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' 0 ABONO -DE FAMILIA 

AUMENTOU 
NA REPUBLICA 
FEDERAL ALEMA 

• 

Em 1 de Janeiro de 1975. entrou em vigor. na Alemanha. 
uma nova lei para o Abono de Familia. Recebe-se mais 
dinheiro. caso os filhos estejam a viver na Republica Federal 
Alema. As novas normas sao as seguintes: 

Para 
Para 
Para 
Para 
Para 
Para 

o 1.o fi lho 
o 2.o fi lho 
o 3.0 fi lho 
o 4.0 filho 
o 5.0 fi lho 
os seguintes 

na Alemanha 
50 DM 
70 DM 

120 DM 
120 DM 
120 DM 
120 DM 

em Portugal 
10 DM 
25 DM 
60 DM 
60 DM 
70 DM 
70 DM 

Os Sindicatos disseram claramente o que pensavam 
desta discrimina<;;ao. deste tratamento diferenciado para os 
trabalhadores niio provenientes dos Parses do Mercado 
Comum e que t~m os fi lhos na patria. Protestaram. junta· 
mente com outras organiza<;;6es e grupos sociais. Apesar 
de tudo. a lei entra em vigor. 

0 Governo federal. contudo. concluiu esta regulamen
ta<;;ao directamente com os palses interessados. Todos assi· 
naram e por isso os acordos entrarao em vigor. 

Para fazer o pedido do abono de familia deve ter-se 
em aten<;;ao o seguinte: 

• 0 pedido devera ser feito apenas por quem. ate agora. 
nunca recebeu abono de familia. Sao abrangidos por esta 
regra os que t€1m apenas urn ou dois filhos. 

• Os que trabalham nos servi<;;os publicos (correios. 
caminhos de ferro. etc.) nao t~m necessidade tambem de 
fazer o pedido. 

• Existem dois tipos, ou dois modelos de pedido: 
o mais vulgar deve ser preenchido pelos colegas Portu
gueses que t6m todos os filhos na Republica Federal. 
Para aqueles que t~m uma parte ou todos os filhos em 
Portugal. existe urn outro formulario. impresso em duas 
llnguas. Esses deverao aparecer nos Arbeitsamter s6 por 
meados de Dezembro. Portanto. quem tern os filhos em 
Portugal deve aguardar ainda para fazer o seu pedido. 

• Para se comprovar que os filhos existem. deve apre· 
sentar-se urn certificado. chamado «Haushaltsbescheini
gung». Este pode ser adquirido na reparti<;;ao de registo 
de habita<;;ao (Einwohnermeldeamt). nas Camaras munici· 
pais (Burgermeisterei). etc. Para os fi lhos que vivem em 
Portugal. deve ser adquirido. de Portugal. urn Certificado 
de situa~lio familiar (Farnilienstandsbescheinigung). 

Quem tiver os filhos na Alemanha. deve. quanto antes. 
adquirir urn formulario de pedido (no Arbeitsamt) e preen
che-la. Para receber depressa o dinheiro. basta preencher 
depressa e bern o formulario! 

Como se preenche 
P{lgina 1 

1. Nesta parte do formulario sera escrito o nome. apelido. 
cidade. rua e numero. data de nascimento. nacionalidade . 
conta bancaria (se nao se tern. o dinheiro e enviado pelo 
correio. o que da bastantes complica<;;oes) e o nome do 
banco. Deve indicar-se tambem desde quando se e casado. 

2. Aqui escrevem-se os dados pessoais da mulher. 
3. Nesta parte devem escrever-se os nomes dos filhos. 

Come<;;a-se pelo mais velho. indicando: nome. apelido. data 
de nascimento. sexo (se e masculine escreve-se «m». se 
feminino «w»). rela<;;iio filial (para os filhos nascidos do 
matrim6nio escreve-se «ehel.». Se os filhos vao a escola 
ou frequentam cursos de forma<;;ao profissional (aprendizes. 
universitarios) deve escrever-se a dura<;;iio do curso. Para 
os filhos compreendidos entre os 18 e 27 anos deve ser 
entregue urn certificado pelo qual se comprove que fre· 
quentam ainda a escola. 

0 certificado e passado pela escola ou universidade 
que frequentam. 

Pode-se apresentar o pedido de abono de famil ia tam
bern se o filho tern idade compreendida entre os 1 8 e os 
27 anos e se teve de interromper os estudos para fazer o 
servi<;;o militar ou se esta impossibilitado de trabalhar. Neste 
caso os abonos de familia podem ser recebidos tambem 
ap6s os 27 anos. Naturalmente. devem ser entregues todos 
os certificados necessaries. 

4. Aqui devem ser indicados os enteados. filhos de 
casais separados ou divorciados. No caso de pais sepa 
rados ou divorciados. o pedido de abono de familia pode 
ser apresentado s6 pelo progenitor junto do qual o filho 
vive. 

P{lgina 2 

5. Espa<;;o reservado para os filhos que vivem fora de 
casa (na patria. etc.). 

6. Diz respeito s6 aos casos em que nao e claro a quem 
diz respeito a tutela dos filhos. 

7. Deve preencher-se s6 no caso de ja se ter recebido 
abono de familia por urn ou mais filhos. 

8. Deve preencher-se s6 no caso de se receber dinheiro. 
por urn ou mais filhos. de outra fonte. 

9. Para preencher. no caso de se ter apresentado pedido 
de reforma (tambem da esposa) ou se esta em curso urn 
processo de reforrna cuja solu<;;iio nao esta ainda definida. 

1 0. e 11 . Dizem respeito s6 aos empregados de firmas 
que tern a sua sede no estrangeiro. ou aos trabalhadores 
que desenvolvem uma actividade sobretudo no estrangeiro. 

Para terminar: 0 pedido deve ser assinado pelos dois 
c6njuges. Provavelmente a maioria dos trabalhadores nao 
sera abrangida nos casos previstos na pagina dois. Nesse 
caso e suficiente assinalar com urna cruz ( x) o <<nein». 
como no nosso exemplo. 

0 que se recebe7 

Esta claro. s6 quando todos os filhos estao na Ale
manha ou em Portugal. 56 se compl ica. quando uma parte 
esta na Alemanha e a outra parte em Portugal. A tabela 
seguinte da uma pequena visiio das possibilidades com 
tres filhos: 

Filhos em OM em OM em OM em OM em OM em OM 

1.• o· 50 P .. 10 p 10 p 10 0 50 0 50 
2.• 0 70 p 25 p 25 0 70 0 70 p 25 
3.• 0 120 p 60 0 120 p 60 p 60 0 120 
Soma em OM 240 95 145 140 180 195 

• • Alemanha. 
.. = PoriUgal. 



t diffcil para uma revista que sai s6 de mes a mes. sobretudo quando esta ainda a tentar 
resolver as inumeras dificuldades que se poem a qualquer empreendimento desta natureza. 

como e o caso da revista «25 de Abril». 
acompanhar devidamente o ritmo dos acontecimentos em Ponugal. 

Com efeito. a arrancada hist6rica iniciada a 25 de Abril pelo povo portugues 
excedeu. de Ionge. as previsoes mais optimistas e colocou a Nar;ao. em poucos meses. 

perante opr;oes que muitos julgavam que viriam a por-se s6 bascante mais tarde. 
Quem poderia adivinhar. por exemplo. que nesce momenta o pals escivesse ja Iiberto 

da maior parte dos encargos derivados da guerra levada a cabo nas tres frentes em Africa? 
E. no entanto. com os acordos realizados em Janeiro. no Algarve. entre o governo 

portugues e os movimentos de /ibenar;ao de Angola. a guerra chegou de facto ao fim 
e a juventude deste pals pode agora encarar decididamente o seu futuro. 

sem receios de ser enviada para as col6nias assassinar popular;oes inteiras 
que s6 tinham cometido o crime de lutarem contra a explorar;ao a que estavam sujeitas. 
Mais do que ninguem. o emigrante sabe o que custou essa guerra para muitas famflias. 
Ele viu Ia ficarem alguns dos seus parentes e regressarem outros ja doentes ou a/eijados. 

Viu a seu /ado. por essas fabricas da Europa, milhares e milhares de jovens 
que deixaram os seus empregos aqui em Ponugal e aceicaram qua/quer trabalho. 

por mais duro que fosse. no escrangeiro. apenas porque se recusavam a panicipar 
nessa guerra injusta. apenas porque se recusavam a matar inocentes 

e a defender assim os interesses das grandes companhias monopolistas. 
nacionais e estrangeiras. 

Alias. o pr6prio emigrante. ainda que nao tenha sa/do por ser desenor 
ou por qua/quer motivo politico. sabe muito bem que foram. em boa medida. 

as enormes despesas feitas nessa guerra que impediram o desenvolvimento nacional 
e o consequente aparecimento de novas poscos de trabalho. 

deixando assim a emigrar;ao as classes trabalhadoras. como unica forma de fugirem a miseria. 
Por todos estes motivos. o emigrante tem a ver 

com o que se passa em Ponugal depois do 25 de Abril. 
Nao foi por acaso que o Movimento das Forr;as Armadas 

pensou nele desde o momenta em que iniciou a realizar;ao do seu programa. 
lmporta. no entanto. que o emigrante va tomando consciencia 

do papel que e chamado a desempenhar em todo este processo. 
em vez de ficar passivamente a espera que Portugal se transforme. 

dum dia para o outro. num pals das maravilhas e a criticar, 
com ou sem razao. enquanto outros trabalham para que tudo melhore na medida do possfvel. 

Vamos agora entrar numa fase em que. 
resolvido em grande parte o problema da descolonizar;ao. 

o pals cera de passar a viver apenas dos seus recursos e. por conseguinte. 
a explorar ao maximo as suas capacidades. 

Espera-se a todo o momenta que o plano econ6mico de emergencia 
de os primeiros passos nesse sentido e ponha as riquezas nacionais 

efeccivamente ao servir;o do povo. 
t esce o caminho que o governo e as Forr;as Armadas nos aponcam. 

Esca nas nossas maos o apoiar esse projecto e contribuir para que ele se come uma reali<;lade. 
S6 assim Ponugal deixara de ser apenas 

«coutada de alguns para passar a ser de todos os ponugueses». 

,t!N,1,U-
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Elei<;oes para uma Assembleia 
Constituinte terao Iugar no mes de 
Abril. segundo promessa do M. F. A. 
e do Governo Provis6rio. E pela 
primeira vez. milhoes de portugue
ses terao direito de voto. Com efeito. 
a ditadura de Salazar-Caetano uti
lizou periodicamente. ao Iongo dos 
seus quase 50 anos de existencia. 
urn artiflcio a que era dado o nome 
de «elei<;oes» e que nao era mais 
do que a tentativa de fazer acredi
tar a grande maioria do povo por
tugues que ele poderia atraves delas 
minorar urn pouco os rigores da dita
dura. Os resultados dessas «elei<;oes» 
estavam. bern entendido. fixados· 
antecipadamente. por urn lado pelo 
impedimento que era feito a grande 
maioria de votar. por outro lado pela 
ilegalidade a que eram votadas todas 
as forma<;oes politicas. que nao fos
sem a «A N. P.». 
Nestas condi<;oes. Salazar e 

Caetano podiam dar-se ao luxo de 
se vangloriarem de 4 em 4 anos 
com o epfteto de «democratas». 
As redeas da repressao eram apa
rentemente afrouxadas durante aquilo 
a que se chamava «perlodo eleitoral». 
o que nao impedia. antes criava as 
condi<;oes. para que logo a seguir 
as «elei<;oes» a P I. D. E. · se aba
tesse de novo. com toda a sua fero
cidade. sobre aqueles que mais se 
tinham feito notar durante o perlodo 
«eleitoral». 

Estas eram as «elei<;oes» para a 
Assembleia Nacional. 

Salazar tinha - se dado durante 
algum tempo a urn luxo excessiva
mente perigoso: a elei<;ao directa do 
Presidente da Republica. Esse luxo 
perigoso (por causa dos poderes con
feridos na Constitui<;ao ao Presidente 
da Republica-ode destituir o Pre
sidente do Conselho. isto e. o pr6-
prio Salazar) foi abandonado a seguir 
a grande mobiliza<;ao de 1958 em 
volta da candidatura Delgado. que 
pos gravemente em risco a capacl
dade de Salazar controlar tudo. t por 
isso que s6 agora. pela primeira vez. 
milhoes de portugueses tern direito 
de voto - e entre eles. muitos emi 
grantes. 
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A ASSEMBLEIA 
CONSTITUINTE 
E 0 VOTO 
DOS EMIGRANTES 

Cerca de 6 mi lhoes de portugue
ses foram recenseados durante urn 
perlodo de tempo extremamente 
curto. Mas eles nao vao ser chama
dos a votar numa assembleia qual
quer. vao ser chamados a votar numa 
Assembleia Constituinte. E o que e 
que isso quer dizer? 

Ouer dizer que esta Assembleia 
deve elaborar uma nova Constitui
<;ao. E a Constitui<;ao e a lei funda
mental dum pais. a qual tern depois 
que se subordinar todas as estru
turas politicas e todas as outras leis. 
t por isso que desde as grandes 
revolu<;oes burguesas dos seculos 
passados. a Assembleia Constituinte 
e considerada a expressao maxima 
da democracia. E e por ser ao povo 
que compete decidir soberanamente 
dessa Constitui<;ao. e porque e ele 
que e chamado a decidir sobre a lei 

fundamental do pais. que nao pode 
haver nestas elei<;oes nem no fun
cionamento da Assembleia. a mfnima 
limita<;ao a democracia-se nao elas 
seriam mais um logro. 

Se e o povo. no seu conjunto. 
que e chamado a decidir. ele deve 
gozar. para isso. de todos os direitos 
e liberdades democraticas. sem qual
quer limita<;ao ou imposi<;ao previa. 
S6 a ele compete decidir. atraves da 
elei<;ao por voto universal. directo 
e secreto dos seus representantes. 
do futuro do pais. Dai que a Assem
bleia Constituinte concentre hoje a 
vontade de todos aqueles que aspi
ram a varrer os vestigios da dita
dura. todas as limita<;oes as liber
dades por ela impostas. todas as 
restri<;oes ao exercicio da democra
c ia de que ela se serviu durante 
anos para oprimir o povo portugues. 



0 EMIGRANTE 
E AS ELEICOES 

Ora. M urn artigo da lei eleitoral. 
o artigo 4. 0 , que preve duma maneira 
/imitada o direito de voto dos emi
grantes. 

- lsso nao sera uma restric;:ao ao 
livre exercicio da democracia? -per
guntarao voces. 

- t e nao e. responderemos n6s. 
t porque retira o direito de voto a 
uns milhares de portugueses que 
fazem parte do povo. como os outros. 
Nao o e. porque esses portugueses 
se encontram numa situac;:ao tao par
ticular que justifica a excepc;:ao. 

Em nenhum pais do mundo. os 
nacionais nao residentes no pais tern 
direito de voto -salvo alguns casos 
raros. como por exemplo a ltalia. 
onde os emigrantes tern direito de 
voto se se deslocarem ao pais para · 
votar. E portanto mais lato o regime 
eleitoral previsto para a Constituinte. 
que permite a todos os emigrantes 
que sairam do pais ha menos de · 
cmco anos. ou aqueles que tern 
mu lher ou filhos aqui, exercerem o 
direito de eleger os representantes 
de todo o povo portugues a Cons
tituinte. No entanto, ha milhares de 
portugueses que sairam de Portugal 
M muito tempo; que se adaptaram 
e enraizaram no pais em que vivem 
e que nao conhecem o Portugal de 
hoje; que. influenciados pelos regi
mes politicos dos pafses em que 
estao, tendem a ver Portugal com 
os mesmos criterios. Ha muitos. 
mesmo muitos milhares de portu
gueses no estrangeiro que nao que
rem mesmo voltar a Portugal, ou 
porque organizaram a sua vida Ia 
fora. ou por qualquer outra razao. 
N6s perguntamos: seria democratico 
e justo permitir a estes portugueses 
influenciar a vida de todos aqueles 
que vivendo aqui, sao os que sofre 
rao as consequencias directas do 
que a Assembleia Constituinte for 
e decidir? Pensem s6 nos largos · 
milhares de portugueses que. vivendo 
na America do Norte. no Brasil. na 
Australia ou em Espanha - e em 
todos OS OUtros palses - ja nao 
querem mais regressar a Portugal. 
Seria justo que eles ditassem aos 
portugueses que vivem aqui, as suas 
opinioes. que eles impusessem aos 
portugueses que vivem aqui os seus 
representantes? Com certeza que 
nao ! 

Mas ha mais razoes ainda . Pegue
mos em dois exemplos: o Brasil e 
a Espanha. Nestes dois paises. 
a grande maioria dos portugueses 
que al v1vem. conseguiram ter uma 

posic;:ao econ6mica que ja nao e de Sera que n6s poderemos permitir 
simples trabalhadores. mas a de que esses portugueses. que nao 
comerciantes. industriais, etc. Evi- vivem nem querem viver aqui. influen ~ 
dentemente. esses portugueses nao... ...__ ciem a vida de todos os outros? 
querem. na sua grande maioria. · Nao queremos. com isto dizer. que 
regressar a Portugal . Mas ao mesmo todos os portugueses ha mais de 
tempo. porque eles conseguiram con- cinco a nos nesses e noutros paises 
quistar esse Iugar ao sol nesses sejam reaccionarios. Muitos deles 
paises. pensam que os regimes poll- _ ·sao injustamente apanhados por esta 
ticos que ai vigoram sao os melho- medida. Mas n6s temos a certeza 
res do mundo. E essa convicc;:ao e que. se eles compreenderem estas 
agora atic;:ada e reforcada por todos razoes - e se pensarem tambem urn 

. OS Pides. Legionaries e capitalistas pouco quem sao OS portugueses que 
qu·e fugirar11 f.ld'a esses paises depois mais afincadamente reivindicam o 
do 25 de Abril e que tern urn grande direito de voto para todos os emi-
poder de influencia sobre . aqueles grantes por esses paises fora (aque-
que estao ja predispostos a acreditar les que eram ontem os melhores 
que urn regime que e democratico apoios do regime fascista), preferirao 
e qualquer coisa que nao lhes con - isso a poderem votar. Ou sera que 
vern. nos enganamos? 
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SABUGAL 

Estamos no Sabugal. uma terra onde a emi
gra9ao deixou marcas bern vislveis em cada 
canto e em cada um dos aspectos sob os quais 
podemos olha-la. A 50 quil6metros. fica a fron
teira de Vilar Formoso. para quem quiser dirigir-se 
a Espanha. Legalmente. e clara. Porque ao Iongo 
de todo o limite orienta l do concelho. as aldeias e 
os campos confinam com as terras de «nuestros 
hermanos». tornando -se assim. durante 0 ultimo 
decenio. uma das principais zonas de passagem 
para todos aqueles que. par nao terem outro meio 
de fugir as duras condi96es que o pals lhe ofe
recia. resolveram dar o «sa lta». 

Se a emigra9ao tern sido. nos ultimos tempos. 
justamente classificada como um dos principais 
problemas portugueses. no Sabugal ela confun
de-se com a pr6pria vida do concelho. Falar deste. 
e falar de aldeias desertas 1 0 meses par a no e 
animadas. durante o Verao. pela vinda dos carros 
de matricula francesa ou alema e pelo falar meio 

UMATERRA 
ABANDONADA 
portugues-meio frances das gentes que vern 
passar aqui as suas ferias e acrescentar mais uma 
parede a sua casa com as economias que conse
guiram no traba lho dum ana inteiro. Foi assim que. 
dos 60 000 habitantes que tinha em 1960. 
s6 ficaram os 25 000 que restam agora no con
celho. 

Entretanto. o que faziam eles antes de come-
9ar a vaga de emigra9ao que varreu aquela zona. 
sobretudo a partir de 1960. deixando em algu
mas das aldeias a pen as velhos e crian9as? 

Sabemos que a terra e pobre e OS processos 
de explora9ao agricola continuam a ser os 
mesmos de ha 300 anos. Nos campos pedre
gosos. mal se consegue algum centeio e batata. 
Segundo a opiniao de alguem que ali habita ha 
longos anos. o dr. Jose Diamantino dos Santos. 
com quem falamos demoradamente. 75 par cento 
desses terrenos s6 seriam aproveitaveis para 
arboriza9ao. lnfelizmente nunca foi feita uma 
floresta9ao planificada. 



Havia ainda a possibilidade de aproveita
mento dos terrenos para pastagens. Pelo menos 
1 5 por cento. sobretudo as terras situadas junto 
aos cursos de agua e conhecidas por lameiros. 
poderiam tornar-se rentaveis atraves da criac;ao 
de gado. Mas como nada se fez no sentido 
de agrupar os produtores e incrementar os cir
cu itos de distribuic;ao. tudo continuou pobre e 
fechado como em tempos antigos. 

Perguntar-se-a. entao. como conseguiram 
sobreviver os 60 000 habitantes de ha 15 anos. 
nos condicionalismos que acabamos de resumir. 
Nao sera diffcil imaginarmos quanto custava 
essa sobrevivencia: as casas pobres e sem qual
quer especie de conforto e higiene. a alimentac;ao 
reduzida ao mfnimo indispensavel. o desemprego 
durante a maior parte do ano - diz-nos o 
dr. Diamantino dos Santos- «Eram frequentes 
os casos de roubo e as rixas entre os pequenos 
propriecarios. que eram quase codas as famflias. 
cerminavam muicas vezes em homicfdios. Muicos 
anos morreram assrm 9 ou 10 pessoas». 



ULTIMA . SOLUCAO: , 

0 CONTRABANDO 

A situa<;:ao junto a fronteira permitiu a estas 
gentes. muito antes da emigra<;:ao. recorrer ao 
estrangeiro como ultima forma de obviar a 
miseria. Organizados por capatazes. que era 
afinal quem acabava por ter sempre a <<parte do 
leao» neste neg6cio. os homens safam de noite 
em grupos carregados com sacos de cafe ou 
tabaco americana e iam ate a aldeia espanhola 
mais pr6xima. A frente. seguiam dois ou tres com 
sacos vazios. cuja fun<;:ao era apenas desviar as 
aten<;:oes dos guardas fiscais. De resto. era bem 
evidente que as autoridades portuguesas. tal 
como vieram a fazer mais tarde com a emigra<;:ao 
cl andesti na. fechavam os olhos a tudo o que 
fosse de ca para Ia. 

Uma vez por outra. inteceptavam e prendiam 
grupos de contrabandistas. para mostrar que 
existia a lei e salvar a face perante o governo 
espanhol. Mesmo assim, era sobretudo no 
regresso. quando eles vinham carregados de 
azeite. bombazinas ou rendas para vender aqui 
em Portugal. que os guardas se enchiam de 
brio e se torn avam intransigentes. Nao e verdade 
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que. ainda hoje. ha aldeias onde nao existe sequer 
uma padaria. comprando-se a maior parte do 
pao do outro lado da fronteira? 

Em suma, o contrabando era aqui uma auten
tica institui<;:ao. diffci l de compreender para 
alguem que viveu sempre no interior. Sem qual
quer especie de aventureirismo. como o pode
riam imaginar aqueles que s6 o viram em filmes 
americanos. ele entrou durante anos e anos nos 
Mbitos desta gente. fazendo parte da rotina das 
noites para a maioria dos homens. E se daf nao 
resultaram fortunas. pelo menos para as familias 
dos contrabandistas; a verdade e que foi af que 
muitas delas conseguiram o pouco de que pre-

cisavam para subsistir. Um processo ilegal. dirao 
muitos. Mas convem nao esquecer tambem que 
ele aparecia como a unica tabua de salva<;:ao 
para popula<;:oes inteiras acossadas pela tome e 
pelo frio. Algumas delas sofreram ainda o pre<;:o 
dessa i legalidade. quando as autoridades resol
viam. por qualquer motivo. reprimir esse tipo de 
actividade. E quando a emigra<;:ao apareceu como 
uma forma diferente de fugir a toda esta acumu
la<;:ao de miseria. a maior parte dessas popula<;:oes 
nao hesitaram. A situa<;:ao de impasse a que o 
governo de Sa lazar conduzia a vida nacional. 
protegendo cada vez mais o grande capital 
monopolista. o lucro facil, e arrastando o pais 
para uma guerra em defesa dos interesses do 
colon ialismo nacional e estrangeiro. nao deixava 
outra safda aos camponeses e operarios com
pletamente abandonados a merce dos anos 
agrfcolas. 



., 

VAO PARA AS TER.RAS 
DE FRANCA , 

«56 estou eu e a minha mulher- diz-nos um 
dos velhos que estao sentados ao Sol no largo 
principal. onde param as camionetas que fazem 
a liga<;:ao com as aldeias vizinhas. As minhas 
duas filhas foram com os maridos para Fran(:a 
e o meu filho foi depois, em 67, e ja casou 
com uma francesa». 

A resposta repete-se, com pequenas varian
tes, na boca da maier parte das pessoas com quem 
falamos no Sabugal. Poucas ou nenhumas famf
lias resistiram a esta avalanche que deixou quase 
desertas as casas do Sabugal, entregues aos mais 
velhos e as crian<;:as, a quem estava negada a 
aventura e as dificuldades que seriam de esperar 
nos primeiros tempos no estrangeiro . 
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A Fran9a foi o principal destino de toda esta 
gente. logo seguida pela Alemanha. Quem nao 
conseguia «os papeis». sara clandestinamente. 
«Passadores nao faltavam. e os sete ou oito 
contos que custava a passagem (houve tempos 
em que o neg6cio subiria ate 1 2 contos. da 
fronteira ate ao outro lado dos Pirineus) arran 
javam-se com a venda duma casa. dum lameiro 
ou dum rebanho. Na Fran9a e na Alemanha. o 
traba lho era duro. as discrimina96es racistas nao 
perdoavam aos estrangeiros e os bairros de lata 
eram piores do que as velhas casas de granito 
que tinham deixado. Mas ganhava-se algum 
dinheiro e havia a esperan9a de quando regres
sassem terem guardado um razoavel pe de meia 
que assegurava a tranquilidade dos ultimos anos 
de vida. sem precisarem mais de estar sujeitos 
as arbitrariedades dos anos agrlcolas ou do 
contrabando. 

12 

Ao princfpio. iam s6 OS homens. deixando as 
mulheres o cuidado das terras. dos fi lhos e das 
mesadas que conseguiam enviar. Mas depois 
acabavam por ir tambem elas juntar-se aos mari
dos. a trabalhar nas fabricas ou nas casas da bur
guesia europeia. deixando as crian9as ao cuidado 
dos mais velhos e abandonando. na maioria dos 
casos. os terrenos por cultivar. Mas todos. sem 
excep9ao. pensam regressar um dia. comprar 
mais alguns terrenos. melhorar a casa que dei
xaram. E para isso que enviam mensalmente as 
suas poupan9as. atraves dos bancos. cujos agen
tes nao tardam em procura-los por essa Europa 
fora ou aqui no Sabugal. durante as ferias. 
A quem serviu. entretanto. todo esse dinheiro que 
ao Iongo dos meses e meses foi passando pelos 
cofres dos bancos? t claro que os emigrantes 
podiam levanta- lo. quando precisassem dele 
para qualquer utiliza9ao pessoal. Mas enquanto 
estava em poder dos bancos. esse dinheiro rendia 
e poderia ter sido posto ao servi90 do desenvolvi
mento do pals ou. mais concretamente. das pr6-
prias terras de onde salam os emigrantes. Em 
vez disso. o Estado limitou-se a permitir que o 
utilizassem os grandes senhores da banca. liga
dos aos monopolistas da industria naciona l. 

Nada mudou, de facto. nas possibilidades que 
ofereciam estas terras. Ou melhor. Mudou ape
nas para o reduzido numero que aqui ficou. 
sem q\,.le alguma coisa se fizesse no sentido de 
preparar tao desejado regresso daqueles que 
partiram. S6 assim se explica aquilo que a pri
meira vista pareceria impossivel: a consideravel 
melhoria de vida que agora constatamos na 
regiao e. por outro lado a ausencia total de ini
ciativas econ6micas e sociais favoraveis ao seu 
desenvolvimento. 



"A VIDA E MAIS CARA 
DO QUE NO ALGARVE" 

A fortuna que movimentam os bancos onde 
os emigrantes depositam as suas economias e, 
de facto. inacreditavel. «S6 em 1969, passaram 
pelo concelho do Sabugal para cima de 500 000 
contos - diz-nos um empregado bancario da 
zona - Para onde foi todo esse dinheiro, nin
guem aoui o sabe».-

Sabe-se. no entanto. que o prec;o das coisas 
sobe assustadoramente. Segundo nos contaram. 
«Um quito de carne custa no Sabugal mais dez 
escudos do que na Guarda. E entao nos meses 
de Ve!ao. a vida e mais cara do que no Algarve». 
E ma1s uma vez o dr. Diamantino dos Santos 
director do colegio da terra. quem nos revel~ 
estes factos que nos deixam espantados a n6s 
e .. com certeza. a qualquer forasteiro que por 
all passe. 

«Os emigrantes compram tudo. Nos primeiros 
tempos. a maior parte tinha a preocupar;ao de 
mostrar aos que ainda nao tinham partido que 
tinham dinheiro. lsto compreende-se porque os 
primeiros a partir foram, natura/mente. aqueles 
que antes eram mais pobres. Oaf o comprarem 
terras ou valores em ouro por qua!quer prer;o. 
Agora que partiu a maior parte, a questao e outra. 
E que o emigrante ja se habituou aquele minima 
de conforto de que goza nos locais onde traba
lha e nao dispensa esse conforto quando vem 
passar ferias. Por isso se esgotam os electrodo
mesticos. durante o Verao. na maior parte das 
casas de venda». 

Perante esta amostra. podemos imaginar o 
nlvel a que se eleva aqui o custo de vida. Natu
ra lmente. ocorreu-nos logo a pergunta:- como 
e que as pessoas que nao emigraram. conseguem 
entao aguentar essa subida de prec;o? 

«E preciso nao esquecer, respondem-nos. 
que a emigrar;ao nao trouxe dinheiro apenas 
aqueles que partiram. Tal como o resto. o 
prer;o da mao-de-obra tambem subiu assusta
doramente. Ha anos ja que se pagavam no Sabu
gal os sa/arias que. na maior parte do pals. 
comer;aram a ser pagos s6 depois do 2 5 de Abril. 
lsto levou ate alguns trabalhadores. que se pre
paravam para emigrar. a mudar de ideias e a ficar 
aqui. Ha operarios que chegam a ganhar 500 
escudos por dia. E trabalho nao falta. Para esta 
meia duzia que ca ficou. evidentemente». 

Ficamos pasmados. nao pelos sa laries. mas 
sim pelas contradic;oes que tudo isto revela. 
Por um lado. as terras por cultivar. doutro. os 
terrenos para construc;ao vendidos a prec;os 
exorbitantes. Aqui, o dinheiro gasto em proveito 
apenas individual, em Franc;a ou na Alemanha. 
o traba lho duro ao servic;o dos capitalistas euro
peus. E tudo isto porque o Governo portugues. 
ate ao 25 de Abri l, fomentava a emigrac;ao como 
uma soluc;ao facil para o subdesenvolvimento 
nacional, lavando as suas maos de qualquer res
ponsabilidade sobre os trabalhadores. logo que 
eles atravessavam a fronteira. 
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UM PROJECTO ABORTADO 
POR CULPA DO GOVERNO 

No entanto. nem toda a gente assistiu de 
brac;:os cruzados ao que se foi passando ao Iongo 
dos ultimos anos. Pelo que pudemos averiguar, 
a ideia de aplicar as remessas dos emigrantes em 
investimentos na sua zona de origem nao e s6 
de agora. Ha tres anos. um grupo de habitantes 
abalanc;:ou -se a tarefa de projectar uma coope
rativa agro -pecuaria na regiao. a qual tinha por 
finalidade a valorizac;:ao da terra aplicando capital 
dos emigrantes. A frente dessa ideia. estava o 
nosso entrevistado. dr. Diamantino dos Santos. 

Como seria de esperar. as pessoas acolheram 
o projecto com a melhor das boas vontades. 
Houve reunioes em todas as aldeias e consti
tuiu-se logo uma comissao disposta a trabalhar. 
«Em tres dias. capitalizaram-se logo a volta de 
15 mil cantos». Faltavam. porem, os tecnicos 
agricolas. Nenhum dos associados poderia asse
gurar a efectivac;:ao do projecto. Por isso. diri
giram-se ao Governo de entao. 

lnicialmente. este louvou a iniciativa enviou 
tecnicos para fazerem um estudo da regiao e das 
suas possibilidades sob o ponto de vista agrario. 
Foram e voltaram, mas o estudo nunca apareceu. 
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Viagens da com1ssao a Lisboa. andanc;:as de 
repartic;:ao para repartic;:ao. em suma. percorreu-se 
o trajecto do costume nestas circunstancias. 
Tudo em vao. Por tim. um membra do governo. 
talvez para se ver livre de aborrecimentos. 
declarou no final duma entrevista com os respon
saveis pelo empreendimento: 

- <<Acho muito bem que voces se batam 
pela sua dama. mas aquilo s6 servia para uma 
coutadal» 

E arrumou assim a questao. 
Nao seria agora a altura de se retomar este 

e outros projectos. a tim de promover. a curt6 
prazo, o desenvolvimento das regioes mais atra
sadas do pals e. ao mesmo tempo. oferecer aos 
emigrantes propostas concretas de investimento 
e valorizac;:ao do seu capital? Ate porque. como 
nos disseram no Sabugal . «se fosse avante a 
ideia da Agro-Pecuaria, muitos deles regressariam 
a sua terra.» 

COMO SERA 
0 FUTURO? 

0 estado em que se encontra esta regiao 
parece nao oferecer duvidas quanto as hip6teses 
que o futuro lhe reserva: ou se promove rapida
mente a utilizac;:ao planificada dos recursos que 
ela possui. prendendo assim os poucos habitan
tes que restam a qualquer coisa que os dissuada 
de partirem para o estrangeiro. ou entao conti
nuara a debandada geral. vindo a regressar apenas 
um ou outro a quem a sorte transformou num 
pequeno capitalista que vem para se instalar. 
feliz da vida porque ja nao e como a maioria que 
precisa de trabalhar para se sustentar. · 

No colegio do Sabugal estao agora 800 alu
nos ( 400 no secundario e outros tantos no pre
parat6rio), o que e notave l se compararmos com 
os 1 00 ou 120 que dificilmente se juntavam antes 
de comec;:ar a emigrac;:ao. Em todo o concelho 
ha ainda mais dois colegios : um no Soito e outre 
na Cerdeira. embora este funcione apenas como 
internato feminine. Alem disso. muitos filhos de 
emigrantes estao a frequentar as universidades 
do pais ou acabaram ja cursos superiores. Que 
sera de todos eles no futuro ? Serao tambem 
obrigados a emigrar. ou saberemos encontrar 
maneira de aproveitar todos esses recursos huma
nos e po-los ao servic;:o das classes trabalhadoras. 
donde provem. afinal. a maior parte deles? 

Entretanto o Sabugal vai -se modificando. 
Mas apenas nas aparencias. Mudam-se as casas. 
mudam-se os costumes. mudam-se os trajes. 
por influencia das terras onde os emigrantes 
trabalham. De resto. tudo continua por fazer. 
Ate quando? 
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C. E . E.: 

0 DESEMPREGO 
NA EUROPA 

Segundo notfcias da France- Press 
(in D. N. de 14 de Dezembro de 1974). 
as estatisticas da 0. C. D. E. indicam 
que ha cerca de 4 milh6es de desem
pregados na «Europa dos Nove». o 
que corresponde a 4% da popula<;:ao 
trabalhadora. 

A taxa de desemprego mais ele
vada e ada lrlanda (8.55 %). seguin
do-se a da ltalia (7 %). Belgica e 
R. F. Alemanha (4 %). Holanda 
(3.5 %). Gra- Bretanha (3 %) e Fran<;:a 
(1.5 %) . 

Deve-se salientar que estes nume
ros se referem aos desempregados e 
nao as pessoas que procuram em
prego. 

«Os criterios que presidiram a ela 
bora<;:ao destas estatisticas diferem 
de pafs para pais. Assim. em Fran<;:a. 
os numeros relatives aos desempre
gados (mais de 240 mil em Novem
bro) incluem as pessoas que perde
ram emprego e os jovens a procura 
de colocac;ao que tennam C. A P. 
(Certificado de Aptidao Profissional) 
ou o B. E. T. ( Certif icado do Ensino 
Tecnico). Estes sao confiados ao 
Seguro do Desemprego 6 meses 
ap6s a sua inscri<;:ao. t este numero 
de 240 mil desempregados que pode 
ser comparado agora com os totais 
Alemaes (780 mil) ou Britanicos 
(680 mil)». 

«Em contrapartida. a estatistica 
francesa relativa aos pedidos de 
emprego nao satisfeitos (530 mil 
em Novembro) pode ser comparada 
com as 7 milhoes de pessoas que nos 
E. U. A se encontram em situa<;:ao 
identica». 

«Em todos os paises ocidentais. as 
perspectivas sao pessimistas no que 
diz respeito ao pr6ximo ano: um 
milhao de desempregados na Ale
manha Federal. um milhao na Gra 
· Bretanha. mais de um milhao em 
ltalia. Em Franca o numero de desem
pregados passaria para 350 mil». 

«Nota-se. porem. que a C. G. T. caram impressoes. durante 50 minu -
calcula tambem em um milhao o tos. sobre assuntos de interesse para 
numero de desempregados em os dois pafses. dos quais se salien-

·Fran<;:a. No que respeita a este Pais. tam tres pontos: 
nesta estimativa foi inclufda a mao - - Troca de opinioes sobre o curso 
-de-obra potencialmente disponfvel. da democratiza<;:ao em Portugal. 
isto e. nao s6 as pessoas cu·jos pedi- tendo o general Costa Gomes subli-
dos~ de emprego foram recenseados. nhado a sua convic<;:ao de que as 
mas tambem as que nao tendo apre- elei<;:oes se realizarao na data pre-
sentado qualquer pedido. nao exer- vista. -
cem. actualmente. actividade pro- - Curiosidade de ·o lof Palme 
fissional. sobre o processo de descoloniza<;:ao 

em curso. 

SUECIA: 
COOPERACAO 

I 

E AJUDA 
A PORTUGAL 

No passado mes de Outubro. 
esteve em Portugal o Primeiro-Minis
tro da Suecia. Olof Palme. onde con
versou com varios membros do 
governo portugues e com o Presi
dente da Republica. General Costa 
Gomes. 

0 Presidente da Republica e o 
Primeiro- Ministro .Oiof Pal me tro-

\1 

(I~ ~ 
Olof Pa/me. primeiro-ministro da Suecia. 
portugues. general Costa Gomes. 

- Coopera<;:ao econ6mica viavel 
entre os dois mercados. tendo Olof 
Palme mostrado interesse em estudar 
a colabora<;:ao do seu Governo na 
criac;ao de melhores condi<;:oes socio
·econ6micas para a restauracao da 
democracia pluralista em Portugal. 

Antes desta visita ao Presidente da 
Republica. o primeiro ministro da 
Suecia e o ministro dos Neg6cios 
Estrangeiros da Noruega estiveram 
em S. Bento. onde se avistaram com 
o primeiro-ministro brigadeiro Vasco 
Goncalves. Nesse encontro com o 
Chefe do Governo Provis6rio. a que 
esteve tambem presente o vice-almi
rante Pinheiro de Azevedo. da Junta 
de Salvac;ao Nacional. trocaram-se 
impressoes de ordem gera l e espe
cif ica. re lativamente aos tres citados 
pontos. prolongando -se a visita para 
alem de uma hora. 
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AJUDA 
DOS PAiSES 

NORDICOS 
A POHTUGAL 

Durante uma Conferencia de 
lmprensa. realizada no Hotel Tivoli. 
em que Olof Palme foi apresentado 
pelo Ministro dos Neg6cios Estran
geiros. Mario Soares. o Primeiro 
Ministro da Suecia referiu-se as 
eventuais ajudas dos palses n6r
dicos a PortugaL dizendo ter havido 
contactos a nivel de ministros de 
assuntos econ6micos para estudar 
um programa de coopera<;iio. A este 
respeito. Mario Soares adiantaria a 
informa<;ao sobre o fornecimento de 
papel de jornal ao nosso pais. o qual 
seria assegurado pela Suecia ate as 
pr6ximas elei<;oes. e acrescentaria 
que durante a visita do ministro Rui 
Vilar a Helsinquia. se daria segui
mento as conversa<;:oes ja real izadas 
em Lisboa. 

Ap6s o encontro com os repre
sentantes dos 6rgaos de lnforma<;:iio. 
OS visitantes deslocaram-se a sede 
do P. S., partindo para os seus paises 
ao principia da tarde. Ja no aero
porto. Palme fez breves declara<;6es. 
dizendo que partia optimista quanto 
ao futuro de Portugal e afirmando a 
sua confian<;a na determina<;iio dos 
partidos e do M. F. A. de defenderem 
a democracia e continuarem o pro
cesso de descoloniza<;iio. 

A chegada a Estocolmo. Olof Palme 
declararia: 

«Foi uma visita do mais alto inte
resse e que. apesar de curta. me con
venceu de que Portugal se encontra 
no caminho de uma verdadeira demo
cracia. para cuja constru<;ao a Suecia 
esta decisivamente pronta a contri
buir desde ja». 

A visita de Olof Palme a Lisboa 
suscitou grande interesse nos meios 
politicos e informativos suecos e os 
diarios de maior circula<;ao. a Radio 
e a Televisao dedicaram ao assunto 
extensas reportagens dos seus envia
dos especiais. incluindo numerosas 
fotografias. 
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FRANCA: . ~ 

GEOR·GE 
MARCHAIS 
E A EMIGRACAO , 

PORTUGUESA 
No decurso da sua visita a Lisboa. 

George Marchais. secretario-geral do 
Partido Comunista Frances. declarou 
em 11 -11-74 durante o comicio de 
amizade PCP- PCF que ao seu par
tido cabe desempenhar um impor
tante papel junto dos emigrantes por
tugueses. afirmando. a prop6sito. a 
determina<;:ao do P. C. F. de exigir, 
para os trabalhadores estrangeiros 
que estao em Fran<;a plena igualdade 
de direitos e regalias que sao conce
didas aos franceses. 

George Marchais. secretario-geral 
do P. C. franc~s. de visita a Portugal. 
avistou-se com o Presidente 
da Republica. 

Depois de afirmar ter conheci
mento de que certos meios reaccio
narios estao a levar a cabo uma forte 
campanha no sentido de evitar que 
os emigrantes portugueses mandem 
para o seu pals o produto do seu tra
balho. os seus salaries. disse o secre
tario-geral do P. C. F.: 

«Essa actividade criminosa pro
cura criar dificuldades a economia 
portuguesa. Por isso. vamos iniciar 
uma grande campanha para denun
ciar essas manobras e informar os 
trabalhadores portugueses da verda
deira situa<;:ao que se vive em Por
tugal». 

E Marchais salientou: «lsto nao e 
ingerencia nos assuntos internes de 
Portugal. mas uma exigencia de soli
dariedade internacionalista». 



BELGICA: 
20 000 
CLANDESTINOS 
AMEACADOS 

I 

DE EXPULSAO 
Cerca de 20 mil trabalhadores 

estrangeiros que nao possuem uma 
autorizac;:ao de trabalho estao em ris
cos de ter que abandonar a Belgica. 
como consequencia das medidas 
governamentais destinadas a norma
lizar a situac;:ao dos emigrantes «Clan
destines». 

Perante as dificuldades internas 
de emprego. as autoridades belgas. 
tal como noutros pafses. nao permi
tem a entrada de novos emigrantes. 
controlam os que poderiam chegar 
muntdos de passaporte turfstico e 
expulsam aqueles cuja situac;:ao de 
residentes ou cuja posse de autori
zac;:ao de trabalho. nao estejam devi
damente legalizados. 

De notar. porem. que «fecham os 
olhos» a admissao destes trabalha
dores quando os empresarios sentem 
a necessidade absoluta de mao-de
-obra estrangeira para cobrir as fal
tas verificadas em sectores do 
emprego altamente especializados. 

PI~J .. O 
J~S1'BlNGI~IIlO 

Varias organizac;:oes sociais belgas 
tem-se oposto as medidas do 
Governo e exigem uma total regula
rizac;:ao da situac;:ao dos clandestinos 
bern como a definic;:ao de uma polf
tica global para a emigrac;:ao e. 
sobretudo. urn rigoroso controle das 
empresas que empregam trabalha
dores estrangeiros. 

Com efeito. algumas empresas 
despedem periodicamente · os traba-
1 hadores clandesti nos para evitarem 
ter que legalizar a sua situac;:ao e ter 
que pagar as cotizac;:oes para a segu- . 
ran<;:a social. Simultaneamente admi
tem novos «clandestinos». que despe
dem quando reiv indicam os seus 
direitos no campo de seguranc;:a e 
direito do trabalho. 

As autoridades belgas prometeram 
legalizar os «clandestinos». desde que 
possam comprovar que residem ou 
trabalham na Belgica antes de 1 de 
Abril de 1974. 0 prazo de apresenta
c;:ao destas provas terminou a 30 de 
Novembro. embora seja provavel a 
sua prorrogac;:ao ate 31 de Janeiro 
de 1975 devido as pressoes de varios 
organismos preocupados com o pro
blema. 

Calcula-se que. dos vinte mil clan
destines residentes na Belgica. cerca 
de 5 mil tern possibi lidades de regu
larizar a sua situac;:ao. De entre as 
nacional idades rna is afectadas desta
cam -se os norte-africanos. os turcos. 
os espanh6is e. em menor numero. 
os portugueses. 

ALEMANHA: SUBSI.DIOS 
PARA TRABALHADORES 
DE EMPRESAS FALIDAS 
0 Bundestag aprovou uma lei que 

salvaguarda os trabalhadores contra 
os riscos econ6micos devidos a 
falencia das empresas em que desem
penhem a sua actividade. 

Para isso. preve-se a instituic;:ao de 
ucn fundo suportado pelas contribui
<;:oes p~gas pelas empresas alemas. 
proporclonalmente a sua dimensao 
em con_iunto com as que se destina~ 
a cobnr certos riscos e acidentes. 
E~te fundo sera utilizado para per
mltlr aos trabalhadores que porven
tura se venham a encontrar sem 
ocupac;:ao. em consequencia da fa len-

cia da empresa. receberem todas as 
importancias salariais a que tenham 
direito nos tres meses anteriores a 
declarac;:ao de falencia. Tais impor
tancias serao pagas pelos departa
mentos locais do trabalho. 

A lei. que devera ser agora subme
tida ao exame do Bunderrat preve. 
entre outras coisas. que em caso de 
fa lencia. as importancias salariais 
devidas e nao recebidas seja dada 
prioridade sobre outros debitos das 
empresas. 

«Emigra(:ao mes a mes». n.0 2 

EST ADOS 
UNIDOS: 
A CRISE 
ECONOMICA 

WASHINGTON. 6-Os Estados 
Unidos contam. agora. com 6.5 mi
lhoes de desempregados. o numero 
mais elevado desde 1 940. o que 
significa que um americana em sete 
esta sem trabalho- a proporc;:ao 
mais elevada desde 1 960. 

A subida do desemprego. alimen
tada por uns 200 mil despedimentos 
na industria autom6vel desde o 
Outono. foi muito mais rapida do que 
fora prevista pela administrac;:ao Ford. 

Os intuitos de conjuntura nao pre
veem que a economia possa equili
brar-se antes do Verao. Se estas pre
vlsoes se verificarem. · a rec'essao 
1974-75 inscrever-se-a como uma 
das mais longas e das mais pronun
ciadas desde a Segunda Guerra 
Mundial. 

Unico elemento positivo neste 
quadro sombrio: a subida dos pre
c;:os sera reduzida para metade em 
1975. e isto relativamente a 197 4. 

Ainda ha um ou dois meses. a 
prioridade das prioridades era a luta 
contra a inf lac;:ao e nao se pensava 
em aliviar os travoes com receio de 
reavivar a subida dos prec;:os. que 
continua a ser de 12 por cento por 
a no. 

Hoje. os conselheiros econ6micos 
do Presidente Ford recomendam 
reduc;:oes nos impostos ja este ano 
(1 0 a 1 5 mil milhoes de d61ares). 
resignando-se assim a novo «deficit» 
importante no orc;:amento. que sera 
apresentado este mes ao Congresso. 

«Programa de auxrlio 
nitidamente 
i nsuficiente» 

Por seu turno. a reserva federal deu 
mais um passo na v ia da liberaliza
c;:ao do credito. autorizando a des
cida de 7.75 para 7.25 por cento da 
taxa de desconto. o que vai permitir 
aos Bancos comerciais acumularem 
os seus recursos e emprestar a juro 
menos elevado as empresas e parti
culares. 
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Um principia de impulso a econo
mia americana. desejado por certos 
aliados dos Estados Unidos. como a 
Alemanha. justifica-se tanto mais que 
o desemprego deve continuar. 
segundo os tecnicos oficiais. a 
aumentar ate a pr6xima Primavera. 
altura em que os Estados Unidos 
podem contar com 8 milhoes de 
desempregados. 

Entretanto. o Presidente Ford assi
nou o programa de auxflio aos desem
pregados. votado pelo Congresso. 
Mas este preve. apenas. a criac;ao de 
algumas centenas de milhares de 
empregos publicos. nitidamente insu 
ficientes na situac:;ao actual. 

A poderosa central sindical 
A. F. L.-C. I. 0 . pediu que a admi
nistrac;ao acelerasse as despesas 
publicas para que a recessao actual 
nao degenere em depressao. 

Alem destes pedidos. nao hft nos 
Estados Unidos. qualquer agitac;ao 
social face a subida consideravel 
do desemprego. Os Sindicatos ameri
canos. aceitando o jogo do capita
lismo. nunca deram a seguranc;a no 
emprego a mesma importancia que 
os Sindicatos europeus. Por outro 
lado. o sistema das pensoes por 
desemprego esta suficientemente 
desenvolvido nos Estados Unidos. 
para permitir que os desempregados 
recebam. na melhor das hip6teses. 
durante perto de um ano. 95 por 
cento do salario. 

ASSISTENCIA 
AOS EMIGRANTES 
NAS FERIAS 
DE NATAL 

No prosseguimento da ac~iio que a 
Secretaria de Estado da Emigra~ao tem 
vindo a desenvolver a favor dos emigran
tes que visitam Portugal. durante o Verao 
ou em epocas festivas. como a Pascoa e 
Natal. enviou nesta ultima epoca. de 
11 a 23 de Dezembro p. p., para as fron
teiras de Ouintanilha. Vilar Formoso e 
Caia. equipas de assistencia constitufdas 
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A crise econ6mica, 
a questao do petr61eo 
e a hip6tese de recurso 
a forc;a contra OS paises 
produtores 

0 Presidente Ford vai anunciar 
ao Congresso. em 20 do corrente. o 
programa econ6mico para fazer face 
a recessao. 

Seja qual for o impacto deste pro
grama (parece que sera muito mo
desto) s6 se fara sentir na econo
mia dentro de varios meses. 

Uma das medidas sera reduzir o 
consumo de energia no pals para 
aliviar a factura das importac:;oes de 
petr61eo. a qual atingiu 30 milhoes 
de d61ares o ano passado. 

A Casa Branca esta decidida a 
lanc:;ar uma taxa sobre as importa
c;6es e a produc;ao americana de 
petr61eo o que deve provocar uma 
sub ida de 1 0 a 15 por cento no prec;o 
dos produtos petroliferas nos Estados 
Unidos. 

lsto explicaria que as autoridades 
americanas nao excluem um recurso 
a forc:;a contra OS produtores de 
petr61eo. se a situac;ao econ6mica se 
tornasse insustentavel nos Estados 
Unidos. como por exemplo. no caso 
de novo embargo.- (F. P.) . 

Diario Popular. 6-1-75 

por inspectores. medicos. enfermeiras e 
outros colaboradores. a fim de prestarem 
todo o auxflio. tanto mMico-sanitario 
como de qualquer outra natureza. de que 
possam carecer. 

Com o mesmo objective e em conse
quencia da importiincia da fronteira Han
daya-lrun. como confluencia de vias de 
acesso a Portugal. tanto ferroviarias como 
rodoviarias. foi. tamMm. enviada. para ali. 
outra equipa com a mesma constitui~iio. 

Como em epocas anteriores. durante o 
perfodo em referencia. foi na fronteira de 
Vilar Formoso que se verificou maior 
movimento de entradas de emigrantes. 
as quais atingiram o total impressionante 
de 11 0 390 indivfduos. sen do 73 683 refe
rentes a fronteira rodoviaria e 36 707 a 
ferroviaria. 

•••••••• SE ESTIVER 
DESEMPREGADO 
VOCE TEM 
DIREITO A ... 

t de lamentar que o emigrante ponu
gues perca. muitas vezes. aquilo a que 
por lei tem direito. s6 porque nao sabe 
aonde dirigir-se. Para tentar obviar a 
algumas dessas dificuldades. aqui vai 
uma breve indica9iio das regalias a que 
os emigrantes que trabalham na Repu
blica Federal Alema tem direito: 

1. 0 subsldio de desemprego varia 
conforme a situa~ao e o numero de mem
bros da familia. e o montante oscila entre 
62.5 e 80% do ultimo ordenado bruto. 
A dura~ao do direito ao subsldio depende 
do numero de semanas em que se pagou 
contribui~oes. 

2. A concessao de um auxflio mone
tario (Arbeitslosenhi lfe) nao tem limite. 
Desde que se prove a necessidade deste 
auxflio. um trabalhador solteiro pode 
receber cerca de 52.5% do ultimo orde
nado illquido. 

3. Os trabalhadores Him direito a uma 
indemniza~ao por motive de falencia 
(Konkursausfallgeld) . quando as firmas · 
onde trabalharam declaram falencia e con
tinuam a ter dinheiro para pagar os sala
ries. 0 Arbeitsamt (Reparti~iio de Traba
lho} paga o salario ilfquido complete e 
recebe as contribui96es em atraso para o 
seguro social. 

4. 0 subsfdio pelo trabalho em tempo 
r~duzido e pago pelo Arbeitsamt aos 
desempregados a quem a entidade patro
nal impOs um trabalho em tempo redu
zido. Um trabalhador solteiro pode rece
ber ate 5.72 DM por cada hora de tra
balho que lhe foi retirada. Os casados 
recebem mais 30 Pf por hora pela mulher 
e por cada fi lho. 0 subsfdio pelo trabalho 
em tempos reduzido niio pode exceder 
um certo limite. Regra geral niio ultra
passa seis meses. 

5. 0 subsfdio de alimenta~ao e pago 
pelo Arbeitsamt durante o periodo em 
que o trabalhador toma parte em curses 
de reciclagem e aperfei9oamento e. de 
acordo com a situa9ao familiar. oscila 
entre 81.25 e 95% do salario ilfquido. 

t de salientar que mais de 70% das 
entradas pela rodovia verificaram-se nos 
dias 21 e 22. o que chama a aten~ao para 
as estruturas daquela fronteira que. por 
insuficientes. amea~am nao suportar um 
movimento que. de ano para ano. tem 
vindo progressivamente a aumentar. 

Na realidade. enquanto o movimento 
ferroviario acusa um pequeno decres
cimo. o relative a entrada de passageiros 
transportados em auto-carros e autom6-
veis ligeiros revela um acentuado aumento. 
que contribui para denunciar as deficien
cias estruturais em que se apoiam os ser
vi~os de fronteira. as quais a dedica~ao e 
esfor~o dos funcionarios tem tentado 
superar. mas que resultara impotente para 
resistir a avalanche dos numeros. caso 
nao se tomem providencias eficazes. 



.. 

lniciamos hoje a publicac;Ao 
dum trabalho sobre a seguranc;a 
social em Franc;a, que nos foi 
enviado por um emigrante a resi
dir em Paris e que julgamos ser 
do maior interesse para todos os 
portugueses que ali trabalham. 
Agradecendo, desde j6, a este 
nosso leitor, que prefere con
servar o anonimato, esperamos 
que a sua iniciativa seja, efectiva
mente, da maior utilidade para 
todos os emigrantes. 

A caridade e o socorro facultative 
aos doentes e necessitados. mais 
tarde socorros mutuos voluntaries. 
deram. ap6s inumeras lutas sociais. 
as actuais institu i<;:oes de previden
cia social. 

A principal institui<;:ao no genero 
tomou. em Fran<;:a. desde 1945/6. 
a sua forma basica actual. sob o 
nome de SEGURANc;:A SOCIAL. 
para todos os traba lhadores no 
comercio e na industria ou assimi
lados; e. de S EG U RAN c;:A ou 
MUTUAL AGRICOLA para os traba
lhadores dessas actividades. 

A Seguran<;:a Social Francesa. que 
passaremos a designar por Segu
ran<;:a Francesa (SECURITt SO
CIALE). garante a assistencia aos 
seus beneficiaries - todos os assa-

• lariados com urn mlnimo de contri
bui<;:ao. na base de cerca de 8.2% 
dos seus ordenados. (quando nao 
ultrapassam o l imite). acrescidos da 
cotiza<;:ao patronal. de cerca de 30 %. 

0 beneficiario. para usufruir dos 
seus direitos tern que: 

- estar legalmente exercendo a 
sua actividade para urn patrao; ou. 

- estar com baixa por doen<;:a 
reconhecida; ou. 

- estar inscrito no desemprego; 
OU, 

- estar no gozo de ferias. ou. 
mesmo sem trabalhar. nao excedendo 
30 dias: 

SEGURAN~A 
SOCIAL 
E ACIDENTES 
DE TRABALHO 
EM FRAN~A 
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PODE BENEFICIAR DE: 
- direito a assist~ncia medica e 

medicamentosa. com reembolso. em 
geral. de 75% do seu custo. em 
caso de doenr;:a e. de uma parte do 
seu ordenado. se tiver baixa ; 

- direito ao reembolso total da 
assistencia medica e medicamentosa. 
em caso de ACIDENTE no TRABA
LHO e. de parte do ordenado. em 
caso de baixa; 

- direito a uma pensao em caso 
de invalidade grave por doenr;:a ou 
acidente; 

- direito ao subsldio. no caso de 
desemprego. quando inscrito antes 
de decorridos 30 dias; 

- direito a uma reforma na velhice 
ou invalidez; e. 

- direito a um subsldio para a 
pessoa a cargo do beneficitlrio. no 
caso do falecimento deste. 

Em Franr;:a. os seguros de ACI
DENTES no TRABALHO. nao sao 
garantidos por Companhias de Segu
ros. s6 interessadas em obter lucros. 
mas sim pelas instituir;:oes de previ
dencia garantidas pelo Estado. com 
administrar;:ao paritflria. isto e. u ma 
parte dos administradores nomeados 
pelas classes trabalhadoras (sindi
catos mais representatives) e outra 
parte nomeada pelas entidades patro
nais. 

A Seguranca Francesa e formada 
por Centros de pagamento. distri
buidos por toda a parte. Nao existem 
postos nem medicos de consulta 
obrigat6ria. 0 doente tem a facul
dade de escolher 0 medico. enfer
meiro. cllnica ou hospital. S6 algu
mas (raras) sumidades medicas nao 
sao convencionadas. isto e. nao sao 
reembolsadas pela Seguranr;:a das 
suas consultas. 

Os centros de pagamento. de 
administrar;:ao e controlo medico. 
dispoem de uma autonomia vastls
sima. mas sao. no entanto. subor
dinados as direcr;:oes regionais que. 
por sua vez. dependem das Caixas 
Primtlrias Centrais. como a da regiao 
parisiense. de Lyon. etc. 

Para o emigrante ou qualquer 
outro trabalhador. e 0 primeiro patrao 
que o declara a Seguranca. a qual 
lhe concede uma Carta de segurado. 
valida para sempre. salvo se passa 
a trabalhar numa actividade aQrl
cola. caso em que fara a mscnr;:ao 
nessa Ca1xa. ou v1ce-versa. se muda 
dessa act1v1dade para as do comer
CIO ou mdustna 

A Seguranr;:a Francesa. com
preende os ramos de: 

Assistencia na doenr;:a. assist€mcia 
nos acidentes do trabalho e no subsl
dio de morte (capital- deces) As 
pensoes de velhice. sao reguladas 
por uma secr;:ao aut6noma da Caixa 
(Caisse Vie1llesse). enquanto que 
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0 abono de familia e pago por uma 
Caixa Aut6noma (ALLOCATION FA
MILIALE) e. os subsidies no desem
prego sao liquidados por uma outra 
Caixa aut6noma (ASSEDIC). 

Nos grandes centros urbanos. 
como a regiao parisiense. existem 
varios servir;:os especializados como: 
centro de especialistas. servir;:o de 
contencioso. de recurso contra ter
ceiros. (causadores de acidentes). 
de relar;:oes internacionais. de apa
relhagem e pr6tese. centro de con
trolo (Juntas Medicas). servir;:o de 
pensoes. etc. 

A tutela da Segurant;:a Francesa e. 
presentemente. efectuada pelo Mlnis
terio do Trabalho e. anteriormente 

pelo Ministerio dos Services Sociais. 
Adstritas ao Minist€Hio. funcionam 
as Comissoes Regiona1s e Nacional 
de lnvalidez e de lncapacidade Per
manente para o Trabalho. que sao 
verdadeiros Tribunais para os casos 
de recurso contra as decisoes da 
Seguranca e que os beneficiario~ 
julguem lesivas dos seus direitos. 
ou a que a pr6pria Seguranr;:a pode 
recorrer. quando se sente lesada por 
abuso ou falsidade daqueles. 

A Seguranr;:a Francesa. contesta. 
por vezes. percentagens de incapa
cidade atribuldas pelos seus pr6prios 
medicos. que. em principia. sao 
independentes nas suas apreciar;:oes 
e decisoes. 



BAIXA 
POR DOENCA 

Quando um segurado ou beneficiA
rio se encontra doente eo seu medico 
tratante lhe propoe baixa do traba
lho, salvo controlo medico que a 
recuse. e que podertl ser contestada, 
essa baixa e. normal mente, aceite pela 
Seguran~a Francesa, que paga a 
consulta e tratamentos a 75% do 
seu custo e uma indemniza~ao ditlria, 
a partir do 3.0 dia, na base do seu 
ordenado mensal. 

ACIDENTES 
NO TRABALHO 

No caso de um segurado ser 
vftima de um acidente no trabalho, 
devertl este ser conduzido ao medico 
ou servi90 hospitalar mais pr6ximo, 
que promovertl o seu internamento 
ou tratamento adequado, para o que 
o acidentado ou camarada que o 
acompanhe devertl pedir a entidade 
patronal as folhas de acidente no 
trabalho, para evitar que a vftima 
tenha que pagar seja o que for para 
o seu tratamento. Oas 3 folhas de 
acidente de trabalho, que lhe deve
rao ser sempre fornecidas, a n.0 1, 
deve ficar sempre na posse da vf tima 
ate ao f im do tratamento!. a n.0 2 
(de que se poderao preencher quan
tas forem necesstlrias), destina-se 
aos medicos, clfnicas, hospitais, 
enfermeiros. laborat6rios, etc., que 
as podem preencher, mediante a 
apresenta~ao da folha n. 0 1, mas que. 
no geral. exigem que se lha apre
sente. A folha n.0 3, destina-se a 
farmtlcia, para com ela fornecer os 
medicamentos prescritos pelo me
dico, sem necessidade de pagamento 
pelo acidentado. Convindo. em caso 
de novas receitas medicas, avitl-las 
na mesma farmtlcia, para evitar a 
apresenta9ao de uma nova folha 
n.o 3. 0 doente podertl sempr~ 
mudar de medico ou de hospital. 
se o julgar vantajoso. 

Quando a folha n.0 1 (volet), esti
ver completamente preenchida, deve 
o interessado reclamar a renova~ao 
da mesma na sua Caixa (Centro de 
payement). que. normalmente. lhe 
fornecertl outras folhas (3 volets), 
se bem que. por vezes, a Caixa exi ja 
um 9ontrolo medico para as renovar. 
Razao pela qual o patrao nao tem 
competencia para fornecer senao as 
folhas de u_rgencia, ao mesmo tempo 
que e obngado a participar 0 aci
dente a Seguran~a. para forma9iiO 
do processo correspondente. 

Todo o trabalhador deve ter direito 
8 assist~ncia m6dica 
e 8 educa98o sanitaria. 

Logo que se e vftima de um aci
dente, este deve imediatamente ser 
participado ao patrao ou seu repre
sentante, ainda que nao pare9a de 
gravidade, ao mesmo tempo que se 
devem notar os nomes e moradas das 
testemunhas, que sao fundamentais 
para provar a realidade do acidente 
e, daf. assegurar os direitos que lhe 
correspondem, sobretudo nos aci
dentes de trajecto. onde os inqueri
tos. sao, por vezes, bastante centro
versos. 

Alem da totalidade do custo dos 
tratamentos. a Seguran9a Francesa. 
paga aos acidentados no trabalho a 
indemniza~ao ditlria. em caso de 
baixa. desde o dia seguinte ao aci
dente, a 50% do ordenado base. nos 
primeiros 28 dias: e, a 2/3 desse 
ordenado, a partir do 29.0 dia. ate a 
cura ou consolida9ao, (estado em 
que os ferimentos ou sequelas do 
acidente. nao sao mais susceptfveis 
de cura ou melhoras) . Facto que dtl 
vtlrios litfgios. 

(Contmua) 
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Prosseguindo a campanha de 
esclarecimenro e dinamizar;ao cultu
ral levada a cabo pelo M.F.A.. des
locaram-se a Republica Federal 
Alema. de 7 a 20 de Janeiro. o major 
Moniz Barreto eo dr. Gouvea Homem. 
da Secrecaria de Estado da Emigra
r;ao. 0 resulcado dessa visita poderia 
apreciar-se apenas pelo numero dos 
enconrros realizados com emigran
tes: nada menos que 27 sess6es de 
esclarecimento. 19 reuni6es e 17 visi
tas a fabncas e residencias co/ecti
vas Mas quisemos saber. mais em 
pormenor o que foram essas duas 
semanas em contacto com os portu
gueses que trabalham na A/emanha. 
Dai nasceu a conversa que trans
crevemos para os nossos leicores. 

••• 

A primeira questao que procur{!
mos esclarecer foram os motives 
que tern levado o Movimento das 
Forc;:as Armadas a enviar os seus 
representantes ate junto da emigra
c;:ao. tal como vem sendo feito no 
interior do pals. Respondeu-nos o 
major Montz Barreto: 

- 0 pro}ecro do M.F.A.. ao fazer 
a revolur;ao do 25 de Abril. era um 
projecco de l!benar;ao coca/ do povo 
portugues. Nao foi apenas um golpe 
de Estado que realizamos. Foi e cera 
de continuer a ser uma verdadeira 
revolur;§o das estruturas nacionais. 

Ora acontece que o povo escava 
absolucamente esquecido na polltica 
do antigo Governo servindo ao 
mesmo tempo para ser arirado para 
a guerra ou para o estrangeiro. 

A descolonizar;ao. que ja esra a 
chegar a bom rermo. acabou com a 
maior de codas as imposir;6es que 
pesavam sabre o povo ponugues. " 
forr;ado para uma guerra que apenas 
servta uma minoria de privilegiados. 
Mas a desco/onizar;ao e apenas um 
passo no caminho da sua libertar;ao. 
Temos agora que democratizar e 
desenvo/ver. criar riquezas que esce
jam ao servir;o do povo. E aqui nao 
podemos esquecer de forma alguma 
os emigrances. que foram obrigados 
a ir. nao para a guerra. mas sim para o 
escrangelfo. porque a produr;ao em 
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ASSOCIAR 
OS EMIGRANTES 
A RECQNSTRUt;AO 
DO PAIS 
UM PROJECTO DO GOVERNO E DO M.F.A. 
Poriugal nao se destinava ao servir;o 
das classes traba/hadoras. nao pro
curava criar-lhes empregos nem lhes 
garanua as condtr;6es de ass1stencta. 
social necessarias para uma vida 
digna. 

E por isso que o M.F.A. esca 
empenhado em associar os emigran
tes a reconstrur;ao do pals. Convem 
nao esquecer que muicos deles sao 
potenciais capicaliscas. E pensam. 
natura/mente. resolver apenas o seu 
caso individual e voltar para um pais 
que eles imaginam que virao encon
trar ainda como estava quando o dei
xaram. Ora o que impona e dar-lhes 
a conhecer o pais novo em que esca
mos empenhados e liga-los a esse 
project a. Mas nao e s6 fa/ar-lhe vega
mente no Portugal do futuro. E neces
saria apresentar-lhes ja propostas 
concretas. pianos de desenvolvimenco 
regional onde eles possam investir as 
suas poupanr;as e sentir que escao a 
colaborar na transformar;ao da sua 
terra. criando ao mesmo tempo pas
cos de trabalho para que acabe a emi
grar;ao e possam volcar mais tarde 
aqueles que qwserem 

Mas porque comec;:ou entao o 
M F A pela Europa. quando parece 
que seriam os portugueses nas 
Americas quem melhor poderia estar 
j{! interessado no desenvolvimento 
e democratizac;:ao do pais? t ainda o 
major Moniz Barreto quem responde: 

- AI, entrou em /inha de coma 
um oucro problema. 0 nosso plano 
abrange todos os pontos do mundo 
onde haja comunidades de ponugue
ses. Mas e evidence que tivemos de 
comer;ar por onde era mais tacit. em 
vinude da relativa proximidade a que 
escamos dos paises da Europa onde 
trabalham ponugueses. 

A/em disso. a emigrar;§o ponu
guesa na Europa e mais recence do 
que nos oucros poncos. A maior parte 
dos emigrantes que Ia crabalham sal
ram daqui nos ultimos dez anos. 
Logo. e natural que seja entre eles que 
esca a maioria dos que podem pani
cipar no pr6ximo acto eleitoral. pois 
a lei s6 preve a panicipar;§o dos que 
emigraram ha menos de cinco anos 
ou emao dos que tenham aqui dei
xado os filhos. Torna-se. ponanco. 

necessaria esclarece-los sabre a im
ponancia dessa participar;ao. Mas 
como /he disse. ;a escao tambem pre
vistas campanhas de esclarecimemo 
do outro !ado do Atlantica. 

A PARTICIPACAO 
NAS ELEICOES 

Entre os muitos problemas que os 
portugueses que trabalham na Ale
manha apresentaram ao major Moniz 
Barreto e ao dr. Gouvea Homem. 
destaca-se a recente legislac;:ao sobre 
o direito de voto. Como todos sabem. 
a questao tern levantado acesa dis
cussao. urn pouco por toda a parte. 
Ouisemos. por isso. saber o que pen
sam os emigrantes na Alemanha. 
Respondeu -nos o dr. Gouvea 
Homem: 

- Depende do grau de conscien
cializar;ao pollcica em que se encon
cra o emigrance. Ha uma minoria que 
esca esclarecida sabre o assunto. e 
esses. em geral. concordam com a 
limitar;ao que foi feica na lei. Porem. a 
maior parte dos ponugueses que ali 
traba/ham. mais ou menos 75 por 
cento deles. vivem ainda isolados. 
como se estivessem na sua aldeia. 
A unica coisa que OS preocupa e 
ganhar dinheiro. Entre esses. htJ 
muicos que nao aceitam a recence 
legis!ar;ao. }ulgando que eta teve em 
vista um desprezo pelo emigrance 
que fica. assim. considerado um por
tugues de segunda categoria. 

Oucros censuraram-nos ainda por 
ter sido escolhida a altura do Natal 
para o recenseamenco. quando mui
tos deles tinham vindo de ferias. Mas 
0 problema principal e a distancia a 
que alguns est§o dos consulados. que 
os obriga a perderem um dia de craba
lho para se recensearem. Note-se que. 
apesar disso foi nocavel o crabalho das 
comiss6es de recenseamento. 
0 mesmo ja nao se pode dizer do cra
balho de esclarecimenco que deveria 



t ter sido feito pelos consulados e que 
alguns descuidaram bastante. 

Major M. B.- E$se era. alias. o 
trabalho mais imponante a fazer. 
Havia ate emigrantes que confundiam 
ainda o recenseamento com o voto. 
E depois. havia coda a falta de escla
recimento que tinham levado daqui. 
dos tempos do fascismo. e que leva 
muitos deles a estarem receosos de 
que Portugal caminhe para extremis
mos. Convinha. pois. que eles fossem 
informados dos verdadeiros intuitos 
da revolu9ao do 25 de Abril. a qual 
se fez exactamente para defender os 
interesses do povo. nao havendo. 
ponanto. qualquer motivo para os 
receios que eles continuam a ter de 
que o novo regime portugues va 
contra esses interesses. lsso seria 
um absurdo. 

ASSISTENCIA 
SOCIAL 
NA ALEMANHA 

Sao conhecidos os condiciona
lismos matematicamente planificados 
em que vivem os trabalhadores na 
Alemanha. Tudo ali foi previsto. 
sobretudo a partir da ultima guerra. 
em ordem ao levantamento da eco
nomia. e. portanto. ao maximo de 
produc;ao. t tamblrlm conhecido o ele
vado grau atingido pela assist~ncia 
social. considerada por muitos como 
exemplar entre os paises capitalistas. 
E em relac;ao ao emigrante? Como 
vive. como se adapta a esse sistema 
no qual ele vende a sua forc;a de tra
balho? 0 major Moniz Barreto pen sa 
que 

- ... e de facto nocavel a maneira 
como os alemaes organizaram a sua 
produ980. de molde a cerem o 
mfnimo de problemas posslvel com os 
operarios. Podemos discordar. evi
dentemence. do sistema econ6mico 
(das pessoas a quem ele seNe) mas 
temos que reconhecer que a assis
cencia social que ele proporciona esta 
perfeicamente organizada. 

Or. Gouvea Homem. 
os pacroes servem-se das 
mfmmas fa/cas para se 
recusarem a concinuar 
a dar-lhes crabafho. 

Major Moniz Barreto: 
ainda nao sao aproveicados 
os recursos que o governo 
alemao faculca aos emigrances 
porrugueses. 



Por todo o pais. o M. F A 
procura esclarecer as 
popular;6es sobre ps 
verdadeiros obJeCtJvos do 
25 de Abril 
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0 problema para 0 emigrante e que 
ele nao e capaz de recorrer a essa 
assistfmcia. Primeiro porque nao 
conhece a lingua. na maior parte dos 
casos. e depois porque nem sequer 
sabe bem aquila a que tem direito. 
Acontece que. para toda a A/emanha 
Federal. existem apenas tres as~is 
centes sociais portuguesas. Ora ISto 
e ridlculo. se pensarmos na necessi
dade urgente de criar toda uma estru
tura de apoio que sirva de ponte emr: 
o emigrante e a burocrac1a alema 

E o que e que fazem Ia os portu
gueses? 

G. H.- Encontramos de tudo 
Nos correios. na industria autom6vel. 
na esciva. na conscru980 civil. etc. 
Em certa zona. trabalham ate uns 
2800 pescadores que sao portugue-
ses. _ 

Ulcimamence. com a recessao eco
n6mica europeia provocada pela crise 
de energia. os alemaes centam uma 
reconversao do seu potencial de cra
ba/ho. cornando-se problemacica a 
permanencia dos emigrantes. t certo 
que h!J garantias de que nao serao 
expulsos. sobrecudo os portugueses. 
Mas OS emigrantes cem que cer 0 
maximo de acen9ao em todos os por
menores /egais. pois os pacroes ser
vem-se das mlnimas fa/cas para se 
recusarem a continuar a dar-lhes tra
balho. Ja se ve que isco e um pouco 

diflcil para quem. como ja aqui se 
afirmou. desconhece boa parte desses 
pormenores. 

Outro problema que aflige. por 
toda a parte. OS emigrantes. e 0 pro
blema das escolas de portugues para 
os filhos. Oue se passa na Alemanha? 

Major M. B.- Ate aqui ainda nao 
foram aproveitados quase nenhuns 
dos recursos que o governo alemao 
poe a disposi980 dos governos donde 
provem os emigrantes. Efectivamente. 
desde que sejam organizados grupos 
de crian9as. ou ace de adulcos. e se 
enviem professores para ensinar o 
portugues. nao nos cemos que preo
cupar com mais encargos. 0 governo 
alemao paga-/hes. N6s. inclusiva
mente. escamos a pensar propor que 
sejam para Ia descacados alguns dos 
estudantes que devem agora fazer o 
servi90 clvico. sobrecudo aqueles que 
conhecem alemao. Porque as profes
soras que ja foram mandadas. muicas 
de/as nao sabem alemao. vindo a cer 
problemas com as crian9as. as quais 
escudam alemao nas escolas. 

Ouantos outros problemas pode
rlamos continuar a apontar. ainda que 
nos ficassemos s6 pela Alemanha7 
Estes sao. talvez. apenas OS mais 
urgentes. Mas preferimos ficar por 
aqui . Na esperanya de que a reso
lucao nao demore. 



COMO NOS 

No <<.lorna/ Ponugues». que se 
publica na Calif6rnia. enconrramos 
esca cana que alguem mandou de 
Lisboa para esse jornal. Nao e. alias. 
a primeira vez que os seus responsa
veis. talvez por se encontrarem tao 
Ionge de Ponugal. enchem as suas 
paginas com falsas informar;:6es. que 
apenas servem para lanr;:ar a confu
sao entre OS portugueses que ali 
residem. Mas vamos. primeiro. apre
sentar a referida cana: 
Ex.mo Senhor: 

0 seu telefonema sensibilizou-me. 
Em primeiro Iugar por ver que ainda 
M portugueses que se encontram 
Ionge da mae Plltria e que vibram 
com os seus problemas. Em segundo 
Iugar porque vejo que a nossa publi
ca<;:ao tem. mesmo na Calif6rnia. 
uma aceita<;:ao que levou V. Ex.a a 
confiar na minha opiniao. Prometi a 
V. Ex. 8 uma breve anlllise da situa
<;:ao portuguesa. lnfelizmente vai ser 
uma anlllise pessimista. 

Sob o ponto de vista politico 
os comunistas dominam a situa 
~Ao . 0 Movimento das For~as 
Armadas feito por um pequeno 
grupo de cem oficiais comunis
tas que se aproveitaram da con 
fian~a e de uma certa incompe
t6ncia das autoridades portugue
sas. Por outro lado e inegllvel que 
o sucesso desse Movimento foi 
devido. em parte. a polui~ao comu
nista que 6 hoje a pior praga 
que pesa sobre toda a Europa. 
Mesmo nos regimentos mais 
seguros havia simpatizantes com 
os comunistas que entendiam ser 
preferlvel a vit6ria comunista a 
possibilidade de uma guerra civil. 
Esta polui<;:ao era tao forte que se 
fazia sentir mesmo nos meios mais 
chegados ao Doutor Marcelo 
Caetano. 

Nao obstante a posi<;:ao de desta
que do Partido Comunista Portugues 
o numero de comunistas e pequeno. 
Talvez nao chegue a 5%. Contando 
com socialistas. esquerdistas e maols
tas dificilmente se pode conceber 
que o seu numero se eleve a 500 mil 
votantes. Tendo em aten<;:ao que o 

eleitorado metropolitano e de 5 mi
lhOes de pessoas isso quer dizer 
que os comunistas a custo terao 
dtrecta ou indirectamente mats de 
1 0 % dos votos. 

Tudo o que eles estao a fazer no 
campo da poHtica interna 6 rever
slvel. 0 mesmo nao sucede nas 
quest6es ultramarinas em que. 
criminosamente e contra as mais 
solenes promessas feitas ao Pals. 
estao a ser abandonados sem se ouvir 
nem a popula<;:ao metropolitana nem 
a popula<;:ao ultramarina. Como o 
exercito portugues consente que 
essa trai~ao se fa~a nAo posso 
compreender . Tanto na Guine. jll 
abandonada. como em Angola e 
Mo<;:ambique as maiores etnias eram 
francamente pro-portugueses. 0 seu 
abandono e um crime que nos 
envergonha. 

Sob o ponto de vista econ6mico a 
situa<;:ao e mu ito diflcil devido a tres 
factores: graves e quebra de pro
dutividade ; falta de confian~a 
nacional e internacional ; depre
cia~Ao do escudo. 

As greves tem constituldo a mais 
poderosa alavanca da deteriora<;:ao 
da situac;ao econ6mica . Ninguem 
quer trabalhar e nessa conformidade. 
tudo sao pretextos para entrar em 
greve. Num Pais a brac;os com uma 
tao profunda ag itac;ao social. como 
aquela que se verifica em Portugal. 
os investimentos nacionais e estran
geiros sao naturalmente muito peque
nos. Pode dizer-se que desde o 
25 de Abril nao entrou nem um s6 
centavo estrangeiro e os portugueses 
que tem dinheiro procuram mant6-lo 
llquido receando maus dias. Como 
as exportac;oes a custo cobrem 30 % 
das importac;oes o valor do escudo 
nos mercados livres europeus sofreu 
uma forte depreciac;ao- entre 25 
a 30%. 

Esta e a minha sombria anlllise 
da situa~ao portuguesa. Gostaria 
de poder dizer a V. Ex." que e de 
presumir uma forte reac~Ao da 
maioria silenciosa . NAo creio, 
por6m que essa reac~Ao possa 
fazer-se tao rapidamente como 
era necessllria. Os leaders do 

VELHOS 
TEMPOS 

regime Salazarista e Caetanista 
nao parecem em condi~6es de 
tomar a atitude que urge ser 
tomada . Todos se most ram muito 
cautelosos e muito falhos de 
prestlgio para se poderem impllr 
a opiniAo publica. 56 o General 
Kaulza de Arriaga tem possibili
dades. Lamento, porem vA-Io 
cauteloso demais. Sem duvida 
que 6 a nossa (mica esperan~a. 

Sem mats, creta-me com muita 
considera<;:ao 

Lisboa. 12 de Setembro. 1974. 

A enormidade das calunias e dis
paraces conudos nesca cana sao de 
tal modo evidences. que poderiam 
dispenser qualquer comentario para 
que toda a genre descobrisse a fal
sidade das suas afirmar;:6es e as 
intenr;:6es com que elas foram feitas. 

Nao resistimos. no entanro. a per
guntar ao seu autor desconhecido 
onde e que ele foi buscar todos estes 
numeros com que precende iludir 
a boa-fe dos ponugueses a residir 
na Calif6rma Como e que ete pode 
afirmar que. desde o 25 de AOrtl. 
nao entrou um s6 centavo escran
geiro. se codos os bancos afirmam 
que as remessas dos emigrantes con
cinuam a processar-se norma/mente? 
E como e que ele pode ter assim 
canto medo dos comunistas (chama 
assim a todos OS que nao sao fas
cistas !) se diz que sao apenas 5 por 
cento da popular;:ao? 

Finalmente. goscarfamos de /he 
perguntar se ja pensou. por acaso. 
quem e que se sente envergonhado 
pela descolonizar;:ao. a nao ser os 
fasciscas como ele. quando codas as 
tam/lias da mecr6po/e se sentem 
felizes por ver os seus parences 
regressarem duma guerra injusta: 
as das anrigas col6nias por poderem 
final mente escolher os seus descinos. 
livres dos exploradores colonialisras. 
e as assembleias do mundo inteiro 
abrem as suas portas e oferecem a 
sua colabora<;ao ao novo regtme 
ponugues) 
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DIZ·SE -s 

A 
NECESSIDADE 
DA REFORMA 
AGRARIA 

A revoluc;;ao do 25 de Abril e 
agora a melhor clarificac;;ao polttica 
ap6s o 28 de Setembro impoem 
medidas urgentes neste sector. de 
forma a comec;;ar um processo neces
sariamente complexo de reforma das 
estruturas agrarias. previsto no Pro
grama do M.F.A. e sentido especial
mente por aqueles que de facto tra
balham a terra. 

Assim. e. sem prejuizo de outras 
medidas a tomar relativamente aos 
variados problemas do sector. deve
·se dar prioridade as medidas que 
garantam um pleno e adequado apro
veitamento das terras. o que se pode 
conseguir atraves de duas vias : 

a) Obrigar os proprietaries. em 
especial OS grandes latifundarios. a 
obtenc;;ao de niveis mfnimos de pro
duc;;ao de acordo com as caracte
rfsticas das terras que possuem. e 
controladas pelo Governo ; 

b) S u bstitu i r os proprietaries 
absentistas por 6rgaos especializa
dos de Administrac;;ao Publica que. ou 
explorariam directamente a terra. ou a 
cederiam a organismos cooperattvos 
ou explorac;;oes familiares que ofere
cessem garantias. que correspondes
sem as realidades do Pais. 

De qualquer forma. duas conclu
soes tern que estar subjacentes a 
qualquer forma de actuac;;ao «a terra 
tem que ser convenientemente explo
rada» e «a terra tern que beneficiar 
todo o povo portugues. e em especial 
quem a trabalha directamente». S6 
assim se conseguira elevar o nivel 
de vida das classes trabalhadoras e 
faze- las beneficiar do novo processo 
polttico-social em que toda a nac;;ao 
esta empenhada. 

«Boletim do M.F.A.. 26/11/74 
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0 DINHEIRO 
E 0 VOTO 

lnteressa. enfim. referir uma ques
tao que. nem por ser delicada. deve 
deixar de ser conhecida e analisada. 
Trata-se do comportamento dos emi
grantes face aos «acontecimentos 
politiCOS». 

Nao exclulmos. ainda que nao nos 
tenha chegado informa~ao irrefuta
vel sobre o assunto. que certos ban
cos possam - pelo menos em cer
tos perlodos. ap6s o 25 de Abril -
ter influenciado emigrantes a reter 
o seu dinheiro no estrangeiro E. a ser 
assim. isso s6 podera ter sido origl
nado por motivos (ou feito com 
objectivos) politicos. dado que. como 
se viu. o essencial do «neg6cio» se 
passa em Portugal. 

Mas ousarlamos cometer o «sacri
legio» de admitir que grande parte da 
retrac~ao verificada. em Maio e logo 
ap6s o 28 de Setembro. tenha resul
tado. sobretudo. da reac~ao dos 
pr6prios emigrantes. Ha que conhe
cer a extrema sensibilidade que mani
festam a tudo o que possa contribuir 
para lhes diminuir o pequeno peculio 
duramente acumulado (e nao sera 
compreenslvel ?) : uma minuscula flu
tua~ao do franco. que constatem ao 
chegar ao banco onde vao comprar 
o vale-cheque. fa-los voltar as cos
tas. e aguardar que o franco suba 
alguns tostoes. dias mais tarde. Jun 
tando a isto uma generalizada despo
litiz~~ao. que os entrega sem defesa 
as 1nfluencias mais reaccionarias 
(e nao esquecer o papel que repre
sentam. na sua informa~ao sobre o 
que se passa em Portugal. as cartas 
da familia. sujeita ela. por essa pro
~lnci~. a propaganda que se sabe: 
JOrna1s regionais. padres notaveis. 
etc.). como surpreender-nos que se 
retraiam ao menor sinal de «mstabi 
lidade~>. que para eles s1gnif1ca. mu1to 
sumanamente. «pengo para as suas 
economias>>? 0 que em nada diminu1 
a responsabilidade object iva do sis-

-

tema de explora~ao a que estao 
submetidos: tal explora~ao com
preende componentes ideol6g1cos 
que convem ter bem presentes. 

Nao M. pois. que «acusam os emi
grantes de serem uma massa politi
camente conservadora. na sua gene
ralidade. Ha. apenas. que constata-lo 
e dal tirar conclusoes. E nao seremos 
n6s. por certo. os primeiros a faze- lo: 
as restri~oes ao voto dos emigrantes 
nao terao a fundamenta- las. em 
parte. uma aprecia~ao deste tipo? 
E nem se ve porque nao assumir. 
politicamente. tal justifica~ao. que 
nada tem de condenavel. A luta por 
um Portugal em que esses trabalha
dores terao um Iugar (e. porque nao. 
um Poder) que ate aqui lhes foi 
negado. nao passara. entre muitas 
outras ( importantes) coisas. pela 
limitac;:ao de um voto que contra eles 
se voltaria? Mas cremos que seria 
erro pensar que a politizac;:ao dos 
emigrantes e posslvel atraves de 
maci~a propaganda junto dos seus 
nucleos. Havera. sim. que lhes dar a 
«prova dos factos». e essa s6 os tra
balhadores portugueses. na medida 
em que avancem nas suas conquis
tas. a poderao fornecer-lhes. Ate Ia. 
a contradic;:ao «precisa-se de dinheiro. 
precisa-se menos dos votos» cons
tituira um dificil equilfbrio. com impre
vislveis flutua~oes. E possivel. alias. 
que a entrada na «corrida» dos bancos 
do Estado. aliada a um efectivo con
trolo do sistema bancario. contribua 
para dar uma nova «face» a certos 
aspectos fundamentais. e nao seja 
menosprezavel para a manuten~ao 
desse periclitante equilibrio. 

Sendo certo que. no limite. s6 ha 
uma soluc;:ao-objectivo posslvel: a de 
o dinheiro dos trabalhadores emi
grantes ser utilizado para construir 
uma sociedade em que deixe de 
ser necessario. ou seja. em que a 
emigrac;:ao seja. enfim. apenas uma 
amarga recordac;:ao. E. para isso. 
terao os que ficaram a palavra 
decisiva. 

J . M.P .. na «Vida Mundial», 28/11/74 

PROGRAMA 
DA SAODE 

-

Poderao variar de caso para caso os 
tipos de i n terven~ao do Estado. em 
fun~ao das coordenadas politicas que 
regem a vida de cada comunidade. Os 
resu ltados atingidos. estando ligados 
a natureza dessa intervenc;:ao. acabam 
por decorrer do modo de organizac;:ao 
dos meios de produc;:ao. 

0 Programa do Movimento das 
Forc;:as Armadas inscreveu no seu 
ideario politico a obrigac;:ao de o Go
verno Provis6rio assumir a responsa
bilidade na promo~ao das condic;:oes 
que defendem a saude do povo portu
gues. na preven~ao das suas doenc;:as. 
e na interven~ao activa de organiza
~ao dos meios necessarios a cura e a 
reabilita~ao. mediante o «lanc;:amento 
das bases para a criac;:ao de um Ser
vi~o Nacional de Saude ao qual 
tenham acesso todos os cidadaos». 

As longes horBs de espere 
pare ume consults 
B correr ... 
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Nem sempre os palses mais pode
rosos do ponto de vista econ6mico 
sao os que atingem melhores niveis 
globais de saude. Serve de exemplo a 
necessidade conscientemente assu
mida pelos E.U.A .. em meados da 
ultima decada. de rever todo 0 
esquema existente de apoio sanitaria 
e social a certos grupos populacio
nais menos privilegiados- idosos e 
indigentes. Por outro lado nem sem
pre se consegue conciliar a prestac;ao 
generalizada de cuidados de saude de 
bom nlvel a toda a populac;ao. com 
uma polltica econ6mica orientada 
para a satisfac;ao das reais necessida
des da comunidade. Sistemas de 
saude M que. prestando bons servi
c;os a quase totalidade da populac;ao 
preocupam em grau crescenta os 
governos pela evoluc;ao do seu custo. 
cujo crescimento ultrapassa univer
salmente as taxas nacionais de infla
c;ao. Alguns governos comec;am ja 
a restring i r beneffcios. aumentando 
a participac;ao dos utentes no fun 
cionamento do sistema (pagamento 
de parte das consultas. medicamen
tos. pr6teses. etc.) . Outros governos 
promovem a reflexao sobre o fun
cionamento do sistema em ordem a 
sua revisao profunda no sentido de 
economicidade : com os mesmos 
recursos. atingir maiores e melhores 
resultados. 

PORQU~ 
UM SERVICO 
NACIONAL 
DE SAODE (S.N.S.)? 

Consciente do estado de atraso 
sanitaria do Pals. entendeu o Movi
mento das Forc;as Armadas que se 
devia excluir o mais rapidamente pos
slvel todo um sistema que t inha ja 
dado sobejas provas de sua ineficacia 
e caldo no descredito da opiniao 
popular. lmpunha -se caminhar radi 
calmente para formas mais avanc;adas 
de organizac;ao. despidas dos vlcios 
do passado. 
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Neste sentido. usou-se a f6rmula 
consagrada internacionalmente. - o 
Servic;o Nacional de Saude - para 
excluir todas as tentac;oes de deitar 
remendos em roup a gasta. o que seria 
c6modo. mas ineficaz e dispendioso a 
Iongo prazo. sem resu ltados visiveis e 
estaveis na melhoria das condic;oes de 
saude dos portugueses. Um servic;o 
nacional de saude sera uma organi
zac;ao unica de cuidados de saude de 
bom nlvel tecnico. destinados a toda a 
populac;ao sem qualquer discrimina
c;ao geogratica ou econ6mica. 
cobrindo toda a gama de acc;oes 
desde o saneamento do meio am
biente ate a cura e reabilitac;ao. e 
facultando aos trabalhadores que nele 
actuam condic;oes de boa realizac;ao 
profissional. Estao pois excluldas 
todas e quaisquer f6rmu las de sim 
ples coordenac;ao de servic;os aut6-
nomos. com ma ior ou menor grau de 
intervenc;ao. destinados a sectores 
populacionais demarcados e abran
gendo apenas algumas modalidades 
de prestac;ao de servic;os. 

0 caracter provis6rio do Governo. 
impoe. porem. limitac;oes ao objec
tive global que nao se pode perder de 
vista. Transformar a multidao de 
6rgaos e servic;os actualmente exis
tentes. disperses por varias instancias 
governativas. num Servic;o Nacional 
de Saude e tarefa que nao se executa 
de repente. mas por um planeamento 
adequado. No limite temporal de 
vigencia do Governo Provis6rio. 
sendo impossivel construir e pOr a 
funcionar o SNS. endossou -se-lhe a 
execuc;ao da etapa preliminar - o 
lanc;amento das suas bases. 

De resto. sendo o tipo de SNS a 
adoptar. de algum modo influenciado 
pela forma de organizac;ao da socie
dade portuguesa. essa dependente 
das opc;oes poHticas definitivas que os 
sufragios irao consagrar. seria im
possfvel apontar desde logo para um 
modelo acabado. Dentro da tenden
cia geral da socializac;ao que comec;a 
a delinear-se para a sociedade portu
guesa por forc;a das opc;oes funda
mentais assumidas no Programa do 
Movimento das Forc;as Armadas. o 
Servic;o Nacional de Saude pode 
assumir d iversas modalidades. 
nomeadamente no que respeita a 
intervenc;ao do governo na sua orga
nica (auto-gestae. co-gestae. gestao 
governamental). a sua forma de 
financiamento (seguro social obriga
t6rio ou imposto directo sobre o ren
dimento). e ao papel reservado a ini
ciativa privada (complementar. mar
ginal ou supletiva) . 

«Boletim do M.F.A.». 10 de Dezembro 

OVOTO 
E ARMA 
DO POVO 

«t. pois. absolutamente necessaria 
fazer-se uma verdadeira Constituic;ao 
que traduza a vontade do povo. 
defenda os interesses de toda a 
populac;ao portuguesa e abra o cami 
nho para uma vida melhor. E como a 
Constituic;ao interessa a todos n6s. 
e indispensavel que. na sua elabora
c;:ao. todos n6s comparticipemos: 
porem. COmO e impossivel que OS 
cinco ou seis milhoes de portugue
ses em idade adulta se juntem para 
discutir. apreciar e elaborar uma cons
tituic;ao. e evidente que terao de ser 
escolhidos uns tantos. de entre todos 
n6s. que. em nossa representac;ao 
por n6s elaborem. discutam e apro
vem o texto constitucional.» 

1: assim que o Ministerio da 
Comunicac;ao Social. atraves do 
documento «Voto, uma arma do 
povo» situa a necessidade da 
Assembleia Constituinte e a im
portftncia da Constituic;ao que 
dela saira. 

Por sua vez o tenente-coronel 
Costa Brlls. ao comunicar ao 
pais as datas do recenseamento 
eleitoral. afirmou a dada altura : 

«Todo o Pals sabe que um dos 
pontes fundamentais do Programa 
do Movimento das Forc;as Armadas 
e a realizac;ao das eleic;oes para a 
Assembleia Constituinte. 

t um ponto fundamental porque 
concretiza o processo democratico 
instaurado em Portugal com o 25 de 
Abri l. 

t um ponto fundamental por ser o 
pi lar principal do futuro polftico do 
nosso pals. 

0 Movimento das Forc;as Arma
das e o Governo assumiram perante a 
Nac;ao uma responsabilidade a que 
nao viram costas. 

Este e. portanto. um memento da 
vida portuguesa que considero his
t6rico. t natural que sinta orgulho 
e emoc;ao em nele participar directa
mente. ao comunicar a todo o Pars 
que no continente e ilhas adjacentes 
a inscric;ao dos eleitores no recensea
mento para a eleic;ao da Assembleia 
Constituinte se iniciara no pr6ximo 
dia 9 de Dezembro e decorrera ate 
29 do mesmo mes. 
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MEN SAG EM 
DE 
ANO NOVO 
DO GENERAL 
COSTA 
GOMES 

«A paz exige o esfor<;o an6nimo e 
permanente de cada urn de n6s e 
tera que se subordinar aos conceitos 
superiores de bern e de justi<;a. ao 
servi<;o do homem e dos povos». 
disse o Presidente Costa Gomes na 
sua mensagem de Ano Novo. cujas 
inten<;ao e dinamica se inseriam no 
contexto do Oia Mundial da Paz. 

Depois de proceder ao balan<;o 
do ano «onde a revolu<;ao do 25 de 
Abril foi acontecimento grande nas 
hist6rias de Portugal e do mundo». 
afirmou: «Tenho fe e esperan<;a. 
Faremos urn Portugal mais pr6spero 
com uma riqueza mais justamente 
distribulda.» 

E a terminar. disse o Chefe do 
Escado: 

Vou terminar com urn sentido 
apelo a todas as mulheres e homens 
do povo a que perten<;o. 

Vamos entrar num perlodo econ6-
mico diflcil Sejamos sensatos e 
comedidos nos nossos anseios e exi
gencias. Sejamos eficientes e desme
didos nos trabalhos e esfor<;os que 
nos couberem. 

Vamos entrar num trimestre elei
toral com o ansioso nervosismo de 
participar nas primeiras elei<;oes 
autenticas: sejamos serenos nas ati
tudes emocionais: procuremos desin
toxicar-nos da propaganda autocra 
tica do antigo regime. mas evitemos 
deslumbrar-nos com correntes de 
pensamento demag6gicas do pre
sante: votemos esclarecidamente em 

partidos autenticos que nos provem 
a sua voca<;ao de contribuir para 
uma democracia pluralista e livre. 

Vamos todos as urnas com since
ridade e recta inten<;ao. determinados 
a exigir sinceridade e recta inten<;ao 
aqueles em quem votarmos. 

Para o nosso pais. vao os meus 
desejos de toda a felicidade e pros
peridade posslveis em 1975.» 

«Republica». 2/1/75 
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0 MFA 
INTERVEM 
NO PROCES SO 
POLITICO 

A assembleia aprovou uma IJ'O<;ao. 
na qual da o seu apoio a execu<;ao do 
Programa Econ6mico e ainda «Con
sidera a necessidade urgente de uma 
tom ada de posi<;ao concreta quanto a 
institucional iza<;ao e ac<;ao do M.F.A. 
no futuro». Esta decisao foi tomada 
a partir do exposto na primeira parte 
da mo<;ao. cujo texto e o seguinte: 

«Atentas as condi<;oes em que se 
desenvolveu o perfodo imediatamente 
a seguir a revolu<;ao de 25 de Abril 
que permitiram a constitui<;ao do 
Primeiro Governo Provis6rio e a 
aprova<;ao do seu programa de ac<;ao 
pelo Decreto- Lei n.0 203/74. de 15 
de Maio. considerado como emana
<;ao do Programa do M. F. A.; consi
derando as altera<;oes qualitativas 
operadas ap6s o 28 de Setembro. 
quer no seio do pr6prio M. F. A. quer 
ao nfvel das instancias polfticas. 
que permitiram uma maior aproxi
ma<;ao das profundas aspira<;oe's do 
povo portugues. a assembleia do 
M. F. A. considera estarem criadas as 

II condi<;oes para uma melhor clarifi
ca<;ao dos objectives estrategicos 
do seu programa e da o seu apoio a 
execu<;ao do Programa da Polftica 
Econ6mica e Social do Governo 
Provis6rio. tendo em conta as altera
<;6es propostas pela Comissao Coor
denadora do Programa. interpretan
do-o como mais um passo na con 
cretiza<;ao daqueles objectivos. e rei
tera a sua disposi<;ao de. continuar 
atenta na defesa intransigente do 
Programa do M. F. A .. o que implicara 
a adequa<;ao permanente das medi 
das concretas a todas as suas poten
cialidades. de acordo com as condi 
<;6es reais da nossa sociedade e do 
povo portugues.» 
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A mo<;ao aprovada. que consagra 

as altera<;oes introduzidas no Pro
grama Econ6mico e Social pela 
Comissao Coordenadora do Pro
grama do M. F. A . e t ida. para mui
tos cfrculos. como uma «vit6ria» 
dos sectores mais progressistas do 
Movimento sobre o espfrito mais 
conservador que presidira a pr6pria 
elabora<;ao do projecto. 
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SUBSCRICAO 
NACIONAL 
PARA 0 
DESENVOLVIMENTO 
DO PAl'S 

A manter-se o ritmo de procura 
dos tftulos de Tesouro que se tem 
verificado nos ultimos dias. a subs
crit;ao sera um autentico exito e san
cionara a polftica econ6mica do 
Governo Provis6rio - afirmou ontem 
o dr. Alves Conde. secretario de 
Estado do Tesouro. 

Efectivamente. as subscri<;oes efec
tuadas durante estes primeiros dias 
e que atingem ja as centenas de 
milhares de contos. para alem do 
milhao de contos subscrito pela 
Banca Privada. permitem ja encarar 
com optimismo o resultado desta 
opera<;ao. que inicialmente se previa 
que atingisse os 3 000 OOOSOO. mas 
que o secretario de Estado do Tesouro 
podera ampliar substancialmente. 

0 emprestimo visa a mobiliza~;ao 
das poupan<;as para o sector publico. 
para que este o aplique em investi
mentos em sectores como a educa
<;ao. as escolas. a habita<;ao social. 
as vias rodoviarias e ferroviarias. 

Entretanto. o dr. Alves Conde. 
respondendo a uma pergunta. refe 
riu-se ao problema da bolsa. des
mentindo a sua eminente abertura. 
que nao estara. alias. apenas depen
dente do Ministerio das Finan<;as. 

ja que a decisao do seu encerramento 
foi tomada em 26 de Abri l pela 
Junta de Salva<;ao Nacional. 

Assim - concluiu o secretario de 
Estado do Tesouro- nao posso. 
neste momento. referir uma data 
para a reabertura. Aproveito a oca
siao para pedir a lmprensa que nao 
continue a adiantar datas provaveis. 
que nao provocarao mais do que 
uma grande desilusao em muita 
gente. Sabemos o que isso repre
senta para a situa<;ao financeira de 
muitas economias. mas a verdade e · 
que o interesse nacional tem que se 
sobrepor aos interesses ind ividuais.» 

ACORDO 
DE PAZ 
PARA 
ANGOLA 
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«No corrente mes. entrara no poder 
um Governo de Transi<;ao. Das elei
<;6es surgira uma assembleia consti
tui nte que elegera o primeiro Presi
dente da Republica de Angola. repre
sentante legal e legftimo da vontade 
superior dos povos do novo pais. 
Em 11 de Novembro de 1975. o 
Estado Portugues transmitira a essa 
autoridade incontestavel todos os 
soberanos poderes de uma Angola 
total mente independente» - disse o 
General Costa Gomes. depois de 
assinado o Acordo do Alvor. entre 
Portugal e os tres movimentos de 
liberta<;ao de Angola. 

Pelo seu significado hist6rico. aqui 
registamos tambem uma parte das 
palavras do presidente do M.P. L.A. 
dr. Agostinho Neto: 



Senhor Presidente da Republica 
Portuguese. Senhores Ministros do 
Governo Provis6rio Portugues. Ami
gos. Camaradas: 

De 11 a 15 de Janeiro de 1975, 
as nossas delegar;6es. respective
mente do Governo Provis6rio Portu
gues e dos representantes legftimos 
do Povo Ango/ano. reuniram-se no 
Algarve. para tomar decis6es sobre 
o fim do sistema colonial. 

A presenr;a de Sua Ex .a o Senhor 
Presidente da Republica Portuguese. 
ao acto final da assinatura do acordo. 
ficara registada na Hist6ria de Portu
gal e de Angola, como um eloquence 
anuncio de progresso politiCO para OS 

povos de ambos os Pafses. 

Seja-me permitido pois. em nome 
da Frente Nacional de Libertar;ao de 
Angola- F.N.L.A.- do Movimento 
Popular de Libertar;ao de Angola 
- M.P.L.A. - e da Uniao Nacional 
para a I ndependencia Total de Angola 
- U.N./.T.A.. em nome das respecti
vas deleg~u;6es, honradas pela Vossa 
presenr;a. em nome do nosso Povo. 
que legitimamente representamos, 
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exprimir satisfar;ao pe/a perfeita ava
liar;ao do valor hist6rico deste mo
menta. 

Ao quarto movimento de liberta
r;ao. quero dizer ao Movimento das 
Forr;as Armadas. que catalisou a von 
tade popular para derrubar o fascismo 
em Portugal e /anr;ar as bases s6/idas 
para terminar a explorar;ao colonial. 
espinha dorsal da vontade popular 
para as transformar;6es democraticas 
em Portugal. n6s. representantes do 
F.N.L.A.. doM.P.L.A. eda UN/.T.A.. 
desejamos dizer quanto admiramos a 
sua coragem e firmeza. que permiti
ram nao s6 libertar 0 povo portugues 
da ditadura salazarista e caetanista. 
nao s6 dar garantias de democracia 
a este povo portugues que bem a 
merece. mas tambem tornou uma 
realidade possfvel a verdade da nossa 
afirmar;ao comum relativa a nao 
existencia de 6dio entre o povo 
portugues e o povo angolano. 

0 sistema e que estava errado e. 
agora. que ele foi corrigido. Senhor 
Presidente da Republica. a confrater
nizar;ao em Angola e um facto entre 
a grande maioria das forr;as militares 

portuguesas e os guerrilheiros ango
lanos. 

Aqui. nestas discuss6es que se 
convencionou chamar a Cime1ra do 
Algarve, nunca apareceram antago
nismos irreversfveis. A cordialidade. 
o respeito e a sinceridade facilitaram 
imenso o nosso trabalho. 0 objec
tivo foi sempre comum. Os interesses 
de ambos os povos foram defendidos 
a base do princfpio da nossa igual
dade em direitos. 

As delegar;6es da F.N.L.A., do 
M.P.L.A. e da U.N./. T.A. felicitam-se 
pela boa colaborar;ao e entendimento 
que existiu. durante esta conferencia. 
colaborar;ao que confirma o respeito 
prometido na pre-cimeira de Mom
bar;a e e prenuncio de uma estreita 
colaborar;ao no comer;ar do exer
cfcio de responsabilidades novas na 
nossa terra. 

0 elemento fundamental para o 
exito da /uta de libertar;ao foi final
mente adquirido e nao consentire
mos mais que as divergencies nao 
fundamentais sejam transformadas 
pe/os nossos inimigos em disputes 
graves. 

31 



Angola e Portugal iniciam uma 
nova era nas suas rela96es. Uma era 
de amizade. de coopera980 e de soli
dariedade. Os la9os que existiram 
entre os nossos povos. embora forte
mente marcados pe/o caracter de 
explora98o. durante seculos. nao dei
xarao de nos conduzir. facilmente. 
a necessaria e desejada coopera98o 
em varios domfnios. 

Afastado o obstaculo do colonia
lismo. nem o povo portugues nem o 
povo angolano desejarao recuar na 
sua transforma980 progressiva para 
uma nova defini9ao do homem na 
sociedade. A dinamica da vida s6 nos 
pode conduzir a um destino. 0 des
tina do progresso. Se recuarmos o 
processo em Portugal ou em Angola. 
este importance acordo. hoje selado 
pelo estabelecimenta das rela96es 
justas entre os nossos povos. rom
per-se-a inevitavelmence. 

Para chegarmos a este momenta 
hist6rico. foi derramado sangue de 
alguns dos me/hares filhos do povo 
angolano. sacrificados na defesa da 
honra. da dignidade e dos direitos 
de todo um povo. 
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Os patriotas portugueses somaram 
centenas de anos de cadeia. perde
ram elementos valiosos do seu povo 
na /uta antifascista e muitos dos seus 
jovens pereceram na guerra colonial. 

E eis que hoje. substituido o gati
lho pelo dialogo. reconhecido o 
direitO de ambos OS pOVOS a indepen
dencia e a liberdade. os abra9os e 
a confraterniza9ao substituem subi
tamente as confronta96es violentas. 
Uns e outros somas dignos deste 
momenta. 

0 movimenta de liberta9ao nacio
nal e a movimento antifascista por
tugues que permitiram o 25 de Abril 
cantribulram magnificamente para a 
constru9ao de um novo clima poli
tico. 

E nao s6 isso. 
Cantribulram para uma radical 

transforma9ao na Africa e para um 
novo equilibria no Mundo. 

Por issa. neste momenta solene. 
nao paderemos esquecer os nossos 
amigos em Africa. na Europa. na 
Asia e no resto do Mundo. que con
tribulram directa ou indirectamente 
para a vit6ria dos nossos povos. 

Com confian9a e decisao. o povo 
angolano enfrentara as novas condi-
96es. Durante a tonga noire colonial. 
0 povo angolano aprendeu que e 
preciso bater sempre na explora(:ao. 
venha eta de onde viver. assuma ela 
a forma ou a cor que assumir. Esta 
li980 hist6rica sera. para n6s. 0 
fundamento de toda a ac9ao futura. 
56 o progresso social. constance
mente exigido pe/os dirigences e pela 
base. conseguira a independencia 
camp/eta. a liberdade e a facilidade 
para tados. 

Senhor ?residence da Republica 
Portuguesa. amigos. camaradas de 
!uta; no nome da F.N.L.A.. do 
M.P. L.A. e da U.N./. T.A. reafirma
mos. aqui o nosso desejo e a nossa 
determina9ao de defender. por tados 
os meias. as vit6rias ja adquiridas 
pelo nosso povo e de cooperar com 
o vosso Pals a base das principios 
justas de respeita mutua. nao inge
rencia e reciprocidade de vancagens. 
ou seja coopera9ao na independencia 
e na dignidade. 

Os miniscros Almeida Sancos. Melo Antunes e Mario Soares trocam impress6es com os representantes 
dos movimentos de liberta980 de Angola: Agostinho Neto. do M . P. L. A.. Holden Roberto. da F. N. L. A. 
e Jonas Savimbi. da U. N. I. T. A. 
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TRABALHO 
IGUAL 
GARANTIAS 
IGUAIS 

Numa entrevista concedida a tele
visao espanhola pelo chanceler da 
Republica Federal da A lemanha. Hel
mut Schmidt. este afirmou: 

«Os trabalhadores estrangeiros na 
Alemanha tem exactamente o mesmo 
futuro do que os operarios alemaes. o 
mesmo estatuto jurldico e legislativo. 
e no caso de ficarem sem trabalho. 
gozam assim. como os alemaes. de 
uma garantia social elevada. devido 
ao facto de serem abrangidos pelo 
seguro socia l obrigat6rio que presta 
auxilio pecuniario aos desemprega
dos». 

0 que registamos e contribuimos 
para divulgar com a maior satisfa<;:ao. 

«A Voz da F1guBif8». 23/1/75 
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HOMENAGEM 
PGSTUMA 
AO GENERAL 
SEM MEDO 

Os restos mortais do genera l Hum
berto Delgado repousam. a partir 
de hoje. em Portugal. Alguns milha
res de pessoas. na esmagadora maio
ria gente humilde e predominante-
mente idosa ou de meia idade. pres

taram a homenagem que sempre foi 
recusada ao general sem medo. 

( ... ) Foram cerim6nias simples as 
que decorreram entre a chegada. 
ontem. de Espanha da urna com os 
restos mortais de Humberto Delgado 
e o momento em que deu entrada 
no cemitthio dos Prazeres pr6ximo 
da igreja do Santo Condestavel. onde 
esteve exposta toda a no1te. velada 
por militares da For<;:a Aerea e visi
tada por muitos daqueles que. em 

1958. desafiaram as cargas policiais 
e a repressao pidesca para vitoriarem 
e apoiarem aquele que ousou desa
fiar a ditadura de Salazar e por isso 
viria a morrer as maos de criminosos 
agentes da PI DE em territ6rio espa
nhol. pr6ximo da fronteira portu
guesa. 

( ) Filas de gente humllde. de 
cravos na mao e lagrimas nos olhos. 
desfilaram diante do ca1xao. em frente 
do qual se exibiam o bone. a espada 
e as condecora<;:oes do genera l ao 
qual foram restituidas todas as honras 
militares que o governo fascista lhe 
havia usurpado. 

( ) 
Entre o povo an6nimo que a partir 

da chegada da urna com os restos 
mortals do general sem medo o quis 
homenagear. estiveram o presidente 
da Republica e o primeiro-ministro. 
0 brigadeiro Vasco Gon<;:alves che
gou a lgreja do Santo Condestavel 
cerca das 22 horas. 0 general Costa 
Gomes entrou no templo meia hora 
depois. 

Representa<;:oes dos partidos da 
coliga<;:ao tambem estiveram presen
tes. Magalhaes Mota e outros diri
gentes do P. P. D. trouxeram um 
ramo de flores. Membros do Comite 
Central do P. C. P. entregaram uma 
Carta a viuva do general Humberto 
Delgado. 0 P. S. esteve representado 
por Alberto Antunes e Catanho de 
Meneses. 

«Republica~. 24fl/75 
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APROVADA 
A LEI 
SINDICAL 
MANTEM-SE 
A COLIGACAO 

I 

0 Partido Socialista anuncia em 
Conferencia de lmprensa a sua deci
sao de permanecer no Governo. 
apesar da aprova<;:ao em Conselho de 
Min istros a 22 (com os votos contra 
do P. S. e do P. P. D.) da lei sindical. 
t assim posto um termo a violenta 
polemica que tinha precedido a dis
cussao em Conselho de Ministros 
desta lei. e que tinha visto os partidos 
da coliga<;:ao afrontarem-se publica
mente. A polemica tinha chegado a 
tais extremes que o P. S. admitira a 
hip6tese de sair do Governo. caso 
tal lei fosse aprovada. 
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0 conflito pode reduzir-se. no 
essencial. ao seguinte: 

Um projecto de lei sindical. elabo
rado pelo Ministerio do Trabalho e 
apoiado pela lntersindical. pelo 
P.C.P .. pelo M.D. P./C.D.E .. pelo 
M. E. S. e ainda por outras forma<;:6es 
politicas. preve a inclusao na lei dum 
artigo que institucionaliza o Sindicato 
Unico. 0 Conselho Superior do 
M .F.A. e o Conselho do Exercito 
tomam tambem publicamente posi<;:ao 
a favor desta lei. 

0 argumento fundamental a favor 
deste projecto de lei. na orienta<;:ao 
daqueles que 0 apoiam. e 0 que foi 
desenvolvido. por exemplo. num 
comunicado do P. C. P de 4 de 
Janeiro e que afirma a dado passo: 
«A unicidade sindical e. nas condi 
<;:6es concretas do Portugal de hoje. 
a melhor garantia da liberdade sindi
cal» ( ... ) «A unicidade sindical foi 
amplamente discutida pelas massas 
trabalhadoras. Ninguem de boa-fe 
pode contestar a esmagadora aprova
cyao que lhe foi dada». 

.Para apoiar a aprova<;:ao desta lei. 
a lntersindical. secundada pelas for 
ma<;:6es politicas acima citadas con
voca e realiza. no dia 14 de Janeiro. 
uma grande manifesta<;:ao de largos 
milhares de trabalhadores. de apoio 
a institucionaliza<;:ao pelo Estado do 
Sindicato Unico. 

0 P. S .. por sua vez. discorda do 
projecto de lei - embora condene o 
pluralismo sindical «atentat6rio da 
unidade dos trabalhadores» - por
que e contra «a unidade manobrada 
pelas cupulas e imposta por lei». 
A unicidade - unidade imposta por 
lei - submete os trabalhadores ao 
Estado. tira-lhes a independencia e a 
for<;:a para poderem lutar contra o 
capital. contra todas as tutelas de 
qualquer Governo. contra todas as 
imposi<;:6es partidarias. contra todas 
as cupulas dirgistas». Assim. o P. S. 
afirma-se claramente pela «unidade 
dos trabalhadores»- «condi<;:ao ne
cessaria para a sua luta vitoriosa 
contra o capital». 

Tal foi. em resumo. a posi<;:ao do 
P. S. que o levou tambem a convocar 
um comicio. em Lisboa. para apoiar 
o seu ponto de vista. Neste comicio. 
onde foram de novo reafirmadas as 
posi<;:6es do P S. e atacada a posi<;:ao 
do P. C. P. e da lntersindical. esta 
vam presentes entre duas a tres deze
nas de milhares de pessoas. 

Deve-se acrescentar. em abono da • 
verdade. que para a grande maioria 
dos trabalhadores. dada a ausencia de 
tradi<;:oes sindicais no pals. nao era 
clara a diferen<;:a entre «unidade» e 
«unicidade». as divergencias sendo 
pois interpretadas por muitos .como 
um conflito entre a unidade e o plu 
ralismo sindical. 



ACORDO 
FIRM ADO 
COM 
A E.F.T.A. 

Os acordos comercrar s firmados 
entre a Comunidade e os sete palses 
da E. F. T.A. (Austria. Finlandia. Islan
dia. Noruega. Portugal. Suecia e 
Sui9a datam de 1 de Janeiro de 19_73. 
tendo as primeiras redu96es tarrfa
rias sido aplicadas logo no me~ de 
Abril seguinte. Os acordos res~ertam 
essencialmente aos produtos rndus
triais. mas cerca de 1 00 produtos 
agricolas transformados encontram
-se do mesmo modo abrangidos alem 
de certas concessoes agricolas. como 
no caso de Portugal e da Islandia. 
A liberaliza9ao total das trocas da 
maior parte dos produtos esta l?re
vista para Julho de 1977 e a lrvre 
circula9ao industrial devera tornar
-se um facto em 1985. 

Em 1 de Janeiro de 1975 a situa-
9ao passou a sera seguinte: produtos 
induscriais: redu9ao reciproca de 
direitos aduaneiros em 20 por cento. 
t a terceira ja verificada. o que perfaz 
a redu9ao total de 60 por cento. 
0 direito zero e atingido. assim em 
cinco anos. Abrem - se algumas 
excep96es para produtos sensiveis. 
como e o caso dos texteis metais 
ferrosos e nao ferrosos e metais 
preciosos. cuja redu9ao aduaneira 
s6 ating ira o zero em 1980. Este 
regime nao e aplicavel a Portugal. 

Produtos agrfcolas: relativamente 
aos produtos agricolas de Portugal 
nao foi prevista qualquer nova redu-
9ao tarifaria. mas nao foi exclulda a 
hip6tese de. em virtude do novo 
clima politica favoravel no nosso pais. 
serem aumentados os conti ngentes 
aplicaveis aos vinhos de qualidade 
e as conservas de tomate. 
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AMEACA , 

DE 
DESPEDIMENTOS 
PARA 
EMIGRANTES 

Ao findar o anode 1974 foi publi
cado um programa de ac9ao do Mer
cado Comum em favor dos trabalh~
dores estrangeiros. baseado na igual
dade de tratamento com os trabalha
dores da C. E. E. nos aspectos de 
seguran9a social e direitos politic~s. 
Simplesmente este . program~ nao 
preve qualquer regrme e~pecral de 
protec9ao face a actual crrse de em
prego e aos perigos de expulsao q~e 
os trabalhadores estrangerros vao 
correr em 1 975. Segundo informa9ao 
do boletim «Noticias do Mercado 
Comum». editado pelo Banco Pinto 
de Magalhaes. trabalham actual 
mente na Comunidade EuropE\ra 
6 500 000 de estrangeiros. dos quais 
469 000 sao portugueses. Entrando 
em linha de conta com as familias . 
este numero sobre a 1 0 500 000. 

Recentemente o Governo alemao 
anunciou a inten9ao de reduzir em 
40 por cento o numero de trabalhado
res estrangeiros que se encontram 
na Republica Federal. ldenticas redu-
96es sao esperadas na Dinamarca e 
na Holanda. 

A Comissao Europeia desaprova 
estas expulsoes. mas o certo e que 
nao tem poder suficiente para . as 
impedir. Entretanto. sugere aos srn 
dicatos de todos os Estados membros 
que reservem aos trabalhadores imi
grantes um tratamento rigorosame':lte 
identico ao dos trabalhadores nacro
nais. A grande razao e esta : OS traba
lhadores estrange iros «que tem 
desempenhado uma fun9ao essencial 
no crescimento econ6mico do Mer
cado Comum» nao devem ser tratados 
como «cidadaos de segunda classe». 

0 programa de ac9ao con_ter:n 
disposi96es especiais sobre a rmr
gra9ao clandestina. que e cerca de 
10 por cento do total dos trabalha
dores estrangeiros. 

«Di8rio de Lisboa». 27/1 /75 

SUSPENSO 
0 CONSUL 
EM 
JOANESBURGO 

Do Ministerio dos Neg6cios 
Estrangeiros. atraves dos seus servi-
90S de lnforma9ao r~~ebe!Tios a 
seguinte nota: «0 Mrnrsterro dos 
Neg6cios Estrangeiros informa que. 
por despacho do ministro dos Neg6-
cios Estrangeiros. sob proposta da 
Comissao Ministerial de Saneamento 
e Reclassifica9ao dos funcionarios do 
M inisterio dos Neg6cios Estrangeiros. 
foi suspenso do exerclcio das suas 
fun96es. por um perlodo nao. supe
rior a 90 dias. nos termos do artrgo 3.o 
n.0 1 allnea c) do Decreto n.o 366/74 
de 19 de Agosto de 1974. e para os 
efeitos do artigo 4. o n. o 1 do Decreto 
n.o 277/ 74, de 25 de Junho de 1974. 
o ministro plen ipotenci ario de 
2.• classe. Carlos Pericao de A lmeida. 
consul-geral de Portuga l em J oanes
burgo.» 

«0 S6culo». 28/1/75 

.TRABALHADORES 
INICIAM 
REFORMA 
AGRARIA 

«Deliberamos imediatamente per
manecer vigilantes. e hoje de manha
zinha tratamos de ir tomar o rebanho 
de borregos. Fomos arn;ados. n~o 
tenho medo de o dizer. pors ser murto 
bem que o rendeiro talvez sej a capaz 
de tudo . Ja me disse mais de uma 
vez que. enquanto nao matar tres 
ou quatro. nao fica descansado». 
acrescentou. 
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Segundo nos relatou Manuel 
Rodrigues. na altura em que ele pr6-
prio vinha avila buscar 0 almo<;:o para 
OS homens. 0 rendeiro Chegou a pro
priedade e conseguiu carregar o 
rebanho todo. a volta de 900 cabe<;:as. 

- Os nossos camaradas. entao. 
foram direitos a ele e falaram-lhe de 
«mao apertada». dizendo que tinham 
ordem do sindicato para nao deixa 
rem sair dal i gado nenhum. 0 homem 
barafustou e disse que nao recebia 
ordens do sindicato. lnsistimos. 
porem. e ele foi mesmo obrigado a 
descarregar o gado. 

«Agora estamos Ia a ocupar aquela 
terra. a tomar conta do rebanho. e 
vamos fazendo piquetes entre n6s.» 

Em Serpa existiram. ate domingo 
passado. 80 homens e outras tantas 
mulheres em situa<;:ao de desemprego 
no campo. Durante a reuniao efec
tuada. ontem a noite. na vila. ficou 
decidida a sua distribui<;:ao pelas 
propriedades que os trabal had ores 
consideram subaproveitadas total ou 
parcialmente. 

- 0 pr6prio povo e que ve e pode 
ver quais as terras onde poderao ser 
colocados homens e mulheres a 
explora - las. Agora podem nao dar 
nada mas. para o ano. n6s ja podere 
mos extrair delas o quinhao do bolo 
que produzimos- disse-nos o 
mesmo trabalhador. 
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Os trabalhadores agrfcolas de todas 
as freguesias do distrito de Beja. 
iniciaram ja a ocupa<;:ao das terras 
consideradas subaproveitadas. dando 
assim inicio a reforma agraria como 
facto irreversivel conforme haviam 
decidido na assembleia de delegados 
promovida. no passado domingo, 
pelo Sindicato dos Trabalhadores 
Agricolas do Distrito de Beja, numa 
sala da Sociedade Filarm6nica Capn
cho Bejense. 

0 subaproveitamento das terras. 
a falta de cumprimento das conven
<;:6es colectivas de trabalho e o 
desemprego ~ consequencias da sa
botagem econ6mica que se tera vindo 
a registar na zona - foram os fac
tores que levaram os trabalhadores a 
tomarem aquela decisao. 

Por outro lado. a tome e a ausen
cia de um diploma que permita a 
interven<;:ao imed iata do Estado em 
propriedades que apresentem flagran
tes sintomas de subaproveitamento e 
onde nao tenha sido cumprida a con
trata<;:ao. deram aos trabalhadores a 
for<;:a suficiente para decidirem os 
seus destinos e colaborarem. desta 
maneira. segundo afirmam. na con
secu<;:ao do equilibrio econ6mico 
do Pais. 

«A Capital». 28/1 /75 

MANOBRAS 
DA NATO 
EM 
PORTUGAL 

Onze mil homens e 35 navios 
iniciaram hoje. na area do Comiber
lant e tambem nas regi6es oriental e 
ocidental do estreito de Gibraltar. 
uma nova opera<;:ao de manobras 
militares no ambito da Organiza<;:ao 
do Tratado do Atlant ica Norte. 

As manobras prolongam-se ate ao 
prOximo dia 7 de Fevereiro e tem 
como objectivo convenciona l o cen
tro do nosso Pais. onde os avi6es a 
jacto do porta-avi6es «Sa!atoga» ~a 
Marinha dos E.U.A. levarao a efelto 
uma serie de miss6es a baixa altitude 
contra carreiras de t iro militares. 
Embora se trate de opera<;:6es simu
ladas. chama-sea aten<;:ao das popu
la<;:6es onde presumivelmente se veri
fiquem «ataques» aereos para a con
veniencia de nao se alarmarem. dado 
que nao existem raz6es para taL 

Participam nas manobras unlda
des navais da Fran<;:a. embora este 
pais se encontre afastado daquela 
organ iza<;:ao militar; da Alemanha 
Ocidental. da Holanda. da Gra- Bre
tanha. do Canada. dos Estados Uni
dos e de Portugal. 

Entre os vasos de guerra. para alem 
· do «Saratoga» com todo o seu pode

rio aereo. encontram-se seis subma
rinos - um deles nuclear. e que 
esteve estacionado no estuario do 
Tejo- e a f rag at a portuguesa 
«Pereira da Silva». Portugal. alem do 
territ6rio. contribui ainda para as 
manobras com avi6es da For<;:a Aerea. 

«Republica». 29/1/75 



•••••••• 
ABOLI<;AO 
DOS VISTOS 
PARA A SUICA 

Em 31 de Outubro. foi concluido entre 
Portugal e a Suic;a urn acordo. pelo qual 
e relativamente a trabalhadores de qual
quer dos dois paises que venham a exer
cer a sua actividade no outro. deixam de 
ser necessaries os habituais vistas conce
didos pelas representac;oes consulares 
respectivas. 

Tendo em vista a comodidade dos emi
grantes. foi acordado com as entidades 
patronais sulc;as que os trabalhadores 
portugueses que se destinam aquele pals. 
alem dos contratos que os habil itam a 
trabalhar. deverao exibir. no momenta da 
sua entrada na Sulc;a. a necessaria auto
rizac;ao de residencia. concedida pelas 
autoridades competentes. •••••••• FOI ABOLIDO 
0 PASSAPORTE 
DE EMIGRANTE 

No dia 14 de Janeiro. foi revogado o 
artigo 16 do Decreta n.0 46 748. de 15 de 
Dezembro de 1965. segundo o qual nao 
podia ser concedido o passaporte ordina
ria a qualquer pessoa que fosse suspeita 
de «ter o prop6sito de emigrar». Acabou
-se. assim. com uma situac;ao dubia que 
se arrastava M ja alguns anos. 

Com efeito. aquela artigo 1 6. nao esta
belecendo quaisquer criterios para ava
liar do «prop6sito de emigrar». permitia 
que cada Governo Civil. ao ser-lhe soli
citado urn passaporte ordinaria. exigisse 
os mais variados documentos de prova 
de falta daquele prop6sito. Na prfl!ica. 
alem de tais exigencias serem mal rece
bidas pelo publico. apareciam mesmo 
casos de mudanc;a de residencia para outro 
distrito cujo Governo Civil fosse menos 
exigente nesta prova. Por outro lado. 
tambem algumas pessoas chegaram a 
requerer passaporte de emigrante para 
o uti lizarem com fins turlsticos. por lhes 
ser negado o passaporte ordinaria. dado 
nao conseguirem provar que nao preten
diam emigrar. E. assim. perfeitamente 
clara a inoperancia daquele preceito que 
agora foi revogado. 

Por ultimo assinala-se aue este diploma 
nao esta de qualquer forma relacionado 
com a legislac;ao sabre emigrac;ao. cuja 
revisao se encontra em estudo. visto que 
apenas diz respeito aos passaportes ordi
narios. Por isso mesmo. nao tern qualquer 
fundamento os boatos postos a circular 
no estrangeiro. segundo os quais nao 
haveria mais a possibilidade de se emi
grar. Mais uma vez se esclarece que a 
unica coisa que acaba e a distinc;ao entre 
o passaporte ordinaria e o passaporte 
de emigrante. passando agora a existir 
apenas o primeiro. 

PARA 
U m dos sect ores que se prestava. 

antes do 25 de Abril. a grandes abu
sos e explora<;6es era o do arrenda
mento de predios urbanos. 

Com efeito. sao do conhecimento 
geral as elevadissimas rendas nor
malmente exigidas por muitos senho
rios. excedendo as possibilidades 
econ6micas de grande numero de 
portugueses. Sao tambem conhe
cidos os casos de proprietarios de 
habita<;oes que as retinham por Iongo 
tempo com o tim de elevar o valor 
das rendas. Por outro lado. sendo o 
mercado de alojamento altamente 
especulativo. nao se construiram 
habita<;6es acesslveis aos pequenos 
recursos da maioria da popula<;:ao. 

Perante esta situa<;:ao. o Governo 
Provis6rio viu-se obrigado a intervir 
e publicou. em Setembro. um 
Decreto-lei com o objectivo de dis
ciplinar esta materia. 

Assim. foram f ixados limites aos 
valores das rendas que o senhorio 
pode pedir quando um inquilino 
deixa a habita<;ao e outro pretende 
arrenda-la; foi suspensa. em muitos 
casos. a possibilidade de demoli r 
habita<;:6es; foram suspensas as ava 
lia<;:6es fiscais destinadas a actuali
za<;:ao de rendas em L isboa e 
Porto. etc. 

0 aspecto. porem. que nos parece 
mais importante neste diploma como 
forma de obviar a especula<;:ao. res
peita aos prazos em que e obrigat6 -
rio o arrendamento. Efectivamente a 
lei disp6e que nao pode ser recusado 
durante mais de cento e vinte dias o 
arrendamento de fogos destinados a 
habita<;:ao. Este prazo conta-se a par
tir da cessa<;:ao do ultimo arrenda
mento ou. se a habita<;:ao nunca foi 
arrendada. a partir da concessao da 
licen<;:a de utiliza<;:ao ou. ainda. a 
partir da data do contrato de compra 
desta. 

NOS 
Nao estao sujeitos a este regime 

os fogos que se destinem a habita<;:ao 
pr6pria ou do respective agregado 
fami liar. ainda que como habita<;:ao 
secundaria. e bem assim as habita 
<;:6es em praias. no campo ou outros 
lugares de vi legiatura utilizados por 
curtos periodos ou as destinadas a 
outros fins especiais de natureza 
semelhante. Nestes casos devera o 
interessado declara -lo por escrito a 
camara municipa l da area da situa
<;:ao do fogo. Se o fogo se destinar 
a habita<;:ao ou a curtos periodos de 
ferias nos termos indicados. devera. 
porem. ser ocupado no prazo. res
pectivamente. de 6 meses ou de 
1 ano. sob pena de ficar sujeito a 
obrigatoriedade do arrendamento. 

No entanto. este regime nao e apli
cavel se houver um motivo justifi
cado para o proprietario nao ocupar 
o fogo naqueles prazos de 6 meses 
ou 1 ano e o comunicar a camara 
municipal de area da situa<;:ao deste, 
que lhe concede uma prorroga<;:ao 
dos prazos. 

Com o intuito de evitar quaisquer 
fraudes a estas disposi<;:6es. a lei 
preve ainda uma serie de san<;:6es 
para os senhorios que nao as cum
pram Assim. aqueles que tenham 
habita<;:6es devolutas, estando. por
tanto, obrigados a arrenda-las. e nao 
o participem a camara municipa l nos 
prazos legais, sao punidos com multa 
nunca inferior a dois meses de renda. 

Esta participa<;:ao. bem como a de 
que o fogo se destina a habita<;:ao 
pr6pria ou a utiliza<;:ao para ferias. 
deve fazer-se no prazo de 10 dias 
a contar do fim do ult imo arrenda
mento. da concessao de licen<;a de 
utiliza<;:ao ou a contar do fim dos 
prazos de 6 meses e 1 ano que acima 
se indicaram, nos casos em que nao 
haja prorroga<;:ao. 
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UM BANCO 
DOS EMIG RANTES 
PARA DESENVOLVER 
A AGRICULTURA 

Acabo de receber a revista «25 de 
Abrih>. Qual a minha opiniilo sobre 
esta revista? Po is sera bom saber a 
ideia que os emigrantes fazem da sua 
revista; pensando nisso aqui vai a 
minha: 

Para come~ar digo que e maravi
lhosa. Fala do que interessa mais ao 
emigrants. Nada de anuncios e de 
fantochadas. p6e-nos ao corrente dos 
acontecimentos politicos do nosso 
Pals, desmente calunias e diz a ver
dade ilqueles que por motivos da vida 
miseravel que o regime fascists esta
belecia em Portugal tiveram que 
abandonar a Plltria e procurar em 
outras paragens o que nos era negado 
na nossa pr6pria terra que nos viu 
nascer: o nosso querido Portugal. 
Sim. o nosso querido Portugal agora 
libertado dos t iranos I 

Jll nilo quero ver mais em revistas 
alemils fotos representando latas de 
sardinhas de conserva semi-abertas 
mostrando no interior urnas ou cai 
x6es e um grande letreiro dizendo : 
«PRODUCT OF PORTUGAL.>. 

Na verdade sentia tr isteza e revolta 
ao pensar que a nossa Patria estava 
sob dominio dos parasitas. Daqui de 
Ionge ajudarei no que me for posslvel 
a renovar Portugal, pena e nilo haver 
uma organiza~Ao bancaria exclusiva
ment& do Estado & do Emigrant& 
para onde n6s pudessemos mandar as 
nossas economies com seguran~a. 
Assim ajudar-se-ia mais eficazmente 
o nosso Portugal que desejamos 
renovado. Desenvolvendo a agricul
tura criando por exemplo parques 
agricolas onde houvesse mllquinas 
para trabalhar as terras criando 
cooperatives para os camponeses; 
desenvolver os meios rurais fazendo 
mais escolas. electrificando aldeias. 
-construindo mais casas para os que 
viveram toda a vida na miseria no 
regime dos exploradores de que 
fomos libertados pelo glorioso 
punhado de her6is que gra~as a Deus 
fazem parte do nosso Exercito. Aqui 
Ionge da nossa Plltria tambem deve
mos ser informados atraves da rlldio 
do que ai se passa. mas muitos dias 
nem sequer se consegue captar a 
Emissora Nacional. Tamb6m seria 
bom falar-se s6 da nossa Plltria e 
dos nossos artistas em vez. por 
exemplo, dos programas como <<Dia
positivo>> e outros indesejllveis. bem 
assim como os tais discos ingleses 
ou americanos. que quanto a mim 
nem sequer valem o transports. 

Oueremos que falem de todo o 
Pals. nem s6 a bela Lisboa e Portugal. 
£ natural que nos sintamos orgulho
sos ao ouvirmos falar de lugares e 
coisas que conhecemos, o que alills 
j{l vem acontecendo felizmente e 
saneando os tais programas para 
estrangeiros ou para fascistas. 
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ANTONIO MESTRE CAETANO 
ALEMANHA 

das 
cartas 
que nos 

escreveram 

Panilhamos cons1go a a/egria e o 
orgulho. dia a dia ressenridos por todos 
aqueles que trabalham e vivem no estran
geiro. de cermos sido capazes de <<deitar 
fora os ciranoS>> e de escarmos hoje a 
cenrar conscruir um pals novo. 

Pensamos que o senhor Caetano tem 
muiCa razao nas solu96es que aponca para 
um dos mais graves problemas que afec
tam o nosso pals: o desenvolvimenco 
econ6mico. 

A necessidade urgence de um Banco 
de Estado que centralize codas as pou
pan(:as dos emigrances e uma preocupa
(:ao panilhada por todos os emigrances 
e pelo Governo. E porque assim e. 
<<25 de Abril» compromete-se a dar- vos 
conca no pr6ximo numero do estado em 
que esta esse assunco ao nlvel do 
Governo. 

Mas e efectivamente preciso ir muito 
mais Ionge do que a simples cenrraliza
(:ao dos dinheiros dos emigrances lsso 
deve ser apenas um primeiro passo na 
resolu(:ao de todos os problemas que 
se poem ao nlvel econ6mico 

Os obstaculos nessa via sao hoje os 
mesmos de oncem: a recusa dos grandes 
capitalistas e proprietarios da terra que s6 
pensam nos seus pr6prios Iueras 

Os trabalhadores agrfcolas e os peque
nos camponeses come(:aram ja. denun
ciando a sabotagem econ6mica operada 
por esses senhores. a tentar eles pr6prios 
as solu96es para estes problemas. 
ocupando as terras daqueles que se 
recusam a cultiva-las Talvez seja essa 
uma via para come(:ar a p6r cobra a 
sabotagem e aos desmandos dos grandes 
proprietarios da terra. 

M U DAR A MATRfCULA 
DE U M CARRO 

Pedis que sa fosse possivel me 
informassem como poderei fazer com 
os direitos da Caixa Francesa se par
tir definitivamente para Portugal, 
e tamb6m como poderei fazer para 
mudar a matricula dum carro de 1968 
- e quanto custarll um pouco mais 
ou menos. Poderei fa?:G-Io mesmo 
estando aqui mais algum tempo a t ra
bal har? 

Ao mesmo tempo gostava que me 
informassem de fonte limpa se tenho 
ou nilo direito de voto. Recenseei-me 
ai em Portugal. mas agora quando ell 
cheguei a Fran~a t6m-me dito que 
todos os emigrantes que estilo ell hll 
mais de 5 anos nilo t6m direito de 
voto ; mas como eu e outros como eu 
estamos habituados sempre a boatos 
e o que me obriga a pedir-vos estas 
informa~6es. porque infelizmente ate 
agora sempre fomos vltimas de pou
cas informa~oes e mesmo poucas, 
muitas vezes em nosso prejuizo. 
devido lis fa ls idades que nos t6m 
feito e que mesmo agora continuam. 
dizendo coisas que nos deixam desi
ludidos. Tambem dizem que os passa
portes terminam no dia 31 de Janeiro 
e que a partir dal ou seja de Fevereiro 
em diante todos os passaportes serilo 
apreendidos na fronteira. 56 aqui em 
Fran~a e que ouvi isto. Estive nas 
festas do Natal em Portugal e nada 
ouvi ; s6 quando ell cheguei e que 
sou be a noticia - fa lsa ou verda
deira. e assim que somos informados I 
Muito mais teria para contar que 
fica para outra ocasiilo-. 

JOSe MARIA LEITE 
FRANCA 



Quanto J sua primeira pergunta. e por
que e imposslvel responder a tudo numa 
s6 carta. tera resposta a esse problema 
pelo Correio. 

Quanto Js outras: 
0 carro. Se disser na fronteira que vem 

de vez para Portugal. tem que o entregar 
no prazo de tres dias num posto alfande
gario. ate regularizar completamente a 
importar;:ao. 

As formalidades que tem que cumprir 
a/em do pagamento dos impostos cor
respondentes sao as seguintes: 

1 - Dirigir-se a Repartir;:ao do Comer
cio Externo (Rua Nova de Sao Mamede. 
n.o 76- Lisboa 2) e apresentar os seguin
tes documentos: 

a) Prova de que foi residence no 
estrangeiro: 

b) Prova de que reside no momento em 
Portugal; 

c) Titulo de propriedade do velculo. 
ou equivalence. 

d) Declarar;:ao feita por si em que coma 
o compromisso de nao vender o carro 
durante um ano. 

2 - Com estes documentos. obtera 
assim um Boletim de Registo de lmporta
r;:ao que deve apresentar. juntamente com 
o titulo de propriedade do carro e com a 
Declarar;:ao p or si feita. a um Despa
chante Oficial que tratara de todo o 
expediente necessario a regularizar;:ao 
do velcu/o. 

Atem dos impostos tem que pagar 
direitos aduaneiros cujo moncante 
depende do peso do seu carro. De qual
quer modo o mlnimo que pagara e o peso 
do seu carro multiplicado por 9S50 (taxa 
minima por kg). 

Os impostos variam tambem em funr;:ao 
das caracterfsticas (cilindrada. peso. com
bustive/. etc.) do carro e variam entre 
125$00 e 10 000$00. S6 pagara imposto 
do a no de 197 5. se voltar antes de 30 de 
Setembro. Se nao s6 paga imposto para 
o ano que vem. 

· Se quando voltar ja tiver o carro M mais 
de sete anos na sua posse. nao paga nem 
os direitos aduaneiros nem os impostos. 

Se o tiver ha mais de tres anos tambem 
paga s6 uma percentagem que diminui 
quanto mais antigo for o carro nas suas 
maos. 

Antes de vir arranje um «certificado de 
circula<;ao de mercadorias EUR 1 » porque 
esse documento permite tambem uma 
redur;:ao dos direitos alfandegarios (isto 
S6 e va/ido para OS palses membros da 
C.E.E. ou da E. F. T.A., como neste caso. 
a Franr;:a). 

Quanto ao direito de voto: S6 pode 
votar- se ja est a M mais de cinco a nos 
em Franr;:a- se tem ca a sua mulher 
e (ou) os seus filhos. Precisa nesse caso 
de ter certificado passado pela Junta de 
Freguesia em que se inscreveu que /he 
permitira votar em Franr;:a na area onde 
reside. 

Ouanto ao passaporte. e evidentemente 
um boato reaccionario. 0 que acontece e 
exactamente o contrario. Todos os portu
gueses terao direito de agora em diante 
a um passaporte unico. Nao havera mais 
distinr;:oes entre portugueses emigrados 
e nao emigrados. E e tudo I 

PERGUNTAS 
«A QUEM DE DIREITO» . .. 

Ao ler o primeiro numero da revista 
«25 de Abril», fiquei bast ante abis
m ado ao ler a noticia «OS empresarios 
e o novo regime». 

E fiquei abismado porque vi nessa 
notic ia nomes de pessoas a quem 
gostaria de perguntar se s6 agora e 
que silo amigos de Portugal. Nao s6 
aos refer idos no artigo, mas a outros 
capital ist as que, se calhar, tambem 
aderiram a esse grupo ... 

Teria muita coisa a perguntar-llles, 
mas porque ser ia muito e ocuparia 
muito espa~;o na revista - espa<;o 
esse que t ara falta para outras coi
sas - pergunto s6 aos conselhos de 
Administra<;ilo dos Bancos e das 
grandes empresas o q ue fizeram em 
prol daqueles que SSO OS «SeUS» 
explorados, co laborando assim no 

desenvolvimento econ6mico e social 
do pais? 

Pergunto a esses capitalistas que 
ate agora s6 pensaram na sua «pan<;a» 
(desculpem a expressiio) se alguma 
vez pensaram em ajudar os seus tra
babalhadores, instru indo-os, cons
truindo casas decentes, outorgando
-lhes horas livres e passatempos para 
as preencher? 

Nao certamente! 
Mas se se l hes perguntar quantos 

mil contos eles deposita ram nos ban
cos estrangeiros, principalmente da 
Sui<;a? ! 

Nilo responderAo, mas dirilo para 
com eles que nilo silo milhares, mas 
sim mil hoes! 

CARLOS LOPES DOMINGUES 
FRANCA 

Como a pergunta do senhor Domingues 
nao e dirigida a redacr;:ao de «25 de Abril» 
- e porque pela nossa parte a julgamos 

. pertinente - aqui a deixamos aqueles 
a quem eta e dirigida .. . sem comentarios. 

Sera que eles vao responder? I 

das 
cart as 
que nos 

escreveram 

«0 NOSSO PORTUGAL 
NOVO E LIVRE» ... 

Com bastante gosto e prazer v os 
estou a esc rever est a minha carta. 
Nilo calculam a grande alegria que 
houve na minha casa quando rece
bemos a revista «25 de Abril». 

Assim que eu comecei a ler eram 
v ivas e m ais vivas i\s nossas for<;as 
armadas e ao nosso Portugal novo e 
livre. 

Pe~;o -lhe pois o maximo favor de 
fazer conta com igo como assinante 
da revista. 

E felicidades ! 

AUTONIO GOUFA 
FRANCA 

Tambem o senhor Goufa nao calcula 
concerteza a alegria que nos deu com a 
sua pequena carta. 

Que «25 de Abril» seja o porta-voz dos 
grandes acontecimentos que se passam 
no nosso pals junto de todos aqueles que 
sao obrigados a «vender o suor do seu 
rosto» em terra alheia - e o nosso objec
tivo. 

Saber que o conseguimos atingir. 
enchendo de orgulho e emor;:ao as vossas 
casas. deixa-nos evidentemente como
vidos. 

Por isso agradecemos a gentileza da 
sua carta. pedindo-lhe ao mesmo tempo 
que. se alguma vez nos afastarmos deste 
objectivo nos previna. Esta bem? 
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DES PORTO 
0 DESPORTO 
QUE QUEREMOS 
EM PORTUGAL 

Grandes sao as transformac;:oes por 
que passa o nosso pals. Em todos 
os sectores se estudam e aplicam 
novos metodos. se tomam novas 
in iciativas. 0 desporto nao poderia. 
naturalmente. estar desligado do 
resto. A seguir ao 25 de Abril houve 
como que um compasso de espera. 
0 desporto e importante mas nao 
prioritario. Dai que nao fosse dos 
primeiros sectores a ser abordado. 
A sa(Jde. a habitac;:ao. OS transpor
tes. etc .. etc .. teriam que ter a pri
mazia depois de um natural perlodo 
de «esfregar de olhos» que se seguiu 
a um Iongo e profundo sono de 
48 anos. 

Mas o 25 de Abri l haveria de 
chegar ao desporto Tarde. cheio de 
hesitac;oes. incompletamente. che-

Futebol Profissional: 
mais espectaculo que despono. 
Um espectaculo legltimo 
se respeitados os direitos 
dos respectivos actores 
- os futebolistas. Um despono 
6ptimo se efectivamente 
praticado fconscientemente) 
por todos aqueles que, 
nas bancadas. apenas assistem. 

gou. Apenas em f inais de Agosto 
foi nomeado um novo Director-Geral 
dos Desportos - o prof. Melo de 
Carvalho. S6 depois comec;:ou um 
estudo aprofundado de todos os 
sectores ligados aos meios despor
tivos. No ambito da D. G. D. come
c;:aram a trabalhar varias comissoes 
que examinaram 1 3 modalidades des
portivas. a organica do desporto 
escolar. do desporto universitario. do 
desporto federado. etc. Comec;:ou a 
falar - se no ENDO - Encontro 
Nacional do Desporto - a realizar 
de 6 a 9 de Marc;:o . Comec;:aram. 
a pouco e pouco. a ser conhecidas 
as ideias. os pianos da Direcc;:ao
-Geral dos Desportos. 

0 que se pretende venha a ser 
o desporto em Portugal? Para ja. 
uma certeza: o desporto em Por
tugal nao podera continuar a ser 
privilegio de alguns- os ricos. que 
podem alugar instalac;:oes e ter tempo 
livre. OU OS predestinados. que sao 
auxiliados pelos clubes que deles 
pretendem tirar 0 maximo partido . 

0 desporto em Portugal nao pode 
continuar a ser exclusivamente a 
assistencia aos jogos de futebol e 
a leitura dos jornais da especialidade. 
0 desporto em Portugal tera que 
passar a ser um direito de todos. 
t nesse sentido que se ira trabalhar. 
conscientes das dificuldades que 
havera a superar e que nao se limi 
tam a ser especlficas do fen6meno 
desportivo. antes o transcendem. 

Um primeiro- e importante
ponto a sublinhar: o desporto. sendo 
um direito de todos os portugueses. 
tera que ser conquistado com a ajuda 
de todos os portugueses. A cria<;:ao 
de condi<;:oes que permitam. em cada 
aldeia. em cada escola. junto de 
cada fabrica. a pratica do desporto 
tera de partir das pr6prias popula
<;:oes. E. para tal. nem sao necessa 
rias luxuosas instala<;:oes mas sim 
ples campos de futebol. voleibol ou 
andebol (ja que para praticar atle
tismo ate basta a estrada ou o 
campo) . Mais importante que as 
insta la<;:oes ou os tecnicos e a cons-



Corta-Mato: para uma efectiva pratica desportiva 
nao sao indispensaveis pavilh6es e estudios. 
Necessarias sao as pessoas verdadeiramente interessadas na sua divulga9ao .. 

ciencializac;:ao das pessoas. a sua 
vontade de praticar. o reconheci
mento da sua forc;:a. da forc;:a do seu 
trabalho. Se. numa aldeia. a popu 
lac;:ao se consciencializar da impor
tancia da pratica desportiva. pode 
unir-se. construir rudimentares ins
tala<;:6es. reivindicar junto dos pede
res publicos a presenc;:a de urn tee
nice. enfim. praticar desporto. E ao 
unir-se para praticar desporto. ao 
escolher os seus representantes para 
contactar com as varias entidades. 
ao discutir junta os seus problemas 
desportivos. ao reivindicar em con
junto os seus direitos. a popula<;:iio 
da aldeia esta a praticar a demo
cracia. Tambem o desporto - cons
cientemente praticado - pode ser 
uma importante forma de conscien 
cializac;:ao politica. Assim. as popu
lac;:6es o possam compreender. Assim 
a importancia do desporto chegue 
ao seu conhecimento. 

Pois essa e a principal final idade 
do ENDO -Encontro Nacional do 
Despono. Mais do que os quatro 

dias de reuni6es e debates - sem 
duvida importantes. mas insuficien
tes - e toda a diniimica que ele fara 
imprimir por esse pals fora que mais 
importa. Trata-se de uma verdadeira 
«alfabetiza<;ao desportiva» que se esta 
a fazer. E. nesse aspecto. as dele
gac;:6es distritais da D. G. D. tern 
tido urn trabalho importante. t que. 
tambem no desporto. Lisboa tern 
que deixar de ser tudo (ou quase 
tudo). 0 direito ao desporto-como 
0 direito ~ educac;:ao. a assistencia. 
~ habitac;:ao- tern que chegar a to do 
o pais. Mas. para isso. tera que se 
contar com a pr6pria popula<;:iio. 
Populac;:ao que tern que sentir que 
mais importante que ir assistir ao 
seu jogo de futebol ao domingo 
(que o pode continuar a fazer. alias) 
e poder praticar desporto sempre 
que deseje- mas urn desporto dife
rente. urn desporto que e convlvio. 
amizade. «com» o adversario e nao 
«contra» o adversario. 

M . Arons de Carvalho 

Ciclismo Profissional: 
em causa toda uma 
organica desportiva que 
permite a exist~ncia de 
desportistas profissionais 
sem a minima defesa 
quanta ao futuro. 
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TAXAS 
DE JURO 
pra.ticadas 
actua I mente 
em 
PORTUGAL 

Em resposta ao pedido de alguns emigrantes, 
que nos pediram elementos sobre este assunto, 
incluimos neste numero algumas tabelas com 
os dados que obtivemos e que ju~gamos res
ponderem as varias perguntas que nos foram 
dirigidaso . 

• Operac;;oes passivas (dep6sitos) 
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BANCOS COMERCIAIS 

Dep6sitos a Ordem ou com pre
-aviso 

- Dep6sitos a Ordem ou com pre-
-aviso inferior a 1 5 dias 0 

- Dep6sitos com pre-aviso de 1 5 a 

Taxas de J uro 

29 dias . . 0 . . . . 0 0 . . 205% 
- Dep6sitos com pre-aviso ou a prazo 

de 30 a 90 dias. . . . . 0. . . 0 . . . 3.5% 

Dep6sito a Prazo 

- Dep6sito a prazo de 91 a 180 dias 5.5% 
- Dep6sito a prazo de 181 a 270 dias 7% 
- Dep6sito a prazo de 271 dias a 1 ano 8% 

MONTEPIO GERAL 

Dep6sitos a Ordem Taxas d e Juro 

Ate 50 OOOSOO .. . . .. 3 % ao a no 
No excedente .. 0 • • • 1 % ao a no 

Dep6sitos a Prazo 

6 meses . . . 7 % ao a no 
Mais de 12 meses .. 0 8.5% ao ano 
Para men ores - condic;;oes especiais 

BANCO DE FOMENTO NACIONAL 

Praticam apenas as seguintes moda
lidades de dep6sitos: 

- Dep6sitos a prazo superior a 1 ano 
(1 a no e 1 dia) 0. 0 ••• 

- Dep6sitos a prazo superior a t res 
anos. (dep6sito de poupanc;;a) com 
entregas programadas: 

No 1.0 ano (ao fim de 1 ano e 1 dia) 
No 2.0 ano (+ 0.25 %) 
No 3.0 ano (+ 0.25 %) ... 0 ·o ••• 

No 4. 0 ano ( + 0.25 %) 
No 5. 0 ano ( + 0.25 %) e seguintes. 

Os juros estao isentos do paga-
mento de impostos 

Nos dep6sitos de poupanc;:a 
- entregas programadas - ha possibi
lidade de levantamentos. a partir do 
primeiro ano. Tais levantamentos s6 
poderao ser efectuados uma vez por 
ano e a sua soma podera ir ate 20% 
de todas as entregas que tenham sido 
efectuadas. 

Taxas de Juro 

8.5% 

8.5% 
8.75% 
9.00% 
9.25% 
9.5% 

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 

Dep6sitos a Ordem 

Ate 50 ooosoo . . . . .. 
No excedente 0. 0 ••• 

Dep6sitos a Prazo 
6 meses renovavel .. 0 • .. • • • • .. .. • 

9 meses renovavel . 0. • •• 

Superior a 1 ano renovavel 
Para dep6sitos especiais de poupan<;:a 

(superiores a 2 anos) . . . . 0. .. 0 

Os juros dos dep6sitos estilo isen
t os de quaisquer impostos nos termos 
da lei. 

Os dep6sitos tern a garantia do 
Estadoo 

• Operac;:oes act ivas (emprestimos) 

Taxas de Juro que as lnstitui<;:oes de 
Credito estao autorizadas a cobrar: 

Opera<;:oes por prazo superior a 120 

Taxas de Juro 

3% ao ano 
1 % ao ano 

7% ao a no 
8% ao ano 
8.5% ao ano 

9.5% ao ano 

dias .. . . . . 00 • •• 0 ... 00. • • • 6.75% 
Opera<;:oes por prazo superior a 120 

dias mas nao a 180 dias . . . 7.25% 
Operac;;oes por prazo superior a 180 

dias mas nao a 1 a no . . . 00 . 8.25% 
Opera<;:oes por prazo superior a 1 ano 

e ate 2 a nos . . . 9.5% 
Operac;;oes por prazo superior a 2 anos 

e ate 3 a nos .. . . . . . . 1 0.0% 
Opera<;:oes por prazo superior a 3 anos 

e ate 4 a nos . . . 10.5% 
Operac;;oes por prazo superior a 5 anos 

e ate 7 a nos 0 . . 00 . • • • 11 .0 % 
Opera<;:oes por prazo superior a 7 anos 11.5% 



TRANSFER ~NCIA DE DIVISAS 

ugado ainda com esta questao. poe-se o problema 
da transferencia de divisas para o estrangeiro. 

Podem-se levantar. neste caso. duas hip6teses: 

Hip6tese A 
0 emigrante nao tem o dinheiro depositado em 

Bancos. tem-no em seu poder; 

Hip6tese B 
0 emigrante tem dinheiro em dep6sito num Banco 

do nosso Pais. 

Hip6tese A 
~ o pr6prio emigrante que solicita ao Banco de 

Portugal a autoriza<;ao para transferir capitais. Para tal 
tera pelo menos de apresentar: 

- os taloes de venda de moeda. que possua; 
- expl ica<;ao das razoes por que pretende fazer a 

transferencia e documentos comprovativos. se 
possivel. 

- quaisquer outros documentos que o Banco de 
Portugal considere necessaries em face do caso. 

Hip6tese B 

Neste caso de preferencia deverao ser os pr6prios 
emigrantes a porem aos Bancos. onde tem as suas 
contas de dep6sito. os pedidos de transferencia de 
capitais para o estrangeiro. Na sua ausencia os pedidos 
poderao ser feitos por um seu fami liar. devidamente 
autorizado para tal pelo emigrante. 

Ap6s essa diligencia. os Bancos referidos poem por 
sua vez a questao ao Banco de Portugal. fazendo 
acompanhar o pedido dos seguintes elementos: 

- extracto da conta corrente do dep6sito do emi
grante relativo aos ultimos a nos ( 4 a nos pelo 
menos. ou de menor numero de anos se tiver a 
conta M menos tempo); 

- os taloes de venda de moeda. que_.j:}Ossua; 
- explica<;ao das razoes por que pretende fazer a 

transferencia e documentos comprovativos. se 
possivel. 

- quaisquer outros documentos que o Banco de 
Portugal considere necessaries em face do caso. 

deA&ril CONDICOES DE ASSINATURA 

Portugal ... 

VIA NORMAL : 

Estrangeiro 
Espanha e Brasil . 

VIA A~REA : 

Espanha ... 

Outros paises da 

12 meses : 180$00 : 6 meses : 90$00 

1 2 meses : 21 0$00; 6 meses : 1 05$00 
12 meses : 1 85$00 ; 6 meses : 95$00 

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

Europa 12 meses: 250$00; 6 meses: 125$00 
Brasil . . . . . . . . . 12 meses: 320$00; 6 meses : 160$00 

Restantes paises fora 
da Europa.. . . . . . . 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 Emigra9ao 
Pra9a de Londres 
LIS BOA 
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Agora, a responsabilida
de e nossa! Do nosso esforyo 

depende a reconstruyao do Pais! 
E preciso mais acvao! Mais trabalho! 

Mais dinheiro para dinamizar e crescer! 
Dinheiro para construir o futuro Portugal! 

Compre Titulos do Tesouro para a Reconstruvao Nacional! E assim vamos todos ganhart 
Para si, e rendimento! 0 juro e de 10% ao ano! Garantido! Metade cada semestre! 
lsento de todos os impastos! E, a partir do terceiro ano, ate oito anos no maximo, 

os Tftulos sao todos amortizados, com premio no reembolso! 
Esse premio no reembolso aumenta de ano para ano. Se os seus Tltulos 

viverem os oito anos, o rendimento total chega a 11,5%. GanhaVoci! 
Tode~ Canhamft~ I 

Compre ja os seus Titulos para a Reconstruvao Nacional! 
Quanto mais cedo melhorl C:ArlA Tit"'" o;nnc.nn1 A .. ~~"'- -- -


