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PORTUGAL 1974 
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Porque 1974 6 para n6s portugueses um ano 
apenas com 7 meses e pouco, ell vai a cronologia 
de alguns dos principais passos para a democracia 
que j(l fomos dando: 

16 de Mar~o - 0 fruto extemporAneo: aparente
mente por ma coordenat;:ao. as tropas do R. I. 5 das 
Caldas da Rainha marcham sozinhas sobre Lisboa. 
sendo obrigadas a retroceder a entrada da cidade. 

Os oficiais comprometidos com este movimento sao 
presos. 

Como e evidente. nenhum jorna! noticia · o aconte
cimentol 

25 de Abril - Golpe de Estado do M.F.A. 
As populat;:oes invadem as ruas. os soldados recu

sam-se a obedecer aos seus superiores fascistas. pas
sam-sa para o lado do povo. 

M. Caetano rende-se. 
Os Pides resistem durante toda a noite na sede da 

Pide em Lisboa. provocando tr~s mortos e quarenta 
e cinco feridos. 

Mas o fascismo ja esta derrubado I 
26 de Abril -A Pide rende-se. 
Todos os prisioneiros politicos sem except;:ao sao 

libertados. 
Declarat;:ao do general Spinola. nomeado Presidente 

da Junta de Salvat;:ao Nacional. prometendo a «norma
lizat;:ao e a liberalizat;:ao da vida nacional». 

0 movimento alarga-se a todo o Pals: por toda a 
parte o povo abate as estruturas fascistas. 

28 de Abril -As fronteiras. fechadas a seguir ao 
golpe para evitar creact;:oes». sao reabertas. 

As operat;:oes bancarias sao limitadas ao pagamento 
de salanos. 

Mario Soares. dirigente do Partido Socialista Por
tugu~s. ate entao exilado em Frant;:a. regressa a Portugal. 

29 de Abril - Ratificando o que ja tinha sido 
feito pelo povo. a J.S.N. decreta a extint;:lio da PIDE
·DGS. da Legiao Portuguese. da Mocidade Portuguesa. 
e da Act;:lio Nacional Popular. 

Os governadores de Angola e Mot;:ambique. assim 
como os governadores civis do continente e ilhas sao 
exonerados dos respectivos cargos. 

Amnistia de todos os crimes politicos e reconheci
mento do direito a reintegrat;:ao na Funt;:ao Publica de 
todos os servidores civis do Estado. afastados por 
razoes pollticas. 

Os ediffcios. sedes das organizat;:oes fascistas. trans
formam-sa em sedes de movimentos democraticos. 

Sao nomeados novos chefes para as Fort;:as Armadas. 
Os trabalhadores bancarios fiscalizam dia e noite 

as entradas e safdas dos bancos. com o intuito de 
1mpedir a fuga de capitais. 

30 de Abril - 0 1.0 de Maio e decretado feriado 
nacional. . 

Alvaro Cunhal. dirigente do Partido Comunista Por
tugu~s. regressa a Portugal depois de largos anos 
no exllio. 

1 de Maio - Manifestat;:oes imensas em todo o 

Pals celebram pela primeira vez em liberdade a Festa 
do Trabalho 

15 de Maio - 0 general Spinola toma posse como 
Pres1dente da Republica. 

16 de Maio - Toma posse o 1.0 governo provis6rio. 
20 de Maio - Marcello Caetano e Amenco Tomas. 

autorizados pelo general Spinola. partem para o Brasil. 
25 de Maio - 0 salario minimo nacional e estabe

lecido a 3300S00. 
- lnlcio das conversat;:oes entre o governo por

tugu~s e o P.A.I.G.C. 
6 de Julho - Veiga Simao e nomeado representante 

de Portugal na O.N.U. 
9 de Julho - Oueda do 1 .0 governo provis6rio. 
12 de Julho - Criat;:ao do C.O.P.C.O.N. 
18 de Julho - Toma posse o 2.0 governo provi

s6no. de que e primeiro-ministro o Coronel Vasco 
Gont;:alves 

11 de Agosto - Grande manifestat;:ao de emigrantes 
em Lisboa. 

12 de Agosto - Os Pides presos na Penitenciaria 
amotinam-se. 

26 de Agosto - 0 acordo para a independencia 
da Guine e assinado em Argel. 

27 de Agosto - Lei sobre a greve e o «lock out». 
29 de Agosto - Decreto-lei que oficializa a liber

dade de reunil!o e associat;:ao. 
5 de Setembro - Cessar- fogo «de facto» em Angola. 
7 de Setembro - Acordo de Lusaka com a Frelimo 

que estabelece um governo de transit;:ao ate Julho 
de 1975. data em que sera formalmente reconhecida 
a independencia desta col6nia. 

8-11 de Setembro - Tentativa abortada de golpe 
de Estado reaccionario em Mot;:ambique 

10 de Setembro - Reconhecimento formal por 
parte do governo portugues do Estado independente 
da Guine-Bissau. 

13 de Setembro - Nacionalizat;:ao dos bancos 
emissores. 

20 de Setembro - Toma posse o governo provi
s6rio de Mot;:ambique. constituldo por uma maioria 
de representantes da Frelimo. 

26 de Setembro - Substituit;:ao oficial dos corpos 
gerentes das Casas do Povo por Comissoes Adminis
trativas. 

28 de Setembro - lntentona reaccionaria. que se 
esconde atras de uma manifestat;:ao de uma pseudo 
«maioria silenciosa». convocada por cartazes an6nimos. 
Resist~ncia enorme em todo o Pals de todo o povo. 
que faz abortar a tentative. 

30 de Setembro - Demissao do general Spinola. 
11 de Outubro - 0 governo provis6rio determina 

a cnat;:ao de cursos de ensino Msico de portugues 
em Paris e em mais setenta localidades francesas. 
assim como na Alemanha. Luxemburgo e Belgica. 

9 de Dezembro - Comet;:o da campanha de recen
seamento para a Assembleia Constituinte. 
-0 MFA propoe um «Projecto de Reconstrut;:ao 

Nacional». 
14 de Dezembro - Dez capitalistas. implicados em 

actos de sabotagem econ6mica. sao presos pelo COPCON. 
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1 - Conforme foi previsto pe!o Movimento das For9as Armadas e varias 
vezes reafirmado pelos seus representantes, o povo portugu~s 
vai eleger, no pr6ximo mes de Mar9o, a Assembleia Constituinte 
encarregada de elaborar a nova Constitui9ao, is to e, o conjunto 
de normas que passarao a reger a vida nacional. 
Com o tim da ditadura de Salazar e Marcelo Caetano, baseada 
na Constitui9ao de 1933 (em cuja aprova9ao ate as absten96es contaram 
como votos favoraveisJ importa agora que opals se pronuncie 
sobre a actual situa9ao po!ftica e que uma nova constitui9ao venha 
consolidar a democracia e as liberdades fundamentais ja estabelecidas 
no programa do M.F.A.. E evidente que o povo ja deu a sua palavra, 
e mais do que a sua pa!avra, a sua participa9ao activa, quando na manha 
do 25 de Abril ou na manifesta9ao do 1. 0 de Maio saiu para a rua, 
saudando a democracia, perseguindo a P.l. 0 .£ ou suf}stituindo 
os sindicatos fascistas por organiza96es verdadeiramente representatives 
dos seus interesses. Mas e necessaria que todo esse processo seja 
legitimado por e!ei96es, para que a ninguem, aqui como · 
no estrangeiro, restem duvidas sobre a vontade do povo portuges. 

2- Todos sabemos como a repressao ditatorial reduziu opals ao mais 
completo obscurantismo, sobretudo nas zonas rurais, a tim de continuar 
a sua exp!ora98o por uma minoria de caciques que detinham nas maos 
o poder econ6mico e a decisao polftica. Todos sabemos tambtJm a farsa 
descarada que constituiram as elei96es ao Iongo desse perfodo. 
Se queremos, rea/mente, que o pr6ximo acto eleitoral traduza a ftime 
adesao do povo portugues ao processo democratico em curso; impoe-se, 
desde ja, a intensifica98o da campanha de esclarecimento politico que 
as varias for9as democraticas tem vindo a efectuar desde o 25 de Abril. 
A cada um de n6s competira uma escolha que seja o mais esclarecida 
posslvel. Porque ha tambem aqueles que disseram "sim "a codas 
as arbitrariedades do fascismo, aqueles que se vi ram, a 25 de Abrtl, 
apeados dos seus antigos privt'legios e que vem agora, fardados 
de campeoes da democracia, tentar aproveitar-se das elei96es para travar 
o avan90 dessa mesma democracia. E e sobretudo no meio 
dos emigrantes, onde a informa9ao leva mais tempo a chegar 
e a vigilancia democratica menos se faz sentir, que eles ten tam utilizar 
codas as armas, desde o boa to as reivindica96es injustificadas, 
para !an9ar a confusao e a divisao entre os trabalhadores portugueses. 
Nao sera caso para desconfiarmos de quem s6 agora se lembra 
de vir gritar por elei96es livres? 

3 - Muitos dos emigrantes poderao votar nas respectivas areas 
consulares. Aqueles que estiverem nessas condi96es - os que tem filhos 
menores ou o c6njuge a residir em Portugal e os que emigraram 
h8 menos de cinco anos - nao deverao de modo a/gum, deixar 
de o fazer. Mas faze-to implica que se compreenda o alcance desse acto 
aparentemente simples: um voto, tanto podera ser uma f01ma de /uta 
contra o fascismo, que as circunstancias actuais do pals justificam, 
como um passaporte de regresso para a ditadura. 
Em Mar90, as elei96es serao livres. 0 derrubar do aparelho fascista 
em Portugal assim o permite. Se o voto de todos nao apoiar o processo 
democratico, ninguem podera dizer como serao no futuro. Ou seja: 
poderemos estar certos de que nao serao livres, como nunca o foram 
ao Iongo dos 48 anos de fascismo. 
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Se o 25 de Abril restituiu ao povo 
portuguAs a~ liberdades politi~as ~e que 
tinha sido pnvado em 1926, a v1t6na 
de 28 de Setembro deu-lhe a garantia 
da sua consolidac;Ao . Reafirmou a decisi!lo 
das Forc;as Armadas de estar ao seu 
servic;o e nAo as ordens dos seus 
exploradores. 0 28 de Setembro foi a voz 
do povo erguida contra a reacc;Ao que 
ensaiava nova escalada . ~ a certeza de . 
concretizac;Ao da politica progressista 
em que estamos empenhados: 
democratizac;Ao do Pals, descolonizac;i!lo 
e desenvolvimento econ6mico . 

0 povo sabia o que estava fazendo quando 
levantou barricadas por todo o Pals. impedindo 
a chegada a capital de agentes da reac9ao. 
dispostos a tudo para derrubar a ordem 
democratica estabelecida. Recapitulemos 
sumariamente a cronologia dos acontecimentos: 
o general Spinola. num discurso ao Pals. 
manifesta o seu receio pelo avan9o das for9as 
progressistas (nomeadamente do PC e do PS) 
e apela para a vigilllncia daquilo a que chamou 
«maioria silenciosa». no sentido de evitar 
a evoluc;ao dos acontecimentos politicos para 
uma «nova ditadura». desta vez das esquerdas; 
elementos representatives do patronato e da 
reacc;ao. «interpretando» fielmente as palavras 
do entao presidente da Republica. decidem 
promover uma manifestac;ao de apoio ao 
general Spinola; chamaram-lhe «manifesta9ao 
da maioria silenciosa». Bem cedo. porem. 
os Partidos politicos da coligac;ao governamental 
se aperceberam do que ela encobria: uma 
tentativa da reac9ao para. servindo-se do 
prestlgio que Spinola adquirira com a sua 
colocac;ao. por parte do Movimento das Forc;as 
Armadas. no cargo de presidente da Republica. 
sabotar a transformac;ao do Pals. em que todos 
n6s estavamos e estamos empenhados; 
poucas horas antes da anunciada manifestac;ao. 
ja eram conhecidas as formas de ac9iio que 
os fascistas pretendiam utilizar para concretizar 
os seus intentos agita9ao armada. desafio 
o general Spmola dec•de apresentar a sua 
demissao de Pres1dente. o general Costa Gomes 
toma o seu Iugar. 

Oue se passava. verdadeiramente. desde o 
25 de Abril? Oue factores determinaram estes 
acontec1mentos? 

os factos e as I icoes 

directo ao MFA e tentativa de desmantelamento 
da unidade existente entre todas as for9as 
progressistas: o povo. correspondendo ao apelo 
das organiza96es pollticas e sindicais. barricara 

- estradas e promovera toda uma serie de acc;oes 
tendentes a impedir a reacc;ao de lanc;ar o Pais 
na desordem: sao apreendidas muitas armas. 
muitos fascistas que caminhavam em direc9ao 
a Lisboa verificam que o seu plano falhara: 
comunistas. sociais-democratas. socialistas. 
maoistas. democratas em ge'ral colaboraram 
nesta importante ac9iio de derrubamento 
da intentona das direitas: parte do governo. 
unido ao general Spinola. tenta a realizac;ao 
da «manifesta9iio de apoio». ordenando ao povo 
que levante as barricadas: esta ordem nao 
foi cumprida. e o povo permancccu no sou Iugar 
ate que a situa9ao se clarificasse completamente; 

I 
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25 DE ABRIL : UM COMECO 
AMEACADO 

A democratiza9ao do Pais. a descoloniza9ao 
em Africa e o desenvolvimento econ6mico. 
condi96es definidas pelo MFA e os Partidos 
politicos como absolutamente indispensaveis 
para a transforma9ao de Portugal. estavam sendo 
progressivamente amea9adas pelo boicote das 
for9as conservadoras. 0 25 de Abril parecia 
transformar-se num «come90» sem grandes 
perspectivas de desenvolvimento. 

Personalidades altamente comprometidas com 
o regime anterior transitavam dos seus cargos 
para outros por vezes mais importantes. ou pelo 
menos nao se tomavam medidas para limitar 
a sua influencia; o saneamento encontrava 
sistematicamente barreiras. levantadas 
principalmente por representantes das for9as de 
direita. que participavam do poder politico 
como factores de um certo equilibria; no seio 
do pr6prio governo. da Junta de Salva9ao 
Nacional e do Conselho de Estado. esses 
representantes logravam por vezes um boicote 
total . a ac9ao dos democratas e antifas_cistas. 

A descoloniza9ao. por outro lado. era tambem 
alvo de ataques sistematicos da reac9ao; 
em Portugal. alguns governantes empenhavam -se 
em apoiar grupos africanos sem 
representatividade e em lan9ar uma campanha 
de descredito sobre Mario Soares. acusando-o 
de ir demasiado depressa (lembramos que o 
processo descolonizador seguido na Guine. 
por exemplo. nao podia compadecer-se com as 
teses federalistas preconizadas por Spinola 
no seu livro «Portuga I e o Futuro»); nas col6nias. 
de resto. pretendia dar-se liberdade de ac9ao 
a grupos de agitadores e a personalidades 
comprovadamente retr6gradas. cujo objective 
era impedir a restitui9ao da independencia aos 
povos africanos ou provocar a institu i9ao 
de regimes neo-colonialistas. em que os paises 
subdesenvolvidos dependessem cada vez 
mais do poder econ6mico das grandes 
potencias (caso de Mo9ambique. onde 
inclusivamente a proximidade dos regimes 
racistas sul-africano e rodesiano poderia p6r em 
perigo o domlnio «branco» no sui do continente). 

Como motor de todos estes factores. 
o capital actuava de forma a provocar 
o desboroamento da democracia politica. t ida 
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como inimiga do. sistema capitalista; pretendia-se 
0 retorno ao fasc1smo. estrutura em que a 
explorac;ao econ6mica dos trabalhadores 
se poderia prolongar mais «comodamente». 

A artJculac;ao do poder politico era 
concretizada de uma forma ambigua : o Governo 
Provis6rio. integrado por representantes dos 
socialistas. dos comunistas. dos sociais
-democratas e da direita liberal. via-se 
constantemente ultrapassado pelo poder de 
outros 6rgaos ou pelo pr6prio poder do 
presidente: com efeito. o monolitismo 
presidencialista a que as circunst§ncias pareciam 
conduzir. estava provocando inclusivamente 
descontentamento no seio do Movimento das 
Forc;as Armadas. ele pr6prio ultrapassado. 
por vezes. pelos conservad~res. lsto conduz.iu 
inevitavelmente a agudJzac;ao dos antagonJsmos 
existentes entre o Presidente e o MFA. 

Tudo isto permitia. evidentemente. que a 
direita reforc;asse as suas posic;oes e se 
reorganizasse. 0 pretexto foi uma manifestac;iio 
de apoio ao general Spinola . 0 objective era a 
destruic;iio da democracia. 

0 discurso de renuncia do Presidente 
constitu iu o ponto final de urn processo 
de empalmac;ao das vit6rias do povo. Quando 
um jornalista frances previa. em Maio. 
a eternizac;iio de Spinola no poder. como 
representante de uma «direita inteligente» capaz 
de levar o Pais ate ao ponto contemporizador 
dos interesses da esquerda e dos conservadores. 
enganava -se redondamente: o povo portugues 
compreendeu. ao Iongo de 48 anos de 
monolitismo politico e quase outros tantos 
de ditadura salazarista. que o poder politico 
nao pode estar nas maos de urn homem : tern 
de ser exercido por si. 

De resto. o p6s- 28 de Setembro confirma 
largamente esta percepc;iio: a democratizac;iio 
do pais retomou o seu andamento (sem sanear 
e impossivel reconstruir). o processo de 
descolonizac;iio provoca interna e 
internacionalmente as maiores manifestac;oes 
de aprec;o. como se verificou na ONU. 
no decorrer da estadia do presidente Costa 
Gomes. e o capital parece ter compreend1do que 
a democracia polftica niio e. por si s6. inimiga 
do sistema . 

Concretamente. se o 25 de Abril foi o comec;o 
de uma nova vida para o povo portugues. 
o 28 de Setembro niio significa a estagnac;iio 
do processo. Ele prosseguira. 0 povo portugues · 
sabera demonstrar a cada momento a sua 
vontade em construir urn Portugal cujo poder 
politico ele mesmo controle e de onde seja 
banida a explorac;iio do homem pelo homem. 
Ouanto a isto. talvez o 28 de Setembro tenha 
sido o verdadeiro «25 de Abril» ... 

«0 povo sabia o que estava fazendo 
quando /evamou barricadas por todo 

o pafs. impedindo a chegada IJ capital 
de agemes da reaC(;8o ... » 
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na economia portug_uesa 

No conjunto da popula~ao do Pals e costume 
abrir-se uma distin~ao entre a popula~ao 
activa e a popula~ao inactiva. analisando-se 
depois qual a parte da popula~ao activa que 
exerce efectivamente uma profissao. ou seja 
qual e 0 emprego. 

Em 1973 estimava-se o conjunto da popula~ao 
activa em 3206.6 milhares de pessoas. devendo 
o emprego efectivo ser de 2985.5 milhares. 

Para a diferen~a entre a popula~ao activa. 
que e aquela que esta disposta a exercer 
uma profissao e o pode fazer. e a popula~ao 
empregada. contribulam o servi~o militar 
que afastava as pessoas do trabalho normal e o 
chamado desemprego tecnol6gico. ou seja 
o conjunto das pessoas que perdiam os seus 
empregos por causa de urn progresso tecnico 
que levava o patrao a dispensar alguns 
dos operarios. 

Durante toda a decada de sessenta verificou-se 
em Portugal urn fen6meno muito desagradavel 

para a economia do Pals que foi a diminui~ao 
constante da percentagem da popula~ao activa. 
Esta diminui~ao que se processou a urn ritmo 
normal de 0.6 % ao ano atingiu sobretudo 
a agricultura. 

A diminui~ao do numero de pessoas que 
trabalham na agricultura e. alias. urn fen6meno 
que ao Iongo da hist6ria ocorreu em quase 
todos os palses da Europa. 0 avan~o da 
industria. na maior parte dos casos muito rapido. 
exigiu urn grande aproveitamento da popula~ao 
activa dos palses e. como os empregos que 
se encontrava na industria eram muito mais bern 
pagos que os que se encontravam na 
agricultura. as pessoas tendiam a sair dos campos 
e concentrar-se nas fabricas. 

Esta orienta~ao da popula~ao trabalhadora que 
permitia urn urn grande desenvolvimento dos 
palses. dado o rapido crescimento da industria. 
foi. no entanto. contrabalan~ada na generalidade 
dos palses por urn esfor~o de mecaniza~ao 



e racionalizacao da producao agricola que 
permitiu que a falta dos trabalhadores que salam 
da agricultura nao fossa notada. Era. pelo 
contrario. um processo 16gico e que se 
desenvolvia normalmente. 

Em Portugal a situacao. no entanto. foi muito 
diferente. Em 1960. em cada cem trabalhadores 
portugueses 40 trabalhavam no campo. 
Em 73 apenas 28 trabalhadores permaneciam 
no campo por cada cem. o que ainda representa 
uma percentagem bastante mais alta que a 
normal nos palses da Europa. mas que importa 
analisar vendo o que se passou nas outras 
actividades. ou seja. vendo se a salda do sector 
agricola foi compensada por um aumento 
do emprego na industria ou mesmo nos servicos. 

Verificamos que o emprego na industria 
at.imentou efectivamente nestes ultimos doze 
anos. mas aumentou a uma taxa muito fraca 
que esteve Ionge de corresponder a diminuicao 
do sector agricola: 0,7% apenas. No sector 
terciario. · ou seja no sector dos servicos. como 
por exemplo o turismo. os seguros e os 
transportes. pelo contrario, a taxa f6i um pouco 
mais elevada: 2%. 

0 que aconteceu entao aos trabalhadores 
agrlcolas que abandonaram os campos? 

Dois em cada tr~s dales emigraram e foram 
trabalhar para o estrangeiro. formando a grande 

•maioria dos emigrantes portugueses. 
Os trabalhadores agrlcolas que ganhavam mal 

e tinham dificuldades em arranjar uma colocaciio 
permanente eram forcados. pois. a abandonar 
o seu trabalho normal. em busca de outro 
que lhes assegurasse melhores salarios. 
0 atraso da economia do Pals e o 
subdesenvolvimento industrial nao lhes 
permitiam encontra-lo em Portugal e eram 
forcados a partir para o estrangeiro. 

Outra caracterlstica clara do emprego em 
Portugal e o aumento progressivo da importancia 
do emprego de mao-de-obra feminina. em 
relacao ao total da mao-de-obra. Em 1960 
as mulheres que trabalhavam seriam umas 13 por 
cada cem homens. enquanto em 1970 ja 
representavam 26 em cada cem trabalhadores. 
. Para caracterizar o mercado de emprego 
1mporta. ainda. referir o peso relativo dos diversos 
grupos de idades para ver que progressivamente 
tem vindo a diminuir a populacao activa entre 
os 15 e os 34 anos que no sector masculino ja 
representava em 1973 apenas 30% do total. 

A explicacao destas duas ultimas realidades 
faz-se em larga medida pelo numero de pessoas 
que cumpriam o servico militar. fazendo a guerra 
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colonial. e palos jovens que salam do Pals. 
£ramos. assim. urn Pals, de onde sala uma grande 
parte da populacao e donde sala a mais 
produtiva parcela da populacao. 

As caracterlsticas do mercada de emprego 
em Portugal eram. pois. a diminuiciio 
progressiva do total da populaciio activa. 
diminuicao esta que atingia particularmente 
a agricultura e era basicamente motivida pela 
emigracao. aumento da importancia do sector de 
servicos e aumento do peso relativo da miio
-de-obra feminina e mais idosa. 

Os ultimos anos tern acentuado as 
caracterlsticas que ja antes se desenvolviam~ 
diminuicao do emprego no sector da agricultura 
e das pescas e aumento nos transportes e 
comunicacOes e principalmente na industria 
de construcao. 

Entretanto. em 1973. reflectindo a diminuicao 
da emigracao. dadas as medidas tomadas 
por muitos palses de limitacao das entradas 
de trabalhadores estrangeiros. agravou-se urn 
pouco a diferenca entre as procuras de emprego 
e as ofertas. aumentando o desemprego que 
foi agravado pela faiAncia de algumas fabricas. 
em particular no sector dos texteis. 

No princlpio de 1974 verificou-se uma 
diminuicao do numero de ofertas de trabalho 
e urn aumento da procura. que se veio depois 
a agravar ap6s o 25 de Abril. 

Uma serie de despedimentos colectivos 
efectuados nos ultimos mesas teve na sua 
origem diversas explicacOes: rna organizaciio 
empresarial e mas condicoes da conjuntura 
econ6mica mundial. vieram somar-se a actuaciio 
de patrOes habituados a urn regime de exploraciio 
dos trabalhadores ou de empresas 
estrangeiras interessadas em lancar o caos 
econ6mico e assim destruir as conquistas que 
os trabalhadores tinham alcancado. 

Verificaram-se. durante alguns meses 
perturbacOes no mercado do trabalho que. no 
entanto. estiveram Ionge de ter a importancia 
que certas pessoas lhes atribulram e nunca 

atingiram numeros graves. antes sendo em tudo 
semelhantes a numeros habitualmente verificados 
mesmo em palses desenvolvidos. 

A tendAncia para o agravamento da situacao 
de desemprego tern vindo a diminuir e em 
Agosto ja houve uma reducao dos despedimentos 
em relacao a Julho. embora se tenham ainda 
notado despedimentos no sector da construciio 
civil. da electr6nica. da madeira. da cortica 
e dos tAxteis. 

Apesar da situacao nao ser tao grave como 
a quiseram fazer. e no entanto verdade que 
subsistem problemas que poderao ser agravados 
ate ao tim do ano pela desmobilizacao de militares. 
nomeadamente. Para os resolver impoe-se uma 
ac:tuas;ao decidida do governo. investindo para 1 
crrar os postos de trabalho necessarios • 
e impOe-se tambem a colaboracao dos 
empresarios particulares que deveriio eles 
pr6prios promover o desenvolvimento dos seus 
projectos de investimento para que em 
Portugal existam os necessarios lugares de 
trabalho para os que ell vivem e para os que 
quiserem voltar. Uma actuacao en~rgica do 
governo ~ necessl:lria. Jl:l houve indii::acoes 
claras que o governo quer resolver o problema, 
~ preciso ~ que se continue. Um passo 
importante ~ a criacao de subsidios de 
desemprego. Mas isto s6 por si nao resolve a 
situacao. Hl:l que actuar para a criacao 
de postos de trabalho. Para erguer um pais novo. 

EDUARDO PAZ FERREIRA 
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EMIGRANTES PORQU ~ ? 

«Talvez tenha sido afinal um engano! 
A vida aqui nao e nem pior nem melhor. Nao 
sobra o suficiente para poder mudar de vida 
muitas coisas .. . » · 

Foi nestes termos que um trabalhador 
cabo-verdeano. actualmente servente numa 
obra. mas antigamente pedreiro I~ em Cabo Verde 
«porque a terra nao dava o sufic1ente». 
respondeu a nossa pergunta. 

Nem desiludido. nem resignado. Disposto 
a voltar de novo a sua terra. para recomecar nova 
vida. «Se a terra desse. eu ficava na 
agricu ltura . .. ». 

S6 um jovem. antigo marftimo em Cabo Verde 
se afirmou contente com a mudanca. 
E tambem servente numa obra e acha que o que 
ganha aqu1 e a «vida diferente» que c~ se 
faz compensam tudo o resto. Sobretudo. 
influenciado por anos e anos de propaganda 
repressiva. ele acha que nenhum emigrado tem 
o direito de:, protestar ou de emitir a sua opiniao. 
<<Porque esta na terra dos outros». Ninguem 
tem o direito de pensar ou de querer outra coisa 
do que aquilo que «e a lei»!. .. 

QUEM SAO? 

«Nao the sei dizer ao certo qual e a media de 
idade dos emigrantes. mas h8 uma grande per
centagem de }ovens e mesmo de menores. 
Partem de Cabo Verde aos 14. 15 anos 
e as vezes mesmo aos 13 !» 

lsto disse-nos Maria dos Anjos. assistente 
social do C.A.T.U. 

lsto mesmo n6s verific~mos nos contactos 
que tivemos. no aspecto dos cabo-verdeanos 
que vemos a trabalhar nas ruas de Lisboa. 

Sao na sua maioria jovens. as vezes muito 
jovens. A idade mais baixa que nos confessaram 
foi 16 anos; mas nao nos custa acreditar que 
os jovens sejam tentados a aumentar a sua idade. 
por medo de nao encontrar trabalho. Os mais 
velhos nao devem ultrapassar os 40 anos 
- embora j~ tenham muitas vezes o aspecto 
envelhecido das pessoas que j~ passaram por 
muita coisa na vida . .. 

Nisto. como no resto. sao homens iguais 
aos outros . .. 

«Geralmente vivem s6s e depois. as vezes. 
mandam vir as familias. Mas tem muito poucas 
possibilidades de o fazer. porque as economias 
nao chegam e para viver s6 tem as barracas . .. » 
- disse-nos tambem Maria dos Anjos. 

E porque sao homens como os outros isso 
d~ origem exactamente aos mesmos problemas 
que tern por exemplo os trabalhadores 
portugueses na Sufca. que nao tern o direito de 
levar com eles as famllias ... ou os trabalhadores 
portugueses ou ~rabes em Franca ou na 
Alemanha. que preferem fazer o sacriflcio de 
viver sozinhos para poderem amealhar urn 
pouco mais para a familia . 

A mulher e os filhos. as maes e os pais estao 
I~ em Cabo Verde. lnsistindo para que regressem. 

E eles c~ tentando ganhar uns patacos que 
dem para «mudar de vida a/guma coisa». f!lara 
comprar mais urn «poucochinho» de terra. 
ou simplesmente para que a fami lia possa comer 
todos os dias! 

COMO V IVEM ? 

De «casa» para o trabalho. Do trabalho 
para «casa» .. . o velho clrculo sem salda. 

A «casa»: , 
«lnstala96es feitas pelas pr6prias empresas nos 

locais de trabalho e o que se chama 
«dormit6rios» sao autenticos cublculos. onde 

· se empilham caixotes de madeira formando 
«belicheS>>. Ou entao minusculas barracas feitas 
de tabuas nos bairros da lata. Nas «camaS>> 
( duas ou tres tabuas) chegam as vezes a dormir 
duas pessoas I>> 

A «cozinha>>? Urn lume feito com paus de 
madeira e pin has. uma velha panela. A agua? 
Dum poco. 

Pelo menos foi esta a «cozinha>> que 
encontr~mos em Paio Pires. Aquela que vemos. 
por entre as portas entreabertas das barracas 
ao pe das obras. 

Alguns tem o luxo de um fogareiro a petr61eo. 
Outros tem a «sorte» de poder utilizar a luz 
electrica das obras. Ia onde ha - ao contr~rio "' 
da maioria que nao tern mais luz que a do sol. 
ou quando muito o candeeiro. 



0 TRABALHO 

Maria dos Anjos- «Traba/ham na constru980 
civil na maior parte dos casos. Quando se e 
analfabeto! . .. 

E tambem nas minas. Uns quatrocentos 
e tal nas minas da Panasqueira. Uma media 
de 85SOO a 90SOO por dia antes do 25 de Abril. 
Uma dura luta pelo melhoramento das condic;:oes 
de trabalho e de vida depois do 25 de Abril. 

Sao serventes nas obras. quase sempre. 
Ou serventes do lixo nas Camaras: ou alguns. 
poucos. operflrios nas fllbricas. 

Os salllrios miserllveis antes do 25 de Abril 
subiram «um poucochinho» depois. Hoje 
entre 1 30$00 e 1 50S00 por dia, em media. 
As vezes menos. as vezes. raramente. um 
pouco mais. 

Na Siderurgia, de tr~s contos e pouco antes 
do 25 de Abril, para seis contos e tal depois 
de uma greve ... 

DISCRIMINA<;AO RACIAL 

«Mesmo quando os trabalhadores cabo-ver
deanos tem uma profissao. como sao a maior 
parte das vezes analfabetos. isso serve de pretexto 
a p6-los numa situa980 diferente da do 
traba/hador portugues. Um traba/hador 
cabo-verdeano pode ser pedreiro. por exemplo. 
mas se for analfabeto nao passa de servente. 

Nao h8 propriamente diferen9as de salarios. 
mas um caso de discrimina980 grave e frequente 
e o que se verifica com o pagamento das horas 
extraordinarias. Muitas vezes os patroes nao lhes 
pagam as horas extraordinanas que fazem. 
o que leva a que. na pratica. os trabalhadores 
portugueses acabem por ficar com sa/arios 
mais elevados. 

Para saber que h8 discrimma9ao basta ver 
as condi96es de alojamento: rem «dormit6rios» 
e «cozinhas» separados dos trabalhadores 
portugueses. 

Mas nao e s6 isto. Por toda a parte se verifica 
uma discrimina9ao no tratamento que lhes 
e dado. Por exemplo o Regime da Previdencia: 
/ega/mente h8 igualdade de direitos para os 
trabalhadores cabo-verdeanos. S6 que muitas 
vezes os patroes descontam nos salarios 
as quotas para a Previdencia e nao declaram 
sequer a Previdencia a existencia desses 
trabalhadores. 

Quando eles tentam depois receber os abonos 
de familia. por exemplo. convenc1dos que 
a eles rem direito. nao tem ta processo nenhum. 
Quando tem um acidente ou caem doentes 
sao obrigados a pagar do seu pr6prio bolso 
as despesas». 

No momento exacto em que !amos a entrar 
no CATU. vimos alguns trabalhadores 
cabo-verdeanos fazer sinal a um tllxi . 0 tllxi. 
que estava livre e que viu bern que era chamado. 
nem sequer se dignou responder <mao». Partiu 
como se nada tivesse visto 

A recusa frequente e obstinada dos trabalhadores 
cabo-verdeanos em responder a pergunta : 
Acha que fazem distrinc;:a? «lsso nao sei ... ». 

'( parece -nos ser uma prova de que a discriminac;:ao 
e uma realidade : eles nao ousam acreditar 

que a liberdade tambem chegou para eles. 
Um (mico trabalhador cabo-verdeano nos 

respondeu a esta pergunta. «Ch6fer» no 
desemprego hll mais de um mes. encontra 
sempre o Iugar «ill preenchido» quando Ill chega. 
«E eu sei bern que isso nao e verdade. Leio os 
anuncios nos jornais, vou Ill logo. e impossivel 
que o Iugar jll esteja preenchido» 
E ele nao v~ outra razao para essa recusa dos 
patroes em considerarem. sequer. a sua 
candidatura que nao seja o facto de ele ser 
cabo-verdeano. 0 p10r e que ele tem onze filhos 
a sustentar! 

Tudo isto que se passa aqui com o pretexto 
de que os trabalhadores cabo-verdeanos 
sao de uma outra rac;:a. passa-se por esse mundo 
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fora com todos os trabalhadores emigrados. 
Os patroes seNem-se de tudo o que lhes 
pode permitir explorar mais um pouco os 
trabalhadores. 

Para justificar isso inventam todos os pretextos: 
aqui «e porque» sao cabo-verdeanos. 
Na Franc;;a. na Sui<;:a ou na Alemanha. 
por exemplo «e porque» sao portugueses 
ou arabes. jugoslavos ou espanh6is! E assim 
vao fomentando a divisao tanto quanto eles 
podem entre todos aqueles que no fim de contas 
tern exactamente os mesmos problemas por 
resolver e os mesmos obstflculos a abater. 

DEPOtS DO 25 DE ABRIL ... 

0 25 de Abril chegou para todos e por isso 
mesmo tambem devia ter chegado para os 
trabalhadores cabo-verdeanos. 

Mas a verdade e que na pratica chegou e nao 
chegou. Chegou um bocadinho para aqueles 
que puderam nao ser despedidos. porque 
trabalhavam numa grande fabrica ou numa 
Camara. Af. de facto. eles puderam melhorar um 
pouco. como os outros trabalhadores 
portugueses. as suas condic;;oes de vida. 

Mas nao chegou para os outros todos. 
Ou chegou «ao contrflrio». 

Como a grande maioria dos trabalhadores 
cabo-verdeanos trabalham na constru<;:ao civil. 
e como os patroes deste sector. receosos da nova 
situac;;ao. receosos de que nao os deixassem 
continuar a especular como antes sobre os 
terrenos e sobre as casas que constroem. 
boicotam pura e simplesmente desde o 25 de 
Abril a construc;;ao das habita<;:oes que tanta 
falta fazem ao povo portugues - eles foram 
despedidos em massa. 

«Foram logo despedidos em grande numero» 
- disse-nos Maria dos Anjos.- «0 desemprego 

atinge-os em massa hoje. Ainda chegamos 
a encrar em concacto com os respectivos 
sindicacos de Setubal e de Lisboa mas eles 
nao puderam fazer muita coisa.» 

... 0 REGRESSO A CABO VERDE 

<<A maior parte deles regressa a Cabo Verde. 
sem qualquer promessa de trabalho Ia tambem. 
Muicos alegam que regressam porque as famflias 
os mandaram chamar. Outros dizem que 
regressam porque tem um pouco de terra. que ja 
come9ou a chover e que preferem trabalhar 
as terras do que estar aqui a ganhar sem poder 
economizer o suficience para mandar a familia .» 

Na nossa conversa com os trabalhadores 
cabo-verdeanos na sala de espera do CATU. 
encontramos. de facto. muitos trabalhadores que 
regressavam a Cabo Verde. mas que ainda 
tinham trabalho aqui. Por coincidencia engrac;;ada 
os dois desempregados que encontramos. 
nao queriam voltar a Cabo Verde. Procuravam 
traba lho aqui e lamentavam-se da enorme 
dificuldade que tinham em encontrar. 

Espantamo-nos disto mesmo perante os 
presentes que nos explicaram: 

- 0 que aconceceu e que logo a seguir ao 
25 de Abril os patri5es despediram muita gente. 
Mas esses ja voltaram quase codos para 
Cabo Verde agora. 

- E /tJ em Cabo Verde. enconcram trabalho? 
-lsso nao sei. Por acaso tenho um 

compadre meu que partiu. mas ainda nao recebi 
carte dele- respondeu -nos um dos presentes. 
- Mas naquela altura havia mesmo muita 
genre desempregada. Quando houve aquelas 
greves e aquelas coisas. os patri5es 
aproveitaram e ja nao lhes deram trabalho. 

De facto. um factor importante que julgamos 
contribuir para este regresso maci<;:o dos 



trabalhadores cabo-verdeanos a sua terra e a 
esperan<;a da independencia pr6xima da 
sua terra ... 

Mas se tudo mudou em Portugal. se a liberdade 
de expressao e hoje uma realidade. os trabalhadores 
cabo-verdeanos esmagados durante anos 
e anos pela ditadura de Salazar-Caetano. 
imptedosa e arbitrartamente sujeitos a toda 
a especie de repressao. muito mais gravemente 
ainda que os trabalhadores portugueses. 
nao ousam sequer acreditar que a hora da 
liberdade tambem soou para eles. 

E por isso a nossa pergunta : Acha que a 
independencia da Guine vai mudar alguma 
coisa em Cabo Verde? A «resposta» era 
cautelosamente mentirosa: «lsso nao sei .. . 
Eu nao leio OS jomais. 56 a noite e que chego 

a casa e abro o radio ... » 0 maximo que nos 
disseram foi isto : «0 futuro e que sabe. 
Eu acho que deve melhorar. E pelo menos 
essa a minha esperant;a.» 

N6s nao temos medo de dizer que eles nos 
mentiram ao responder-nos assim. Era facil 
ver e compreender que os trabalhadores 
cabo-verdeanos nao s6 tinham ideias sobre isso 
como deviam certamente ter ideias muito · 
assentes. Urn deles. rindo-se. respondeu a nossa 
pergunta em «crioulo». mas recusou-se 
a traduzir em portugues o que tinha dito ... 

Tambem nao temos medo de dizer que 
compreendemos perfeitamente as razoes que 
levam os trabalhadores cabo-verdeanos a recusar 
a resposta a esta pergunta. 

0 problema de Cabo Verde. depois de centenas 
de anos de domina<;ao colonial portuguesa. 
ainda continua por resolver. 

0 C.A .T .U. --
«Centro de Apoio ao Trabalhador Ultramarino» 

foi o pomposo nome escolhido pelo reg ime 
de Marcelo Caetano para urn organismo 
de fachada ao qual nao eram dados quaisquer 
meios de ajuda ou de apoio ao trabalhador 
«ultramarino» - como «paternalmente» se 
lhes chamava. 

Maria dos Anjos falou-nos urn pouco do que 
e o CATU. que ela acha alias que nao tern razao 
de ser enquanto centro especffico. Mas do 
que ela disse aqui deixamos nota : 

«Em relar;ao a criar;ao do servit;o h8 logo 
de imediato um pomo importante: o servir;o foi 
criado sem objectivos definidos. indo buscar 
elementos aqui e ali sem lhes dar qualquer 
articular;ao. 

Ha funcionarios de uma data de Ministerios 
e Servit;os que vieram aqui parar. 0 criterio que 
presidiu a escolha era completamente 
independence dos fins a que se destinavao 
Servit;o. Funcionarios que por uma ou outra 
razao era «inconveniences» Ia onde estavam eram 
mandados para aqui. Este e nomeadameme 
o caso das assistentes sociais do Fundo de 
Desenvolvimento da Mao-de-Obra. cujas 
propostas e relat6rios naquele servit;o nao 
interessavam ao amigo regime ... 

- E quais sao as vossas esperan<;as de 
modifica<;ao das condi<;oes de trabalho aqui 
depois do 25 de Abril? 

«N6s apresentamos uma proposta que poe em 
causa a criat;ao de um servit;o especificamente 
para cabo-verdeanos- que nao pode nessas 
condit;6es. contrariamente aqu71o que se afirma 
pretender, tender a integrat;ao do trabalhador 
cabo-verdeano. 

Ou a integrar;ao no seio da sociedade 
portuguese se faz efectivamente. e nesse caso 
nao h8 razao para servir;os especlficos. ou entao 
cria-se um servit;o 8 parte s6 para 
cabo-verdeanos que nao leva a incegrar;ao 
nenhuma. 

Em coda a actuat;ao que n6s pudemos ter ate 
agora. tentamos sempre ligar o problema 
com os dos trabalhadores metropolitanos. Em 
todos os cursos de alfabetizar;ao que tentamos 
p6r de pe, por exemplo. integramos sempre uma 
percentagem de trabalhadores metropolitanos.» 
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- entre vista com o Dr. Rogerio Fernandes. 
Director-Geral do Ensino Basico. 

Quase todos os dias nos chegam cartas 
de emigrantes a falar nesta questllo : aonde 
mandar os filhos em idade escolar aprender 
a lingua port1.1guesa? 

~ fltcil compreender os motivos que levam 
tantos dos trabalhadores emigrados a levantarem 
o problema. Muitos deles pensam voltar e 
gostar iam, naturalmente, que os seus filhos, ao 
chegarem aqui, tivessem possibi l idade de arranjar 
emprego e se integrar o melhor posslvel na 
vida do Pals. Outros t&m ate problemas familiares, 
pois os filhos, estando jlt completamente 
desligados de Portugal, nAo compreendem as 
atitudes dos pais, que continuam a viver e a 
pensar «a maneira portuguese». 

lmp6e-se, portanto, uma tomada de medidas 
urgentes, no sentido de marcar uma presen~a 
portuguesa junto dos nucleos de emigrantes, nllo 
com as inten~6es patrioteiras do antigo regime, 
que se traduziam apenas no galo de Barcelos, 
m as sim com o intuito de desenvolver 
culturalmente essa camada de portugueses 
e resolver, na medida do posslvel, os problemas 
surg idos da situa~llo, jll de si ingrata, de 
compatriotas nossos que t&m de ganhar a sua 
vida ao lado de trabalhadores com uma lingua 
e costumes diferentes dos seus. 

Soubemos que alguma coisa estava a tentar 
resolver-se, a nlvel oficial. Soubemos, 
inclusivamente, que estavam a realizar -se reuni6es 
que agrupam representantes do Ministerio da 
Educa~Ao e Cultura, do Ministerio dos Neg6cios 
Estrangeiros e da Secretaria de Estado da 
Emigra~lio para estudar o problema. Resolvemos 
entlio falar com o Dr. Rogerio Fernandes, 
Director-Geral do Ensino Bltsico, para saber 
alguma coisa ~os projectos e das possibil idades 
do que se estlt a pensar fazer. 

P. - Como sabe. urn dos problemas que mais 
preocupam OS emigrantes portugues~s e 0 do 
ensino da nossa lingua aos filhos que levaram 
consigo. Essa preocupa9ao manifestar -se-a 
apenas a nivel individual. ou existira entre eles 
algum movimento no sentido de ser assegurado 
aos seus filhos o ensino bflsico portugues 
nos parses on de se encontram radicados? 

R. F.- Esse movimento existe. efectivamente. 
sobretudo em Franr;a. e precedeu a criar;ao 
de cursos oficiais. As forr;as democr!Jticas 
portuguesas souberam. em grau maior ou menor. 
despertar esse interesse pela cultura e pela 
lingua nacional. Em muitas «mairies» francesas 
de esquerda. mais favor!Jveis por imperativo 
ideol6gico e por solidariedade internacional a esse 

desfgnio. tinham-se cnado cursos para filhos de 
emigrantes ou para os pr6prios emigrances. 
Foi esse movimenco que forr;ou o regime deposto 
a criar cursos oficiais A questao do ensino 
portugues no estrangeiro tornara-se uma 
questao politica. 

Para resolver esse problema. o regime 
derrubado pelo 25 de Abril lanr;ou-se numa 
acr;ao desconcrolada. respons!Jvel pela grave 
situar;ao que o ensino basico no estrangeiro 
atravessa. Situar;ao que estamos a analisar na 
Direcr;ao-Geral do Ensino B!Jsico com vista a 
solur;6es eficazes e nao a pseudo-solur;6es. 

P. - Quais sao. entao. OS principais problemas 
que tern vindo a encontr.ar? 

R. F. - Os problemas essenciais residem. 
globalmence. no processo de recrutamenco dos 
professores. e na sua preparar;ao nas garantias 
profissionais insuficientes que se lhes 
proporcionam; no funcionamenro dos cursos. 
que. por vezes. subsistem nas condir;6es mais 
prec!Jrias: no caracter dos programas e dos 
manuais. bem como no seu desajustamenco 
as necessidades reais dos alunos. Por outro /ado. 
e preciso que a frequencia dos cursos 
portugueses concribua para uma inserr;ao escolar 
frucuosa no pr6pri.o sistema esco/ar do pals 
onde vivem. e nao seja um enxerto artificial. 



Ainda neste domfnio h8 outro problema 
extremamente grave. que e a manifesta . 
insuficifmcia da rede de esco_las. no estrange1~o. 
Estamos muito Ionge de ter atmg1do o necesstmo. 
pelo que se torna 1mprescindfve/ realizar um 
esforr;o muito acentuad_o para se assegurar 
0 ensino a todas as cnanr;as portuguesas que 
vivem alem-fronte!fas 

p - E acha que isso nao vira dificultar ainda 
mais a integrac;ao dos jovens portugueses nas 
sociedades em que vivem com os pais? Em que 
medida e que I he parece que podera acrescentar-se 
0 ensino do portugues a formac;ao que eles 
recebem nas escolas que frequentam no 
estrangeiro? 

R. F. - 0 ensino basico portugues responde 
as necessidades de uma crianr;a que. vivendo 
num pals estrangeiro. continua. todavia. 
radicada numa pequena sociedade portuguesa: 
a sua famflia . 0 problema da comunicar;ao 
e muito importante. Li canas verdadeiramente 
dramaticas. de pais portugueses que nao podiam 
comunicar com os filhos. devido a lingua. 
Por outro /ado. os regimes de trabalho dos 
emigrantes impedem. ou dificultam. muitas vezes 
o convlvio dos pais e dos filhos. Estes ultimos 
«estrangeirizam-se» com facilidade. recusando 
o modo de viver dos pais. Os perfodos de ferias 
em Portugal. num pals «estranho» e atrasado. 
sao frequentemente dramaticos. 

Como se responde a estes problemas? Com 
uma especie de escola portuguesa «paralela» 
sobreposta aquela que e obrigat6ria no pals 
onde se vive. e ministrada fora das horas normais. 
quando as outras crianr;as se recreiam. lsto nao 
favorece nada o interesse dos }Ovens 
portugueses. pelo contrario. 

Parece-me indispensavel. por isto. favorecer 
um ensino bilingue. uma esco/a integrada onde 
a lingua e a civi/izar;ao ponuguesa tenham Iugar 
de relevo e onde se mantenha viva a consciencia 
da identidade nacional. Sem chauvinismo. 
claro est!J. mas conmbuindo para que se apague 
no esplmo do jovem em1granre um cerro 
complexo de inferioridade. Para tanto. e preciso 
nao s6 ensinar-lhe a nossa lingua mas 
explicar-lhe o seu pals. as razoes sociais
-econ6micas da emigrar;ao. as quais residem na 
explorar;ao capitalista. ao modo de produr;ao 
capitalists. e que se mantem nos pafses onde 
sao acolhidos e onde o regime capitalista e apenas 
menos duro do que tem sido o portugues. lsto 
exige que se repense a fundo o ensino basico 
portugues no estrangeiro. a formar;ao e o regime 
de trabalho dos seus docentes 

P.- Como e que a Direcc;ao-Geral do Ensino 
Basico conta levar a cabo essa tarefa? 

R. F. -A Direcr;ao-Geral do Ensino 8/Jsico 
nao pode fazer milagres ( nao existem milagres) 
mas a SJtuar;ao pode transformar-se positivamente 
a curto prazo. Para tanto. estamos a 
reorganizar internamente as bases do nosso 
trabalho e escudam-se pianos tendentes a formar 
comissoes pedag6gicas nos palses de emigrar;ao. 
nas quais escejam representadas. sem 
discriminar;ao. as forr;as culcurais e polfticas 
progressivas que se empenham na aplicar;ao de 
solur;oes concrecas. Esses pianos estao a 
concretizar-se e serao em breve apresentados 
superiormente. 

P. - Entre os pr6prios emigrantes. existem 
ainda muitos. ja adultos. que nao sabem ler 
nem escrever o portugues. Muitos outros 
gostariam de ter possibilidades de aprender 
a lingua dos palses onde trabalham. pois isso 
lhes traria nltidas vantagens. Tera ja a 
Direcc;ao-Geral do Ensino Basico pensado 
alguma coisa que possa fazer pelo ensino 
de adultos? 

R. F. - 0 ensino de adultos e um problema 
que nos preocupa mas que nao reca1: a rigor. 
na nossa esfera de atribuir;oes. A colaborar;ao 
da Direcr;ao-Geral do Ensino 8/Jsico poder!J ser. 
todavia. bastante uti/ para a resolur;ao do 
problema. Nao o digo porque sobescime as nossas 
possibilidades mas por me parecer 
imprescindlvel a coordenar;ao de esforr;os. 
0 ensino basico portugues no estrangeiro e um 
aspecto relevante da democratizar;ao do ensino. 
Nao h!J vantagem de qualquer especie em 
desarticular ou prejudicar iniciativas. Sobretudo 
em nao contarmos com a energia e a pertinacia 
de muitos que ja deram o melhor do seu esforr;o 
a causa do ensino. 

determinavoes 
. s as novas Reserva 

sao as segumte a passagem a mais de 
ministeri~is s~breemigrantes com 
Territonal e 
29 anos: om mais 

os indivlduos ~esidentes 
1 - Todos habitualmente ntram na 

de 29 anos~iro que se enc~e classifi 
no estrang'\'ta~ de adiadoJ poder ser 
situa~~o m!:O condi~6es ea passagem 
cay~o ou oder~o r~q~erer 
adlados. p Territonal ' devem ser 
~ Reser~as requerimentodso de Portugal 

2 - d s no consula ·nteressados 
a present~ oresid&ncia dos I m tempora
da area a de se encontrare respectivo 
0 u, no caso portugal. no IV\obiliza
riam~nte d emRecrutamento epagamento 
Oistnt? edo sujeitos a~rtares : 
c~o . flcan ivas taxas ml I seja auto
(ias respectquerentes a quem Territorial 

3 - Os re m ~ Reserva inde-
. d passage r temPO . 

nza a a ermanecer pol u aqui flxar 
poder~o P m portuga o 
termina~o e 
resid&ncla . 
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SUICA: 
.) . 

nao ao rac1smo 
0 partido suh;o da Acc;ao Nacio

nal tem prornovido varias iniciativas 
contra a emigrac;ao naquele pals. 
A ultima delas traduziu -se. no pas
sado domingo. dia 20 de Outubro. 
por um referendo que levava a ex
pulsao._em 3 anos. de 500 000 tra
balhadores estrangeiros. caso fosse 
aprovado. 

0 resultado foi. porem. negativo. 
tendo a Acc;ao Nacional conseguido 
apenas 878 739 votos a favor da 
expulsao dos estrangeiros. contra 
1 689 870 a favor da sua conti 
nuac;ao na Suic;a. isto e. 66 por 
cento do total dos votos. De assi
nalar que a participac;ao no escru
tinio fo i de 69.6 por cento. o que 
representa uma taxa elevada para 
a Suic;a. 

As razoes que se presume terem 
levado a rejeic;ao do referendo sao. 
fundamentalmente. a consciencia de 
que a partida de grande numero de 
trabalhadores estrangeiros teria um 
efeito negativo sobre o desenvolvi 
mento capitalista na Suic;a e o «pre-

. juizo» que essa salda traria a muito 
discutivel imagem humanitaria de 
que a Suic;a se arroga. 

«A emigra9iio mes a mes». Outubro 74 

REFLEXO NA EUROPA 

Ao rejeitar a iniciativa xen6foba. 
o povo helvetico revelou bom senso 
e uma moderac;ao exemplar A per
centagem dos votos reunidos hoje 
a favor da expulsao e muito inferior 
a que foi registada em 1970. 

Nos meios oficiais. inequivoca
mente opostos a medida hoje rejei
tada sente-se um grande alivio. A ima
gem da Suic;a no estrangeiro nao 
sera empalidecida e nao se abrira 
uma crise interna grave. 

A recusa do eleitorado suic;o. ape
sar das dificuldades econ6micas. de 
expulsar metade dos trabalhadores 
estrangeiros. tera igualmente influen
cia no resto da Europa. Poderia re
cear -se. sen do o referendo positivo. 
o contagio do exemplo. Ora. a 
inversa. tamberri e possivel. 

A afirmac;ao de hoje. do eleito
rado suic;o e ainda reforc;ada pelo 
facto de a afluenci'a as urnas ter 

· sido da ordem dos oitenta por cento. 

«Diario de Notfcias». 21 de Outubro 

LUXEMBURGO: 

os sindicatos cristaos 
e os emigrantes 

No passado dia 23 de Abril. os 
Sindicatos Cristaos dirigiram ao Go
verno L uxemburgues uma carta onde 
exp6em longamente a situar;ao dos 
trabalhadores estrangeiros naquele 
pals e apresentam um programa rei
vindicativo que nos parece suficien
temente vtJ/ido e que desejarfamos 
dar a conhecer aos nossos leitores. 
'Aqui vai. pois. parte do texto dessa 
carta: 

Por estas razoes um desconten 
tamento profundo se apossou dos 
trabalhadores emigrantes e n6s re
conhecemos que este sentimento e 
tanto mais perigoso que os interes
sados nao ousam manifes.ta-lo aber
tamente. N6s devemos compreender 
que nao e a caridade que eles recla
mam. mas uma situac;ao marcada 
de humanismo e justic;a. 

Eis aqui. a titulo de exemplo. 
uma serie de discriminac;oes de que 
os trabalhadores se queixam e as 
medidas. em vista. para p6r termo 
a sttuac;ao injusta em que se en
contram: 

1 - Um salario decente. sobre
tudo na construc;ao. trabalhos publi-

cos. hotelaria. clinicas e hospitais; 
2 - Atribuic;ao de salario corres

pondente as suas qualificac;oes pro
fissionais. 

3 - Respeito absoluto dos con
tratos de trabalho . 

4 - Supressao das discrimina
c;oes de toda a especie de que e 
vitima o pessoal ocupado nos hoteis. 
clinicas e hospitais. na agricultura 
e casas particulares. 

5 - Contr61e oficial eficaz em 
todos os servic;os e empresas e em 
todos os «chantiers». no respeitante 
a seguranc;a. higiene. horarios efec
tivos e condic;oes de trabalhos. 

6 - Criac;ao urgente dum centro 
de readaptac;ao profissional no in 
teresse dos trabalhadores acidenta
dos no trabalho. 

7 - Reconhecimento do direito 
a representac;ao sindical no seio 
das empresas. 

8 - Abolic;ao completa e efectiva 
de todo o «aluguer» de homens 
e assimilac;ao total em materia de 
direito no trabalho . 

9 - Organizac;ao de estagios de 
formac;ao profissional de diversos 
generos. como os que se fazem ja 
no sector da construc;ao. 

10- Favorecer e facilitar. per
manentemente. por meio de medi
das concretas e eficazes. a inser
<;:ao dos trabalhadores emigrantes e 
suas famil ias na sociedade luxem
burguesa. 

11 - Atribuic;ao de alojamentos 
decentes de prec;o moderado em 
comparac;ao com os salarios ganhos 
pelos emigrantes. 

12 - Facilitar a obtenc;ao de cre
ditos aos trabalhadores emigrantes 
que desejem adquirir um alojamento. 

Este direito deve acompanhar-se 
do direito ao alojamento familiar. a 
falta do qual ele e apenas ilus6rio. 
Existem ainda. por todo o lado. 
dormit6rios imundos. caves aluga
das a peso de oiro. barracas trans
formadas em miseraveis pardieiros 
onde os trabalhadores estrangeiros 
se amontoam e onde se arriscam 
ao contagia da tuberculose e dou
tras doenc;as. t um facto compro
vado os trabalhadores emigrantes 
adquirirem no nosso pais doenc;as. 
na realidade. benignas. mas que as 
condic;oes de habitac;ao e de vida 
podem fazer evoluir perigosamente. 

Seria necessaria que as autorida
des publicas vigiassem constante
mente os alojamentos dos estran
geiros. lutando eficazmente contra 
todos os alojamentos insalubres e 
tomando providencias para o rea
lojamento nos casos necessitados. 
Todos os abusos dos que alugam 
deverao ser radicalmente impedidos 
num breve prazo. A repressao deveria 



mesmo v1sar severamente todas as 
·cantinas luxemburguesas e estran
geiras que tiram um proveito escan 
daloso na explorac;:ao dos estran 
geiros desprecavidos. 

1 3 - Continuac;:ao do seguro 
-doenc;:a durante um periodo mais 
Iongo quando os trabalhadores emi
grantes partem de ferias para o seu 
pais de origem. 

14 - Simplificac;:ao das «voltas a 
dam de todo o genera. especialmente 
em caso de doenc;:a prolongada ou 
de recafda ap6s um acidente de 
trabalho. 

Para informar os emigrantes sobre 
os seus direitos e meios de acc;:ao. 
para amparar ate ao tim nas suas 
diligencias as autoridades deviam 
instalar por todo o lado um «guichet 
administrative (mico». isto e um 
s6 Iugar para as diferentes forma
lidades administrativas. sociais. etc .. 
no interesse das familias dos emi 
grantes durante toda a sua perma
nencia no Grao-Ducado. 

Verdadeiros trabalhadores sociais. 
deveriam estar nesses lugares a dis
posic;:ao dos emigrantes para lhes 
facilitar a adaptac;:ao no nosso pais 

1 5 - Atribuic;:ao de a bonos de 
familia e premio de nascenc;:a se
gundo as tarifas do G rao- Ducado. 

· 16 - Organizac;:ao da representa 
c;:ao e consultac;:ao dos emigrantes 
em todos os organismos que se 
ocupam dos problemas dos traba
lhadores emigrantes e das suas fa
milias. 

1 7 - Elaborac;:ao e efectivac;:ao 
duma politica melhor adaptada do 
ensino para as crianc;:as dos emi
grantes. que lhes oferec;:a. no futuro. 
a possibilidade de frequentarem a 
Escola Europeia. tendo como linguas 
de base o frances e o alemao. ajun 
tando a lfngua do pais de origem. 

18 - Estabelecer subsidio as fa 
milias que actualmente sao obriga 
das a enviar os seus filhos para o 
estrangeiro no prosseguimento de 
estudos. por exemplo. a Arion. 

19 - Organizar curses acelera 
dos de lingua francesa adaptados 
aos trabalhadores emigrantes e as 
suas mulheres. A boa vontade nao 
e o bastante para conseguir a alfa 
betizac;:ao. Sao precisos metodos 
adaptados. conscientes do objective 
que permita aos emigrantes uma 
adaptac;:ao e introduc;:ao na vida do 
Grao- Ducado para poderem assu 
mir as suas responsabilidades no 
pals. 

20 - Melhoria no acolhimento 
dos trabalhadores emigrantes e de 
sua familia . Centros de acolhimento 
mais numerosos. com trabalhado
res sociais. devem ser criados. que 
possam realmente ajudar em per-

manencia os isolados e suas fami
lias a preencher as formal idades. 
a encontrar uma habitac;:ao. e mais 
tarde. a facilitar a sua adaptac;:ao 
na vida do pais com servic;:os con
cretes e nao apenas com infor
mac;:oes. 

21 - Supressao das medidas de 
interdic;:ao de permanencia aos indi 
vlduos naturais de Cabo Verde. 

22 - Decisao de acordar o exl
lio a todos os que o pec;:am. como 
por exemplo no caso dos jovens 
portugueses que recusem fazer a 
guerra colonial. 

23 - Organizac;:ao sistematica de 
esforc;:os constantes no interesse da 
realizac;:ao da solidariedade entre os 
trabalhadores luxemburgueses e os 
emigrantes. a fim de facilitar aos 
ultimos o desafogo total na sociedade 
luxemburguesa grac;:as a ajuda per
manente e activa das autoridades 
do Grao- Ducado de Luxemburgo. 

t preciso. sobretudo. que as auto
rid.ades politicas fac;:am tudo para 
evttar que os emigrantes se inquie- . 
tem quanto ao futuro de seus filhos 
aqui ou no seu pais. No plano 
politico uma forc;:a de representac;:ao 
deye ser procurada para que os 
emtgrantes possam dar a sua cola
lilorac;:ao e se fac;:am ouvir. por exem
plo nos comites consultivos de 
emigrantes. no plano municipal ou 
nacional. 

Abono de familia na 
R. F. da ALEMANHA 

1 ...:...,_ Actual mente e. ate 1 de 
Janeiro de 1975. o montante do 
abono de familia pago aos emi
grantes ou quaisquer outros traba
lhadores pelos seus filhos. mesmo 
que estes nao residam na Alemanha. 
e 0 seguinte : 

1.0 filho- Nao tem direito 
2.o filho - 26 DM 

3.0 e 4.0 fi lho- 60 DM 
5.0 fi lho e mais- 70 DM 

2 - Convem notar que. se os 
fi lhos de trabalhadores portugueses 
residem em Portugal. o direito ao 
a bono cessa aos 1 8 a nos. nao 
obstante. para os que residem na 
Alemanha. o abono de familia ser 
pago ate aos 25 anos. caso se man
tenha a situac;:ao escolar ou de 
impossibilidade de angariar o seu 
pr6(lrio_ sustento. 

3 - A partir de 1 de Janeiro 
de 1975. comec;:ara a vigorar o novo 
regime de abono de famil ia o qual 
se traduzira. para os filhos residentes 
na Alemanha em: 

1.0 filho - 50 DM 
2.0 filho - 70 DM 

3. 0 filho e mais- 120 DM 
e. para os filhos residentes em Por
tugal em: 

1.0 filho - 10 DM 
2.o f ilho - 25 DM 

3.0 e 4.0 fi lho - 60 DM 
5.0 filho e mais - 70 DM 

4 - 0 limite de idade ate ao 
qual passa a ser pago o abono de 
familia. mesmo no que respeita aos 
filhos residentes no pafs de origem 
sobe para os 25 anos. no caso de 
estes se encontrarem em periodo 
de formac;:ao profissional ou escolar 
ou em caso de insuficiencia flsica 
ou mental que nao lhes permita 
angariar o sustento pelos seus pr6-
prios meios. 

5 - Estas alterac;:oes a Conven
c;:ao Luso-Aiema sobre Seguranc;:a 
Social e ao respective Acordo Com
plementar. foram acordadas em Se
tembro deste ano por represententes 
oficiais portugueses e alemaes. Ape
sar de discriminac;:ao em que o 
novo regime se traduz para os tra 
balhadores. nao foi possivel a dele
gac;:ao portuguesa impor outra so
luc;:ao. 

RENOVACAO 
DE PASSAPORTES 
Se v•er de f6uas a Portugal. ou se por qualqu 
ou1ra razAo v1er a Portugal e se enuetanto o s£ 
passaporte de em•grante caducar. renove
durante o primeiro m6s da sua estadia aqu 
lsto e mu11o •mponante para evitar comphca~o· 
e aborrecimentos. sobretudo se vive em Fran~ 
na Alemanha ou na Holanda. 
Nao se esq ue~a I 
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CANADA: 
condi~Oes para emigrar 

As pessoas que desejem instalar
-se no Canada. tern que provar a 
partir de agora. que tern um emprego 
aqui. ou que tern a intenc;:ao de 
exercer uma profissao designada. 
senao perdem dez pontos na sua 
f6rmula de emigrac;:ao. 

Por outro lado. os candidates tl 
emigrac;:ao s6 receberao os pontos 
previstos no regulamento para a 
emigrac;:ao se tiver sido previamente 
apurado que nenhum residente cana
diano ou permanente esta disponfvel 
para o Iugar reservado. 

0 Ministro da Mao-de -Obra e da 
Emigrac;:ao. Robert Andras. deu a 
conhecer estas novas medidas res
tritivas. ontem. nas Comunas. com 
o tim de equilibrar a taxa de emigra
c;:ao e as possibilidades de emprego. 

Os novos regulamentos nao se 
aplicara6. no entanto. tis pessoas a 
cargo. isto e. aos parentes pr6ximos. 
como o esposo ou a esposa. o 
noivo ou a noiva. os pais ou av6s 
de mais de 60 anos. os irmaos. 
irmas. sobrinhos ou sobrinhas que 
tenham ate 18 anos de idade e 
que venham para junto da familia 
ja ca instalada. 

Esta categoria de emigrantes nao 
precisa alias de «pontos» para ser 
admitida no Canada. enquanto que 
os outros pretendentes devem ter 
pelo menos 50 «pontos» antes de 
serem aceites. 

0 ministro lembrou que o fluxo 
emigrat6rio teve um aumento con
sideravel nos ultimos meses; de 
Janeiro a Junho de 1974 o numero 
de candidates a emigrantes para 
o Canada foi superior em 48 % ao 
numero ja consideravel de 1973. 

EQUILIBRIO NECESSARIO 

Ora. perante uma tal afluencia e 
as perspectivas pouco encorajantes 
no capitulo do desemprego. o go-

verno achou por bern restabelecer 
a equac;:ao emigrantes-empregos. nao 
perdendo de vista. ao mesmo tempo. 
as necessidades suplementares de 
casas. de escolas e de servic;:os so
ciais que reclamam igualmente estes 
novos canadianos. 

«~ importante sublinhar que o 
governo tern que se preocupar com 
o bem-estar dos emigrantes even
tuais. como do bem-estar dos nos
sos pr6prios concidadaos». disse o 
sr. Andras. 

«0 governo daria prova de incons
ciencia. se admitisse mais emigrantes 
do que os que o pals pode receber. 
quando se corre o risco de que lhes 
faltem as condic;:oes de vida essen
ciais tais como emprego. alojamento 
e servic;:os sociais. 

Quanto aos refugiados. tis pessoas 
perseguidas ou exiladas. o Canada 
continuara a ajuda-los e a trata-los 
com compaixao por razoes de ordem 
humanitaria.» 

Em suma. precisou o ministro. 
a nova politica funda-se em tres 
princlpios de base : a) aplicac;:ao 
universal e nao discriminat6ria dos 
criterios de selecc;:ao ; b) reunificac;:ao 
das familias e c) satisfac;:ao das 
necessidades do mercado de tra
balho canadiano. 

A OPOSICAO 

Nas suas explicac;:oes prelimina
res. o ministro teve o cuidado de 
mencionar que «O objective do go
verne nao e 0 de diminuir 0 volume 
da emigrac;:ao. mas o de abrandar o 
aumento da emigrac;:ao». 

Os porta -vozes da oposic;:ao. de 
uma maneira geral. acolheram bern 
a declarac;:ao do ministro R. Andras. 
sobretudo no que diz respeito t1 
reunificac;:ao das famflias e a ajuda 
aos refugiados. 



Franca 

0 eng. 0 Pedro Coelho e o alferes Geraldes. 
da Comissao Coordenadora do Movimento 
das For~as Armadas. estiveram em Franr;a 
durante seis dias. «25 de Abril» atento 
a importancia desta viagem esteve com eles e 
procurou ao Iongo da viagem ver os problemas 
que os emigrantes portugueses se colocam 
neste momento e aqueles que lhes sao colocados. 

Foi. alit.ts. este urn dos objectivos da viagem 
do Secrett.trio de Estado da Emigra.;ao: ver os 
problemas dos emigrantes e discuti-los com eles. 
Outro objective foi o de levar ate eles uma 
informa.;ao tao completa quanto possivel 
do que se passa em Portugal. 

Quando se estt.t Ionge. a informa.;ao nao e 
ft.tcil e muitos sao os que a deturpam. 0 regime 
fascista de Marcelo Caetano tinha urn aparelho 
de informa.;ao bern montado e todos os dias 
fornecia as pessoas uma informa.;ao falsa sobre 
o Pais. Este aparelho que funcionava ai junto 
dos emigrantes ainda nao desapareceu 
totalmente. Ht.t ainda os nostt.tlgicos do antigo 
regime. os privilegiados e os exploradores 
que quereriam que se voltasse a instalar urn regime 
que os protegesse a eles e nao aos que 
trabalham e na luta dit.tria procuram melhorar 
a sua situa.;ao. 

Este aparelho funciona muitas vezes no sentido 
de caluniar a actua.;ao dos responst.tveis pela 
vida portuguesa. Nunca funciona no sentido 
de dar a imagem real daquilo que se passa 
no nosso Pais e de quais sao as inten.;oes do 
Governo e do Movimento das For.;as Armadas. 
Foi esta inten.;ao que levou o Secrett.trio de 
Estado da Emigra.;ao e o alferes Geraldes 
a Fran.;a. onde longamente expuseram os 
prop6sitos de democratlza.;ao do Pais e a actual 
situa.;ao portuguesa e onde falaram. largamente. 
da aten.;ao que lhes merecem os emigrantes. 

Alguns problemas. 

0 M.F.A. e os emigrantes 
Ao Iongo dos d1as que permaneceram em 

Fran.;a. muitas foram as reunioes em que 
participaram e muitas foram as v1sitas que tiverar:n 
ocasiao de realizar Em comicios ou nos loca1s 
de habita.;ao e recreio dos em1grantes. houve '!_ 
preocupa.;ao de urn contacto permanente e tao 
completo quanto possivel. Houve. tambem. 
e sobretudo. a preocupa.;ao de discutir os 
problemas e de os ouvir da boca daqueles que 
OS conhecem. Antigamente e que OS problemas 
eram solucionados nos Ministerios por quem 
tudo sabia e tudo podia. Agora e na ant.tlise com 
os interessados que come.;a a surgir a solu.;ao. 

A solu.;ao dos problemas dos emigrantes 
e urn ponto central nas preocupa.;oes dos 
responst.tveis pela polftica portuguesa. Oisse-o 
o alferes Manuel Geraldes repetidas vezes: 
«Os emigrantes foram uma das principais razoes 
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porque se fez o 25 de Abril. Ao preparar 
a revolu<;:ao os oficiais lembravam-se sempre dos 
portugueses que foram obrigados a sair do Pais.» 

Objectivo de um Governo que se pretende 
ao servi<;:o do povo portugues e. pois. o regresso 
dos emigrantes. Regresso que ninguem pensa. 
no entanto. que seja possivel para jfL «Nao 
queremos oferecer a miseria aos que fugiram 
para escapar a miseria». disse o Secretario de 
Estado da Emigra<;:ao. Ha. no entanto. toda uma 
serie de actua<;:6es a curto prazo que se podem 
desenvolver desde ja para a protec<;:ao dos 
portugueses que trabalham no estrangeiro. Na 
revisao dos acordos de emigra<;:ao com os paises 
com quem ja existem e na celebra<;:ao de acordos 
com paises com quem ainda nao existam. 
por exemplo. pode-se encontrar um bom caminho 
para iniciar uma nova polftica face aos 
emigrantes portugueses. 

Um apoio constante aos emigrantes. um 
esfor<;:o para os ligar ao Pals sao objectives do 
Secretario de Estado da Emigra<;:ao que se 
concretizam nos inumeros contactos que vem 
desenvolvendo. Nas reuni6es que efectuou 
no Verao em Portugal com os emigrantes em 
ferias. nas que efectuou no Canada. na Belgica. 
no Luxemburgo e agora na Fran<;:a. 

Para quando o regresso? 
Na Fran<;:a os portugueses presentes eram 

muitos. vinham depois de muitas horas de 
trabalho. alguns faziam centenas de quil6metros 
para chegar as reuni6es como disse um deles 
em Orleaes. Mas um membro do Governo que 
os visitava nos seus locais de trabalho. isso era 
para eles uma novidade total e o sinal evidente 
do novo Portugal que eles nao queriam perder. 
ate porque os problemas que tinham para expor 

eram muitos e a esperan<;:a que eles sejam 
resolvidos grande. 

Um dos problemas mais focados ao Iongo 
de todas as reuni6es foi o da possibilidade 
de regresso ao Pais e das possibilidades de obter 
uma coloca<;:ao. 0 Secretario de Estado expos 
claramente a linha do Governo. Nao e. ainda. 
possivel o regresso. 0 25 de Abril embora tenha 
criado as condi<;:6es objectivas para o 
desenvolvimento do Pais. nao criou. s6 por si. 
as condi<;:6es de trabalho que permitam a dois 
milh6es de pessoas que labutam no estrangeiro 
reencontrar um Iugar para trabalhar em 
Portugal. Neste aspecto foi particularmente 
focada a necessidade de desenvolvimento 
regional. pois que um dos grandes problemas do 
nosso Pais e que. se Lisboa e o Porto sempre se 
desenvolveram relativamente. o resto do Pais 
ficou mergulhado no atraso. Nao ha fabricas. 
ha uma agricultura muito atrasada. Todos os 
emigrantes ainda se lembram disto. 

0 destino das remessas 
No desenvolvimento das diversas reg1oes 

do Pais as remessas dos emigrantes podem. alias. 
ter uma grande importancia. Em vez de ficarem 
nos bancos privilegiando os capitalistas. 
poderao perfeitamente ser aplicadas em 
investimentos regionais que permitam superar as 
dificuldades das zonas. Assim. os emigrantes 
poderao quando voltarem ao Pais encontrar 
facilmente onde se colocar. 

0 problema das remessas e. alias. um dos que 
mais preocupa os emigrantes que nao pretendem 
continuar a ver o seu dinheiro aproveitado 
pelos bancos dos capitalistas. Para responder 
aos seus anseios. a Caixa Geral dos Dep6sitos. 
banco do Estado. onde os seus dep6sitos terao 



a protec<;ao devida e a remunera<;ao que 
merecem vai desenvolver uma ampla rede 
de agencias em Fran<;a. 

Urn outro problema que preocupa os 
emigrantes e o dos consulados. onde os 
emigrantes sao mal recebidos e que nao estao 
ao seu servi<;o. As inumeras dificuldades tecnicas 
que se colocam ll substitui<;ao dos funcionarios 
estao. no entanto. a ser superadas e os 
funcionarios em rela<;ao aos quais se provar 
corrup<;ao. mau servi<;o. ou desinteresse pelos 
problemas dos emigrantes serao saneados. 
A administra<;ao fez-se para servir o povo 
portugues e nao para o explorar. 0 consulado 
de Paris e urn exemplo tlpico do consulado 
onde ja foi substituido o responsavel e que se 
prepara para iniciar uma nova linha de 
actua<;ao decididamente ao servi<;o dos 
emigrantes. 

~ Outro problema muito grave que se coloca 
a muitos emigrantes e o do ensino dos filhos 
Todos querem que os filhos aprendam portugues 
e todos pensam no que sera a vida dos filhos 
quando regressarem a Portugal se nao souberem 
ler e escrever portugues. Muitos tentaram 
resolver o problema atraves do seu esfor<;o 
individual ou colectivo. Criaram. por si mesmos. 
escolas. arranjaram professores que se sacrificam 
para ensinar portugues lis crian<;as. Depararam 
sempre com a maior indiferen<;a quanto aos seus 
esfor<;os. Situa<;ao que tern de se modificar agora 
e que pela certa se vai modificar. 

0 ensino do portugues fora das horas normais 
de estudo e em qualquer caso urn esfor<;o 
exagerado para as crian<;as que tern de 
sacrificar as suas horas de recreio para estudar 

portugues e que tambem nao lhes resolve o 
problema na escola francesa onde tern 
dificuldades em prbgredir. 

Ainda a questao da tropa 

Outro problema muito delicado e para o qual 
o alferes Geraldes prometeu particular aten<;ao 
e o dos portugueses que estao no estrangeiro e 
nao cumpriram o servi<;o militar. pelo que 
estao na situa<;ao de refractarios ou desertores. 
Pretendem voltar ao Pals. integrar-se na 
reconstru<;ao do Pals. reencontrar o seu Iugar na 
sociedade portuguesa. Nao podem. no entanto. 
largar as familias durante dois anos. Sao eles 
o sustento normal das familias. t preciso 
encontrar uma solu<;ao para este problema. 
solu<;ao que se adivinha tanto mais facil. quanto 

~ os efectivos do exercito vao ser reduzidos 
substancialmente e quanto 0 exercito vai passar 
a ser uma grande for<;a de paz e de 
reconstru<;ao nacional. 

Enfim. urn enorme mundo de problemas 
continua a assaltar os portugueses que vivem em 
Fran<;a. Eles foram as vitimas de uma polltica 
econ6mica e social a que foi posto urn tim 
no 25 de Abril. mas cujos resultados ainda pesam 
e pesarao por muito tempo. 

Estamos a construir urn Pais novo. urn Pals 
para todos os portugueses. Nesta constru<;ao 
os emigrantes tern urn Iugar prioritario nas 
preocupa<;6es de todos e aos poucos tudo se 
come<;ara a resolver. 
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NAO HOUVE TRANSFERI:NCIAS 
SENSACIONAIS .. . 

Em materia de transferencias tudo 
esteve muito calmo. A mais falada 
tera sido efectuada M escassas se
manas e refere-se a saida. para o 
Benfica. de um miudo do Barrei
rense (Chalana. 16 anos) que. se
gundo rezam as cr6nicas. e mesmo 
«craque». custou cerca de 800 contos 
e apenas recebeu 30 de luvas e 
4 de ordenado mensa I... Mas a 
escassez de mudan<;as de camisolas 
tern uma explica<;iio: os clubes 
- praticamente sem excep<;oes -
vivem com grandes dificuldades fi
nanceiras. Antes do 25 de Abril. 
essas dificuldades eram camufladas 
por alguns emprestimos bancarios. 
por dadivas dos grandes capitalistas 
ou. inclusive. por subsidies estatais. 
Simplesmente. o 25 de Abril desmas
carou muita mentira: e uma delas 
foi a dos clubes desportivos que 
gastavam 0 que tin ham. .. e nao 
tinham. Agora. OS bancos nao em
prestam. os grandes capitalistas an
dam aflitos. o Governo prefere inves
t ir em obras muito mais uteis e 
urgentes. Como resultado pratico. 
surge o fim das loucuras que se 
cometiam em materia de transfe
rencias. a redu<;ao no numero de 
profissionais em cada clube. uma 
maior consciencia do caminho errado 
que se estava a seguir . 

. .. MAS HOUVE «CASOS)) 

Casos: primeiro o do Academical 
I Academico. Os estudantes de Coim
bra resolveram que a sua Associa<;ao 
nao deveria servir para capa de 
um futebol altamente profissiona
lizado e que. em contrapartida. deve
ria proporcionar a todos os estu
dantes a pratica efectiva do des
porto. em regime de puro amado
rismo. Os adeptos da Sec<;iio de 
Futebol da Academica. que preten
diam a continua<;ao da equipa nos 
moldes anteriores. resolveram entao 
fundar um clube- o Clube Acade
mico de Coimbra - que. na pra
tica. substituiu a Academica. Colo
cou-se entao a questao da legali
dade da ocupa<;ao do Iugar na 
I divisao nacional por parte do 
Academico. Depois de despachos 
desfavoraveis a pretensao do clube 
26 

nacional 
dos «CaSOS» 
do defeso . . 

aos pr1me1ros 
pontapes ... 

Como sempre. os Campeonatos 
Nacionais de Futebol nao come
<;aram. esta epoca. com a primeira 
jornada. realizada em 8 de Setem
bro. Antes disso. M os habituais 
jogos de secretaria. Este ano. a 
falta de transferencias sensacionais. 
houve «casos». 

de Coimbra -que motivaram algu
mas atitudes e manifesta<;oes algo 
exageradas por parte dos seus adep
tos- o Conselho Superior de Jus
ti<;a da F.P.F. resolveu considerar 
o Academico como directo sucessor 
da Academica. E assim ficou o clube 
de Coimbra na I divisao. 

Entretanto. come<;ou a falar-se na 
questao do possfvel alargamento da 
I divisao de 16 para 20 clubes. 
numero manifestamente exagerado. 
Bastara compara-lo com o que se 
passa nos outros palses. com muitos 
mais clubes. popula<;ao e area. Havia 
varios clubes interessados nesse au
mente - o que lhes permitiria subir 
de divisao - e as Associa<;oes aca
baram por votar o alargamento num 
celebre congresso onde ate houve 
quem dissesse que considerava «tao 
legitime abater a tiro. na estrada. 
um assaltante. como o publico apli
car san<;oes. por suas maos. ao 
homem vestido de preto»! (Nota: 
quem fez esta afirma<;ao foi. a seguir. 
saneado do futebol. .. ). Felizmente. 
uma ac<;ao decidida do Secretario 
de Estado dos Desportos e Ac<;ao 
Social Escolar anulou a decisao do 
Congresso e pOs ponto final num 
caso que amea<;ava tornar-se muito 
grave (havia clubes que ate ja amea
c;avam nao participar caso houvesse 
alargamento ... ). 

E. finalmente. comecou a jogar-se. 
Nao sem que. antes. se desenca
deasse uma grande campanha vi
sando a disciplina nos campos de 
futebol. Afirmava. designadamente. 
um despacho da Secretaria de Estado 
dos Desportos : «Tem-se clara cons-

Chalana treinando 



clAncla de que o comportamenro 
do publico nos estadios e mais 
uma manifesta<;ao do aproveitamento 
que o fascismo fez do espectaculo 
desportivo. transformado. como o 
circo dos romanos. em factor de 
adormecimento da consciAncia colec
tiva do Pais. em elemento de diversao 
dos verdadeiros problemas das gen
tes. Os campos de futebol eram 
locais onde o regime deposto gos
tava de ver as grandes multidoes 
que a eles acorrem dar vazao ao 
seu recalcado sentimento de revolta. 
funcionando como valvulas de escape 
que permitiam a quem nao podia 
protestar contra as injusti<;as e imo
ralidades autAnticas - coura<;:adas 
e protegidas por todas as for<;as do 
aparelho repressive-. protestar vio
lentamente. uma vez por semana. 
contra o arbitro. contra a equipa 
adversaria. contra o vizinho do lado. 
Tambem por aqui passava o pro
cesso de degrada<;ao dos valores 
humanos atraves da deteriora<;ao do 
significado das competi<;oes des
portivas e do pr6prio espectaculo 
desportivo.» Agravaram-se. entao. as 
penas a aplicar a actos de indis
ciplina nos campos de futebol (in
clusive: um clube cujos adeptos 
provoquem disturbios graves e obri
gado a colocar veda<;ao a volta do 
rectangulo do jogo) e nomeou-se 
uma comissao a fim de estudar e 
propor medidas tendentes a garantir 
a seguran<;a nos recintos despor
tivos. 

0 CAM PEONATO 
Pois o Campeonato Nacional da 

I Divisao ai esta. Um campeonato 
diferente. um campeonato em liber
dade. Disputadas as primeiras jor
nadas. 0 equilibria e grande. as 
surpresas vao surgindo. A principal 
sera a ma posi<;ao do actual cam
peao naciooal. o Sporting. que nao 
foi feliz com a contrata<;ao do celebre 
Di Stefano (que substituiu Uno). 
demasiado «senhor de si». muito 
dado a conflitos e que. a primeira 
jornada do campeonato deixou o 
clube («record») e regressou a Espa
nha. Osvaldo Silva tomou conta da 
equipa. mas. entretanto. esta foi 
eliminada da Ta<;a da Europa (con
tra o Saint Etienne. campeao de 
Fran<;a). perdeu com o Orhanense 
(1-0) e com o Guimaraes (1-0. em 
cas9) e esta um tanto afastada dos 
primeiros lugares. 

0 Benfica parece querer reen.
contrar-se. Esta muito diferente (para 
melhor) em rela<;ao a epoca pas
sada. pratica um futebol diferente. 
apoiado. total (como lhe chamam). 
e 0 principal favorite deste «nacio
nah>. quanto mais nao seja pelos 
jogadores que possui (dos quais 

DiStefano 

Sporting-Porto 

Humberto esta em excelente con
di<;ao e um marcador de golos sur
preendente - e raro passar um jogo 
sem marcar). 

0 F. C. do Porto e o principal 
adversario dos benfiquistas. A equipa. 
sem dar muito nas vistas. vai ga
nhando e Ia esta. nos lugares cimei
ros. 0 Vit6ria de Guimaraes tem 
sido a grande surpresa deste cam
peonato. Para alem da vit6ria em 
Alvalade. e do empate nas Antas. 
e a regularidade a sua melhor arma. 
lsto se nao considerarmos o seu 
«artilheiro» Jeremias. o novo refor<;o 
brasileiro que. quando chegou. disse 
que ja tinha estudado o regulamento 
da «Bola de Prata» e... nao tem 
falhado. 

0 Vit6ria de Setubal. apesar de 
bem classificado. tem desiludido. No 

entanto. o regresso ao futebol apoiado 
que praticava com Pedroto. parece 
estar na origem de uma melhoria. 
Tambem bem classificados seguem 
Farense e Boavista. o primeiro a 
fazer um bom campeonato e o 
segundo - que se refor<;ou com o 
treinador Pedroto e alguns joga
dores- a desiludir um tanto. 

E assim vai este campeonato. Urr 
campeonato que deixou de ser tema 
de todas as conversas e preocupa
<;6es de um povo que. agora. come<;a 
a interessar-se por outros problemas 
colocando o futebol na sua verda
deira dimensao: um born espectaculo. 
uma boa distrac<;ao de fim-de-se
mana. 

M anuel Arons de Carvalho 
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••• 
CAMPANHA CONTRA PORTUGAL 

0 consulado-geral portugues tem-se _visto obr~
gado nas ult1mas semanas a de_sment~r os ma1s 
variados boatos sobre a econom1a nac1onal. bern 
como sobre a situac;:iio politica portuguesa. Para 
estes boatos. como para todos os outros contribui 
a falta de informac;:iio e sobretudo a informac;:iio 
deturpada dirigida aos emigrantes portugueses 
em Franca. Estes rumores levaram ja muitos emi
grantes a fazerem os seus dep6sitos em Franc;:a 
e a niio transferir o dinheiro para Portugal. Mas 
niio s6. Condic;:6es vantajosas tern sido oferecidas 
pelos bancos para dep6sitos naquele pals. 

0 CONSULADO E OS BOATOS 

Durante a ultima semana. os mais diversos 
pedidos de esclarecimento chegaram ao consu
lado geral de Portugal. em Paris. Porque a uns 
foi dito que o Pals iria declarar bancarrota. a 
outros que o dinheiro dos emigrantes ir-lhes-ia 
ser retirado. a outros ainda que niio podiam fazer 
uso do seu dinheiro e que o Estado iria relevar. 
nas suas terras. o montante que possuiam. Neste 
sentido. tem-se orientado a acc;:iio do c6nsu l
-geral junto dos emigrantes portugueses. Grac;:as 
a esta acc;:iio. muitos dos trabalhadores portu
gueses tern confianc;:a na sua palavra. e inter
rogam-no. frequentemente. sobre os boatos. quer 
pessoal. quer telefonicamente. Registe-se que. 
durante o ultimo tim de semana. na fabrica Renault. 
ap6s usarem da palavra o alferes Geraldes em 
nome do M.F.A. e o Secretario-Geral da Emigra
c;:iio. eng.0 Pedro Coelho. os trabalhadores pre
sentes quiseram que o Consul usasse da palavra 
e debatesse com eles os seus problemas 

«S6 com uma informac;:iio forte podemos com
bater os boatos que diariamente se espalham». 
a firma alguem a tecto a di plomacia portuguesa 
em Paris. 

UMA HOMILIA 

A origem dos boatos que correm entre os tra
balhadores portugueses emigrados em Franca nao 
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e conhecida: no entanto. ha cerca de 20 dias. 
o padre cat61ico. Martins. na igreja de S. Maure. 
teria -segundo o emigrante com quem falamos 
e cujo anonimato nos foi por ele pedido- dito 
aos seus fieis que «niio enviassem o dinheiro 
para Portugal. mas que o depositassem no Banco 
do povo. o Banco Pinto & Sotto mayor». 

A verdade e que gra<;:as a estes boatos, a 
certas press6es e a artigos inseridos no jornal 
«Portugal Popular». que afirmam nomeadamente: 
«todas as cartas que recebemos reflectem as 
preocupac;:6es. e muitas. dos nossos emigrantes. 
que face aos acontecimentos em Portugal nestas 
ultimas semanas. declaram o seu desacordo em 
relac;:iio as soluc;:6es extremas que certa minoria 
politizada tenta impor ao Pals». E continua. trans
crevendo uma carta: «quando e que finalmente. 
se lembram em Portugal de consultar um dicio
nario e aprender o verdadeiro significado da 
palavra democracia. N iio estamos dispostos. por 
erro de interpretac;:iio. a reiniciar uma longa marcha 
suportando. como ate agora sucedeu. o peso das 
algemas das correntes». E termina com a trans
cric;:iio de outra cart a: «espero que niio adiem 
as eleic;:6es por tempo indeterminado. copiando 
o sistema das republicas socialistas. onde o 
o voto e antidemocratico e onde todos se tern 
de contentar com o que os que se arvoram 
em chefes escolhem por eles. E quando niio estiio 
contentes com a escolha os tanques (niio nos 
podemos esquecer do exemplo hUngaro) fazem
-nos ficar contentes. Sera este o exemplo da 

. democracia ?». Ass ina o artigo. em questiio. Ant6-
nio Pardal. director do jornal. 

A ofensiva de boatos ultimamente desenca
deada poe em risco os envios de dinheiro para 
Portugal levando alguns emigrantes a levantarem 
a hip6tese de retirar do pals o dinheiro para o 
colocarem na Sulc;:a. hip6tese ja esboc;:ada por 
alguns finalmente dissuadidos por funcionarios 
bancarios e pelo consulado-geral que os puseram 
ao corrente da situac;:iio polltica e econ6mica do 
pals bern como do respeitante aos boatos. 



MELHORIAS 
NO SECTOR DA SEGURANCA SOCIAL 

Passam a ter direito a pensiio 
de velhice as trabalhadoras por conta 
de outrem das actividades agricolas. 
silvicola e pecuArias das areas abran
gidas por Casas do Povo que ces
saram a prestac;:iio de trabalho antes 
de 1 de Janeiro de 1971. Esta impor
tante medida. agora consagrada por 
um despacho do secretario de Estado 
da Seguranc;:a Social . benefic iarA 
todas as trabalhadoras que compro
vem. atraves de atestado passado 
pela autoridade administrativa local. 
haverem exercido algumas das refe
ridas ocupac;:oes durante OS ulti 
mos cinco anos de actividade habi-

tual e terem mais de 70 anos de 
idade. 

Um outre despacho do respec
tive secretario de Estado vem melho
rar acentuadamente os esquemas 
de seguranc;:a social da classe pisca
t6ria. 

Assim. os subsidies mensais con
cedidos pelo Fundo de Protecc;:iio 
aos Pescadores lnvalidos. que em 
1 de Janeiro do corrente ano eram 
de 200 escudos. foram elevados. 
com efeitos a partir de 1 de Outu
bro. para 500 escudos. 

Outra medida aprovada foi a ins
tituic;:iio. a partir de 1 do corrente. de 

0 M.P.L.A. CHEGA A LUANDA 

LUANDA. 8 (Pelo telefone. do nosso corres
pondente. Agnello Paiva) -A partir de hoje. 
a luta politica em Angola passara a alcanc;:ar outra 
dimensiio com a chegada de Lusaca de elementos 
do M.P.L.A. que. em Luanda. vem inaugurar 
a sua sede. terminando. assim. a clandestinidade 
das suas celulas na capital e nas outras cidades 
angolanas. 

Hoje. nesta cidade. a paralisac;:iio do trabalho 
foi quase total nas actividades industriais e comer
dais. 

Os estabelecimentos escolares tambem niio 
funcionaram e milhares e milhares de ind ividuos. 
de ambos os sexos. predominantemente angolanos. 
deslocaram-se de varias localidades deste terri 
t6rio. a fim de assistirem ao referido aconteci
mento. 

1 
subsidies · pecuniArios de doenc;:a 
(geral e tuberculose) no esquema 
regulamentar dos regimes de previ
dencia dos s6cios efectivos das 
Casas dos Pescadores. 

Por outro lado. tambem por des
pacho demandado da mesma fonte. 
passou a ser concedida a pensiio de 
sobrevivencia aos familiares de todos 
os beneficiaries falecidos que tenham 
estado abrangidos pelas Caixas de 
Previdencia. qualquer que seja a 
data do falecimento. 

DitJrio de Lisboa. 7 de Nov. 

LUAf\!f>A. 8 . (ultima hora. pelo telefone) 
- 0 avtao da Atr Zambia s6 aterrou as 13 horas. 
Mais de 70 mil pessoas invadiram a area do aero
porto e ruas que o servem. Levou uma hora para 
os._membros da delegac;:iio conseguirem sair do 
avtao. 0 povo. sob uma temperatura de 37° ao 
sol. aguardou durante 4 horas por esse memento. 
0 aviiio foi tornado de assalto. nas asas e na 
cauda. 

empunhavam bandeiras do M.P.L.A. em gigan 
tescos cartazes. 

Entretanto. empurroes. gritos e aplausos a mis
tura demonstravam que este acontecimento repre
senta o encontro de um povo que durante 1 3 anos 
aguardou tal memento. 

0 autocarro que transportou a delegac;:iio foi 
tornado de assalto e no seu tejadilho dez homens 

Usou da palavra o chefe da delegac;:iio. Lucio 
Lara. que dirigiu a primeira saudac;:iio ao povo 
de Angola. agradecendo a imponentlssima mani

festac;:ao. como jamais se realizou nesta cidade. 

«Diario Populaf"'l. 8 de Novembro 
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OS LAVRADORES DISCUTEM 
0 ARRENDAMENTO RURAL 

Reuniram-se no edificio do extinto 
Gremio da Lavoura de Braga cente
nas de lavradores para apreciarem 
a proposta do arrendamento rural. 
tendo decidido pedir ao Governo a 
suspensao da mesma que. segundo 
os lavradores nao teve em conta as 
particularidades daquela regiao que 
neste momento atravessa uma 
crise dificil. 

Bem diferente e o caso dos rurais 
do distrito de Beja. que assinaram 
uma conven<;:ao colectiva de traba
lho e que. segundo portaria do Minis
tro do Trabalho passam a trabalhar 

45 horas semanais. com o seguinte 
salario: tractoristas- 190S00dia
rios: indiferenciados- 160SOO: 
mulheres - 120S00. Estes salaries 

REPRIMIDOS OS DESPEDIMENTOS 
SEM JUSTA CAUSA 

... Os despedimentos sem justa 
causa podem originar a interven<;:ao 
directa do Estado nas empresas pri
vadas. e ate mesmo a sua naciona 
liza<;:ao. segundo se infere do arti
culado de um decreto-lei hoje publi 
cado no «Diario do Governo». e 
que entra imediatamente em vigor. 

0 diploma fixa normas sobre 
a assistencia do Estado as em
presas privadas, individuais ou 
colectivas, que nao funcionem 
em termos de contribuir normal
mente para o desenvolvimento 
econ6mico do Pais, as quais pode
rao ser assistidas pelo Estado na 
obten<;:ao dos meios financeiros 
indispensaveis ao seu regular 
funcionamento, e, caso neces
saria sujeita a interven9 ao 
directa daquele na sua gestao. 

0 encerramento ou amea<;:a de 
despedimento. total ou de sec<;:oes 
significativas da empresa. ou despe
dimentos efectivos ou eminentes de 
parte importante do pessoal. sem 
justa causa. o abandono de insta
la<;:oes ou estabelecimentos. a des
capitaliza<;:ao ou desinvestimento sig
nificativos e injustificados. alem de 
outros aspectos. contam-se entre as 
causas que podem motivar a inter
ven<;:ao do Poder nas empresas pri
vadas. Essa interven<;:ao pode reves
tir formas diversas. nomeadamente 
a instaura<;:ao de inqueritos as admi
nistra<;:oes e exigencias de responsa 
bilidade civil e criminal as mesmas. 
alem de poder provocar a naciona
liza<;:ao das pr6prias empresas. sempre 
que os superiores interesses colec
tivos o justifiquem. 

A interven<;ao do Estado na ges
tae das empresas. inclu indo a sua 
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nacionaliza<;:ao sera decidida em Con
selho de Ministros. segundo se preve 
neste decreto. Simultaneamente esta 
aberta a possibilidade de os empre
sarios solicitarem a cessa<;:ao da inter-

correspondem a vontade dos traba
lhadores. como ja noticiamos. 

Ficaram acordadas outras clausu
las importantes. quanto a ferias. 
a trabalho. nocturne e a nao presta
<;:ao de trabalho por motives clima
tericos. 0 pagamento dos novos sala
ries tem efeito retroactive a partir 
de 1 de Outubro e sera revisto em 30 
de Setembro de 1975. Ficam assim 
igualados. em condi<;:ao de contra
ta<;:ao. todos os rurais dos tres dis
tritos alentejanos. 

Republica. 8 de Nov. 

ven<;:ao do Estado nas suas empre
sas. sempre que apresentem motives 
justificados. 

Diario de Lisboa. 26 Nov. 



PROBLEMAS NA AGRICULTURA 
" EM VIRTUDE DA SECA 

Segundo estimativas ja feitas sobre 
as colheitas deste ano. passiveis de 
rectificac;ao. a seca que se verificou 
a partir de Abril criou situac;oes de 
certo modo criticas na agricultura. 
vindo a afectar o rendimento de 
alguns produtos basicos da alimen
tac;ao portuguesa. 

Foi o gado uma das principais 
vftimas. pelas pastagens e culturas 
forrageiras que escassearam (nao 
rebentou a erva nem o nabo se 
desenvolveu suficientemente). sen do 
a alimentac;ao feita a base de palhas. 
fenos e rac;oes industriais. 

Na generalidade o fndice de pro
duc;ao sofreu urn sensfvel decres
cimo. sendo de realc;ar. no entanto. 
o aumento de 25 a 31 por cento. 
relativo ao ano anterior. na produ
c;ao de vinho. 0 que nao pode. de 
forma alguma. deixar de se consi
derar uma nova agradavel. 

DA BATATA AO FEIJAO 
Este ano nao teremos problemas 

de grao-de-bico: esta calculada uma 
produc;ao de 1 5 mil toneladas. o que 
representa mais 1 6 por cento do que 
na ultima colheita. 

A seca veio favorecer cul turas de 
terreno pobre. como o centeio dos 

RECENSEAMENTO OBRIGATORIO 
PARA OS ELEITORES 

Comec;a hoje em todo o Pais 
(Continente e llhas Adjacentes) o 
recenseamento dos eleitores da futura 
Assembleia Constituinte. 

. A operac;ao. de que estao incum
btdas as comissoes de recenseamento 
nomeadas em cada freguesia. inicia
-se as 19 horas. ja que 0 horario dos 
trabalho dessas comissoes e das 
19 as 23 horas. de segunda a sexta 
- fuiffi. e das 9 as 12 e 30 e das 
1 5 as ?O: anos sabados e domingos. 
na matona dos casos. 

0 recenseamento sera feito nas 
sedes das Juntas de Freguesia e. 
nos casos ~m que isso se Justifique. 
em postos dtspersos por vanos pontos 
da zona territorial da freguesia. 
Ouanto ao horario. preveem-se tam-

bam algumas excepc;oes. como. por 
exemplo. na Amadora. cuja comissao 
pretende instalar postos de funcio
namento diurno. durante a semana . 
em locais muito frequentados: pro
ximidade da estac;ao de caminho-de 
-ferro. mercado. etc.· 

Lembramos aos nossos leitores o 
caracter obrigat6rio do recensea 
mento de todos os cidadaos. homens 
ou mulheres. que. nao abrangidos 
pela lei das incapacidades cfvicas 
recentemente publicada ou nao inter
ditos judicialmente. tenham ja com
pletado ou completem 1 8 anos ate 
28 de Fevereiro do pr6ximo ano. 
Lembramos ainda que. ao contrario 
da legislac;ao em vigor noutros tem
pos. poderao votar todos os indivf-

planaltos nortenhos. cuja produc;ao 
se cifra este ano em 155 mil tonela
das. mais 16 por cento do que no 
ano transacto. 

Culturas como a do tomate e 
melao. especialmente afectas a estia
gem. baixaram de produc;ao. o mesmo 
se podendo dizer do milho. produ
c;ao estimada em 1 30 mil toneladas 
(menos 15 por cento que o ano pas
sado) e do feijao. com uma produc;ao 
prevista para 14 mil toneladas (menos 
20 por cento que no a no anterior). 

A batata. cujo cultivo mais intenso 
se situa em Viseu e Castelo Branco. 
teve este ano urn aumento superior 
a 3 por cento. cifrando-se assim a sua 
produc;ao em 1 117 000 toneladas. 

Os olivais. afectados pela seca. 
apresentam uma produc;ao inferior 
em 3 por cento a do ano passado. 

A surpresa. no entanto. esta no 
vinho. cuja produc;ao ascende este 
ano a 1 3 803 milhoes de litros. acres
cimo que cria ja serias dificuldades 
aos produtores pela insufici(mcia de 
vasilhame. 

Diario de Lisboa. 2 de Dez. 

9 
duos que nao sabem ler. pelo que 0 
seu recenseamento e tambem obri
gat6rio. 

0 QUE SE DEVE FAZER 
Todos os elel!ores deverao pedrr 

nas juntas ou nos postos de recen
seamento das suas freguesias. os 
verbetes de recenseamento. Depois 
de convenientemente preenchidos. 
pelo pr6prio ou. no caso dos anal 
fabetos. por qualquer outra pessoa 
que fica solidaria com o eleitor na 
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responsabilidade do que no verbete 
se declarar. esses impresses serao 
entregues nos locais acima referidos 
- Junta de Freguesia ou postos de 
recenseamento. 

0 preenchimento poderc!l ser feito 
tambem por outra pessoa. no case 
de ausencia ou impedimenta flsico 

temporMio do eleitor. A entrega 
podera. em qualquer case. ser feita 
por outrem. que. na qualidade de 
apresentante. igualmente se solida
riza com o recenseado na respon
sabilidade da declara9ao. 

0 periodo de recenseamento ter
mina no pr6ximo dia 29. 

A QUEM PERTENCEM 
OS BALDIOS? 

Findar com as injusti9as para as 
popula96es rurais. resultantes da sub
missao obrigat6ria ao regime flares
tal de todos os baldios existentes a 
norte do rio Tejo. preservando e 
aumentando embora a riqueza ja 
criada - eis o objective de um 
diploma legal. sujeito a discussao 
publica. no qual se preve a partici
pa9ao dos povos interessados na 
administra9ao desse bem colectivo. 
assim como a sua comparticipa9ao 
nos rendimentos da explora9ao em 
comum dos baldios. 

Resumidamente. a proposta de 
diploma em discussao publica. ate 
80 dia 20 dO COrrente mes. preve: 

a) Que as apropria96es efectua
das nos ultimos 48 anos contra os 
legitimos interesses dos povos ser
ranos. sejam anuladas de modo a 
que esses terrenos voltem ao ante
rior regime de baldio. ~ do esplrito 
do projecto do diploma que na 
recupera9iio desses baldios indevi
damente apropriados sejam respei
tadas todas as cedencias efectuadas 
a t itulo social; 

b) Que para participar na admi
nistra9ao dos baldios os povos pes
sam organizar-se em associa96es 
de utentes. Estas. por sua vez. devem 

ser constituldas de uma forma cla
ramente democratica. devendo inter
vir na nomea9ao dos seus represen
tantes apenas os legftimos desses 
baldios. 

c) Que na administra9ao dos bal
dios os povos serranos possam optar. 
por sua livre vontade. por uma das 
tres modalidades de gestao seguin
tes: 

- directamente atraves das suas 
pr6prias associa96es; 

- em associa9iiO com 0 Estado ; 
- por arrendamento ao Estado. 

OS BALDIOS E A ECONOMIA 
DAS POPULACOES SERRANAS 

A arboriza9ao dos terrenos bal 
dios feita pelo Estado nao veio ao 
encontro dos verdadeiros anseios das 
popula96es que tradicionalmente 
vinham utilizando esses terrenos. pois 
apressou a destrui9ao da sua ja debil 
economia. principalmente apoiada na 
explora9ao pecuaria e cultura ceres 
litera. para as quais foram rareando 
cada vez mais os espa9os livres. 

Mesmo quando tal nao acontecia. 
tude era decidido a margem da von
tade das popula96es serranas. geran-

AUXiliO AMERICANO 
AO GOVERNO PORTUGUES 

0 programs de assistencia eco
n6mica e f inanceira norte-americana 
significa um apoio real por parte do 
Governo dos E. U. nos esfor9os 
portugueses de reconstru9ao duma 
sociedade livre e democratica. 

Os principais elementos da pre
sente fase de assistencia econ6mica 
e de coopera9ao sao os seguintes : 

- 0 Governo norte -americana 
assegurara um emprestimo de 20 mi
lhoes de d61ares destinado a apoiar 
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as actividades no sector da cons
tru9iio civil. 

- Apoio por parte de tecnicos 
norte-americanos no campo da agri
cultura. transportes. administra9ao 
publica. educa9ao e saude. por pe
rfodos limitados de tempo e sem 
despesas para Portugal. quando soli
citado pelo Governo portugues. 

- Oferta de especializa9oes e 
visnas de estudo aos E. U. a tecmcos 
e estudantes portugueses. de acordo 
com as necessidades portuguesas. 

0 nao recenseamento de qualquer 
cidadao no uso dos direitos de elei
tor ou o seu duple recenseamento. 
na mesma freguesia ou em fregue
sias diferentes. esta sujeito a pena
lidades legais. 

«Republica». 9 de Dez. 

do-se forte animosidade contra os 
Servi9os Florestais e o que e mais 
grave. contra a existencia da pr6pria 
floresta. 

De facto. os aspectos positives de 
que a arboriza9ao se reveste - pro
tec9iiO e conserva9iio do solo. nor
maliza~;ao do regime hidrol6gico. 
aumento da produ9ao lenhosa e 
outros - eram. for9osamente des
prezados pelas popula96es. dada a 
forma como o processo se desenro
lou e a ausencia total de qualquer 
contrapartida a destrui9a0 das for
mas tradicionais de economia. 

Todavia e apesar desses elevadls
simos custos. essa riqueza esta criada 
pelo que compete a nova sociedade 
portuguesa. que se pretende criar. 
saber preserva-la e aumenta-la. sem 
que dal venham mais sacrificios e 
injusti9as para os povos serranos. 

«Republica». 11 de Dez. 

- 0 Import. Export Bank apoiara 
o financiamento de pedidos portu
tugueses relatives a importa9a0 de 
bens e servi9os norte-americanos. 

- Para alem da assistencia bila-



teral e a solicitacao do Governo 
' portugues. os E. U.: 

a) Apoiarao Portugal em organi
zacoes internacionais como o Banco 
Mundial. o Fundo Monetario lnter
nacional e a O.C.D.E.; 

b) lmpulsionarao outros paises 
amigos a cooperar com Portugal. 
tanto bilateralmente como em liga
cao com OS E. u. 

Os ministerios competentes dos 
dois Governos comecarao imediata
mente a trabalhar nos detalhes do 
programa. a fim de este entrar em 
imediata execucao. 

Alem das actuacoes referidas an
teriormente. a administracao norte
-americana dara todo 0 apoio a 
proposta de auxilio a Portugal feita 
ao Congresso. 0 conteudo desta 
proposta autorizara a concessao de 
emprestimos reembolsaveis e nao 
reembolsflveis. a ser divididos em 
partes iguais entre Portugal e os 
antigos-actuais terri t6rios africanos 
sob administracao portuguesa. 

Na continuacao dos contactos 
entre o Presidente Costa Gomes e 
o Presidente Gerald Ford e o Secre
tario de Estado H. Kissinger. os 
Governos dos E. U.- Portugal acor-

TElEFONES AUTOMATICOS 
ENTRE liSBOA E A R.F.A. 

Entrou em funcionamento as pri
meiras horas de hoje um service 
telef6n1co automfltico entre Lisboa 
e a Republica Federal Alema. como 
ja existia para a Franca. a Espanha 
e o M6naco. A rede abrange todos 
os postos de Lisboa comecados 
por 21 . 219. 251. 253. 276.3 (ex
cepto 31 e 38). 4. 5. 6. 7 (excepto 
70 e 749) e 8. 

As ligacoes fazem-se atraves de 
um numero composto pelo indicative 
da Central lnternacional Automatica 
de Lisboa. primeiro. seguido do ind i
cative do pais e do da zona em 
que se situa o posto e. finalmente. 
o numero da Alemanha pretendido. 

APROVADO 0 PlANO 
DE MEDIDAS DE EMERGENCIA 

0 Conselho de Ministros de on
tam aprovou. na generalidade. o 
Programa de Politica Econ6mica 
e Social , elaborado por uma equipa 
governamental a que presidiu o 
ministro sem pasta Melo Antunes. 
Segundo o relate da lmprensa da 
manha. o debate teria sido «muito 
ViVO». 

Apesar da aprovacao na genera
lidade. o documento preparado pela 
equipa ad hoc governamental sus
citou - e continuara a suscitar. 
tudo o leva a crer. viva discussao 
a nivel do Governo e fora dele. 
ja que nao sao unanimes OS pontOS 
de vista quanto as medidas previstas 
para desbloquear a economia naclo
nal e para despoletar as tensoes 
sociais cujo agravamento e previ
slvel nos pr6ximos meses. 

Embora o conjunto de medidas 
perspectivadas no Programa se re
vista de certa moderacao. determi 
nados sectores com importantes res
ponsabilidades a nivel de Governo 
apontam muitas dessas medidas 
como ineficazes. jfl que a preocupa
cao excessiva de nao introduzir re
formas drasticas irao - no dizer 
desses sectores - ser postas em 
cheque com a precflria realidade da 
situacao econ6mico-social. transfe
rindo apenas de alguns meses cho
ques previsiveis a diversos niveis. 

Os sectores defensores do Pro
grama defendem-se da acusacao de 
haverem elaborado «um programa 
social-democrata». reafirmando a ne
cessidade de um frio realismo na 
analise da situacao politica interna 
e dos condicionalismos externos. 

daram que seria entregue um do
cumento de apoio e confianca dos 
E. U .. re lativamente ao futuro de 
Portugal. 

Dentro das possibilidades imedia
tamente disponiveis. o Governo dos 
E. U. prontificou-se a iniciar um 
programa de assistencia econ6mica 
e cooperacao nos sectores e areas 
a seguir referidos. definidos como 
prioritarios pelo Governo portugues: 
construcao civil. agricultura. trans
partes. educacao. saude. adminis
tracao publica e nas areas de coope
racao econ6mica e financeira. 

«Republica». 14 de Dezembro 

As vantagens da nova ligacao 
automfltica tem. no entanto. um 
preco : um escudo por cada dois 
segundos e meio de conversa. Pense 
duas vezes antes de telefonar ... 

«Di/Jriode Lisboa». 16 de Dezembro 

evitando assim medidas que tal si
tuacao tornaria inexequlveis. 

As divergencias vindas a lume 
em Conselho de Ministros e fora 
dele radicam. grosso modo. nestas 
duas perspectivas - e embora se 
nao possa. com verdade. falar em 
crise interna no Governo. parece 
evidente. apesar dos esforcos das 
declaracoes publicas. que as dis
cordancias sao profundas. neste como 
noutros aspectos da politica gover
namental. 
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0 PROGRAMA 
DE POLITICA 

ECONOMICO-SOCIAL 

Programa de inten<;6es. mais do 
que Plano. o texto preparado pelo 
grupo ad hoc governamenta l e. na 
sua maior parte. a jun<;ao de pianos 
de ac<;ao preparados ja ha alguns 
meses pelos diversos departamentos 
governamentais e que as circuns
tancias pollt icas de antes do 28 
de Setembro haviam levado ao con
gelamento. 

Esquema das prioridades -
Segundo as inten<;6es politicas ex
pressas no Programa. prioritariamente 
o Governo devera fazer incidir a 
sua ac<;ao na melhoria do nfve/ de 
vida da popula9ao. no incentivo ao 
invescimento e na cria9ao de novos 
empregos. 0 combate a infla<;ao. 
a redistribui<;ao mais justa do ren 
dimento nacional e a preocupa<;ao 
de reequillbrio da balan<;a de paga 
mentos. inscrevem-se ainda nesta 
linha prioritaria. 

As nacionaliza~6es - 0 Pro 
grama. no intuito de evitar as alte
ra<;6es «bruscas» ou «violentas» na 
realidade econ6mica e social do 
Pars. preve o recurso a nacionali
za<;ao apenas quando indispensavel. 
ainda que o Estado. para neutralizar 
a retrac<;ao do investimento privado. 
pretenda fomentar o investimento 
publico. nomeadamente nos sectores 
dos transportes e comunicac;;6es. ha
bi ta<;ao social. agricultura e indus
tria. 

Para proteger o investimento pri
vado. preve-se a adop<;ao de regras 

precisas e concretas que enformem 
a sua acc;;ao no conjunto da econo
mia portuguesa e apenas em casos 
extremes se admite a ingerencia do 
Estado na vida das empresas. 

lnvestimentos estrangeiros -
0 Estado aceitara o investimento 
externo que possa contribuir para 
o crescimento da economia. mas 
nova legislac;;ao sera criada com o 
objective de disciplinar e enquadrar 
os investimentos estrangeiros. pre 
vendo-se ainda a cria<;ao de um 
Institute do Estado que superinten
dera tais investimentos. 

Sector industrial - Atraves de 
eventuais aumentos de capital ou 
adquirindo as partes sociais das em
presas em causa (com o objective 
de nelas garantir uma participa<;ao 
nunca inferior a 51 por cento) o 
Estado ira assegurar o controlo dos 
sectores basicos da infra-estrutura 
econ6mica do Pais. lndustrias extrac
tivas e transformadoras serao abran
gidas por tais prop6sitos : petroquf
mica. petr61eos. electricidade e gas. 
a<;o. tabacos. laminagem e folha de 
flandres. 

0 Estado participara maioritaria
mente no capital de uma empresa 
unificada de transportes marftimos 
e criara uma empresa publica para 
coordenar o sector das pescas. 

Polftica fiscal - Embora medi
das importantes apenas sejam pre
vistas a Iongo prazo (como a cria<;ao 
de um imposto progressive sobre o 
rendimento das pessoas trsicas e 
impasto unico sobre as pessoas 
colectivas. de um imposto de tran 
sacc;;ao sobre o valor acrescentado 
e de um imposto sobre riqueza). os 

INDEPENDENCIA DE S. TOME 
EM 12 DE JULHO DE 1975 

Com a assinatura da acta de trans
missao de poderes para o Governo 
de Transic;;ao de S. Tome e Principe. 
o Governo Portugues ultrapassou 
mais uma etapa do processo de des
coloniza<;ao desencadeado depois do 
25 de Abril. 

Ap6s a assinatura da acta. que se 
efectuou. no sabado passado. em 
S. Tome. na salao de honra do Pala
CIO do Governador. Leone! de Alva. 
o novo primeiro-ministro proferiu 
u m discurso em que observou : 

«t precise nao confundir a cria
c;;ao do Governo de Transi<;ao com 
a independencia. porque ate 1 2 de 
Julho de 1975 a il ha continua uma 
col6nia portuguesa.» 

E acrescentou: «S6 entao pode
remos eleger livremente os nossos 
representantes tanto nos 6rgaos legis-
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lativos como executives do nosso 
pars.» 

Leone! de Alva. em rela<;ao aos 
estrangeiros que vivem no pais. 
afirmou que o seu Governo garantira 
a sua seguran<;a fisica e a conser
va<;ao dos bens legitimamente adqui
ridos. 

Aos trabalhadores prometeu «sala
rio igual para trabalho igual». 

Exortou ainda os comerciantes 
portugueses e nao portugueses. e OS 
gerentes das empresas a permane
cerem no pais. 

«0 fruto do vosso trabalho sera 
respeitado e garantido». disse. 

Ouanto a politica do Governo de 
Transi<;ao. o primeiro-ministro afir
mou a disposi<;ao de respeitar rigo
rosamente as resolu<;6es do Acordo 
de Argel e consagrar-se a atacar os 

pontos fundamentais da politica fis 
cal programada. tendo por objective 
a simplifica<;ao do sistema actual. 
sao o combate a evasao fiscal. a 
progressividade do imposto com
plementar sobre as sociedades em 
geral. a identificac;;ao das ac<;6es ao 
portador. o agravamento dos impas
tos indirectos sobre bens de con
sumo nao essenciais. o agravamento 
do imposto de sucess6es e doac;;6es. 
a revisao da taxa de contribui<;ao 
predial e de sisa. etc. 

Medidas respeitantes a banca 
- Criac;;ao de um Conselho Con
su ltive de Credito e de uma Comis
sao de Coordenac;;ao das instituic;;6es 
de credito do sector publico e con
trolo. pelo Estado. do Credito Pre
dial Portugues. 

Outras medidas previstas -
No que diz respeito a agricultura. 
aplicac;;ao da lei do arrendamento 
rural. No que diz respeito a polfcica 
de solos. municipalizac;;ao do solo 
urbano. Nova legisla9ao sobre socie
dades que garanta. por intensa fisca
lizac;;ao. a defesa dos interesses da 
comunidade e os interesses dos 
accionistas minoritarios. Sera defi
nida a parcicipa9ao dos traba/hadores 
em 6rgaos de fiscaliza<;ao e vigi
lancia das empresas. Criac;;ao de um 
Institute de Gestae das participac;;6es 
financeiras do Estado e do Institute 
Nacional de Promoc;;ao Industrial. 

0 Programa Econ6mico-Social 
destina -se. basicamente. ao ano de 
1975. embora com projecc;;6es para 
1976. 1977 e 1978 - o que vai 
alem. na sua durac;;ao. do tempo de 
vigencia do Governo Provis6rio. 

«Republica». 21 de Dezembro 

problemas nacionais. que sao de 
ordem econ6mica. cultural e social. 

Leone! de Alva prometeu ainda 
que o Governo de Transi<;ao se 
esfor<;ara por tra nsformar as estru 
turas econ6micas do pars e dimi
nuir o rndice de mentalidade por 
meio de uma campanha de educa
<;ao sanitaria e de medicina preven
tiva. 

No seu d1scurso. o primeiro-minis
tro expressou a mten<;ao do Governo 



de Transic;ao de garantir a todos os 
trabalhadores urn salario minimo 
compatlvel com a dignidade humana 
e ainda a aplicac;ao de uma justic;a 
imparcial para todos. 

A cerim6nia assistiram o secreta
rio de Estado dos Neg6cios Estran
geiros. Jorge Campinos; o secretario 
de Estado dos Assuntos Econ6micos 
do Ministerio da Coordenac;ao Inter
territorial. Castro Fontes. e do1s repre
sentantes da Junta de Salvac;ao 
Nacional. Ant6nio Caldas e capitao
·de -fragata Cavaleiro Ferreira. 

Educac;ao Nacional e da lnvestiga
c;ao Cientifica. Martin Bongo. e pelo 
comissario Leon Augehaut. do Par
tido Democratico Gabones. 

0 secretario-geral do M . L. S. T. P .. 
A acta de transmissao de poderes 

foi assinada pelos elementos do 
Governo de Transic;ao de S. Tome 
e Principe e pelo governador. coro
nal Pires Veloso. que depois da 
assinatura da acta tomou o titulo 
de alto comissario. 

A Organ izac;ao das Nac;oes Unidas 
esteve representada por Younde Rifai 
(Sfria). e o Gabao pelo ministro da 

Manuel Pinto da Costa e os elemen
tos do Governo de Transic;ao. tinham 
chegado. sabado de manhii. a bordo 
de urn aviao do Governo Gabones. 
vindos de Libreville. 

Republica. 23 Dez. 

coisas dao sempre muitas 
dores de cabec;a aos emigrantes. porque 
geralmente estao escritas numa linguagem 
que nao e facil de perceber. vamos dizer
·lhe o que e preciso fazer no caso de 
querer trazer para Portugal as suas coisas. 

Assim. quanto aos bens de uso pessoal 
(fatos. livros. ferramentas pr6prias da pro
flssao de quem as traz. maquinas fotogra
ficas tipo Kodak. rolos de peliculas em 
pequena quantidade. etc.) fica a saber que 
tern o direito de os trazer sem pagar nada 
desde que eles sejam em quantidades nor
mais. 

Para os bens de uso domestico (m6veis. 
roupa de casa. maquinas de lavar. aspira
dores. televisao. etc.) ja e urn pouco mais 
complicado. 

Estas coisas s6 pode traze-las em caso 
de regresso definitive a Portugal e se trou
xer consigo: 

1 - Uma declarac;:io assinada por si, 
afirmando nao dispor de nenhuma casa 
mobilada aqui em Portugal ou nas ilhas 
(Ac;ores e Madeira). 
2- Uma relac;Ao de TO DOS os objec

tos que trouxer. certificada pelo cOnsul de 
Portugal no pais em que esta. 

Para que o Consulado lhe fac;a esse certi
ficado. tern que lhe levar urn documento 
qualquer (por exemplo as facturas com a 
data da compra) que prove que possui ess-es 
objectos ha mais de urn ano. 

Se mandar as bagagens a parte. s6 nao 
paga direitos por elas se chegarem 90 dias 
antes ou 90 dias depois da data em que 
voce ca chegar. 

Mas atenc;ao! Na fronteira s6 deixam 
p~s~ar os radios e as televisoes sem pagar 
d1re1tos. se tiver a licenc;a da Emissora 
Nacional em d ia. 

Para ter essa licenc;a e preciso escrever 
com muita antecedftncia a Emissora Na 
cional. explicando qual e a marca do apa
relho e quais sao as suas caracterlsticas 
principais e pedindo a tal licenc;a. 

E OUANTO AOS CARROS7 

Por enquanto nada mudou quanto a isto. 
Mesmo em caso de regresso definitive 

tern ainda que se pagar os direitos de 
alfandega respeitantes a cada tipo de carro. 

S6 podem ser isentos do pagamento 
desses direitos os carros que estiverem na 
posse do condutor M mais de sete anos. 

~11.1~ 

~de Portugal em PAilU 

. cq.,. 
CERTIFICA~~e BAGAGEM • g 
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A danca da 
~ 

PASTORA 

Um inedito de 
Sophia de M elo Bryner Andersen 

Tern nove anos e e pastora. Vern desca l<;:a e e uma princesa. 0 seu nariz e fino e direito. 
a sua boca suavemente recortada. Os olhos sao azuis. e grandes. e o cabelo loiro esta penteado 
em carac6is sobre a testa. a moda das mulheres da serra. 

Pertence ao rancho de Dem: e pastora e bailarina. Veio da serra de Arga onde nasceu. 
Dan<;:a como uma onda do mar pequenina. Dan<;:a a chula. a gota. o vira e outras antigas dan<;:as do 
alto Minho. Nos seus tra<;:os. nos seus passes. nos seus gestos. aparece uma longa tradi<;:ao de nobreza 
que e a tradi<;:ao de nobreza e de cultura do povo portugues. 

Nunca foi precise que alguem lhe ensinasse a dan<;:ar. Mas desde pequena viu nas aldeias bailar 
a gente da sua terra. E. grave e atenta. ela olhou as dan<;:as e atras dos mais velhos come<;:ou a dan<;:ar. 

Ao Domingo e nos dias de testa ela danca nos terreiros e nas eiras Nos d1as da romaria danca no 
adro das capelas e no alto dos Montes. E tambem foi dan<;:ar a Viana nas festas da Senhora da Agonia 
e a Ancora no dia da Procissao. 

A semana. nos dias de trabalho vai com o seu gado para o monte. Entao no cimo das serras. Ia onde 
a luz e mais doirada e o ar mais puro. Ia onde cheira a urze e a mel. enquanto vagos e sismadores os 
animais pastam sossegados. ela dan<;:a sozinha a roda dum pinheiro. E a brisa dan<;:a em roda dela. 
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AQUILINO RIBEIRO 

AS JANEIRAS 

Apinhados contra a porta silenciosa. os janei
reiros hesitavam. Estavam ainda todos a dormir 
em casa e iam dar por paus e por pedras se os 
acordassem. Mas a Lagartixa e que nao esteve 
com meias medidas e intimou: 

- Cantais ou eu largo? Julgais que vim aqui 
para ficar de boca aberta! ? 

- En tao va! - exclamou o Jaime com o 
perempt6rio de quem se atira de mergulho para 
um poc;o fundo. 

E contra a porta cerrada. em toadilha de prin
cipia perra. depois cerzida de esganic;amentos. 
atacaram: 

0 da casa. nobre gente. 
Abride-nos e ouvireis 
Uma hist6ria de pasmar 
Passada co rei dos reis. 

Vao -se os anos. vem os anos. 
E os anos sempre a passar: 
Comecemos por esta casa. 
Oue teve sempre que dar. 

Ano Novo. ano novo. 
Ano Novo. melhor ano. 
Vimos cantar as Janeiras. 
Como e de lei cada ano. 

Vinde-nos dar as Janeiras. 
Se no-las houverdes de dar. 
Somos romeiros de Ionge. 
Nao podemos ca voltar. 

Boas-festas. santas festas. 
Esta a alba a arruc;ar. 
Venham-nos dar as Janeiras. 
Oue temos muito pra andar. 

Nesta altura do coral estacaram. Oentro da 
casa continuava o mesmo silencio imperturbavel. 
Dormiam que nem pedras no fundo duma cis
terna. Pareceu - lhes que o sol nao podia estar 
Ionge. se e que a nevoa o deixava romper por 
detras das suas cocas enfelujadas. 

Recomec;aram com alegria: 

Senhora que Ia esta dentro. 
Linda rosa encarnada. 
Mande a moc;a a salgadeira 
Oar-nos 'smola avantajada. 
Uma chrouric;a pra mim. 
Outra pr6 me camarada. 

De-nos figos do sequeiro 
Ou bola do tabuleiro. 
Uma pec;a do fumeiro. 
Ou da burra do dinhelro. 
Se lhe custa dar-nos disso. 
As castanhas do cani<;o. 

0 minha rica senhora. 
Cumpra a sua obrigac;ao. 
Meta a mao a salgadeira. 
Puxe ca um salpiciio. 

Se o presunto esta teso 
E a faca niio quer cortar. 
Fac;a-lhe ferrum-fum-fum 
Nos beic;os do alguidar. 

A porta rangeu nos gonzos. escancarou-se. 
Uma voz estremunhada. meio de riso. meio de 
c61era. rabujou: 

- Dialho de pequenos. que nada lhes mete 
medo! Niio podieis vir mais tarde?! Hem. arre
lampados ? 

Era a criada velha. que se fazia muito fina. 
mas quem mandava ja Ia vinha embrulhada no 
seu roupiio. nada zangada com os cantadores. 
A Leocadia trazia uma abada com as Janeiras. 
mas agora. divertida tambem. deixava cantarolar 
o rancho: 

Boas-festas. boas-festas 
Aqui haja neste dia. 
Filho da Virgem Maria. 

AQUILINO RIBEIRO- 0 Livro do Menino Deus 



ANTONIO G'EDEAO 

DIA DE NATAL 
Hoje 6 dia de ser born. 
1: dia de passar a mAo pelo rosto das criant;as. 
de falar e de ouvir com mavioso tom, 
de abrat;ar toda a gente e de oferecer lembrant;as. 

1: dia de pensar nos outros - coitadinhos - nos que padecem. 
de lhes darmos coragem para poderem continuar a aceitar a sua 
de perdoar aos nossos inimigos. mesmo aos que nlio merecem, 
de meditar sobre a nossa exist&ncia. tAo efemera e tAo seria. 

Comove tanta fraternidade universal. 
£ s6 abrir o radio e logo urn coro de anjos. 
como se de anjos fossa. 
numa toada doce, 
de violas e banjos, 
entoa gravemente urn hino ao Criador. 
E mal se extinguem os clamores plangentes. 
a voz do locutor 
anuncia o melhor dos detergentes. 

De novo a melopeia inunda a Terra e o Ceu 
e 88 vozes crescem num fervor patetico. 

mis6ria, 

(Vo8sa Excel41ncia verificou a hora exacta em que o Menino Jesus nasceu7 
NAo seja estupido I Com pre imediatamente urn rel6gio de pulso antimagnetico.) 

Torna-se diflcil caminhar nas preciosas ruas. 
Toda a gente se acotovela. se multiplica em gestos, esfuseantes. 
Todos participam nas alegrias dos outros como se fossem suas 
e fazem adeuses enluvados aos bons amigos que passam mais distante. 

Nas lojas, na luxuria das montras e dos escaparates, 
com subtis requintes de born gosto e de engenhosa dintlmica, 
c intilam. sob o intenso fluxo de milhares de qu i lovates. 
88 belas coisas inuteis de pl6stico. de metal, de vidro e de cedlmica. 

08 olhos acorrem, num alvorot;o liquefeito, 
ao chamamento voluptuoso dos brilhos e das cores. 
£ como se tudo aquilo nos dissesse directamente respeito, 
como se o C6u olhasse para n6s e nos cobrisse de b6nt;Aos 

A Orat6ria de Bach embruxa a atmosfera do arruamento. 
Adivinha-se uma roupagem diatana a desembrulhar-se no ar. 
E a gente, mesmo sam querer, antra no estabelecimento 

e favores. 

e compra - louvado seja o Senhor!-o que nunca t inha pensado comprar. 



Mas a maior felicidade e a da gente pequena. 
Naquela vespera santa 
a sua como~l!lo e tanta. tanta. tanta, 
qu nem dorme serena. 

Cada menino 
abre urn olhinho 
na noite incerta 
para ver se a aurora 
ja esta desperta . 
De manhAzinha 
salta da cama. 
corre ill cozinha 
mesmo em pijama. 

Ah!lll! !! !! ! 

Na branda macieza 
da matutina luz 
aguarda-o a surpresa 
do Menino Jesus. 

Jesus, 
o doce Jesus, 
o mesmo que nasceu na manjedoura, 
veio p6r no sapatinho 
do Pedrinho 
uma metralhadora . 

Que alegria 
reinou naquela casa em todo o dia I 
0 Pedrinho, estrategicamente escondido atras das portas. 
fuz ilava tudo com devastadoras raj adas 
e obrigava as criadas 
a cairem no chao como se fossem mortas: 
ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. 
Ja esta I 
E tazia -as arguer para de novo mata-las. 

E ate mesmo a mamA e o sisudo papa 
fingiam 
que calam 
crivados de balas. 

Dia de Confraterniza~Ao Universal, 
dia de Amor. de Paz, de Felicidade, 
de Sonhos e Venturas. 
£ dia de Natal. 
Paz na terra aos Homens de Boa Vontade. 
Gl6ria a Deus nas Alturas. 
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Continuamos neste numero a apresentar aos 
nossos leitores algumas amostras da propaganda 
que certos portugueses no estrangeiro continuam 
a fazer contra Portugal. pretendendo assim dei tar 
por terra todas as conquistas que o esfor90 do 
povo portugues tem vindo a conseguir no caminho 
da democracia e da justi(:a social. 

Todos sabemos que portugueses sao esses. 
Basta repararmos no estilo da sua conversa. 
Fascistas que exploraram durante anos o povo. 
pides que torturaram e mataram nas pris6es 
aqueles que tiveram a coragem de falar contra 
0 regime de opressao dos ultimos 50 anos. 
andam agora Ia por fora a tentar convencer os 
inglmuos de que eles e que hao-de vir resolver 
os nossos problemas. 

Aqui vai mais um exemplo dessa propaganda. 
uma circular que foi distribufda aos emigrantes 
em Franckfurt. durante o passado mes de Setem
bro. Dizia assim esse papel: 

«Caro amigo portugu~s : 0 povo unido 
jamais sera vencido . 0 povo comunista sera 
surpreendido». 

Depois: 
«Amigo portugues : nl!io o conhecemos 

mas teremos gosto em contactar consigo. 
A nossa grande finalidade e de lhes comuni
carmos as novas. Em breve sera concebida 
uma manifestacl!io contra o comunismo em 
Portugal. Em b·reve ser-vos-a transmitida a 
data e o local em Frankfurt.» 

Segue: 
«Ouerido povo, neste momento jamais 

nos impedirl!io de o fazermos. Somos urn 
grande numero espalhado por toda a Europa. 
Todos os dias contamos com diferentes pes
soas. Muitos aleml!ies, americanos e portu
gueses. Todas estas pessoas inclusive holan
deses e membros da N .A.T.O .» 

Os autores da circular que nao se esqueceram 
de associar aos seus intentos o nome do general 
Spinola. terminam com o apelo «Jamais seremos 
vencidos. Nosso poder sera demonstrado», 
assinando com as iniciais P.D.P .. cujo significado 
nao conseguimos descortinar. 

Por esta amostra se ve como a rede reaccio
nfnia estava organizada antes da projectada mani
festa<;:ao da «maioria silenciosa» em 28 de Setem 
bro passado. Por aqui se ve. tambem. como os 
resfduos que ficaram dessa organiza<;:ao podem 
ser ainda nocivos para a seguran<;:a de todos n6s. 
t isto que temos que ter em conta. 

AOUI PARA NOS ... 
Ha uma coisa que nos aborrece muito. 

que n6s nao podemos solucionar 
de maneira nenhuma e que s6 depende 
da aten<;:ao de cada urn de v6s. 

Todos os dias ou quase. aparecem-nos 
emigrantes que se deixaram enganar por urn 
burlao qualquer e que nessa brincadeira 
perdem todas as suas economias. 

Quando chegarem a Lisboa. lembrem-se 
de que Lisboa e uma grande cidade e que 
voces nao podem depois encontrar a 
pessoa que vos enganou para lhe pedir 
contas. 

Vamos deixar aqui alguns exemplos das 
hist6rias que eles costumam contar para vos 
enganar. embora possam contar muitas 
outras. 0 importante e que voces nao 
acreditem no primeiro desconhecido 
que vos aparece a contar uma hist6ria 
aliciante que lhe permite pedir-vos 
dinheiro. 

0 truque mais velho e mais vu lgar e o 
de se fazer passar por fu ncionario da 
Secreta ria: «0 senhor tern pressa? Precisa 
dos seus documentos ja? Olhe eu sou 
funcionario da Secretaria e fa<;:o-lhe isso 
mais depressa. se quiser ... » 

0 pobre do emigrante abre a carteira 
e Ia vai uma boa parte das suas economias 
pagar o suborno de urn funcionario que 
nao existe . . . 

Alguns destes senhores chegam ao 
pormenor de explicar que eles sao o pr6prio 
Secretario de Estado. ou o seu colaborador 
muito pr6ximo! ... 

Outro truque : vender a cautela «premiada» 
com uns tantos contos. quando na 
realidade a cautela nao vale nada. 

Ultimamente tem-se verificado por varias 
vezes o mesmo golpe: 

Urn desconhecido chega ao pe do 
emigrante. conta-lhe que ele e tambem 
emigrante. ganha assim a sua confian<;:a e 
depois. como por acaso. passa por eles 
urn terceiro individuo que. como quem 
nao quer a coisa. «deixa cain> sem dar por 
nada. urn embrulho. 0 falso emigrante 
apressa -se a apanha -lo. abre-o e mostra 
que o embrulho esta cheio de notas de 
banco . .. 0 pobre do emigrante 
entusiasma-se com a ideia de ficar assim 
rico de repente. encarrega-se de guardar o 
embrulho «enquanto nao se reparte o 
dinheiro» e da ao desconhecido todo o 
dinheiro que tern no bolso «para fian<;:a». 

E depois. quando ja nao M nada a fazer. 
0 emigrante e obrigado a chegar a triste 
conclusao de que perdeu todas as suas 
economias em troca de urn embrulho que 
nao tern nem uma s6 nota verdadeira! 

Se n6s vas contamos esta hist6ria nao 
e para vas fazer rir. mas porque coisas 
como estas acontecem quase todos os dias 
com emigrantes que aqui vern. 

Por favor. e no vosso pr6prio interesse. 
nAo acreditem em desconhecidos ! 



as cartas 
que no·s 
escreveram .. 

0 atraso da revista 

«Venho por esta carta dizer-vos que estranho bastante 
nao ter recebido ate tt data a revista «25 de Abril» de 
que fiz pessoalmente a inscric;:ao durante as minhas 
ferias em Agosto . .. » 

Joaquim Torres 
FRAN<;:A 

Pedimos as nossas desculpas ao senhor Torres e a 
todos aqueles que como ele aguardavam a safda da 
nossa revista mais cedo. 

Mas as dificufdades normais da safda de um primeiro 
numero. que n6s querlamos que fosse o mefhor possfvel 
- voces nos dirao se atingimos os nossos objectivos -
complicaram -se no nosso caso com alguns aborreci
mentos que nao nos permitiram fazer sair a revista no 
prazo adequado e ... prometido. 

Esperamos que daqui para a frente isto nunca mais 
voice a acontecer! 

Para que «Port ugal renove» . .. 

«t urn amigo emigrante que vos escreve. 
Amigos: 
Indo eu passar as ferias a Portugal com minha mulher 

e. dois filhos. partimos logo directamente de Paris para 
L1sboa para a Festa dos emigrantes. E af tudo correu 
pelo melhor. 

Mas ao regressar tt minha aldeia do Norte. no concelho 
de Vila Flor. Santa Comba de Vilaric;:a (distrito de Bra 
ganc;:a) era tudo diferente. 

Pois se e verdade que Portugal mudou e agora ja e 
bern falado no estrangeiro. era born que fosse mais 
elevado e acabasse com o resto dos malandros que 
vivem tt custa dos infelizes e querem continuar com 
o jugo. 

Na minha aldeia hll urn senhor Machado que quer 
dominar a aldeia e ate a Camara da vila. Comem todos 
juntos e fazem pouco de quem os procura para qualquer 
1nformac;:ao. 

~ E o que se passou comigo foi isto: 
0 meu Pai ja morreu e a minha Mae que ja esta com 

os seus 80 anos tern Ia na aldeia uma velha e pequena 

casa. Ora junto a essa casa esta outra desse senhor 
Machado. que resolveu Ia meter palha. 

E eu. como sei que ele nao pode Ia meter palha pedi 
auxflio tt Guarda Nacional Republicana. Eles vieram. 
fizeram urn auto contra o tal senhor e deram-lhe ordem 
para tirar a palha no prazo de dez dias. Resultado: ao fim 

· de dez dias ele ainda meteu Ia mais palha! 
Fui logo comunicar ao comandante de posto e ele 

respondeu-me que ja nao tinha nada a ver com isso. 
que a Camara tinha autorizado o homem a fazer o que 
ele quisesse ... 

Mas como ao regressar a Fran<;a. encontrei na viagem 
urn amigo com urn pequeno jornal em que se dizia que 
a Secretaria de Estado da Emigrac;:ao contava com os 
emigrantes e que as Forc;:as Armadas nos dariam todo 
o auxflio. eu. porque preciso. pensei em fazer-vos este apelo. 

Tambem tenho urn outro problema: 
Tenho aqui urn genro com dois filhos e urn sobrinho 

que ja s6 tern a mae e dois irmaozinhos que vivem em 
Portugal. E eles nao podem ir ai porque quando eram 
novos fugiram com medo da tropa. E hoje eles tern 
medo e pena pelos filhos. 

Portanto eu pedia -vos. como pec;:o que Portugal 
renove. que dessem urn jeito a estes meus dois fi lhos 
e aos outros emigrantes como eles. 

Eu pec;:o-vos e informo-vos do que se passa para que 
os malandros acabem e possamos todos ter uma vida 
melhor.» 

Francisco Ant6nio Fonseca 
FRANCA 

Esta carta nao foi escrita directamente a redac9ao 
do «25 de Abril». Foi encaminhada para outros servi9os. 
mas n6s civemos ocasi§o de a fer e n§o hesicamos em 
transcreve-la aqui. 

t verdade. Ponugal mudou. Conquistas imensas foram 
feitas desde o 25 de Abril ate agora. Os ponugueses que 
trabalham no estrangeiro sao agora olhados por todos 
os seus camaradas de trabalho com simpatia e carinho. 

Pode-se dizer. sem ter medo de errar. que todo o 
mundo. dos patroes aos trabalhadores (e cada um deles 
por razoes bem diferentes. e Claro f) tem hoje OS OlhOS 
poscos no que se passa em Ponugal. 

Mas muita. muita coisa. ainda esta por fazer. muitos 
problemas por resolver. 

E esses problemas tem sempre a mesma origem: aqueles 
que sustentaram Salazar e Caetano durante anos e anos. 
que foram enchendo os bolsos a custa das suas «amiza
des». com os Pides e os legionarios. ao mesmo tempo que 
calcavam aos pes todos os direitos daqueles que traba
lhavam. e que continuam hoje a querer fazer a mesma 
coisa. 

Esses nao aceitarao nunca a democracia e as liber
dades. a independencia das co/6nias. como ja o mostraram 
com os acontecimentos em Mo9ambique e em Angola 
e com o 28 de Setembro. 

Foram felizmente derrotados gra9as a resistencia de 
todos aqueles que querem as liberdades e que sao a 
grande maioria do povo portugues. 

Mas eles nao desistem. Enquanto poderem tentarao 
voltar a carga. acabar com codas as liberdades conquis
tadas. assassinar mifhares de ponugueses. como o demons
tram os sinistros pianos que eles preparavam para o 
28 de Setembro. 

Nas aldeias. nas fabricas. nas Camaras e Juntas de 
Freguesia. e mesmo nos Ministerios. muita coisa continua 
por fazer. muitos fascistas por sanear. t que a maquina 
da ditadura nao era s6 a Pide. a ANP. a Legiao. como o 
explicou o major Concei9a0 e Silva. quando dirigia a 
«Comissao de Excin9a0 da PIDE-DGS». A ditadura tinha 
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ao 'Iongo de meio seculo construfdo um Estado po/icia! 
montado <je alto a batxo e nos mlnimos pormenores, com 
ramtftcar;:oes por toda a parte- do Ministerio a fabrica. 

E ~sse Estado po!icial. sabiamente montado para 
opnmtr o povo portugues. nao pode ser inteiramente 
destrufdo de um dia para o outro, n§o pode ser comp!e
tamente desmantelado enquanto nao forem possfveis 
profundas reformas de estrutura. 

E esse hoje o grande problema. La onde os trabalha
dores nao_ tiveram a forr;:a de p6r os responsaveis na rua. 
eles contmuam impunes a fazer o mesmo que antes. 

Os trabalhadores da funr;:ao publica acabam de pedir 
ao Governo que far;:a uma lei que permita sanear todos 
esses senhores. 

Se isso for avante, talvez quando o senhor Fonseca 
vo!tar para o ano a Santa Combe de Vilarir;:a. ja n§o 
encontre Ia as mesmas pessoas que «comem com os 
senhores Mach ados» .. . 

. Ouanto _ao prC?blema da trope, esperamos que a nova 
let que vat pub!tcada noutra folha desta revista. permita 
aos seus ftlhos vtr a Portugal sem mais problemas. 

Ainda nao resolve todos os problemas, mas ja e uma 
boa coisa, ou nao? 

Nao esperem .. . escrevam! 

«( ·:.) Tenho mui_to~ assuntos que gostaria de expor. 
mas rsso tornar-se-ra rnc6modo nesta altura. pois com
preendo que tudo se pode resolver. mas com o seu 
devido tempo. 

F.ico. aguarda~do dentro em breve a recep<;ao do. ou 
dos ~rrmerros numeros e depois poderei apresentar pro
gressrvamente alguns pontos dos muitos que n6s emi
grantes. ate ha pouco existidos s6 para o envio das nossas 
economias. temos a expor e a ser esclarecidos. 

Fico fazendo votos para que dentro em pouco todos 
n6s possamos vrver lrvres, orgulhosos e felizes no nosso 
Portugal novo e democratico.» 

Carlos Nunes 
ALEMANHA 

_S6 querfamos dizer ao senhor Carlos Nunes. como 
alias a TODOS os outros trabalhadores portugueses no 
estrangetro. que «nao deixem para amanha o que podem 
fazer hoje». _.-

Over dizer, _nao tenham medo de escrever ja, dizendo
-nos qua,_ts sao _os vossos problemas, que solur;:oes e 
que voces propoem para os resolver. etc. 

E que a Secretaria de Estado da Emigrar;:ao s6 pode 
tenter resolver o me!hor possfve!, e na medida do possfvel, 
o~ vossos problemas, se souber muito exactamente quais 
sao. e como e que os pr6prios emigrantes acham que 
eles deverao ser solucionados. 

E verdade que h8 ainda muita coisa por fazer e que 
nem tudo ~e pode fazer num dia. Mas quando isso assim 
for. n6s d1-!o-emos francamente. E o simples facto de 
sabermos que esses problemas existem, sera um estf
mulo para avanr;:ar na resolur;:ao daque!es que ja hoje 
podem ir encontrando solur;:ao. 

Por outro !ado a revista e VOSSA. Por isso eta deve 
falar dos assuntos que voces acham mais importantes. 
E n6s s6 podemos saber que assuntos sao esses se voces 
nos disserem. 

De acordo? 
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Vasco Goncalves 
I 

sauda OS portugueses 
da California 

No passado mes de Novembro, esteve 
entre nos urn emigrante portugues na Cali
f6rnia, Jose Ferreira, que veio tratar de va rios 
assuntos relacionados com a associacao 
«Os Amigos de Lisboa». formada por famiiias 
de portugueses residentes na Costa do 
Pacifico . 

0 sr. Jose Ferreira foi recebido pelo Pri
meiro Ministro do Governo Provis6rio, bri
gadeiro Vasco Gonc;:alves, e pelo Secretario 
de Estado da Emigrac;:ao, eng. Pedro Coelho, 
a quem expos os problemas gerais da emi
grac;:ao portuguesa naquela parte dos Esta
dos Unidos da America, t endo levado con
sigo importante material de informac;ao 
sobre os recentes acontecimentos no nosso 
pais. Entre esse material, contavam-se alguns 
exemplares do primeiro numero da revista 
«25 de Abril», da qual os «Amigos de Lisboa» 
ficaram sendo assinant es, e uma mensagem 
do brigadeiro Vasco Gonc;:alves para os por
tugueses emigrados nos EUA, destinada a 
ser radiodifundida por varias cadeias emis
soras da America. 

Para OS «Amigos de l isboa». aqui vao os 
nossos agradecimentos, bern como os votos 
para que cont inue a sua colaboracao ao 
Portugal que t odos queremos construir. 



CONDICOES 
I 

DE 
ASSINATURA 

Portugal ... 12 meses : 180$00; 6 meses: 90$00 

VIA NORMAL : 

Estrangeiro 12 meses : 210$00 ; 6 meses : 105$00 

Espanha e Brasil . 12 meses : 185$00; 6 meses: 95$00 

VIA AEREA: 

Espanha ... 

Outros paises da 
Europa 

Brasil ..... ... . 

Restantes paises fora 
da Europa .... . .. . 

12 meses : 200$00; 6 meses : 1 00$00 

12 meses : 250$00; 6 meses : 125$00 
12 meses: 320$00; 6 meses: 160$00 

12 meses : 340$00 ; 6 meses : 170$00 

Todos aqueles que desejarem ser assinantes poderao enviar- nos a 
quantia correspondente a assinatura que pretendam. bem como o 
seu nome e enderec;o. para a 

REVISTA 25 DE ABRIL 
Secretaria de Estado da Emigrac;ao 
Praca de Londres 
LIS BOA 




