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NOVA LEI DA REFORMA AGRARIA 

APROVADA NA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA 
Pondo termo a quatro dias de 

exaustivos debates parlamentares. 
que mobilizaram a atenc;;ao do 
Pais. a Assembleia da Republica 
aprovou a proposta de lei gover
namental de Bases Gerais da Re
forma Agraria. 

Votaram a favor 166 deputados 
(Partido Socialista e Partido So
cial- Democrata) e contra 86 ( Cen
tro Democratico Social. Partido 
Comunista. tres deputados socia
listas. entre os quais Lopes Car
doso. e o representante da Uniao 
Democratica Popular). 

Ap6s a votac;;ao. na general idade. 
pelo plenario da Assembleia da 
Republica. todos os partidos escla
receram o sentido do seu voto. 
em declarac;;oes de vincado teor 
politico. Em sintese. pelo grupo 
parlamentar do Partido Socialista. 
o deputado Jaime Gama realc;;ou 
a concordancia da lei com a 
Constituic;;ao. 0 PSD. que votou 
a favor do diploma. referiu. pela 
voz de Sousa Franco. que se nao 
trata de um texto acabado. embora 
fosse informado de uma nova 
filosofia para a agricultura portu
guesa. Por seu turno. o CDS afir
mou que o Governo nao aceitou 
as alterac;;oes essenciais propostas. · 
e o PCP considerou que esta lei . 
viola os interesses dos trabalha· 
dores e a propria Constituic;;ao. 
Acacio Barreiros. da UDP. afirmou. 
por fim. que a lei poe em causa 
«todas as conquistas dos traba
lhadores». 

Na sua ultima intervenc;;ao. antes 
da votac;;ao final. o titular da pasta 
da Agricultura e Pescas. Ant6nio 
Barreto. sublinhou que ela visa 

2 

a «iusti c;;a e seguranc;;a para os 
homens da terra». 

0 ministro da Agricultura e 
Pescas. numa curta e serena inter
venc;;ao. realc;;ou o «caracter incom
pleto» da proposta. lembrando que 
nao pode contentar a todos. mas 
que ela ira permitir imediatamente 
sair de uma serie de situac;;oes 
ambiguas. enquanto outras irao 
sendo resolvidas com mais tempo. 

Ant6nio Barreto. referindo-se as 
conversac;;oes que o Governo tra
vou com os partidos com assento 
na Assembleia. sublinhou que esti
vera atento a todas as sugestoes. 
e apontou algumas situac;;oes ou 
casos que serao acautelados ou 
providenciados pelo Governo. entre 
os quais os seguintes 

- criac;;ao de um 6rgao de apre
ciac;;ao dos casos alvo do 
poder discricionario do mi
nistro: 

- garantia de credi to as pro
priedades expropriadas. as 
reservas em mas condic;;oes. 
e as pequenas explorac;;oes 
agricolas: 

- seguranc;;a das viuvas e me no
res dependentes da terra: 

- garantia' as cooperativas e 
e unidades colectivas de pro
duc;;ao de que nao serao 
demasiado afectadas pela 
marcac;;ao de reservas: 

- garantia aos trabalhadores do 
resultado dos investimentos 
em cooperativas: 

- obrigar os reservatarios a cul
tivarem as terras no primeiro 
ano da concessao da reserva. 

Ao referir-se. indirectamente. ao 

Ant6nio Barreco. Miniscro da Agri
cultura e Pescas. 

entendimento politico com o PSD 
que levou a aprovac;;ao da proposta 
de lei juntamente com o Partido 
Socialista. Barreto afirmou: «Pro
curamos o entendimento porque 
acima de tudo somos fieis a Por
tugal». 

Ant6nio Barreto disse que a 
proposta se inseria perfeitamente 
dentro das normas constitucionais 
e que ela permitira desenvolver 
a agricu ltura por um socialismo 
democrtltico. 

A I udi ndo a situac;;ao desfavore
cida em que tem vivido os agri
cultores do Norte e Centro. Ant6-
nio Barreto lembrou. por outro 
lado. que seria ainda atraves do 
comercio agricola e alimentar. que 
tem de ser revisto. que os agricul
tores e os trabalhadores da terra 
poderao assegurar-se de que os 
seus rendimentos nao se dilu irao. 

0 ministro da Agricultura e 
Pescas frisou. por outro lado. que 
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houvera a preocupac;ao de nao 
deixar a porta aberta nem aos 
latifundiarios capitalistas nem aos 
latifundiarios totalitaristas de qual 
quer sinal. reafirmando que a pro
posta <U~ socialista e democratica». 

Concluindo a sua intervenc;ao 
parlamentar. aquele membro do 
Governo salientou que o novo 
diploma. que iria merecer seguida
mente o apoio da maioria dos 
deputados a Assembleia da Re
publica. «favorece e recompensa 
quem trabalha a terra». 

Aprovada na generalidade a Lei 
de Bases da Reforma Agraria. que 
veio substituir a an terior legisla<;ao. 
resultante de um acordo PS-PPD/ 
/PSD- PCP ao tempo do infcio do 
VI Governo Provis6rio. desceu a 
comissao parlamentar de Agricul 
tura e Pescas. para a votac;ao na 
especialidade. «0 novo diploma favorece e recompensa quem traba/ha a terra». 

REDE NACIONAL DE FRIO EM PREPARACAO 
A apresentac;ao de projectos rela

tives a instalac;ao da rede nacional 
do frio. que devera ser uma reali
dade no decurso da vigencia do 
Plano a Medio Prazo (1977-1980). 
foi o objective do Encontro Nacio
nal de Tecnicos do Sector do 
Fio. que se realizou nas instala
c;oes do Laborat6rio Nacional de 
Engenharia Civil. 

Numa breve intervenc;ao lida na 
sessao inaugural. o M inistro do 
Comercio e Turismo. Mota Pinto. 
salientou a necessidade de acele
rar a concretizac;ao dos projectos 
e referiu -se as atribuic;oes do novo 
Institute Nacional do Frio. 

Construir. ao nlvel nacional. um 
conjunto coerente e articulado de 
instala<;oes de pre-refrigerac;ao. 
recolha. tratamento. armazenagem. 
distribuic;ao e consume dos pro
dutos pereclveis ( essencialmente 
alimentares) e. em slntese. a fina
lidade dos projectos integrados na 
rede do frio. 

0 investimento globa l mobili
zado para a iniciat iva podera atin
gir 10 mil hoes de contos. As fon
tes de financiamento a utilizar nao 
estao ainda definidas. embora se 
possa prever um recurso. pelo 

menos parcial . ao credito externo. 
uma vez que diversos pafses pode
rao mostrar-se interessados na 
exportac;ao da sua tecnologia. 
Pensa-se. no entanto. que a par
ticipac;ao da industria portuguesa 
no fornecimento de equipamentos 
podera ultrapassar os 50 por cento. 

Em fase adiantada de prepara 
c;ao. encontra-se ja o Plano do 
Algarve que devera arrancar bre
vemente com a construc;ao de um 
complexo frigorffico em Faro. que 
inclui um entreposto polivalente. 
um mercado abastecedor e duas 
centrais. uma para lacticlnios e 
outra para produtos horto-frutfco
las. Complementarmente. serao 
montadas infra -estruturas de apoio 
directo a pesca. a produ<;ao lei
teira e ao abastecimento e distri
buic;ao comercial. 

0 «esboc;o geral». inclui progra 
mas destinados a hortofruticu ltura. 
pecuaria. e pesca. com um esquema 
de intervenc;ao integrado. desde a 
recolha ao transporte sob tempe
ratura dirigida. 

Concret izando alguns destes 
aspectos. foram anunciados pro 
jectos de construc;ao de esta<;oes 
fruticolas em Barcelos. P6voa do 

Varzim. Loures. Moita. Montijo. 
Castanheira do Ribatejo. Lourinha. 
Peniche. Cele. Ovar e Cantanhede. 
As centrais fruteiras serao por seu 
turno montadas nas zonas do Porto 
(Par edes -Lousa da ). Viseu 

(Lamego). Guarda (eixo Meda
Seia) . Coimbra (Cantanhede). Lei
ria (Batalha). Castelo Branco (uma 
tentativa de descentralizac;ao da 
estac;ao de Cova da Beira) e Lis
boa (eixo Torres Vedras. Alenquer 
ou Mafra) . 

A proposta apresentada sugere. 
por outro lado. a reestrutura<;ao 
da rede nacional de abate de gado 
e a criac;ao de m6dulos frigorfficos 
(pequenas unidades de refrigera
dos) em todo o territ6rio. 

Em Braga e no Porto (zona 1). 
em Aveiro. Viseu e Coimbra 
(zona II ) e em Leiria e Santa rem 
(zona Ill) . esta prevista a insta
lac;ao de centres de classifica<;ao 
e armazenagem de ovos. Ao nivel 
dos empreendimentos concretes. 
o «documento guia» defende ainda 
o funcionamento de centrais leitei
ras nas zonas de recolha nao orga 
nizada e a construc;ao de fabricas 
de gelo e entrepostos frigorificos 
nos principais portos. 
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RAMALHO EANES 

VISITOU 

0 NORDESTE TRANSMONTANO 

Ouinze anos depois de ter estado 
colocado no Regimento de Cha 
ves. Ramalho Eanes voltou a Tras
·Os-Montes. em servic;o oftctal. 
Desta feita. como Presidente da 
Republica. o general Ramalho Ea 
nes teve oportunidade de con
tactar com as populac;oes do nor
deste e de auscultar os seus pro 
blemas. 

«Nao iremos muito depressa. 
mas iremos seriamente» - afir
maria Ramalho Eanes. ap6s a sua 
passagem por Vi la Real e Chaves. 
no primeiro dia da visita. 

Depois de frisar que nao se 
deslocou a Tras os-Montes para 
prometer nada. o general Ramalho 
Eanes declarou que tentara fazer 
«com que os 6rgaos do poder 
loca lizados em Lisboa esquec;am 
um pouco Lisboa e se lembrem 
um pouco mats daqutlo que e a 
periferia». 

Conracco com a popular;ao rural em Chaves. 

0 exaustivo programa. de ctnco 
dias de durac;ao. levou o Presi 
dente Ramalho Eanes as principais 
localidades transmontanas Vtla 
Real. Chaves e Braganc;a. Mon • 
corvo e o Vale do Douro. consti
tulram os eixos preferenciais da 
viagem. que se in iciou com uma · 
visi ta a cidade de Vila Real. Aqui. 
o Presidente da Republica visttou 
o Institute Politecnico e a empresa 
Sogrape. seguindo depois para 
Chaves. onde observou as obras 
do hospital e o local onde devera 
ser implantado. em futuro pr6-
ximo. um parque industrial 

No segundo dia da visita. Ra
malho Eanes deslocou-se a Mon-
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talegre e a Braganc;a. visitando. na 
capital do distrito. o Museu do 
Abade de Bac;al. ap6s o que 
esteve na barragem de Miranda 
do Douro 

Na quarta-fetra. o programa da 
vtsita incluiu uma deslocac;ao as 
obras da barragem do Pocinho e 
as minas de Moncorvo. Em Alfan 
dega da Fe. Ramalho Eanes visitou 
a cooperativa agricola Seguiu -se 
Sambade e Alto de Bornes. a 
barragem de Burga e o empreen 
dimento do Cachao e. ainda. Ma 
cedo de Cavaleiros . 

No dia seguinte. o Presidente 
da Republica apreciou o empreen
dimento urbanistico de Mirandela 
e visitou Sao Joao da Pesqueira. 

antes de parttr para a Regua. onde 
visitou a Casa do Douro e as 
instalac;oes da empresa «Milnorte». 

No ultimo dia da deslocac;ao. 
o Presidente Eanes visttou Lamego 
(Be ira Alta). Amarante. on de est eve 
na fabnca de aglomerados de 
madeira «Tabopam> e almoc;ou com 
os respecttvos trabalhadores e em
presarios 

A digressao do Presidente da 
Republica terminou no Porto. AI 
deslocou-se ao Ouartei-General da 
Regiao Militar Norte. onde efec
tuou uma reuniao informal. se
guida de jantar. com oficiais dos 
tres ramos das Forc;as Armadas. 

0 helic6ptero foi predominan
temente uttltzado pelo Presidente 



.... Eanes. que. como e habttual nestas 
vtsitas de trabalho. dtspensou as 
recep~oes ou quaisquer outras ma
nifesta~oes protocolares 

A comitiva do Prestdente da 
Republica foi constttuida pelas se
gutntes entidades conselheiro da 
Revolu~ao capitao Marques Junior; 
mtntstro da Admtntstra~ao lnterna. 
tenente-coronel Costa Bras; secre
tario de Estado do Ensino Supe
rior. Cruz e Silva; Raul Rego. con
vidado pelo Presidente. o chefe 
da Casa Civil da Prestd{mcia da 
Republica. Hennque Granadeiro ; 
os acessores para a Economta. 
Matos Torres e. para a Comuni
ca~ao Social. Stlva Costa; o aces
sor militar. tenente-coronel Espi
rito Santo. bem como o coronel
-medico Viegas Correia. o capitao 
Fana de Oliveira e o capttao Sousa 
Pinto. ajudante de campo. 

ASSINALADO EM LAMEGO 

0 PRI MEIRO ANIVERSARIO 

DA INVESTIDURA DE 

RAMALHO EANES 

Em Lamego o general Ramalho 
Eanes completou o pnmeiro ani
versano da sua tnvestidura na 
Presidencia da Republica. tendo 
sublinhado a prop6sito que. apesar 
de as esperan~as do povo nordes
tino em dias melhores serem «per
fettamente legitimas. dado que tra
duzem as necessidades reais. lon
gamente proteladas». nao serao 
contudo satisfeitas «com a pressa 
desejada». 

Depois de recordar a promessa 
que fizera ha um ano. e as difi
culdades a veneer. Eanes recordou 
a assistencia que enchia o salao 
nobre na Camara Munictpal de 
Lamego que «nao sera ainda este 
ano nem possivelmente no pr6-
ximo. que as povoa~oes sem es
trada a passarao a ter; e as povoa
~oes sem luz a terao; e as povoa~oes 
sem agua a poderao ter 0 sanea
mento basico e efectivamente um 
ObJeCttvo que deve ser assumido 
nactonalmente. Vamos assumi-lo. 
mas vamos assumt -lo sem utopias. 
vamos assumi-lo. olhando para a 
nossa capacidade tecnica e para 

V1sta aerea de Alvaq6es do Tanha. em pleno nordeste transmomano 

as nossas disponibilidades mate 
riais. 

«Temos de nos entender. temos 
de conhecer a verdade. para que 
possamos. em con)unto. construir 
realmente um Pais em que as 
assimetrias desapare~am. e a ver
dade e. tnfelizmente. aquela que 
eu vos acabei de proferir.» 

A concluir. Ramalho Eanes disse 

que «reconhecidas estas delimita 
~oes se avivarao todos os esfon;:os. 
de maneira a que os servi~os colec 
tivos necessaries e equipamento 
social indispensavel cheguem ao 
interior. de tal manetra que. tam
bam aqui. os Portugueses possam 
ter uma vida tao digna. como tem 
aqueles que tiveram a sorte de 
viver onde nasceram. no litoral.» 

V1sita ao Museu Regional do Abade de Bat;al. em Bragant;a. 
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DIA MUNDIAL DA COOPERACAO • 

COMEMORADO EM TODO 0 PAIS 
Por iniciativa do lnstituto Ant6-

nio Sergio do Sector Cooperativo 
(INSCOOP). foi comemorado o 
Dia Mundial da Coopera9ao no 
nosso Pals. com uma sessao solene 
que foi presidida pelo Primeiro
-Ministro Mtlrio Soares e que 
decorreu nas insta la96es da Fun
da9ao Calouste Gulbenkian. em 
Lisboa. Estiveram tambem presen
tes o M inistro de Estado. prof. Hen
rique de Barros. o presidente do 
I nstituto. prof. Ferreira da Costa. 
alem de varios tecnicos estran 
geiros. 

Outra faceta das comemora96es 
decorreu em diversos pontos do 
Pais e tera mobilizado trabalhado
res de cerca de tres mil cooperati
vas. em iniciativas variadas: real i
za96es cu ltura is. debates. exposi-
96es e vendas de produtos de 
cooperativas. provas desportivas e 
sessoes de convivio. 

No Pavilhao dos Desportos. na 
capital. esteve em funcionamento 
uma exposi9ao-venda de produtos 
dos sectores da constru9ao civil. 
metalomecanica. texteis. alimenta-
9fto. mobiliario. artes grMicas e 
pescas. todos a nivel nacional. 
a excep9ft0 do primeiro e ultimo 
sectores. que somente se fazem 
representar por cooperativas de 
Lisboa e Setubal. e de Peniche. 
respectivamente. 

Sublinhe-se que o sector coope
rativo tem ja uma importancia con
sideravel no nosso pals. Em Mar9o 
deste ano. estavam registadas 1294 
cooperativas na agricultura. 73 nas 
pescas. 7 nos marmores. 521 nas 
industrias transformadoras. 184 na 
constru9ao civil. 1 56 na hab ita9ao. 
26 nos armazens e reta lhistas. 442 
de consumo. 48 de hotelaria. 44 
de transportes. 154 de ensino e 
culturais e 148 em ramos diversos. 

MODERNIZACAO DO SISTEMA FISCAL 
VAl CRIAR IMPOSTO ONICO 

Devera entrar em funcionamento 
em 1979 o lmposto Unico. com 
base no relat6rio ja concluido por 
uma comissao nomeada para estu
dar as mais modernas modalida
des deste imposto em pratica nos 
palses mais evoluidos e que substi
tuira o actual complexo sistema 
de varios impostos e contribui96es 
- foi revelado aos 6rgaos de comu
nica9aO social. no decurso de uma 
conferencia de lmprensa realizada 
no Ministerio das Finan9as e a que 
presidiu o titular da pasta. Medina 
Carreira. 0 ministro anunciou igual-

mente a cria9ao e entrada em fun 
cionamento de delega96es fiscais 
itinerantes. instaladas em viaturas 
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especialmente preparadas para o 
efeito e que estacionarao em varios 
locais da capital. em dias escalo
nados ao Iongo de um calendario 
que adiante se publica. com o 
objectivo de prestar 0 maximo apoio 
aos contribuintes. esclarecendo 
duvidas quer no preenchimento de 
declara96es de colecta quer quanto 
a materias fiscais. 

Relativamente aos actuais 
impostos. foi revelado que este 
ano se espera arrecadar cerca de 
20 mil hoes de contos s6 de lmposto 
de TransaC96es. que e hoje a prin
cipal fonte de receita do Or9a
mento Geral do Estado. e salien
tado que. s6 de Janeiro a Maio 

Prof. Henrique de Barros. Mmistro de 
Estado. 

englobando 117 mil trabalhadores. 
com re levo para a agricultura 
(71 776) e industrias transforma
doras (23 1 03) no sector da pro
du9ao. 

deste ano. ja se cobraram mais 
6.2 milhoes de contos de impostos 
e contribui96es em compara9ao 
com igual perlodo do ano findo. 

Por outro lado. o titular da 
pasta das Finan9as. Medina Car
reira. anunciou para breve a entrada 
em servi9o de um centro de infor
matica para apoio e melhoria dos 
servi9os de lan9amento e liquida-
9flo das contribui96es e impostos. 
dotado de computadores e outros 
modernos instrumentos de traba
lho. bem como de pessoal devi
damente preparado. nao s6 para 
esse sector especlfico como para 
alargamento e melhoria tecnica dos 
quadros de pessoal daquele Minis
terio. 



.. 
INDUSTRIA TURiSTICA 
EM ANO DE GRANDE EXPANSAO 

0 movimento de turistas entra
dos em Portugal nos primeiros 
cinco meses deste ano registou 
um aumento de 51.2 por cento 
relativamente ao mesmo periodo 
de 1976. apurou a Anop junto 
da Direc<;:ao-Geral de Turismo. 
0 total de turistas que visitaram 
Portugal de Jane1ro a Maio do 
ano em curso foi de 399.7 milha
res. contra 264.4 milhares do ano 
passado. 

0 primeiro mercado fornecedor 
de visitantes foi o espanhol. com 
um acrescimo de 1 03.9 por cento. 
ou seja. uma subida espectacular 
de 53.6 para 109.3 milhares de 
turistas. 

Entre os dez pnnc1pa1s paises 
que enviaram visitantes a Portugal 
no periodo em an~llse verificou-se 
uma evolu<;:ao crescenre em rela<;ao 
a todos eles. com destaque para 
as subidas de 85 por cento de 
holandeses. de 67.1 por cento de 
norte-americanos e de 60.8 de 
canadianos. Em termos percen
tuais. os belgas s1tuaram-se logo 
a seguir com uma sub1da de 53 por 
cento. vindo depois os sui<;os com 
47.8 por cento. os suecos com 
45.4 por cento. os alemaes oci
dentais com 40.6 por cento. os 
ingleses com 38.2 por cento. e 
os franceses com 30.6 por cento. 

No entanto. em termos absolu
tes. a situa<;ao dos dez principais 
paises fornecedores de turistas a 
Portugal nos primeiros cinco meses 
de 1977 e a seguinte: Espanha. 
109.3 milhares (53.6 mil hares em 
76); Reino Unido. 58.3 milhares 
( 42.2 mil hares em 76). Alemanha 
Federal. 39.1 milhares (27.8 mi
lhares em 76 ); Fran<;a. 29.9 milha
res (22.9 mi lhares em 76) ; EUA. 
27.4 milhares (16.4 milhares em 
76) ; Suecia. 25.3 milhares (17.4 
milhares em 76) ; Holanda. 23.5 
milhares (12.7 milhares em 76); 
Belgica. 10.1 mil hares (6.6 mil ha
res em 76): Canad~. 8.2 milhares 
(5.1 milhares em 76): e Sui<;a. 
6.8 milhares (4.6 milhares em 
1976). 

Situaram-se logo a seguir. mas 
registando descidas relativamente 
ao mesmo periodo do ano tran
sacto. a Dinamarca. com menos 
12.9 por cento (6.7 contra 7.7 mi
lhares) e o Brasil, com um decres
cimo de 42 por cento (6.6 contra 
12.4 milhares). 

Embora na 13.• posi<;ao. a lt~lia 
registou uma significativa subida 
de 38.6 por cento. pois o numero 
de italianos que visitaram Portugal 
no periodo em refer~ncia elevou -se 
de 4.4 milhares (em 76) para 6.1 
milhares (em 1977). 

Por outro lado. totalizou 935.4 
milhares o numero das entradas 

gerais de v1s1tantes em Portugal 
de Janeiro a Maio do ano corrente. 
contra 677.5 milhares no mesmo 
periodo de 1976, OU Seja um acres
cimo de 38.1 por cento. 

No movimento de entradas gerais 
nos primeiros cinco meses de 1977 
M a salientar que a Espanha con
tribuiu precisamente com 50 por 
cento dos 935.4 milhares. os quais 
1ncluem os 399.7 milhares de turis
tas. El'tle ~ foram os visitantes com 
permanencia em Portugal igual 
ou superior a 24 horas. enquanto 
os restantes nao chegaram a per
manecer esse tempo, pelo que 
nao t~m a designa<;ao de turistas. 

Clima ameno e belezas naturais. continuam a atrair para o nosso Pals milhares de 
estrangeiros. 
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«MADEIREM /11» 

CONGRESSO DE EMIGRANTES MADEIRENSES 
0 Presidente da Republica. gene

ral Ramalho Eanes. visitou o arqui
pelago da Madeira. tendo presidido 
no Funchal. a sessao de encer
ramento do Congresso dos Emi
grantes Madeirenses. que teve o 
nome de «MADEIREM -77». 

Falando aos congressistas. Ea
nes referiu diversos aspectos da 
actual situa<;ao portuguesa. nomea
damente no capitulo da polftica 
externa. ponto em que salientou 
a importancia das rela<;oes com 
os territ6rios africanos de expres
sao portuguesa. «Nesta linha 
- disse Eanes- e condi<;:ao ne
cess~ria punir todos os portu 
gueses que. nesses palses ou em 
Portugal se esquecem de que ha 
interesses nacionais a defender e 
perante os quais devem desapa
recer as ambi<;:oes de grupo ou 
os preconceitos individuais». 

«As tentativas de i nterferencia 
na condi<;:ao polftica desses par
ses - acrescentou ainda o Pre
sidente - sao manifesta<;:oes de 
ingerencia que o Estado portugues 
nao pode admitim. 

No encerramento do «MADEI
REM -77». Rama lho Eanes salien
tou que se trata de uma iniciativa 
que «revela uma das mais raras 
e mais ricas expressoes de cul
tura colectiva». Com efeito «difi
cilmente outro povo poderia esta
belecer. hoje com tanto realismo 
como os portugueses. um con
cei to de pais que valoriza mais o 
homem do que o chao onde ele 
vlve». 

Registe-se. finalmente. a rea
firma<;:ao do conceito de «voca<;:ao 
universallsta». enquadrada pelo Pre
sidente no seguint" contexto: «0 
fluir das modas polfticas que levou 
a adop<;:ao de figurinos alheios. 
e os factores retr6grados de que 
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se alimentaram os totalitarismos 
internos. desfiguraram a voca<;ao 
do Pais e fizeram encerrar o CiciO 

do imperio em ambiente de tra
gedia. Hoje. no entanto. sem a 
posse de terras estranhas e com 
a experiencia de uma pr~tica his
t6rica. podemos recuperar. em con 
di<;:oes de pureza. a nossa voca<;ao 
universalista». 

0 «MAOEIREM-77» decorreu 
de 25 de Junho a 3 de Julho e 
incluiu o Congresso dos Emigran
tes do Arquipelago. iniciativa com 
que se pretendeu. de acordo com 
o presidente do Governo Regional. 
Ornelas Camacho. «apreciar glo
balmente os assuntos relacionados 
com o Emigrante e obter a sua 
contribui<;ao para o futuro desen
volvimento do Arquipelago». Fo
ram debatidos assuntos soc1a1s. 
actividade e propriedade privada. 

Funchal (vista at!rea). 

investimentos. turismo. econom1a 
e finan<;:as. educa<;:ao. trabalho. 
industria e agricultura 

No entanto. este debate nao 
tera tido a adequada tradu<;:ao. 
ao nlvel das conclusoes apresen
tadas aos 6rgaos da informa<;:ao 
e ao publico em geral. Para alem 
do nftido teor separatista das con
clusoes. v~rios congressistas quei
xavam-se de nao terem tido a 
oportunidade de conhecer os tex
tos e de os debater e aprovar. 

Por outro lado. a participa<;ao 
dos delegados foi muito insufi
ciente. j~ que somente escassas 
dezenas de emigrantes estiveram 
presentes na luxuosa sala dos 
Congresses. instalada no mais mo
derno hotel do Funchal. 

Entretanto. a passagem de Eanes 
pela ilha da Madeira foi marcada 
por alguns incidentes provocados 



... pelos adeptos da «FLAMA» os 
quais aproveitaram a ocasiiio para 
distribuir abundantes panfletos de 
cariz separatista e manifestar-se 
em alguns locais por onde a comi
tiva presidencial passava. 

Durante a sua curta estadia na 
Regiao Aut6noma. o general Ra
malho Eanes teve uma reuniiio 
de trabalho com o ministro da 
Republica para a Madeira e com 
o Governo Regional. ap6s o que 
visitou o porto do Funchal. a 

Ribeira Brava e a ilha do Porto 
Santo. 

Acompanharam o Presidente da 
Republica. integrados na sua comi
tiva. o conselheiro da Revoluc;iio. 
comandante Almeida Costa: o mi
nistro do Comercio e Turismo. 
dr. Mota Pinto: o secretario de 
Estado da Emigrac;iio. dr. Joiio 
Lima: o secretario de Estado do 
Fomento Agrario. eng.0 Ant6nio 
Campos: os chefes das Casas 
Civis e do gabinete do Presidente 

MODERNIZACAO DOS 

TRANSPORTES FERROVIARIOS 
VAl CUSTAR 10 MILHQES DE CONTOS 

lanc;amento de urn projecto a cargo 
de consultores internacionais de 
experiencia e idoneidade compro
vadas que o Banco Mundial finan
ciara. integrado no apoio ao sector 
dos transportes em Portugal». 

0 ministro dos Transportes e 
Comunicac;oes lembrou a resolu
c;iio do Conselho de Ministros de 
5 de Abril. que «determina a reali
zac;iio de importantes infra-estru-

da Republica. respectivamente. dr . 
Henrique Granadeiro e major Jose 
Pimentel. os acessores civis e mili
tares dr. Caldeira Guimariies. Silva 
Costa. dr. Joaquim Aguiar. dr. Ma
dedo de Almeida. major Moreira 
Dias e cap. Jorge Caetano. o 
consultor da Comunicac;iio Social. 
dr. Morais Cabral. assim como o 
medico pessoal do Presidente. dr. 
Jose Viegas Correia: o capitiio 
Faria de Oliveira e o comandante 
Manuel Pina. ajudante de campo. 

turas de transporte ferroviario em 
associac;iio com os empreendimen
tos industriais de Sines. Moncorvo 
e Seixal» para acrescentar que 
«a concretizac;iio dos novos pro
jectos. a modernizac;iio da infra
-estrutura e a renovac;iio e expan
siio do material circulante. decidi
dos pelo Governo representam urn 
esforc;o de investimento da ordem 
dos 10 mil hoes de contos». 

«No Programa do Governo. 
aprovado pela Assembleia da Re
publica. estabeleceram-se as orien
tacoes visando a reabilitac;iio da 
rede ferrovtima nacional. optan
do-se claramente por uma con
centrac;iio de esforc;os nesta com
ponente do sistema. apesar da sua 
rigidez. mas indiscutivelmente seu 
elemento chave» - afirmou o titu 
lar da pasta dos Transportes e 
Comunicac;oes. Rui Vilar. no acto 
de posse do Conselho de Gerencia 
da CP. Enunciando as medidas a 
tomar no ambito dos transportes 
ferroviarios. aquele membro do 
Governo referiu «a racionalizac;iio 
do sistema de explorac;iio do trans
porte ferroviario com base em 
pianos de transporte: captac;iio de 
trafegos vocacionais ao caminho 
de ferro: transportes suburbanos 
e de grandes massas: melhoria dos 
acessos ferroviarios as zonas indus
tria is e portuarias de maior inte
resse: politica financeira cobrindo 
as necessidades de investimento e 
atribuindo indemnizac;oes compen
sat6rias a explorac;iio: polltica de 
prec;os que traduza de forma trans
parente os custos de produc;iio. 
sem prejuizo da pratica de tarifas 
sociats». 

Modernizat;:iio e eficiencia. principals e mais urgentes necessidades da CP. 

Referindo-se a necessidade de 
incentivar o planeamento da CP. 
Rui Vilar salientou que o «o minis
terio tern vindo a diligenciar o 
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RAZQES E PROCESSOS DE CONCESSAO 
DOS EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS 

0 grande emprestimo solicitado por 
Portugal e necessaria para o equillbrio 
da balan<;:a de pagamentos nos pr6xi
mos tres anos sera obtido por diversos 
meios. revelou o ministro das Finan
<;:as. Medina Carreira. num discurso 
proferido na televisao. Urn conjunto 
de onze palses industrializados. entre 
os quais os Estados Unidos e a Repu
blica Federal Alema. emprestarao 750 
milhiies de d61ares (cerca de 30 milhoes 
de contos) sendo parte desse emprlls
timo concedido pelos pr6prios Estados 
e outros pelos respectivos sistemas 
bancarios 

Embora diferenciados entre si. os 
crMitos concedidos tern. no entanto. 
caracteristicas comuns. descntas pelo 
ministro das Finan<;:as «Sao a mMio 
prazo (5 a 10 anos). sao desligados 
da obriga<;:ao de gastar os seus mon
tantes no pals que os concedeu. nao 
beneficiam da garantia ouro dada pelo 
nosso pals: nao tern taxas de JUro 
subsidiadas. pelo que estas vanarao 
de emprllstimo para emprllsumo. con
soante o custo do dinhe1ro no pals 
concedente.» 

«Entretanto». continuou Medina Car
reira. «Portugal devera negociar a 
segunda «tranche» de crMito do FMI. 
com os seguintes objectives: obter urn 
financiamento adicional de 50 milhoes 
de d61ares. concedidos pelo FMI. e acor
dar urn plano de estabiliza<;:ao para a 
economia nacional. que contribua para 
a redu<;:ao do d6fice da nossa balan<;:a 
de pagamentos. 

Os empr6st1mos a que f1z referenc1a 
serao utilizados gradualmente. durante 
um periodo de 18 meses. com inlcio. 
segundo se espera. em Outubro pr6 
xi mo.» 

Porque a quant1a de 750 mllhoes 
de d61ares sera inferior ao dllfice espe
rado para aquele perlodo de 18 meses. 
sera entao necessaria obter financia
mentos adicionais. que. de acordo com 
o responsavel pelas Finan<;:as. serao 
conseguidos «atravlls de segunda «tran
che» de crMito do FMI. de crllditos 
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ll exporta<;:ao feitos a favor de bens 
de equipamento importados pelo nosso 
pals e de emprllstimos obtidos junto 
dos bancos comerciais internacionais. 

No periodo subsequente aos 18 
meses. financiados nos termos expos
tos. havera que negociar novos finan
ciamentos. designadamente junto do 
FMI. onde. neste momento. se discute 
a cria<;:ao da chamada facilidade Witte
ween. que tern por objective financiar 
dMices de paises como o nosso. que 
tern dificuldades mais graves da balan<;:a 
de pagamentos. 

Assim se chegara ao montante de 
1.5 b1lioes de d61ares. previsto como 
necessaria para os pr6ximos 3 anos. 

As negocia<;:oes relativas aos emprlls
timos bilaterais previstos em Paris deve
rao iniciar-se proximamente 

0 titular da pasta das Finan<;:as 
explicou seguidamente «as tendenc1as 
negativas» da balan<;:a de pagamentos 
a partir dos finais de 1973. «Come<;:ava 
a alta de pre<;:os de matllrias-primas 
e do petr61eo. e os primeiros sintomas 
de uma crise econ6mica ainda hoje 
nao ultrapassada em absolute. Em Por
tugal. e em outros paises similares. as 
balan<;:as de pagamentos acusam os 
mesmos efeitos. Por essa altura. a 
Espanha. a Grecia. a Finlandia. a Aus
tria e a Turquia passam a ter tambem 
maiores dificuldades nas suas balan
<;:as de pagamentos. e paises de muito 
maior potencial. tais como a Fran<;:a. 
o Canada. o Reino Unido e a ltalia 
nao fogem ao fen6meno. alinhando 
tambllm entre as na<;:oes externamente 
dehcitarias. Em qualquer circunstancia 
embora talvez em medida diversa. o 
nosso pais nao se subtrairia aos efeitos 
da onda que transformou o sinal das 
contas externas em rnUitOs palses. 

Temos ainda razoes adicionais que 
devem·ser sempre recordadas. a Revo
lu<;:ao de 25 de Abril com todas as 
suas consequencias estruturais pesou 
na evolu<;:ao das nossas rela<;:oes com 
o estrangeiro: baixou a competitivi 
dade na senda dos acrescimos de 

Medma Carreira. Ministro das Finam;as. 

custos sobretudo salariais: diminuiu a 
qualidade: acentuou-se o incumpri
mento de prazos. e isto ao mesmo 
tempo que uma profunda crise econ6-
mica internacional que. s6 por si. ja 
seria amplamente suficiente para cer
cear as nossas possibilidades de venda 
ao exterior. Caiu a1nda o turismo: os 
em1grantes retra1ram-se. 

A descolon1za<;:ao tambem provocou 
o afluxo de centes de milhares de 
irmilos nossos. carecidos de tudo e a 
pressionar. portanto. as nossas impor
ta<;:oes. Por outro lado. os mercados 
das ex col6nias. que absorviam cerca 
de 25 por cento das nossas exporta
<;:oes em 1970. estavam reduzidos a 
perto de 5 por cento em 1976. 

Para alllm de tudo 1sto as estrutu
ras empresariais portuguesas mostra
vam-se em mumeros casos incapazes 
de suportar acreSCirnOS de CUStOS de 
produ<;:ilo sem 1nviabilizar a sua com-



-
... petttividade fora do Pals. Hoje. algumas 

apenas vegetam a custa dos auxil ios 
estaduats. 

Foi assim que o problema cambial 
portugu~s se foi deteriorando progres
sivamente. A solw;:ao foi facil enquanto 
dtspunhamos de divisas. Complicou-se 
com a aproximat;:ao do seu esgota
mento 

0 primetro sinal insofismavel da grave 
crise cambial portuguesa tem Iugar em 
Mato de 1975: nessa data o Governo 
portugues contrai no Banco de Paga
mentos I nternacionais. um emprestimo 
de 250 milhoes de d61ares. garantido 
por ouro. utilizando imediatamente a 
quantta correspondente a 100 mil hoes. 
De entao para ca. reduzidos exclusiva
mente as reservas de ouro. com o qual 
nao e viavel manter relat;:oes externas 
correntes. o Pals foi procurando. e 
obtendo. novos financiamentos. em 
grande parte com base nessas reservas. 

Empossado o actual Governo. os 
problemas decorrentes do financia
mento da balant;:a de pagamentos cons
tttutram as suas primeiras e mais serias 
preocupar;:oes. Afirmei entao estarmos 
abertos a aceitat;:iio de quaisquer apoios 
de ordem financeira. desde que acom
panhados de clausulas tendentes ape
nas a exclusiva salvaguarda da capa
cidade de reembolso. 

Em situar;:ao precaria. o Banco de 

Portugal contraiu. no inlcio de 1977. 
junto do Fundo de Estabilizar;:ao Cam
bial dos Estados Unidos. um empres
timo a curto prazo. que poderia ser 
util izado ate ao montante de 300 
milhoes de d61ares.» 

«Tratava-se de uma operar;:ao des
tinada a satisfazer apenas as necessi
dades mais imediatas e prementes de 
tesouraria. 

Esta constituia a solut;:ao inicial de 
um conjunto de financiamentos a cul
minar com um posslvel grande empres
timo. da ordem dos 1 500 mil hOes de 
d61ares. a satisfazer ao nosso pals no 
perlodo de 1978. 1979 e 1980. 

Na sequencia dos contactos inicia
dos por essa altura veio a ter Iugar 
a referida reuniao de Paris. de 22 do 
corrente. 

AI foi assumido o compromisso de 
concessao a Portugal de emprestimos 
bilatera is. para o perlodo de um ano 
e meio.» 

«Se tudo isto e verdade». disse o 
ministro. «e tambem certo que nao 
poderemos nem deveremos encarar os 
financiamentos externos como forma 
de adiar sucessivamente os problemas 
e as dificuldades: as operat;:6es finan
ceiras que se espera vir a praticar 
neste dominio teriio de ser encaradas 
como o subproduto de uma estrategia 
global de recuperar;:ao que nos con-

ESTALEIROS DE VIANA DO CASTELO 
EM PLENA ACTIVIDADE 

A carteira de encomendas 'dos Esta
leiros Navais de Viana do Castelo 
estende-se ja ate meados de 1979 e 
outros projectos encontram-se actual
mente em estudo. segundo revelou o 
conselho de gerencia dos estaleiros. 

Aptos a construlrem navios ate 30 
mil toneladas. os estaleiros (que empre
gam 1800 trabalhadores) atravessam 
uma lase animadora. lniciaram ha pouco 
a construt;:iio de quatro embarcar;:oes 
fluvtats de tres mil toneladas. destina
das a Uniao Soviettca. e ftrmaram tam
bam contrato para a entrega de dois 
navios do ttpo «roll-on/roll-off» a um 
armador britanico. 

Outras obras de menor porte estao 
em curso. como e o caso de um batelao 
de 58 por 20 metros. para a Setenave. 
e de um navio de pesca costeira arte
sanal de 25 metros. que sera entregue 
a uma cooperative de pescadores de 
Viana Os pr6pnos trabalhadores do 
estaleiro tem. alias. colaborado decisi
vamente neste projecto. laborando gra
tuitamente para alem do seu horario 
normal de trabalho. 

estuda-se. actualmente. a criat;:iio de 
um novo sector para reparat;:iio que. 
utilizando parte do equipamento e dos 
servit;:os actuais. suscitara um inves
timento da ordem dos 400 mil contos. 
a aplicar em menos de tres anos. 

duza a uma cada vez mais moderada 
dependencia econ6mica externa. 

Nao podem estes financiamentos 
consti tuir anestesicos de sustentar;:ao 
do excessivo consumo portugues. Antes 
uma terapeutica eficaz para a recons
trut;:iio do Pais. que tera de operar. 
apesar de tudo. uma senslvel modifi
car;:ao nos seus habitos de vida. 

Due o Pais nao se iluda: o caminho 
da facilidade e das pretensoes irrealis
tas e dia-a-dia mais curto. Se o nao 
compreender. acabara por encontrar na 
sua frentfl um beco apenas. 

Havemos. entretanto. de nos rego
zijar pela aposta firme que uns tantos 
palses amigos flzeram em Portugal e 
no seu Governo. sob o empenhamento 
pes soar do pr6prio presidente dos EUA. 

0 volumoso financiamento que esta 
acordado conceder-nos consti tui o 
reconhecimento da comunidade inter
nacional nas qualidades admiraveis do 
nosso povo. nas consequ~ncias infeli
zes da descolonizat;:iio e na coragem 
e tenacidade com que o Governo. 
dia-a-dia. em paz. em liberdade e com 
pleno respeito dos direitos e garantias 
dos cidadaos. vai procurando erguer 
uma sociedade nova. 

£ a pr6pria polltica do Governo. de 
austeridade e de verdade. que acaba 
de receber o justo reconhecimento 
internacional.» 

Dessa forma. seriam criados 500 pos
tos de trabalho. a juntar aos 620 pre
vistos para a lase de investimento em 
curso. que. ate 1978. totalizara 642 
mtl contos. 

Segundo informar;:oes da empresa 
dos Estaleiros de Viana do Castelo. Vista parcial da cidade de Viana do Castelo. 
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I ENCONTRO 
DE EM IGRANTES DAS BEIRAS 

Unir os emigrantes nas grandes 
tarefas de reconstrU<;ao nacional. 
eis os ObJeCtlvos para que apon
tam as 1n1C1at1vas ultimamente leva
das a cabo. quer pelo Governo. 
quer por entidades para as quais 
os problemas da emigrac;:ao repre
sentam a oportunidade de urn 
contributo de alcance patri6tico. 

lnclui -se neste caso o I Encon
tro de Emigrantes das Beiras. ini 
ciativa levada a cabo pelo «Jornal 
do Fundao. 6rgao de lnformac;:ao 
que para alem do seu Iugar de 
prestigio no panorama da lmprensa 
Regional. tern dedicado a emigra
<;ao particular Interesse. 

Convidado de honra para este 
Encontro. o Presidente da Repu
blica. General Ramalho Eanes. con
fraternizou de perto com os emi
grantes e presidiu a sessao de 
encerramento. Do discurso que 
entao proferiu. salientamos: 

«Seria errado ( ... ) considerar 
a em1grac;:ao massiva do passado 
o mais pr6ximo exclusivo resul 
tado de 50 anos de politica auto
ritana e retr6grada. 0 regime que 
terminou em 25 de Abril nao 
pode ser absolv1do da sangna 
compuls1va a que a popula<;ao 
do Pais esteve submetida. Mas 
convem afastar os equivocos das 
interpreta<;oes limitativas. porque 
o destino de Portugal esteve e 
permanece ligado a dispersao do 
seu Povo. que continuamente pro
pendeu a alargar os seus hori
zontes geograficos. 

«Outro erro seria entender a 
emigra<;ao como urn processo psico
-social de compensac;:ao de frus
trac;:oes individuais. e bern assim 
como resultado de uma acc;:ao 
publicitana tendente a fazer do 
salario dos emigrantes o contra
peso dos «deficits» da balanc;:a de 
pagamentos». 

Significativa foi tambem a pre
sen<;a do Secretario de Estado da 
Emigrac;:ao. dr Joao Lima. que 
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aproveitou a oportunidade para 
ma1s uma vez reflectir o fen6meno 
em1grat6rio. sublinhando que «ao 
unificarmos os nossos esfor<;os 
governativos com este genero de 
realizac;:oes. alcanc;:aremos resulta 
dos praticos que se consubstan 
ciam numa polit ica de emigrac;:ao 
definida e sao o inicio de urn Iongo 
caminho. Iento e dificil. com vista 
a uma melhoria futura da condic;:ao 
econ6mica. social e cultural dos 
nossos trabalhadores e a salva
guarda de valores que todo o 
Povo portugues. ontem como hoje. 
nao alienou nem alienara t pela 
preservacao da nossa lingua. pela 
expansao da nossa cultura e pela 
afirmac;:ao do nosso trabalho que 
os nossos compatriotas a viver 
no estrangeiro contribuem dia a 
dia para a elevac;:ao do nome do 
nosso Paise da conserva<;ao auten 
tica do seu substracto soc1al e 
moral. e e por aqu1lo que de 

Uma fase da sessao de trabalhos. 

fecundo possam trazer a Portugal 
que concitarao o orgulho dos que 
ca ficam e 0 respeltO de qualquer 
governo ou f6rmula politica». 

Ant6n10 Paulouro. director do 
«Jornal do Fundao». evidenciou 
a organizac;:ao deste Encontro como 
uma tentativa de obviar aos reais 
problemas dos em1grantes portu
gueses. «porque ele se realizou 
- disse - sob o sinal da ver
dade. e omltlf lacunas seria trair 
quantos de n6s esperam a tiel 
interpreta<;ao dos factos.» 

Nos trabalhos deste I Encontro 
de Em1grantes das Be1ras (do qual 
faremos relato total na pr6xima 
edic;:ao). for am abordados os tern as 
considerados hoje de maior impor
tEmcia para os emigrantes: Asso
ciativismo. Cultura e Educac;:ao. 
lnformac;:ao. Apllca<;ao das remes
sas em Portugal e o Regresso a 
Patria 
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PORTUGAL 
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......---

MELHORAM AS RELACQES COM ANGOLA • 

E MUITOS REFUGIADOS 

VAO REGRESSAR 
AOUELA ANTIGA COLONIA 

As relac;:oes entre Portugal e a 
Republica Popular de Angola. que 
conheceram um periodo diflcil na 
sequencia do conturbado processo 
de descolon1zac;:ao daquela antiga 
col6nia portuguesa. sao hoje bas
tante boas. depois de diversas ini
ciativas desenvolvidas pelo Presi
dente da Republica e pelo Governo 
Constitucional. que enviaram emis
saries a Luanda. para contactos 
com o Presidente Agostinho Neto 
e outras destacadas individualida
des do MPLA e do Estado ango
lano. 

Assim. o emissario do general 
Ramalho Eanes. major Fonseca 
Freitas. entregou ao Presidente 
Agostinho Neto uma mensagem 
onde se lia : 

«Foi com grande pesar e preo
cupac;:ao que acompanhei a evo
luc;:ao dos recentes acontecimentos 
em Angola onde se perderam vidas 

mdispensaveis a rapida consolida
c;:ao de uma Angola livre e inde
pendente. 

« Reafirmo-lhe. Senhor Presi
dente. em meu nome pessoal bem 
como do Povo Portugues. o agrado 
com que o telicito pelo pronto 
restabelecimento da ordem publica 
e pelos esforc;:os que desenvolve 
para assegurar a normalizac;:ao da 
vida politica do seu pais. que 
deseJO sinceramente seja conse
guida com pleno exito e de acordo 
com os interesses do Povo Ango
lano. 

«Nao poderia deixar de. nesta 
ocasiao. exprimir a minha con
VIcc;:ao de que a acc;:ao esclarecida 
que Vossa Excelencia vem desen
volvendo assegurara ao Povo An
golano um futuro de independen
Cia. unidade e d1gnidade nacional. 
na prossecuc;:ao dos grandes obJeC
tives da paz e do progresso. 

«Ouero tambem. Senhor Presi 
dente. reiterar o meu desejo. no 
que sou acompanhado pelo povo 
portugues. de prosseguir sena
mente e com eficac1a a progressiva 
normallzacao das relac;:oes luso 
-angolanas por forma a superar 
dificu ldades acumuladas e a garan 
tir uma ligac;:ao fraterna entre os 
nossos dois povos.» 

Em resposta. o Pres1dente Agos
tinhos Neto escreveu 

«As palavras que Vossa Exce
lencia me dirigiu sao natura lmente 
ditadas por uma consciencia que 
s6 conhece a linguagem franca e 
se exprime nos mementos neces 
sarios sem reservadas intenc;:oes. 

«Por tal motive. Senhor Presi 
dente. em meu nome pessoal e 
no do Povo Angolano. agradec;:o 
os votes formulados 

«A serenidade. objectividade e 
interesse prof undo serao norm as 
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de conduta ou certezas basicas 
que irao permitir a continua<;:ao 
da nossa obra e a manuten<;:ao 
de uma linha de pensamento que 
vem de tras e se nao podera 
interromper. 

«Os recentes acontecimentos vi 
vidos no nosso pais em nada 
alteraram a nossa linha de orien 
ta<;:ao no sentido de refor<;:ar e 
aprofundar a coopera<;:ao entre os 
nossos governos e povos. e apre
ciaremos sempre as ideias e ini
ciativas que facilitem e contribuam 
para concretiza<;:ao desses objec
tives.» 

Entretanto. o Ministro dos Neg6-
cios Estrangeiros portugues. dr. 
Jose Medeiros Ferreira. abordou 
igualmente o tema das rela<;:oes 
entre Portugal e a Republica Popu 
lar de Angola. recordando que a 
troca de embaixadores ja f1cara 
decidida M cerca de um ano. 
durante o encontro com o ministro 
angolano Eduardo Santos. em 30 
de Setembro de 1976. Desde entao 
as rela<;:oes com as ex-col6nias 
portuguesas. e em particular com 
a Republica Popular de Angola. 
tem vindo para «primeiro plano». 

Aguarda-se actualmente que 
parte dos refugiados vindos de 
Angola para Portugal concret1zem 
o regresso aquele pais Nesse sen 
tide. existe ja um acordo que 
faci lita. em determinadas condi 
<;:6es. o regresso de cidadaos por
tugueses interessados em viver e 
trabalhar em Angola Quando al
guns obstaculos politicos se en
contrarem ultrapassados. tudo in
dica que esta inten<;:ao se tornara 
uma realidade a breve prazo. 
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Dr. Agostinho Neto. Presidente da Republica Popular de Angola. 

PRIMEIRO EMBAIXADOR 
DE MOCAMBIQUE EM LISBOA 

0 presidente da Republica. 
general Ramalho Eanes. recebeu 
no Palacio de Belem as creden
ciais do primeiro embaixador de 
Mo<;:ambique em Lisboa. Armando 
Panguene. 0 novo representante 
diplomatico na capital portuguesa 
e membro do comite central da 
Frelimo e ocupava no Governo 
do Maputo o cargo de vice
-ministro dos Neg6cios Estran
gelros. Por outro !ado. efectuou-se 

no Maputo. a troca de instrumen
tos de ratifica<;:ao do acordo geral 
de coopera<;:ao entre Portugal e a 
Republica Popular de Mo<;:ambique. 
Estiveram presentes ao acto. pela 
RPM. o ministro dos Neg6cios 
Estrangeiros. Joaquim Chissano. e 
pela parte de Portugal. o embai
xador Vaz Pereira. Ao abrigo deste 
acordo geral serao assinados acor
dos parecelares. em domfnios dife
rentes. 

I It\ 
' II I 



JACQUES FAUVET, 
DIRECTOR DO «LE MONDE», VISITA LISBOA 

Jacques Fauvet. director do pres
tigioso quotidiano frances Le 
Monde. esteve de visita ao nosso 
Pais. a convite do Centro Por 
tugues de Planeamento. tendo sido 
recebido pelo Presidente da Repu
blica. general Ramalho Eanes. pelo 
Chefe do Governo. Mario Soares 
e ainda por outras individualidades 
do mundo pol itico e partidario. 

Em declara<;oes aos jornalistas 

da Europa Meridional. Fauvet su
blinhou que em Fran<;a «a esquerda. 
se quiser alcan<;ar o Poder. esta 
condenada a entender-se. pelo 
que o sonho de alguns socialistas 
- um Governo socialista homo
genic. em Fran<;a - e. neste me
mento. uma imposstbtlidade mate
matica». «Em Portugal». prosse 
guiu. «a situa<;ao e outra. Quando 
aconteceu o 25 de Abril. muitos 
franceses (entre eles Le Monde) 
sentiram uma dupla esperan<;a e 
satisfa<;ao: em primeiro Iugar. tra
tava-se de um pais que saia de 
uma ditadura sem necessidade de 
uma revolu<;ao sangrenta : por ou
tre lado. a esquerda tinha o poder 
e era precise ver o que eta demons
trava ser capaz de fazer.» 

o director do Le Monde conside 
rou que a importancia polftica de 
Portugal no contexte europeu. no
meadamente em rela<;ao a Europa 
Meridional. se encontra firmada 
desde o 25 de Abril. uma vez que 
os problemas politicos surgidos 
em Portugal ja se colocavam e 
ainda se colocam noutros paises. 
como. por exemplo. a Fran<;a. Den
tro dessas questoes. referiu. a titulo 
de exemplo. as rela<;oes entre os 
partidos da esquerda e as rela<;oes 
do Partido Socialista com outros 
quadrantes politicos. 

«0 nosso receio». observou. «era 
que um excesso de revolu<;ao levasse 
a um excesso de reac<;ao. o que. 
segundo o que me ja foi dado ver. 
e. presentemente. um receio injus
tificado.» 

Jacques Fauver. director do «Le Monde» 

0 director do Le Monde refe
riu-se. em conferencia de imprensa. 
a situa<;ao politica portuguesa. que 
classificou de «estavel». tendo a 
prop6sito referido que as trans
forma<;oes politicas aqui ocorridas 
«vao muito alem das que foram 
feitas em Fran<;a». Ressalvando as 
«diferen<;as entre os quatro paises 

0 embaixador frances em Lisboa 
ofereceu um 1antar em honra do 
director do Le Monde. ao qual 
compareceu o Prtmetro- Mtntstro 
do Governo Constituctonal. Mario 
Soares. Refira-se que Jacques Fau
vet permaneceu alguns dias mais 
em Portugal. como um vulgar e 
an6nimo turista. em gozo de ferias. 

ESTA REVISTA E PARA O.S EMIGRANITES. 

DIVULGUE-A ENTRE OS SEUS AMIGOS 

E CAMARADAS DE TRABALHO. 

RECOMENDE A SUA ASSINATURA. 
15 



SISTEMA DE 
POUPANCA-CREDITO • 

PARA COMPRA DE HABITACAO 
• 

OU PROPRIEDADES EM PORTUGAL 

Na sequ~ncia da Nota lnformativa elaborada pela Sec retaria 
de Estado da Emigrac;:ao em Julho d e 1976 (n .0 16, pag. 10), acerca 
do sistema de «Poupanc;:a- Credito», instituido palo Dec reto- Lei 
n .0 540/ 76 de 9/7/76 - posteriormente regulado pela Portaria 
n .0 718/76 de 27/ 11 / 76 -, e tendo em conta as alterac;:oes intro
duzidas pela Le i n .0 21 -B/ 77 de 9/ 4/ 77, consid era-se necessaria 
prestar informac;:oes pormenorizadas sobre os moldes actuais do 
refer ido sistema a fim de facilitar a sua utilizac;:ao palos interes
sados. 

SISTEMA DE «POUPAN(;A- CR£DITO -A qualidade de emigrante pode ser comprovada 
mediante a apresentac;:ao da carteira de residente 
no estrangeiro. de carteira de trabalho ou de 
qualquer outro documento pelo qual a institu i
c;:ao de credito depositaria se possa assegurar 
de que 0 interessado e efectivamente em igrante 
e reside no estrangeiro htJ mais de seis meses. 

1. Em que cons iste o sistema : 

t um sistema ao abrigo do qual poderao ser con
cedidos beneficios : 

- Na compra ou benfeitorias de terrenos. quer 
para exploracao agricola directa. quer para 
arrendar: 

- Na compra. construc;ao ou melhoramentos de 
casas ou andares. quer para hab1tac;:ao pr6pria 
do dono. quer para arrendar. 

2. Qua is os beneficios: 

Desde que verificadas as condic;:oes adiante ind i
cadas. poderao ser concedidos os seguintes beneficios: 

- Emprestimos de dinheiro com uma taxa de juro 
mais baixa do que a aplicada no mercado normal; 

- lsenc;:ao ou reducao do impasto de sisa: 
- lsenc;:ao da contribuicao predial por determinado 

numero de anos. 

3. Quem pod e beneficiar : 
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- S6 podem beneficiar deste sistema os emigran
tes portugueses. os emigrantes orig inariamente 
portugueses que tenham adqi,Jirido a naciona li
dade estrangeira e seus filhcls: 

- Os interessados que se encontrem nestas con
dic;:6es terao de apresentar os seus pedidos de 
credito nas instituic6es do Estado ou Bancos 
nac1onalizados. 

4. Condic;:oes necessarias : 

t necessaria que em relac;:ao as pessoas atras indi
cadas que pretendam beneficiar do sistema de pou
panc;:a-credito. se verifique uma das seguintes condic;:oes: 

- Nos seis meses anteriores a data do pedido do 
emprestimo. tenham transferido para Portugal. 
atraves das instituic;:oes de cn§dito do Estado 
ou nacionalizadas. uma importancia em moeda 
estrangeira cujo contravalor em escudos seja 
pelo menos igual ao montante do emprestimo 
pedido: 

ou 
- Tenham constituido. em instituic;:ao de credito 

do Estado ou nacionalizada. uma coma de 
deposito de poupam;:a-credico. 

CONTA DE DEPOSITO « POUPAN<;A- CR£DIT0» 

1. Como pode ser creditada: 

- Com o contrava lor em escudos de moeda estran 
geira efectuada atraves do sistema bancario: 

- Com o contravalor em escudos de notas estran
geiras e outros meios de pagamento sobre o 
exterior de que o respective titular seja portador 



ou que tenha remetido ao seu procurador; 
- Com escudos transferidos de contas abertas em 

outras institui~oes de credito. mediante prova 
de que esses escudos tiveram origem em remes
sas de moeda estrangeira. observada a limita~ao 
de seis meses prevista no artigo 4.0 do Decreto
-Lei n.0 540/76: 

- Com a transferencia do saldo. ou parte. expresso 
em escudos. de contas de dep6sito de emigrantes 
em moeda estrangeira; 

- Com os juros vencidos. 

2. Quem pode movimentar a conta : 

- Os titulares das contas de dep6sito de pou 
pan~a-credito podem autorizar. atraves de pro 
curac;:ao em que se especifiquem os poderes do 
procurador. que residentes em Portugal movi 
mentem essas contas. nas condi~oes e dentro 
dos montantes que estabelec;:am; 

- Sempre que a delega~ao de poderes seja feita 
a favor dos c6njuges. pais. filhos ou irmaos. 
pode essa delega~ao constar de documentos 
relatives a abertura da conta de dep6sito; 

- Durante o perlodo de vigencia do dep6sito de 
poupan~a-credito podem ser livremente efec
tuados levantamentos de fundos. 

3. Dura~fto da conta : 

-As contas de dep6sito de poupan~a-credito sao 
expressas em escudos e o seu periodo de vigencia 
pode ir ate ao maximo de 5 anos. contados 
a partir da data da sua abertura; 

- Nao sendo o respective saldo utilizado para o 
seu tim especlfico. ao fim de 5 anos deve o 
mesmo ser transferido para uma conta de dep6-
sito a ordem ou a prazo. conforme o titular 
preferir. e cancelada a conta de poupanc;:a 
-credito. 

4. Juros vencidos pelos dep6sitos : 

- Os dep6sitos de poupan~a-credito vencem juros 
a taxa atribulda aos dep6sitos a prazo de 180 
dias (actualmente 7.5 %). que serao contados 
ao semestre e capitalizados na pr6pria conta; 

- Por cada perlodo complete de um ano e um dia 
em que a conta nao registe levantamentos 
creditar-se-a um premio correspondente ao dife
rencial da taxa de juro para os dep6sitos a mais 
de um a no (actualmente 12 %) ; 

- Os juros vencidos pelos dep6sitos de poupan~a-
-credito estao isentos do imposro de capitais. 

CONCESSAO DE EMPRI:STIMOS 

1. Como conseguir um emprestimo: 

A concessao de emprestimos no sistema de «pou
panc;:a -credito» subordina-se as seguintes condi~oes : 

- 0 emprestimo destinar-se-a a constru~ao. aqui
si~ao ou melhoramento de predios urbanos ou 
a aquisi~ao ou benfeitorias de predios rusticos ; 

- 0 montante do emprestimo tem o limite maximo 
de 1000 contos e nao pode ultrapassar o saldo 
da conta de dep6sito no memento da apresen
ta~ao do respective pedido. nem ser superior 
a 50% do valor que a instituic;:ao de credito 
atribuir aos terrenos. predios ou andares a que 
se destina o emprestimo; 

-Nos casos de constru~ao ou de melhoramentos 
de predios urbanos ou de benfeitorias em predios 
rusticos. a utiliza~ao do emprestimo ficara con 
dicionada a verifica~ao do andamento das obras ; 

- Os emprestimos serao garantidos por hipoteca 
sobre os mesmos bens a favor da insti tu i~ao 
de credito; 

- 0 prazo do emprestimo nao podera exceder 
12 anos: 

- A amortiza~ao sera fei ta. em prestac;:oes mensais 
ou semestrais. iguais de capital e juros. 

ISENCAO OU REDUCAO DE SISA 

1. Condi~oes para a isen~ao ou redu~ao de sisa : 

- Se o valor atribuido pelas Finan~as ao terrene. 
predio ou andar. para efeitos de sisa. nao exceder 
o montante correspondente ao dobro da impor
tancia transferida do estrangeiro para Portugal 
e efectivamente utilizada na aquisi~ao. havera 
isen~ao de sisa: 

- Se esse valor exceder o montante referido no 
numero anterior. sera devida sisa apenas sobre 
o excesso. 

Para exemplificar. imagine-se um terrene. predio 
ou andar a que as Finan~as atribuem o valor co lectavel 
de 1000 contos. A sisa a pagar depende da quantia 
transferida do estrangeiro e aplicada na aquisi~ao de 
acordo com o quadro seguinte: 

Ouant•a Valof Percentagem do valof 
uansfe~•da sob<e que tnCide do pr~io 

e apficada- htp6teses I SISS isento de s•sa 

500 contos ou mais 0 {1000-2x500) 100% 
400 contos ou mais 200 contos {1000-2x400) 80% 
300 contos ou mats 400 contos {1000-2xJ00) 60% 
200 contos ou mats 600 contos {1000-2x200) 40% 
1 00 contos ou mats 800 contos {1000-2><100) 20% 

A Lei n.0 21-B/77. de 9/4/77. veio estabelecer 
uma importante altera~ao relativamente ao Decreto- Lei 
n.0 540/76: e que deixou de ser necessario pedir um 
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conceder esta relacionado com a percentagem corres
pondr>ntA fl isPn<'iio de sisa nos seguintes termos : 

Percentagem Per!odo de 1se~ 
Esca16es correspoodeme de oontnbui<;Ao pred181 

• I~ de SIS& 8 concede< 

A Jual a 100% (1senc;:ao tota 10 anos 
B ..... l:ntre 75% e menos de 100 8 anos 
c ... ... ... Entre 50% e menos de 75 ° 6 anos 
D Entre 25% e menos de 50 ° 4 anos 
E ntrP 1 0 "(. ~ menos cfP , .. 2 ann 

Apllccmdo esta tabela ao exemplo md1cado no 
numero anterior da presente nota informativa. os resu l
tados SaO OS SE'(Jl lintes· 

lsen~ de sisa 

emprestimo para beneficiar da isenc;ao ou reduc;ao de 
sisa e da contribuic;ao predial. quer d izer. o interessado 
pode prescindir do emprestimo. se quiser. que nao 
perde 0 d1reito aqueles benefiCIOS. desde que a aqu1 
sic;ao: 

100;, 
80 % 
60% 
40% 
20" 

Perlodo de 1senyao 
da oontnbuiy8o 

pred1al 

0 tnOS 
8 anos 
6 anos 
4 anos 
:> ann• 

- seja efectuada ao abrigo do sistema de «pou
panc;a-credito ; 2. Aplicac;:ao retroactiva : 

- embora sem recurso ao credito. o adquirinte 
ut ilize directamente na aquisi9ao importancias 
transferidas ou a conta de dep6sito a que atras 
se refere. 

Esclarece-se que a Lei n.0 21- B/77 estabeleceu 
que a isenc;ao ou reduc;ao de sisa e de contribuic;ao 
pred ial. a conceder nos moldes atras indicados. e apl i
cavel as compras efectuadas desde 9 de J ulho de 1976. 
desde que o emigrante possa demonstrar que aplicou 
directamente nessa compra dinheiro transferido do 
estrangeiro. Para fazer esta prova. os interessados 
deverao sol ici tar a inst ituic;ao de credito por intermedio 
da qual foi feita a t ransferencia. um certif icado dessa 
transferencia. apresentando-o na respectiva repart ic;ao 
de financ;as. 

ISEN<;:AO DE CONTRIBUI<;:AO PREDIAL 

1. Condic;:oes para a isenc;:ilo de contribuic;:Ao 
pred ial 

0 periodo de isenc;ao de contribuic;ao predial a 

EMPRESTIMOS REEMBOLSAVEIS 
A CANDIDATOS A EMIGRA<;AO 

0 Conselho de Mmistros dec1d1u 
afectar cerca de 80 mil contos a con
cessao de subsid•os de viagem aos 
candidates a emigra~ao. desde que 
estes fa~am prova de insuficiencia 
econ6mica e possuam contrato de tra
balho no pais de destino. 

Para tal, foi aprovado um decreto
-lei em que se preve que o subsid1o 
possa ser extensive a cobertura de 
despesas de transporte e despesa em 
terri t6rio nacional. efectuadas por mo
tivo da organiza~ao do processo migra
t6rio. 

Nao se trata. portanto. de um incen 
tivo oficial a emigra~ao. mas de um 
simples emprestimo reembolsavel. 0 se 
manario «Tempo» ouviu a este res
peito o chafe de gabinete do secretario 
de Estado da Emigra~ao. dr. Eduardo 
Ambar. que esclareceu tratar-se de 
um mero «apoio financeiro a todos os 
candidates a em1grantes que estejam 
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carec1dos de me10s e que disso fa~am 
prova atraves de documenta~ao pas
sada pelas Juntas de Freguesia. 0 au
xilio abrange a viagem do emigrante 
e da familia (c6njuge. descendentes 
em linha recta e ascendentes). Este 
subsidio. reembolsavel a Secretaria de 
Estado da Emigra~ao. de uma s6 vez. 
ou no prazo de tres anos. visa fazer 
com que a emigra~ao que e cortada 
por fal ta de meios possa ser concre
tizada.» 

Uma certa imprensa acusou o Go
verno de estar. por esta forma. a 
desenvolver uma poHuca de fomento 
da emigra~ao. A este respeito. o dr. 
Eduardo Ambar salientou que «nunca 
se podera entender que isto seja 
fomentar a emigra~ao. Nao e incentive. 
porque todos os candidates que estao 
em circunstancias de emigrar. mas 
que nao possuem meios para se des
locarem ate ao pais de destine. se 

nao os ajudarmos a emigrar. estamos 
a contribuir para que esses trabalha
dores fiquem desempregados no nosso 
Pais. Alem disso. e o pr6prio traba
lhador que voluntariamente opta por 
emigrar. embora isso nao seja nada 
agradavel.» 

«Nao se pense - acentuou - que 
isto vai traduzir -se num aumento de 
emigrantes S1mplesmente. os que pre
tandem emigrar terao mais facilidades.>> 

Para a concessao do subsidio. o 
candidate deve ter o visto de entrada 
no pais de destino e o contrato de 
trabalho. alem dos documentos pas
sados pel a Junta de Fregues1a Apre
senta-se. de seguida. na D~rec~ao
-Geral da Emig ra~ao. onde o processo 
seguira os seus trflmites legais. 

0 Governo decidiu igualmente tomar 
medidas que facil item a entrada de 
emigrantes e turistas estrange~ros nas 
fronteiras. Os formularies de passagem 
serao igualmente simplificados. 



EMISSOES DE RADIO 
PARA PORTUGUESES . 
NO ESTRANGEIRO 

RADIODIFUSAO PORTUGUESA- Departamento de Programas lnternacionais 
- Horario das Emissoes (em lingua portuguesa) 

DESTINOS Horas(TMG) 
Frequhcias C. onda 

OESTINOS Ho•as(TMG) 
FrcquCnciu C. ond• 

(KHz) (metros) ( KIIz) (mecros) 

venezuela 00.00·02.30 11875 25 Angola 11.30·12.00 21700 13 
(Segunda·feira a sabado) (Segunda·feira a s~bado) 17880 16 

19.30-20.00 15340 19 
14.30·18.00 21700 13 17880 16 

(Domingos) 00.00·02.30 11875 25 
(Domingos) 11.30-12.00 21700 13 

17880 16 
Estados Unidos da Arn~rica, 

01.00·03.00 11935 25 
Canad' e Frota Bacalhoeira (Leste) 6025 49 18.45·19.30 15340 19 

17880 16 
(Todos os dias) (Oeste) 03. 30·05.00 11935 25 14.30-18.00 21700 13 

6025 49 
21700 

6025 49 Mocambique 12.00·12.30 13 
17880 16 

Europa 04.00·06.00 6185 48 (Segunda·feira a sabado) 
(Segunda a sexla·feira) 9740 30 20.00· 20.30 15340 19 

18.30·20.30 6025 49 17880 16 
9740 30 

21700 (Domingos) 12.00·12.30 19 
6025 49 17880 16 

(Domingos e s~bados) 08.00· 18.00 11800 25 15340 19 9740 30 19.30-20.15 17880 16 
18.30·20.30 6025 49 14.30·18.00 21700 13 

9740 30 

Macau, Timor e Austrlilia 09.55· 10.55 21700 13 Guin~ e Cabo Verde 13.30-14.00 21495 13 
(Segunda·feira a sabado) 21735 13 (Segunda·feira a sabado) 20.30·21.00 15125 19 

(Domingos) 09. 25-10.55 21700 13 (Domingos) 13.30·14.00 21495 13 
21735 13 20.15-21.00 15125 19 

14.30·18.00 21700 13 

S. TomE e Principe 11.00-11.30 21700 13 
(Segunda·feira a s~bado) 17880 16 India (Segunda·feira a sabado) 15.00·15.45 17895 16 

19.00-19.30 15340 19 Brasil 22.30·01.00 11790 25 
17880 16 (Segunda·feira a s~bado) 11840 25 

(Domingos) 11.00·11.30 21700 13 21700 13 17880 16 (Domingos) 14.30·18.00 15125 19 
18.00-18.45 17880 16 11790 25 15340 19 22.30·01.00 
14.30·18.00 21700 13 11840 25 
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CONHECA OS 
SEUS DIREITOS 
DE 
SEGURANCA 
SOCIAL 

Continuamos neste numero 
a publicac;ao de uma serie de 
documentos elaborados pela 
Caixa Central de Seguranc;a 
Social dos Trabalhadores 
Migrantes (C.C.S.S.T.M.) . 

Dependendo do Ministerio 
dos Assuntos Sociais, este 
organ ismo e responsavel pela 
aplicac;ao, em Portugal , das 
diversas convenc;Oes de Segu
ranc;a Social assinadas entre 
Portugal e alguns palses 
estrangeiros onde os quanti 
tativos da emigrac;:ao portu 
guesa mais justificam a defesa 
dos seus interesses. 

Concretamente, aquilo que 
as Caixas de Previd~ncia tra
tam para os residentes em 
Portugal (abonos, pens6es, 
subsldios, assistencia medica e 
medicamentosa, etc.), trata 
esta Caixa Central para os tra
balhadores portugueses no 
estrangeiro - quer em relac;ao 
aos seus familiares residentes 
em Portugal, quer para eles 
pr6prios quando se encontram 
temporariamente no nosso 
Pais, ou regressam em defi
nitivo. 

0 primeiro texto desta serie 
tratou do problema do Abono 
de Familia para os familiares 
dos emigrantes que residem 
em Portuga l, e foi pub l icado 
no n.0 12 (Julho de 76) desta 
Revista . 

Nesta edi c;ao trata-se do 
Seguro de Doenc;a (desloca
c;ao temporaria) . Publicaremos 
em pr6x imos numeros infor
mac;:Oes relativas a Acidentes 
de Trabalho e Doenc;:as Profis
sionais, bem como Seguros de 
lnvalidez, Velhice e Sobrevi
v~ncia . 

Para m a i s informac;:Oes 
dirija-se a 
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Caixa Central de Seguranc,::a 
Social dos Trabalhadores 
Migrantes 
Rua da Junqueira. 112 
Lisboa 3 Tels. 4 52 81/7 

SEGURO DE DOENCA (Desloca<;ao temporana) 

Paises 

ALEMANHA 

ARGENTINA 

B~LGICA 

BRASIL 

ESPANHA 

FRANc;:A 

HOLANDA 

LUXEMBURGO 

sulc;:A 

Beneficiarios 

Pensionistas ou trabalhadores em gozo 
de ferias pagas anuais e familiares que 
os acompanham. ou trabalhadores ja 
com baixa que vi!m a Portugal para 
continua<;ao do tratamento. 
Beneficiarios portugueses que se des 
locam a Alemanha em gozo de ferias. 
bern como os pensionistas. 

Nao previsto na convenc;:ao. 

Pension1stas ou trabalhadores em gozo 
de ferias pagas anuais que se deslo
cam de um para outro pais. ou segu 
rados com baixa que regressam a Por
tugal para continua<;ao do tratamento. 
e respectivos fami liares. Segurados de 
ambos os paises que se deslocam de 
um para o outro em turismo. e respec 
tivos familiares. 

Segurados e pensionistas que se des
oquem de um para o outro pais. 

e respecuvos dependentes 

Trabalhadores no periodo de ferias 
pagas ou que. autorizados pelo orga
nlsmo competente transferem a sua 
res1denc1a para continua<;ao de trata 
mento. e respectivos familiares. 

Trabalhadores ocupados num pais que 
se deslocam ao pals de origem em 
gozo de ferias pagas. ou ja com baixa. 
e famil1ares a cargo que os acompa 
nham 

Pension1stas ou trabalhadores em gozo 
de ferias anuais que se deslocam de 
um para o outro pais. ou segurados 
com baixa que se deslocam ao pais 
de origem. e respectivos familiares 
Segurados de ambos os paises que 
se deslocam de um para o outro em 
turismo. e respectivos familiares. 

Pensionistas ou trabalhadores em gozo 
de ferias pagas anuais ou em situa<;ao 
de baixa por doenca ou acidente que 
se deslocam para o pals de origem. 
bern como os familiares que os acom
panham 
Segurados de ambos os parses que 
se desloquem de um para o outro em 
turismo. e respectivos familiares a cargo 

S6 os trabalhadores que. em conse
quencia de ac1dente de trabalho. estao 

Formularios Durac;Ao da concessAo 

- P 8/1 para ferias. p ensionistas: sem limite. 
- P 10/13 para trabalha- Activos: perlodos mencionados no formulario. 

dores ja com baixa por } 
doenc;:a ou acidente de 
trabalho. } 

- P 11/1 para pensionistas , 

'···. 
-----------------~ --------------------------------------

8 Port 8 para ferias perlodos de 45 dias. renovaveis. 
pagas e pensionistas. bern 
como para os turistas. 

- B Port 10 para continua
clio da baixa em Portugal 

P B 4 

P E 5 

Ferias pagas: nao ha formu· 
lario. devendo o segurado 
apresentar os boletins de 
salario. o passaporte e o car
tao de segurado. 
T ransferencia de residi!ncia 
ap6s a baixa: 

por doen<;a: SE -139 04 
por acidente de trabalho 
SE - 139 19. 

Familiares. SE -139 07. 

Fenas PH 5. 
Baixa. PH 11. 
Pensionistas: nao existe for
mulario adequado. 

Ferias e baixa: Pl 6/ 9. 

Pensionistas: Pl 33. 

CH/P 15. 

I ~ 

Varia consoante a situa<;ao do interessado. 

Perlodos mencionados no formulario. Renovaveis em caso de 
baixa 

A concessao das prestac;:oes pecuniarias e garantida por 3 meses. 
prorrogavel por mais 3. findos os quais s6 continuara a haver 
direito em caso de doen<;:a de excepcional gravidade (ate um 
limite de 3 anos). 
Caso a doen<;:a nao seja de excepcional gravidade. cessara o 
direito as presta<;:oes pecuniarias. mas 0 direito a assistilncia 
medica sera mantido e suportado pelo orgamsmo portugues 

A concessao das presta<;:oes e garantida durante o prazo indi 
cado no formulario de abertura do direito e. em caso de baixa. 
das respectivas prorroga<;:oes. 

.,._A concessao das presta<;:oes e garantida durante o prazo indi 
" '3do no formulario de abertura do dire1to e. em caso de baixa. 

das respecuvas prorroga<;:oes. 

,. 
Perlodo autorizado no formulario. 

com baixa e obtem autorizacao para I• 

Observac;6es 

A articula<;ao do seguro de doen<;a com o seguro de invalidez 
e assegurada pelo organismo belga. 

Caso se verifique que a doen<;a. nao seja reconhecida de 
excepcional gravidade pelo organismo frances. mas e susceptive! 
de implicar uma situa<;:ao de invalidez. o trabalhador devera ser 
convidado a apresentar urn requerimento de pensao de invalidez. 
devendo a Caixa Distrital enviar urn relat6rio medico a C.C.S.S T M 

A articula<;ao como seguro de mvalidez do regime holandes 
e assegurado pelo respectivo organismo. 

No que respeita ao seguro de doen<;:a s6 havera direito a urn 
perfodo maximo (autorizado) de 52 semanas findo o qual o 
trabalhador devera apresentar urn pedido de pensiio de 
invalidez. 

se deslocar a Portugal. L 

L---------~~--------------------~L-----------------~~--------------------------------------L---------------------------------------
2 



PROBLEMAS DO ENSINO 

PARA OS EMIGRANTES 

INFORMACAO SOBRE 0 
REGIME DE EQUIVALENCIAS 

EQUIVAL~NCIAS PA RA A CONTINUACAO 
DE ESTUDOS 

Ensino l iceal : 

1 As equivalencias a conceder 10marao por base 
o numero de anos de escolaridade que o requerente 
comprove atraves do respectivo certificado de habi
lita<;:oes. 

Consequentemente. o requerente apresentara o 
respectivo certificado de habilita<;:oes e programa de 
estudos e. em caso de duvida levantada na aprecia<;:ao 
do processo. documento comprovativo do numero de 
anos de escolaridade. 

Consequentemente. a urn aluno que. por exemplo. 
fa<;:a prova de possuir o grau «9>> de escolaridade pro
fessada na Africa do Sui sera permitida a sua matrf
cula no 1.0 ano do curso complementar dos liceus. 

2. A equivalenc1a concedida s6 produma os efeitos 
pretend1dos ap6s a aprova<;:ao do aluno nas d1sciplinas 
de Portugues. Hist6na e Geografia de Portugal. reall
zadas ao nivel do ano em que e concedida a equiva
lencia e nos termos indicados nas alineas que se 
seguem. 
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a) Se ao aluno for permitida a matrfcula no pri
meiro ano do curso complementar dos liceus. 
a materia das discipllnas de cultura portuguesa 
sera a professada no actual 3 ° a no do curso 
geral: 

b) Se for perm1t1da ao aluno a matrfcula nos 2.0 

ou 3.0 anos do curso geral. os exames ad hoc 
sobre cultura portuguesa poderao ser aqueles 
que no 3.0 ano do mesmo curso o requerente 
tera de realizar. Excepcionam-se neste caso os 
exames de cultura portuguesa a realizar pelo 
aluno. quando ao mesmo for permitida a 
matricula no 1 o ano do curso geral dos liceus. 
pois que estes exames serao prestados ao 
nfvel do ciclo preparat6rio do ensano secun
dario: 

c) Se a equivalencia for concedida relativamente 
ao curso complementar dos liceus. a/em do 
exame sobre cultura porruguesa ao nfvel do 
curso geral devera ainda o requerenre prestar 
provas de exame ad hoc re/auvas as disci
plmas consideradas fundamenrais para o curso 
superior que pretende seguir e que nao cons
rem do curriculum que professou no estran
geiro. Essas disciplinas serao em principia as 
que consricuem as «nucleareSI> do curso supe
rior a que o aluno se destina. 

d) Os alunos que comprovem posswr naciona
lidade estrange"a serao sujeltos aos mesmos 
exames exigidos para os alunos portugueses. 
considerando-se assim revogado o despacho 
ministerial de 4 de Fevereiro de 7 969. 

Ensino tecnico profissiona l : 

Em virtude de os cursos professados no ensino 
tecn1co profissional estarem anualmente sujeitos a 
exames. ah3m do esquema ja tra<;ado para o ensino 
liceal. o sistema de equivalencia funcionara. aten
dendo-se ainda as seguintes especialidades: 

a) A presta<;ao de exames ad hoc nas disciplinas 
de cultura portuguesa devera obedecer ao 
programa dessas disciplinas professado no ano 
imediatamente anterior aquele em que e facul
tada a matricula ao requerente: 

b) Se o exame final de qualquer uma das disci
plinas de cultura portuguesa se realizar no 
ano em que e permitida a matrfcula. ou nos 
imediatos. sera dispensavel a presta<;ao do 
mesmo ou dos mesmos. devendo o aluno 
apresentar-se as respectivas provas sobre cada 
uma das disc1plinas relativas a cultura portu
guesa no ano em que o actual curriculum do 
ensino tecnico profissional o sujeita a exame 
final: 



... c) Desde que o requerente nao possua no cur
riculum que professou no estrangeiro as dis
ctplinas de especialidade respeitantes ao curso 
do ensino tecnico profissional em relac;ao ao 
qual foi estabelecida a respectiva equivalencia. 
devera o mesmo ser sujeito a prestac;ao de 
exame ad hoc dessas discipli nas desde que 
as mesmas ja tenham sido sujeitas a exame 
final em ano ou anos anteriores aquele em que 
ao requerente e permitida a matricu la; 

d) Sempre que ao requerente seja permitida a 
matricula no 1.0 ano de um curso comple
mentar do ensino tecnico. sera o mesmo 
sujeito a prestac;ao de exames ad hoc sobre a 
matena basica do curso geral respective e 
ainda de Portugues e Matematica do ultimo 
ano do curso geral. alem de uma prova de 
cultura geral. As provas sobre as materias 
basicas do curso geral s6 serao obrigat6rias 
desde que o requerente as nao possua no 
respective curriculum que professou no estran
geiro. Nesse caso. o exame ad hoc sobre 
cultura portuguesa versara o programa a que 
as mesmas disciplinas se encontram sujeitas 
no respective ano de exame do curo real rela
tivamente ao qual e estabelecida a equiva
lencia; 

e) 0 estabelecido na alinea d) do n.o 2 para o 
ensino liceal aplica-se ao ensino tecnico pro
fissional. 

3. Na sequencia da equivalencia concedida rela
tivamente ao ensino liceal ou tecnico profissional e 
facultada ao requerente a frequencia em ano inferior 
aquele em que foi estabelecida a equivalencia. desde 
que o mesmo se julgue ou seja considerado como 
nao possuindo a preparac;ao necessaria a frequencia 
do ano em que por efeito de equivalencia concedida 
lhe e permitida a matricula. 

4. Embora sujeitas as regras atras enunciadas. os 
exames ad hoc nao s6 de cultura portuguesa como de 
disciplinas e materias especificas poderao ser anteci
padas em face de necessidade exposta pelo requerente 
e comprovada pela Direcc;ao-Geral do Ensino Secun
dario. Os referidos exames nao deverao. no entanto. 
realizar-se no comec;o do ano escolar. 

EQUIVAL~NCIAS PARA PROVIMENTO 
EM CARGOS PUBLICOS 

Ensino Iicea I : 

a) A habilitac;ao exigida por lei para o exerctcto 
de func;oes publicas nao especificas e a con
cedida pela aprovac;ao no 3.0 ano do curso 
geral dos liceus. Desta forma. tomar-se-a por 
base a escolaridade que o requerente obteve 
no estrangeiro. sujeitando-a a exame das dis
ciplinas de cultura portuguesa. desde que o 
requerente possua pelo menos nove anos de 
escolaridade obtidos no estrangeiro; 

b) No caso de o requerente nao possuir os anos 
de escolaridade obrigat6ria para a concessao 
da equivalencia ao 3.0 ano do curso geral dos 
liceus. e-lhe permitida a prestac;ao de provas 
das disciplinas que constituem o curriculum 
desta habilitac;ao. 

Ensino t~cnico profissional : 

Relativamente ao provimento em determinados 
cargos publicos. e exigida uma habilitac;ao concedida 
pela posse de diploma de um curso tecmco profis
sional especlfico. 

Nestes casos. a equivalencia funcionara: 

a) Tomar-se-{l por base o numero de anos de 
escolaridade que o requerente professou no 
estrangeiro, sujeitando-se a prestac;ao de provas 
sobre as disciplinas de cu ltura portuguesa desde 
que o mesmo possua pelo menos nove anos 
de escolaridade; 

b) Nas condic;oes previstas em a). o requerente 
sera sujeito a exame ad hoc nas disciplinas 
basicas do curso geral a que pretende equiva
lencia. desde que as mesmas nao fac;am parte 
do curriculum professado no estrangeiro. 

EQUIVAL~NCIA PARA FINS MILITARES 

t concedida a equivalencia pura e simples desde 
que o requerente possua nove ou onze anos de escola
ridade professados no estrangeiro e deles fac;a prova. 
No caso de o requerente possuir menos de nove anos 
de escolaridade. sera sujeito as regras estabelecidas 
para as equivalencias com efeito na sequencia de 
estudos. 

Ficam desde ja preteridas as seguintes formali
dades 

a) Reconhecimento pelo consul de Portugal na 
localidade e legalizac;ao pelos Servic;os Centrais 
do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros dos 
documentos comprovativos das habil itac;oes 
adquiridas; 

b) Autenticac;ao pelas autoridades escolares do 
pais em causa dos pianos de curso que o reque
rente frequentou no estrangeiro. 

A Direcc;ao-Geral do Ensino Secundario -via 
servic;o de equivalencias - procedera a tarefa de 
recolha da documentac;ao necessaria. contactando por 
isso com as embaixadas acreditadas no Pais. sempre 
que aos requerentes. ja domiciliados em Portugal. 
se torne de grande dificuldade a obtenc;ao da documen
tac;ao necess{lria. 

As situac;oes relativas a equivalencia que se nao 
possam enq uadrar nas presentes norm as serao solu
cionadas por despacho ministerial. a recair sobre parecer 
dos servic;os de equivalencias. 
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A EMIGRACAO E SEUS PROBLEMAS 
• 

NO DISTRITO DA GUARDA 

Um grupo de alunos da Escola do Magisterio Primario da 
Guarda, animados pelo seu professor de socio.logia, Alberto Mar
tinho, dedicou-se durante alguns meses, a fazer uma investi
gac;:ao de ordem sociol6gica, relacionada sobretudo com os pro
blemas da emigrac;:ao no distrito, como se sabe o mais afectado 
em Portugal por este fen6meno. 

Naturais de aldeias e vilas com bastantes emigrantes, os 
estudantes dedicaram-se durante algumas semanas a fazer son
dagens, a entrevista r emigrantes. Uma dessas sondagens foi 
feita sobre 135 pessoas, outra com 43 filhos de emigrantes, nas 
aldeias de Muchagata, Pousafoles, Valbom, Vilares (Pinhel) e 
Vale Formoso. 

0 que a seguir apresentamos e um resumo da conversa que 
durante as comemorac;:oes do Dia das Comunidades entl'io trava
mos com esse grupo de estudantes, acompanhados de Alberto 
Martinho. 

Redactor- Voces fizeram umas 
sondagens sobre certos aspectos 

. da emigra9iio neste distrito da 
Guarda. Como e que nasceu essa 
ideia 7 

Grupo - Nas aulas de socio
logia que tivemos este ano, 
surgiu a ideia de fazer uma 
sondagem a varios aspectos 
da vida das pessoas do nosso 
distrito e um dos assuntos que 
abordamos foi o da emigra 
c;:ao, porque alg uns de nos ou 
quase todos, somos de terras 
com muitos emigrantes. 0 que 
sentimos durante o trabalho, 
e verdade que se diga, e que 
algumas pessoas mostraram 
uma certa desconfianc;:a ... 

Redactor - Quais foras as· 
descobertas que fizeram ? 

contos serem canal izados para 
o estrangeiro. Consta ate que 
ha pessoas de posic;:ao que 
fazem fortuna com o trafego 
de divisas. 

Redactor - Podem citar nume
ros de dinheiros enviados pelos 
emigrantes para o Pais 7 

Grupo - Basta ver o quadro 

onde se podem ler as quanti
dades de dinheiro que os emi
grantes do nosso distrito tem 
na Torralta (mais de 135 mil 
contos) e no J . Pimenta (mais 
de 71 mil contos), o que da a 
bonita soma de mais de 200 
mil contos, s6 nestas duas 
empresas. 

(Um outro estudante acres
centou : 0 me nos que se pode 
pedir e que este problema dos 
dinheiros colocados na Tor
ralta e no J. Pimenta pelos 
emigrantes seja resolvido, pelo 
menos no que toea a eles, 
senao para a outra vez ... ) 

Redactor - Pelo que voces 
dizem a questiio dos dinheiros e 
complicada . .. 

Grupo - Ainda agora, mui
tos mandam as divisas atraves 
de pessoas que Ia vao, algumas 
semanalmente, em carrinhas. 
E sabe-se que, aqui ha tempos, 

Grupo - As nossas princi
pais descobertas podemos re
sumi- las no seguinte. Antes 
de mais verificamos que ·os 
emigrantes ganham dinheiro, 
bastante dinheiro como se veri
fica nos graticos, e nao sabem 
como nem onde emprega-lo. 
E mais : tem ate duvidas em 
manda-lo para ca, em razao 
do mercado negro que e muito 
grande. A percentagem e ele
vada, a ponto de milhares de Bairro de emigrantes em Castelo Rodrigo. 
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havia gente a percorrer as 
aldeias em busca de divisas. 
Em Carvalho Me~o. foram le
vantadas quantidades da ordem 
dos 2 ou 3 mil contos .. . 

Redactor - E onde e que OS 

emigrantes aplicam o seu dinheiro? 
Grupo - Normalmente os 

emigrantes aplicam os dinhei
ros que ganham na compra de 
terrenos e de casas. Neste 
momento podemos ate dizer 
que a compra de im6veis e 
feita com dinheiro forte (mar
cos e francos). No inquerito 
que fizemos aparecem percen
tagens da ordem dos 84, 69 
e 36 por cento para aplica~~o 
em compra de terrenos, nos 
bancos e na compra de casas, 
respectivamente. Mas ha ou 
tros casos bastante interessan
tes e que demonstram ja uma 
certa viragem na aplica~~o dos 
dinheiros: na construc;:~o de 
aviarios, em armazens de vi
nhos (Vila Nova de Tazem) , 
em pequenos cafes e restau
rantes (no Pinzio), na compra 
de tractores, de vacas, em 
melhoramentos agricolas (em 
Pega, Carvalho Me~o. Pousa
foles, Ad~o) . 

Redactor - Conhecem alguns 
casos de emigrantes regressados 
as suas terras? 

Grupo - Ha ja exemplos 
de emigrantes que voltaram 
para as suas terras e se dedi
cam agora a actividades varias, 
como atras se disse. Alguns 
compraram terrenos que ha 
mais de 15 anos n~o eram 
cultivados. lsto deu-se em Cer
deira do Coa (Sabugal), Car
rapito de S. Salvador, Nave 
de Haver, Vila Nova de Foz 
Coa, etc .... 

Redactor - Quais tem sido. 
para v6s. as vantagens da emi 
grayao? 

Grupo - Urn dos aspectos 
mais importante, para Ia dos 
melhoramentos feitos nas ter
ras, e 0 facto de muitos filhos 
de emigrantes terem podido 
estudar. lsto deve ser real
c;:ado: muitos jovens forma
ram -sa a custa dos pais que 
emigraram. 

Redactor - Certamente podem 
d izer alguma coisa sobre as esco
las primarias .. . 

Grupo - Um ponto muito 
importante que deve ser focado 
e a dificuldade que OS profes
sores sentem ao ensinar, so
bretudo a lingua portuguesa. 
Por exemplo ali em Pega, a 

17 quil6metros da Guarda, a 
professora tem crian~as que 
ja estiveram na Fran~a. na 
Alemanha e no Canada. Por 
aqui se pode calcular urn pouco 
as dificuldades encontradas no 
ensino em geral. E que algumas 
crianc;:as ja andavam no 3. o 

ano de escolaridade em Franc;:a, 

Educa(:ao e desenvolvimento agricola. dois problemas fundamentais. 
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outras vao para a escola ja 
com idade escolar, outras usam 
uma mistura de llnguas ... 

Redactor - Acerca da infor
ma9ao para emigrantes. querem 
dizer alguma coisa ? 

Grupo - 0 que a gente 
verifica e que OS emigrantes 
n6o sAo informados sobre o 
que se passa ca. Poucos race
bern notfcias, alem das cartas 
que a familia lhes escreve e 
dos boletins paroquiais que 
os priores mandam. Portanto 
ja se pode fazer uma ideia 
do abandono a que est6o vota-
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dos. Uns tantos. muito poucos, 
recebem jornais regionais, mas 
0 numero sera tao pequeno 
que se pode dizer, sem receio 
de errar. que os emigrantes 
n6o sAo informados. 

Estes rapazes e raparigas deram 
uma sugestao que aqui inserimos 
por a acharmos oportuna e ate 
urgente. E seu desejo continua
rem estes estudos e se possfvel 
ampliar as sondagens feitas e dedi
carem-se no pr6ximo Verao ou 
durante os meses futures a desen
volver um acompanhamento mais 

eficaz do que tern sido fe ito. aos 
emigrantes que todos os anos 
v~m passar as ferias fl sua terra. 
agora no Verao e outros no lnverno 
(meses de Dezembro e Janeiro) . 
Se forem ajudados. com base nesta 
primeira aproxima9ao das reali 
dades da emigra9a0 (que fizeram 
por sua conta e risco) poderfl 
surgir um trabalho mais profundo 
e mais vfllido. 

Serf! possfvel apoiar futuramente. 
a experiencia-piloto de acompa
nhamento e apoio de emigrantes 
em ferias. que eles tanto anseiam 
realizar? 

Alfaiates (concelho de Sabugal) . 
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NOMEROS E FACTOS A MERECEREM ESTUDO 

A acompanhar a exposi~Ao «0 ESFOR<;O 
DO EMIGRANTE PORTUGUeS NO DISTRITO 
DA GUARDA», foram divulgados quadros 
estatisticos referentes ao estudo feito pelo 
Grupo de Alunos da Escola do Magisterio 
da Guarda. Apresentamos a seguir os dados 
que achllmos mais oportuno dar a conhecer 
aos nossos leitores. 

1. lnvestimentos de Emigrantes do Dis
trito (em duas empresas apenas) 

- Na Torralta - 136 mil contos 
- Na J. Pimenta- 71 mil contos 

Os investimentos na Torralta sao de emigrantes 
do concelho do Sabugal (40 mil contos). Trancoso 
(20 mil), A lmeida (16 mil ). Pinhel (14 mil). Gouveia 
(12 mil). Seia (1 0 mil). e ainda Guarda. Figueira 
de Castelo Rodrigo. M eda e Celorico (menos de 
10 mil contos. por cada concelho) . 

2. Ouanto conseguiram economizar? (135 
respostas obtidas) 
• Economizaram mais de mil contos- 1 6 

em igrantes 
• Economizaram para cima de mil contos 

- 20 emigrantes 
• Economizaram a roda de 80 mil contos 

- 1 0 emigrantes 

As outras respostas variam na importancia 
(700. 600 contos) e alguns dizem: «o bastante 
para viver a francesa» (5 respostas). 

3. Costuma mandar as suas economias 
para Portugal? 

Oas 135 respostas obtidas. a maioria (80 por 
cento) da uma resposta afirmativa. 

4. Em que empregou as suas economias? 
(135 respostas obtidas) 

• Em casas - 84 % 
• No banco - 69 % 
• Em terrenos - 36 % 
• Na Torralta- 8 % 
• Em autom6veis - 7 % 
• Na J. Pimenta- 6% 
e No comercio - 4% 

5. 0 que acha~ situa~ao actual de 
Portugal? 

Oas 1 35 respostas. respondem - «muito mfl)) 
ou «pessima». uns 72 por cento. 

6. Quais os problemas que mais o preo
cupam? 

• o desemprego - 80 por cento 
• a infla9ao- quase 50 por cento 

7. Ouanto pagou ao passador? (135 res
pastas obtidas) 

• Nao houve passador - 71 respostas 
• Ate 4 - 14 respostas 
• Ate 8 - 1 2 respostas 
• Mais de 1 0 - 7 respostas 

8. Emigrantes clandestinos e engajadores presos 
na cadeia da Guarda 

• 1964 -151 
• 1965 - 167 
• 1966- 90 
• 1967- 83 

• 1968- 70 
• 1969-100 
• 1970- 27 

0 numero come9a depois a descrescer e passa 
a ser nulo em 1975. 

ESTA REVISTA E PARA OS EMIGRANTES ... 
DIVUlGUE-A ENTRE OS SEUS AMIGOS 
E CAMARADAS DE TRABAlHO. 
RECOMENDE A SUA ASSINATURA . 



A CIDADE DA GUARDA 
PRESENTE EM TODOS OS GRANDES MOMENTOS 
DA HISTQRIA DE PORTUGAL 

Diz urn rifao popular que 
a Guarda e tria. farta e forte. 
Outro ainda acrescenta que 
«o frio almoc;:ou em Penedono, 
jantou em Trancoso e veio 
cear a Guarda». Efectivamente 
esta e a cidade mais alta de 
Portugal. a 1 059 metros de 
altitude, sendo depois de Avila 
a mais alta da Europa. Capital 
e sede de distrito com uma 
area total de 5496,5 km 2 (14 
concelhos e 332 freguesias), 
forma com Viseu a provincia 
da Beira Alta. 

A cidade da Guarda quase 
que tomou parte em todos os 
grandes acontecimentos da 
H ist6ria de Portugal. Das suas 
origens existem testemunhos 
remotos de urn povoamento 
que se reporta aos tempos do 
paleolftico. A sua densa rede 
de castros deve-se a riqueza 
mineira da regiao. Nela habi 
taram os lusitanos que ergue-
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ram urn castro nos Castelo~ 
Velhos a urn qui16metro da 
actual cidade. Mais tarde so
frau intensa influencia das in
vasoes romanas, das quais res
tam hoje alguns vestigios junto 
a capela romanica do Mileu 
(seculo XI-XII) . 

Pensa-se ter existido aqui a 
Lancia Oppidana da qual falam 
os historiadores romanos. 

D. Sancho I. num vasto plano 
de consolidac;:ao e organizac;:ao 
territorial alargou e fortificou 
a urbe dando-lhe foral em 1199 
e transferindo para aqui a 
antiga diocese visig6tica. 
Afonso II (1217) e Sancho II 
(1229) confirmaram os privi
legios anteriores. A Guarda 
teve Cortes com D. Dinis, que 
aqui se manteve durante os 
seus litigios com Castela. Aqui 
se distinguiu durante a guerra 
da lndependencia, o alcaide 
Alvaro Gil de Cabral, avo de 

Arreigadas tradir;:oes religiosas ... 

Pedro Alvares de Cabral. des
cobridor do Brasil. Este alcaide 
recusou entregar o seu cas
telo a D. Joao I de Castela 
(Janeiro de 1364) que se pre
tendia herdeiro do trono de 
Portugal. D. Afonso V reuniu 
cortes na Guarda em 1465. 
Em 1510 D. Manuel deu-lhe 
foral novo. Durante a guerra 
da Restaurac;:ao esta cidade 
desempenhou importante papel 
como ponto de apoio e assen
tos de Hospitais de Sangue. 
Em 1704, durante a guerra da 
Sucessao de Espanha. encon
traram-se na Guarda o rei 
D. Pedro II de Portugal e o 
Arquiduque Carlos. A velha 
Guarda sofreu as invasoes fran
casas. 

Com uma actual populac;:ao 
de cerca de 18 mil habitantes, 
dos quais sete mil sao jovens 
em idade escolar frequentando 
os estabelecimentos de ensino 
locais, pouco ou praticamente 
nada industrializada, sera de 
facto farta e forte esta cidade? 

Sem duvida forte no animo 
dos seus habitantes e farta 
de frutas, vinhos, batatas, ce
reais e lacticinios, dos quais 
sobressai o famoso queijo da 
serra, dos melhores e mais 
caros dos nossos queijos e com 
larga colocac;:ao em todo o 
mercado portugues, e nao s6. 
Urbe predominantemente ru
ral. Guarda e ciosa dos seus 
pergaminhos de pioneira da 
nacionalidade, sem no entanto 
deixar de esperar que urn certo 
dinamismo social e econ6mico 
a torne cada vez menos urn 
local de dificil acesso, que a 
chamada estrada da Beira (urn 
trajecto cheio de curvas e mau 
piso) multiplicando o tempo e 
as distancias, deixe de fazer 
esquecida do mundo uma terra 
de gente laboriosa e crente em 
melhores dias. 
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. . .industrializat;ao em fase de arranque. 

ENG. TITO DE MORAIS : 

«NAO HA PROBLEMAS DE DESEMPREGO» 
0 secretflrio de Estado da Popu

lac;ao e Emprego. Tito de Morais. 
anallsou. no Governo C1vil da 
Guarda. com os presidentes das 
Camaras do distrito. a «descoor 
denac;ao de servic;os» que tem 
emperrado algumas obras a nfvel 
distrital. verificando no entanto. 
por outre lado. com satisfac;ao que 
<<na ma1oria dos concelhos da 
Guarda nao ha problemas de 
desemprego e ate se venfica uma 
certa falta de mao-de-obra». 

0 eng 0 Tito de Morais. acom
panhado pelo governador civil . 
dr. Alberto Antunes. visitou os 
centres de formac;ao prof1ssional 
e de emprego. dependentes daquela 
Secretana de Estado. para ve11f1car 
a forma como estao a funcionar 
e avaliar da situac;ao do mercado 
de emprego no distrito. tendo se 
depois reun1do no Governo C1vil 

com os presidentes das Camaras 
distntais. analisando detalhada
mente as obras inctuldas no Plano 
da Autarquias Locais. que tem 
encontrado algumas dificuldades 
na sua realizac;ao. 

No final da reuniao. aquele 
membro do Governo referiu a sua 
satisfac;ao aos constatar que <<na 
maioria dos concelhos do distrito 
nao existe hoje 0 problema do 
desemprego. verif1cando-se nalguns 
cases a falta de mao-de-obra e o 
que parece haver e uma certa 
descoordenac;ao dos diferentes ser
vic;os que esta minha visita ajudara 
a solucionar». 

Em relac;ao ao problema do 
Plano de Obras das Autarquias 
Locais. o eng. 0 Tito de Morais 
afirmou que se tem verificado 
«uma falta de empreiteiros que 
queiram tomar conta das obras 

e que os que tomam conta delas. 
protelam o seu andamento por nao 
terem capacidade de resposta para 
o volume das obras de que se 
encarregam. o que leva as Camaras 
Municipais a promoverem a e~e
cuc;ao destas obras por adminis
trac;ao directa com o intuito de dar 
satisfac;ao as principais carencias 
da populac;ao. Porem as Camaras 
nao se encontram suficientemente 
equipadas para resolver os proble
mas. 

Assim. na tentativa de solucio 
nar o problema. o eng.o Tito de 
Morais propoe expo-to «a comis
sao interministerial ultimamente 
criada para o desemprego». pro
curando por outro lado «dar ao 
Governo Civil e as Camaras Muni
cipais os meios tecnicos necessa
ries para se activarem estes tra
balhos.» 
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PROBLEMAS ENERGETICOS 

EM PORTUGAL 
Cerca de um mEis ap6s a sua entrada em funcionamento, a plata

forma de prospeccao petrolifera «Medusa)) retirou do largo da costa da 
Figueira da Foz, por se «haverem dilufdo todas as esperancas)) - segundo 
afirmou o director das relacoes exteriores da Shell Portuguese, encar
regada das prospeccoes. 

Contudo, segundo informac6es colhidas junto de entidades com
petentes - quer a nivel de Governo quer da empresa prospectors -
ainda que as prospeccoes e pesquisas. ate agora levadas a efeito, nao se 
tenham saldado por resultados francamente positivos, o facto e que parece 
haver justificadas razoes para acreditar na existencia de petr61eo em 
Portugal, nlio apenas em condicoes de exploracao rentavel, mas sobretudo 
em quantidade tal que colocara o Pals em situacao de auto-suficiAncia, 
no que respeita lis actuais exigAncias de consumo de combustiveis. 

Entretanto, Portugal continua a registar um aumento consideravel 
de consumo de petr61eo, a avaliar pelas vendas totais de combustiveis, 
durante o terceiro trimestre de 1976: quase um milhao e 700 mil toneladas. 
0 aumento de gasolina para autom6vel foi de 23,2 por cento e de 3,5 por 
cento o aumento do gas61eo. Nesses meses (de Julho, Agosto e Setem
bro) foram descarregadas um milhlio e 300 mil toneladas de petr61eo 
bruto. o que significa um aumento de 22 por cento, em relaclio a igual 
periodo do ano anterior. 

Continuamos a importar o petr61eo do lrao (27,2 por cento do total 
importado). do lraque (24,3 por cento), da Arabia Saudita (26.2 por cento) 
e da Unilio Sovietica (22,3 por cento). 

PETRO LEO 

Como Portugal 11iio e auto-suficiente 
energl!ucamente esta tambem depen 
dente da Sltuacao energetica mund1al 

0 u•lln10 e um dos nossos ma1s 
mportal"'tes recursos natura1s CUJa pro 
ducao se concent•a nas mmas de 
Urge1r ca e Guarda A escala mund1al. 
as reservas nac1ona1s sao dimmutas 
(menos de um por cento) embora fl 
escala reg1onal Jfl a!lnjam 12 por cento 
das reservas ex1stentes na Europa Oci· 
dental 

As nossas reservas hidricas repre 
sentam menos de um por mil das 
reservas mund1a1S Contudo. enquanto 
a nivel global a hldroelectricldade e 
<:~penas 2 por cento da energia elec
tnca produz1da em Portugal sera perto 
de 55 por cento em 1979. 

Tambllm os carvoes nacionais u~m 
a sua 1mportllnc1a embora de contn
bu clio comparauva modesta no con
texto energeuco global Ex1ste. no 
entanto. urn pronunciado declinio na 
1ndustna extract1va deste combustive! 
f6ssil apenas se extra1 hulha nas 
mmas do PeJaO (reserva com cerca 
de 7 milhoes de toneladas) que s6 
permite a cont1nuacao da alimentacao 
da centraltermica da Tapada do Outeiro. 
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obngando-nos a uma importacao diS· 
pendiosa 

Rio Maior (ainda por explorar) pos
SUI reservas computadas em ma1s de 
20 milhoes de toneladas de lenhite. 
de fraco valor econ6mico. estando af 
prev1sta a instalacao de um grupo de 
125 mW que consumira 200 tonela
das por hora (o func1onamento da 
central termoeh~ctrica estana assim asse
gurada por 25 anos. precisamente a 
v1da de uma central nuclear). 

Essas reservas poupar ·nos -i am. 
ass1m. 10 milhoes de contos de fuel 
61eo. valor nada desprezavel mesmo 

considerando o investimento da ins
talacao da central. 

Como se sabe. e ainda incerta a 
existencia de reservas nacionais de 
petr61eo com valor econ6mico. As pros
peccoes em curso ao largo da costa. 
in1cialmente no Algarve e agora na 
Figue1ra da Foz. nao passam de espe
rancas 

A projectada refinaria de Sines tera 
capacidade para trabalhar 10 m1lhoes 
de toneladas de petr61eo por ano no 
valor de cerca de 20 milhoes de con
tos Claro que a descoberta de jazigos 
de petr61eo em territ6rio portugues que 
sat1sfizessem aquele nlvel de producao. 
transformaria completamente a econo
mia nacional: uma refinaria como a de 

Sines produz cerca de 4 milhoes de 
toneladas anuais de fuel 61eo. o qual. 
queimado em centrals termi.cas. pro
duziria o equ1valente a tres centrals 
nucleares da dimensao daquelas que 
se pretendem mstalar em Portugal 
(os seis grupos de 125 mW do Carre
gado gastam 180 toneladas por hora 
de fuel-61eo) 

HIDROELECTRICIDADE 

A evoluciio recente do consumo da 
electricidade no Pais acusou uma crise 
de crescimento que se acentuou desde 
o infcio de 1975. reflect1ndo o resul
tado das medidas de poupanca oficial 
mente precon1zadas Todavia. a retrac
cao foi passageira e durante o ano 
passado ass1stiu ·Sa a uma recupera
cao dos consumos cuja evolucao real 
se estimou. em estudos de 1972. pre
vendo a sua duphcacao dentro de 
nove anos (25 721 gWh em 1986 con
tra 12 7 41 gWh prev1stos para este 
anos). contando com uma taxa media 
de evolucao de 9 por canto. que se 
esta a verificar 

As centrais hidroelectricas. por si 
s6 niio resolvem o problema energe
tico portugues. No entanto. tern um 
papel preponderante e caracterizam-se 
por altos custos de mvestimento e 
baixos custos de exploraciio. 

Novas realizacoes hidroelllctricas. 
pela sua expressao energlltica. niio tern 
influencia muito signif1cativa no pro
grama a medio e Iongo prazo de cen
trais termicas de base Contudo. essas 
rea lizacoes hidroelectricas. para ah§m 
da importiinc1a decisiva na resoluciio 
dos problemas de potenc1a da rede 
electrica. consutuem um complemento 
energetico sempre vahoso e suscepti· 
vel de perm1tir certos ajustamentos na 
adaptacao do programa das centrais 
termicas de base. fl evoluciio dos 
consumos 

Novas perspectivas se abnriio quando 
forem introduzidas as centrais de bom
bagem que permitem a recuperaciio 
da agua. elevando a. de novo. para 
as albufeiras e. garantindo assim a ali 
mentacao de potencia. Tambem a explo
raciio de centrais de alta queda (700 
a 900 metros). permitindo uma maior 
produciio e posslvel em Portugal. 

-



Actualmente existem apenas centrais 
de media queda (400 metros). como 
as de Paradela e Venda Nova. 

Cinco empreendimentos de aprovei
tamentos hidroelectricos estao neste 
memento em construc;:ao: Valeira. Poci
nho e Crestuma. no rio Douro. e Agui
eira/Raiva e Alqueva. no rio Guadiana. 
A sua construc;:ao foi decidida em 
conjugac;:ao com os outros objectives. 
fundamentalmente a navegac;:ao indus
trial no Douro e a rega no Alentejo. 

Sela e Lindoso. cujos projectos estao 
concluidos. estao sujeitos a condicio
namentos de ordem internacional exi
gindo estudos e negociac;:oes morosas 
antes de poder ser dado infcio a sua 
construc;:ao. 

Sao as seguintes as lases de arran
que nos aproveitamentos hidroelectri
cos em construc;:ao. 

Valeira - 0 primeiro grupo entrou 
em servi90 em Outubro do ano pas-

Refinaria de Sines. 

sado. devendo o segundo e o terceiro 
arrancar durante este ano. Aproveita
mento de 240 mW (tres grupos de 
80 mW cada) e uma capacidade de 
produc;:ao. em ano medio. de 800 gWh. 
Este aproveitamento e dotado de uma 
eclusa que permite a navegac;:ao ate 
ao Pocinho. 

Pocinho - Empreendimento arran
cado em 1975 e previsto para entrar 
em funcionamento em 1981. Tera 
186 mW (tres grupos de 62 mW cada) 
e uma capacidade de produ9ao em 
ano medio de 540 gWh. 

Crestuma - Aproveitamento de 
finalidade multipla destinado funda
mentalmente a possibilitar a navega-
9iiO industrial do Douro e produ9ao 
de energia electrica. permitindo tam
bern a criac;:ao de importantes facili
dades rodoviarias na travessia do rio 
Douro. pr6ximo da cidade do Porto 
A sua entrada em servic;:o esta prevista 

para 1982. Tera 135 mW em tres gru
pos de 45 mW e uma capacidade de 
produ9ao em a no medio de 380 gWh. 

Alqueva - Aproveitamento de fins 
multiples. destinado ao dominic das 
cheias do Mondego. rega de cerca 
de 1 5 mil hectares dos campos a 
jusante de Coimbra e produ9ao de 
energia electnca. Previsto o inicio da 
rega no Verao de 1 978 e a entrada 
em servi90 do primeiro grupo nesse 
mesmo ano. o segundo em meados 
de 1979 e o terceiro em meados de 
1980. Sera instalada na Agueira uma 
potencia total de 324 mW. em tres 
grupos turbina-bomba de 108 mW cad a 
e 1 8 mW na Rraiva. A capacidade de 
produ9ao em ano medio ronda os 
240 gWh. 

Alq\,J.eva~ Aproveitamento de fina 
lidade multipla. destinado a rega de 
1 35 mil hectares no Alentejo. abaste
cimento de agua. ao nucleo industrial 
de Sines e produ9ao de energia elec
trica. Tent numa primeira lase. tres 
grupos turbina -bomba com uma poten
cia unitaria de 11 0 mW e. numa lase 
final. seis grupos. totalizando uma 
potencia da ordem dos 660 mW. Dis
pora tambem de uma central elevat6-
ria das aguas destinadas a rega. com 
cinco grupos de 14 mW cada. A capa
cidade de produ9ao em ano medio 
decresce de 490 gWh. na fase inicial 
de regadio. para cerca de 300 gWh. 
na quota correspondente a sua valia 
electrica. Previsto o primeiro regadio 
no Verao de 1983 e a labora9ao dos 
grupos da central hidroelectrica em 
1984-85. 

CENTRAlS T~RMICAS 
CONVENCIONAIS 

Actual mente. duas novas · centrais 
termicas estao em constru9ao: a cen
tral do Barreiro que para alem da 
energia electrica produzira tambem 
vapor para as instala9oes industriais 
da FISIPE e CU F (e. assim. uma 
central mista. constitulda por dois gru
pos turbo-geradores de 35 mW cada 
e produzira 420 gWh em ano medio) 
e a central de Setubal. estando em 
curso a instalac;:ao de dois grupos 
turbo-alternadores com a potencia uni
taria de 250 mW. previstos para entra
rem em servi9o. em Julho e Dezembro 
do pr6ximo ano. respectivamente. Esta 
prevista ainda a instala9ao de outros 
dois grupos iguais. perfazendo o total 
de quatro unidades turbo-alternadores. 
A central de Setubal. com os seus 
quatro grupos devera consumir. por 
hora. a plena carga. cerca de 1 84 
toneladas de fuel -61eo. 
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FRANCA 

ASSOCIA<;AO CULTURAL E RECREATiVA 
DOS PORTUGUESES DE INDRE-ET-LOIRE 

Dos diversos palses onde resi
dem comunidades de trabalha
dores portugueses. a Fran<;:a e 
sem duvida onde maior numero 
de associa<;:oes de caracter des
portivo e cultural tern vindo a 
reg is tar -se. 

A multifacetada realidade da 
numerosa comunidade portuguesa 
em terras de Fran<;:a; a variedade 
das suas associa<;:oes. estao infe
lizmente Ionge de serem por n6s 
conhecidas em detalhe. No en
tanto. come<;:a-se agora a esbo<;:ar 
um inventario. de cujo indiscutl 
vel interesse as associa<;:oes nao 
se devem alhear. A Secretaria de 
Estado da Emigra<;:ao tern enviado 
a diversas associa<;:oes. a medida 
que delas vai tendo noticia. um 
«inquerito» sintetico sobre ques
toes de interesse geral. Desse 
«inquerito» fazem parte perguntas 
que implicam respostas a que os 
emigrantes sao particularmente sen
sfveis. como por exemplo as que 
se referem ao apoio que gostariam 
que lhes fosse concedido (atraves 
da SEE) para as suas in iciativas 
culturais ou desportivas. 

Para que de tal realidade se 
se possa fazer uma ideia. ainda 
que resumida. noticiamos a exis
tencia e objectives de uma. entre 
muitas. das associa<;:oes portugue 
sas em Fran<;:a: a Associa9ao Cul
tural e Recreativa dos Portuguese$ 
de lndre-et-Loire (5. Rue le Notre 
Logt. 23. 37300 Joue-Les-Tours). 

Fundada em 3/2/77. a «Asso-
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cia<;:ao Cu ltural e Recreativa dos 
Portugueses de I ndre- et- Loire». 
ainda sem sede pr6pria. esta com
preendida numa area onde resi 
dem trabalhadores portugueses 
oriundos dos distritos de Braga. 
Porto. Portalegre. Castelo Branco. 
Aveiro. etc.. espalhados e agru
pados por outras associa<;:oes: «Cen
tro Portugues de Tours». «Asso
cia<;:ao DespOi llva dos Portugue
ses-Men>. «Ciube Portugues de 
Bourges». «Centro Recreative dos 
Portugueses de Bourges» e «Asso
cia<;:ao Desportiva Portuguesa». 

Com 210 associados e situada 
na area consular de Tours. as 
suas actividades tem-se desenvol-

IT ALIA 

vido no campo cultural e recrea
tive: 2 grupos folcl6ricos (dos 
quais um infantil). teatro. grupo 
coral e um boletim trimestral. 
A «Associa<;:ao Cultural e Recrea
tiva dos Portugueses de lndre-et
·Loire» agrupa cerca de 100 crian 
<;:as que beneficiam. elas tambem. 
destas actividades culturais. Esta 
tambem nos seus projectos a cria
<;:ao de uma biblioteca e evidente
mente. o ensino do portugues as 
crian<;:as. 

Como se ve. as necessidades 
sao muitas. variadas. tanto quanto 
nao sao menos as associa<;:oes de 
emigrantes carecidas de todos os 
meios para uma ac<;:ao eficaz. 

CONGRESSO DE IMIGRANTES 
EM TURIM 

Mais de 500 delegados de mo
vimentos e associa<;:oes de traba
lhadores emigrados na Europa (ita 
lianos. turcos. portugueses. jugos-
lavos. espanh6is. norte-africanos 
e asiilticos) reuniram-se em Turim 
(ltalia). num terceiro «Congresso 
da Emigra<;:ao». segundo informou 
o boletim do departamento itali ano 
da Emigra<;:ao. «Emigraziqne ita
liana» de 8/6/77. Entre os temas 
abordados. destacaram-se os se
guintes: recusa em pagar as con
sequencias da crise econ6mica. 
manifestada pelos emigrantes; re-

cusa em admitir que sejam os 
governos ou as suas comissoes 
tecnicas internacionais. a estudar 
e tomarem as decisoes que res
peitam aos emigrantes. sem que 
estes ultimos sejam consultados 
com a necessaria antecedencia. 
Entre as declara<;:oes do congresso 
salientou-se a determinado passo: 
«t a n6s. doze milhoes de emi
grantes na Europa Ocidental. que 
compete decidir sobre a nossa 
situa<;:ao. N6s seremos hostis a 
qualquer medida tomada. sem que 
previamente tenhamos sido con
su ltados.». 



«MISS» CABRILLO EM PORTUGAL 

Debra Tibbets, «Miss» Ca 
brillo /77, visitou Portugal. Es
tudante norte-americana de 18 
anos, Debra Tibbets e descen
dente de portugueses e natural 
de San Diego, onde anualmente 
se procede a elei~;ao de «Miss» 
Cabrillo, em comemora~;ao do 
anivers{uio da chegada do na
vegador setecentista Rodri 
gues Cabrillo aquela cidade. 
0 premio recebido pela «miss» 
inclufa esta viagem, na qua l 
se reconstitui na quase tota 
lidade o itinerario seguido pelo 
antigo navegador. Nesse am
bito, a jovem seguiu depois 
para os A~;ores, terra nata l dos 
seus avos maternos. 

Debra foi recebida pelo se
cretario de Estado da Emi 
gra9ao, dr. Joao Lima, com 
quem trocou impressoes sobre 
a sua visita ao nosso Pais. 
Acompanhada por uma repre
sentante da comunidade por
tuguesa de San Diego, Debra 
Tibbets teve uma recep~;ao na 
Camara Munic ipal de Lisboa , 
tendo trocado lembran~;as com 
o presidente da edilidade, eng. 
Aquilino Ribei ro Machado. 

AUSTRALIA 

Debra Tibbets. com o dr. Joao Ltma. Secrerario de Esrado da Emigra9ao 

SERVICO DE ASSISTENCIA AOS IMIGRANTES 
0 Departamento de Seguran~;a 

Social austral1ano. possuindo um 
serv i ~;o de publicaQ6es em varias 
llnguas. e informando os imigran
tes das respect1vas regalias a que 
tem direito. comunicou recente
mente. atraves do semanario «0 
Portugues na Australia». que os 
seus serviQos de assistencia ao 
publico possuem interpretes em 
cada uma das lfnguas dos seus 
residentes imigrantes. Das diversas 
regalias para os trabalhadores es-

trangeiros destacam-se: Subsidio 
de maternidade. Subsidio de fami
lia. Subsidio para crian~;as defi
cientes. Pensao a 6rfiios. Subsidio 
de desemprego. Subsidio de doen~;a. 
Subsfdio de invalidez. Subsfdio 
de viuvez e a maes solteiras e 
pensiio a pessoas idosas. Existem 
delega~;oes do Departamento de 
Seguran~;a Social em Sydney (Aus
tralia House. 50 Carrington St.). 
Melbourne (Australian Government 
Centre. Cnr. Spring and La Trobe 

Sts.). Brisbane (Australian Go 
vernment Centre. 295 Ann Street). 
Adelaide (A. J. P. Building. 1 King 

William Street). Perth (Mt. New
man House. 200 St George Ter
race) e Hoban (Australian Go 
vernment Centre. 188 Collins 
Street). Os trabalhadores portu 
gueses aqui residentes. tem pois 
o maximo interesse em contactar 
com estas delega~;oes locais. de 
modo a informar-se dos seus dire1 
tos e regalias. 
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BERMUDAS 

VISITA DO PRESIDENTE 

DO GOVERNO REGIONAL DOS ACORES 
I 

0 presidente do Governo Regio 
nal dos A<;:ores. dr. Mota Amaral. 
deslocou -se recentemente as Ber
mudas. a convite da comunidade 
portuguesa ali residente que. na 
sua maior parte. e originaria da
quele arquipelago. especialmente 
da llha de S. Miguel. 

Durante a sua estadia em Ha
milton. Mota Amaral foi recebido 
pelo governador das Bermudas. 
bern como pelo Primeiro-ministro 
e membros do Governo local. com 
os quais teve contactos informais. 

0 dr. Mota Amaral. viria a 
ocupar o seu programa em con 
tactos com a comunidade portu
guesa ali residente. 

A sua chegada a Ponta Del 
gada. o dr. Mota Amaral. fez algu
mas declara<;:oes a imprensa. a 
prop6sito de aspectos essenciais 

que teve ocasiao de verificar du 
rante a sua viagem. nomeadamente. 
os relacionados com o sistema 
econ6mico e financeiro das Ber
mudas. sistema bancario. fiscal e 
cambial ali existentes. Salientou. 
tambem. que as conversa<;:oes havi
das. com as autoridades deste ar
quipelago. tiveram urn caracter ge
nerico. tendo sido veiculada a 
hip6tese de projectos de investi-
mentos nos A<;:ores. A prop6sito 
da comunidade portuguesa. nou
tro passo das suas declara<;:oes. 

o presidente do Governo Regional. 
afirmou que esta ultima se encon 
tra perfeitamente inserida na vida 

local. porem- acrescentou - ma
nifesta o seu interesse em parti
cipar na elei<;:ao para a Assembleia 
Regional. 

As Bermudas sao urn arquipe
lago ainda sob protectorado bri 
tanico. com uma popula<;:ao de 
cerca de 50 mil hab1tantes. in 
cluindo uma comunidade de emi
grantes a<;:oreanos ( cerca de 1 0 
por cento da popula<;:ao local). 

A comunidade portuguesa aqui 
residente tem-se mostrado. nos 
ultimos anos. extremamente sen
sfvel as transforma<;:oes econ6mi
cas e sociais que os A<;:ores vern 
sofrendo. demonstrando grande in 
teresse em contribuir para a con
tinua<;:ao deste progresso. De resto. 
as Bermudas. podem constituir 
enquanto que arquipelago. tam
bern. urn exemplo positive para 
os A<;:ores. pelo desenvolvimento 
econ6mico que alcan<;:aram e. con
sequentemente. pelo seu nivel de 
vida bastante elevado. 

700. 0 ANIVERSARIO DA FUNDACAO DE «POORTUGAAL» 
Como oportunamente noticia

mos. a municipalidade da vila 
holandesa de nome «Poortugaal» 
(com cerca de 21 000 habitantes) 
comemorou o 700.0 aniversario 
de funda<;:ao. A estas comemora
<;:oes concorreu a comunidade por
tuguesa atraves do «Centro Por
tugues de Roterdao» com diversas 
actividades culturais. recreativas e 
desportivas. nomeadamente urn tor
neio de futebol em que a equipa 
do «Centro Portugues». assim como 
outras «turmas» de comunidades 
imigradas locais jogaram com algu 
mas equipas holandesas. As come
mora<;:oes contaram com a pre
sen<;:a do Embaixador de Portugal 
neste pals e C6nsul -geral em Ro
terdao. Pela curiosidade que repre
sents esta municipalidade que. 
segundo rezam testemunhos coe
vos. foi fundada em meados do 
seculo XIII por portugueses. vale 
a pena referir algumas das suas 
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particularidades hist6ricas. Assim. 
em primeiro Iugar. o brasao repre
sentative da vila apresenta 5 cas
telos - as cinco quinas? - tal 
como o brasao portugu~s. depois. 
segundo a hist6ria. conta-se que 

urn grupo de marinheiros. no se
culo XIII. chegaram aquela zona 
e ali se fixando. construfram as 
primeiras habita<;:oes. dando ao 
local - com saudades do Pais? -
o nome de «Poortugaal». 

700 

Z9Q Z9Q 700 
Poortugaal 



ARTISTAS PORTUGUESES 
NOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA 

Historiar, em toda a sua dimensAo, a present;:a da 
cultura portuguesa no Mundo, implica antes de mais 
repensar o fen6meno emigrat6rio. Habituados a entender 
este e outros fen6menos numa perspectiva simp lista, 
somos geralmente influenciados pelos seus aspectos 
negativos - reais sem duvida - de tal maneira que o 
contrllrio se nos escapa. Resulta daqui um circulo 
vicioso, do qual nao raro uns e o ut ros - cult ura portu
guesa e emigrantes- saem vencidos. Urge pois, como 

A ARTE DE ROGERIO SILVA 
«~ bern possfvel e facilmente pro

vavel que possa vir a falar-se de 
uma arce de Rogerio. isto e aquela 
arte que lhe da a present;:a distmtiva 
entre os seus pares. 

Com um sentido muito agudo de 
comunicar pela Arte as suas pr6prias 
mensagens de ordem puramente este
tica ou. entao. de Indole social e 
religtosa. Rogerio Silva sabe. entre
tanto. entornar na expressao artisttca 
que cultiva laboriosamente nao apenas 
processes tecnicos classicos mas tam
bern processes de criativa expressao. 

Jovem a caminho dos 50. Rogerio 
esta sempre a realizar-se Na sua 
decada dos vmte anos. explorou em 
tentativa de Kself made artist» as llnhas 
paralelas do artifice habilidoso e de 
varies talentos e do pintor que. que
rendo. se mterroga a si mesmo sem 
ajudas angustiosamente confiante. Apli
cado ao trabalho. 1a observando a 
beleza natural das ilhas atlanticas. nas 
cendo-lhe belos quadrinhos a 61eo e 
a aguarelas. alguns hesitantes mas 
todos demonstrando uma seguranc;a 
progresstvamente conquistada Depois. 
procurou em Lisboa o contacto com 
o meto artisuco evoluldo e o segredo 
das tecnicas mats recentes. Entretanto. 
as suas lutas pela tnterpretac;ao subjec
tiva dos fen6menos animicos depara
ram-lhe perplexidades na vida e na 
saude e desencontros esteticos que 
viria a veneer lnflectindo por neces 
sidade profisstonal para o desenho 
geometrico e para as cores puras. 
logo descobriu notas individuais em 
que as ltnhas rectas e o cromatismo 
elementar o podtam levar a expressoes 
fantasttcas de desenho arquttect6ntco 
capazes de invadir com virtude (valor) 
os campos artlsttcos. Aqut. a tmagi-

frequentemente o temos dito, desenvolver toda uma 
serie de act;:6es tendentes a divulgat;:Ao e salvaguarda 
desse patrim6nio. Nesse sentido, e no prosseguimento 
da tarefa a que nos propusemos e nos compete neste 
Ambito, divulgamos em «25 de Abril» alguns aspectos 
da obra de dois intelectuais portugueses radicados 
nos Estados Unidos da America : Rogerio Silva, pintor, 
e Alfred Lewis, escritor, recentemente fal,ecido. 
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nac;ao e o poder criativo firmaram a 
tal presenc;a disunuva do artista entre 
os dema•s artrstas £ o seu modo 
maior. 

aconteceria a seu tempo. E aconteceu 
mesmo . 

tudo sso e um •menso senso das per
feic;;oes de execucao ll quanto esta 
ao alcance de Rogeno e de n6s outros 
que tanto aprove1tamos do seu labor. 

Dos cammhos ac;orianos. de ilha 
para ilha e de c•dade para cidade (com 
forte e amada presenc;a na Terceira 
e em Angra). Rogl!rio passou a Nova 
I nglaterra. Nos Estados U nidos desde 
ha anos instalou-se sem pressas e 
sem ambic;oes desmedidas mas com 
imensa vontade de seguir caminhos 
seguros. Preferindo as possiveis rea
lizac;oes CUidadamente exemplares que 
estariam em breve ao seu alcance. 
nao forc;:ou a sua oresenc;a. Tudo 

De onde a serie de expos•c;oes em 
que ll convidado a part•c•par Dai. o 
aprec;o que cresce pelas qualidades 
pedag6gicas e didacticas evidenciadas 
nos seus trabalhos e nas suas 1rre 
preensiveis presenc;as. artisticamente 
valorizadas nos belissimos catalogos 
que se esgotam com rapidez. 

Ouerido nos me1os cultura1s pela 
certeza que pOe nas suas relac;oes 
correctas e plenas de caracter. esta 
boa pessoa que e Rogllrio Silva cor
responde exactamente a um artista 
capaz. a um professor de ensino util 
e oportuno. Da gosto ter Rogerio 
por amigo Apetece acompanha-lo em 
tudo quanto realiza aqui. na Nova 
lnglaterra. ou nos Ac;ores. onde nas
ceu.» 

A pintura em diversos processes. 
o desenho especializando o de cons
trutivismo geometrico. a colagem. a 
gravura com as expressoes perm111das 
pelos metodos reprograticos diversos. 
as artes graficas propriamente d1tas. Joao Afonso - Bosron. 1976 Fall 

ALGUMAS REFERENCIAS ART[STICAS DE ROGERIO SILVA 
1954 

1955 

1956 

- Primeira Exposic;ao Individual - Horta- Faiai -
-Ac;ores. 

- Exposic;ao Individual - Lisboa. 

Exposic;Ao Colectiva - S.N.B.A . - Lisboa. 

- Exposic;Ao Colectiva - Primeiro Jardim de 
Belas Artes - Lisboa. 

1956172 - Exposic;oes - lndividuais 1 Colectivas -
Ac;ores. 

1958 

1969 
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- Director Artlstico da Revista Literaria e 
Artistica «GA VEA» - Ac;ores. 

Director A rtlstico da Pllgina Literaria «Gla
cial» do Jornal «UniAo» - Angra-Ac;ores. 

Colaborador da p(lgina «Artes e letras» 
do Jornal «Diario Insular» - Angra-Ac;ores. 

llustrador Artlstico - 12 Livros de Poemas 
e outras publicac;oes nos Ac;ores. 

- lnaugura a Galeria «GAVEA» - Galeria 

1971 

1976 

1977 

Ac;oriana de Arte nao comercial, func;ao 
did(lctica e cultu ral. 

Exposic;ao - ArteiMusica i Poesia - Teatro 
Angrense - Angra-Ac;ores. 

Organizac;ao da Exposic;Ao de Arte lnfantil 
- Angrai Paris- Parisi Angra - Ac;ores. 

Juri de diversas organizac;oes artlsticas. 

- Organizador da exposic;Ao de Arte lnfantil 
- New Bedford I Angra - Angra I New 
Bedford - Mass.-U .S.A. 

- Exposic;ilo Individual - Festival da Prima
vera - Bristol Community College - Fall 
River. Mass.-U.S.A. 

Exposic;ao Individual- Festival Bostoniano
CAmara Municipal de Boston - Boston, 
Mass.- U.S.A. 

- Retrospectiva do Festival Bostoniano {lnte
grada por 17 grupos etnicos) - CAmara 
Municipal de Boston - Boston, Mas.-U.S .A. 

..... 



«EMIGRANTES DIVIDIDOS» 
UM POEMA, UM QUADRO, UMA VERDADE 
Estao quatro naquela mesa jogando. 
Estao quatro 
falando dos outros e dividindo-se. 

Terceira. Sao Miguel. Faial. Portugal Continental. 

Estao quatro naquela mesa jogando 
e cada vez mais di vididos. 

Os quacro naquela mesa j ogando 
divididos 
e as cartas sobre a mesa. 
tambem divididas. 

Dividem as cartas entre si os divididos 
e vi ram trunfo . .. 
E negro o trunfo .. . Espadas ... 
para apunhalar 
matar 
derrotar. 

Apunhalam-se entre si os divididos 
com as suas espadas 
... e perdem 

Dividem novamente as cartas entre si ja divididos 
e viram o trunfo em ouros 
e perdem. 

0 jogo e o mesmo dividido 
entre cantos divididos. 

Dividem mais com copas 
e tornam a dividir com paus 
e perdem. 

Os quatro naquela mesa jogando. 
nao sabem que estao divididos 
e que 0 trunfo e polltica. 

Os que nao estao na mesa jogando 
tambem nao sabem 0 que e 0 trunfo. 

Todos perdem. porque escao divididos 
no mesmo jogo. 

n ( . 
•'1'./11 I . I 

I 

As obras de Rogerio Silva aqui 
reproduzidas, fizeram parte de uma 
exposic;Ao em New Bedford, patro
cinada pela Secretaria de Estado 
da Emigrac;Ao. a cuja abertura 
esteve presente o dr. JoAo lima 
quando da sua recente visita as 
comunidades portuguesas dos Es
tados Unidos e do Canada. 
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Fernando Belo, jovem escultor e 
ceramista, emigrou para os Esta
dos Unidos em princlpios do ano 
passado. Abriu prontamente uma 
oficina numa antiga garagem em 
Newark, e quatro meses depois 
recebia encomendas regulares dos 
seus trabalhos para varias grandes 
lojas de Nova lorque. 
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Te6filo (Ted ) Ramos, pintando para 
o Festival Portugues da Primavera. 
em Massachusetts. um mural 
representando o porto e as docas 
de S. Miguel. Ted deixou a sua 
ilha para se fixar nos Estados 
Unidos, onde trabalha como artista 
grafico. 



-
ALFRED LEWIS 

UMA OBRA PARA DUAS PATRIAS 
Recentemente falecido - depois de um prolongado sofrimento -

Alfred Lewis foi um dos mais representativos homens de letras portu
gueses nos Estados Unidos da Amer ica. A.;oriano, nascido a 30 de Abri l 
de 1902 na freguesia de Fajansinha (ilha das Flores), Alfred Lewis foi sem 
duvida o mais flagrante exemplo da perseveran~ do emigrante portuguAs 
no Mundo. Do «Jornal PortuguAs» de San Pablo (Calif6rnia) - do qual 
foi colaborador - retiramos o seguinte texto, em sua mem6ria escrito. 

«Depois dos seus exames de ins
tru~ao prim~ria. continuou. na sua ilha. 
a sua educa~ao sob a direc~ao de 
uma professora e do padre da freguesia. 
E aos 14 anos come~ou a colaborar 
no jornal «Florentino» que se publicava 
em Santa Cruz. escrevendo poesia e 
«short stories». Naquele jornal cola
borava entao Roberto de Mesquita. um 
dos grandes poetas a~onanos. segundo 
nos disse um dta o falecido. 

Aos 19 anos. segutndo o exemplo 
de seu pai que ttnha vindo para a 
Am~rica. resolveu partir em direcc;ao 
ll Calif6rnia. Uma vez aqut. trabalhou 
na agncultura com seu irmao apanhar 
batata doce. Trabalho diflcil e de mui
tas horas. sempre dobrado sobre a 
terra Depots fot para San Francisco. 
onde nao conseguiu arranjar trabalho 
capaz devido a nao saber ingl~s: 
empregou -se como ajudante de cozi
nha num restaurante portugu~s. onde 
o foi buscar Pedro da Silveira. naque
les. tempos editor do «Jornal de Notf
cias» para onde o JOvem Alfred Lewis 
tinha enviado um artigo inspirado pela 
saudade da sua tlha . Mr. Silveira 
disse-lhe para tirar o avental da cozi
nha e vir com ele. Tinha -lhe arranjado 
um emprego num jornal semanal: 
«Hayward Review» que entao se publi
cava sob a direcc;ao dum senhor Melo. 
Come~ou a ganhar S3.00 por semana 
com comida e um quarto no ~tico 
do patrao. Em pouco tempo era posto 
ll frente da ((Revista Portuguesa». lsto 
durou algum tempo. ate que (aqui 
transcrevemos uma antobiografia do 
falecido) . (( um cavalheiro. Arthur Vila 
ao tempo editor e «publishem do jor
nal «Lavrador Portugues» que se publi
cava de Tulare. Calif6rnia. me condi
dou para ir com ele trabalhar no seu 
jornal». 

«Por esta altura comecei a escrever 
tamb~m em tngles. por mim pr6prio. 
sem qualquer ((educac;ao formal» de 
qualquer esp~cte Depois de algum 
tempo. principiei a tomar verdadeiro 

gosto pela (para mim) nova lingua. 
Eu aprendi com os melhores mestres 
da Lingua lnglesa e da Literatura Ame
ricana: homens e mulheres que anos 
depois recebiam pr~mios literMios tais 
como o Pr~mio Nobel. lsto consegui-o 
eu atraves das p~ginas do ((American 
Mercury». editado por H. L. Mencken, 
que escrevia ingl~s como poucos. a 
publicava o melhor romance de ficc;ao 
daquela epoca: Ernest Hemingway, 
John dos Passos. Faulkner e muitos 
outros grandes escritores». 

(( ... Mas para ganhar o pao estudei 
e tornei-me Contabilista. Juiz (oito 
anos) na minha cidade adoptiva : Los 
Banos. e mais importante para mim. 
tornei-me uma esp~cie de Conselheiro 
para muitas centenas de portugueses 
que viviam no Vale de San Joaquim: 
ajudando a escrever-lhes e a ler as 
suas cartas. a preencher requerimen
tos em ingles. e ate a tratar-lhes ctos 
seus cheques e contas banc~rias : todo 
este trabalho tendo como (mica com
pensac;ao o prazer que sentia em faci
litar-lhes a vida. especialmente durante 
os primeiros tempos ... ». 

0 semanario liter~rio «Carmel Pine
-Cone» foi o primeiro a aceitar e a 
publicar os seus poemas. 

Atendeu em 1939 e 1940 a Univer
sidade de Colorado como participante
·membrr duma Conferencia de Escri
tores. ot. 1e teve oportunidade de se 
encontrar e estabelecer relac;oes com 
homens de letras. os quais leram os 
seus ensaios ainda por publicar e o 
animaram a escrever cada vez mais na 
lingua inglesa: resultado foi a publi
ca~ao em 1951 do seu primeiro livro: 
HOME IS AN ISLAND (esgotado). 
0 manuscrito foi lido pelo prof. Allan 
Seager do Departamento de Ingles da 
Universidade de Michigan, que Alfred 
Lewis tinha encontrado na Universi
dade de Colorado. e a quem o tinha 
enviado com a seguinte nota: ((this is 
some kind of an exercise in fiction. 
do you mind. as a writer. passing 
on it?» - ((0 resultado foi um tele
grama que ele me enviou pouco depois, 
dizendo que tinha tornado a liberdade 
de mandar o meu manuscrito para o 
seu agente em New York. o qual. 
por sua vez. tinha contactado a firma 
Random House que o aceitou para o 
publicar ao fim de apenas 4 dias». 

Este famoso livro que. realmente e 
um romance baseado na vida dum 
rapaz florentino que vivia na Beira 
(Fajansinha). ilha das Flores. sua terra 
natal. durante a sua juventude. ate 
emigrar para a America. ((Home is an 
Island» os crfticos americanos fize
ram-lhe as melhores refer~ncias; foi 
escrito em Braile para os cegos o 
poderem tambem ler. 0 seu autor foi 
convidado para membro da ((Mark 
Twain Society». 

Depois da publicac;ao deste popular 
livro. o poeta e escritor luso-americano 
escreveu muitos artigos e hist6rias para 
a ((Prairie Schooner Magazine»; muitos 
poemas para diversos jornais. ((The 
Carmel Pine-Cone». para o nosso jornal. 
para jornais dos Ac;ores. etc. 

Alfred Lewis estava a terminar dois 
livros mais: «Rockville. California>> e 
«Wetbacks». alem de estar a compilar 
os seus poemas sobre a ilha das 
Flores. para serem J')ublicados num 
livro a que tinha pensado dar o nome 
de AGUARELAS FLORENTINAS.» 

((<.lorna/ Porrugues»- San Pablo. 
Calif6rnia USA) 
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ARRENDAMENTO 

«Sou emigrante desde 1947. 
Com muito trabalho consegui jun 
tar dinheiro para fazer uma casa 
em Portugal. pensando que quando 
regressasse ao Pais teria qualquer 
rendimento para me ajudar a viver. 
A dita casa e constituida por duas 
habitac;;oes uma (devidamente 
mobilada) que me esta reservada. 
e outra de tres divisoes que esta 
alugada desde 1970 por 550S00. 
lnfelizmente serei obrigado a 
regressar a Portugal porque. vitima 
dum acidente. ja nao poderei tra 
balhar. A pensao que vou ter sera 
muito pequena. 0 rendimento da 
casa nao tem seguido o aumento 
da vida e encontro-me numa situa
c;;ao de lastimar. Sera possivel 
aumentar a renda? 0 meu inqui 
line e propnetario de 3 casas 
(alugadas a 3000$000 e 4000SOO 
e tem 3 talhos . )». 

Jose Guerreiro 

(Fran9a) 

Quanta c\s avaliac;;oes fiscais 
dos predios destinados a habi 
t ac;;Ao, mantem -se o regime 
fix a d o p e l o D e creta - Lei 
n.o 445/74 de 12 de Setembro. 
ou seja , encont ram -se as mes
mas actual mente suspensas em 
todo o Pais, para o efeito de 
actuali zac;;Ao das respectivas 
rendas. Assim, e caso o inqui 
line n ao co n c o r de num 
aumento de renda (voluntaria
mente), nao podera esta de 
momenta ser act ualizada. 

sussro1os 
DE REFORMA 

«Tenho ideia de que o Governo 
portugues ia conceder. ou ja con
cedeu. atraves de um decreto-lei. 
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um subsidio de reforma a pessoas 
com mais de 60 ou 65 anos de 
idade nao abrangidas pel a Previ · 
dencia e que sem quaisquer outros 
rendimentos carec;;em desse auxilio. 

Tambem ouvi dizerqueo Gover no 
conceder senhas para aquisic;;ao de 
generos alimentares para tais pes
soas. Como os meus pais estao 
nessas condic;;oes de carencia. pois 
s6 o meu pai. que era pedreiro. 
esta reformado. e a minha mae 
nao tem qualquer reforma pois 
sempre foi domestica. agradecia 
informac;;oes detalhadas. formalida 
des a cumprir. onde me dirigir e 
o que mais houver de interesse 
sobre o assunto». 

Artur Maciel Marques 

(Aiemanha) 

As pessoas de idade superior 
a 65 anos que nao exerc;;am acti
vidade renumerada e que nao 
se encontram abrangidos por 
quaisquer esquemas de previ
dftncia social desde que os seus 
rendiment~s nao ultrapassem 
os 1250$00 mensais, poderao 
habilitar-se c\ pensao social. 

Tratando-se de casal , o cOn 
juge a cargo nao podera bene
ficiar da pensao social quando 
os respectivos rendimentos 
forem superiores a 50% do 
salario minima nacional. 

Para habilitac;;ao c\ pensao 
social os interessados deverao 
dirigir-se c\ Caixa Nacional de 
Pensoes - 6, Campo Grande 
Lisboa, a Casa do Povo ou 
Junta de Freguesia, se residi
rem fora de Lisboa. 

Quanta as senhas para aqui 
sic;;ao de gimeros alimenticios, 
nao ha confirmac;;ao oficial 
sabre o assunto. 

APRENDER 
PORTUGUES 

«Venho por este meio pedir se 
dignem providenciar junto dos ser-

vic;:os comoetentes oara que me 
possam ser enviadas todas as infor
mac;;oes sobre as possibilidades 
que houver relativas a frequencia. 
em Portugal. durante as ferias de 
Verao. de cursos de aulas de por
tugues para filhos de emigrantes. 
Neste momento frequento o 2.0 ano 
de Letras Modernas na Universi
dade de Llnguas e Letras de Gre
noble. indo a Portugal durante as 
ferias desejaria aprofundar os meus 
conhecimentos na lingua e cultura 
portuguesa. 

!>ou filha de emigrantes que 
residem em Franc;;a ha dez anos. 
Desejo manter um nlvel de con he
cimentos da linguae cultura materna 
sensivelmente igual aos conheci
mentos da lingua e cultura fran
cesa. 

Caso a resposta seja negativa. 
gostaria de frequentar os cursos 
de Verao da Universidade de Lisboa 
(curso superior). 

Sabendo no entanto. por infor
mac;;oes que tenho. que as inscri
c;:oes nos mesmos cursos sao bas
tante onerosas para as minhas 
possibilidades dado que teria ja 
as despesas de estadia. pedia mais 
a seguinte informac;;ao havera algum 
meio de poder. enquanto filha de 
emigrantes. ser dispensada do mon
tante da respectiva mscric;;ao». 

Maria Cristina Avelino 

(Fran9a) 

lnformamos que podera fre
quentar os cursos de ferias para 
estrangeiros, a realizar nas 
Faculdades de Letras de Lisboa 
e Coimbra. Para tal, devera 
dirigir-se directamente ao 
Secretariado dos Cursos de 
Farias numa das Faculdades. 
solicitando programa e bole
tim de inscric;;Ao. 



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 segu inte: 
Toda a correspondencia 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;;i:lo. conforme o exemplo abaixo indicado. Mais agradecemos 
que qualquer documento (incluindo o pr6prio remetente) seja escrito de forma bem legivel. de preferencia 
em maiusculas. 
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MUlTO IMPORTANTE 

• Todos os documentos (che
ques. ordens de pagamento. 
vales do correio. etc.) para 
pagamento da assinatura da 
Revista. devem ser dirig idos 
a Secretaria de Estado da 
Emigra<;:ao. 

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

• Caso/ mude de resid€mcia. 
comunique-nos o mais rapi 
mente possivel. 

CONDICQES DE ASSINATURA 
12 NOMEROS (VIA A£REA) 

PAISES 

Franc;a ... 

Belgica .. . 

Alemanha 

lnglaterra . .. 

Espanha 

Brasil 

Canada . .. 

E. U. A. 

Outros paises da Europa 

Outros paises for~ 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 

349$00 10 D 

250$00 

340$00 




