta isto. direi serenamente ao Pais 
e com toda a verdade e honestidade. 
que o PS e eu pr6prio nao temos 
qualquer interesse em ser Governo. 
nem interesse partidario. nem muito 
menos. no que a mim me toea. inte
resse pessoal. 

Nao e c6modo nem e facil ser 
Governo. Mas o problema nao e nosso. 
0 problema e do povo portugues.» 

APELO AO POVO 
E AOS POLiTICOS 

A terminar a sua comunicac;ao ao 
Pais. o Primeiro- Ministro ape lou para 
o povo e para os dirigentes politicos 
- <<nao num apelo dramatico porque 
nao ha razao nenhuma para apelos 
dramaticos»- no sentido de com
preenderem que «as coisas tem o seu 
tempo. Nao se pode veneer uma crise 
tao grave de um momenta para o 
outre com uma vara de condiio. As 
competencias nao se inventam e seria 
dificil. tirando o Primeiro-Ministro. que. 
naturalmente. e o mais apagado de 
todos os ministros. encontrar uma 
equipa tao honesta. tao interessada 
pelo bom publico. como aquela que 
se formou com o Governo Consti
tucional.» 

«Asseguraremos a legalidade demo
cratica. a ordem e a seguranc;a das 
pessoas. em todo o territ6rio nacional. 
sem excepc;oes nem hesitac;oes. Con
tinuaremos a trabalhar no interesse 
exclusive do povo e dos trabalhadores 
com determinac;iio e fe. Melhores dias 
esperam todos os portugueses. Ven
ceremos a crise. Como a temos estado 
a dominar e a veneer. 

-Mario Soares: dialogo aberro e franco com todos os portugueses 

DEBATE COM 
JORNAUSTAS 

0 perlodo de debate iniciar-se-ia 
com a considerac;ao de Mario Soares 
de que se notam sintomas concretes 
de melhoria da situac;ao econ6mica. 
na recuperac;ao do turismo. no aumento 
das remessas dos emigrantes. na cons
truc;ao civil. no aumento das exporta
c;oes (embora haja tambem um acres
cimo das importac;oes). e o aumento 
dos dep6sitos bancarios. Referindo-se 
por outre lado ao aumento da d!vida 
externa. da taxa de desemprego e da 
inflac;iio. Soares consideraria os nume
ros apresentados por Proenc;a de Car
valho como «alarmantes e sem base» 
e diria que paises que nao tiveram 
uma guerra colonial. uma descoloniza
c;iio e outras situac;oes dificeis. tem 
uma inflac;ao que nao e inferior a nossa. 
problemas de desemprego e defices 
na balanc;a de pagamentos. apontando 
como exemplo o caso da l tal ia. Para 
Soares a nossa divida publica tinha 
de aumentar. mesmo porque necessi
tavamos de emprestimos. sendo ate 
natural que venha a subir. «Mas o 
Pais esta a reagir bem. o plano incli
nado foi travado e ha sintomas de 
recuperac;iio». 

lnterrogado sabre o chamado «pacta 
social». o Primeiro- Ministro recordou 
que «em Portugal houve uma remo
delac;ao de estruturas e de mentali
dades e em caso nenhum Portugal 
pode voltar a 24 de Abril. Nao e 
possivel equilibrar o Pais sem o acordo 
dos trabalhadores e sem isso niio pode 
haver uma polltica de esquerda. Mas 

a politica do Governo niio e de con
cessiio a direita. e de equilibria e 
temos de conviver com todos». 

Referindo-se ao grande emprestimo 
internacional a ser concedido a Por
tugal. o Primeiro-Ministro diria que ele 
nao esta em causa. 

Depois de referir que o investimento 
privado esta a arrancar e que niio 
existem razoes de queixa do sector 
publico e temos de «apostar nele». 
pois deve ser um motor no desenvol
vimento nacional. embora niio o unico. 
Soares consideraria que «os investido
res e os empresarios tem de aceitar 
as regras do jogo democratiCO>>. Comen
tando uma afirmac;ao de Proenc;a de 
Carvalho. segundo a qual. nos sec
tares dos cimentos. siderurgia e adu-
bos. tinha havido um aproveitamento 
do sector publico da polit ica dos anti
gas empresarios. o Primeiro-M inistro 
contestaria «pois isso apenas vem 
demonstrar que o sector publico pode
ra ser tao rentavel como o privado». 

Sabre o problema do desemprego. 
Mario Soares afirmou que ele nao 
e aquila que se imagina e revelou 
exist irem an imadores indicios de 
recuperac;ao. No que diz respeito ao 
aumento dos prec;os da al imentac;iio. 
o Chefe do Governo reafirmou as 
grandes linhas de intervenc;ao do exe
cut ive. ja enunciadas no discurso aca
bado de proferir. 

A respeito da questao das diversas 
coligac;oes partidarias possiveis. Mario 
Soares considerou que «O Governo esta 
fazer a sua politica. tem o apoio do 
Presidente da Republica e nao fara 
a politica de ou tras forc;as. No entanto 
se a Assembleia da Republ ica e o 
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Chefe do Estado entenderem a neces
sidade de uma coliga~ao o PS nao 
se opora a que ela governe. mas nao 
participara» 

Sabre a hip6tese de a «converg€m
cia» entre o PSD e o CDS poder alte
rar a panoramica parlamentar. Mario 
Soares respondeu que havera. presu
mivelmente. leis que poderao ter a 
OPOSI~ao do PCP. Se 0 blo, 
/CDS tambem votar «nao» 1sso ::.e'" 
«grave» e pode «criar uma S1tua~ao de 
impasse» que dificultara a ac~iio gover
nativa Contudo. Mario Soares mani
festou confian~a em que qualquer dos 

tres part1dos tera o «patnousmo sufi
Ctente para evitar situac;oes dessas. 

A eventual remodelac;ao do Governo 
e a h1p6tese de nomeac;iio de urn 
v1ce-Pnme1ro-Min1Stro. como veiculo 
de mterligac;ao do executive. mereceu 
a Mano Soares urn desmentido formal. 
que referiu ainda niio lhe parecer 
necessaria a nomea~iio de urn adjunto. 
porque «O Governo niio esta desligado>l. 

Contudo referiu que «e possivel que 
de acordo com a reestrutura~iio da 
Admm1strac;ao Publica - o que nunca 
sera antes do Outono . se possa veri
flcar uma reestruturac;ao governativa. 

ENTREVISTA AO «DIARIO DE NOTiCIAS» 

«0 PS ESTA CONDENADO 
A SER GOVERNO» 

Na longa entrevista conced1da ao 
director-adjunto do «Dtario de Noti
cias». Mario Mesquita. o Chefe do 
Governo e secretario-geral do Partido 
Socialista referiu que «O PS esta con
denado a ser governo pela for~a das 
co1sas. pela 16gica da actual aritme
tica parlamentar e. sobretudo. por urn 
claro e 1ndeclinavel 1mperat1vo patri6-
tiCO>> Esta posic;ao. prosseguiu. <<nao 
e uma posic;ao c6moda nem facil na 
actual conjuntura nacional e interna
cional. t antes urn esmagador encargo. 
a que nao se foge. porque acima das 
convenillncias parlldarias importa colo
car os superiores interesses nacionais.» 

Na entrevista a que fazemos refe
rencia. Mario Soares realizou o balanc;o 
dos meses que decorreram desde a 
tomada de posse do Governo Consti
tucional. em Julho de 1976. e pro
nunciou-se sobre os problemas da 
actualidade portuguesa. na linha da 
sua comunica~ao ao pais. que seria 
profenda do1s dias ma1s tarde. 

Mario Soares negou viab1lidade pra
uca il h1p6tese de- em caso de even
tual obstru~ao parlamentar ao Governo 
- serem convocadas novas elei~oes. 

ap6s dissolu~ao da Assembleia da 
Republica. assim como reafirmou a 
recusa do PS a coligar-se com outros 
parudos e a inviabilidade de um 
«governo apartidtuio» «Oualquer desses 
cenanos me parece 1rreal sta» subli
nhou Mario Soares. para acrescentar. 
em conclusao. que ha outros cenanos. 
«Ha. por exemplo. o actual· a manu-
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ten~uo do Govern a soc1alista. 0 Govern a 
s6 ca1 ou por de • tr de poder contar 
com a confianc;a do Presidente da 
Republ1ca ou por terem s1do aprova
dos pela Assembleia da Republica. 
no espac;o de um mes. do1s votos 
sucess1vos de desconfianc;a Nao vejo 
que este1amos pr6x1mos de qualquer 
dessas eventuil 1dades Pelo contrario. 
Ass1m. s6 nos resta o cenario actual 
ou um outro que n6s poderemos pro
par ao Presidente da Republica e ao 
Pais por que razao o bloco PSD/CDS. 
que em conjunto ate e ligeiramente 
superior ao numero de deputados do 
PS. nao assume a responsabilidade do 
Poder. ja que se gaba de dispor de 
tantas competenc1as? Por que nao se 
atreve o <<bloco>> a pOr uma tal even
tualidade claramente perante o Pais) 
0 facto de ate agora 0 nao ter feito 
nao lhe recomendaria um pouco mais 
de modera~ao nas crlucas )'' 

Entre as med1das tomadas pelo 
Governo Constitucional desde a sua 
consti!UI~iio. o Pnme~ro-Mmistro dis
tmgutria «o pedido de adesao ao Mer
cado Co mum>>. acrescentando que «uma 
tal op~ao. para ter sentido. teve de ser 
acornpanhada de uma serie de medidas 
que visam. a prazo. a recuperac;ao da 
econom1a portuguesa 0 chamado 
<<pacotu>> do 25 de Fevere1ro. mas nao 
sO cle Quando o Governo Constitu 
cional cheqou ao Poder. o Pais estava 
descrente de s1 pr6pno. mergulhado 
numa snua~ao extremamente confusa 
e diflc1l. nao existindo sequer os ins-

Nao se trata de reestruturar o Governo 
ou pessoas - prossequ1u - mas de 
uma arruma~ao de min1sterios e de 
func;oE's » 

A term1nar o debate com Jose Car 
los de Vasconcelos e Proen~a de Car
valho. o Primeiro-Ministro do Governo 
Constitucional revelou que o Governo 
dec1diu nomear o titular da pasta da 
Defesa. tenente-coronel F~rmmo Miguel. 
para assegurar a resoluc;ao dos pro
blemas pendentes nos Ac;ores. pro
curando dessa forma assegurar a isen
c;ao e a 1ndependenc1a em assunto tao 
delicado. 

trumentos lega1s para se poder ensaiar 
uma politica de verdadeira recuperac•o 
econ6mica. Tinhamos um grave pro 
blema financeiro que podena levar-no ... 
il cessa~ao de pagamentos lnterna
CIOnais- o que. normal mente. se 
chama bancarrota - e tlnhamos um 
nlvel de produ~iio extremamente baixo. 
A polltica de Vasco ( >nc;alves. que 
o VI Go erno nem sempre p6de con
trar,ar apontava para um upo de eco
nomla d1ferente. apostado na de~truiciio 
dos mecan1smos de me'c"do 

Fo1 necessaria recriar certos estimu
los il nossa economia que pudessem 
tornar este pais villvel. aumentar a 
produc;ao e a produtividade: por em 
execuc;ao uma serie de projectos de 
ponta para o desenvolvimento da indus
tria. apoiar de forma mtensiva a agri
cultura Tivemos de praucar uma poli
uca de pre~os rea1s e de dizer nao 
ils empresas arruinadas e aruf1cialmente 
mantidas atraves de subsidios e avales 
do Estado - problema. alias. ainda 
nao completamente resolvido. E houve. 
sobretudo. que combater a descrenc;a 
que. entretanto. se ins1nuara por todo 
o lado e mesmo dentro das pr6prias 
empresas nacionalizadas. dado que os 
gestores nao tmham autoridade para 
tornll-las rentave1s. disc1phnadas e com
petitivas. Houve que dar um rumo 
clara il nossa experiencia e mostrar 
ao Pals que se pretendia caminhar 
para metas de progresso e de justi~a 
social mas de acordo com o resto da 
Europa num quadro de democracia 
polftica e no respe1to pela vontade 
popular 

Rebatendo a crillca que acusa o 
Governo de niio ter sab1do compensar 
com medidas de caracter social as 



dificuldades provenientes do agrava
mento do custo de vida. o Primeiro
- Ministro sublinhou ter sido feito «um 
grande esfor<;o no sector da Previ
dencia». Referiu-se ainda a cria<;ao 
dos «passes sociais» nos transportes 
publicos. o dinheiro atribuido pelo 
Estado a obras publicas e os esfor<;os 
feitos em rela<;iio aos desalojados. 

Sobre as rela<;oes entre o Governo 
Constitucional e o Presidente da Repu
blica. Mario Soares afirmou: 

«Nestes dez meses de governo tenho 
tido contacto permanente. mais de uma 
vez por semana. com o Presidente da 
Republica. Posso dizer-lhe que. ate 
agora. nao houve a sombra de um 
problema que se imiscuisse entre n6s. 
Percebemos ambos. desde o inicio. 
que eram necessarias rela<;oes. nao 
somente cordiais mas de grande soli
dariedade e compreensao entre o Pre
sidente da Republica e o seu Primeiro
- M inistro. 0 Governo tern encontrado 
da parte do Presidente da Republica 
um apoio total na sua actua<;ao e 
iniciativas e precisa desse apoio. nao 
s6 do Presidente da Republica como 
do chefe do Estado- Maior General das 
For<;as Armadas. 0 papel do Presi
dente da Republica na consolida<;ao 
da democracia portuguesa e decisive. 
Felizmente. nunca se furtou a tomar 
posi9ao. sempre que isso lhe foi reque
rido. Ainda agora. no caso dos A<;ores. 
foi not6ria a ombridade com que encar
nou um principia vital para qualquer 
estado moderno: a unidade nacional.» 

Sobre a recusa de participa<;ao do 
PS na chamada cimeira entre o PSD 
e o CDS. Mario Soares afirmou: 

«A «cimeira». como hoje e claro. 
foi um golpe de propaganda politica. 
al ias de reduzido alcance. Se o PSD 
quisesse efectivamente entender-se com 
o PS nao teria feito tudo para que a 
nossa resposta nao pudesse ser outra 
senao negativa. Anunciou urbi et orbi 
que o convite tinha sido feito antes 
de saber qual era a resposta. justa
mente para. como se diz em linguagem 
vulgar. tentar colocar o PS entre a 
espada e a parede. A inten<;ao do 
PSD e transparente - visava a des
locar o centro polftico de gravidade 
do Pars. do PS para o PSD. e a mar
ginalizar o PCP e todas as for<;as 
de esquerda. A nossa recusa teve uma 
16gica que. no fundo. e a mesma da 
resposta negativa dada a proposta do 
Partido Comunista para entabular nego
cia<;oes connosco. com exclusao de 
todos os partidos que se situam a 
nossa direita e nomeadamente o PPD. 
Somos democratas. queremos uma 
sociedade pluralista em que nao haja 

exclusoes nem guetos. Por outro lado. 
nao praticamos o anticomunismo. vista 
que se criticamos e nos batemos con
tra o projecto pecepista. quando o 
PCP detinha quase completamente as 
alavancas do poder em Portugal -e. 
nessa altura. os partidos referidos esta
vam excessivamente silenciosos e abri
gados debaixo do guarda-chuva de 
protec<;ao do PS -. consideramos. por 
outre lado. que a exclusao do PC 
e de toda a extrema-esquerda. que 
representam uma parte do eleitorado 
portugues. conduziria necessariamente 
a um surto de violencia e ao dirimir 
por meios violentos das tensoes sociais. 
dos conflitos e das contradi<;oes exis
tentes na sociedade portuguesa. A nossa 
politica e democratica e a democracia 
implica tolerancia. paciencia. dialogo 
e desejo de discussao. Recusamo-nos. 
portanto. a fazer esse tipo de discri.
na<;oes que leva a por no gueto outras 
forma<;oes politicas. lsso pode ser sim
patico a muita gente. mas sabemos 
hoje quais foram as consequencias e 
os custos sociais de uma tal politica 
praticada ate a sociedade pelo antigo 
regime. 

A iniciativa do PSD nao aproveita. 
no fundo. ao pr6prio PSD. mas sim 
ao CDS. uma vez que evidencia perante 
o Pais que a base de apoio aos dois 
partidos e comum e que as diferen
cia<;oes programaticas sao de fachada. 
visto que os interesses que servem 
e os objectives que visam. neste mo-

mento. sao muito semelhantes. Para 
um partido que se chamava popular 
democratico e se crismou. apressada 
mente. de social -democrata. depois de 
nao ter sido reconhecido como tal por 
nenhum dos partidos sociais-democra
tas europeus. mas que fez um grande 
esfor<;o para adquirir esse verniz. esta 
alian<;a e contradit6ria e mostra a 
imaturidade de certas op<;oes e o 
ziguezaguear permanente de uma ori
enta<;ao politica sem consistencia ideo-
16gica. Uma orienta<;ao que denota 
uma total ausencia de estrategia e uma 
tactica que muda segundo as ci rcuns
tancias da oportunidade. os ventos e 
os humores. 

Veremos o que da o casamento. 
Alias. a_....s~existencia nao nos sur
preende. Estalado o verniz social-demo
crata ao calor da «convergencia» dos 
mesmos interesses de classe e da 
mesma base social de apoio. esta a 
vista a forma<;ao «a prazo» de um 
partido conservador. com raizes e tra
di<;oes incontestaveis na sociedade por
tuguesa. Negociaremos com o «bloco» 
os acordos pontuais que se apresen
tam. nos termos julgados possiveis. 
Se. porem. do casamento resultar que 
os partidos em questao querem fazer 
obstru<;ao sistematica a uma vida par
lamentar normal. entao sera evidente 
que estarao a atirar a politica portu
guesa para um impasse e a criar difi
culdades que podem ser muito graves 
para a democracia.» 

Feira da Agricultura. em Santarem. Acontecimento de grande relevo na vida agricola 
portuguesa. a Feira da Agricultura promete ser o principal movimento impulsionador 
e o espelho do progresso que se pretende no ma1s VJld1 sec1or da economia nacional 
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ESTALEIROS NAVAIS PORTUGUESES 
REPARAM 12 POR CENTO 
DA FROTA MUNDIAL 

A reparac;ao nos estaleir0<; nava•s 
portugueses. durante o ano de 
1976. de cerca de doze por cento 
da frota mundial constitui uma 
significativa vit6ria da tecnologia 
e da capacidade empresarial do 
nosso pafs e abre perspectivas 
favoraveis ao relanc;amento da eco
nomia nacional. 

Apesar de a «Setenave» ser uma 
empresa nacionalizada. ao contra 
rio da «Lisnave». ambas as empre
sas trabalham conjuntamente para 
o desenvolvimento econ6mico do 
pais. A cooperac;ao e regulada por 
urn acordo assinado em Janeiro 
de 1976. abrangendo quer o sec
tor da reparac;ao naval. quer o da 
construc;ao naval. o que possibilita 
uma utilizac;ao coordenada dos seus 
recursos humanos e fisicos. tendo 
em vista uma distribuic;ao equili 
brada de cargas nos dois esta
leiros. 

Assim. o estaleiro da Lisnave 
na Margueira. reparou urn total de 
248 navies. correspondentes a uma 
facturac;ao de 3100 milh6es de 
escudos. dos quais 2600 milh6es 
de escudos respeitam as repara
c;6es de barcos estrangeiros e 500 
milh6es de escudos as dos portu
gueses. lsto representa urn aumento 
de 12 por cento relativamente ao 
numero de barcos reparados em 
1975 (211 ). ano em que a factu 
rac;ao totalizou 2600 milh6es de 
escudos 

Por sua vez. a Setenave repa
rou 66 navios. A facturac;ao rela 
tiva aos navios nacionais cifrou-se 
em 132 milh6es de escudos. 
enquanto a dos barcos estrangei
ros correspondeu a uma entrada 
de divisas em Portugal de cerca 
de 500 milh6es de escudos. 

Alem do facto de ter cabido a 
Setenave a reparac;ao do maior 
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nav1o docado em estale1ros por
tugueses. o «Hemland». de 373 000 
TOW. e de o ma1or nav•o do 
mundo. o «Bellamya». de 550 000 
TOW. ter estado nos estaleiros da 
Lisnave para trabalhos de acaba
mento final e entrega ao armador. 
hfl a real<;ar duas grandes repa
ra<;6es efectuadas nos dois esta
leiros segundo urn metodo desen
volvido por engenheiros p01 tugue
ses da Lisnave. 

Trata-se do «metoda da gaveta» 
aplicado no navio «Angelle Bles
sing». de 127 000 TOW. e que 
consistiu na substitui<;ao. pela Lis
nave. de 950 toneladas de a<;o. 
A outra repara<;ao foi levada a 
efeito na Setenave. que procedeu 
a promoc;ao e substitui<;ao de parte 
do casco. num total. de cerca de 
1100 toneladas. do navio brasileiro 
«Bocaina». de 116 000 TOW 

«Esta grande repara<;ao adJudi
cada a Setenave em concurso mter
nacional logo no primeiro ano da 
sua actividade. comprova as rea•s 
capacidades da empresa. que. num 
curto espa<;o de tempo. alcan<;ou 
urn elevado nivel tecnico e exce-

lentes prazos de entrega e pre<;os 
competitivos» - frisou. a prop6-
sito. o porta -voz da empresa. des
tacando que. no campo da cons
tru<;ao naval. o ano de 1976 carac
terirou-se tambem pela entrega da 
primeira constru<;ao efectuada 
naqueles estaleiros numa compo
nente de casco com 262 metros 
de compnmento. que utilizou cerca 
de 29 mil toneladas de a<;o e cujo 
valor-base orc;ou cerca de 280 
milh6es de escudos. 

Essa componente foi depois 
rebocada para a Suecia. onde se 
procedeu a sua junc;ao com a com
ponente construfda pela Eriksberg 
e de que resultou o petroleiro 
«Neiva». encomendado pela em
presa portuguesa Soponata. a qual 
foi entregue em Oezembro do ano 
passado. 

A constru<;ao do estaleiro da 
Lisnave ja fez entrar em Portugal. 
ate 31 de Marc;o ultimo. divisas 
no total de 45 milh6es de d61ares. 

A Lisnave. que em 1975 tinha 
ao seu servic;o urn total de 8463 
pessoas. nos estaleiros da Mar
gueira e Rocha Conde de 6bidos. 
aumentou esse numero para 9803 
em 1976 

Por sua vez. a Setenave emprega 
1574 pessoas no sector da cons
tru<;ao e cerca de 1 570 no das 
repara<;6es. 

Escaleiros nav81S do Lisnave 



EM VILA DO CONDE 

CONSTITUiDA 
A FEDERACAO DO FOLCLORE PORTUGUES 

• 
Encontra -se constituida a Federac;ao do Folclore PortuguAs. 

que tera sede no Porto. Uma comissao lnstaladora, presidida por 
Augusto Santos. e uma comissao de redac~;ao (definitiva) dos 
estatutos deste novo organismo tAm diante de si o prazo de urn 
ano para que a FFP comece a funcionar em pleno. 

Representando 79 agrupamen
tos folc16ricos. tres centenas de 
pessoas participaram nos trabalhos 
do I Congresso Nacional de Fol 
clore. neste fim-de-semana. no 
mosteiro g6tico de Santa Clara 
em Vila do Conde. Pedro Coelho. 
secretfwo de Estado das Pescas. 
convidado a presidir a sessao de 
encerramento. teve palavras de sau
dac;ao e estlmulo. salientando 

«0 verdadeiro folclore assenta 
nas raizes profundas do nosso 
povo». e contou em termos vigo
rosos como o antigo SNI escravi 
zava o folclore portugues. colo
cando o ao servic;o da propaganda 
fascista. 

Nesta sessao usaram ainda da 
palavra uma investigadora da Direc 
-c;ao-Geral do Patrim6nio Cultural. 
Margarida Ribeiro. e Nunes de 
Oliveira. do mesmo departamento. 

0 dr. Fernando Gomes. presi
dente do Municipio de Vila do 
Conde. depois de ter agradecido 
a presenc;a de todos os congres
sistas. salientou a colaborac;ao 
pecuniaria e tecnica do Governo 
na organizac;ao e execuc;ao da ini 
ciativa cujo objective era constituir 
aquela Federac;ao do Folclore Por 
tugues. 

tarefas que lhe incumbem. fomen
tar e incentivar o interd\mbio fol
cl6rico a nivel nacional e interna
cional; promover e divulgar estu
dos relatives ao folclore portugues; 
publicar um boletim peri6dico pr6-
prio; organizar por si ou em coope
rac;ao com o Estado. museus regio
nais ou nacionais. destinados a 
cultura popular no ambito da sua 
actividade; e defender. em coope
rac;ao com o Estado. valores regio
nais ainda existentes. tais como: 
moinhos de vento e a agua. pisoes. 
canastros. eiras. casas das eiras e 
outros. 

Os s6cios desta Federac;ao dis
tribuem-se par seis categorias. das 
quais salientamos. naturalmente. 
a dos efectivos: «todas as colecti
vidades que. no territ6rio portugues 
ou ligadas a nucleos portugueses 
espalhados no Mundo. se dedi
quem a actividade folcl6rica de 
danc;as. cantares. trajes e tocatas 

regionais portugueses e que por 
seus legais representantes. requei
ram a sua admissao e como tal 
sejam considerados». 

Entretanto. soubemos que a 
Secretaria de Estado da Cultura 
vai organizar um departamento de 
etnologia. que compreendera uma 
equipa-de especialistas e tecnicos 
para apoio das infra-estruturas do 
folclore nos seus pr6prios locais 
de base. Assim se visara a promo 
c;ao cultural dos responsaveis pelos 
agrupamentos folcl6r icos. possibi
litando-lhes uma maior atenc;ao 
pelo preservar dos aspectos parti
culares do cancioneiro. dos trajes 
e da coreografia de cada regiao. 

Uma exposic;ao do traje. inte
grada no congresso. encontrava-se 
patente numa galeria da baixa vila 
-condense. Ai foi possivel admirar 
roupagens tradicionais- algumas 
com cerca de dois seculos -de 
varios pontes do territ6rio portu 
gues. 

No ultimo dia do Congresso. 
65 ranchos folcl6ricos exibiram-se 
em Vila do Conde. sendo esta a 
maior reuniao de sempre de agru
pamentos do genera. 

De acordo com os estatutos. 
a Federac;ao do Folclore Portu
gues visa a defesa e valorizac;ao 
do folclore nacional e tem por 
objecuvos cooperar com o Estado 
na defrnic;ao e execuc;ao de uma 
polltica nacional de folclore no 
tocante a danc;as. cantares. trajes 
e tocatas regionais; coordenar este 
tipo de actividade; cuidar e man
ter estruturas tecnicas e adminis 
trativas de apoio aos seus asso
ciados e ao desenvolvimento das «0 verdadeiro folclore assenta nas ralzes profundas do povo» 
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CONSELHO DE MINISTROS EM BRAGA 

Fmalmente convencidos de que o 
Pais se nao resume a Lisboa e que 
nem tudo se pode decidir no T erreiro 
do Pa~o. os governantes demandam 
outras terras em visitas de trabalho 
e de ausculta~ao dos interesses e das 
necessidades das popula~oes. £ assim 
que. pela segunda vez. o Governo 
Constitucional se reune. em sessao 
plenaria. fora da capital. Ha alguns 
meses fOra o Porto. Desta feita. a esco
lha recaiu sobre Braga. 

Referindo-se ao significado da reu
niao. o secretario de Estado adjunto 
do Prime1ro Ministro para os Assuntos 
PolitiCOS. Manuel Alegre. perspectl 
vou-a no ambito da politica de des
centraliza~iio do Governo Constitu
cional. 

Convidados a participar. estiveram 
presentes no plenario governamental 
os governadores civis dos distritos de 
Braga. Bragan~a. Viana do Castelo. 
Vila Real e Viseu. que apresentaram 
ao Gabmete os problemas dos seus 
distntos. tendo entregado mesmo estu
dos referentes aos problemas ma1s 
complexes e urgentes. 

0 comunicado divulgado no fmal 
da reuniao do Governo da conta de 
urn refor~o do auxilio a agricultura e 
a pecuaria portuguesas. atraves da 
afecta~iio de uma verba no montante 
de dois milhoes de contos. Estas medi· 
das traduzem «a necessidade impe 
riosa de aumentar a produ~ao nacional 
de alimentos. utilizando intensivamente 
os recursos nacionais». 

0 Governo dec1diu igualmente a 
abertura de novas reparticoes de fman 
~as nos concelhos de Braga e Gui 
mariies. ass1m como a redu~ao a 
metade do valor da materia colectavel 
que serve de base a liquidacao de 
certos impastos. re lativamente aos pre· 
dios sitos no perimetro do parque 
florestal da Peneda-Gerez. 

0 porta·voz governamental referiu-se 
no final da reuniao ao «importante 
acontecimento» que constitui a feira 
AG RO 77. apresentando a sua reali· 
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Aspecco da reuniiio do Conselho de Ministros. em Braga 

za~ao como urn dos factores que terao 
levado o Conselho de Min1stros a 
Braga. Refutando a existencia de quaiS· 
quer interesses partidarios nesta ini· 
ciativa. fo1 referido que nem sequer a 
oposiciio podera argumentar. como fez 
no passado. com a proximidade de 

qualquer campanl'>a eleitoral. Mario 
Soares e o seu Governo Constitucional 
reuniram-se em Braga. para que os 
problemas do Minho se pos:;am resol
ver melhor e mais eficazmente 

Tudo indica pois que. no futuro. 
o Governo volte a encarar outras lnl
ciatlvas semelhantes as levadas a efeito 
em Braga e no Porto. 

MARIO SOARES 
VISITOU A AGR0-77 

«A feira esta em franco progresso 
e constitui uma iniciatlva muito inte· 
ressante. revestindo-se de grande 

importanCia para esta reg1ao. Pelo que 
vi e pelos contactos que estabeleci. 
cada vez se afigura mais indiscutfvel 
que esta em marcha a recupera~ao 
econ6mica do nosso pafs» - sublinhou 
o primeiro-ministro. Mario Soares. ap6s 
ter visitado a Agro-77. acompanhado 
do ministro sem pasta. Jorge Campi nos; 
ministro do Comercio. Mota Pinto; 
secretario de Estado para os Assuntos 
Politicos. Manuel Alegre: secretario de 
Estado do Planeamento. Manuela Silva 
e governador civ1l de Braga. Summa· 
ville Soares. 

0 tema forte da Agro-77 (1 0.• Expo
si~iio- Feira Agricola do Norte). que 
se realiza todos os anos em Braga. 
foi a pecuaria. em especial a bovini· 
cultura. particularmente indicada na 
regiiio. Realidade viva e actuante no 
panorama da agricultura portuguesa. 
a Agro · 77 foi nao s6 urn certame de 
ac~iio didactica. na divulga~iio de nova 
tecnologia. mas tambem urn precioso 
instrumento de d1alogo entre os agri
cultores e o Governo. 



«A NOSSA GENTE» EM FRANCA, 
• 

PARA EMIGRANTES PORTUGUESES 

- ENTREVISTA COM JACINTO RAMOS 

Durante um mes seis artistas portugueses percorreram as 
terras de Franca levando aos nossos emigrantes um espectaculo 
simples e diversificado, que incluia uma pec;a teatral, poesia, 
rabulas de revista e folclore. 0 grupo da palo nome de «A Nossa 
Gente» e e integrado por Jacinto Ramos, Rui luis, luz Franco, 
David Jose. Jose Caldeira e Dario de Barros. Patrocinada pela 
Secretaria de Estado da Emigrac;Ao e palo Office pour Ia Promotion 
Culturelle des lmmigres, esta iniciativa constitui a primeira de 
uma serie que ira levar as diversas comunidades portuguesas 
espalhadas palo mundo um pouco da nossa cultura e do nosso 
Pais, patrim6nio de todos os portugueses, vivam ales dentro ou 
fora de Portugal. 

Fomos ouvir Jacinto Ramos, 
um dos componentes do grupo, 
e actor com sobejas provas ja 
prestadas. Comec;amos por lhe 
perguntar como surgira esta 
iniciativa e em que circunst:ln
cias ela se concretizou. 

Jacinto Ramos - 0 actual 
secretario de Estado da Em igra<;ao. 
dr. Joao Lima. come<;ou por me 
sugerir a desloca<;ao de um grupo 
de teatro a Fran<;a. no ambito do 
novo acordo luso-frances sobre 
imigra<;ao. Entao. eu estava a tra
balhar numa cooperativa que fun
cionava no Teatro M unicipal de 
Sao Luis. o «teatro de todos os 
tempos». e n6s come<;amos a pre
parar uma pe<;a do Ant6nio Botto. 
«Aifama». mas o Office pour Ia 
Promotion Culture/le des Emigres 
nao aceitou. Consideram-na. Ia em 
Fran<;a. inadequada aos emigrantes. 
Depois. pusemos em ensaios uma 
outra pe<;a. «A Forja». do Alves 
Redol. Tambem essa foi conside
rada demasiado pesada pelos buro
cratas do Office . 

«25 de Abril» - 0 que e que 
os teria levado a tomar essa 
atitude? 

J. R. - Bom. eles tem. ate certo 
ponto. uma ideia errada do que 
os emigrantes pretendem. Na minha 
opin iao. quem pode dizer o que 
quer sao OS pr6prios emigrantes. 
sendo necessaria consul ta-los. lsso 

nao aco nteceu. e a pe<;a foi 
recusada. 

«25 de Abril»- Mas segundo 
julgamos saber, as vossas atri 
bulac;oes nAo ficaram por ai ... 

J. R. - Bom. depois esco 
lheu-se outra pe<;a. mais ligeira. 
do Chagas Roquete. «0 Senhor 
Rou bado». Tambem nao gostaram ! 
Entretanto. com todas estas recusas 
nao se c hegava a conclusao 
nenhuma. 0 Office defendeu entao 
a necessidade de um espectaculo 
fo lcl6rico. em vez de teatro. 

«25 de Abril» - Nessa altura 
voce entra em conflito com 
elementos da Cooperativa ... 

J. R. - Sim. determinados ele
mentos acusaram -me entao de nao 
termos ainda outra pe<;a pronta. 
para apresentar como alternativa. 
Como nao admito crit icas deso
nestas sal da Cooperativa. pura e 
simplesmente ! 

«25 de Abril» - Mas como 
surge a ideia de «0 Doido e a 
Morte»? 

J . R. - Depois de abandonar o 
«Teatro de todos os tempos» eu 
fiquei a pensar que se nao podia 
deixar perder esta oportunidade. 
0 Office continuava disposto a dar 
uma verba para se realizar qual 
quer coisa em Fran<;a. Por outro 
lado. conversei com o Secretario 
de Estado. e ele estava perfeita
mente de acordo. Chegamos a con-

clusao de que era precise levarmos 
a Fran<;a um espectaculo que nao 
fosse s6 folclore. mas que t ivesse 
tambem uma parte cultural. sem 
ma<;ar os espectadores. Penso que 
a eficacia do teatro esta em agra
dar ao ~r numero. Sempre foi 
este o meu ponto de vista. Sem 
contestar a necessidade de um 
trabalho de pesquisa. de experien 
cia. e inutil realizar sessoes pa ra 
dez pessoas. 

«25 de Abril»- Quando par
tiram e por onde andaram ? 

J. R. - Saimos a 12 de Abril 
e regressamos exactamente um 
mes depois. Fizemos quase seis 
mil quil6metros em Fran<;a. por 
terras como Paris. Bayonne. Cler
mont-Ferrand. Lyon. Colmar. Gre
noble. Toule. Nances. Tours. 
Orleans e tantas outras. 

«25 d e Abril»- Seguira m 
portant o os princ ipais itinera
rios de fixac;ao da emigrac;Ao 
por t uguesa? 

J . R. - Exactamente. Foi pena 
nao termos podido cobrir outras 
regioes onde ha nucleos impor
tantes. Falei com alguns c6nsules 
que lamentaram que o espectaculo 
nao pudesse Ia ir. Por exemplo. 
a Lille e Marselha. Possivelmente 
isso sera feito numa outra vez. 
ja com a experiencia que adqu i
rimos nesta digressao. 

«CONDI<;OES 
DE TRABALHO 
FORAM DEFICIENTES» 

«25 de A bril»- E em que 
condic;oes e q ue se d esenrolou 
o vosso trabalho? 

J . R. - Por vezes muito defi 
cientes. 0 Office. que tinha a seu 
cargo os custos de organiza<;ao ... 

«25 de Abr il»- Entao como 
foi f eito o f inanciamento da 
digressAo? 
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Jacinto Ramos. Luz Franco e Rui Lufs («Os Jograis») 

J . R. -A Secreta ria de Estado 
pagou-nos os vencimentos. a mon
tagem do espectaculo e o trans
porte ate Fran<;:a 0 Office ocupou-se · 
do pagamento do transporte den
tro do pais. do aluguer das salas. 
bastante dispendiosas por sinal. 
e da promoc;ao do espectaculo. 

«25 de Abril»- Mas regres
sando as condic;:oes de tra
balho ... 

J. R. - Pois. o Office foi mar
cando as salas de uma maneira 
errada. sempre com preocupac;oes 
de economia. o que os levou em 
algumas localidades a reservar sa las 
muito afastadas dos locais de maior 
concentrac;ao de portugueses. Os 
nossos compatriotas sao trabalha
dores que se levantam muito cedo 
e 0 espectaculo nao pode portanto 
terminar tarde. nem decorrer num 
local afastado do trabalho. 

Uma sala de teatro. ainda que · 
bastante deficiente. pode custar · 
em Fran<;:a. cerca de dez mil fran cos! 

«25 de Abril» - E a aflu€mcia 
de publico? 

J . R. - Bastante boa. Claro que 
a ocasiao melhor para realizar os 
espectaculos era o fim-de-semana. 
porque tinhamos mais gente. Mas. 
mesmo nos dias uteis tinhamos 
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muito publico. quando a sala era 
escolhida com criteria. 

«25 de Abril» - 0 publico 
frances tambem se interessava 
pelo vosso espectaculo? 

J. R. - Bern. ele vinha ate n6s. 
mas a percentagem era relat iva
mente pequena. embora maior do 
que eu pensava encontrar. Em 
Colmar. por exemplo. estiveram 
alguns franceses a assistir. mas. 
como nao compreendiam o idioma. 
interessavam-se fundamentalmente 
pelo folclore. pela musica de acor
deon. 0 que e natural. 

·«A COMUNICA<;AO 
COM 0 PUBLICO 
FOI MAIS IMPORTANTE» 

«25 de Abril»- E o nivel de 
participac;:ao e de interesse dos 
nossos imigrantes? 

J. R. - l nteressavam-se de 
forma extraordinaria. A tal ponto 
que. quando aparecia urn actor 
em cena os aplausos irrompiam 
de imediato. Depois. cantavam 
connosco e participavam no espec
taculo. Para n6s. este aspecto de 
comunicac;ao foi talvez o mais 
importante. 

«25 de Abril»- 0 publico 
tera compreendido a tematica 
da pec;:a de Raul Brandao? 
-J. R. - Nao digo que toda a 
gente tenha percebido. mas uma 
percentagem muito importante 
compreendeu o sentido de «0 Doido 
e a Morte». Para alem da farsa 
propriamente dita. a pe<;:a tinha 
coisas importantes colocadas na 
boca dos actores. Quando. por 
exemplo. se desenvolvia uma certa 
critica social o publico deixava de 
rir. 

«25 de Abril» - E os mais 
jovens? 

J . R. - Muitos deles ja nao 
falam o portugues. continuam a 
exprimir-se em frances quando nos 
dirigem a palavra. Em alguns sitios. 
quando se cantava o hino nacio
nal. muitos deles nao conheciam 
a letra. especialmente os mais 
novas. 

«25 de Abril» - Foram aco
lhidos em algum local com 
desconfianc;:a? 

J. R. - Nao. Mas em Grenoble 
houve urn certo boicote por parte 
de forc;as partirizadas. um grupo 
que suponho afecto a UDP. Eles 
permitiam-se criticar o espectaculo. 
num comunicado. sem o terem 
vista I Dialoguei com eles. con
frontamos os nossos pontos de 
vista. Disse- lhes que nao estava 
ali ao servic;o de nenhum partido. 
nem teria ido nessas condic;oes. 

«25 de Abril» - Mas eles 
sempre podiam argumentar 
com o facto de voces viajarem 
sob o patrocinio da Secretaria 
de Estado ... 

J . R. - Sim. mas a verdade e 
que o programa do espectaculo 
foi inteiramente escolhido por mim. 
sem qualquer interferenc ia da 
Secretaria de Estado! As pessoas 
confiaram inteiramente em n6s e 
e importante reg ista - lo. 

«OUEREMOS LEVAR 
ESTE ESPECTACULO 
A OUTRAS COMUNIDADES 
PORTUGUESAS» 

«25 de Abril»- Voce referiu 
ha bocado que o empresario 



frances vos levou para salas 
onde as condi~6es de trabalho 
eram deficientes. Podiam con
cretizar melhor? 

J . R.- S1m. fora-nos garantido 
pelo telefone que tudo estaria tra
tado e que os teatros teriam o 
pessoal tecnico necessaria para nos 
apoiar. Ora isso niio se passou 
ass1m e n6s tivemos de lazer de 
carregadores. descarregadores. 
electricistas. tudo! Mas os portu
gueses tem grande capacidade de 
adaptac;;iio . . . 

«25 de Abri I»-Que perspec
tivas se abram agora para a 
continua~ao do vosso t raba
lho? 

J . R.-Projectamos prolongar 
esta ideia aproveitando a experien
cia adquirida. Oueremos levar este 
espectaculo a outras comunidades 
portuguesas. Pessoalmente. entrei 
nesta missao para fazer qualquer 
coisa inc6moda. porque estou farto 
de ver gente proclamar slogans 
como «teatro em luta» e outr·as 
coisas do genero. mas ao lim e 
ao cabo s6 pretendem ficar em 
Lisboa. a receber subsidios. 0 tea
tro tem de ser encarado como um 
apostolado. Por outro lado. tenho 
tambem pensado um espectaculo 
mais pequeno. virado para as nos
sas comunidades na America Latina 
e na America do Norte. 

«25 de Abr il»- Nao I h e 
pa r ece que qualquer co i sa 
mudou, ao nfvel das rela~6es 
entre o Governo e os nossos 
emigrantes? 

J . R. - Sem duvida. Existe uma 
nova polftica. que se interessa 
pelos problemas dos nossos com
patriotas. lmporta acentuar que. 
neste momento. eles estao de certo 
modo surpreendidos. Ate aqui fun
cionavam sozinhos e andavam a 
deriva. algumas vezes realizando 
iniciativas muito validas. mas intei
ramente desapoiadas. Existe agora. 
pela primeira vez. uma polftica 
cultural e social para a nossa 
emigrac;;ao. Niio quero dizer com 
isto que tudo esteja a funcionar. 
mas na verdade encontramos mui
tos consules que se interessaram 
pelo espectaculo e estao a desen
volver um bom trabalho. 

vendredl 
t5 
Avril 

BOUCAU - Salle de I'Apollo 

TOURN~E DESTINEE 

AUX TRAVAILLEURS IMMIGR~S PORTUGAIS 
TROUPE 

a 2o~h 30 

,, A NOSSA GENTE 
,, 

Sous le haut patronage de l'Ambassade du Portugal 
et du Secretariat d 'l!tat aux travailleurs immigres. 

PROGRAMME: 

ARTISTES : 

TH~ATRE : 

POilSIE : 

VAillT£5: 

Jacinto RAMOS - Luis RUI - Luz FRANCO 
Jose DAVID . Jose CALDEIRA · DIARRO DE BARROS 

0 DOIDO EA MORTE 
Farce en 1 Act de Raul BRANDAO 

OS JOGRAIS · Antonio ALEIXO . Antonio GEDEAO 
Antonio JACINTO • David MONRAO FERREIRA 
Fernando PESSAO - Jose CRAVEIRINHA 
Jose REGIO - LIBERTO CRUZ - Manuel ALEGRE 
Natalia CORREIA - TOSSAN 
Cantigas do Portugal - Fadinho Da Tia - Maria Benta 
Sexy Policia. - 0 Fado Esta-Lhe Nas Vdas - 0 Vendedor 
de Corbcrtorcs - Va La Esteja OJ:!edo - Sou Da Bcira 
0 M aozinha.s de Vdudo - Chd ra A Lisboa - Caminho 
do Ribajeto 
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REQUERIDO POR EMIGRANTES 

A Direcc;;lio -Geral de Viac;;lio 
vindo a receber solicitac;;oes 
diversas por parte de cidadlios 
portugueses emigrados, no 
sentido de ser averbada na sua 
carta de conduc;;ao a qualidade 
de condutor de « servi c;; o 
publico». A m aioria das v ezes 
OS pedidOS formulados vem 
d efic i ente ou i n sufi c i ente
mente instruldos, o que, para 
alem de ocasionar perdas de 
tempo e d espesas aos interes
sados, dificu lta o seu deferi 
m ento. 

Com vista a esclarecer os 
emigrantes portugueses sobre 
este assunto, damos conheci 
mento de uma nota da Direc
c;;ao- Geral de Viac;;ao, que e do 
seguinte teor : 

Com vista a obter uniformizac;;ao 
em todas as Direcc;;oes e Secc;;oes 
de Viac;;ao. o criteria a luz do qual 
devem ser apreciados e despacha
dos os requerimentos a solicitar 
o averbamento em eplgrafe. face 
a nova redacc;;iio do n.0 4 do 
art.0 47 .0 do C6digo da Estrada. 
dada pelo decreta n.0 837/76. de 
29 de Novembro. e o despacho 
ministerial de 10 de Janeiro de 
1977. determ1na-se o seguinte : 

1. A regulamentac;;ao prevista no 
n.0 4 do art 0 47 ° do C6digo da 
Estrada e o Despacho M inisterial 
de 10 de Janeiro de 1977 e off
do-circular n.0 383-DCO. de 18 
de Fevereiro de 1977. sao aplica
veis a concessao de averbamento 
de servic;;o publico aos condutores 
portugueses que exerceram ou 
exercem a profissao no estran
geiro ; 
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2. Para prova do requiSitO «um 
ano pelo menos de pratica. inten
siva na conduc;;ao de autom6veis 
pesados (allnea a) do art.0 47.o)» 
deve o interessado apresentar ins
trumento id6neo. nomeadamente 
declarac;;ao ou certificado passado 
pela entidade patronal. publica ou 
privada. ao servic;;o das quais tenha 
estado; 

3. 0 instrumento. comprovativo 
do requisito. quando emitido por 

entidade estrangeira. devera ser 
confirmado pela competente auto
ridade estrangeira e autenticado 
pelo Consulado. ou Emba ixada. 
portuguesa local. com traduc;;ao em 
lingua portuguesa devidamente 
legal izada. 

4. Junta-se modelo de decla
rac;;ao ou certificado a emitir pre
ferencialmente pela entidade 
patronal estrangeira. 

~· ............... . (nome o qunl i dndo do sien~tario da doclarn~ao ) 

doclaro , para efoito do averbamonto da qualidade do condutor do ocrv!~o p~ 

blico , na reoyectivn carta do condu~ao , que F • • • • ••• •• •• • • (nooe , profissao) 

• · • • • ••••• •• ••••• • • residonto co • • •••• • •• •••• • • • titular da cnrta do cond~ 

~fio no . • • •• ••••••• • •• •• ••• • •• tom um anode praticn intonoiva, cxeorcida nos 

ultimos tr~s nnos , na condu~ao do vciculoo autom6veiu pocndos - vciculos a~ 

to!JI6veis dostinados ao t ranoporte (\o possoao o eontondo mais do 0 lugar e" se!!_ 

tndo3 , al6m do lugnr do condutor ou no f ranoporte de mercndoriao c eujo peso 

br uto nutorizado oxeeda 3. 500Kg - o quo nao sejam traetorPo ogrieolao , como 

mot.oriota ao sorvic;o de • , , •• , , • , ••• , • •••••.• • ••.•.•. . •••••• •••• • • ••• • •• •. ••• 

--------• _ _ _ de ------ de 19_ 

a 

(as'einaturn) 

n) A declaragao deve oer eonfirmada pela eompetcnte autoridnde eotrnngoira e 

nul•:n ll ""'\" pel o Connulndo , ou Ea~b:>i xnd<' , portusuo~n loe<'l , eoc tr~d~:gao 

om lingua portuguesa dovidnmonte legalizada, 
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FACILIDADES NO PAGAMENTO AO ESTADO 
DE DiVIDAS DE CONTRIBUICQES E IMPOSTOS 

I- 0 Decreto-Le1 n.0 705/76 
permite o pagamento por conta 
das dfvidas ao Estado provenien 
tes de contribui<;oes e impostos. 
que constem de conhecimento de 
imposto ( 1 ) processados quer para 
pagamento de uma s6 vez. quer 
para pagamento em prestac;:oes. 
t no entanto necessario que se 
verifiquem as seguintes condi<;oes: 

a) 0 pagamento por conta des
sas dividas tern que ser 
feito antes do relaxe (2). 
isto e. dentro dos prazos em 
que o contribuinte vai por 
sua iniciativa pagar o imposto 
(quer pague apenas o quan
titative que lhe foi liquidado. 
quer seja esse quantitative 
acrescido de juros de mora); 

ASSINATURAS 

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

• 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 residencia. 
comunique-nos o mais rapi
mente possivel. 

. 
b) As entregas nao podem ser 

inferiores a 5000$00 nem a 
10 % da importancia total 
da dfvida in icia l. 

entregues aos contribuintes no 
memento do ultimo pagamento. 

II - Sempre que se verifique o 
pagamento por conta, o tesou 
reiro de Fazenda Publica passara 
recibo. em dupl1cado (um exem
plar fica para o contribuinte). em 
impresso de modele anexo ao 
Deere to- Lei em referencia. e aver
bara. no verso da presta<;liO ou 
do conhecimento geral. conforme 
o caso. a importancia paga. datando 
e assinando esse averbamento. 

Se a dfvida por conta da qual 
e feita o pagamento. se encontrar 
ja a veneer juros de mora. a impor
tancia entregue sera acrescida dos 
juros correspondentes a essa impor
tancia. devido ate a data desse 
pagamento. 

( ' ) Co.-rrhecimento de imposto 
- documento ou titulo que atesta ter sido 
liquidado em nome de certa pessoa e por 
determinada causa. doterminada import~ncia. 
num determinado montanto. 

Os conhecimentos s6 serao 

(2) Relaxe - remessa dos conhecimen
tos de imposto pelo tesouretro da Fazenda 
Publica no Tribunal competente Verifica -se 
quando o contribuinte nAo pagou nos prazos 
de cobran~a voluntana 

r ~ 

PENSQES DE SEGURANCA SOCIAL 
NA ARGENTINA 

Como, oportunamente, foi noticiado por esta Caixa Cen
tral, as autoridades competentes argentinas, de acordo com 
as disposic;:oes da Convenc;:lio luso-argentina sobre seguranc;:a 
social, de 20 de Maio de 1966, adoptaram uma resoluc;:lio pela 
qual as pensoes de reforma ( «jubilaciones») e as pensoes de 
sobrevivencia passaram a ser pagas, em Portugal, sem qual 
quer limitac;:Ao ou desconto. Em complemento de tal resoluc;:ao 
aquelas autoridades esclarecem que poderAo ser reembol 
sados os impostos de renda anteriormente descontados nas 
prestac;:oes transferidas para Portugal, devendo o pedido de 
devoluc;:ao ser efectuado dentro de 5 anos a contar do 1.0 de 
Janeiro seguinte ao pagamento da respectiva prestac;:ao. 

Assim, os pensionistas que tenham sofrido o desconto 
de imposto de renda nas prestac;:oes que lhes fo ram pagas 
pela seguranc;:a social argentina, podem pedir o reembolso 
daquele desconto relativamente aos pagamentos efectuados 
desde 1972. 

Os eventuais interessados na obtenc;:ao da devoluc;:ao dos 
impostos descontados nas suas pensoes, devem apresentar 
o pedido de devoluc;:ao, directamente na A rgentina a 

DIRECTION GENERAL IMPOSITIVA 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
Calle Paraguay n.0 1237 - BUENOS AIRES 

ou, em Portugal , a 
CAIXA CENTRAL DE SEGURANCA SOCIAL 
DOS TRABALHADORES MIGRANTES 
Rua da Junqueira, 112 - LISBOA-3 
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•• • 
0 QUE E, 
E PARA QUE SERVE, 
0 PROVEDOR DE JUSTICA? 

Conforme noticiamos anteriormente, estao ja em funciona
mento desde Abril de 1975, os servi<;os da Provedoria de Justi<;a. 
aos quais compete fundamentalmente aceitar e investigar as 
queixas dos cidadaos contra a administra<;ao publica, procurando 
para elas as solu<;6es adequadas. 

Apesar de instituido na grande maioria dos paises com tra 
di<;6es democraticas, quer na Europa Ocidental quer na America 
do Norte, alguns palses da Asia, Africa e Australia, o cargo de 
Provedor da Justi<;a nao existia entre nos. Primeiramente criado 
na Suecia, onde iniciou a sua pratica em 1970, com o nome de 
«ombudsman», tem como caracteristicas principais a imparcia

lidade e independencia em rela<;ao ao poder administrativo, per
mitindo «ouvir as queixas do cidadao comum, sempre que este 
se sinta lesado pelo poder central, e providenciar a respectiva 
investiga<;ao e publicidade do facto, de modo que as situa<;oes 
de injusti<;a SEdam destruidas». 

Para um mais completo esclarecimento dos nossos leitores, 
publicamos hoje uma nota explicativa sobre o ambito de activi 
dade destes servi<;os e sua utilidade publica, bem como as normas 
a observar pelos cidadaos que porventura a eles se dirijam. 

0 QUE E 0 PROVEDOR 
DE JUSTI<;A? 

-0 Provedor de Justi9a e o 
defensor do povo junto do 
Poder. 

-Visa assegurar a justi9a e a 
legalidade da administra9ao 
pub li ca atraves de meios 
informais e exped ites. 

- Exerce uma fun9ao de con
trolo sobre a administra9ao 
publica com a f inalidade prin 
cipal de garantir as liberda
des fu ndamentais estabeleci
das em favor dos cidadaos. 

QUAL 0 SEU CAMPO 
DE AC<;AO? 
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- 0 Proved or de J usti9a s6 
aceita re clama96es sobre 
actos ou atitudes de elemen-

tos ou servi9os de adminis
tra9ao publica. incluindo as 
autarquias locais, servi9os e 
empresas publicas e demais 
pessoas colectivas de direito 
publico. e os actos adminis
trat ivos dos membros do 
Governo praticados na supe
rintendencia da referida admi
nistra9ao publica. 

- Ficam excluidos do controlo 
do Provedor de Justi9a as 
For9as Armadas e os Orgaos 
de Soberania. com destaque 
para os tribunais e as ques
toes entre part iculares. 

- 0 Provedor de Justi9a nao 
tem poder decis6rio pelo que 
nao pode modificar ou anular 
os actos administrativos. mas 
apenas recomendar a sua 
modifica9ao ou anula9ao. 

- 0 Provedor de Justi9a pode 
agir por iniciativa propria. 

efectuando as averigua96es 
que considere adequadas em 
consequencia de factos. rela 
cionados com a administra -
9iiO publica. que cheguem 
ao seu con hecimento. 

COMO E QUE 0 CIDADAO 
SE PODE DIRIGIR 
AO PROVEDOR DE JUSTICA? 

- Basta uma simples carta. diri
gida ao Provedor de J usti9a: 
Avenida 5 de Outubro. 38 
- Lisboa 1. 

- N ao e necessaria papel selado. 
nem selar os documentos que 
pretender juntar. nem reco
nhecimento da assinatura. 

-A carta deve ser assinada. 
sempre que possivel. e cen
ter, em letra legivel. a iden
tidade do reclamante. a sua 
morada e o telefone (se o 
t ive r) . t-nos uti ! tambem 
saber a profissao. 

-A reclama9a0 pode ser apre
sentada verbalmente no Ser
vi90 do Provedor de Justi9a 
(Sector de Rela96es Publi
cas). sendo neste caso aqui 
reduzida a escrito que o 
reclamante assinara. sempre 
que saiba e possa faze-lo. 

- Procure ser: 

- Claro na exposi9ao. 
- Correcto nos termos. 
- Concreto nos dados. 

- A reclama9ao pode ainda ser 
apresentada ao agente do 
M i nisterio Publico dacoma rca 
da residencia do interessado, 
que a transmit ira imediata-



mente ao Provedor de Jus 
ttc;a. atraves da Procurado 
ria-Geral da Republica 

AS RECLAMAv0ES 
SAO AC EITES SEMPRE PELO 
PROVEDOR DE JUSTi vA? 

Nao. 0 Provedor de Justic;a 
pode determinar que a reclamac;ao 
seja arquivada· 

-Logo de inicio. quando veri 
fique que a materia nela tra
tada nao e da sua compe
tencia ou que e. com toda 
a evidencia. desprovida de 
fundamento. 

- Logo que reconhec;a nao exis 
tirem elementos bastantes 
para ser adoptado qualquer 
procedimento. 

Serf! recusada a apreciac;ao de 
reclamac;oes: 

- Omgidas contra os Orgaos 
de Soberania da Republica. 
excepto no que se refere ao 
Governo quanto aos actos 
de administrac;ao por este 
praticados. 

- D•rigidas contra particulares. 
sempre que se nao tenha 
verificado qualquer interven 
c;ao da administrac;ao e esta 
nao tivesse 0 dever legal de 
intervir. 
Redigidas em termos ofensi
vos ou vexat6rios. 

- Referidas a litigios cuja apre
c•ac;ao e resoluc;ao seja da 
competencia dos tribuna•s 

0 reclamante sera informado da 
aceitac;iio ou recusa da reclamac;iio. 
por via de regra. dentro de dez dias 
seguintes ao da sua recepc;ao pelo 
Servic;o do Provedor de Justic;a. 

0 Provedor. quando o interes
sado tiver ao seu alcance uma 
medida prevista na lei. podera limi
tar-se a encaminha-lo para a anti
dade ou servic;o correspondente. 

COMO SAO ORGANIZADOS 
OS PROCESSOS? 

- 0 Provedor de Justic;a nao 
estfl ligado a quaisquer for 
malismos em vigor na orga 
nizac;ao dos processos e em 

materia de produc;iio de pro
vas. podendo adoptar todos 
os procedimentos razoflveis 
que considere apropriados 
para a i nstruc;iio processual. 
desde que niio colidam com 
os direitos fundamentais dos 
cidadiios. 

sempre comunicadas aos 
reclamantes e a repartic;iio 
ou funcionario posto em 
causa. mas niio sao susceptl
veis de recurso ou reclama
c;iio. 

E SE 0 CIDADAO AG IR 
DE MA F£7 

- 0 Provedor pode. sempre que 
as circunstancias o aconse
lhem. ordenar a publicac;iio 
das conclus6es alcanc;adas 
nos processos que tenham 
determinado a instaurac;ao de 
procedimento crimmal ou d•s
ciplinar. utilizando. se neces
sario. OS 6rgaos da informa
c;ao. 

- As decis6es do Provedor de 
Justic;a. incluindo as de arqui
vamento de processo. serao 

Sempre que se verifique da ms
truc;ao do processo que a recla
mac;iio foi apresentada de ma fe 
ou com negligencia grave. o Pro
vedor de Justic;a promovera. junto 
do julzo .de turno ou da comarca 
competente. a condenac;ao do 
reclamante em imposto de justic;a 
sem prejulzo da responsabi lidade 
criminal. se a ele houver Iugar. 

""' REGULARIZA<;AO DA SITUA<;AO MILITAR 
DE PORTUGUESES 
RESIDENTES NO ESTRANGEIRO 

Nos termos do Decreta- Lei n.0 78/77. de 2 de Marc;o. e de 
acordo com o Despacho Normativo do Estado- Maior do Exercito. 
de 10 de Maio. publicado no «Diario da Republica» de 26 de Maio. 
os individuos residentes no estrangeiro que se encontrem em situac;ao 
militar irregular (compelidos ou refractarios) constitulda antes de 
16 de Novembro de 1976. poderiio requerer a concessiio do adiamento 
de incorporac;iio ate 30 de Setembro do ano corrente. 

Para o efeito. torn a -se necessaria a comprovac;iio de residencia 
no estrangeiro antes de 16 de Novembro de 1976. 

Poderao os interessados que estejam nas condic;oes acima indi
cadas proceder a regularizac;ao da seguinte maneira. 

1 - Dirigir-se ao consulado portugues da area da residencia. 
onde requererao a concessiio de adiamento das provas de 
classificac;iio e selecc;iio ou a dispensa de classificac;iio. 
sendo alistados na Reserva Territorial. conforme tenham. 
respectivamente. idades inferior ou superior a 29 anos 
(idades referidas a 31 de Dezembro de 1977) : 

2- Esta regularizac;iio podera igualmente ser requerida junto 
dos respectivos Distritos de Recrutamento e Mobilizac;ao 
(D. R. M .). no caso de os interessados virem de visita a 
Portugal 

Neste caso. os pedidos deverao igualmente ser apre
sentados ate 30 de Setembro do ano corrente. tendo em 
atenc;iio que a permanencia em Portugal nao podera exceder 
90 dias. contando o total de estadias desde 1 de Janeiro 
a 31 de Dezembro deste ano: 

3- A anuidade da taxa militar aplicavel e a fixada pelo Oecreto
·Lei n.0 39145 (taxa normal de 60SOO por ano) . 
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IGUAlDADE DE DIREITOS 
E DEVERES DOS CQNJUGES 
NA CONCESSAO DE PASSAPORTES 
DE EMIGRANTES 

1 . Por fon;a dos artigos 36.0 

(n.o 3) e 293° (n.0 1 ). da Cons
titui<;ao da Republica Portuguesa. 
encontram -se revogadas as dis
posi<;oes legais que nao respeitem 
o principia de igualdade de direi
tos e deveres dos conjuges quanto 
a sua capacidade civil e politica 
e a manuten<;ao e educa<;ao dos 
filhos menores. · 

2. Assim e tendo em conside
ra<;ao o parecer da Procuradoria
- Geral da Republica de 18 de 
Novembro de 1976. homologado 
por despacho de 20 domes seguinte 
do M1n is tro da Administra<;ao 
I n terna . relativo a autoriza<;ao 
paterna no caso de passaportes 

ordinaries. o Secretario de Estado 
da Emigra<;ao determinou. por des
pacho de 14 de Abril de 1977. 
que o referido parecer se aplique 
igualmente a concessao de passa
portes de emigrante 

3 Nestes termos. presume-sa 
que cada um dos conjuges ao 
requerer ou autorizar a concessao 
de passaporte de emigrante a favor 
do fi lho menor. age com o acordo 
do outro. 

4. 0 c6njuge nao interveniente 
podera opor-se a concessao de 
passaporte. mas tal oposi<;ao s6 
relevara se operada e atendida 
judicialmente. devendo. em todo 
o caso. suspender-sa os termos 

FACILIDADES CONCEDIDAS A EMIGRANTES 
NA COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA 

Reconhecendo a conven iencia. em especial na presente conjuntura. 
de facilitar o acesso aos emigrantes portugueses ao circuito cambial oficial. 
o Ministerio das Finan<;as determinou em recente Despacho Normativo 
(n. 0 106/77. de 4/5/77) o seguinte: 

1. Alem das opera<;oes cambiais que ja se encontra autorizado a 
praticar. podera o Banco de Fomento Nacional comprar e vender a emi
grantes que no mesmo tenham abertas contas de dep6sito. bern como 
aos respectivos familiares. notas e moedas metalicas estrangeiras e outros 
meios de pagamento sobre o exterior. 

2. A efectiva<;ao das compras a que se reporta o numero precedente 
nao implica a obrigatoriedade de o respective contravalor ser entregue 
pelo vendedor para credito de quaisquer contas de dep6sito. 

3. Na realiza<;ao das opera<;oes que passa a ser autorizado a efectuar 
o Banco de Fomento Nacional fica SuJeltO ao cumprimento das normas 
legais que regulam o exercicio do comercio de dimbios pelas institui<;oes 
de credito. 

4. 0 disposto no presente despacho antra imediatamente em vigor. 
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do processo de concessao se e 
quando estes Servi<;os tomarem 
con hecimento. oficial ou oficioso. 
do processo judicial e ate sua 
conclusao. 

5. Nos casos espec1a1s de div6r
cio. separac;ao judicial ou separa
c;ao de facto em que haja regu
la<;ao do poder paternal. a auto
riza<;ao devera ser concedida de 
harmonia com a decisao judicial. 

Se esta nao contemplar a hip6-
tese de emigrar e a safda do menor 
implicar a viola<;ao dum direito de 
um dos progenitores. devera 
obter-se tambem a autoriza<;ao 
deste ou o seu suprimento judicial. 

TAXAS DE JURO 
DAS OBRIGACQES 
DO TESOURO 

1. Os juros dos emprestimos «Obri
ga<;oes do Tesouro. 1 0 %. 1975 
-Plano de investimentos publi 
cos» e «Obriga<;oes do Tesouro 
1 0% 1976» foram aumentados 
para 11 .5%. 

2. Na data em que ocorrer o pr6-
ximo vencimento de juros cada 
emprestimo ja vern a beneficiar 
do aumento. 

3. As taxas que constam dos titulos 
representatives dos emprestimos 
consideram-se mod1ficadas em 
virtude desta alterac;ao e enten
der-se-ao ajustadas aos novos 
val ores. 



IDADES M[NIMAS PARA INGRESSO E CONCLUSAO 
DE ESTUDOS DO ENSINO PRIMARIO 

( Despacho n. 0 42/77 do Secretariado de Estado da Orienta~;ao 
Pedag6gica) 

1. Para a entrada nas escolas do ensino primario. mantem-se. pro 
visoriamente. a idade obrigat6ria de 7 anos completes ate 
31 de Mar~;o do ano lectivo a que a matrfcula respeita. 

2. A partir do a no lectivo de 1977-1978. e a medida que as condic;oes 
o forem perm it indo. a idade de ingresso autorizada e a de 6 anos 
completes ate 31 de Dezembro. 

3. A idade minima para obter diploma de fim de estudos do 
ensino primario elementar passa a ser de 10 a nos completos 
ate 31 de Dezembro do ano c ivil em que o aluno termine 
o ensino prim{uio. 

0 CASO «COFIL» 
A prop6sito de notlcias recentes na lmprensa e relacionadas 

com um espectaculo de variedades efectuado em Londres. patroci
nado por uma empresa bancaria. a «Kendall e Dent». a qual teria 
ligac;oes com uma sociedade portuguesa denominada «Cofi l». con
firma-se que esta ultima se encontra por lei impedida de exercer 
qualquer actividade. Com efelto. as suas actividades foram objecto 
de um Despacho Normative (n ° 97/77. de 11 de Abril) do Ministerio 
das Fmanc;as. publicado no «Diano da Republica» de 21 de Abril. 
I Serie. e que e do seguinte teor 

«Concluindo-se do processo de transgressao, instruido 
pelo Banco de Portugal, contra Cofil - Companhia de Finan
ciamentos Comerciais, S. A. R. L. que : 

1. A Cofil vern desempenhando actividades de natureza 
parabancaria; 

2. Nao esta autorizada pelo Ministro das Finan~;as para 
o referido exerclcio, violando o artigo 2.0 do Decreta
- Lei n .0 46 302, de 27 de Abril de 1965; 

3. Da referida actividade t~m resultado graves prejuizos 
para a economia nacional, impedindo que grandes 
somas de moeda estrangeira, constituindo remessas 
de emigrantes, entrem em Portugal, e fomentando a 
saida, nao autorizada, de capita is para o estrangeiro ; 

4. A continuac;:ao da mencionada actividade da Cofil 
agravara os prejuizos que vern sendo causados a eco
nomia do Pais, pelo que urge por- lhe termo. 

Tendo presente a proposta do Banco de Portugal, sem 
prejulzo do que vier a ser decidido no final do processo actual
mente em curso naquela institui~;ao ; 

Verificando-se o condicionalismo previsto no artigo 6.0 

do Decreto-Lei n .o 46 302, de 27 de Abril de 1965 : 
Determine a suspensao provis6ria da actividade da Cofil 

- Companhia de Financiamentos Comerciais, S . A . R. L., 
devendo, em conformidade, ser seladas todas as instala~;oes 
da arguida de que haja notlcia. 

Ministerio das Finan~;as, 11 de Abril de 1977 
0 Ministro das Financ;:as 

Henrique Medina Carreira .» 

LElA 

ASSINE 

DIVULGUE 

Revista 

REGULARIZACAO 
DE 

SINISTROS 
AUTOMOVEL 

Com base em informac;ao pres
tada pelo Institute Nacional de 
Seguros. a Secretaria de Estado 
da Emigra~;ao mforma os trabalha
dores portugueses no estrangeiro 
do seguinte 

A partir de 1 de Junho. todos 
os sinistros ocorridos nos 
distritos a norte dos distritos 
da Guarda. Viseu e Coimbra 
inclusive. ao abrigo de Certi 
ficados l nternacionais de 
Seguro Autom6vel (Carta 
Verde) , poderao ser partici
pados nas instalac;:oes do 

Institute Nacional de Segu
ros no Porto - R. Azevedo 
Coutinho. 39. 6.0

• E. 

Continua no entanto a ser 
possivel participar os acide n
tes em Lisboa ( Largo Rafael 
Bordalo Pinheiro. 1 6) . 
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A CAIXA DOS TRABALHADORES 
MIGRANTES INFORMA: 

FRANCA 

Trabalhadores em situac;Ao de ferias pagas que 
se desloquem a Portugal 

a) A conven«;ao luso-francesa nao preve que o 
trabalhador que vem ao seu pais de origem 
no gozo de ferias pagas seja portador de qual
quer formulflrio. Por conseguinte. se necessitar 
de assistencia medica por ter adoecido ou 
sofrido um acidente. o trabalhador deve diri
gir-se a um posto ou delega«;ao clinica da Caixa 
de Previdencia e Abono de Familia. 

b) Para os servi«;os da mesma Caixa poderem veri
ficar o direito e entrar em contacto eom a res
pectiva Caixa francesa o trabalhador deve 
apresentar: 

- documento comprovativo de como esta de 
ferias pagas. Caso nao o possua pode ser 
substituido pelo passaporte; 

- boletins de salflrio comprovativos do numero 
de horas de trabalho exigido pela legisla«;ao 
francesa; 

- 1 20 horas no decurso do mes civil anterior 
a data do pedido de assistencia; 

ou 
- 200 horas no decurso do trimestre civil 

anterior a mesma data. 

Se o trabalhador nao possui boletim de salario 
deverfl indicar: 
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- nome e endere«;o do patrao ou patroes para 
quem trabalhou em Fran«;a nos ultimos 
3 meses; 

-nome da Caixa francesa do seguro de 
doen«;a onde estfl inscrito; 

-a sua morada em Portugal; 
- cartao de matricula na Seguran«;a Social 

Francesa. 

c) Se as condi«;oes sao susceptiveis de estarem 
satisfeitas a Caixa de Previdencia concede a 

assistencia solicitada e pede para Fran«;a o 
formulflrio respective (SE 139-06). 

d) A dura«;ao do periodo de direito a assistencia 
medica bem como 0 subsldio de doen«;a e de 
acordo com a decisao do medico conselho da 
Caixa francesa que informa a Caixa portuguesa 
e comunica ao trabalhador enviando-lhe um 
formulario SE 139-06. 

e) No caso da doen«;a se prolongar para alem do 
perfodo que consta no SE 139-06 o trabalhador 
deve pedir a Caixa de Previdencia que o submeta 
a exame medico de que e enviado relat6rio 
e novo formulflrio SE 139-06 a Caixa francesa 
que procede de modo identico ao anterior. 

f) Se o final do periodo indicado no formulario 
o trabalhador estfl curado apresenta -se ao tra 
balho. Nao hfl qualquer procedimento em rela«;ao 
a Caixa de Previdencia. 

g) A assistencia medica e devida atraves dos postos 
ou delega«;oes clinicas das Caixas de Previdencia 
e Abono de Familia ou Casas do Povo. Se o 
trabalhador utilizar os servi«;os de medicos par
ticulares. ainda que a Caixa de Previdencia 
decida reembolsfl-lo das despesas. o montante 
ser~ de acordo com as tabelas da Previdencia 
o que acarreta grandes prejuizos para o mesmo. 

h) 0 trabalhador deve comunicar a entidade patro
nal a interrup«;ao das ferias por motivo de 
doen«;a. a tim de evitar que venha a ser des
pedido se se apresentar ao servi«;o em data 
posterior a inicialmente marcada para o seu 
regresso. 

Familiares que regressam a Portugal 
ou acompanham os trabalhadores no perlodo 
de ferias pagas 

a) Os familiares dos trabalhadores ocupados em 
Fran«;a que regressam a Portugal ou os acom
panham no perlodo de ferias pagas. para terem 
direito a assistencia medica devem ser porta-



dores do formulario SE 139-07 passado pela 
Caixa francesa do seguro de doenc;:a. 

b) Tal formulario nao e necessaria se o agregado 
familiar do trabalhador estiver a beneficiar do 
direito a assistencia em Portugal atraves de 
um formulario SE 139-07. Neste caso basta 
incluir o familiar deslocado no mesmo. 

c) Nao existindo em poder da Caixa de Previdencia 
qualquer formulario SE 139-07. este deve ser 
pedido ao trabalhador para Franc;:a. 

Se o trabalhador estiver de ferias pagas em 
Portugal, o familiar para poder ser assistido 
tem de apresentar o exigido na alfnea b) do 
presente capitulo e ainda a carta do «sejour» 
ou fotoc6pia da mesma. 

Trabalhadores com «baixa» autorizados 
a transferir a sua residencia para Portugal 

Pedido de autorizac;:ao de transferencia 

a) 0 trabalhador que se encontra na situac;:ao de 
«baixa» e pretenda transferir a sua residencia 
para Portugal deve, antecipadamente, pedir 
autoriza980 a Calxa do seguro de doen<;:a onde 
esta inscrito para poder ser assistido no nosso 
pais 

b) No caso de autorizar. a Caixa francesa entrega
·lhe um formulario (SE 139-04) que deve 
apresentar no posto clinico da area da sua 
residencia em Portugal. 

c) 0 formulario SE 139-04 indica o perfodo em 
que pode beneficiar da referida assistencia. 

Prorrogac;:ao do periodo de direito 

a) No caso da doenc;:a se prolongar para alem do 
periodo de validade do SE 1 39-04 o trabalhador 
deve pedir a Caixa de Previdencia que o submeta 
a exame medico de que e enviado relat6rio 
a Caixa francesa. Esta da a sua dec1sao atraves 
do formulario SE 139-05. Um exemplar e 
enviado ao trabalhador e outro a Caixa de 
Previdencia portuguesa. 

b) Se no final do periodo indicado no formulario 
o trabalhador esta curado. regressa ao trabalho 
e apresenta o formulario ao patrao. 

Subsidio de doenc;:a 

a) 0 subsidio por doenc;:a e pago, directamente, 
ao trabalhador pela Caixa francesa. Se a sua 
permanencia em Portugal e de pouca durac;:ao 
quando regressar a Franc;:a deve solicitar o 
pagamento do subsidio referido. Para o efeito 
apresenta o formulario SE 139-04 ou o SE 
139-05 no caso de prolongamento da doenc;:a. 

Conservac;:ao do direito a prestac;:oes do regime 
de acidentes de trabalho e doenc;:as profissionais 

b) 0 trabalhador vftima de acidente de trabalho 
ou de doenc;:a profissional no perfodo de inca
pacidade temporaria que pretenda transferir a 
sua residencia para Portugal deve ser portador 
do formulario SE 1..3919. 

ALEMANHA 

REEMBOLSO DE CONTRIBUI<;OES 
EFECTUADAS PARA 0 SEGURO ALEMAO 
DE PENSOES 

Entre os portugueses que trabalham na Alemanha 
espalhou-se o boato de que a entrada de Portugal 
para o Mercado Comum traria certas desvantagens no 
campo da seguranc;:a social. nomeadamente no que 
respeita ao reembolso das contribuic;:oes pagas para 
o seguro alemao de pensoes que acabaria, bem como 
alterac;:oes menos favoraveis no que respeita as pensoes 
de invalidez e velhice. 

Ouanto ao reembolso das contribuic;:oes esclarece
mos nao haver conhecimento de qualquer possivel 
mudanc;:a. Alias o jornal «Mettal» pertencente a um 
sindicato alemao. no seu n.0 6 de Junho de 1976 
des mente ta is boatos. 

0 reembolso das contribuic;:oes e concedido a 
pedido dos interessados desde que satisfac;:am uma 
das condic;:oes a seguir indicadas : 

a) Estar fora do territ6rio da Republica Federal 
Alema. 

b) Ter decorrido um periodo de 2 anos ap6s o 
ultimo desconto para a seguranc;:a social alema 
na data em que o requerimento e apresentado. 

• 
ESTA REVISTA E PARA OS EMIGRANTES. 
DIVULGUE-A ENTRE OS SEUS AMIGOS 
E CAMARADAS DE TRABALHO. 
RECOMENDE A SUA ASSINATURA. 
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Note-se que nao existP nrazo limite 
para apresentac;:ao do pedtdo de reembolso de 
contribui<;oes. Portanto. o interessado nao deve 
precipitar-se pois tera toda a conveniencia em 
esclarecer se devidamente quanto tis vantagens 
e desvantagens de receber os descontos feitos 
para evitar a perda de possiveis pensoes futuras. 
E isto porque se o trabalhador e reembolsado 
das contribuic;:oes perde codos os dlfeitos a segu
ranc;:a soctal alema. Oeste modo. nem o pr6prio 
nem os familiares poderao. mais tarde. habili
tar-se a uma pensao alema. 

c) Se ate 19-10-72 o segurado tiver. pelo me nos. 
60 meses de descontos nao e necessario esperar 
os 2 anos acima mencionados. Pode requere-lo. 
em qualquer altura. desde que tenha deixado 
de pagar contribuic;:oes para a seguranc;:a social 
a lema. 

0 reembolso das contribui<;oes obedece a seguinte 
ordem de percentagens do salario bruto : 

1 967 e anos anteriores 
1968 
1969 
1970/71/72 
1973/74/75/76 

7 % 
7.5% 
8 % 
8.5% 
9 % 
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Em caso de falecimento do trabalhador. 
a viuva cem cambem direico a pedir o reembolso 
das contribuic;:oes. se o tempo de seguro do 
trabalhador. na Alemanha. foi infertor a 60 
meses. Nestes casos o reembolso pode ser 
pedido a partir da data do falecimento do 
segurado. 

Estas percentagens correspondem aos descontos 
efectuados pelo trabalhador para o seguro alemao de 
pensoes. Os descontos fettos pelo patrao s6 entram 
em linha de conta para efeitos de pagamento de uma 
pensao e nunca para o reembolso das concribuit;6es. 

de Abril 

ASSINATURAS 

• 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 
Emig ra~;:ao. 

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

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

EMISSOES DE RADIO 
PARA PORTUGUESES 

NO ESTRANGEIRO 

Por determmac;:ao conjunta dos Secretarios de Estado da Emigra<;ao 
(:; da Comunica<;ao Social. cessaram no dia 30 de Junho as emissoe::. 
da Radio liberdade transmitidas diariamente em onda curta a servi<;o 
exclusivo da Secretaria de Estado da Emigra<;ao. 

Em consequencia. a partir do dia 1 de Julho estas emtssoes 
passaram a integrar-se na programac;:ao geral para o exterior da Radio
difusao Portuguesa e a cargo do seu Departamento de Programas 
lnternacionais. que assim fica enriquecida com a utiliza<;ao do potente 
emtssor que vinha sendo utilizado nestas emissoes. pela Radio liberdade. 

A Secretaria de Estado da Emigrac;:ao cada vez mais empenhada 
em servir sempre melhor os interesses dos emigrantes. continuara 
prestando sua assistencia aos nossos ouvintes atraves de comunica
c;:oes transmitidas -a partir de agora com maior amplitude de des
tinos- atraves da Rad iodifusao Portuguesa nos seus multiplos horarios 
e d iversas frequencias. 

Os colaboradores de Radio Liberdade despedem-se dos seus 
ouvintes. e manifestam sensibilizados os seus agradecimentos pelas 
crittcas e incentivos que receberam ao Iongo das suas emissoes. atraves 
de inumeras cartas que lhes foram enviadas de diversos quadrantes 
do mundo. 
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PORTUGAL 
E 
0 MUf'iOO 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA EM ESPANHA 
E NA CIMEIRA DA NATO EM LONDRES 

0 Presidente da Republica, general Ramalho Eanes, rea lizou 
duas importantes deslocac;:oes ao estrangeiro no passado mes 
de Maio. Na primeira, viajou ate londres, onde presidiu a cimeira 
da Organizac;:ao do Tratado do Atlantico Norte (OTAN) . Duas 
semanas mais tarde, no final do mes, realizou uma visita oficial 
de quatro dias a Espanha, a convite do rei Juan Carlos. Em ambas 
as viagens o general Ramalho Eanes foi acompanhado pelo titular 
da pasta dos Neg6cios Estrangeiros, Medeiros Ferreira, e pel o 
ministro da Defesa, coronel Firmino Miguel. 

«Portugal e Espanha estao num 
patamar hist6rico. com caracteris
ticas especiais. donde poderao e 
deverao sair para a conquista real 
da amizade. para a descoberta 
inteligente da coopera9ii0»- afir 
mou o Presidente da Republica. 
general Ramalho Eanes. ao regres
sar a Lisboa. ap6s uma visita ofi
cial ao pais vizinho. Nestas pala
vras encontra-se a substancia de 
uma viagem que os observadores 
consideraram como um importante 
sucesso politico. 

Diversos encontros com o rei 
Juan Carlos. que proferiu parte de 
um discurso de sauda9iio em lin
gua portuguesa. entrevistas com 
o chefe do Governo Adolfo Suarez 
e outros dirigentes politicos e mili
tares ocuparam o general Ramalho 

Eanes no decurso da sua estadia 
na capital espanhola. 

Recorde-se que o Presidente da 
Republica efectuou a sua primeira 
visita oficial a um pais estrangeiro. 
a convite do respective Chefe de 
Estado e foi o primeiro Presidente 
a visitar a Espanha ap6s a morte 
de Franco. 

No jantar oferecido pelo monarca 
espanhol ao Presidente da Repu
blica portuguesa. o general Rama 
lho Eanes come<;;ou por se referir 
as raizes hist6ricas da sol ldariedade 
entre os paises peninsulares. afir
mando a dado passo: «Mesmo nos 
longos anos em que os nossos 
dois paises eram potencias univer
sais. os inevitaveis conflitos nao 
destruiram os valores da sua fra
ternidade. E. desaparecidos. no 

principia de oitocentos. os motives 
da rival idade. o que nos ligava 
sobrepos-se ao que nos separava. 

A cultura. primeiro. porque nenhum 
portugues se considerara verda
deiramente estrangeiro ao entrar 
na catedral de Santiago de Com 
postela. ao ler Cervantes ou ao 
olhas as telas de Velasquez. 

E. depois uma vez ma is. a evo
lu<;;ao da nossa vida colectiva: de 
ha um seculo e meio que. no 
caminho diffcil. mas irreversivel de 
uma sociedade livre e pr6spera. 
Espanha e Portugal com frequen
cia se encontraram nos bons e nos 
maus mementos. lsso nos obriga 
a permanecer M is a tudo o que 
nos criou e nos aproximou.» 

E o general Ramalho Eanes 
prosseguiu nos seguintes termos: 
«Pela nossa parte, seria. na ver
dade. absurdo que. encerrado o 
ciclo do imperio e regressados a 
peninsula. nao procurassemos vias 
duradoras para o estreitamento das 
rela<;;oes com a Espanha. 

Trata-se de um reencontro mul 
ti facetado. Por um lado. porque 
as recentes mudan9as dos nossos 
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dois paises dao. hoje. um sentldo 
diferente a essas rela<;6es. Por 
outro lado. porque. ao contrario 
do que por vezes sucedeu. os 
prop6sitos que animam os nossos 
Governos transcedem as declara
<;6es de inten<;ao- que poderiam 
esconder meros reflexos de imo
bilismo -- e levam a encontrar a 
eficacia que de vida a democratica 
e descentralizadora das nossas res
pectivas Administra<;oes. cabendo
-nos procurar e encontrar a eficacia 
que de vida a solidariedade que 
desejamos. E esse o desafio que 
deveremos enfrentar. juntos. com 
os olhos postos no futuro.» 

Na sua resposta. o rei Juan 
Carlos sublinhou serem muitos os 
portugueses «a quem dou o nome 
de amigo». e referiu que «supera
dos momentos incertos» o nosso 
pais enfrenta agora «o seu destino 
em paz e liberdade». E dirigindo-se 
directamente ao general Ramalho 
Eanes. o rei Juan Carlos precisou : 

«0 vosso espirito de servir. 
a vossa fidelidade militar ao dever. 
sao proverbiais. Permaneceis muito 
pertO dO VOSSO pOVO e nao quero 
ocultar-vos. senhor Presidente e 
querido amigo. a minha convic<;ao 
de que esse e o guia seguro e 
unico caminho que permite confiar 
no exito.» 

Mais adiante. e exprimindo-se 
em lingua portuguesa com inteira 
correc<;ao. pois viveu durante 
alguns anos no nosso pais. o rei 
Juan Carlos concluiria o seu dis
curso nos seguintes termos : 

«Pe<;o licen<;a para invocar agora 
do fundo as gratas recorda<;6es 
da minha infancia e adolescencia. 
a imagem desse Portugal a que 
muito quero e que tanto signifi
cado teve e tem na minha vida. 
Percorri-o de les-a-les. por cida- • 
de·s. montes e vales. conhe<;o e . 
amo as suas gentes e sao muitos 
os portugueses a quem dou. com 
verdade. o nome de amigo. 

A sinceridade deste conheci
mento amistoso e profundo auto
riza-me a dizer- lhes que o povo· 
portuguese o povo espanhol dese
jam ao mesmo tempo duas coisas 
aparentemente contrad it6rias: por 
um lado. manter rigorosamente a 
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Na sua chegada a capital espanhola. o General Ramalho Eanes. acompanhado do 
Rei Juan Carlos. passa revista a guarda de honra 

sua independencia. exercendo 
soberania ind iscutivel sobre os seus 
pr6prios interesses: por outro lado. 
aproximarem-se cada vez mais um 
do outro. aprofundando a intimi
dade que tao naturalmente se esta
belece entre eles. 

Contudo. pensando um pouco. 
logo se ve que estes dois sen
timentos nao sao contradit6rios 
mas sim perfeitamente compativeis. 
Por isso quero declarar aqui que 
e incumbencia transcente dos nos
SO$ respectivos Governos estimu-

CIMEIRA DA NATO 

lar e articular tais sentimentos ate 
que sejam inteiramente comple
mentares. Creio ser este o grande 
desafio actualmente posto as duas 
grandes na<;6es que partilham a 
Peninsula Iberica. Se soubermos 
enfrenta-lo e estabelecer entre n6s 
uma genufna e fraterna coopera 
<;ao. teremos dado a muitos outros 
paises que. na Europa e fora dela. 
se encontram em situa<;ao analoga. 
um exemplo de boa-fe. de atitude 
positiva e criadora ante os pro
blemas que afligem a humanidade.» 

«0 REGRESSO DE PORTUGAL A EUROPA 
ERA IMPERATIVO» 

0 Presidente da Republica Por
tuguesa. general Ramalho Eanes. 
o seu hom61ogo norte-americano. 
James Carter. e o chanceler da 
Republica Federal Alema. Helmut 
Schmidt. foram alguns dos esta
distas que participaram na cimeira 
da OTAN. em Londres. 

0 general Rama lho Eanes 
desenvolveu na capital britanica 
i ntensa actividade politica. tendo 
tido encontros de trabalho com 
o chanceler da Republica Federal 

Alema. Helmut Schmidt. com o 
presidente norte-americano. Janes 
Carter. com o Primei ro-M inistro 
italiano. Giulio Andreotti e o Chefe 
do Governo canadiana. Pierre Tru
deau. 

A reuniao da OT AN. que foi 
presidida pelo general Ramalho 
Eanes. passou em revista a situa
<;ao internacional e o estado actual 
da Alian<;a Atlantica e debru<;ou-se 
sobre o conflito greco-turco. foco 
de tensoes no seio da organiza<;ao. 



assim como sobre a Conferencia 
de Belgrado de Seguran<;:a e Coope
ra<;:ao Eu ropeia. 

Ao regressar a Lisboa. o general 
R.1malho Eanes afirmaria aos jor
nalistas que «a preocupac;;ao de 
estender a Alian<;:a Atlantica a 
sectores diferentes do sector mili
tar foi a t6nica dominante» da 
cimeira de Londres. Ramalho Eanes 
sublinhou ainda que a Alian<;:a 
Atlantica «tem. nesta altura. a per
cepc;ao clara de que a seguranc;a 
mili tar e. antes de mais e fundamen
talmente. um problema de segu 
ranc;a econ6mica». E. a terminar: 
«Creio que esta perspectiva permi
tira. num futuro pr6ximo. que as 
rela<;:oes entre os membros das 
com un idades tenham tambem 
como preocupac;ao a situa<;:ao eco 
n6mica dos seus diferentes paises. 

Alias. a modernizac;ao de equ ipa 
mento que se admite que venha 
a processar-se proximamente. 
constituindo um desejo da comu
nidade. personalizado. em certa 
medida. pelo presidente Carter. 
vai permitir que os Estados mem
bros da Alian<;:a possam participar 
de maneira integral na sua cons
truc;ao e possam. ainda. encontrar 
formas de entreajuda que tornem 
a aproxima<;:ao a que fiz referencia 
anteriormente. mais forte e mais 
completa.» 

No decurso da cimeira o Presi
dente da Republica proferiu um 
importante discurso onde comec;ou 
por referir que por impulso das 
suas For<;:as Armadas e por impo
sic;;ao do seu povo. Portugal reen
trou no convivio das na<;:oes que 
assentam a sua organizac;ao poli 
t ica e social nos valores da demo
cracia e da !iberdade. «Tem por 
isso o meu pais legitimidade para 
evocar os principios fundamentais 
desta alianc;a e para juntar a sua 
voz a de quantos entendem que 
a defesa da pessoa humana e dos 
seus direitos e um dever inscrito 
na consciencia da humanidade e. 
por isso mesmo. inalienavel e indes
trutivel.» 

Depois de reafirmar que 
«O regresso de Portugal a Europa 
era nao s6 natural mas tambem 

imperative» o general Ramalho 
Eanes recordaria que «no quadro 
das relac;oes entre os paises da 
Alianc;a assumem ainda particular 
significado as dificuldades que atra 
vessam as economias daqueles 
que. pela exiguidade dos seus 
recursos ou pela debilidade da sua 
estrutura industrial. sofreram mais 
duramente os efeitos do aumento 
do custo das materias-pri mas.» 

E a concluir este raciocinio: 

«Por todos estes motivos. a soli
dariedade. que nos une em torno 
de valores e objectives comuns 
nao podera deixar de presidir as 
formas de entreajuda e a harmo
niza<;:ao de polfticas econ6micas. 
Umas e outras constituindo exi
gencia das dificuldades transit6rias 
sao igualmente urn desafio a nossa 
capacidade de concretizar enten
dimentos mais profundos e dura
douros.» 

RELAC0ES COMERCI~ 
COM 0 BRASIL 
ENTRAM EM FASE ACTIVA 

A visita oficial ao Brasil do Primeiro-Ministro do Governo Consti
tucional . Mario Soares. realizado no f inal do ano passado. comec;a a dar 
frutos palpaveis. que se traduzem no regresso a Portugal de muitos tecnicos 
e especialistas que haviam abandonado o Pais em 1974 e 1975 e. mais 
recentemente. na assinatura de urn convenio entre os dois pafses no valor 
de dois milhOes de contos. 0 Brasil compromete-se a conceder a Portugal 
uma linha de credito no valor de 15 milhoes de d61ares para financiar 
a aqu isic;ao de bens de capital e de 35 milhoes de d61 ares para o forne
cimento de bens de consumo. Os juros acordados sao de 7.5 por cento 
ao ano. 

Entre os produtos que o Brasil podera fornecer ao nosso pais ao 
abrigo deste convenio figuram a carne. arroz. milho. sorgo. soja. a<;:ucar. 
cacau. algodao. sisal. tabaco. minerios. madeiras e l ivros. 

TRAINEIRAS PORTUGUESAS 
VAO PESCAR 
NAS AGUAS DA GUINE-BISSAU 

Os armadores portugueses vao 
passar a pescar nas aguas terri
toriais da Guine- Bissau - segundo 
foi revelado em Bissau ap6s a 
assinatu ra de urn acordo de pes
cas entre os dois paises. 

0 acordo concede a Portugal 
condic;oes de privilegio em relac;ao 
a todos os paises que ja tinham 
convenios com a Gu ine-Bissau 
neste dominic. razao por que Pedro 
Coelho. secretario de Estado das 
Pescas portugues. se mostrou muito 
sat isfe ito com o resultado das 
negociac;oes agora concluidas. 

0 secretario de Estado das Pes 
cas sublinhou que o acordo adm ite 

a hip6tese de vir a ser constituida 
uma sociedade mista luso-gui
neense para a captura. i ndustriali
zac;;ao e comercializac;ao do peixe. 
alem de acc;oes diversas nos domi 
nios da formac;;ao profissional. repa 
rac;;ao e construc;;ao de navios e 
montagens de redes frigorfficas. 
Empresas deste ti po existem ja. por 
exemplo. na Mauritania e tern dado 
bons resultados. 

Admite-se que os barcos por
tugueses que vao pescar para as 
aguas da Guine-Bissau integrem 
maritimes gu ineenses nas suas tri
pulac;;oes. ah§m de se prever uma 
estreita cooperac;ao na pesca arte
sanal. 
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MARIO SOARES DISTINGUIDO 
NA UNIVERSIDADE DE RENNES 
E CONVIDADO A INAUGURAR 0 PROXIMO ANO lECTIVO 
DO INSTITUTO DE ESTUDOS EUROPEUS 

0 Primeiro-Ministro do 
Governo Constitucional, Mario 
Soares, recebeu do reitor do 
Colegio da Europa, professor 
Jerzy Lukaszewski. o convite 
que ja anteriormente lhe f()ra 
dirigido no sentido de proferir 
no pr6ximo dia 3 de Outubro, 
em Bruges, na Belgica, a lic;:ao 
inaugural do novo ano lectivo 
daquele instituto de estudos 
europeus. 

0 tema desta lic;:ao sera «Por
tugal face a Comunidade Euro
peia- alargamento e aprofun
damento: verdadeira ou falsa 
alternativa». 

0 primeiro-ministro belga, 
leo Tindemans, foi o orador 
convidado para a inaugurac;:ao 
do ano lectivo agora findo. 

Fundado em 1949, ap6s a 
Segunda Guerra Mundial, 
o Colegio da Europa, em Bruges 
(Belgica), eo mais antigo ins
tituto de estudos europeus. 

Desde o inicio que a sua 
finalidade tem sido a de ofe
recer aos diplomados univer
sitarios uma formac;:ao que lhes 
permita abordar os problemas 
sociais econ6micos e das ins
tituic;:oes, nao a escala de um 
pais, mas no ambito da Europa 
como civilizac;:ao e destino 
comuns. 

0 Colegio da Europa esta 
sob a autoridade de um con
selho de administrac;:ao com
posto pelos representantes dos 
doze Estados que contribuem 
para o seu orc;:amento e de um 
certo numero de outras perso
nalidades que a ele se encon
tram ligadas por varios moti
vos. 

.Este conselho e dirigido por 
Franc;:ois Xavier Ortoli. presi-
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0 Reitor da Universidade da Alta Bretanha no momento em que entregava a Mario 
Soares as insignias de doutor «honoris causa» 

dente da comissao das Comu
nidades Europeias. e que pre
sidira a cerim6nia da inaugu
rac;:ao do pr6ximo ano lectivo 
para o qual o dr. Mario Soares 
foi convidado. 

Entretanto, Mario Soares 
recebeu na Universidade da 
Alta Bretanha, em Rennes, o 
grau de doutor «honoris causa» 
por aquele estabelecimento de 
ensino, onde foi professor 
quando do seu exilio em Franc;:a. 
: Durante a cerim6nia, o pri 
meiro-ministro proferiu uma 
alocuc;:ao em que enderec;:ou a 
homenagem aos portugueses 
que com o seu esforc;:o contri 
buem para o desenvolvimento 
da Franc;:a e tambem aos gran
des nomes da cultura portu
guesa. 

«Faz-se aqui justic;:a a uma 
grande cultura ainda desco
nhecida e a uma lingua - o 
portugues - . que sera em 
breve falada por 200 milhoes 
de pessoas e que ja se encon-

tra em sexto Iugar entre as 
linguas mais faladas do 
Mundo». sublinharia o chefe 
do Governo. 

0 primeiro-ministro assinou, 
por outro lado, um acordo entre 
as tres universidades regionais 
para a criac;:ao de um diploma 
inter-universitario da lingua e 
civilizac;:ao portuguesa. 0 res
ponsavel pelo MEIC, Sotto
mayor Cardia, que assistiu a 
cerim6nia, manifestou, na 
altura, o seu regozijo pelo 
desenvolvimento do ensino do 
Portugues numa regiao que foi 
a primeira a tomar a iniciativa. 

Encontram-se neste mo
mento a frequentar o Colegio 
Europeu cinco portugueses, 
custeando o nossos pais actual
mente tres bolsas de estudo 
que sao patrocinados pelo 
Ministerio dos Neg6cios 
Estrangeiros, Secretaria de 
Estado da Cultura e Fundac;:ao· 
Calouste Gulbenkian. 



WALTER MONDALE VISITOU PORTUGAL 
Visitou oficialmente o nosso pais 

o vice-presidente norte-americano 
Walter Mondale. que teve conver
sa<;6es com o Chefe do Governo 
portugues. Mario Soares e com 
o Presidente da Republica. general 
Ramalho Eanes. 

No decurso da sua visita. Walter 
Mondale dirigiu a seguinte men
sagem ao povo portugues: 

«Sinto-me encantado por estar 
aqui em representa<;ao do Presi 
dente dos Estados Unidos e do 
Povo Americano. As Hist6rias das 
nossas na<;oes estao ligadas desde 
o tempo dos navegadores portu
gueses. Os americanos descenden
tes de portugueses tern contribuido 
e continuam dando enorme con 
tribute para a for<;a. a vitalidade 
e o espiri to dos Estados Unidos. 

E hoje os nossos povos estao 
unidos como nunca antes. na fe 
comum na democracia e no amor 
pela liberdade humana. 

Existe nos Estados Unidos um 
novo empenhamento para com os 
principios da justi<;a e da liberdade. 
e eu nao sei expressar inteiramente 
o nosso sentimento de alegria e 
mesmo de celebra<;ao a medida 
que observamos o fortalecimento 
do processo democratico aqui no 
vosso pr6prio Pais. Existe no mundo 
uma nova confian<;a pela demo
cracia. e ninguem tern contribuido 
mais para a causa da democracia 
e da justi<;a humana do que o 
povo de Portugal e os seus diri
gentes. 

Estamos aqui para saudar esse 
processo. honrar o Povo de Por
tuga l e reafirmar o nosso apoio 
como amigos e ali ados no esfor<;o 
comum para um Portugal demo
cratico. em seguran<;a e prosperi
dade. 

Esse processo ja come<;ou e esta 
sobre camin ho f irme. Ha algumas 
semanas. o vosso primeiro-minis
tro visitou o nosso presidente nos 
Estados Unidos. onde imediata
mente se esbo<;ou o mais caloroso 
sentido de amizade e coopera<;ao 
entre os «leaders» dos nossos dois 
paises. E. em Londres. os presi
dentes de Portugal e dos Estados 

Unidos encontraram- se durante a 
cimeira onde. do mesmo modo. 
se estabeleceram os mais fortes 
la<;os de amizade e sentido de 
coopera<;ao. 

Exactamente antes da minha par
tida. o Presidente Carter falou -me 
da extraordinaria competencia e 

empenhamento dos vossos diri
gentes. Durante as nossas conver
versacoes. discutiremos as for
mas pelas quais poderemos aju
dar. s6s ou em cooperacao com 
outros paises. os vossos dirigentes 
a forjarem um Portugal vibrante. 
pr6spero e seguro». 

Walter Mondale com o General Ramalho Eanes 

ACORDO DE TRAFEGO AEREO 
ENTRE PORTUGAL E MOCAMBIQUE 

Foi ja publicado no «Diario da 
Republica» o acordo entre o 
Governo de Portugal e o da Repu 
blica Popular de Mocambique que 
atribui a TAP (Transportes Aereos 
Portugueses) e a DET A (Lin has 
Aereas de Mocambique) o exclu
sive para o transporte de passa
geiros entre os dois paises. 

0 acordo t inha sido assinado 
em 28 de Janeiro de 1977 e s6 
foi aprovado pelo Governo no dia 
18 de Abril. 

Assim se encerrou uma fase 
complicada nas relacoes entre os 
dois paises por reflexo da reac<;ao 
da TAP em cessar os voos para 
a antiga colonia portuguesa a par-

tir do momento em que foi desi
gnado o aeroporto da Beira como 
aeroporto internacional da Repu
blica Popular de Mo<;ambique. 

Segundo o nosso acordo. ambas 
as companhias podem explorar. nos 
dois sentidos. a carreira Beira-pon
tos intermedios - Lisboa. ficando 
temporariamente o aeroporto inter
nacional mo<;ambicano a ser o do 
Maputo. 

A reabertura do Aeroporto lnter
nacional da Beira como unico ponto 
de entrada e safda de Mo<;ambique 
para todos os voos internacionais. 
com excep<;ao dos da vizinhanca. 
sera oficialmente comunicado as 
autoridades portuguesas com a 
antecedencia minima de 90 dias. 
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ASSEM BLEIA DA REPUBLICA 

SESSAO DE TRABALHOS INTEGRALMENTE 
DEDICADA AOS PROBLEMAS 
DA EMIGRACAO PORTUGUESA 

A Assembleia da Repoblica dedicou ao Oia das Comunidades a sua 
sessilo de trabalhos do dia 7 de Junho. tendo estado presentes na bancada 
do Governo o Ministro dos Neg6cios Estrangeiros. dr. Medeiros Ferreira, 
e o Secretllrio de Estado da Emigra~ilo, dr. JoAo Lima. Para alem das 
interven~oes nos debates, estes dois membros do Governo proferiram 
importantes discursos onde sublinharam a importllncia da materia dis
cutida naquela sessAo. e reafirmaram o interesse que lhes merecem os 
problemas dos nossos emigrantes. 

A abrir a sessao. o presidente Vasco 
da Gama Fernandes comeyaria por 
fazer refert?lncia a presenya. na tribuna 
diplomatica. do «leader» parlamentar 
do Movimento Democr~ltico Brasileiro. 
Franco Mondoro que seria saudado 
por demorada salva de palmas de todo 
o plenario. Ao mesmo tempo. o pre
sidente da Assembleia da Republica 
deu conta ao hemiciclo da visita. em 
breve. de uma delegayao parlamentar 
brasileira. 

Em breves palavras. Vasco da Gama 
Fernandes aludiu ao S1gmf1cado de 
«comunidade». que esteve na origem 
da nossa expansao pelo mundo e da 
difusao da nossa lingua hoJe falada 
por 150 milhoes de pessoas. termi
nando a sua introduyao a sessao espe
cial que se iniciava com a exaltayao 
da personalidade e da obra de Camoes 
no seu enquadramento no conceito 
dessa expansao de que nasceriam as 
comunidades portuguesas que se agi 
gantam nos nossos dias. 

Usaram depois da palavra diversos 
«leaders» parlamentares. igualmente 
sobre o significado do Dia das Comu
nidades e o sentido daquela sessao 
especial. tendo Jose Luis Nunes (PS) 
referido «a feliz coincidencia da pre
senya. ali. do parlamentar brasileiro 
que com ele trazia o abrayo do grande 
pals irmao». 0 «leader» socialista teve, 
ainda. palavras de saudayao para o 
Presidente da Republica «slmbolo v1vo 
dos portugueses em Portugal e fora 
dele» (o que todo o plenano aplaudiu. 
de pe) e bem assim para o Governo 
e o Conselho da Revoluyao. «na pessoa 
de Vltor Alves. presidente da comis
sao organizadora do Dia das Comuni
dades» e tambem presente numa das 
tribunas. 
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Antes de se proceder a apresenta 
yao dos projectos de lei, o CDS. atra 
ves do seu deputado Rui Pena. inter
rogou ainda o ministro Medeiros Fer
reira sobre a situa9ao dos portugueses 
em Moyambique e Angola; «as rela
yoes que Portugal» apesar do espezi 
nhamento a que OS portugueses ai sao 
sujeitos continua a manter com os res
pectivos Governos». e. finalmente. a 
pr6xima conferencia contra o «apar
theid». 

Em resposta. o ministro esclareceu 
que dos 140 portugueses que. ao 
tempo em que tomou posse. o Governo 
soube haver. detidos. em Moyambique. 
apenas cerca de 40 ainda estao ah 
presos. enql!anto que dos 1 50. em 
Angola. ja foram libertados uns 40. 
Frisando que o Ministerio dos Neg6-
cios Estrangeiros «herdou uma situa
cao e que e atraves dos meios diplo
maticos que tem levado a cabo a sua 
persuasao juntos dos Governos daque
las nayoes para conseguir a libertayao 
dos portugueses». Medeiros Ferreira 
desafiaria. ainda. «a apresentarem -se 
nas Necessidades para lhos exporem. 
os que porventura possuam outros 
meios de ac9ao mais eficazes». Ouanto 
a pr6xima conferencia «anti-apartheid». 
lembrou que se trata de uma confe
rencia como tantas outras que em 
Portugal se tem efectuado sobre os 
mais diferentes problemas do mundo 
de hoje nada tendo o Governo direc
tamen•e a ver com a sua realizayao. 
Finalmente. sobre as relacoes «que tem 
procurado tornar o mais amistosas pos
sivel. com os Governos daouelas jovens 
nayoes africanas». sublinhou que «elas 
se mserem numa polltica realista que 
consideramos ser a que melhor podera 
servir os interesses dos portugueses 
que Ia se encontram e que veriam. 

sem duvida. a sua situayao agravar-se 
se enveredassemos para posiyoes radi
cais que cortassem os pontes de dialogo 
r:ue temos conseguido. a seu favor». 

Foram cinco os projectos de lei 
seguidamente apresentados. para dis
cussao e votayao do plenario. acom 
panhados dos respectivos relat6rios e 
pareceres da comissao parlamentar de 
Neg6cios Estrangeiros e Emigracao a 
que. entretanto. haviam baixado. 

0 prime1ro. 55/1 . do PSD. visava 
a criayao de um «Fundo de Apoio as 
Comunidades Portuguesas no Estran
geiro» e foi apresentado por Servulo 
Corre1a. Sobre o seu conteudo se pro
nunciaram ainda. durante a discussao. 
Teodoro da S1lva e Cacela Lenao. 
igualmente do PSD 

0 segundo. 58/1. do CDS. apon
tava medidas a tomar com vista ao 
ensmo da lingua portuguesa e difusao 
da cultura portuguesa no estrangeiro. 
Apresentado por Oliveira Dias. sobre 
ele falou. tambem, Nuno Abecassis. 
do mesmo partido. 

0 terceiro. 59/1. do PCP. dizia 
igualmente respeito ao ensmo do por
tugut?ls no estrange1ro. e foi apresen
tado por Zita Seabra. com uma inter
ven9ao. ainda. por parte de Aida 
Nogueira. tambem do PCP. 

Dos dois projectos de lei apresen
tados oportunamente a mesa pelo PS. 
um - 61/1. sobre a criacao no nosso 
pals. da Casa do Emigrante - foi reti 
rado de discussao pelo grupo socia
lista; o outro. 60/1. foi aproveitado 
pelo Governo que o transformou em 
proposta de lei. Trata-se de um diploma 
criando isenyoes fiscais para a maqui
naria e outre equipamento que emi
grantes de regresso para entre n6s se 
fixarem. consigo tragam. para aqui 
empregarem a mesma actividade indus
trial que unham Ia fora. 

Os quatro diplomas foram aprova
dos pelo plenario. na generalidade. por 
unanimidade - depois de sobre eles 
se terem amda pronunciado. em breves 
mtervenyoes. as deputadas soc1alistas 
Maria Emilia de Melo e Alzira de 
Castro Lemos 



MEDEIROS FERREIRA: 

«PROCURAMOS ENCONTRAR 
NOVOS CAMINHOS E LINHAS DE ACCAO» 

«Ouando, em Agosto de 1976. 
o Senhor Primeiro-Ministro apre
sentou a esta Assembleia o Pro
grams do Governo. logo entAo 
foi dado particular relevo a poll
tica de emigrac;:iio. no quadro das 
acc;:oes a desenvolver alem-fron
teiras. 

Com efeito. Portugal e. acima 
de tudo. a comunidade dos portu
gueses, estejam ou niio em terri
t6rio plltrio. 

E. se a polltica externa e essen
cialmente a defesa activa dos inte
resses do nosso pais. ela e. por
tanto. por definic;:iio a defesa cons
tante e imaginative dos interesses 
de todos os portugueses emigra
dos. 

No mundo de intercomunicac;:Ao 
em que vivemos. niio seria pos
sivel, de resto, uma politica externa 
de compartimentos estanques. em 
que a acc;:Ao mais estritamente 
politics. a econ6mica ou a de 
apoio il emigrac;:iio se desenvol
vessem separadamente. no desco
nhecimento das inevitllveis corre
lac;:oes entre si e no desaproveita
mento das virtualidades que essas 
mesmas correlac;:oes oferecem. 

£ assim que, no centro das preo
cupac;:oes da nossa acc;:iio gover
nativa. se encontra a utilizac;:Ao 
6ptima de todos os nossos recur
sos humanos e meios materiais 
no estrangeiro. em ordem ao seu 
racional aproveitamento para uma 
acc;:Ao cuj os trac;:os essenciais sAo 
a globalidade e o dinamismo. 

Acc;:Ao g lobal no sentido de que 
nela se aplicam integradamente 
todos os meios disponiveis. onde 
quer que se encontrem interesses 
por tugueses a defender ; dinamica 
na medida em que. Ionge de uma 
atitude passiva de soluc;:ao de situa
c;:oes pontuais, procuramos pelo 
contr llrio encontrar novos cami
nhos e linhas de actuac;:ao. 

A obra jil realizada na execuc;:Ao 
destes principios e constitulda por 
uma intensa rede de actividades 
desenvolvidas quer ao nivel das 
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'Jr. Medeiros Ferreira. Ministro dos Neg6cios Estrangeiros 

organizac;:oes internacionais. quer 
atraves da cooperac;:Ao com os 
Governos dos palses de acolhi
mento dos nossos emigrantes. 
quer, ainda, com um conjunto de 
acc;:oes lev ad as a cabo pelo Governo 
portugu6s. 

No quadro das iniciativas das 
organizac;:oes internacionais no 
dominio das migrac;:oes. tem Por
tugal assegurado uma presenc;:a 
avtiva orientando-se na perspec
tive da concertac;:Ao entre os pai
ses de destino dos emigrantes e 
os paises de origem destes. na 
procura de soluc;:oes que. sendo 
comuns. se mostrem eficazes na 
defesa dos interesses em presenc;:a. 
A titulo exemplificativo, cita-se a 
nossa participac;:Ao na elaborac;:llo 
da Convenc;:Ao Europeia sobre o 
Estatuto Juridico do Trabalhador 
Migrante, iniciativa promovida no 
Ambito do Conselho da Europa que 
se pretende constitua uma carta 

dos direitos dos emigrantes e um 
quadro aceite onde melhor se pode
rAo alicerc;:ar as nossas acc;:oes de 
apoio. 

Tive, alias. ocasiAo de me refe
rir a esta questAo na ultima reu
niao do Comite de Ministros do 
Conselho da Europa. Para n6s. os 
direitos humanos englobam desde 
os politicos. os econ6micos. os 
sociais e os culturais. Ou seja. 
direitos humanos sAo todos os 
direitos. 

Ainda durante a sessAo de Abril . 
assinei o Acordo Provis6rio Euro
peu de Seguranc;:a Social e a Con 
venc;:Ao Europeia de Assistencia 
Medica e o seu Protocolo. 

Palo primeiro destes acordos. 
ficaram os trabalhadores portu
gueses a usufruir de direitos em 
todos os Estados membros do 
Conselho da Europa. nomeada
mente nas materias referentes a 
seguro de doenc;:a. seguro de mater-
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nidade, subsid io por morte, repa
rac;:ao dos danos emergent es de 
acidentes de trabalho e de doenc;:as 
profissionais, seguro de desem
prego e prestac;:oes familiares. 

A Convenc;:ao Europeia de Assis
tencia Social e Medica garante
· nos, por outro lado, a igualdade 
de tratamento em materia de assis
tencia social e medica com os 
nacionais dos pr6prios paises rece
ptores da nossa emigrac;:ao. 

A inda no Ambito das organiza
c;:oes internacionais, cite-se ainda 
a assinatura do Protocolo Adicional 
ao Acordo entre Portugal e a Comu
nidade Econ6mica Europeia, que 
consagra o principio da igualdade 
de tratamento entre os trabalha
dores portugueses e os dos paises 
da Comunidade no que respeita 
as condic;:oes de trabalho e remu 
nerac;:ao, bern como algumas medi 
das de relevo no dominio da segu
ranc;:a social. Nilo se esconde, alias, 
que aqui muito havera ainda a 
fazer. 

Ao nivel bilateral. tern o Governo 
efectuado varias dil igencias no sen
t i do de celebrar acordos que 
tenham sobretudo em considera
c;:ao as dificeis condic;:oes de vida 
e de trabalho que se deparam aos 
nossos compatr iotas emigrados, 
melhorando-as na medida do pos
sivel e p roporcionando- lhes meios 
de promoc;:ilo social e profiss ional 
que constituirilo a real chave da 
sua valorizac;:ilo, quer no meio social 
em que se inserem quer, mais 

tarde, ao regressarem a Patria. 
1: assim que se procedeu ja a 

assinatu ra de urn acordo com a 
Franr,:a em que a maior parte dos 
seus dispositivos e constituida, nilo 
por estipulac;:oes rot ineiras d e 
recrutamento mas sim por urn 
conjunto de principios desti nados 
a permitir a promoc;:ilo profissio
nal dos nossos compatriotas, o seu 
acesso a cultura de ambos os pai
ses, e ainda a escolaridade bilin
gue dos seus filhos, etc. No mesmo 
sentido, estilo ja em curso nego
ciac;:oes com o Luxemburgo e 
outras encontram - se em fase 
adiantada . 

Tambem ao nivel de negocia
c;:oes bilaterais, nilo foram esque
cidas as importantes questoes de 
seguranc;:a social, tendo-se conse
guido ja a actualizac;:ilo da Con
venc;:ilo com o luxemburgo e pre
vendo-se para breve o inicio das 
conversac;:oes com a Belgica. 

Por outro lado, projecta-se a 
celebrac;:ilo de novas Convenc;:oes 
de Seguranc;:a Social com outros 
paises onde se encontram comu 
nidades ma is numerosas como a 
Venezuela, o Canada e o Reino 
Unido. 

Entre as acc;:oes que o Governo 
tern levado a cabo por forma a 
permitir urn real apoio as nossas 
comunidades emigradas, desejaria 
referir de forma destacada o deci 
dido impulso ao ensino portugues 
no estrangeiro, designadamente 
avanc;:ando soluc;:oes que, ao nivel 

CONSELHO DE MINISTROS 

CRIADA A PROCURADORIA 
DO EMIGRANTE 

Associando-se a primeira celebrac;:a'o do «Dia das Comunidades Portu
guesas». () Conselho de M inistros resolveu promover a criac;:ao de uma coope
rativa de construc;:ao aberta exclusivamente a emigrantes portugueses. destinada 
a construir casas para emigrantes. em regime de propriedade resoluvel. a Iongo 
prazo. ou de inquilinato cooperativo .com rendas bonificadas. 

0 Conselho de M inistros decidiu ainda instituir dois premios literarios. 
um para a melhor obra literaria em Ungua Portuguesa sobre o tema «0 Emi
grante Portugues» outro para a mefhor obra literaria. em Lingua Portuguesa. 
sobre tema livre. da autoria de emigrante portugues. 

Cada premio e anual. no montante de 1 00 000 escudos. e sera atribuido 
qualquer que seja a forma literaria - romance. como. teatro. poesia ou ensaio
que a obra premiada revista. 

No ambito da Secretaria de Estado da Emigrac;:ao foi criada. tambem. 
a «Procuradoria do Emigrante». com a func;:ao pnmordial de representar e pres
tar servic;:os no sector dos contactos dos emigrantes com os tribunais e os 
servic;:os publicos. ou ainda na concretizac;:ao de neg6cios pri vados. 
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institucional, permitam desenvol 
ver rapida e eficientemente este 
fundamental vinculo da lingua e 
cultura portuguesa. 

Por outro lado, e ainda tendo 
em vista uma utilizac;:ilo plena de 
todos os nossos meios, esta a 
proceder-se a reestruturac;:iio dos 
servic;:os no estrangeiro, integrando 
nas Emba ixadas e nos Consulados 
recursos humanos e materiais que 
se encontravam a exercer a sua 
acc;:ilo de uma maneira nilo con
jugada. Fazemo-lo gradualmente, 
segundo as conclusoes de urn 
estudo das carencias das comu
nidades, radicadas em cada area 
consu lar. 

Esta estrutura e coordenada 
pelas Embaixadas. 

Nesta perspectiva, nilo ·s6 foi 
completada e concretizada a estru
turac;:iio dos servic;:os na Republica 
Federal da Alemanha, como se 
lanc;:ou a reestruturac;:ilo em Fran,c;:a, 
projectando-se medidas paralelas ~· 
para outros paises de destino dos 
nossos emigrantes. 

No Ministerio dos Neg6cios 
Estrangeiros estamos todos cons
cientes- Ministro, Secretario de 
Estado, Embaixador, COnsul ou 
funcionario dos servic;:os exter
nos- que nilo pode haver acc;:ilo 
que, a partida, deva ser conside
rada mais interessante. i mportante 
ou digna do que as relativas ao 
apoio social e ao acompanhamento 
cultural das nossas comunidades 
emigradas, campo em que, de modo 
tilo tertii, se pode exercer, agora, 
a nossa acc;:iio no mundo. 

Consideramo-lo o cerne da nossa 
actividade no que respeita a pro
tecc;:ilo dos interesses dos nucleos 
portugueses espalhados pelo 
mundo, e nessa actividade se insere 
harmoniosamente a comemorac;:ilo 
do Dia das Comunidades Portu
guesas, trac;:o de uniiio entre os 
que, aqui ou espalhados por esse 
mundo, contribuem para a obra 
colectiva que e Portugal. 

0 Dia das Comunidades apre
senta-se, assim, para o Ministerio 
dos Neg6cios Estrangeiros como 
a celebrac;:iio intensa de uma poli
tica, afinal, quotidians, si lenciosa 
mas persistente, da actual diplo
macia portuguesa e, sobretudo, 
da Secretaria de Estado da Emi-
grac;:iio. . 

Sr. Presidents, Srs. Deputados: 
0 que ides hoje discutir e apro

var conta, pois, com toda a nossa 
predisposic;:ilo para uma execuc;:ilo 
empenhada e diligente.>> 



JOAO LIMA: 

«A LIGACAO DO EMIGRADO COM PORTUGAL . 
NAO PODE SER FIGURA DE RETORICA» 

«Perdeu-se na poeira do tempo 
e no enredo da Hist6ria a data 
em que Portugal viu morrer o 
homem que. simbolizando o genio 
portuguAs. perpetuou o nosso povo 
em momentos dos mais dificeis 
da sua longa hist6ria. 

A tradi~;Ao consagrou. en tre
tanto, a CamOes o dia 10 de 
J unhol 

E aqui, neste hemiciclo. onde 
tomam assento os legitimos repre
sentantes do povo po rt ugues. onde 
se entrecruzam as cren~;as e as 
ideologias que fazem de uma socie
dade o corpo vivo e personalizado 
capaz de defender a sua hist6ria 
e o seu passado. mas apto tam
bam a construir o seu futuro de 
independincia ou de razao de ser, 
igualmente aqui o Govern o Cons
titucional se associa as comemo
ra~;Oes do Dia de Camoes e. agora, 
das Comunidades Portuguesas. 
ciente de que o povo portuguAs 
constitui uma unidade incindlvel 
n!io confinada aos l imites do terri 
t6rio. 

Vivemos um momento hist6rico 
em que o nosso pensamento se 
vira decididamente para aqueles 
que um dia deixaram a sua terra 
e que, no convlvio com os outros 
povos. procuram no trabalho a 
sua pr6pria dignidade. sem rene
garem as suas origens, as suas 
t radicOes e o seu caracter. 

Antes pelo cont rario, no viver 
arreigado a uma cultura que con
sideram autintica. porque estra
ficada e solidificada no tempo, 
milhoes de portugueses sentem 
a Patria t!lo viva e presente no seu 
pensamento como os seus com
patriotas que aqui estao. uns e 
outros partes integ rantes de um 
povo cujas aspiracoes. direitos e 
expectativas. o Governo a q ue me 
honro pertencer se comprometeu 
e novamente se compromete 
defender. 

Aqui. pois, se situam as ta refas 
do Governo nesse domin io - o da 
politica de emigracao - que tim 

por objectivo u ltimo a e laboracao 
de f6rmulas de actuac!lo sobre as 
comunidades que favorecam a sua 
identif icac;:ao com o povo de que 
silo par te e de qual nllo querem 
separar-se. 

Como ja disse uma vez. «a liga
c;:lio do emfgrado com Portugal 
nao pode ser figura de ret6rica : 
e la e. antes do mais, 0 produto 
de actos concretos que coloquem 
os emigrantes como actores p r in
cipais da vida portuguesa.>> 

Mas, ao aproxi mar-se a data 
que sintetiza a unilio s6cio-anl
mica dos portugueses na sua pro
jecclio hist6rica passada e futura. 
valera a pena repetir, nesta Assem
bleia e neste momento, a posic;:Ao 

do Governo Constitucional perante 
o fen6meno emigrat6rio e as suas 
incidincias7 

Pois ju lgamos nao ser superfulo 
reiterar aquela posiclio e repetir 
mais uma vez o que ja tem sido 
afirmado e. felizmente, iniciado : 
intensificar as acc;:Oes de reforc;:o 
do imprescindlvel apoio ao emi
grante, como prolongamento de 
uma polltica social que desejamos 
ver realizada e de que todos os 
portugueses, sem excepcao, sao 
destinatarios ; delinear e executar 
projectos. porventura ambiciosos 
mas que acreditamos no campo 
dos nossos deveres e atribuicoes 
e a altura das nossas possibi l ida
des. que tornem realidade viva um 
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«Em materia do ensino do portugues no estrangeiro, 
entende o Governo que e prioritario o reforco da 
politica de integra<;ao do portugues nas escol as e~tran
geiras, atraves do redobrar de esfor<;os na negocia<;ao 
que conduza, neste dominio, a conclusao de acordos 
bilaterais praticos e exequiveis». 

~ ~ 

dos incontestaveis e generosos 
desejos do povo portugues emi 
grado: a liga9ao intima entre o 
seu capital e o seu trabalho no 
d esenvolvimento econ6mico de 
Portugal. corrigindo erros do pas
sado e perspectivando o futuro da 
terra que amam e de cuja cultura 
sao portadores nos quatro cantos 
do mundo. 

Nesta materia. quer a luz da 
mensagem e do simbolismo camo
neanos, quer a da singela medi
ta9ao sobre a vivencia daqueles 
que, no tempo e na hist6ria, um 
dia deixaram a aldeia que os viu 
n ascer para, em terras distantes 
e estranhas, refor9arem da forma 
mais arrebatadora o elo cultural 
e moral que os liga a comunidade 
em que se integram, corremos 
sempre o risco de nos repetirmos, 
ja que nao sao os arranjos litera
rios que modificam as verdades. 

Mas ainda assim valera a pena 
insistir: 

Portugal continuara como Povo 
como Na<;:ao. A hist6ria -e. 
acrescentarei nesta ocasiao, a sim
bologia camoneana - o justifica. 
Por for9a da nossa determina9ao 
e da nossa hipoteca polltica, 
o futuro o exige! 

Senhor Presidente: 
Senhores Deputados : 

Os Grupos Parlamentares dos 
varios partidos politicos trouxe
ram a discussao deste hemiciclo 
alguns p rojectos de lei versando 
materia de incontestado interesse 
pa ra os portugueses emigrados. 
dando, assim, efeito mais util e 
mais concreto a reuniao solene 
desta Assembleia, por ocasiao das 
comemora96es do Dia de Camoes 
e das Comunidades. 

Nao me compete, como repre
sentant& do Governo, interferir 
directamente na discussao cujo 
resultado e sempre emana9li0 da 
vontade de um 6rglio de soberania 
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separado e independente do Exe
cutivo. 

Contudo, mal ficaria ao Governo 
alhear-se de temas e de prop6-
sitos que dizem respeito a uma 
enorme massa de portugueses que, 
ha longos anos, nao tem. quantas 
das vezes. encontrado nos 6rgaos 
do poder, eco ·das suas legitimas 
aspira9oes. 

Materias como a do ensino do 
portugues no estrangeiro, entre 
outras, sao significativos exemplos 
da necessidade de se introduzirem 
diversificados componentes a poli 
tica geral de em igra9lio adequados 
aos novos condicionalismos poli
ticos, econ6micos e cu lturais do 
nosso pais. 

56 por isso, a sua invoca<;:lio na 
Assembl eia da Republica seria 
objecto do nosso aplauso e da 
nossa colaborac;:lio. 

Contudo, o tratamento de tais 
tais materias impoe o encontro 
de f6rmulas eficazes e harmoni
zadas as possibilidades humanas e 
materiais de que dispomos, aos 
nossos compromissos internacio
nais, no respeito evidente pelas 
soberanias estrangeiras, sem perda 
de vista da protec9lio continua 
dos direitos dos nossos compa
triotas. 

Em materia do ensino do por
:tugues no estrangeiro. entende o 
Governo que e prioritario o refor9o 
da politics de integrac;:lio do por
tugues nas escolas estrangeiras, 
atraves do redobrar de esfor9os 
na negocia9lio que conduza. neste 
dominio. a conclusao de acordos 
bilaterais praticos e exequiveis. 

Mas. se assim e, nlio se esgo
tou ainda o papel importantlssimo 
que a escola portuguese vem 
desempenhando em todo o mundo 
no ensino e na divulga9ao da 
nossa lingua e da nossa cul tura, 
a custa dos esfor9os. canseiras e 
devo9oes dos seus mentores e dos 
seus sustentadores. 

Muito pelo contrario, alas con
tinuarao a ser um instrumento 
precioso na manuten9a0 do ensino 
vivo do portugues, no periodo 
necessario ao fortalecimento e ins
titucional iza9ao da integra9ao. por 
um lado. e em todas aquelas situa-
90es em que esta se mostre even
tualmente inviavel por imposi9lio 
das legisla9oes dos paises de aco
lhimento . 

Por isso nos parece que a con
cilia9ao e a unifica9ao dos arti
culados apresentados pelos Gru
pos Parlamentares do CDS e do 
PCP permitirao elaborar, na espe
cialidade, um dispositivo geral 
cujas virtualidades irao de encon
tro a polftica de integra9liO tam
bam defendida pelo Governo. sem 
menosprezo do papel altamente 
valioso que as escolas portuguesas 
paralelas desempenharam no pas
sado e ainda desempenharao no 
futuro pr6ximo. 

Ponto e que o articulado. na 
sua especialidade. respeite a orga
niza9ao e a coordena9ao do ensino 
do portugues no estrangeiro, bem 
como o estatuto geral do docente 
ja aprovados ou em vias de apro
va9ao palo Governo. atraves da 
inclusao de normas gerais que 
contenham principios adequados 
a esquemas organizativos que 
visem unica e exclusivamente a 
sua eficiencia, a consecu9ao de 
resultados validos e capazes, no 
quadro geral da nlio adultera9ao 
da cultura nacional. da valorizacao 
profissional dos professores e · da 
forma9ao harm6nica dos alunos. 

A declara9lio de intensifica9lio 
e do desenvolvimento do ensino 
do portugues no estrangeiro e s6 
por si tao importante e tao trans
cendente no seu significado que 
implica. a respeito das observa-
90es feitas e dos cuidados a res
peitar no tratamento do problema, 
o pleno aplauso do Governo as 
iniciativas ora apresentadas. 

Senhor Presidente : 
Senhores Deputados : 

Propositadamente nos debru9a
mos de modo mais enfatico sobre 
a problematica do ensino do por
tugues no estrangeiro em atenc;:ao 
ao eco e a sensibilizacao das comu 
nidades as carencia~. em fase de 
supera<;:ao, neste importante e fun 
damental dominio. 

Ouanto as iniciativas legislati
vas restantes, proferimos nao invo-



0 PRESIDENTE DA REPUBLICA 
APOIA UMA CAMPANHA DE DONATIVOS 
ENTRE OS EMIGRANTES 
PARA ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE 

Marcelino Cabral. emtgrante 
portugues em Arnsberg (Repu
blica Federal da Alemanha) diri
giu recentemente uma carta ao 
Presidente da Republica. e na 
qual diz estar certo de interpre
tar o desejo de milhares de con
cidadaos espalhados pelo Mundo. 
propondo a cria<;:ao. na Presiden
cia da Republica. de «um fundo 
especial. resultado de uma cam
panha de recolha de donatives 

car argumentos mais ou menos 
formais, mais ou menos circuns
tanciais, de duvida constitucional. 
de divisAo de compet6ncias ou de 
oportunidade legislativa, em face 
da filosofia polftica e dos escopos 
que presidiram a feitura dos dis
positivos. 

Dia de conciliac;Ao e de conver
gencia nacionais na unidade do 
povo portugu6s, as comemorac;6es 
a que a Assembleia da Republica, 
tal como os demais 6rgAos de 
soberania se associam, imp6em 
que a serenidade e a justeza dos 
principios defendidos se sobrepo
nham a discussAo esteril e a divi
sao sectaria. 

0 povo portugulls, no passado 
descobridor de terras e de gen
tes, descobre-se. hoje, a si pr6-
prio, nas suas mu ltiplas parcelas 
e nas suas constantes potencia
lidades que a hist6ria atesta e 
solidificou. 

Tanto bastaria para concluir que 
os prop6sitos e as intenc;6es de 
raiz eminentemente nacional, em 
periodo diflcil da vida do povo 
portugui!s, se sobreporAo aqueles 
que da hist6ria nacional t l!m uma 
visao parcelar e defeituosa, segu
ramente ultrapassada pela forc;a 
da conscii!nc ia nacional, perene, 
firme e universalista, t al como 
Camoes a imortalizou em versos 
que ja pertencem ao patrim6nio 
humano mundial.11 

entre os emigrantes. que fanam 
a oterta voluntaria de um dia 
de trabalho correspondente ll 
moeda do Pals em que se encon 
trem». Acrescenta Marcelino 
Cabral: «N6s. emigrantes portu
gueses. pensamos no dia do 
nosso regresso ll Patria e preci
samos de ir Ia encontrar paz e 
pao e um fu turo assegurado ( .. ). 
Somos muitos milhares os que 
precisamos de ter conhecimento 
desta campanha patri6tica. a tim 

de come<;:armos a enviar as nos
sas ofertas ( ). Para dar inicio. 
colaboro desde Ja. enviando a 
tmportancia de OM 100 ( .. ) 
Este acto de patriotismo pode 
vir a ter extraordinano significado 
nacional e servira. antes de mat5. 
com a colabora<;:ao da lmprensa. 
para fortalecer a uniao dos emi
grantes portugueses». 

Em 18 de Abril. entretanto. 
o Presidente da Republica res
pondia com a seguinte carta· 

(7 g.,..;"'~>',· ~· gp;/((i/h&~l 

Li~boa , 18 de Abril de 1977 

Caro Senhor rtarceli:lo Cabral 

A carta que me cnviou ha ja algur.~ tc01po r:~cr<>ceu a "'~n::a 

rnelhor aten~5o c conside~o a atitudc nela cxp~cssa u~ cx~~~io c_ 
patriotisrno que me apraz saud;~r . 

Nest.cs tei":>Oz c:o:"'t.ut·h41"10s ~m que procura.mo~ i~c:ulsion .J.r 

o no:;:;v pais para u1..3 rccupca:.l<;i~r..> l.·co;.Oml.Cil que propo~c~..:>nc a t~ .. -

dos os portugc1ese:~ ur.'11 exi stcncin di~r.a c prospcra , o scu gcsto 

adquirc un grande significado. 

Se a sua idcia de rccol.h<: voluntiiria de donativo~ j•mLo 

dos nossos croigrar.tE:s cncont rar o .:!CO que Mcrccc , csLou disposr.u a 

c riar um fundo especial, i!cllninistra<i.:~ dircctan:cnte pel a P:cesicc,.~ o a 

da Republica , destinaeo a apoiar a assi~tcncia a tcrccira idaec . 

De facto , a garantia de ·Jm !ir.1 de vida digno, rara teo:'-::£ 

aquclcs que !izera~ ~a vij~ intc!rl u~a lon;3 jo~~a~a ~c :~~~-2~ ~. 

e 0 rainim:> que a socieduclc lhes d·~t·c . Sobrctudo para a.q'..iel£:5 <:i.:C 

nao pu<lcr;:.m cncoutri'r na sua tcrrn 0 trabalho a q..tc t~:-. d~:'(.l~:>. 

Crcia , c~ro ccr.cj.(.!ad~v, .la exp:-c~s3o si:lce:-.J. c.~ sol:C .. : ::. 

darlc q•.tc , s~nsiOiliz.aCo, 1!~.-s t.!:lvic . 
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ACORDO COMPLEMENTAR 
DE SEGURANCA SOCIAL 

I 

ENTRE PORTUGAL E 0 LUXEMBURGO 
No prosseguimento da politica 

de apoio as comunidades portu 
guesas emigradas. o Governo por
tugues assinou com o Luxemburgo 
urn Acordo Complementar a Con
venc;:ao sobre Seguranc;:a Social 
existente entre os dois parses. 

Assinado pelo ministro dos 
Neg6cios Estrangeiros. Medeiros 
Ferreira. e pelo vice -presidente e 
mil"listro do Trabalho. Familia e 
Seguranc;:a Social do Luxemburgo. 
Bernard Berg, este acordo confere 
aumento dos abonos de familia 
dos filhos de emigrantes. que fica
ram no pais de origem - a sofrer 
actualizac;:oes de acordo com a alta 
do custo de vida - a conserva
c;:ao do direito a assistencia social 
durante 26 semanas para os traba
lhadores que regressaram ao seu 
pais ou. ainda. a possibilidade de 
beneficiarem da garantia de urn 
regime de assistencia urn perfodo 
de tres meses. 

A assinatura do acordo estive
ram tambem presentes o ministro 
dos Assuntos Sociais. Armando 
Bacelar. o secretario de Estado da 
Emigrac;:ao. Joao Lima. e o embai 
xador de Cabo Verde em Lisboa. 
Corsino Fortes. 

A presenc;:a do embaixador de 
Cabo Verde deve-se ao facto de 
se encontrarem no Luxemburgo 
cerca de tres mil cabo-verdeanos. 
e que ja ali se encontravam antes 
da independencia do seu pais. 
0 acordo agora assinado contem 
uma clausula que preve a sua 
adesao por parte da Republica de 
Cabo Verde. Salienta -se. a prop6-
sito. que dos 30 mil emigrantes a 
trabalhar no Luxemburgo. 14 mil 
sao portugueses. sendo por isso 
a col6nia estrangeira mais forte 
naquele pais. 

Por ocasiao da assinatura. cele
brada no Ministerio dos Neg6cios 
Estrangeiros. o titular da pasta refe
riu o «regozijo de mais urn passo 
dado para o estabelecimento de 
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Bernard Berg e Medeiros Ferreira no acto da assinatura do acordo. A direita de 
B. Berg. o Secret!Jrio de Estado da Emigra9iio. Dr. Joao Lima 

uma protecc;:ao. cada vez mais 
desenvolvida e mais completa dos 
cidadaos de ambos os parses. quf 
trabalham no territ6rio do outrO>> 
Salientou ainda as medidas toma 
das «COm vista a uniformidade dO::. 
procedimentos administrativos». 
que irao assegurar «uma maior 
eficacia dos interesses dos bene
fic iaries». 

Revelou por ultimo a sua con 
fianc;:a no avanc;:o das negociac;:oes. 
no que respeita ao Acordo de 
Emigrac;:ao. que «serao brevemente 
coroadas de sucesso. completando 
assim. as disposic;:oes actualmente 
em vigor com regras que preveem 
a promoc;:ao profissional. a esco
laridade dos filhos dos trabalha 
dores e a sua promoc;:ao cultural» 

Por seu turno. Bernard Berg. 
frisou que e a terceira vez que 
ocorre entre os dois paises a assi
natura de urn instrumento inter
nacional. em materia de seguranc;:a 
social. ja que as relac;:oes neste 
sector. remontam a 1965- data 
da primeira Convenc;:ao. relembrou 

o acerto de urn acordo em Junho 
de 1972. 

Para referir o progresso que este 
novo acordo representa. afirmou. 
a dado memento do seu discurso 
que «no caso de ratificac;:ao. po1 
parte de Portugal. da convenc;:au 
europeia de seguranc;:a social. con 
cluida no quadro do Conselho da 
Europa. de que Portugal se tornou 
membro recentemente. ou ate 
mesmo prevendo o caso da entrada 
de Portugal nas comunidades euro
peias. cujo pedido ja foi formulado. 
os dois paises nao encontrarao 
problemas em materia de segu 
ranc;:a social. uma vez que as prin
cipais dificuldades foram ja elimi 
nadas. grac;:as aos esfon;os comuns 
eficazes e perspicazes de muitos 
a nos>>. 

Teve ainda ensejo de elogiar a 
mao-de-obra altamente qualificada 
dos emigrantes portugueses. 
«a merecer o beneficio de urn nivel 
mais elevado de prestac;:ao de segu 
ranc;:a social e igualmente de garan
tias importantes no caso de perda 
de emprego». 
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EMIGRANTES PORTUGUESES 
EXPULSOS DA VENEZUELA (NOTA OFICIOSA DA S. E. E.) 

«Como e do conhecimento 
publico. atraves de notfcias difun 
didas pelos meios de comunica<;:ao 
social. foram expu lsos da Vene 
zuela alguns trabalhadores em i 
grantes portugueses na sequencia 
de urn diferendo !aboral surgido 
com a empresa onde trabalhavam. 
A este respeito cumpre esclarecer 
o seguinte: o cons6rcio lnarteca 
- Hochtief contratou para a Vene
zuela 270 trabalhadores portugue
ses que come<;:aram a chegar aquele 
pars em Setembro de 1976. onde 
trabalhavam em empreendimentos 
de constru<;:ao civi l destinados a 
fundi<;:oes de a<;:o. No dia 14 de 
Abri l nao se apresentaram ao tra 
balho parte dos operarios portu -

gueses alegando que o faziam. 
porque a empresa estava a efectuar 
descontos injustificados nos sala 
ries e queixando-se de outras con
d i<;:oes deficientes em que se encon
travam Logo que este facto foi 
conhecido o sr. embaixador de 
Portugal em Caracas determinou 
que o sr. consu l-geral. acompa
nhado de urn advogado. se des
locasse a localidade de Perto Ordaz. 
onde opera a empresa. tendo ai 
chegado logo no dia 15. iniciando 
contactos com as autoridades 
locais. os responsaveis da empresa 
e os trabalhadores. Dos contactos 
com estes verificou-se que algu 
mas das suas pretensoes eram 
inteiramente justificadas mas. sendo 
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EMISSQES DE RADIO 
PARA PORTUGUESES 

NO ESTRANGEIRO 

Por determina<;:ao conjunta dos Secretaries de Estado da Emigra<;:ao 
e da Comunica<;:ao Social. cessaram no dia 30 de J unho as emissoes 
da Radio Liberdade transmitidas diariamente em onda curta a servi<;:o 
exclusive da Secretaria de Estado da Emigra<;:ao. 

Em consequencia. a partir do dia 1 de Julho estas emissoes 
passaram a integrar-se na programa<;:ao geral para o exterior da Radio
difusao Portuguesa e a cargo do seu Departamento de Programas 
I nternacionais. que assim fica enriquecida com a uti liza<;:ao do potente 
emissor que vinha sendo util izado nestas emissoes. pela Radio Liberdade. 

A Secretaria de Estado da Emigra<;:ao cada vez mais empenhada 
em servir sempre melhor os interesses dos emigrantes. continuara 
prestando sua assistencia aos nossos ouvintes atraves de comunica
<;:oes transmit idas -a partir de agora com maior amplitude de des
tines - atraves da Radiodifusao Portuguesa nos seus multiples horarios 
e diversas frequencias. 

Os colaboradores de Radio Liberdade despedem-se dos seus 
ouvintes. e manifestam sensibilizados os seus agradecimentos pelas 
crfticas e incent ives que receberam ao Iongo das suas emissoes. atraves 
de inumeras cartas que lhes foram enviadas de diversos quadrantes 
do mundo. 

a greve ilegal. foram aconselhados 
a voltar ao traba lho. apresentand( 
as suas queixas as autoridade~ 
venezuelanas competentes. Com 
efeito. de acordo com a leg isla<;:ao 
do trabalho venezuelana aplicavel 
ao caso. sao proib idos abandonos 
de traba lho e ausencias ilegais. 
estabelecendo-se mecanismos de 
protec<;:ao dos trabalhadores atra
ves da---fnspectoria do Traba lho 
Destes factos foram os em igran
tes. nessa altura. informados sendo 
· lhes ainda comunicado que. a 
manter-se a situa<;:ao ilegal em que 
se encontravam. as autoridades 
locais e a empresa poderiam tomar 
medidas relat ivamente a eles. Ainda 
no dia 15 tiveram Iugar conversa 
<;:6es entre o sr. consul -geral e a 
empresa e as autoridades locais 
mostrando-se aquela disposta a 
rever as clausulas do contrato de 
trabalho. que tinham originado a 
greve. desde que os emigrantes 
voltassem ao trabalho. Durante os 
dias seguintes desenvolveram -se 
varias outras diligencias. tendo -se 
inclusivamente promovido uma reu 
niao entre responsaveis da empresa 
e representantes dos trabalhadores. 
na qual foi de novo dada a conhe
cer a posi<;:ao daquela e o com 
promisso de inicio de conversa 
<;:6es. sob a orienta<;:ao do inspec
tor de trabalho para aprecia<;:ao das 
reclama<;:oes dos trabalhadores. Na 
sequencia destas dil igencias regres
saram ao traba lho no dia 23 de 
Abril 120 dos 265 emigrantes em 
greve declarando. porem. que urn 
grupo restrito pretendia impedir o 
seu regresso ao trabalho e poderia 
vir a exercer represalias sobre eles. 
Aos trabalhadores que nao reto
maram o trabalho foram entregues 
cartas de despedimento. tendo 46 
de entre eles sido detidos. por 
serem acusados de ter promovido 
a agita<;:ao. ou impedido o regresso 
ao trabalho dos demais. A excep
<;:ao destes 46. que vieram a se• 
expulsos. foram posteriormente 
readmitidos. a seu pedido. na em-
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presa. os trabalhadores que se 
tinham mantido em greve. Veri
fica-sa. assim. que todo este pro
cesso foi acompanhado de perto. 
sendo tomadas as medidas neces
sarias e adequadas a protec<;:ao 
dos trabalhadores nacionais no 
estrangeiro de que o Governo nao 
se eximira. A actua<;:ao da Secre
taria de Estado da Emigra<;:ao e 
das autoridades diplomaticas e con
sulares nao podera. porem. ignorar 
a legisla<;:ao interna de cada pais 
que s6 a este diz respeito. sendo 
portanto sempre tida em conta. 
Com vista a prevenir e intensificar 
o apoio e protec<;:ao a que os 
nossos emigrantes tem direito. 
foram tomadas novas medidas de 
forma a que. nem os que ja se 
encontram no estrangeiro. nem 
aqueles que venham a emigrar 
deixem de beneficiar do apoio que 
o Governo lhes deve dar nos con 
tratos com as entidades patronais.» 

ASSINATURAS 

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

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

• Caso mude de residencia. 
comunique-nos o mais rapi
mente possfvel. 
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EMIGRACAO PARA A VENEZUELA 
A MARGEM DAS 
NORMAS ESTABELECIDAS 

Com o objective de obviar aos 
inconvenientes e prejuizos que 
se tem verificado para alguns 
trabalhadores que tem emigrado 
a margem das normas estabele
cidas. designadamente para a 
Venezuela. a S. E. E .. de acordo 
com o despacho do Secretario 
de Estado da Emigra<;:ao. avisa 
os possiveis interessados que 
tenham obtido ou estejam em 
vias de obter contratos de tra
balho no estrangeiro. quer por 
iniciativa directa. quer atraves de 
intermed iaries nao autorizados. 
do seguinte: 

1.0 - No caso de emigra<;:ao 
para a Venezuela. os contratos 
de trabalho deverao ser previa
mente visados pelo Consulado 
de Portugal em Caracas. pois 
s6 assim o:. trabalhadores terao 
a garantia de que os mesmos 
obedecerr~ as condi<;:oes de con
tratos-tipo aprovados . Tra-

FRANCA 

tando-se de recrutamentos auto
rizados pela Secretaria de Estado 
da Emigra<;:ao. aquele «visto» con
sular podera ser dispensado: 

2.0 - Os trabalhadores inte
ressados nao deverao partir sem 
a garantia antecipada de autori
za<;:ao de residencia e de traba
lho. que se traduz pela obten<;:ao 
previa de «visto» no respective 
passaporte. concedido pela auto
ridade consular em Portugal do 
pais de destine: 

3. 0 - Munidos de contrato 
visado e da respectiva autoriza
<;:ao de entrada poderao obter. 
atraves da Direc<;:ao-Geral da 
Emigra<;:ao (sita no Edificio do 
Ministerio do Trabalho na Pra<;:a 
de Londres) os respectivos pas
saportes. o que lhes podera con
ferir beneficios e apoios s6 pos
sfveis no quadro da emigra<;:ao 
regular. 

NOVA ASSOCIACAO 
DE PORTUGUESES EM BREST 

Um grupo de emigrantes portugueses criou em Brest (Fran<;:a) 
o CAAP (Ciube de Antigos Alunos de Portugues). Com a participa<;:ao 
activa de franceses interessados na cultura lusitana. o CAAP e ajudado 
economicamente pelas associa<;:oes locais ASTI e AFATI. e sobretudo 
pelo departamento de Lingua Portuguesa da Universite de Ia Bretagne 
Occidentale. cujo Leitor. dr. Francisco Costa Felix. foi o impulsionador 
da ideia e o criador do Clube. 

0 CAAP tem a sua sede social no n.0 20 da Av. Le Gorgeau. 
Brest. e mais duas salas cedidas pela Mairie local. nos Carreaux 
Sociaux da Rue Gal. Borgnis- Desbordes. 0 clube foi inaugurado no 
dia 14 de Fevereiro do corrente ano e conta ja com perto de uma 
centena de s6cios. portugueses e franceses. 

A primeira manifesta<;:ao de vulto deste novo Clube foi uma 
testa comemorativa da Revolu<;:ao Portuguesa. no Centre Sociale de 
Pontanezen e no Noveau Theatre da rua Yves Collet. 
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UM CASO EXEMPLAR 
DE JUSTICA E SOliDARIEDADE 

operarios nao remunerados. 0 tribunal 
declarou que o patrao nao seguiu as 
regras legais para o despedimento. 
mesmo que este tivesse justificac;oes 
legais. 0 tribunal reconheceu a lega 
lidade da greve de 21 de Dezembro 
e que OS trabalhadores nao podiam 
ser despedidos por isso. 0 tribunal 
caracterizou a greve como profissional 
e nao polftica. 

A U STRALIA 

ALEMAN HA 

GRUPO DESPORTIVO 
PORTUGU~S 
DE WITTEN 

Embora em instalac;oes provis6rias. 
encontra-se j~ em funcionamento o 
Centro do «Grupo Desportivo Portu
gu~s de Witten». Esta associac;;ao por
tuguesa encontra-se em lase de adian
tada organizacao da sua equipa de 
futet assim como iniciou j~ as obras 
par.a a suas novas instalac;;oes. 0 seu 
enderE>r.o e o seguinte· Grupo Despor
tivo P tugues de Witten Bahnohfstr. 
1-5810 Witten (RHUR). 

Como oportunamente foi noticiado. 
registou -se em Franc;a uma exemplar 
manifestac;ao de solidariedade entre 
trabalhadores emigrantes. de diversas 
nacionahdades. perante urn «lock-out» 
efectuado pela entidade patronal da 
f~brica «Les Planchers-Bourges». afec
tando entre outros trabalhadores. 35 de 
nacionalidade portuguesa. Tendo ini
cialmente recorrido ll CGT os traba
lhadores viram-se pouco apoiados por 
este sindicato. segundo relato da 
ultima edic;ao da revista «Presenc;a Por
tuguesa». Posteriormente. recorrendo 
ao tribunal d'Evrey. que designou urn 
mediador. as condic;oes impostas pela 
entidade patronal continuaram a carac
terizar-se pelo derespeito inicial por 
toda a legislac;;ao que regula neste pals 
as relac;;oes entre patronato e trabalha
dores Finalmente em Abril ulumo. 
o caso fot enviado para o tribunal 
de Palaiseau que lavrou justic;a. 0 tri 
bunal declarou inadmissivel 0 nao 
pagamento dos sal~rios dos dias de 

PROGRAMA DE TElEVISAO 
PARA AS COMUNIDADES IMIGRADAS 

trabalho feitos de 1 a 21 de Dezembro 
que o patrao sr. Bourge retinha em 
seu poder. 0 patrao foi condenado a 
pagar. mais o respectivo salario. 500 F.F 
de perdas e danos a cada urn dos 

Voltou lls redes de televtsao austra
tana a serie «You Say The Word». 

cuja mtssao consiste em proporcionar 

aprendizagem da lingua mglesa aos 
mtlhares de emigrantes residentes neste 

pais. A produc;ao e da responsabili
dade do «Wollongong» em colaborac;;ao 
com «Migrant Education Television» 

(METV) para o «Commonwealth Depar
tment of Education». Os seus progra
mas t~m a participac;ao de represen-

RANCHO DAS CANTARINHAS 

tac;oes das diversas comunidades imi
gradas. associac;oes. jornais. jornalistas 
dos principals peri6dicos australianos. 
diplomatas estrangeiros e representan
tes dos departamentos de educac;ao 
da Commonwealth. Estes programas 
incluem ainda tnformac;;oes dos servi
c;;os oficiais das respectivas comunida
des. sabre direitos e deveres juridicos. 
sindicais. leis de saude e protecc;;ao. 
e outros que directamente interessam 
aos imigrantes. 

DESlOCA-SE AOS ESTADOS UNIDOS E AO CANADA 

Com o apoio da Secretaria de 
Estado da Emigrac;:ao. o Rancho 
Folcl6rico das Cantarinhas. de 
Buarcos (Figueira da Foz) des
loca se brevemente aos Estados 
Unidos e ao Canada. onde actuara 
para as col6nias de portugueses 
naqueles palses. 

Este agrupamento conta mais 
de mil exibic;:oes de norte a sui 
do Pals. bem como 162 interna
cionalizac;:oes em diversas capitais. 
c idades e vi las de Espanha. Franc;:a. 
Belgica. Holanda. Sulc;:a. Alemanha. 
ltalia. lnglaterra e Brasil. 

A digressao esta prevista para 
0 pr6x1m0 mes de Agosto. 
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DIA DE CAM0ES E DAS COMUNIDADES 

NA CIDADE DA GUARDA 

MEMORAVELJORNADA 
DE 
SOLIDARIEDADE E PATRIOTISMO 

No Portugal Democratico. o 10 de Junho ganhou um 
novo signifi cado. Para tanto. nao houve que esquecer Camoes. 
o imortal autor de «Os Lusfadas». nem tao pouco se conde
coraram soldados pelos seus feitos coloniais. Reencontrada 
a sua dignidade e enterrados os seus fantasmas. a Nac;iio 
celebrou nesse dia aqueles que. de entre os seus filhos. vivem 
e labutam Ionge da Patria. onde engrandecem e prestigiam 
o nome de Portugal. Dia de Camoes e das Comunidades. pela 
primeira vez o 10 de Junho simbolizou a uniao de todos 
os portugueses. 

Promovida pelo Presidente da Republica. Conselho da 
Revoluc;ao e Governo Constitucional. a comemoracao contou 
com o apoio e a participac;iio de numerosas entidades. publicas 
e particulares. em Portugal e no estrangeiro. Da Guarda a 
Macau. do Brasil ~ Suecia, dos Estados Unidos ~ Franc;a ou 
~ Alemanha. do Minho ao Algarve. pode dizer-se que a data 
foi condignamente celebrada. tendo as iniciativas entao desen
cadeadas contado com a entusiastica participacao dos nossos 
compatriotas. Apesar da ma vontade de uns quantos e da 
maledic~ncta costumeira dos que de tudo discord am. o 10 
de Junho constituiu um exito retumbante. Na Guarda. nucleo 
central das comemorac;oes. a chuva copiosa e o frio que se 
fazta sentir nao bastaram para fazer arredar pl! o laborioso 
povo das Beiras. que emoldurou as ruas do burgo com um 
calor e um entusiasmo dignos de registo. A ele se juntaram 
muitos milhares de forasteiros e numerosos convidados. 
As perspectivas da Subcomissao Regional das Comemorac;oes 
niio foram iludidas e a experiencia este ano recolhida certa
mente sera util nos anos vindouros. 

«Teremos de nos convencer definitivamente que e nos 
portugueses que assenta a recuperac;ao do Pais»- afirmou 
o Presidente da Republica. General Ramalho Eanes. no impor
tante discurso entiio pronunciado na G'uarda. Mais do que 
uma stmples referenda a uma verdade justa e incontroversa. 
as palavras do Presidente exigem o empenhamento de todos 
os cidadaos que acreditam na sua Patria e que. com o seu 
esforc;o. estiio dispostos a trabalhar mais e melhor. em todas 
as circunstancias e esquecendo tudo aquila que os divide. 
antes acentuando o muito que os une. Como titulava um 
vespertine lisboeta ao referir-se ao Dia das Comunidades. 
0 10 de Junho constituiu «a exaltacao do emigrante. com 
J povo por testemunha». Todos unidos- dentro e fora do 
pais! 

42 

.. 

.. 



--

I 

RAMALHO EANES: 

«TEMOS DE NOS CONVENCER DEFINITIVAMENTE 
QUE E NOS PORTUGUESES QUE ASSENTA 
A RECUPERACAO DO PAiS» . 

Celebramos hoje o Dia de Camoes. que a tradiyao 
consagrou como o Dia de Portugal e que este ano 
distingue especialmente a coesiio das comunidades. 
portuguesas espalhadas pelo Mundo. 

Camoes nAo e apenas um dos escritores maiores 
da lingua em que se exprime uma grande parcela da 
Humanidade. A sua vida e a sua obra sao a sintese 
admirllvel das vicissitudes. da grandeza, do genio com 
que nos afirmllmos como Na~;iio, e o exemplo da aven 
tura e do desprendimento com que nos lan~;amos na 
tarefa de abrir, aos povos da Terra. os caminhos do 
seu mutuo conhecimento. 

Nascemos do entrecruzar de varios povos e de 
civiliza~;oes diversas e disso herdamos este nosso jeito 
de nos fundirmos com outras gentes. sem ambi~;oes 
colectivas e duradoiras de dominio. 

Cedo afirmamos, na Europa dos velhos lmperios, 
a nossa determina~;iio de sermos Plltria - e com razao 
nos orgulhamos de ter mantido atraves da Hist6ria 
a nossa identidade primitiva. Da Europa partimos a 
procura do Mundo, guiados por ideais que perduram 
para alem dos interesses efemeros que os acompanha
vam. Nem o atraso com que em Africa respondemos ao 
sentido da Hist6ria, nem as consequentes precipita~;oes 
e erros que lhe somamos. comprometeram irremedia 
velmente o patrim6nio que partilhamos com os povos 
que na mesma lingua exprimem os valores duma longa 
vida comum. 

0 nosso regresso aos limites da Patria originaria 
niio poderia realizar-se sem a crise de identidade que 
atravessamos e sem os sacrificios. por vezes dramaticos, 
no quotidiano dos desalojados e dos desempregados. 
A comemora~;iio de Camoes neste dia e. por isso, um 
convite a medita~;iio sobre o nosso passado. um passado 
que nos glorifica e compromete, que nos estimula 
e responsabiliza. 

Niio e por acaso que as celebra~;oes das comuni 
dades portuguesas, que em todas as partes do Mundo 
hoje se realizam, tem o seu ponto central nesta his
t6rica cidade da Guarda. Os erros de concep~;iio poli
tica. a falta de vi silo sobre os destinos do mundo moderno 
e a consequente insuficiencia do ritmo de desenvolvi 
mento no nosso pais lan~;aram nos caminhos da emi 
gra~;iio. nas ultimas decadas, mais de um mil hiio dos 
nossos compatriotas. Este facto, se outros nAo hou 
vesse, bastaria para condenar o regime que governou 
o Pais ate Abril de 1974. 

Grande parte dos que se exilaram da sua pr6pria 
terra sairam deste, e de outros distritos do interior, 
sem apoios nem protec~;ao. Verdadeiros exilados poli 
ticos. sentiam na carne o desespero e a explora~;ao . 

mas mantiveram os seus la~;os com Portugal e ajuda m 
hoje os que ficaram ou os que voltaram para participar 
na reconstru~;ao da Patria. 

A escolha desta cidade para sede das comemora
~;oes nacionais e por isso uma homenagem a todos 
quantos persistem em manter raizes e investir espe
ran~;as na terra que os viu nascer. 

0 RARO PRIVILEGIO DE COMECAR 
UMA NOVA ERA 

Com o regresso a Europa cumpriu-se um ciclo 
importante da vida portuguesa. Nao faltam os que s6 
encontram nesse passado motivos de condena~;ao, 

como tambem niio faltam os que veem no encerrar de 
um Imperio. mais sonhado que feito, o ocaso duma 
Patria quase milenllria . 

0 balan~;o deste periodo haveremos de faze-lo 
quando o tempo propiciar a serenidade e o rigor que 
o crepitar das paixoes nao consente. 
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Temos, contudo, que assumir essa heranc;a, reposi
t6ria do esforc;o e do sacrificio, da grandeza e tambem 
dos erros das gerac;oes que nos legaram a Patria que 
somos. Nlio e licito dissociar as paginas de grandeza 
das linhas do passivo. Julgar os factos de urn tempo 
hist6rico fora da sua realidade envolvente, ou querer 
impedir, em nome dos valores desse passado, a marcha 
do homem para a sua libertac;lio, seria atraic;oar por 
igual o passado e o futuro. Sobejam-nos razoes para 
nos revermos nessa heranc;a sem preconceitos e sem 
complexos. 

Deixamos nas maos dos povos com quem convi
vemos instrumentos de progresso. Mantemos a capa
cidade e o interesse em ter com eles a relac;lio fraterna 
que constitui o trac;o mais marcante da nossa maneira 
de estar no mundo. 

Vivemos o raro privilegio de comec;ar uma nova 
era e as dificuldades do momento presente ni!io nos 
podem isentar das responsabilidades que assumimos 
de extrair de tudo o que acaba urn novo principio. 

Celebramos em Camoes os valores perenes da nossa 
identidade e da nossa vocac;ao universal. Nas comu
nidades portuguesas que pelo Mundo labutam consa
gramos o esforc;o, o sacrificio e a capacidade de criar 
do nosso povo. 

Estes sao motivos bastantes para encetarmos o 
caminho da reconciliac;ao nacional em torno dos valo
res que, sendo de ontem, sao de sempre, e que, sendo 
patrim6nio de gerac;oes, estao depositados na cons
ciencia de cada portugues. 

Libertos da angustia colectiva que as grandes frac
turas da Hist6ria geram no inconsciente dos povos, 
redefiniremos na base das comunidades lusiadas urn 
novo conceito de povo e de patria. Sao OS homens 
e ni!io s6 os territ6rios que definem os povos. E a cul
tura e o desempenho comum de construir urn futuro 
solidario que em cada momento fazem as patrias. 

A recuperac;ao da identidade nacional e o relan-

0 General Ramalho Eanes e a Esposa confracernizando com 
emigrances 
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c;amento de urn projecto universalista de urn povo 
que ultrapassa os l imites do seu proprio territ'6rio 
pressupoem, naturalmente, a superac;i!io dos problemas 
e das dificuldades com que nos debatemos. 

Temos de nos convencer definitivamente que e nos 
Portugueses que assenta a recuperac;ao do Pais. 

0 reforc;o da nossa identidade num mundo carac
terizado por uma forte interdependencia econ6mica 
depende da nossa capacidade de produc;i!io e da viabi
lidade do projecto econ6mico global, assente nas 
nossas potencialidades, na nossa experiencia e na 
qualidade universalista das nossas relac;oes. 

Esta e uma verdade de que temos andado esquecidos. 
Precisamos de produzir mais. 
Precisamos de produzir melhor. 
Para atingir estes objectivos sera necessaria traba

lhar sem hesitac;oes, realizar novos projectos sem 
esperar protecc;oes artificiais, investir com decisao nas 
novas oportunidades abertas e desenvolver as nossas 
especializac;oes naturais. 

Os portugueses que mourejam o seu dia-a-dia 
noutros paises e que patrioticamente tern posto as 
suas poupanc;as ao servic;o da recuperac;ao econ6mica 
de Portugal tern uma autoridade indiscutivel para nos 
exigir urn acrescimo de esforc;o. 

Acrescimo de esforc;o que tera de reflectir-se no 
aumento da produc;lio e no empenhamento conjugado 
de todos os trabalhadores, sejam dirigentes, quadros 
ou operarios. 

0 DESAFIO NAO SE VENCERA 
SEM CALEJAR AS MAOS 

Os trabalhadores estao cada vez mais cientes de 
que a indisciplina nas relac;oes de produc;ao e a baixa 
produtividade comprometem nao s6 a garantia de 
beneficios ja adquiridos mas ainda a possibilidade de 
melhoria real das suas condic;oes de vida. Mas nlio 
basta produzir mais. E preciso reorganizar a produc;ao 
para produzir melhor. 

A esta responsabilidade hist6rica nao podem fur
tar-sa, particularmente, os quadros e dirigentes das 
empresas publicas e privadas e da administraci!io esta
dual. Na sua capacidade de inovar e organizar reside 
uma das condic;oes essenciais ao exito do novo pro
jecto econ6mico. 

Nesta perspectiva, a competencia, o merito, a criati 
vidade, a descoberta, o risco, si!io valores a premiar, 
do mesmo modo que se deve por termo a camuflagem 
da incapacidade com artificios partidarios e ideol6gicos 
ou com proteccionismos injustos e retr6grados. 

0 reforc;o da identidade nacional passa tambem 
pela revitalizac;ao e actualizac;lio do nosso patrim6nio 
cultural e tecnico. 

Temos de aprender a aplicar a economia os valores 
culturais acumulados em oito seculos de Hist6ria. 

0 nosso pais teve o raro privilegio de se construir 
no dialogo com a Humanidade. Nada do que e humano 
foi estranho aos Portugueses. Pelo contrario, a nossa 
personalidade cultural, como unidade organica, e o 
produto do intercambio e do confronto com outros 
povos e outras culturas. 

Este conjunto de valores, ao qual devemos o que 
somos, devera ser prosseguido palo continuo aprovei
tamento da riqueza cultural resultante do fluir da vida 
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A sua chegada a c1dade da Guards. bem como no decorrer dos actos publicos em que estiveram presentes. o Presidente da 
Republica e a Esposa foram alvos de calorosas manifesta96es 

nos campos. nas fabricas. nos lugares de meditat;:iio 
e de convivio. 

A plena valorizat;:ao destas fontes naturais do saber 
nao pode dispensar. no entanto, o estudo sistematico 
e a investiga.;:ao orientada que as Universidades com
pete promover e sintetizar. a fim de que o nosso Iugar 
na idade do homem seja digno das bases cientificas 
da nossa epopeia de Ouinhentos. 

0 desafio que enfrentamos nAo se vencera sem 
«calejar as maos)) dos que trabalham. ~ urn erro supor 
que as nat;:6es se constroem com grandes discursos 
politicos. Palo contrario. a luta que empreendemos 
sera esteril se a criac;:ao cultural nAo permitir ao Pais 
repensar constantemente: 

A sua capacidade de planear e prever; 
A viabilidade do seu projecto; 
0 seu poder de invent;:ao de realizat;:6es necessarias 

e i nsubstituiveis ; 
A sua aptidilo para competir com estruturas pro

dutivas cada vez mais agressivas e mais sofisticadas. 
A emigrat;:ilo teve o merito de demonstrar que 

possuimos a condit;:ao mais importante para a edifi 
cat;:Ao de uma economia pr6spera . Muitos dos traba
lhadores portugueses que passaram a fronteira ven
ceram em mesas decenios de estagnat;:ilo tecnico
-cultural. 0 repto contido neste facto hist6rico deveria 
mobilizar toda a Nac;:ao. 

Portugueses : 
Nao quero alongar-me sobre os problemas que 

enfrentamos e cuja permanencia esvazia de sentido os 
ideais que deram razao de ser a revolut;:iio de Abril. 

Celebrar Portugal comemorando Cam6es e as comu 
nidades portuguesas e chamar a atent;:ilo para valores 
que ultrapassam o tempo e que transcendem o espac;:o. 

Para alem do tempo, para alem do espat;:o. hfl razoes 
profundas pelas quais nos sentimos portugueses. 

~ em torno dessas raz6es e com o objectivo de 
conseguir em liberdade uma sociedade mais justa que 
se nos imp6e a reconciliat;:Ao nacional. 

A inexperiencia resultante de urn Iongo afastamento 
dos cidadAos da vida politica conduziria naturalmente 
a excesses que se traduziram numa certa intolerancia 
na convivencia civica. 

Mas nAo seria legitimo que a querela partidaria e 
ideol6gica, natural num Estado democratico, pudesse 
ameat;:ar a realizat;:ilo de tarefas colectivas indispen
saveis a concretizat;:ilo do projecto nacional. 

Vivemos a prova real da nossa vocat;:ao hist6rica. 
0 nosso futuro nao depende agora das quest6es 

menores da conjuntura e da especulat;:ao politicas. 
mas sim do poder de realizat;:ilo do projecto universa
lists que foi o dos nossos antepassados e que ha-de 
continuar a ser o nosso. no quadro de relat;:6es que em 
Ouinhentos sonhamos estabelecer com todo o mundo. 

A coesiio das comunidades portuguesas a volta dos 
valores da nossa cultura e dos objectivos que cons
tituem o nosso projecto de sociedade ha-de permitir
-nos encontrar a solut;:iio dos problemas que urge 
resolver. 

Nilo nos faltam raz6es para nos sentirmos solida
rios na tarefa de reconstruir Portugal. 

Porque o futuro e de todos, Portugal precisa do 
esfort;:o de todos os portugueses. 
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MARIO SOARES : 

«TEMOS UMA DfVIDA DE GRATIDAO 
PARA COM AOUELES QUE TRABALHAM 
NO ESTRANGEIRO» 

Em resposta as pa lavras de boas-vindas que lhe foram dirigidas a 
sua chegada a Guarda pelo Presidente da edilidade local, Abil io Cu rto, 
o dr. Mario Soares p roferiu no Sallio Nobre da CAmara Municipal o seguinte 
discurso: 

«£-me. em nome do Governo. muito 
grato agradecer-vos aqui a vossa 
recepc;:ao e. ao mesmo tempo. estar 
aq1" convosco. Nao porque eu tenha. 
como quis dizer o sr. presidente da 
Camara. respirado em 1911 os ares 
desta cidade. visto que foi em 1 91 0 
e 1911 que o meu pai foi aqui gover
nador civil como primeiro ou segundo 
governador civil depois da implanta
c;:ao da Republica. visto que eu. e para 
que nlio ha1a acerca disso nenhuma 
duv1da. nasci apenas em 1924 e. par
tanto. nao poderia ter estado aqui 
quando esteve meu pai. Mas. efectiva
mente. apraz-me muito que o sr. pre
sidente da Camara tenha querido referir 
essa c1rcunstancia para m1m muito 
fehz. visto que o meu pai. cuja mem6-
ria mu1t0 preso e muito honro. ficou 
sempre profundamente ligado ao dis
trno da Guarda como o dr. Vilhena. 
o dr. Joao Gomes e muitos outros 
sabem muito bern. E ate posso dizer 
que uma das primeiras manifestac;:oes 
pollt1cas legais em que eu participei 
foi , justamente. nesta terra da Guarda. 
pois quando depois de muitos anos. 
cerca de vinte e tc.l. de a oposic;:ao 
ter estado condenada ao completo 
silencio. quando em 1945 se deu. pela 
prime1ra vez. a oportunidade legal de 
que a oposic;:ao se exprimisse. depois 
da guerra. homens desta terra. lem
bro o ma1s uma vez. Joao Gomes e 
Cardoso Vilhena. organizaram aqui uma 
sesslio publica do M U D (Movi
mento de Unidade Democratlca). qui
seram ter a gentileza para com o meu 
pai de o convidar a vir pres1dir a essa 
primeira manifestac;:ao legal da opo
sic;:ilo ao fascismo. Eu. que nessa altura 
amda nao tinha 21 anos. acompanhei-o 
e partic1pei nessa manifestac;:ilo lsso 
sognif1ca que. por relac;:oes de familia. 
sempre esuve. de facto. ligado ao 
vosso distrito e principalmente a vossa 
cidade. que tern grandes trad1c;:oes. 

escolha o ter-se marcado a Guarda 
para as comemorac;:oes do Dia das 
Comunidades. que este ano se faz no 
Dia de Portugal e Dia de Camoes. 
que ~ o dia 10 de Junho. 

De facto. aqui. trabalha. como o 
sr. presidente da Camara o recordou 
a todos. uma populac;:ao laboriosa e 
que ~. decerto. de todas as popula
c;:oes de todos os distritos de Portugal 
aquela que mais contribuiu. justamente 
para esse movimento da emigrac;:ao. 
Porque este ~ urn distrito em que se 
nota. de facto. ainda maiores assime
trias. maiores desigualdades. em rela
c;:ao ao desenvolvimento geral do nosso 
Pals. 

N6s todos. os portugueses. somos 

filhos de terra pobre. como disse o 
poeta Carlos de Oliveira. terra que ha-de 
deixar de ser pobre palo nosso pr6prio 
trabalho. Mas. de facto. a Guarda e 
uma terra especialmente pobre. o que 
nao quer dizer que os seus filhos nao 
se1am. como tambem o sr presidente 
da Camara referiu. gente de trabalho. 
gente que tern dado grande contri
buic;:ao as letras. as ci6nc1as e a admi
nistrac;:ao do nosso Pals. 

Por isso mesmo. foi bern escolhida 
a terra da Guarda para fazermos esta 
testa de comemorac;:ao do Oia do 
Em1grante. certos de que. com isso. 
se Portugal se esta a renovar. que se 
esta a institucionalizar com formas legi
timas. visto que. pela primeira vez. 
todos quantos aqui estamos. o sr. pre
sidente da C§mara e todos os vereado
res. somos gente que representa legi
tlmamente os povos da reg1ao e fomos 
ele1tos legitimamente. como os depu-

Nao fo1. portanto. uma escolha. mas. 
antes pelo contrario. foi uma excelente 

Acompanhado do presidente do municipio. Abllio Cuno. Mario Soares visicou demo
radamente a exposit;iio de pintura infantil «A emigrat;iio vista pelas criant;as» 
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... tados da regiao. como o Governo. que 
e um Governo legitime. como o Pre 
sidente da Republica. que amanhii nos 
vai honrar a todos com a sua presen~a. 
e o presidente eleito por todos os por
tugueses. porque fo1 escolhido pela 
grande maiona dos nossos compatno
tas. Por isso. os senhores. que repre
sentam institu1~oes perfeltamente demo
craticas e legltimas. estao ll vontade. 
hore. para falar llqueles dos nossos 
compatnotas que tiveram de segu~r para 
fora do Pais para ganhar as suas vidas. 
para lhes dizer quiio bem-vindos eles 
sao sempre fl nossa terra. que e tam 
bem deles. e quanto eles. com o seu 
trabalho no estrangeiro. estao a con
tribuir. as vezes em condi~oes durls
simas. tambem para melhorar a sorte 
de todos n6s que aqui nos encontra
mos. Por isso mesmo. n6s todos. os 
portugueses. Iemos uma dlvida de 
gratidao. devemos ter a maier das soli
dariedades para com aqueles que tra
balham no estrangeiro. 

0 presidente da CAmara referiu. ainda 
a wcunstiincia de este distrito ter sido 
dos que mais albergou aqueles dos 
nossos compatriotas que vieram do 
Ultramar. de Angola e de Mo~ambique. 
em c1rcunstancias d1ffceis. sem casa. 
sem trabalho. e se estao progressiva
mente a integrar na comunidade por
tuguese. sem cheques - e fehzmente 
isso esta a acontecer sem cheques -
em grande parte gra~as ao esfor~o que 
tern sido um esfor~o altamente meri
t6rio do alto com1ssario. e de todo o 
seu «staff». para os desalorados. que 
tambem aqu1 se encontram presentes 

Estamos. portanto. a comemorar uma 
data de todos os portugueses. Nao 
tem sentido. seria mesqu1nho que ques
toes de ordem polltica se imiscuissem 
numa questao que e nacional. 

Perante aquilo que e imenso. que e. 
de facto. o que nos une. o sermos 
todos portugueses. o vivermos. pela 
primeira vez. num Pals inteiramente 
livre. num Pars democratico. que tem 
as institui~oes que o povo quis quP 
tivesse. e que tera os Governos. os 
deputados e os pres1dentes que no 
futuro o mesmo povo. livremente. que~ra 
que tenha e nao outros - nao tem 
sentido. portanto. numa data como 
esta. que n6s tenhamos outras cono
tac;:oes que nao seram a de exaltar a 
solidariedade que nos une a todos 
aqueles que v1vem no nosso Pars. 
aqueles que para aqu1 v1eram pela 
forc;:a tragica das c~rcunstAncias. como 
Sao OS desalojados. e aqueles que COn· 
unuam no estrangeiro. a trabalhar Ia 
fora pelo engrandec1mento e pelo bom 
nome de Portugal» 

MENSAGEM DO CONSELHO DA REVOLU<;AO 
Foi esta a mensagem do Conselho da Revoluc;:ao lida na Guarda pe 

major Vitor Alves. 
Nesta velha Patria v1v1f1cada pelo esplrito de Abril. que permitiu aos Por

tugueses organizar-se em soc1edade livre e democratica para viver em padroes 
modernos o seu real tempo hist6rico e perspectivar em termos de continuidade 
e progresso o seu futuro. assumem papal de relevo. ontem como hoje. as vastas 
comunidades que lora do Pais mant~m bem viva a vocac;:ao ecumenica dos 
Portugueses. 

Uma Hist6ria de ma1s de ono seculos toda ela construlda. aqui e alem
·fronteiras. em torno de uma vontade constante de engrandecer e servir a Patria. 
conjuntamente com uma cultura. que uma lingua comum cimenta e enriquece. 
irmanada das caracterrsticas singulares do nosso povo e formada atraves de 
uma longa e intensa viv~ncia nacional sempre aberta aos restantes povos do 
Mundo. determinam. necessariamente. em cada portugu~s. um sentimento de 
amor a Patria que a distancia e o tempo dificilmente atenuam. 

A escolha do Dia de Camoes para a celebra~ao do Dia das Comunidades 
e justa interpretac;:ao da firme vontade nacional de manter bem vivo o espirito 
da fraterna comunidade entre todos os portugueses. quaisquer que sejam os 
locais onde vivam e trabalhem. 

0 Conselho da Revoluc;:ao. como interprete e garante do esplrito renovador 
que aglutina e anima a sociedade portuguesa. deseja transmitir no Dia das 
Comunidades. a todos os portugueses espalhados pelo Mundo. calorosos e 
•raternais sentimentos de solidariedade e de esperanc;:a e ser testemunho da 
urofunda certeza que existe na sociedade portuguesa da perenidade e grandeza 
tos destines da Patria. 

Um aspecto da exposi9ao fotogr/Jfice e documental «0 esfor90 do emigrante por
tugues no distrito da Guarda». orgenizada pela Secreteria de Estado da Emigra9iio 
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CAMOES EVOCADO 
POR JORGE DE SENA E VERGiLIO FERREIRA 

Nas cerim6nias realizadas na cidade da Guarda, teve particular signi
f icado a presenc;:a de do is proeminentes intelectuais portugueses : Jorge 
de Sena e Virgilio Ferreira. Ambos evocaram a f igura de Camoes como 
expoente mflximo da cultura portuguesa, conferindo assim ao Dia das 
Co munidades o Ambito nacional e eminentemente popular que represents 
para todos os portugueses. 

JORGE DE SENA: 

«CAMQES NAO TEM CULPA ... » 
((Pensarao alguns. acred1tando no 

que se fez do pobre Camoes durante 
seculos. que celebrfl-lo. ou meditfl-lo 
e 1~-lo. e prestar homenagem a urn 
reaccionflrio horrivel. urn cantor de 
1mpenalismos nefandos. a urn espinto 
preso a estranheza mais tradlcionalista 
da religiao cat61ica. Camoes nao tern 
culpa de ter vivido quando a lnqui
sic;:ao e a censura se instituiam todas 
poderosas. Se o condenarem por isso. 
condenamo-nos n6s todos os que. 
escrevendo ou nao-escrevendo. e ainda 
vivos ou ja mortos. resistimos durante 
decadas a urn censura opressiva. e a 
uma repressao implacavel e insidiosa. 
escrevendo nas entrelinhas como ele 
escreveu. lsto e. condenamos a nossa 
ideia de resist~ncia que. moderada
mente. fomos dos primeiros povos da 
Europa. a tristemente conhecer e cora
josamente praticar E sejam quais forem 
as vossas 1de1as e vossas situac;:oes 
politicas. nenhum de v6s que me 
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escuta1s ou nao. pode viver sem uma 
ideia que. genericamente. e inerente 
a pr6pna condic;:ao humana: o resistir 
a tudo o que pretende diminuir-nos 
ou confinar-nos.» 

«Camoes nao tern tambem culpa de 
ter sido transformado em simbolo de 
orgulhos nacionais. em diversos mo
mentos da nossa hist6ria em que esse 
orgulho se viu deprimido e abatido. 
Claro que esse aproveitamento nao 
teria sido possivel se ele nao tivesse 
escrito «Os Lusiadas» Mas o restiluir 
a quem o podia ler e o pod1a sentir 
mais fundamentalmente urn pouco de 
confianc;:a nas h ..... as diflceis e urn acto 
de candade. essa v1rtude que nao e 
s6 crista porque e. desde antes do 
cristianismo. a pr6pna ess~nc1a da 
civilizac;:ao -a solidariedade humana 
quando a dor nos fere. E o ter s1do 
usado. manioulado e tresl1do como 
Camoes o foi. ou denegrido como 
tambem fo1 desde a publicac;:ao do seu 

poema. e urn dos prec;:os que a gran
deza paga neste mundo. Camoes e a 
sua obra t~m pago esse prec;:o como 
tooos os outros. Deixem me. todavia. 
recordar-vos que o grande aproveita
cionismo de Camoes para oportunis
mos de politicagem moderna nao foi 
mic1ado pela reacc;:ao. Esta. na verdade. 
e desde sempre. mesmo quando bran
dindo Camoes. sentia que as maos 
I he ardiam. Aqueles oportunismos foram 
iniciados com o liberalismo romantico 
e com o positivismo republicano. Em 
1880. o centenario de Camoes foi 
uma manobra republ icans a que . a 
monarquia se associou a con tragosto. 
E. se o ((Estado Novo» tentou apode
rar-se de Camoes devemos reconhecer 
que ele era o herdeiro do nacionalismo 
politico e burgues. inventado e desen
volvido por aquele liberalismo e aquele 
positivismo. naquelas confusoes ideo-
16gicas que os caracterizaram e de 
que Camoes nao tern culpa te-la-iam 
por exemplo dois homens que mere
cern o nosso respeito: Almeida Garrett 
e Te6filo Braga. E quanta a reacc;:ao 
mais recente em face de Camoes. eu 
lembro apenas dois pequenos exem
plos em que a censura o proibiu. se 
nao estou em erro: o caso do jornal 
de Vila do Conde. em que urn tio de 
Jose Regio usava publicar os classi 
cos. citando-os convenientemente. e 
o da revista (<Vertice». de Coimbra. que 
faz1a o mesmo. E isto para nao falar
mos de crimes literarios e sociomorais 
de mais largo alcance. de que Camoes 
era vltima nas escolas. parecendo ate 
que n6s eramos vitimas dele. Porque. 
para alem de encher-se a boca com 
a fe e o imperio. que nem uma nem 
outro eram oara Camoes o que eram 
para o or Salazar. o poeta nao servia 
para ma1s nada senao para exerdcios 
de graminica estupida. o que. tudo 
JUnto. chega para gerac;:oes lhe terem 
ganho alguma raiva e perdido o gosto 
de o leu> 

((Porque para o amor. para todas as 
formas de amor. Camoes arranja sem
pre uma desculpa. urn louvor. ou a 
suprema divindade. porque esse amor 
e. para ele. a todos os nlveis. a real i
dade ultima e a realidade sempre pre
sante. Sem amor nao M her6is nem 
M homens dig nos desse nome. E assim. 
mesmo uma epopeia que transborda 
de feitos belicos e de acc;:oes guerrei
ras. nao existe sem uma infinita e total 
tolerancia. urn resoeito pelos outros 
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povos. as outras rac;:as. as outras cul
turas. as outras religioes. ao ponto de. 
como jf! tenho chamado a atenc;:ao. 
o conceito de santidade ou a palavra 
santo se aplicar a todos sem distin
c;:ao algumas. cristas. muc;:ulmanos. bra
manes. etc. e at6 - nao o esquec;:a
mos -a uma ninfa que se de1xa 
possuir. por bem requestada. na llha 
dos Amores. Este Camoes de amor e 

VERG(LIO FERREIRA: 

tolerancia permeia «Os lusfadas» Mas 
jfl se disse que. alem e aC.IIl•' de tudo 
e todos. a principal personag ., da 
epopeia 6 Camoes ele mesmo. nao s6 
como o autor. nao s6 como o narra
dor. nao s6 como o criuco severo e 
1mplacavel de toda a corrupc;:ao e de 
toda a maldade. como o denunciador 
angust1ado de uma decadencia moral 
e civica que ele via e senua a sua 

«0 POETA E A EXPRESSAO 
MELHOR DE TODOS NOS» 

«Parecera um pouco excessivo mis
turar um nome puro de CamOes ao 
que imediatamente nos perturba e 
aflige. Mas para Ia de tudo. o poeta 
relembra-nos a necessidade de nos 
nao perdermos de n6s. de nos reconhe
cermos a n6s pr6prios. a nossa indi
vidualidade. no meio da amargura e 
sobressalto. Nao para isso esquecer. 
menosprezar. mas para o enfrentarmos 
com a lucidez que pudermos». af1rmou 
o prof. VirgiliO Ferreira na sua disser
tac;:ao sobre a figura do autor ma1or 
da literatura lusiada 

A dissertac;:ao do prof Virgilio Fer
reira. subordmada ao titulo cCamoes 
da Ausencia>t. procurou ser uma refle
xao sobre a ligac;:ao do nome do 6pico 
ao Dia das Comunidades No dizer 
do autor. «ligar o nome de Camoes 
ao Dia das Comunidades pode ser 
para alguns surpreendente. A surpresa. 
alifls. nao ve1o tanto da uniao que 
agora se pratica. como daquela que 
deixara de praticar-se». 

«Habituaramo-nos. com efeito». pros
seguiu Virgll1o Ferre1ra. «a ver o nome 
do grande 6pico unido ao Dia de 
Portugal. ou seja. a vermos nele o 
simbolo e a expressao do que mais 
alto nos projectou como pals inde 
pendente. 

t sup{Hfulo. na verdade. frisarmos 
quanto o poeta soube subhmar pela 
vida e pela obra. o que no vaiv6m de 
um desuno hist6nco correspondente 
aquele momento em que prec1samente 
a Hist6ria pode rever-se em n6s». 

E mais ad1ante. explicava o escmor 
«Reflecundo. por6m. sobre a transfe
rencia do nome de Camoes para o 
D1a das Comunidades. e sem preten
der leg111ma-la como a ma1s acertada. 
n6s conclufmos facilmente que ela se 
justifica. porque se o poeta 6 a expres
sao melhor de todos n6s. a sua reah
zac;:ao como homem e como artista 

tem que ver particularmente com o 
que no nosso destino descobrimos um 
dia na procura de horizontes para Ia 
do nosso horizonte. na rea lizac;:ao de 
n6s pr6prios. ou seja da terra em que 
n6s descobrimos a pessoa que somos» 

«Presentes em varias partes do mundo 
a que a expansao nos levou. n6s man 
tinhamos de certo modo uma ligac;:ao 
mais plausivel. quero dizer. ma1s intensa 
com a casa de onde partiramos. E1s 
que regressamos agora. ao hm de 
cinco seculos. a essa «pequena casa 
lusitana» de que o poeta nos falou. 
E assim. submersamente e indizivel
mente. nos poderia parecer que os que 
a ela nao regressam. a ela ja nao 
pertencem. E os que v1vem fora do 
tecto comum nele sao esquecidos ou 
dele se esqueceram». 

Para Virgilio Ferreira. nesta hora 
dificil que nos coube. Camoes surge. 

volta e o qual constantemente inter
rompe a narrativa para inactivar com 
o maior desassombro (lembremo-nos 
de que as ordens daquele D. Sebas
tiao. a quem o poema 6 dedicado. 
d1rig1das aos seus imperiais governa
dores. chamando-os a virtude e a 
dlgnidade. nao tinham de tom diverso 
senao a d1ferenc;:a que vai de uma 
carta oficial a uma poesia de g6nio).>> 

ass1m. como slmbolo mais alto de uma 
re1nt,•1rac;:ao dos presentes e dos ausen
tes «I , m destino co mum. numa patria 
comurn». 

An,,;lsando reflexivamente o termo 
patria. 'Que Virgilio Ferreira considera 
ser «invencfvel reaprende-lo nesta hora 
de temor e de tremor». o escritor frisou 
que o seu conceito deve corresponder 
a «uma comunidade ou a integrac;:ao 
de um povo naquilo que o constitui 
e sobretudo projecta». 

Pretendendo dar uma corrente signi
ficac;:ao desse termo «Patria». subfinhou 
Virgilio Ferreira: 

«Eia 6 assim menos o que foi do 
que aquilo que a define na responsa
bilidade do que ha-de ser. De qualquer 
modo. 6 tao inexoravel reaprender o 
senudo da continuidade. da perma
n4ncia do alto valor quase impensavel. 
como respirar o que 6 a nossa indi
vidualidade como um todo na terra. 
o nosso Iugar no mundo. na cultura 
o nosso modo de ser em elevac;:ao na 
lingua. o nosso modo de pensar. e de 
ao mundo ou a distancia dele o tor
narmos transparente». 

E mais adiante: «t assim incom 
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preensfvel que se lute contra a opres
sao. a explorac;:ao. o paternalismo e 
parec;:a as vezes aceotar-se essa sorte 
para o Pafs E l3 incompreensfvel que 
se lute contra a explorac;:ao de um 
homem por outro homem e nao se 
tema a explorac;:iio de um povo por 
outro povo. ou por quem se pensa 
representa-lo» 

«Parecera um pouco excessovo» -
salientou Virgfho Ferreira - «misturar 
um nome puro de Camoes ao que 
imediatamente nos perturba e aflige. 
Mas para Ia de tudo. o poeta relem
bra-nos a necessidade de nos nao 
perdermos de n6s. de nos reconhecer 
mos a n6s pr6prios. a nossa indivi
dualidade. no meio da amargura e 
sobressalto. Nao para isso esquecer. 
menos prezar. mas para o enfrentar
mos com a lucidez que pudermos». 

Procurando sempre falar de Camoes 
mais como homem de que como poeta. 
Virgilio Ferreira fixou a sua atenc;:iio 
no l3pico emigrante. transpondo o seu 
exemplo para a situac;:ilo dos que hoje 
vivem Ionge de n6s. considerando que 
«esses mesmos se queixem igualmente 
de que o «favor» com que devfamos 
responder a sua unoiio connosco. a preo
cupac;:ao com que seguem a realizac;:iio 
do nosso novo caminho. lho niio da 
a patria. tambl3m deles esquecoda. ou 
seja. no lim de contas. esquecida de si» 

«E se alguma resposta vahda pode
mos dar a esse receio. se alguma sogno
ficac;:iio pode ter a reahzac;:ilo deste 
Dia das Comunidades. ela s6 pode ser 
a de que. presentes a uma uniilo que 
a distiincia niio anula mas pode. pelo 
contr<hio. intensificar. eles realizam 
connosco um destino comum. eles sao 
connosco a terra unica pelo mundo 
em pedat;os reparrida. eles silo em 
n6s o que n6s somos neles». 

Sobre as relac;:oes patria-emigrantes. 
Virgilio Ferreira continuaria a sua comu
nicac;:iio afirmando que «O nosso Por
tugal que agora vemos. segundo ja 
dizia o poeta, tao diferente em seu 
ser primeir&.. sera. se quisermos. um 
Portugal identico. nas diferenc;:as que 
a hist6ria necessariamente nos impOs. 
E digamos que a tantas vezes refenda 
apagada e vir tristeza. de que o poeta 
se lamenta. nao {3 0 que lhe fecha 
o horizonte» 

«Seria. todavoa. necessano -con
cluiu o escritor -. repetir-vos o grande 
poema que nos legou ou vanos e 
largos trechos dele. em que avultam 
a confianc;:a em n6s pr6prios. em que 
avulta a ceneza de que podemos ter 
o destino nas miios Niio esta nas 
nossas miios a nossa sone mas esta 
em fazer que seja nossa>>. 
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ATRAVES DA RADIO 

EMIGRANTES EM MESA-REDONDA 
COM 0 SECRETARIO DE ESTADO 

Ao principia da madrugada do 
doa 1 0. o secretiHio de Estado da 
Emigrac;:ao. Joao Lima. particopou 
numa mesa-redonda organozada pela 
Radiodifusao Portuguesa que o colo
cou em contacto directo com emo
grantes espalhados por varias partes 
do Mundo. 

Grac;:as a um processo tecnica· 
mente avanc;:ado - o ccmultiplex» -
Joao Lima pOde dialogar com tra 
balhadores portugueses residentes em 
Dortmund. Haia. Paris. Rio de Janeiro. 
Sao Paulo. Toronto. Montreal e Nova 
lorque. e inteirar-se directamente dos 
mais prementes problemas dos emi
grantes e das suas necessidades mais 
sentidas. 

Entretanto. numa entrevista con 
cedida na cidade da Guarda. o secre
tario de Estado da Emigrac;:iio anun
ciou algumas iniciativas que permi
tiriio aumentar a possibilidade de os 
emigrantes se manterem informados 
daquilo que vai acontecendo no 
Pais. All3m da assinatura de um con 
trato com a Anop. que passara a 
elaborar diariamente um boletim mfor
mativo para ser enviado a certos 
con"u'ados portugueses. Joao Lima 

revelou estarem em preparac;:iio QUIOes 
de filmes sobre a realidade portu
guesa que serao posteriormente for
necidos a diversas cadeias de tele
vosilo. nomeadamente no Canada e 
nos Estados Unodos. 

A prop6sito da Festa do Emigrante. 
que teve a Guarda como capital. 
Joao Lima considerou que aquela 
iniciativa significa «o querer demons
trar publicamente que a Administra
c;:ao portuguesa olha para o fen6-
meno migrat6rio de um ponto de 
vista diferente». Por outro lado. subli
nhou a importancia de se «alertar a 
populac;:iio portuguesa residente no 
territ6rio para a importancia desse 
fen6meno e o que ele representa 
para a nossa vivencoa». 

Ap6s ter subhnhado que {3 salu
tar que se fac;:am festas de homena
gem ao emogrante. o secretario de 
Estado acrescentou que ccas tarefas 
do Governo na emigrac;:iio se pro
cessam dianamente sem grandes 
espaventos. em actos concretes que 
assentam na negocoac;:iio bilateral. 
tanto na atnbUic;:ilo de um mero 
subsfdio como na definic;:iio de uma 
polftoca». 

Um dos varios agrupamentos folcl6ricos que se ex1biram no espectaculo de varie
dades nas comemorat;6es 
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Um dos maiores atractivos das comemorat;oes foi sem duvida a exposit;ao de pintura infantil subordinada ao tema «A emigrat;ao 
vista pelas criant;as». Na foto. um dos trabalhos mais significativos 

0 DISTRITO DA GUARDA 
E OS SEUS EMIGRANTES 

Urna equipa de reportagem 
(Avehno Pmto e Carlos Gil) des
locou -se a cidade da Guarda para 
acompanhar de perto as comemo
ra~oes do Dia das Comunidades 
Aproveitando a oportunidade. reco
lheram se elementos que nos per
mitirao inserir no pr6ximo numero 
urn trabalho de !undo sabre as 
realidades daquele distrito. nomea
damente no campo das rela~oes 
do seu desenvolvimento com o 
fen6meno da emigra.;ao. Alitls. e 
como jtl referimos. foi este o tema 
da exposi~ao fotogrMica (a cargo 
de Carlos Gil) e documental que 
a S. E. E levou a efeito naquela 
cidade. e que esteve patente ao 
publico durante as comemora~oes. 

FUTEBOL NO ESTRANGEIRO 
NO DIA DAS COMUNIDADES 

Cinco equipas portuguesas (Benfica. Sporting. Boavista. Sporting de 
Braga e Maritima) estiveram junto dos emigrantes no Dia das Comunidades. 

Em Paris. cidade onde labutam cerca de 700 mil portugueses. realizou-se 
um Benfica-Sporting. tendo-se registado o triunfo dos deoes>~ por 2·1 . 

Em Dortmund. na Republica Federal Alema. jogaram Boavista e Sporting 
de Braga. saindo vencedores os «axadrezados» por 5-3 

0 F. C. Porto deslocou-se ao Rio de Janeiro para defrontar o Vasco da 
Gama. tendo-se registado um empate a uma bola. 

Ainda integrado no Dia das Comunidades. htl a sal•entar os dois empates 
alcan~ados pelo Maritima. na Venezuela (0-0 diante do Galfcia e 2-2 frente 
ao Desportivo Portugu~s). continuando a ser a unica equipa portuguesa invict, 
naquele pais. 

Nao incluido nas comemora~oes do Dia das Comunidades. o Benfic 
depois do jogo de Paris. deslocou -se ao Luxemburgo. onde venceu o Ave• 
Bego• n ,, • 'i-1 . 
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EM SERPA 

NOVA PONTE SOBRE 0 GUADIANA 

Esttl ja aberta ao transite a nova 
pon te de Serpa sobre o rio Gua
diana. 0 custo do empreendimento 
ascendeu a 11 5 mil cantos dos 
quais 83 mil correspondentes a 
ponte e os restantes 32 mil aos 
seus acessos. 

Ate aqui. a travessia do rio 
Guadiana. na liga<;ao entre Beja 
e Serpa pela E. N. 260 tem sido 
assegurada com a utiliza<;ao de 
uma ponte ferroviaria de 280 metros 
de extensao. construfda em 1880. 
que fo1 adaptada. a titulo precario. 
em 1926 aquando da exposi<;ao 
mundial de Sevilha. para permitir 
simu ltaneamente a passagem do 
transite rodoviario. consti tu indo 
desta forma uma das maiores senao 
a maior passagem de nivcl da 
Europa. com a agravante de nao 
possibilitar o cruzamento de vei
culos 

Para solucionar estes incon
venien tes. o da limita<;ao de car
gas impostas pela ponte. que se 
tem traduzido em atrasos graves 
no desenvolvimento da regiao. e 
atendendo tt previsao de constru
<;ao da barragem da Rocha da 
Gale. que provocara a submersao 
daquela obra. encarou a Junta 
Aut6noma de Estradas a necessi
dade de constru<;ao de uma nova 
ponte. iniciando-se os estudos pre
liminares de localiza<;ao em 1 959. 

Em 1968 ficaram definltivamente 
estabelecidos os condicionamen
tos de tra<;ado e as caracteristicas 
geometricas do empreendimento. 
o qual ap6s elabora<;ao do pro
jecto foi posto a concurso em 
1973. iniciando-se de imediato os 
trabalhos. 

A nova ponte de Serpa sobre 
o rio Guadiana e seus acessos 
em variante a E. N. 260 elimina 
um tro<;o de estrada estreito. de 
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grande inclina<;ao e de conducao 
perigosa pela existencia de curvas 
apertadas sem visibilida<.Jt~. 

A ponte tem 449 metros de 
comprimento total e e formada 
por sete vaos. os intermedios com 
60 metros de extensao e os extre
mes com 50 metros. Nesta data 
e enquanto nao for construida a 
barragem da Rocha da Gale o 
tabu leiro encontra-se 50 metros 
acima das aguas do ri o. redu-

zindo-se esta altura para 13 metros 
quando a albufeira estive r no 
maximo da sua capacidade. 

Transversalmente. a obra tem 
uma largura total de 1 5.40 metros 
comportando uma plataforma com 
7 metros de faixa de rodagem e 
bermas laterais de 3 metros cada. 
ladeada por passeios sobreeleva
dos com um metro de largura util 
e 0.20 metros para coloca<;ao de 
guardas. 

BARRAGEM DA COVA DA BEIRA 
Foram abertos os concursos para 

a adjudica<;ao das obras das barra
gens da Cova da Beira. cujos 
projectos foram analisados num 
encontro de trabalho que reuniu. 
em Castelo Branco. o ministro sem 
pasta. prof. Jorge Campinos. os 
ministros das Obras Publicas. Habi
ta<;ao e Urbanismo e Constru<;ao. 
os secretaries de Estado dos Recur
sos Hidricos e Saneamento Basico 
e os onze presidentes dos muni
cipios do distrito. 

Foi ainda considerada a neces
sidade de «abrim o distrito ao 
literal com a entrada em funcio
namento de uma nova estrada de 

liga<;ao a Lisboa pela margem norte 
do Tejo. Para a conclusao da 
nova via. que permitiria uma signi
ficativa economia de tempo e uma 
maior seguran<;a. falta apenas efec
tuar repara<;6es num tro<;o de 12 km. 
compreendido entre Fratel e Gra
dete. A cobertura financeira esta 
ja assegurada. esperando-se actual 
mente a conclusao do projecto. 

As carencias do distrito. no que 
respeita tt habita<;ao e urbanismo. 
via<;ao rural. saneamento basico e 
abastecimento de agua. foram tam
bam analisadas no encontro com 
os membros do Governo. 



FEIRAS 

UMA TRADICAO QUE SE IMPOE 
• 

SALVAGUARDAR E DESENVOLVER 
No nosso Pais, a origem das 

ferias remonta a epoca medie
val. Da sua funt;:ao econ6mica 
podemos dizer que ela con
sistia, fundamentalmente, na 
concent rac;;ao de produtores, 
consumidores e distribuidores, 
dependendo sempre a sua efec
t ivac;;ao dos inumeros proble
mas resultantes de falta de 
comunicac;;oes faceis e rapidas. 
Ouase todas as feiras comec;;a
ram por realizar-se com prazos 
coincidentes e em epocas fes
tivas da lgreja. A primeira men
c;;ao que se conhece duma feira 
p ortuguesa , perfeitamente 
d iferenciada do mercado local, 
e a que se regista no Foral de 
Castelo Mendo em 1229. 
D urante o prazo de durat;:ao 
d estas feiras existia uma paz 
especial, proibindo-se todo e 
qualquer tipo de disputa ou 
vinganc;;a entre os vizinhos de 
diferentes localidades que a 
e la acorriam, sob pena de seve
ras represalias aos que incor
riam em transgressoes. No 
mesmo Foral faz-se ainda saber 
que durante a fei ra de Castelo 
Mendo, realizavel tres vezes 
ao ano, teriam os seus partici
pantes garantida segurant;:a, 
f ossem nacionais ou estrangei
ros, durante oito dias antes e 
ate oito dias depois desta ter
m inar. Os privilegios de que 
beneficiam os feirantes de 
entao eram numerosos, sendo 
de realc;;ar a isent;:ao do paga
mento de quaisquer direitos 
fiscais: eram conhecidas como 
feiras francas. as que usufruiam 
desta regalia. Na evoluc;;ao das 
feiras medievais portuguesas 
assinalam-se do is periodos: um, 
de formac;;ao, que decorreu ate 
meados do seculo XIII; outro, 

de incremento, prolongando-se 
ate mais dois seculos, termi
nando muito depois do rei
nado de D. Afonso V. Embora 
a concessao de uma feira fosse 
parte integrante dos estatutos 
municipais da epoca, conhe
cem-se hoje poucos documen
tos que a este facto fazem 
referencia (trata-se de cinco 
feiras- Ponte de lima, ~vora, 
Constantim, Melgat;:o e Vila 
Nova). Durante o reinado de 
D. Dinis, estas ultimas assis
tem ao seu franco desenvolvi
mento. Entre Douro e Minho, 
a Beira e o Alentejo cobrem-se 
de um formigar constante e 
bulic;;oso de actividade econ6-
mica. 0 declfnio das feiras 
relaciona-se com o bri l ho 

adquirido pelo Portugal do 
seculo XVI, cujo alargamento 
imperial, como potencia mari
tima e como primeiro pais de 
comercio, fez concentrar toda 
a actividade econ6mica nas 
grandes cidades-portos, em 
detrimento das terras do inte
rior, sendo assinalavel o seu 
periodo de nitida decadencia 
no apogeu do reinado de 
D. Manuel, ao mesmo tempo 
que entrava na ordem do dia 
a ascensao de Lisboa como 
capital do comercio e do impe
rio. 0 abandono gradual das 
feiras francas do interior, tro
cadas pela riqueza adquirida 
(de mane ira nem sempre 
humana) em terras e continen
tes ate entao desconhecidos 
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e. posteriormente, concentra
das em Lisboa para exportac;:Ao 
(quantas vezes no seu estado 
bruto) para o norte da Europa, 
esta para a queda da economia 
portuguesa quinhentista, assim 
como o escoamento da popu
lac;:i!io, via colonialismo e ins
taurac;;i!io de capitanias em ter
ras do «Mundo Novo». o estAo 
para a fraca densidade popu 
lacional que se regista entAo 
no Pais. 

No seculo XVII I ainda se 
instituiram algumas feiras e, 
finalmente, no ano de 1776 
realizou-se em Oeiras, durante 
tres dias. uma feira de tipo 
novo, divulgada dos progres
sos tecnicos encontrados at6 
a data : a esta podemos cha
mar, sem sombra de duvida, 

a primeira feira -exposic;: i!io 
industrial portuguesa, com 
repreaentac;:Ao de todos os pro
dutoa da industria nacional da 
6poca. 

NAo obstante a decadencia 
hist6rica que lhe assinalamos, 
ainda hoje e posslvel notar. 
em todo o territ6rio nacional, 
arquip61agos de A c;:or es e 
Madeira inclufdos, a existAn 
cia peri6dica destas feiras. 
Acrescente -se que, ap6s a 
grande modificac;:Ao politica e 
social operada em Abril de 74, 
se vem notando um franco 
progresao de enquadramento 
deata tradic;:Ao hist6rica, bam 
arreigada nos costumes das 
populac;:6es do interior. alias 
renovado pela capacidade de 
produc;:Ao e de iniciativa, na 

qual as cooperativas de peque
nos e m6dios agricultores, 
industr iais, regionais, etc .• vem 
desempenhando papal de van
guarda. De resto, 6 sintoma
matico notar que o actual 
Governo tem prestado algum 
cuidado ao seu desenvolvi 
mento, sen do conhecido o papel 
de incentivador de produtivi
dade e de comercio interno que 
lhe atribui actualmente, como 
veiculo para instaurar novos 
circuitos de vida econ6mica a 
partir da base regional, do 
local onde historicamente eles 
tem o seu berc;:o. por um lado, 
e, por outro, como factores 
de enriquecimento local. dada 
a afluencia de forasteiros que 
sempre convergem para cada 
regiAo nestas alturas. 

FEIRAS EM PORTUGAL-15/JUL. a 15/SET. 
NORTE 

20- Vaiamonte (Monforte. I. d1as). Vila do Rei. Carrazeda 
de Anciaes 

21 - Castanhe1ra de Pera (2 dias) 
25- Cabeceiras de Basto. Mirandela. Nogueiras do Cravo 

(Oliveira do Hospital). Resende. Santiago da Guarda 
(Anciao) 

26- Figueir6 dos Vinhos (3 dias). Maia 
29- Santa Marta (Penafiel) 

Agosto 

3- Ouvida (Castro Daire). Vila do Conde 
5 - Fre•xo de Espada-a-Cinta (2 dias) 
6 - Cinfaes 
7 - Saudel (Sabrosa. 3 dias) 
9 - Bairros (Castelo de Paiva) 

10 - Cana (Belmonte). Castelo de Vide (2 dias). Vimioso 
13- Portuzelo (Vtana do Castelo). Torre de Moncorvo 
14 - Peso da Rl!gua. Roqueiro (Oieiros) 
15- Jun9a (Almeida). Pa<;o (Arcos de Valdevez) 
16 - Govelo (Tabua) 
18 - Viana do Castelo (3 dias) 
19 - Figueira de Castelo Rodrigo (2 dias) 
20 - Trancoso (6 dias) 
23- Arouca (2 d1as). Ponte da Barca (2 dias) 
24 - Bilh6 (Mondim de Basto) 
25- Lamego ate (15 de Setembro) 
28- Miranda do Douro 
29 - Guimaraes. Loriga (Seia) 

Setembro 

7 - Montemor-o-Velho (3 dias). Varride (Montemor-o-Velho. 
3 dias) . Zebreira (Idanha-a- Nova) 
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8- Azinhos (Mogadouro). Ferre1ros. Miseric6rdia (Braga) 
10- Chacim (Macedo de Cavaleiros) 
11 -Torre de Moncorvo 
15- M ogadouro. Penedono (2 dias) 

CENTRO 

Julho 

16- Palmela 
17- Beco (Ferreira do Zezere). Mafra. Montargil (Ponte de 

Sor). Montes da Senhora (Proen<;a-a-Nova) 
21 - A-dos-Negros (Obidos. 2 dias). Castanheira de Pera 

(2 dias) 
22- Alcobertas (Rio Maior. 2 dias). Covilha (4 dias) 
23 - Pedr6gao Grande (3 dias). Gaviao. Loures. Santarllm 
25 - Ericeira (Mafra). Leomil (Moimenta da Beira). Medelim 

(Idanha-a-Nova). Tremez (Santarem) 
26- Figueir6 dos Vinhos (3 d•as) 

Agosto 

1 - Bombarral 
2- Constancia (9 dias) 
3- Alhos Vedros (5 dias). Malpica (Castelo Branco) 
4 - Serra de EI- Rei (Peniche) 
5- Ferrel (Peniche). Ramalhal (Torres Vedras) 

10 - Celorico da Beira. Monforte da Be ira (Castelo Branco) 
15 - Alcanena (Santarem). Batalha (2 dias). Caldas da 

Rainha (3 dias) . Sarzedas (Castelo Branco). Vi la da 
Marmeleira (Rio Maior) 

16 - Teixoso (Covilha) 
18-Trouxemil (Coimbra) 
19- Coimbra (12 dias) 
20- Alcoba<;a. Sernache do Bonjardim (Serta). Satao 



23- Idanha-a- Nova (Salvaterra do Extreme) 
24- S. Bartolomeu (Lourinha) 
25- Sabugal. Vermelha (Cadaval) 
28- Penamacor. Alenquer (3 dias). Torres Vedras 
30- Castelo Branco 

Setembro 

1 - Rio Maier (3 dias) 
6- Arganil (3 dias- mercado de gado no dia 7). Pedr6gao 

Pequeno (Serta. 3 dias) 
8- Barbacena (Eivas). Orca (Fundao). Sobreira Formosa 

(Proenc;a-a- Nova) 
10 - Viseu (20 dias) 
11 -Santa Cita (Tomar. 3 dias) 
13- Lardosa (Castelo Branco) 

Julho 

15-Albernoa (Beja) 
16- Faro (2 dias) 

SUL 

23- Estremoz (3 dias). Setubal (15 dias) 
29 - Alc~c;ovas (Viana do Alentejo. 2 dias). Alvalade (San

tiago do Cacem. 2 dias) 
31- Silves 

- Malveira (todas as quintas-feiras) 

Agosto 

1 - Pereiras (Odemira. 2 dias). Silves. Tavira (2 dias). 
Vimieiro 

FRONTEI RAS / 77 

INFORMAC0ES OTEIS 
DA 

2- Torrao (Aicacer do Sal. 3 dias) 
5- Beja (1 2 dias) 

1 0 - Juromenha (Aiandroal) 
13-Orada (Aibufeira. 3 dias) 
14 - Castro Marim (2 dias). Saboia (Odemira. 3 dias). Algoz 

(Si lves) 
15- Campo Maier (3 dias). Ouerenc;a (Louie). Reguengos 

de Monsaraz (3 dias) . Sines. Sobral de Monte Agrac;o 
1 6 - Avis. Lagos 
19 - Portel (2 dias). Salvaterra ( Beja. 2 dias) . S. Luis (Odemira) 
21 - Canha (Montijo. 3 dias) 
22- Charneca (Lisboa. 2 dias) 
23- Mexilhoeira Grande (Portimao) 
24- Cano (Souzel. 2 dias). Serpa (3 dias) 
27- Monchique. Atalaia (Montiio. 3 d ill~\ 
28 - Zambujeira (Odemira. 3 dias). Vila Vic;osa. (3 dias) . 

Grandola (3 dias) 

Setembro 

1 - Aldeia Nova (Serpa. 2 d~Amareleja (Moura. 3 dias). 
Cuba (3 dias). Santa Clara-a-Velha (Odemira. 2 dias). 
Vila Nova de Mil Fontes (2 dias) 

3 - Esplrito Santo (Mertola). Satara (Moura. 3 dias) 
4- S. Francisco (S. Tiago do Cacem. 2 dias). S. Luis 

(Odemira. 2 dias) 
5 - Luz (Carnide. 3 dias) 
7 - Odeleite (Castro Marim. 2 dias) 

10 - Aldeia da T6r (Louie). Odi~xere (Lagos). Tor (Louie) 
13-Alcoutim (3 dias). Odemira (3 dias). Portalegre (3 dias) . 

Beringel (Beja. 2 dias) 
14- Mourao (2 dias). Salir (Louie) 
15- Marcos da Serra (Silves) 

DIRECCAO-GERAL DA EMIGRACAO 

Como em anos anteriores. a Secretaria de Estado da 
Emigrac;ao fara deslocar. para as· principais fronteiras. equipas 
destinadas a assistirem e apoiarem os trabalhadores que 
visitem Portugal durante as ferias de Verao: 

Essas fronteiras serao: 

I run (Espanha): 
Vila Verde da Raia; 
Ouintanilha: 
Miranda do Douro: 
Vilar Vormoso: 
Caia. 

A permanencia das referidas equipas dividir-se-a em dois 
periodos: 

1.0 - de 22 de Julho a 8 de Agosto: 
2. 0 - de 19 de Agosto a 5 de Setembro. 

A assistencia revestira o apoio ao emigrants na resotuc;ao 
de qualquer dificuldade. incluindo os aspectos medico e 
medicamentoso. 

VEM A PORTUGAL? 
ALGUNS CONSELHOS PARA A SUA VIAGEM 

1. Cuidados a ter antes de a iniciar : 

a) Marcar ou adquirir o bilhete de passagem com a maier 
antecedencia: 

b) Preparar pouca bagagem. reduzindo-a a um ou dois 
volumes. Evite os caixotes e embrulhos. 

c) Colocar etiquetas nas malas. com o nome. residencia 
e local de destine: 
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d) Venhcar se tern o passaporte em ordem. 
e) Nao guarde a sua viagem para os ul!lmos dias de 

Julho Se posslvel venha mais cedo. 

2. Se viaja r em autocarro : 

a) Escolha. criteriosamente. a empresa que melhores 
garantias possa oferecer-lhe de seguranva. conforto 
e regresso assegurado; 

b) Nao utilize transportes organizados por pessoas parti
culares. mas stm por empresas suficientemente id6neas: 

c) Evite carre1ras que impliquem muitos transbordos. pre
ftra aquelas que o tragam directamente a Portugal 
e o levem o mais pr6ximo da localidade a que se 
desuna. 

d) Neste sen!ldo. deve informar-se da existencta de linhas 
directas que vao ate Viana do Castelo. Usboa e Lagos. 
isto e. sem transbordos nas fronteiras e seguem deter
manados trajectos para o Norte. Centro e Sui de 
Portugal; 

e) No caso de nao utilizar uma linha directa certifique-se 
de que o autocarro ficara em Portugal a sua espera. 
Em con trario. nao o uti lize. pois arrisca se a nao ter 
transporte para o regresso: 

f) Evne comprar os bilhetes em agencias ou a interme
diaries. Adqutra-os directamente a empresa que explora 
a carreira. tendo o cuidado de fazer a reserva dos 
lugares 

3 Se tenciona vi ajar em Caminho de Ferro : 

a) Deve comprar o btlhete de passagem com todas as 
taxas tncluidas. sabendo de antemao que todos os 
combotos especiais. tanto em Espanha como em Por
tugal. estao sujeitos a uma taxa de velocidade: 

b) No caso de nao pagar as referidas taxas. no acto 
da compra dos bilhetes. deve faze-lo nas estac;:oes 
de lrun e Vilar Formoso: 

c) ~ aconselhavel que tome urn combo•o que chegue 
ao pnncipto do dia a estac;:ao de lrun. em vtrtude de 
ser de manhii que parte o maior numero de comboios 
para Portugal. Se chegar a noite podera ter que passar 
a noite em lrun: 

d) Em lrun deve prestar espectal atenc;:ao a sua bagagem. 
pois. como se verificam grandes aglomerac;:oes, torna-se 
facil o seu extravio: 

e) Sabendo se da enorme afluencta de passageiros naquela 
estac;:ao. a que nem sempre corresponde o numero 
de lugares sentados. aconselhamos a que nao tomem 
o comboio de assalto. moderando a sua natural impa
ciencia. com o que evitara posslvets acidentes e. 
cenarnente. uma viagem inc6moda. 

f) Nao vtaje de qualquer modo Ainda que atrase a sua 
viagem. evl!e o desconforto de vtajar de pe entre 
bagagens Viaje sentado. 

4 Para quem viaje em autom6vel pa rticular 

Dada a grande afluencia de carros e autocarros nas Iron
tetras mais conhecidas. Ouintanilha e Vilar Formoso. onde 
se observam grandes congestionamentos de transite. nos 
ultimos dtas de Julho e nos primeiros do mes de Agosto. 
onde se formam filas. algumas vezes. com quil6metros de 
comprimento. o qu~ provoca grandes incomodidades e pro
longadas esperas. aconselhamos outras alternativas. Assim: 
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a) Fronceira da Portela do Homem (sem despacho alfan
degano e dentro dos periodos do seu funcionamento): 

Para quem se dirija aos distritos de Braga. Viana 
do Castelo. Porto. Aveiro e Viseu. 

b) Vila Verde da Praia. 
Para os que se destmem aos distritos anceriores 

e tambem Vila Real: 

c) Ouintanilha. 
Nos perlodos de ponta esta frontetra encontra-se 

sobrecarregada. com a agravante da estrada entre a 
fronteira espanhola - Alcanices - e Quintanilha ser 
demasiado estreita e ter muitas curvas. o que dificulta 
o trtlfego. 

Porem. e muito utilizada por todos que se des
tinam aos Distriros de Bragam;a. VIla Real. Viseu e 
Guarda 

d) Mlfanda do Douro (dentro dos perlodos do seu fun
cionamento) 

Com uma estrada razoavel desde Zamora. e uma 
boa alternativa para todos que se diri1am aos districos 
atras mencionados. inclusivamente o Porro. oferecendo 
grandes vantagens sobre Ouintanilha. 

e) Vilar Formoso. 
~ a principal fronteira portuguesa. Assoberbada 

pelo tratego de autom6veis ligetros. autocarros e TIR 
e desaconselhavel para todos que possam optar por 
outra frontetra. 

Para quem se dirija para o Porto e distritos de 
V1seu e Aveiro sugerimos Miranda do Douro. 

Para os que se destinam aos distmos de Castelo 
Branco e outros a Norte do Tejo. aconselhamos a 
fronteira de Segura ou Marvao 

f) Segura. 
Nao podera suportar urn movimento muito elevado 

em virtude das suas estruturas niio o permitirem. 
A estrada que lhe da acesso a partir de Alcantara. 
a 11 km da fronteira portuguesa. e estreita. No entanto. 
como ja dissemos em e). apresenta-se como uma 
boa alternattva para evitar os congestionamentos em 
Vilar Formoso. 

g) Marvao 
Tern as mesmas caracterlsticas de Segura. mas 

iden!lcamente pode servir como fuga as complicac;:oes 
que podem surgir em Vilar Formoso. e tambem no 
Caia. visto que. encontrando-se a cerca de 70 km 
a norte desta ultima fronteira. pode servir de pene
traviio para os distritos do Centro e Sui do Pais. 

h) Caia: 
Esta frontei ra caracteriza-se pelo elevado movi

mento de turistas durante todo o ano. No entanto. 
aparece-nos como a fronteira indtcada para todos os 
via)antes que se destinem aos disrmos de Sancarem. 
Lema. Llsboa. Setubal e. no geral. a todos sicuados 
a Sui do TejO, nao s6 pela uttlizac;:ao das vias rapidas 
em temt6rio espanhol como por dar acesso as prin
cipais vias de penetrac;:ao para o Centro e Sui de 
Portugal. 

Mourllo, Vila Verde de Ficalho 
e V ila Real de Santo Ant6nio 

Nao apresentam vantagens para quem venha do Norte 
de Espanha. niio s6 por aumentarem excessivamente o trajecto 
como pelo mau trac;:ado das estradas 
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AOS ASSINANTES 
A fim de facilitar a cobran<;a das quantias enviadas para assinatura da Revista «25 de Abril», agradecemos 

aos nossos leitores o favor de observarem o seguinte: 
Toda a correspondemcia deve ser enviada para Prac;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 Emigrac;:ao, conforme o exemplo abaixo indicado. Mais agradecemos 
que qualquer documento (incluindo o pr6prio remetente) seja escrito de forma bem legivel. de preferencia 
em maiusculas. 

rtn u ~vTwtJ 

CAIXA E¢0N6MICA 
P ORTUG U E SA 

ESC. 

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 possfvel. desde quando 
e assinante equal o primeiro 
numero que recebeu . 

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

Ot l9 

.. 

CONDICQES DE ASSINATURA 
12 NUMEROS (VIA A£REA) 

PAISES 

Franc;:a 

Belgica . . 

Alemanha .. . 

lnglaterra 

Espanha 

Brasil 

Canada 

E. U. A. 

Outros paises da Europa 

Outros paises fora da Europa 

. : . .. .. ' . . : .. 

lmportancia 
aproximada em 

moeda estrangeira 

250$00 35 FF 

250$00 250 FB 

250$00 15 OM 

250$00 4 £ 

200$00 400 p 

200$00 

340$00 10 D 

340$00 10 D 

250$00 

340$00 
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ESTA REVISTA E PARA OS EMIGRANTES. 
DIVULGUE-A ENTRE OS SEUS AMIGOS 
E C A M A R A D AS D E .T R A B A L H 0 . 
RECOMENDE A SUA ASSINATURA. 




