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Duas conclus6es poderlamos tirar dos resultados das eleir;6es rea!izadas 
em 25 de Abril de 1975. E a primeira de/as, e a constatar;ao de que o povo 

portugues nao tinha o menor aprer;o pelo regime de Salazar e Marcelo Caetano. 
Basta olharmos o numero de pessoas que accoreram agora a depositar 

o seu voto nas urnas- mais de 90 por cento dos recenseados- e compararmos 
com o escasso numero que votou em anteriores eleir;6es, para chegarmos 

a essa conclusao. Os numeros fa/am por si. Se o resultado do recenseamento 
ainda poderia ser interpretado em funr;ao da sua obrigatoriedade. quanta 
as eleir;6es, ninguem podera duvidar do seu significado. 0 povo votou, 
e votou em massa, porque quis. 0 povo votou. porque tem confianr;a 

no processo desencadeado pelos homens do Movimento das Forr;as Armadas, 
em 25 de Abril de ha um ano, e quer panicipar apoiando as forr;as que 

representam os seus interesses contra aqueles que desejariam voltar a implantar 
um regime ditatorial, como aquele que dominou o pais durante meio seculo, 

ao servir;o de meia duzia de privilegiados. 
Este apoio as forr;as progressistas, e precisamente a segunda conclusao 

a tirar do resultado das eleir;6es. Ouase 60 por cento dos votos foram para 
os panidos que prop6em nos seus programas a implantar;ao duma sociedade 

socialista em Ponugal. lsto e claro e nao deixa margem para duvidas. 
T oda a campanha que alguns jornais estrangeiros tem feito contra Portugal. 

insfnuando que o povo portugues estaria a ser /evado por caminhos que 
nao aprova, foi desmentida no dia das eleir;6es. Caminhar para o socialismo, 

para uma sociedade. em que termine duma vez para sempre a exp!orar;ao 
do homem pe!o homem, e a vontade expressa livremente no voto. 

Os que se op6em a isso, sabem que estao a lutar contra a maioria, 
que estao a atentar contra a soberania popular. 

E evidente que estas conclus6es era tidas como certas, muito antes 
das eleir;6es, e o Conselho Superior da Revolur;ao nao esperou pelo 25 de Abril 

deste ano para lanr;ar medidas tendentes em Portugal o capitalismo 
monopo!ista. De. qua/quer maneira, era importance que essa certeza fosse 

expressa em termos suficientemente claros para nao permitirem a continuar;ao 
dos ataques e calunias que as forr;as reaccionarias, tanto em Ponugal 

como no estrangeiro. tem desencadeado contra as opr;6es que os novos 
dirigentes deste pais, apoiados pelo seu povo, tem tornado. 



Um dos sustentaculos do regime 
colonialista. capitalista e fascista era. 
sem duvida. o capi tal financeiro. 
Este. atraves dos bancos. dominava 
toda a vida econ6mica e financeira 

~ deste pals. com reflexo directo r1o 
poder de compra dos trabalhadores 

As institui96es de credito tinham 
em seu poder a quase totalidade da 
poupan9a portuguesa. com a qual se 
faziam (ou nao faziam) a maior parte 
dos investimentos. E se nos lem
brarmos que o controlo de toda a 
actividade industrial (e agricola) era 
feita pelos gran des "trusts". at raves 
das participa96es financeiras. dos 
creditos concedidos. etc.. que os 
bancos tinham em dezenas e de
zenas de empresas, compreendemos 
melhor o porque do estado actual da 
nossa economia. 

Eram. de facto. os trabalhadores 
os que mais sofriam (e sofreml com a 
situa.;:ao em que a nossa economia 
se encontra: os salaries auferidos 
pela esmagadora maioria da popula-
9ao portuguesa sao "mfseros". po
dendo mesmo dizer-se que muitos 
sobrevivem em vez de viverem; sao 
superexplorados e os patr5es apenas 
lhes davam (daol o indispensavel 
para que a " maquina" diariamente 
labute e " descarregue" mais-valias e 
lucros para eles poderem viver 
faustosamente. 

Mas os bancos (que eram elos de 
liga9ao dos grupos monopolistas) 
tambem punham em perigo o pouco 
que os trabalhadores conseguiam 
poupar. 

Na verdade, os milh6es de contos 
acumulados nos cofres dos bancos e 
que eram o somat6rio de pequenas 
poupan9as dos milhares e milhares 
de trabalhadores. eram utilizados 
pelos grupos monopolistas. tendo 
~m . aten9ao apenas os seus ob
JeCtives. em vez dos verdadeiros 
mteressados. e pondo ate muitas ve
zes em perigo o produto do trabalho 
de . m1lh6es de portugueses. E era 
ass1m que a banca acumulava fa
bulosos lucros. que nao vinham 
senao beneficiar OS grupos 
monopolistas. acentuando-se cada 
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vez mais a explora9ao dos tra
balhadores (a titulo de exemplo po
deremos dizer que em 1972, os 14 
bancos comerciais aufenram 747 225 
contos de lucros!l. 

Assim a nossa agricultura 
princ1pal travao do desenvolvimento 
da nossa economia - manteve-se (e 
mantem-se) ao Iongo de todos estes 
anos numa situa9ao estagnante, 
anquilosada, nao se conseguindo 
produm o necessaria para alimentar 
o povo portugues. tendo havido 
portanto, necessidade de se importar 
mu1tos produtos agricolas. 

Quando se procuravam formar 
cooperativas de pequenos pro
dutores e de operarios agrlcolas. logo 

a repressao actuava. ou entao essas 
iniciativas nao iam por diante. em 
virtude de nao haver meios finan
CelrOS disponiveis, porque... os 
bancos apenas conced1am creditos 
aos "pobres" latifundiarios ou aos 
senhores das terras. 

De igual modo o sector industrial. 
para alem do seu distorcido leque de 
actua96es (e distorcida situa9ao 
geografica) nao satisfazia OS mais 
elementares interesses dos tra
balhadores portugueses: nao criava 
postos de trabalho necessaries. nao 
oferec1a salaries acima do nfvel de 
sobrevivencia e actuava direc
tamente nos pre9os dos produtos 
(elevando-os antes que os salaries 
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subts~,um e depois de se concretizar 
esta medida). 

E tudo is to a coberto dos bancos ... 
em prol do "bem da na<;ao" . 

As consequencias dtrectas desta 
situa<;ao foram a manuten<;ao. ao 
Iongo de todos estes anos. dum nivel 
de vida dos portugueses deploravel 
(acompanhado de todas "as da
divas" do ESTADO NOVO: 
repressao. censuras, pris6es, mortes, 
guerras). a baixo do nivel de 
subsistencia, o criar de novos postos 
de trabalho, a cria<;ao dum "exercito 
de reserva" sempre apto a "acudir" 
quando os trabalhadores exigiam 
legitimamente melhores salarios e a 
debandada anual de milhares e 
milhares de trabalhadores que 
procuravam no estrangeiro aquilo 
que o seu pais tinha obriga<;ao de 
lhes dar e que lhes negava! 

PASSADO RECENTE 

Oepois do "25 de Abril". os la
tifundiarios e os grandes grupos 
monopolistas utilizaram a "sua" 
banca para criar "reaccion{Hia" e 
continuamente problemas aos 
assalariados agricolas, aos pequenos 
e medios agricultores e as pequenas 
e medias empresas (atraves de restri
<;6es de credito), para assim paralisar 
todos os investimentos, criando uma 
situa<;ao dificil a vida econ6mtca do 
pais e fazendo aumentar o 
desemprego. 

Tentavam, assim, nao s6 boicotar 
e sabotar toda a vida econ6mica
-financeira, como tambem impedir a 
instaura<;ao dum verdadeiro 
processo democratico no pais, 
abrindo assim brechas necessarias 
por onde pudesse passar um golpe 
(apoiado e preparado por elesl da · 
reac<;ao. 

A IMPORTANCIA 
OA NACIONALIZAC,:AO 
DA BANCA 

Assim, a medida tomada em 14 de 
Mar<;o tem uma dupla vantagem: 

- por um lado, aniquilara ou 
abalara, e muito, um dos sus
tentaculos do fasctsmo e da reac<;ao; 

- por outro lado. permitira ao 
Estado intervir em todos os sec
tores-chave da nossa economta, po
dendo assim ser uma boa plataforma 
para um raptdo cresctmento e 
desenvolvimento econ6mico e social 
posto ao servi<;o de todos os por
tugueses. 

6 
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NACIONALIZA<;:AO 
E SOCIALIZA<;:AO 

Na verdade, a nacionaliza<;ao da 
banca pode vir a ser, num futuro 
pr6ximo, uma medida im
portantissima e de arranque de
finitive para um desenvolvimento 
econ6mico que seja harmonioso. 

Estando a banca nas maos do 
Estado, ja este pode subsidiar e 
ajudar: na cria<;ao de cooperativas de 
operarios agricolas e/ou de pequenos 
camponeses; na constitui<;:ao de 
empresas agricolas do Estado (em 
especial na regiao sui do pais); na 
explora<;ao e aproveitamento dos 
milhares e milhares de ha de terra 
incultos; na construcao e na plani
ficacao de outras medidas de re
forma agraria, tais como a cons
trucao de diques e o melhor apro
veitamento dos rios (atraves duma 
politica concertada da hidro e ter
moelectrical, para assim se 
auxiliarem as classes mais des
favorecidas; na constitui<;:ao de pe
quenas e medias empresas agricolas; 
facilitara, em suma, o acesso, as 
institui<;6es de credito, aos pequenos 
e medics agricultores e operarios 
rurais, que nao puderam te-lo ate ao 
memento, uma vez que as taxas de 
juro praticados eram elevados. 

Poderemos dizer que a estrategia 
antlmonopohsta e um passo decisive 
para a elimina<;:ao de todos os 
obstaculos que entravam nao s6 a 
nossa agricultura, como, afinal, toda 
a economia. E e um facto de que to
da e qualquer ac<;:ao antimonopolista 
{que vem, alias, no programa do M. 
F. A. e no Plano Econ6mico) tem 
necessariamente que passar pela 
nac1onahzacao da banca. 

Mas pensa-se que essa accao 
ant1monopolista tambem tem que 
passar pelo controlo eficaz e efectivo 
de todos os grupos monopolistas, 
sabotadores da economia nacional. 

II 

Agora, "o que faz falta" e elaborar 
rapidamente e com base no pode~ 
econ6mico de que o Estado passa a 
disfrutar , todo um plano ver
dadeiramente actuante e eficaz de 
desenvolvimento econ6mico e social 
que possibil ite sair da letargia e do 
an1qu1losamento em que caiu, a 
nossa agricultura e toda a nossa 
economia, af inal, criando e in
centivando a criacao de novos 
postos de trabalho, que permitam 
etect1var uma melhor redistribui<;ao 
dos rendimentos acabando com to
das as diferen<;as salariais e sociais 
etc., etc.; e necessaria criar toda uma 
estrutura de planeamento pro
fundamente diferente da que houve 
ate agora; e urgente, igualmente, 
desbaratar e destruir todo e qualquer 
foco do antigo regime, atraves dum 
rapido e efectivo saneamento de 
estruturas e pessoas, sem o qual toda 
e qualquer medida antimonopolista 
pode esbarrar com obstaculos sa
botadores da nossa economia. 

Mas, ponto importante, tera que 
haver (e nao se podem confundir os 
dois conceitosl para alem da 
nacionaliza<;ao uma indispensavel 
socializa<;ao. Na verdade, a 
nacionaliza<;ao da banca nao implica 
nem, s6 por si, significa socializa<;ao. 
A socializa<;:ao implica uma efectiva e 
real participa<;:ao e gestao de todos 
os operarios, camponeses, e tra
balhadores em geral, nos centres de 
decisao e, consequentemente na vi
da econ6mica do pais. A 'subor
dina<;~o do poder econ6mico ao poli
t iCO 1mpl1ca, necessariamente, que 
este seja verdadeiramente 
representa tive e que defenda os 
in teresses das massas trabalhadoras 
e, tendo em atencao isto, a criacao e 
defini<;ao de criterios de prioridades e 
de metodos de gestae mais eficazes. 

Portanto, poderemos dizer, em 
suma, que a banca nacionalizada s6 
podera ser posta ao service da classe 
trabalhadora se estiver garantida a 
participa<;:ao efectiva, pratica e rea! 

dos trabalhadores na gestao e ad
ministra<;:ao das institui<;6es de cre
dito. E isto se se quiser iniciar uma 
efectiva socializa<;:ao {ou seja, a 
passagem para as maos dos tra
balhadores de todos os sec
tores-chave e meios de produ<;:aol e 
nao passar ou substituir um capi
talismo liberal por um capital ismo de 
estado que nao serve os reais in
teresses dos trabalhadores. 

....-----
IMPLICACOES 
NA EMIG.RA<;:AO 

Foram todos os condicionalismos 
anteriores {para alem de outros: a 
guerra, etc ) que precipitaram e 
obrigaram muitos trabalhadores a 
sair do pais e ir ganhar a sua vida em 
terras estranqeiras. 

Assistiu-se assim a um avolumar 
dos fluxos migrat6rios, ano ap6s ano, 
e a uma desertif icacao das zonas 
rurais, acentuando-se a densidade 
populacional em dois ou tres distritos 
{mais industrializadosl que podiam 
ainda proporcionar alguns empregos. 

A sorte dos emigrantes nao era, 
porem, melhor e seria ingenue 
argumentar aqui, que essa ex
f)lora<;ao s6 e acentuada nos paises 
ncos. Nao. Os metodos horriveis 
criminosos, desumanos do sistem~ 
capital ista nao sao nem diferentes, 
nem mais crueis nos paises ricos do 
que nos paises pobres. 

Com a nacionalizacao e sociali
za<;:ao da banca, {para alem da 
nacionalizacao de outras empresasl, 
acompanhadas com a tomada de to
das as medidas {urgentesl atras 
expostas, podem-se criar novas 
{melhoresl perspectivas a todo o po
vo portugues. Tera, porem, que se 
ter em aten<;:ao todos os emigrantes. 
Na verdade, eles estao fartos de ser 
explorados, segregados, es
pezinhados. Urge, pois, construir o 
pais que permiti ra a todos os por
tugueses {OS que trabalham ca e OS 
que labutam no estrangeiro) terem 
um nivel de vida compatfvel e que 
lhes possibilite, f inalmente, serem 
pessoas livres. 

Com a nacionaliza<;:ao da banca e 
com a participa<;:ao de todos os tra
balhadores na gestae e na ad
ministracao dos princ ipa is pon
tos-chave da nossa economia, essa 
medida estara mais facilitada e s6 
assim poderemos entao dizer que a 
banca {Portugal, afinall esta ao servi
<;:o e e de tOdOS OS portugueses. 

BENTO COELHO 
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A NACIONALIZACAO 
DA BANCA , 
E FAVORAVEL 
AOS EMIGRANTES 

Como e do conhecimento publico. 
o Conselho da Revolu<;:ao recente
mente cnado promulgou um diploma 
legal que determina a nacionaliza<;:ao 
da banca em Portugal. Por esse facto. 
os bancos portugueses deixam de 
ser propriedade de entidades priva
das e. como ali~s sucede j~ em 
varios outros paises. passam a ser 
geridos pelo Estado. Com semelhante 
medida- sem duvida a mais revo
lucionaria ate hoje tomada pelos 
poderes ~on~tituidos- pretende-se. 
mu1to objeCtlvamente. passar a con
~rolar o poder econ6mico. fazendo-o 
mserir numa linha de objectivos que 
apenas tenha em vista os superiores 
mteresses da comunidade nacional. 
onde quer que ela se encontre radi
cada. 

E. em todo o caso. natural que 
os sectores ou grupos ate M pouco 
dom1nantes procurem desvirtuar o 
verdadeiro alcance do diploma em 
causa e tentem. nomeadamente junto 
d<? portugues emigrado. instaurar um 
~~~~~a. de desconfian<;:a que nada 
JUStlflca. 

Para essa eventualidade. a Secre
tana de Estado da Emigra<;:ao cum
pre 0 dever de alertar OS nucleos 
de portugueses radicados no estran
geiro contra as insinua<;:oes ou boatos 
de que venham a ser alvo com vista 
a deturpar a medida ora tomada. quer 
nas suas causas quer nos seus efei
tos. E a prop6sito sublinha que atra
ves de tal medida. passa o Estado 
-como. alias j~ sucedia com os 
ban cos emissores - a poder enca. 
minhar 0 credito para OS que dele 
realmente necessitem e a concede-lo 
de preferencia. para iniciativas o~ 
actividades que se revelem de inte
resse nacional. Em nada e. portanto. 
afectada a natureza pnvada dos dep6-
sitos ja fettos ou que os utentes da 
banca venham a fazer. podendo ass1m 
os emigrantes continuar absoluta
'!lente tranquilos quanto a rentabi
lldade das contas em aberto ou que 
pretendem abrir. 
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Todos os jornais. todas as radios 
e tele~isoes estrangeiras berram hoje 
em un1ssono que Portugal esta a dois 
passos do «comunismo». 

Ate aqui. tudo bern. Cada um e 
livre de interpretar como quiser o 
que se passa no nosso pais. E e 
seguro que burgueses temerosos que 
lhes aconte<;:a o mesmo na terra 
deles. nao podem senao achar que 
o q_ue se passa em Portugal e muito 
pengoso para o seu sistema de explo
ra<;:ao e miseria. 

Mas o mais engra<;:ado e que esses 
senhores atacam o processo em curso 
em Portugal ... em nome da «demo
cracia e das liberdades»! Afirmando 
que o que se passa em Portugal 
na~a tern a ver com a democracia. 
ve1amos o que eles «democratas» 
dizem: 

«0 senador James Buckley. de 
: Nova lorque afirmou numa Confe

rencia de I mprensa que consider a 
que existe amea<;:a «comunista» em 
Portugal ~ que essa e uma situa<;:ao 
mUltO pengosa para os Estados Uni
dos e a Europa Ocidental. 

0 senador nao exclui a hip6tese 
duma mterven<;:ao militar da NATO 
em Portugal. caso eles considerem 
que o perigo «comunista» aumenta. 

«Nao estou a sugerir quaisquer 
ac<;:oes especificas. mas tambem nao 
recuo diante das op<;:oes. Ha uma 
serie de coisas que as pessoas com 
poder mi/itar pod em fazer» - dec I a
rou este «democrata». 

Nunca a situa<;:ao em Portugal os 
preocupou. Ouanto mais repressao 
houvesse. mais prisoes. mais explo
ra<;:ao e miseria do povo portugues. 
quanto menos liberdades existissem 
mais eles se sentiam «democratas». 
«respeitando os assuntos internos d~ 
outros paises». como eles dizem 
0 seu poder e o seu dominio esta 
vam bern assentes. eram bern defen
didos pela ditadura que oprimia o 
povo portugues e os povos das 
col6nias. 

NOS 
De repente. o povo portugues 

llberta se das grilhetas. Tenta atra
ves das suas lutas preservar as liber
~ades conquistadas e alarg~-las. 
llbertar-se da explora<;:ao e miseria 
a que o dominio imperialista conduz. 

E sem mais tardar esses senhores 
«esquecem» «a neutralidade». «a nao 
ingerencia nos assuntos internos de 
outro pals». come<;:am a gritar que 
«a democracia e as liberdades estao 
amea<;:adas». Nao hesitam um 
segundo em amea<;:ar com interven
<;:ao militar. em afirmar que «ha uma 
sene de coisas que as pessoas com 
poder milltar podem fazer». 

A «democracia» de que eles mais 
gostam. aquela onde eles se sentem 
ma1s seguros. e a do Chile de 
Pmoche! nenhuma liberdade. milha
res e m1lhares de assassinados. um 
custo de v1da que aumenta incessan
temente. sal~rios que baixam em vez 
de subirem. t essa «democracia» 
que eles ajudam a instaurar sempre 
que podem e onde podem. Mas as 
vezes. e e ai que est~ a nossa for<;:a 
- e o medo deles - «os tiros saem 
p~la culatra» ... como na Grecia ha 
a1_nda bern pouco tempo; como no 
V1etnam. As vezes o pr6prio povo 
ame~icano diz «nao>> a falsa demo
~racl~ d_os seus dirigentes. a sua 
1ngerenc1a nos assuntos de outros 
pafses. As vezes. podia acontecer 
que se o poderoso imperialismo ame
ncano e todos os seus comparsas 
e ~migos. i_ncluindo os portugueses. 
qu1sessem 1mped1r o povo trabalha
dor portl!gues de avan<;:ar para a 
democrac1a e o socialismo. que o 
povo trabalhador de toda a Europa. 
a come<;:ar pelo povo espanhol dis
sessem «nao» e obrigassem os fan
farroes de hoje a fazer marcha atr~s. 

E talvez se1a por isso que tanta 
fanfarron1ce amda nao se concreti
zou • fel1zmente para 0 povo por
tugues e para todos os povos do 
mundo 



DES PORTO 
FUTEBOL EM PORTUGAL: 
tres casos exemplares 
TRES CASOS ocorridos recentemente no futebol portugues 
merecem-nos nesta edic;llo uma atenc;ao especial. Sao tres 
factos que nao resolver am campeonatos, que nao andaram nas 
primeiras paginas dos jornais, que terao, inclusive, passado 
urn tanto despercebidos. Mas silo tres casos exemplares, tres 
casos didaticamente importan tes. \res casos possiveis depois de 
25 de Abril. 

Contemo-los e analisemo-los: 

• TRABALHADORES E BORLAS 
Anotfcia: 

A fim de evitarem tanto quanto possivel o acesso de 
"borlistas" aos jogos de futebol, com graves prejuizos para as 
receitas do Benfica, consequentemente, com reflexos na 
situacao dos trabalhadores do clube, estes deliberaram formar 
piquetes de vigilancia que tern actuado junto das entradas. 

0 coment&rio: 

A situac;llo financeira dos clubes de futebol portugues e 
muito grave. Todos eles estllo a reduzir despesas. a aumentar 
~ qu!'las , a procurar soluc;Oes salvadoras. Mais do que 
runguem, os trabalhadores dos clubes conhecem esses 
problemas. Empregados nos campos desportivos ou nas 
secretarias, eles estao dentro dos problemas dos clubes. 
N_ormalmente mal remunerados, por vezes pagos para alem do 
daa 30, eles sentem as quest<>es financeiras dos clubes. 
~assando - por agora - sobre uma interpretac;llo para a 
sttuac;llo a que se chegou. aos trabalhadores importa garantir 
para ja o seu ganha-pllo, todos os meses urn tanto ameac;ado. E 
os trabalhadores do Benfica. depois de formarem uma 
Comissllo, mostraram estar atentos a vida do clube. Entre 
outras medidas, resolveram vigiar atenta mente as entradas do 
Estactio, no sentido de acabar com as borlas que determinaram 
uma assistencia aos jogos que nao condiz com as receitas da 
bilheteira. Tambem nos clubes, os trabalhadores estiio 
vigilantes e comec;am a intervir activamente. E dada a forma 
como esses clubes tern vindo a ser .Reridos - de que resultam 
as actuais situac;Oes financeiras - muito importante sera essa 
intervenc;llo. 

• CO RUCHE E INV ASAO 

A reportagem: 

logo em Coruche, a con tar para o Campeonato Nacional da 
Ill Divisao. Perto do fim. a invasllo do campo por parte de 
~deptos da equipa da casa. A rea~llo dos dirigentes e 
JO&~~ores do Coruchense: ''Estamos envergonhados. 
posatavamente desfeitos, porque temos andado a condenar e a 
lam_entar tal procedimento do publico de outros clubes e, hoje. 
o tnste problema caiu-nos em casa pois foi o nosso publico que 

inv~diu o campo. Para mais, nada houve que o justificasse. 
~st~varnos a perder por 1 - 2, sem qualquer interferencia do 
ar~atr~ no resultado. E mesmo no lance que originou a invasao 
? arbatro teve. razAo. Logo_ ~p6s o jogo, os dirigentes e os 
JOgadores reumram-se e dectdtmos promover uma Assembleia 
Geral com os s6cios onde comunicaremos a irrevogavel decisao 
de abandonarmos o Campeonato e entregarmos as chaves do 
clube. a~ presidente <;Ia Camara. Face ao apoio da massa 
~socaatava que repud10u os acontecimentos. a direcc;ao e os 
JOgadores acederam a continuar nos seus postos. 

0 coment&rio: 

Nao e costume uma rea~ao tao salutar entre os nossos 
clubes desportivos. Sabemos como tern sido. As· massas 
associativ~ _invadem o campo e a culpa e sempre do arbitro, 
do adversano, da federac;llo, das comiss<>es de arbit ros dos 
6rgaos de informac;llo. Todas as a firmac;<>es anteriore; (in
flamadas) de· dirigentes e tecnicos. toda a mentalizac;ao in 
suflada a jogadores e a s6cios, toda a campanha orquestrada 
pelos jomais de clubes contribuem- juntamente com uma rna 
classificac;ao, origem de tudo - para um estado de espirito 
propfcio aos incidentes. 

Mas, felizmea:ate, ja se vllo assistindo a reacc;Oes correctas, a 
tomadas de posac;ao exemplares. 0 exemplo vindo de Coruche 
deve ser divulgado. Por, infeliz.mente, ni!o ser habitual ... 

• Y AZALDE E DIVISAS 
A entrevista: 

Yazalde a ·A Bola•: .£ 6bvio que o governo portugues 
tern de pensar no povo portugues e nllo em meia du.zia de 
estrangeiros. E e ainda mais 6bvio que o povo portugues tera 
de escolher o sistema social em que quer viver segundo os seus 
interesses e nllo a pensar nos interesses de meia d6zia de 
estrangeiros que por ca passam... Sou o primeiro a com· 
preender isto e tambem sou 0 primeiro a pensar que e 
correctissimo que os estrangeiros deixem de vir buscar 
dinheiro a Portugal como o tern feito ate aqui. Ha todo urn 
problema de safda de divisas que se pOe quando e o bem-estar 
do povo portugues que passa a estar em causa•. 

0 coment&rio: 

Nllo deixa de ser louvavel que tlio correcta opiniao venha de 
urn estrangeiro, p rofissional de futebol dos mais bern pagos 
entre n6s. •bota de ouro• do futebol europeu. Num momento 
em que se imp()e, a todo o transe. uma consciencializac;ao de 
todos em relac;llo ao problema econ6mico do pais, e importante 
- ate pela difusao que tem - o exemplo de lucidez de 
Yazalde que demonstra nllo se lirnitar a vir ate Portugal cobrar 
uns milhares. 

Em relac;llo a todos os emigrantes portugueses - a quem 
estas linhas muito especialmente se dirigem - o alerta de 
Y azalde deve ser tornado em considerac;ao. Da mesma forma 
que ele compreende a necessidade de evitar a saida de divisas 
assim os portugueses espalhados pelo mundo devem com: 
preender a importancia que o envio de poupanc;as para Por
tugal representa para o futuro do pais. 

Manuel Alves de Carvalho 
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Apesar de muita coisa ter mudado 
em materia de bancos depois 
que o secretario de Estado do 
Tesouro nos condedeu esta 
entrevista. achamos que ela 
continua a ser importante por 
algumas questoes que trata 
relacionadas com o dinheiro que 
os emigrantes enviam para 
Portugal. Por esse motivo. aqui 
a transcrevemos. 
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QUE SE PASSA 
REALMENTE COM 
AS REMESSAS 
DOS EMIGRANTES? 

P. - Diz-se que o 25 de Abril. ou 
mais precisamente a forma alarmista 
e boateira como ele foi relatado no 
estrangeiro. provocou em grande 
parte dos emigrantes uma reacr;:ao 
de medo pelo futuro do pais que os 
leva a nao enviar as suas economias 
para Portugal. 

Pode-nos dizer qual e a veracidade 
de tais afirmar;:6es? 

Alves Conde - Efectivamente, 
a imprensa internacional, na 
generalidade, nao relatou com 
veracidade os fundamentos do 
Movimento de 25 de Abril e isso 
criou naturalmente, duvidas 
junto dos nossos emigrantes. 

Felizmente, a vinda de muitos 
deles a Portugal durante as ferias 
e as informa<;:oes que, entre
tanto, os seus familiares lhes 
comunicaram conferiu, a partir 
de Agosto de 1974, o fen6meno 
de recupera<;:ao da queda havida 
nos meses transactos e pode 
afirmar-se, sem qualquer opti
mismo, que ha estabilidade na 
remessa dos emigrantes. 

P.- Mas essa estabilidade e 
generalizada? Nao havera nenhum 
fen6meno de compensar;:ao que cor
responda. por exemplo. a paragem 
de remessas por parte dos emigran
tes de um determinado pals e ao 
acrescimo do montante dos envios 
por parte da emigrar;:ao de outros 
pafses? 

Alves Conde - Efectivamente, 
a estabilidade medida em termos 
globais nao e generalizada e 
assistimos a do is movimentos: 
um de acrescimo, que se regista 
dos emigrantes radicados nos 
paises do centro da Europa; e 
urn de decrescimo, dos emigran
tes radicados no contin ;nte 
americano, particularmente no 
que respeita aos Estados Unidos 
da America e a Venezuela. 

P. - Equal tem sido o papel da 
Banca privada portuguesa no estran
geiro em relar;:ao a este problema? 
Sera verdade como se afirma fre
quentemente que certos Bancos tem 
boicotado o envio das economias 
dos emigrantes para Portugal? 

Alves Conde- Temos tido 
conhecimento de noticias, atra
ves da imprensa portuguesa, que 
alguns bancos privados portu
gueses nao estao incentivando 
as transferencias dos emigrantes 
para Portugal. Porem, quando 
analisamos os quadros compara
tives das remessas de emigran
tes canalizados por esses Ban
cos, veriOcamos que apresen
tam movimentos em correla~;ao 
com as tendencias globais e nao 
dispomos de provas formais de 
qualquer acc;:ao de boicote. 

P. - Diz-se tambem que as taxas 
de juro que os Bancos estrangeiros 
pagam pelo dep6sito das economias 
dos nossos emigrantes sao muito 
mais favoraveis que as da Banca 
portuguesa. 

Ate que ponto e que isso corres
ponde a realidade? 

Alves Conde - Com a recente 
altera<;:ao das taxas de juro, ocor
rida em Dezembro, podemos afir
mar que as nossas taxas sao 
competitivas c m as da banca 
estrangeira . 

Se alguma diferenc;:a desfavo
ravel existe ela e muito pequena 
e em muitos casos nao e sufi 
ciente para desencorajar os emi 
grantes de continuarem a reme
ter as suas poupan<;:as para o pais 
de origem, pois que a maioria 
nao atendeapenasaorendimento 
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do seu capital. o que. alias, seri_a 
legftimo. Na verdade, os _em• 
grantes estAo ta!f1bem con_v•ctos 
da excepcional 1mportanc1a que 
as suas remessas representam 
para o Pals, particularmente no 
momenta em que estamos a pro
ceder a urn enor me esforc;:o de 
reconstruc;:Ao nacional. orientado 
por critltrios que atende~ a 
princfpios bllsicos de valonza
c;Ao regional. lsto equivale a 
dizer que o planeamento toma 
em conta as regiOes mais desfa
vorecidas do Pals, as quais, como 
sabemos, t 6m contribuido com 
maiores contingentes de emi 
grantes. 

P.-Pela correspondencia que 
recebemos constatamos que uma 
aspira9ao generalizada dos emigran
tes e a existencia de um Banco de 
Estado que centralize as suas pou
pan9as. 

Qual sera a viabilidade desse 
Banco? 

A lves Conde - Sabemos muito 
bern desse anseio e estAo-se 
envidando t odos os esforc;:os para 
j6 em M arc;:o pr6ximo a Caixa 
Geral de Dep6sitos, como insti 
tuto de credito do Estado, inau 
gurar uma ag6ncia em Paris que 
serll o comec;:o de uma implanta 
c;Ao da maior instituic;:ao de cre
dito portuguesa nos principais 
centros fnde laboram os nossos 
emigrant es. £ urn plano que nAo 
deixarll de fazer sentir os seus 
efeitos ja no corrente ano de 
1976, mas sera a sua acc;:Ao mais 
intensa durante o proximo ano 
de 1976. 

P. - Due condi96es mais favo
raveis para OS emigrantes e que 
poderia criar a existencia de um tal 
Banco ? 

Alves Conde-Aiem do aspecto 
de seguran c;:a que esta implicito 
numa insti tuic;:Ao de credito do 
sector publico, ela podera enca
rar melhores condic;:Oes de remu 
nerac;:Ao, principalmente se o de
positante definir prazos mais 
longos de aplicac;:Ao das suas 
poupanc;as. Tambem podera ligar 
tais poupanc;as a operac;:Oes de 
emprestimos, quando necessa
rios, como sera o caso de com
pra de habitac;:Ao pr6pria. 

P. - 0 desejo dos emigrantes de 
verem as suas economias centrali
zadas num Banco de Estado unico 
corresponde geralmente a aspira9ao 
do_ controle do emprego das econo
mJas depositadas. Todos querem que 
o seu dinheiro seja empregue no 
desenvolvimenco do pals. especial
mente das regi6es onde nasceram 
e trabalharam. e gostariam de poder 
controlar concretamente essa apli
ca9ao. 

0 que acha de sea ideia? 

Alves Conde- Ja me referi 
acima a este problema. Creio 
que a forma mais eficiente e a 
dos emigrantes terem confianc;a, 
acima de tudo, no Governo, por
tanto em todas as acc;:Oes con 
cretas como sejam as do planea
mento regional. 

A Caixa Geral de Dep6sitos 
tern sido sempre - e continua a 
ser em escala mais acelerada -
o grande f inanciador nAo s6 das 
autarquias locais mas tambem 
dos sectores econ6micos funda
mentais, em especial da agricu l
tura, atraves de emprestimos 
directos ou indirectos, neste caso 
por intermedio de Caixas de 
Credito Agr icola Mutuo, das 
industrias extractivas, transfor
madoras e da construc;Ao c ivi l , 
para s6 citar estas modalidades. 
lsto s6 e possivel mere& da cres
centa confianc;a que aquela ins
tituic;ao continua a usufruir dos 
detentores da poupanc;a privada. 

Na fase actual do lanc;amento 
do planeamento regional em no
vos moldes, nao creio que a ideia 
do controlo directo da aplicac;ao 
de fundos possa ser feita e creio 
mesmo que ela nalguns casos 
poderia ser perigosa, pois o Go
verna Central teria de atender, 
nao ao tipo de necessidades des
sas regioes, mas sim aos capitais 
que afluiam a cada regiao, o que 
poderia ser factor de desequiH
brio entre o binario financia 
mento-necessidade. 

Creio, no entanto, que ha for
mas porventura menos concretas 
mas igualmente eficientes de 
seguir atentamente o fomento 
das regioes a que os emigrantes 
pertencem, como seja a de se 
ocuparem com a gestao da sua 
municipalidade ou mesmo fre
guesia. 

Numa fase mais adiantada, 
admitimos que alguns munici
pios possam colocar empresti 
mos com determinados objecti 
ves e, entao, nesse caso, terla 
mos alcanc;:ado a possibilidade 
de controlo directo da aplica
c;:ao dos fundos por parte dos 
subscritores de tais empresti 
mos. 

P. -Ja o conhece concerceza. 
mas gostariamos que nos dissesse 
concretamente o que pensa sobre 
isso. o grande problema de muitos 
emigrantes que desejariam voltar 
para Portugal. sa/vaguardando no 
entanto a possibilidade de regressar 
ao pals em que se encontram actual
mente caso nao se conseguissem 
adaptar a vida do pals: a comutabi
lidade automatica dos dep6sitos na 
moeda do pals para onde emigram 
por um !ado. e a possibilidade de 

retranstenr codas as suas economias 
em caso de nova parcida. por outro 
/ado. 

Este problema p6e-se tambem. 
como sabe. em rela9ao ao envio 
puro e simples das economias. pelas 
mesmas raz6es. 

0 governo prepara alguma solu-
9BO para este problema? 

Alves Conde - 0 problema, 
como se verifica. e bastante com
plexo e a questao financeira e 
uma parte apenas do mesmo. 

Na diflcul conjuntura em que 
todos os palses vivem, verifi
ca-se que os emigrantes portu
gueses tern sido, mesmo assim, 
os menos afectados e, por outro 
lado, como em Portugal se depa
ram problemas preocupantes de 
desemprego, afigura -se-nos que 
nao e o momenta asado para urn 
regresso em massa, ao Pais, de 
emigrantes. 

0 problema, pela sua vastidAo, 
caberia, em principia, a Secre
taria de Estado da Emigrac;:Ao. 
e eu apenas posso afirmar que o 
Banco de Portugal tem permitido 
a retransfer6ncia das economias 
por parte dos emigrantes, pois 
que e conhec ido que tais movi
mentos s6 tern Iugar em casos 
de extremas necessidades e 
carencias sentidas pelos seus 
titula res. 

P.-Nao sei ate que ponto e 
ainda do seu domfnio esta questao. 
mas n6s recebemos frequentemente 
cartas de varios emigrantes que nos 
dizem.· «na minha a/deia nao ha 
electrifica9ao: eu estou disposco. se 
o governo me der garantias. nao s6 
em parcicipar com a/gum dinheiro 
para isso. mas inclusivamente a 
organizar uma colecta para esse fim 
entre os emigrantes da minha terra, 
para que n6s possamos ter um 
mlnimo de conforto quando al vamos 
de ferias. 

Como e que esta co/abora9BO 
poderia nao «cair em sado roto» 
e ser aproveitada uti/mente? 

Alves Conde - Ja aflorei o pro
blema em termos genericos e 
creio bem que iniciativas desse 
genera sao absolutamente via 
veis e tern de ser em primeira mAo 
tratadas no ambito regional , seja 
a freguesia o u o municipio. 

T emos conhecimento , aue 
muitas acc;:oes dessas tem sido 
feitas sem a intervenc;:ao do Go
verno, mas se for achado conve
niente que tutele tais acc;:oes, 
nAo temos duvidas algumas em 
afirmar q ue a resposta e posi
tiva, tanto esta o Governo empe
nhado na resoluc;:Ao das necessi 
dades mais urgentes sentidas 
pelas regioes mais desfavoreci 
das do Pais. 
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NUM PAiS 

25 de Abril foi dia de ele(<;oes. E em_bpr~ esta data ja 
tivesse muitos motivos para ficar marcada e para ser 
orgulhosamente lembrada na mem6ria de todos os 
portugueses, nao deixa de ser importante 0 facto de 
nela se terem realizado agora, um ano depois da jor
nada que derrubou o fascismo, as prometidas eleic;oes 
livres em Portugal. 

0 povo votou e votou na democracia. 48 anos de 
fascismo sao uma heranc;a pesada e ainda demasiado 
fresca na lembranc;a · dos portugueses para que, na 
sua maioria esmagadora, nao aderissem ao projecto 
de reconstru<;ao do pals em que as forc;as progres
sistas estao empenhadas. Enganaram-se redondamente 
aqueles que apregoavam por jornais estrangeiros a nao 
adesao das massas populares e esse p~ojecto. De facto, 
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LIVRE 
ELEICOES 

~ 

LIVRES 
desde o dia 25 de Abril de 1974 ate ao 25 de Abril de 
1975, essa adesao foi por varias vezes demonstrada, 
sobretudo nos mementos em que o processo re
volucionario esteve em perigo, e s6 por ma-fe se po
dera levar por diante a campanha que tem sido 
desencadeada contra Portugal. As eleic,;oes foram 
apenas mais uma prova disso, mas uma prova que 
ninguem podera desmentir. Nao foi por acaso que as 
diversas tentativas reaccionarias contra a democracia 
portuguesa contaram sempre entre os seus objective$ 
adiar ou impedir mesmo a realizac,;ao das eleic,;oes. E 
que a vontade popular expresse no voto nao interessa, 
por motivos evidentes, aqueles que continuam aposta
dos em que o pais volte ao que o pals era ainda ha 
pouco mais de um ano. 

VOTAR 
ECOLABORAR 

tinha dito 
o Presidente da Republica 

No passado dia 10 de Fevereiro, o 
General Costa Gomes dirigiu ao pals 
uma importance mensagem sabre o 
acto e/eitoral, em que aproveitou 
para fazer o ponro do caminho 
percorrido pela revolu~ao portuguesa 
ate essa data. E de notar que a data 
por ele indicada, nessa altura, para as 
elei~oes, foi posteriormence adiada, 
em virtude dos aconrecimentos do 11 
de Man;o. Dada a importancia dessas 
palavras, aqui as inserimos em boa 
parte. 

"As eleic,;oes para a Assembleia 
Constituinte realizar-se·ao no dia 12 
de Abril de 1975. 

Proclamo publicamente esta data 
cumprindo os termos do n. 0 6, art. 0 

7. 0 da Lei n.0 3/74 
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RECENS EAOO S EM PORTUGAL 

OlllrltOI 

Aveiro .... ... ....................... . .. 

Eleetore• 

358885 
139 357 
367055 
109866 
167 905 
295849 
135144 
227 468 
137 790 
264487 

Oeputados 
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Tinha pois absoluta razao o Presidente da 
Republica, General Costa Gomes, quando explicou, em 
10 de Fevereiro, a imporHlncia do acto eleitoral: 

Beja .......... . ..... . .. .............. ... . 
Braga ............................... ... . 
BraganfWa .............................. . 

6 
15 
4 

"Votar e urn direito de todo o eleitor, mas e 
simultaneamente urn dever imperioso. Nenhum 
portugu~s se negara a responsabilidade de votar, de 
votar tao conscientemente quanto lhe seja posslvel. 
Votar e colaborar, nao votar e trair o povo" . 

Casteelo Branco .................... . 
Coimbra ............ .. ................. . 
~vora ................................... . 
Faro .................................. . .. 
Guards ............ . .... .... .... ~. 

7 
12 

5 
9 
6 

Leiria ................... ... ..... . ....... . 
Lisboa ................................. .. 
Porto ................................... . 
Portalegre ............................ . . 
Santarl!m ........ ................ ...... . QUEM VOTOU? 
Set6bal ................................ . 
Viseu ................................... . 
Vila Real .......................... ... .. 

11 
55 
36 
4 

13 
16 
10 

A hora em que encerramos este numero, ainda nao 
terminaram OS .trabalhos de calculo do total dos bole
tins de voto. E, no entanto, de registar, que a par
ticipa<;ao dos eleitores tenha sido, de Ionge, a maior 
que ja alguma vez se registou entre n6s. E essa par
ticipa<;ao come<;ou logo no acto de recenseamento, 
cujos resultados foram os seguintes: 

Viana do Castelo ................... . 
Angra ................................... . 
Horta .......... . .. . ...... .... . ...... .... . 
Ponte Del gada ....... ....... ......... . 
Funchal ............................... .. 

Total ....................... . 

1 371 559 
889 295 
107 813 
321 957 
402339 
261 218 
156 507 
156884 

49 812 
25 749 
84365 

141 133 

6172437 

6 
6 
2 
1 
3 
6 

247 

.;.r.:nnvt>o"" recordar que nas grandes 
Programa do M.F.A. 
e democrat1zar eram as 

motiva<;oes de homens 
que nao dormiram a noite 
Abril. 

tern duvidas quanto aos 
damenta1s percorndos na 

nessa ronda me
dos caminhos da Hist6ria; 

que se aprox1ma dum epilogo 
genUinamente portugues. 

no caminhar para a 
t:JAml"ol",>rja a data que hoje fixei sera 

marco fundamental na longa rota 
percorrer. 
Estas primeiras elei<;oes acabarao 

determinar os homens a quem 
u~• .. rn•n<>te a transcendente res 
ponsabilidade de preparar a Cons
tetuic;:Ao, a Le1 fundamental que 
lan~ril o povo a que pertencemos no 
rumo do Futuro. 

Votar e urn direito de todo o eleitor 
mas 6 s1multaneamente urn dever 
imperioso Nenhum portugu~s se 
negaril a responsabllidade de votar, 
de votar tao conscientemente quanto 
lhe seja possivel. 

Votar e colaborar, nao votar e trair 
o Povo. 

Aproveito a oportunidade de hoje 
para fazer um balan<;o geral dos 

resultados de menos de um ano da 
nossa Revolu<;ao. 

Come<;arei por reconhecer tantos 
erros e desvios e colectivos feitos por 
homens e organiza<;oes egoisti
camente agarrados a velhos pri
vilegios; por oportunismos pseudo
-revolucionarios de ambiciosos do 
Poder; por massas populares, gente 
Simples e boa, que interesses ocultos 
polarizam e manejam. 

Estamos a aprender es-
for<;adamente a viver em liberdade. 
Decretos nao bastam. 

A vivencia em sociedade livre terti 
de impregnar os sentimentos, as ati
tudes e os comportamentos de todos 
n6s; teremos de a conquistar, in
tegra-la na nossa personalidade 
coleCtlva num processo nao isento 
de varios sobressaltos. 

Evitaremos as ditaduras que 
margmam a rota revolucionllria que 
prosseguimos. 

Aos homens sem fe, aos fracos de 
vontade e de esplrito, aos que 
desertam na caminhada, batidos 
pelas dificuldades da Revolu<;Ao, aos 
feridos nos privilegios, aos im
pacientes, aos injustamente trauma
tizados, a todos recomendaria a lei
tura da hist6ria de tantas revolucoes 
libertadoras. 

A caminhada para a liberdade tem 
sempre urn preco social em suor, 
sangue e lagrimas; s6 a generosidade 
dos autenticos revolucionarios e a 
bondade e civismo do Povo Por
tugues tem permit1do pre<;o tao 
baixo. 

Todos n6s, Povo de Portugal, 
vamos lutar mais com o espirito, tra
balhar mais com as maos, perse
verando mais com a vontade, para 
construir uma sociedade hvre com 
um mlnimo de sofrimentos injustos. 

Chegam ate mim clamores de 
impacientes e de idealistas por
tugueses que cri ticam o que chamam 
"ritmo Iento da nossa Revolucao". 
Falam-me outros, nos quais incluo 
estadistas estrangeiros que con
duziram as suas revolucoos li
bertadoras, do perigo da acelera<;ao 
excessiva do processo re
volucionario. 

A extrema dependencia 
econ6mica de um Mundo em crise, a 
tarefa urgente da descoloniza<;ao, o 
artificialismo do sistema das fon;as 
de produ<;ao, o atraso e distoryao 
educacional, sao algumas das pesa
das herancas que limitam a capaci
dade de ·aceleracao revolucionaria, 
sob pena de rotura do equilibria 
social que desejarfamos manter. 
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RECfNSEADOS EMIGRANTES 

Africa do Sui .............................................. . 
Alemanha ......................................... .......... . 
Austrlllia .................................................... . 
Brasil ........................................................ . 
Canad6 ........... .... . .............•......................... 
E. U.A ......................... ......... ....... . .... .... .. .. .. 
Espanha .... ...... ... . ........ ................ . ...... .... . ... . 
Franca .. ... ...... ....... ............... ...... ... ........ ..... . 
Grii -Bretanha ..... ... ..... .... ....... ...... ......... ....... . . 
lt61ia ..................... ................... ............ .. ... .. 
Atenas ....................................................... . 
Antu6rpia ..................... ...... ........................ . 
Buenos Aires (Argentina) ............................ .. 
Bissau (Guine) .................. ..... ..................... . 
Copenhague (Dinamarca) ............................. .. 
Caracas (Venezuela) .................................... . 
Dublin (lrlanda) ........ ......... ................... ...... . 
Hamilton (Bermudas) .................................. .. 
Estocol111o (Su6cia) .......... ................. .... ...... . 
Helslnquia (FiniAndia) .................................. .. 
Kinshasa (Zaire) .. .. .. ........ ............................ . 
Luxemburgo .. .............. ....................... . ........ . 
Mexico ....... ....................... ..... .... ............... . 
Mbabane (SwaziiAndia) ................................ . 
Oslo (Noruega) ............... ............................ . 
Rabat (Marrocos) ........................................ . 
Roterdao (Holanda) .................................... .. 
Salisburia (Rodesia) ..................................... . 
T6quio (Japao) .......... ........ ......................... . 
Viena (Austria) ........................................... . 

Total ...... .. ...... . . ... . .......... ......... . ... . . . 

315 
6025 

137 
529 

2 142 
4685 

378 
2924 
1 015 

280 
8 

334 
4 
9 

32 
1452 

22 
22 

154 
19 
28 

794 
24 
38 
42 
13 

430 
29 
14 
41 

21 934 

Como se sabe, para efeito de eleic;;oes todas estas 
zonas onde trabalham portugueses constituiram urn 
(mico cfrculo eleitoral, com direito a eleger urn deputa
do, que representara na Assembleia Constituinte os 
emigrantes. 
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PART/DOS 
CONCORRENTES 

Apesar de logo a seguir ao 25 de Abril terem 
aparecido dezenas de partidos, como era natural 
depois de tanto tempo em que a actividade publica foi 
monopolizada em Portugal pelo partido do Governo, a 
Acc;;ao Nacional Popular, sendo os outros obrigados a 
trabalhar na clandestinidade, concorreram agora as 
eleic;;oes 12 partidos: 

Partido Popular Monllrquico - PPM 
Partido Comunista Portugues - PCP 
Centro Democr6tico Social -CDS 
Movimento de Esquerda Socialista- MES 
Partido Socialista - PS 
Movimento Democrlltico Portugues- MDP/CDE 
Partido Popular Democratico - PPD 
Uniao Democratica Popular - UDP 
Frente Socialists Popular - FSP 
Frente Eleitoral Comunista - FEC (M-L) 
Liga Comunista lnternaacionalista - LCI 
Partido da Unidade Popular -PUP 

OUANTO SE FEZ 
EM MENOS 
DE UM ANO 

E reconfortante verif1car quanta se 
fez em menos de urn ano de Re

, voluc;;ao. 
Milh6es de almas, povos irmaos, 

foram colocados no cam1nho des
colonizante, genese de novas patnas 
de expressao lusiada. 

0 Povo Portugues. 1ntoxicado de 
decenios de propaganda da ex
trema-direita, disp6e agora de uma 
informac;;ao publica com orgaos li
vres, onde jfl se procura cnar o JUSto 
equilibria no plurahsmo de opini6es. 

Os responsaveis pela Economia e 
Financ;;as criaram uma estrutura 
orc;;amental mais adequada, uma 
distribuic;;ao mais justa da carga 
f1scal, aumentaram o "controle" do 
Estado sobre a banca e a economia 
privada e preparam se para actuar na 
conjuntura com base no novo Plano 
Econ6mico ja aprovado 

lniciaram-se as 1ntervenc;;6es do 
Estado nas empresas pnvadas e na 
1mplantac;;ao da reforma agraria. 

.. 



Todos eles apresentaram os seus candidatos a 
Assembleia Constituinte, embora alguns o tenham fei
to apenas em alguns distntos. Assim, no caso da 
emigrac;:ao que funcionou, como ja dissemos, como um 
cfrculo eleitoral com direito a eleger um deputado, 
apresentaram candidaturas cinco partidos: 

:;,upl ente 

MDP/CDE - Ant6nio Macedo 
Varela 

- Rui Manuel Justo 
Neves 

PPD -Jose Teodoro Je- - Ant6nio Manuel 
sus da Silva Machado Novais 

PS -Jose Neves - Rodolfo Crespo 

FEC (M-L) - Everaldo Valente 
Alberto 

PPM - Joao Carlos Ca-
mossa Saldanha 

CDS - Nelson da Silva - Maria Leonor 
Sa lema 

Os sectores electricos, petrolifero, 
siderurgico, comercio internacronal, 
distribuic;:iio cooperativa dos bens de 
consumo, construc;:ao de navios de 
pesca. e outros sectores comec;:am ja 
a sentir a nova orientac;:ao do Estado 
para os desviar de interesses capi
talistas exclusivos e os colocar ao 
servic;:o do Povo. 

No plano da Administrac;:ao In
lerna, tentam-se sofuc;:Oes de 
democratrzac;:ao e descentralizac;:ao 
administrativa e mantem-se firme o 
rumo pre-elertoral cheio de di
ficuldades 

Na politica externa, a colaborac;:ao 
na descolonrzac;:ao, o reajustamento 
e alargamento das nossas relac;:c3es 
internacionais tem sido uma tarefa 
imensa .a protelar uma explorac;:ao 
rnternacronal mais intensa da nova 
situac;:ao nacional. A renegociac;:ao da 
C_oncordata e do acordo dos Ac;:ores 
sao 1a vantagens fundamentais a 
considerar em curto prazo. 
. Tudo o que se refere a transportes 
rnternos, maritimos e aereos esta em 
plena reconversao, bern como o pro
blema habitacronal, a utilizac;:ao da 
energra, as obras publicas e a defesa 
do ambiente 

Nunca se trabalhou tao rn
tensamente nos problemas de 
seguranc;:a social dos trabalhadores, 

onde se estao a criar ou melhorar 
esquemas de protecc;:ao contra a 
doenc;:a, o acidente, o desemprego e 
a velhice. 

Nas relac;:Oes capital-trabalho 
procura-se orientar uma turbul~ncia 
excessiva, limitar aventuras pseudo
-revolucionarias, mas importa so
bretudo continuar a reforc;:ar a luta 
ordeira mas firme dos trabalhadores 
que trabalham e por isso conquistam 
legitimos direitos a uma vrda melhor 
e mais digna. 

No campo da educac;:ao nacional 
tudo o que foi feito, incluindo a 
democratizac;:ao da gestao dos es
tabelecimentos de ensino, a revisao 
dos programas primarios, prepara
t6rios e secundarios, os acordos 
culturais, o trabalho de planeamento 
e preparac;:ao, parece nao im
pressionar. 

t um esforc;:o camuflado pela selva 
rmensa do que esta por fazer, tarefa 
rntrinsecamente gigantesta agravada 
por cotrentes extremistas de 
pensamento, por fascrstas ou 
pseudo-revolucionarios a quem 
Portugal Livre parece nao convir. 

Pensemos ainda no que se realizou 
ou preparou no campo da saude. em 
medicina preventiva, em domocra
tizac;:ao do sistema hospitalar, em 

regularizac;:ao das carreiras pro
fissionais. 

Gostariamos de ter realizado mais 
e m~lhor, mas fac;:amos JUStic;:a aos 
actuais responsaveis do Poder, tra
balhadores infatigaveis que merecem 
alta cotac;:ao no mundo do trabalho 
honesto com que teremos de forjar 
um Pals democratico, auten
ticamente livre e justo. 

VOTAI 
COM CONSCI~NCIA 

lerminarei com dois apelos. 0 
primeiro quero dirigi-lo aos partidos 
autenticos. aqueles que ver
dadeiramente sao representativos de 
segmentos genuinos do Povo de 
Portugal. 

A felicidade possivel de todos n6s 
depende muito da vossa acc;:ao 
esclarecedora e pedag6grca junto 
das massas populares. lntensificar 
tudo quanto contribua para a unr
dade no sentrdo de se construir uma 
democracia pluralista e livre e 
procurai esquecer os atritos possiveis 
na luta politica. 
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A CAMPANHA 
ELEITORAL 

A intentona reaccionaria abortou a 11 de Mar<;:o 
veio alterar ligeiramente as datas previstas para as elei
<;:Cies e, consequentemente, para o inlcio da campanha. 
lnicialmente marcadas para o dia 12, como se pode ver 
no discurso do general Costa Gomes que aqui 
transcrevemos, as elei<;:oes acabaram por se realizar s6 
no dia 25 de Abril. A campanha, por sua vez, come<;:ou 
no dia 2 e terminou a 23. 

Durante mais de vinte dias, os partidos t iveram 
oportunidade de expor os seus programas e de, atraves 
dos principais orgaos de informa<;:ao, apresentarem em 
rigorosa igualdade de circunstancias as suas propostas 
de solu<;:ao para a actual conjuntura do pals. Ouase sem 
incidentes, numa impressionante demonstra<;:ao de ci
vismo e de maturidade polltica, Portugal apresentou 
durante estes dias urn espectaculo de liberdade que 
chegaria, s6 por si, para fazer calar todas as acusacoes 
que do estrangeiro tern sido movidas contra n6s. 

Sucederam-se os comlcios, as sessoes de es
clarecimento, a interven<;:ao na radio e na televisao, as 
colagens de cartazes em profusao pelas paredes de to
do o pais. Naturalmente beneficiados os partidos com 
uma maquina mais bern montada e com maior numero 
de aderentes, as condi<;:oes foram, no entanto, 
rigorosamente identicas para todos nos orgaos de 
informa<;:ao oficioso, como exigem as mais elementares 
regras da democracia. De salientar, o interesse de todo 
o povo e;n ser esclarecido. Obrigado durante meio 
seculo ao obscurantismo a que o votaram as classes 
dom1nantes, ele quer agora recuperar na aprendizagem 
polltiCa, procurando detectar quais sao OS partidos que 
melhor defendem os seus interesses e quais sao 
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aqueles que pretendem apenas servir-se dele para 
continua rem a explora-lo. E apesar das condi<;:oes a que 
o reduziram todos estes anos do sistema fascista, bern 
poderemos afirmar que a sua aprendizagem num ano 
apenas bern podera servir de exemplo apontado ao 
mundo. 

COMO VOTARAM 
OS EMIGRANTES 

Os portugueses residentes no estrangeiro que, na 
devida altura, se tinham recenseado nos consulados da 
respectiva area, puderam agora votar por corres
pondencia. Depois dos problemas levantados por 
alguns governos estrangeiros quanto ao 
processamento do acto eleitoral portugues nos res
pectivos paises, foi esta a maneira mais facil e mais 
correcta que se encontrou, tendo sido publicado urn 
decreto-lei nesse sentido. Todos os recenseados rece
beram, portanto, urn boletim de voto, acompanhado de 
dois envelopes: urn verde, destinado ao boletim e sem 
quaisquer indica<;Cies; o outro era branco e estava ja 
endere<;:ado ao Governo Civil de Lisboa. Os emigrantes 
que votaram limitaram-se a assinalar no boletim o 
partido que elegeram e o seu nome e morada no en
velope branco, remetendo-o em seguida para o Go
verno Civil de Lisboa. 

Escusado sera dizer que para os residentes em 
territ6rio portugues nao havia esta possibilidade de vo
to por correspondencia. T odos os eleitores tiveram de 
dirigir-se as mesas de voto, onde depositaram os 
respectivos boletins. 

, 



" \ ... 
_~.:__ 

Neste momento a hora e de 
constru<;:ao de um sistema em que 
caibam todos os part1dos autent1cos. 
ma1s tarde, numa sociedade ma1s 
poht1zada, sendo livres sempre po 
dere:mos corrig1r as pos1<;:6es relat1vas 
que JUStamente ca1bam a cada 
doutrina partid{Hia. 

Cord1alldade, generosidade e 
lealdade na luta sao atributos dos 
verdade •ros combatentes da 11-
berdade 

0 segundo apelo dirijo-o a todos 
os eleitores. Votai, mas votai com 
conscifmcia; nao nos envergonhara a 
falta de cultura pollt ica porque ate 
essa sempre nos foi negada e es
camoteada. 

Temos agora de dialogar, escutar, 
ler, _falar, estudar os programas parti
~llflos, e treinar o nosso esplrito cri
tlco para obter uma escolha cons
ciente e valida. 

Nao veJamos fantasmas :-~os 
arautos da liberdade, mas nao acel
temos a ilusao dos logos fatuos, 
belos mas estereis, de utopias to
talitarias. 

So~retudo reJeitemos partldos ou 
d?utnnas que oferecem para ja a 
v1olenc1a e o 6dio em troca de um 
suposto paraiso futuro . a que tal 
cam1nho Jama1s conduzina. 

Saudo o 12 de Abril de 1975, que 
prevejo padrao lummoso no avanco 
revolucionario que conduzira a 
Democrac1a pluralista livre e 
autentica. 

Saudo todos os eleitores que vo
tem conscientemente em partidos 
validos para a Revolu<;:ao Por
tuguesa. 

Vamos contnbu1r com o vosso vo
to para se obter uma Const1tui<;:ao 
que nos garanta um futuro em 11-
berdade, fraternidade, progresso e 
just•<;:a soc1al." 
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RESULTADOS 
FINAlS 

0 resultado das eleic;:oes e jfl conhecido. Limi
tamo-nos, por isso. a apresentar aqui os quadros 
da vota<;ao tanto em Portugal como nos principais 
pafses da emigrac;:ao. 

PORTUGAL 

Oe$ignaQAo Aercantagem Oepu-
Tota ie doe votos 11doa 

eteitoa 

Freguesias 4(127 

Eleitores inscritos 6176559 

Votantes 5 665 7CJ7 91 ,73 

Votos brancos ou nulos 393 164 6,94 

C. D. S. 433153 7,65 16 

F. E. C. 32508 0;57 0 

F. S. P. 66 161 1,17 0 

L. c. I. 10732 0,19 0 

M. D. P./C. D. E. 233 362 4,12 5 

M. E. S. 57682 1,02 0 

P. C. P. 709639 12,53 30 

P. P. D. 1 494 575 26,38 80 

P. P. M. 31 809 0.56 0 

P. S. 2145392 37,87 115 

P. U. P. 12984 Q,23 0 

U. D.P. 44 546 0.79 1 

EMIGRA<;AO 

Pro PS MOP 

Alemanha 1107 2701 534 
Frany8 317 11(12 583 
Luxemburgo 100 368 111 
lnglaterra 22:1 418 143 
Holanda 30 234 40 
I tAll a 44 64 2~ 
Espanha 61 105 76 
Belgica 79 103 46 
Brasil 91 46 37 
E. U. A. 3446 454 87 
Venezuela 935 57 75 
Canada 1089 436 195 

Total na Europa 2001 5256 1600 
Total no continent& americana 5574 1000 399 
Resultado geral 8386 6327 2025 
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CDS FEC 

167 114 
73 173 
14 50 
32 42 

1 31 
84 5 
32 17 
46 6 
73 2 
89 17 

112 5 
72 25 

456 457 
352 49 
846 485 

PPM 

6 
8 
1 
0 
0 
3 
1 
3 
0 
3 
9 
3 

22 
19 
44 

Sera portanto o candidato do 
P. P. D Jose Teodoro da .Silva. 
quem rtJpresentara os emigrantes na 
Assembleia Constitu inte. a qual 
come<;arfl a funcionar no pr6ximo 
dia 2 de Junho. 



1' de Marvo de 1975: mais uma vez 
os "saudosistas" do regime deposto 
a 25 de Abnl, todos aqueles a quem o 
reg1me de Salazar-Caetano protegeu 
durante 48 anos - e que por isso 
mesmo "orotegeram" e apoiaram o 
regime fascista - tentam p6r um 
travao ao processo revolucionario 
encetado em Portugal. Voltar a 
submeter 0 pais a miseria e a 
opressao, e o seu objectivo. Chacinar 
milhares de portugueses para o 
alcanvar, e um meio que lhes nao 
repugna. 

11 DE MAR(:O: 
NOVA INTENTONA 
REACCIONARIA ••• 

VITO RIA ••• NOVA 
DO POVO PORTUGUES 

Por isso o povo portugues ex1ge 
para eles um castigo severo. um 
controlo rigoroso para que nao 
recomecem de novo. 

Desta vez ainda e ma1s uma vez 
tambem. a mobilizacao imediata do 
povo portugues impediu a tentativa 
de golpe de Estado de se concretizar. 
Mas sera preciso fazer qualquer coisa 
para que eles nao continuem sis
tematicamente a atentar contra as li
berdades conquistadas pelo povo 
portugues. 

. 
"25 de Abril" resolveu dar-vos os 

artigos de JOrnais que relatam os 
acontec1mentos. Ouase sem 
comentarios. Porque sabemos a 
frenetica campanha de descredito e 
calunia que alguns amigos no es
trangeiro de Spinola e de outros 
cont ra- revo lucionarios como ele, 
tentam lancar sobre o povo por
tugues e o processo em que esta 
empenhado, tentamos dar-vos a 
cronologia dos acontecimentos que 
de facto tiveram Iugar. 
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0 ATAOUE 
AO RAL 1 

E assim que o jornal "A Capital" 
do 11 de Man;:o relata os acon
teclmentos: 

"Os acontecimentos de hoje tra
duzem-se num araque a tres quarreis 
de Lisboa - Escola Prtuica de 
Administrar;ao Milicar, no Lumiar, 
Escola Pratica de Servir;o de Material 
e Regimento de Am/haria Ligeira 7, 
os dois ultimos em Sacavem. 0 ata
que, desencadeado por unidades 
para-quedistas de Tancos, apoiados 
por car;as "T6" e helic6pteros, 
assumiu parricular vio/encia contra o 
R. A. L. 7, unidade considerada 
"fundamental" para o M. F A. 
Apesar da escassez de informar;ao 
oficial, sup6e-se que o ataque se 
integrava numa centativa de go/pe de 
Estado de forr;as conservadoras. 

Uma testemunha ocular dos 
acontecimentos, chegada ao local 
exaccamente quando o helic6ptero e 
dois bombardeiros atacavam o R. A. 
L. 7, em Sacavem, confiou-nos o 
relato dos factos, cal qual os 
presenciou de sob uma ponte onde 
procurou abrigo quando as balas 
zumbiam de todos os !ados. Trata-se 
de Pedro Jose Caleiro Baptista, de 28 
anos, residente no Bairro da Caixa, 
74- 7. 0 esquerdo na Moita do Ri
batejo, o qual, na altura, vinha a 
caminho de Lisboa ao volante de 
uma camioneta que transportava 
material de construr;ao civil. 

- Passava em frente do R. A. L. 7, 
cerca das 11 e 45 horas, quando 
comecei a ouvir tiros. Vi logo que nao 
era brincadeira nenhuma, pois 
participei em muitas operar;6es em 
Angola e sei muiro bem diferenciar as . 
coisas. . 

"0/hei para o ar e vi dois bom- · 
bardeiros e um helic6ptero que 
bombardeavam o quarrel. Abandonei 
imediatamente a carrinha no meio da 
estrada e refugiei-me debaixo de uma 
ponte. As balas e as granadas 
zumbiam de todos os !ados. Sob a 
ponte, ja se haviam acolhido os 
homens que andavam a traba/har na 
estrada e muiros automobilistas. Ha
via mulheres com crianr;as ao colo. 

"Os bombardeiros andavam af a 
uns 50 metros de altitude e deixavam 
cair bombas compassadamente, 
enquanto que o helic6ptero mandava 
rajadas de metralhadora quase 
sucessivas. As balas faziam ricochete 
na ponte onde nos abrigavamos. 
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"Entretanto, apareceram tambem 
muitos soldados debaixo da ponte. 
Eram do R. A. L. 1 e tinham 
conseguido fugir quando o tiroteio se 
desencadeou. Todos eles esravam 
desprevenidos, sem armas, a ex
cepr;ao de um furriel, (passive/mente 
estaria de sargento de dia ou de 
sargenro da guarda), que cmha uma 
G-3. Ajudei-o a carregar o carrega
dor, porque e/e tinha os bolsos 
cheios de balas. 0 furriel nao dizia 
nada, apenas queria derrubar o 
helic6prero. Fez tres tiros, um a um, 
mas eu avisei-o que eles eram capa
zes de atirar a ponte abaixo. " 

"0 furriel disse-me, depois, que 
tinham sido apanhados de surpresa, 
e s6 assim se explicava que todos 
estivessem desarmados Eu tenho 
quase a cerceza de que, do interior do 
quarrel nao respondiam ao tiroteio do 
helic6ptero e dos bombardeiros. Vi 
muitos soldados a sa/tar o muro do 
quartet e a rastejar, procurando fugir 
as rajadas que nao despejavam. Nao 
vi feridos, mas o quarrel estava quase 
codo a arder, ou, pelo menos, o fumo 
era intenslssimo. 

"Estive cerca de vinte minuros de
baixo da ponte, ate que aproveitei 
um ligeiro abrandamento dos tiros e 
pude assim escapar-me. " 

DISCUTIR ORDENS 

Os avi6es eram "T6" e, soube-se 
mais tarde, as primetras rajadas 
foram disparadas nao por um mas 
{)Or varios he/ic6pteros. 0 R. A. L. 7, 
disse nos, depois, o capicao Diniz de 
Almeida, "foi apanhado de sur
presa" 

Estavamos num d1a per
fel(amente normal, quando fomos 
surpreendidos pelos heli-ataques. 

Nas casemas do quartet eram visi
veis, de tonga distancia, os vestfgios 
do ataque: telhados partidos, pare
des esburacadas, etc 0 tiroteio 
desencadeado pe/as forr;as atacantes 
- Batalh§o de Para-quedistas 777, 
de Tancos, comandado pelos 
oficiais coronet Durao, tenente Levy 
Garcia, capitao Sebasciao Marrins, 
maJOr Mensurado, segundo in
formar;6es de alguns soldados -
prolongou-se ate cerca das 73 horas, 
altura em que os capl(aes Sebastiao 
Martins e Diniz de Almeida se en
contram para dialoqar. 

Segundo o capitao Oiniz de Al
meida, entre a guamir;ao do R. A. L. 
7 ha a registar varios feridos. 0 oficial 
nao especificou o numero de baixas. 

A maioria dos soldados para
-quedistas afirmou, no meio da 

confusao que se gerou, desconhecer 
por compte co o que estava ali a fazer. 
Soldados do R. A. L 7, entretanto, 
procuravam esclarece los sobre a 
importancia de "nao cumprir ordens 
apenas porque foram dadas por 
alguem com mais 'amarelos' do que 
n6s". 

No fundo, que sentido faz 
estarmos para aqui a matar-nos uns 
aos outros? - perguntava um dos 
para quedistas. 

DIALOGO QUE CONDUZ 
AO FOGO 

Cerca das 73 horas, o capitao Diniz 
de Almeida, oficial do R. A. L. 7, que 
onentava a defesa da unidade, 
prontificou-sejJ dialogar como capi
cao Sebastiao Martins, para
quedista, de Tancos, que coman-

dava as forr;as acacantes. Os dois 
oficiais avistaram-se, por entre os 
pdares dos altos ediffcios vizinhos do 
R. A. L 1, no meio de numerosos 
populares, que, embora cons
tantemente empurrados pelos canos 
das mecralhadoras dos soldados, nao 
arredaram pe. 0 tiroteio havia para
do, entretanto. 0 nosso rep6rter 
estava no local, ao !ado dos dois 
oficiais, e o dialogo entre ambos e 
aqui reproduzido de mem6ria · 

Capl(§o Diniz de Almeida - Entao 
0 que e que se passa? 

Capitao Sebastiao Martins 
T enho ordens dos meus superiores 
para ocupar a sua unidade. 

Cap. D. A. - Mas porque? Eu 
tenho ordens dos meus superiores 
para defender a minha unidade. 

Cap. S. M. - Voce nao cem ordem 
para se entregar? 

Cap. D. A. - T enho ordens para 
defender a unidade, sempre. De 
res to, estamos Ionge de esperar uma 
coisa destas. A unidade estava num 
dos seus dias de vida normal, quando 
fomos surpreendidos pe/o ataque 
dos helic6pteros. Tenho uma serie de 
homens feridos. 0 que se passa 
a final? 

Cap. S. M. (tira um documento de 
um dos bolsos do camuflado e es
cende-o ao cap. Oiniz de Almeida, 
que passa uma vista de olhos por ele. 
0 documento, um ape/o as Forr;as 
Armadas, falava, pela breve /eitura 
que o rep6rter p6de fazer, de des
vmuar;6es ao Programa do M. F A.J 

Com cerceza que rem 
conhecimento destes comunicados. 

Cap. D. A. - Entao e voces 
acacam uma unidade por causa de 
um papel? 



Cap. S. M. - Nao e por causa de. 
um papel. Ha altas individualidades 
descontentes com a. forma como as 
coisas tem corrido. E em nome de/as 
que desencadeamos esta acr;ao, para 
garantir que as eleir;6es de 7 2 de 
Abril se realizarao. 

Cap. D. A. - As Forr;as Armadas 
sao a garantia de que as eleir;6es se 
realizarao. De res to, De quem e que o 
camarada recebeu as ordens? Neste 
Pals as ordens vem do Presidente da 
Republica, do Govemo, ou do Chefe 
do Escado-Maior General das Forr;as 
Armadas. 

Cap. S. M. - Eu recebi ordens. 
A taquei a unidade, que voces de
fenderam com unhas e dentes. 
Estamos aqui a dialogar para ver se 
hfJ possibilidades de evitar mortes. 
Ha mais forr;as que vem a caminho. 
Voces rendem-se ou nao? 

Cap. D. A. - Vamos lutar, entao. 
Nao nos rendemos. Mas precisamos 
saber por que motivos, por que 
objectivos escamos a lutar. 

(Ha vozes ao !ado que gricam, vira
das para o capitao dos para
-quedistas: "0 povo nao esca com 
voces! 0 povo nao esca com voces!) 

Um civil aproxima-se e interrompe. 
Apresenca-se: 

- Chama-me Costa Correia, esci
ve na opera9ao para ocupar a P I. D. 
E./D. G. S. e nao fiz aquila para ver 
agora o Pars lanr;ado numa guerra 
fracicida, para ver o Pafs sob a amea
r;a de um golpe escilo Chile. 

Cap. S. M. - lsco nao e um golpe 
estilo Chile. 

Costa Correia - De qua/quer 
forma, temos todos de estar umdos, 
temos todos de defender a nossa re
volur;ao, a revolur;ao feita para resti
cuir ao povo a sua d~qnidade. 

fHa vozes que vo/cam a gritar: "0 
povo nao esta com voces! 0 povo 
nao esta com voces!". 0 capitao Se
bastiao Manins aparema, agarrado 
ao cano da sua arma automtJtica, 
nervosismo. J 

Cap. D. A. - Porque e que o 
camarada nao vem comigo ao 
COPCON? Reconhece ou nao aucori
dade no COPCON? No general 
Carlos Fabiao, o chefe do Es
cado-Maior do Exercico? Os nossos 
chefes deram-nos ordens concrarias. 
A si de acacar, a mim de me de
fender. Porque nao deixamos que 
eles discutam o assunto? 

Cap. S. M. - As Forr;as Armadas 
nao estao consigo. 

(Ha vozes ao !ado, de todos 
quancos ali se encontram, que gritam 
o concrario.J 

Cap. D. A. - Se assim for entao 
nao terei a menor duv1da ~m me 

render a maioria. Mas, que eu saiba, 
o Exercito esta connosco, a Marinha 
esca connosco, s6 voces e que nao. 

Cap S. M. - Vamos ver. Vamos 
entao esperar que os nossos chefes 
decidam. 

PARA-QUEDISTAS 
NO AEROPORTO 

Mal comer;ou o ataque ao quartet, 
o trafego do aeropono foi paralisado. 
Logo a seguir, tomou ali posir;6es um 
contingence de cerca de 700 para
-quedistas, vindos de Tancos. Um 
capitao que se encontrava no 
aeroporto declarou: ''Estamos do fa
do da Democracia, mas isto esta 
ainda muito confuso". Acrescentou 
que os revoltosos incluiam aviar;ao, 
para-quedistas e cava/aria. 

Contactado o Regimento de Para
·Ouedistas de Tancos, o oficial de 
servir;o disse nao ser possfvel en
contrar o capitao Ramos, antigo 
adjunto do general Spfnola. ln
cerrogado sobre a sicuar;ao, afirmou 
nada saber sabre o que se estava a 
passar e que se mantinha a tran
quilidade naquela base. 

Entretanto, ao fim da manha, 
comandos do COPCON tinham-se 
deslocado a Be/em, onde se avis
taram com o Presidente Costa 
Gomes, a quem deram 
conhecimento do que se estava a 
passar. 0 encontro seguiu-se a uma 
reuniao de emergencia dos oficiais 
do COPCON. Tres avi6es "T6" so
brevoaram, entao o Forte do Alto do 
Duque. Ao mesmo tempo, os oficiais 
ligados ~ Campanhas de Dinami
zacao--Gulwral foram convidados a 
dirigirem-se para as respectivas uni
dades. Fontes /igadas a Presidencia 
da Republica pensavam que se tra
cava de um movimento desen
cadeado por dissidentes da Forr;a 
Aerea, os quais nao obedecem se
quer ao respectivo chefe do Es
tado-Maior. Mais tarde, o Presidente 
da Republica, dirigiu-se para a Cava 
da Moura. 

Cerca das 72 e 75 o Conselho de 
Ministros interrompeu a sua reuniao, 
tendo o Governo safdo para o quanel 
dos fuzileiros, no Alfeite, segundo 
informar;ao dos batedores que 
acompanharam os ministros. 

Por outro !ado, a comissao 
coordenadora do M. F. A. en-
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contrava-se. a mesma hora, reunida 
no lnstiruto de Altos Esrudos da De
fesa Nacional, recusando-se a pres tar 
declara96es aos jomalistas que ali 
acorreram. A safda, oficiais daquela 
comissao afirmaram tratar-se de um 
movimento desencadeado por para
-quedistas. " 

MOBILIZACAO 
EM TODO 0 PAiS 

E s6 por volta das 13h30m que a 
Emissora Nacional, em liga<;:ao com a 
5. a Divisao do Estado-Maior General 
das For<;:as Armadas, da as primeiras 
notic1as concretas sobre o que se 
passa: 

"Vamos dar uma not/cia concreta: 
2 avi6es e 2 helic6pceros acacaram o 
Regimento de Am/haria Ligeira n. o 1, 
umdade afecca e fundamental ao 
Movimento das For9as Armadas. 

"Este ataque foi feito cerca das 13 
horas, por elementos para-quedistas 
e oucros elementos das For9as 
Armadas que se sublevaram contra a 
ordem democratica inscaurada 
depois do 25 de Abril. 

"Mais uma vez, o MFA e o Povo 
devem e cem de escar unidos e 
manter-se em alerta e vig1/ances 
contra estas manobras que nao po
dem vingar de maneira nenhuma. 

"Acredicamos e escamos con
fiances. Pedimos vigilancia popular 
em unidade com os 6rgaos 
represencacivos do Movimento das 
For9as Armadas, nomeadamente a 
sua Comissao Coordenadora, 5. 8 Oi
visao do Escado-Maior das For9as 
Armadas e comandante adjunto do 
COPCON, brigadeiro Ocelo Saraiva 
de Carvalho. " 

lmed1atamente em todo o pais, 
com uma espantosa rapidez, o povo· 
portugues se mobiliza para impedir a: 
tentativa de golpe de se concretizar. 

E nesta tantastica mobiliza<;:ao que 
e preCISO procurar aS razoes da 
derrota rapida dos con
tra revolucionarios. MUitos deles, 
provavelmente, nem sequer ousaram 
mexer quando viram a mobiliza<;:ao 
popular. Segundo relata o jornal 
"Expresso", Spinola s6 acreditou 
que a tentativa de golpe nao tinha ido 
avante quando um colaborador seu 
lhc disse: "Estamos perd1dos, meu 
general! Estao todos a con
fraternizar!" 

A for<;:a demonstrada pelo povo 
portugues, a sua confraterniza<;:ao 
com os soldados - que impediu por 
exemplo os para-quedistas que 
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cercaram o R. A. L. 1 de disparar so
bre os seus camaradas - e a razao 
essenc1al da nova derrota de Spinola 
e seus amigos. 

Os apelos dirigidos a popular;:ao, : 
acraves da Emissora Nacional, pe/a 
5. 8 Divisao do Escado-Maior General 
das Forr;:as Armadas, no sentido de 
serem inscalados poscos de vigilancia 
e montadas barricades para evicar a 
marcha de forr;:as reaccionarias, teve 
rapida resposca por parte das massas 
populares que, a partir das safdas de 
Lisboa e nas principais vias, fis
calizaram, cuidadosamente, a cir
cula9ao de vefculos. Alguns 
cransporces com elementos dos 
6rgaos da lnforma9ao conseguiram 
cransitar menos demoradamente. 

Ouer na auco-escrada do Norte, 
quer para Sui, quer na regiao da 
Amadora surgiram vefculos de di
versos cipos acravessados na escrada 
impedindo, por completo, a marcha 
em qualquer sencido. Uma barragem 
inscalada no Carregado cortou por 
'Completo o transico vindo do Norte 
em direc9ao a Lisboa. 

A popular;:ao ucilizou, para res
ponder ao apelo, as "armas" ao seu 
alcance. Enquanco nas regi6es onde 
htJ fabricas se viam as estradas 
obscruidas por vefculos das em
presas, nas zonas rurais foram utili
zados bid6es e coros para impedir a 
passagem de carros. A/em destas, os 
grupos populares ucilizaram "armas" 
pessoais que iam do varapau a ca-
9Bdeira. 

A saida da auto-estrada do Norte, 
:junto a portagem, nove betoneiras 
"ao servi<;:o do povo" - conforme 
indicava um letreiro - impediriam a 
passagem de qualquer coluna militar 
autotransportada que pretendesse 
chegar a Lisboa. Mais adiante, na 
Vialonga, nova barragem, utilizando 
as camionetas da fabrica de cervejas. 

Em VIla Franca de X ira, muitas de
zenas de autom6veis e camionetas 
escavam parados diante de uma 
barreira. Outras se seguiam, na 
escrada que conduz a Tancos, 
colocadas na Castanheira, Carrega
do, Azambuja, Cartaxo, Sancarem, 
Almeirim, A!piar9a e Chamusca. 

Os vefculos que chegavam as 
barragens eram cuidadosamence 
vistoriados, o mesmo sucedendo a 
conducores e ocupances, cuja 1denti
fica9ao era solicitada. A passagem de 
barreira a barreira fazia-se utilizando 
marca96es a giz nos autom6veis ou 
atraves de "senhas" como "Pardal': 
"Gaco", "Gaiola", "Ab6bora", 
"Opera9ao Aviao" e outras. 

Em muicas das barricades houve 
elementos das Forr;:as Armadas a 

apoiar o povo que acorreu a vigiar as 
vias de comunicar;:ao. Numa dessas 
barricades chegou a ser impedida a 
passagem de um aucom6vel que 
cransporcava elementos militares, 
armadas, que se recusaram a identi
ficar-se e nao foram autorizados a 
seguir viagem por n§o se definir "de 
que !ado estavam". 

Pr6ximo de Santarem a vigilancia 
foi feita por elementos de varios 
partidos, identificados com bra-
9adeiras, que se encarregaram de 
enquadrar os populares que cola
boraram na fiscaliza9a0. 

As barricades foram levancadas ao 
comer;:o da noire ap6s solicitar;:ao 
expressa do comandante adjunto do 
COPCON. 

Durante todo o d1a e por toda a 
parte a popula<;:ao ajudou os sol
dados a localizar e identificar os 
reaccionarios. 

E s6 as 17h40m que e oticialmente 
noticiada a implica<;:ao do ex-general 
Spinola no golpe, atraves da di
vulga<;:ao da sua fuga "para parte 
incerta". 

PELA TERCEIRA 
VEZ 
NO OUARTEL 
DO CARMO 

Fa la-se muito do general Galvao de 
Melo, de quem se pensava que 
estaria ligado a tentativa de golpe de 
Estado, mas estas supos1<;:6es serao 
depois oficialmente desmentidas, 
apesar deste general tcr estado sob 
prisao. 

Em Lisboa, no quartel da GNR do 
Carmo, ai(:Juns oficiais, que se nao 
sabia exactamente quem eram, 
estao refugiados, com a conivencia 
de outros oficiais do mesmo quartel, 
que prendem o general Pinto 
Ferreira, recentemente nomeado 
comandante-geral da G. N. R. 

Uma imensa multidao exigindo 
"just1<;:a" aglomera-se diante do 
quartel que e protegido por "chaimi
tes". 0 povo nao quer arredar pe, 
nao quer que OS oficiais com
prometidos com o golpe fiquem sem 
castigo. 

Cerca das 17 horas, sem que 
nmguem de por 1sso, quatro oficiais 
pedem asilo na Embaixada Alema, 
temerosos de sofrerem as conse
quencias do seu atentado contra a li
berdade. E essa a sua coragem ... Sao 
o antigo comandante-geral da GNR, 



Freire Damiao, o tenente-coronel Xa
vier de Brito, major Rosa Garoupa eo 
tenente Gomes. 

Os protestos popul~res, as 
negocia<;:6es entao conduz1das pelo 
governo portugues e a embaixada 
alema, vao acabar por levar estes 
"medrosos" senhores a en
tregarem-se no dia 12 as autoridades 
militares portuguesas. 

A resistencia popular fez gorar este 
golpe. Os pr6prios soldados para
-quedistas, compreendendo o logro 
em que tinham caido, acabaram por 
entrar no quartel do R. A. L. 1 e 
confra ternizar com os " inimigos", i. 
e. , os seus camaradas, que oficiais 
contra-revolucionarios queriarn ma
tar. 

0 balan<;:o deste dia, alem de varios 
feridos, e o da morte de um soldado 
do R. A. L. 1. No seu funeral, serao 
os pr6prios para-quedistas "si 
tiantes" que transportarao a urna. 

Eles nao sao culpados das loucuras 
dos seus oficiais. 

Eles nao querem mais que tais 
factos se possam voltar a repetir: 
" Camaradas a atirar contra camara
das, para que?". 

Foi essa a importante li<;:ao que 
muitos soldados tiraram: nunca mais 
obedecer a ordens sem saber 
exactamente de onde e que elas vem. 

MAN I FEST ACAO 
MACI<;A 
CELEBRA 
A VITORIA 

A noite, a mesma hora a que o 
general Costa Gomes anuncia ao pais 
a "deten<;:ao de parte dos oficiais 
implicados" e que "todos os res
ponsaveis serao rapidamente julga
dos e punidos", no rol da lista e a sua 
cabe<;:a encontrando-se "o general 
na reserva Ant6nio de Spinola", 
partidos politicos (PC, PS, MDP
·CDE, MES, LCI, FSPl apelam a uma 
manifesta<;:ao que marca a nova vi
t6ria. 

Serao dezenas de milhar as 
pessoas que durante tres horas 
desfilarao do Campo Pequeno ao 
Rossio, gritando "slogans", alguns 
dos quais alusivos a ausencia do P. P. 
D. da manifesta<;:ao "Aqui e que se 
ve onde esta o P. P. D.!" 

Foram estes os acontecimentos do 
dia 11. Estes e nao outros. A noite, 
sera anunciada o c ria<;:ao do 
Conselho da Revolu<;:ao, a dissolu<;:ao 
dos Conselhos das A rmas onde 
houvesse oficiais implicados, uma 
remodela<;:ao ministerial, a cria<;:ao de 

uma Comissao de lnquerito aos 
acontecimentos de 11 de Mar<;:o. 

Abre-se uma nova etapa no 
processo desencadeado a 25 de 
Abril. 
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DIZ·SE 

AUMENTARAM 
AS REMESSAS 
DOS 
EMIGRANTES 

Segu~do informac;ao dos Servic;os 
de Estat1st1ca e Estudos Econ6micos 
do Banco de Portugal, as remessas 
dos emigrantes, ate Setembro de 
1974 totalizaram 22913 contos. 

Relativamente a identico periodo 
de 1973, verificou-se um aumento de 
3 milhoes e 600 contos. 

Ainda segundo a mesma fonte, as 
remessas dos emigrantes totalizaram 
14 milhoes e 343 mil contos em 1970, 
18 milhoes e 848 mil contos em 1971, 
22 milhoes e 188 mil contos em 1972 
e 26 milh6es e 452 mil contos em 
1973. 

Pormenorizando melhor o mo
vimento registado neste ultimo anq, 
verifica-se que as transferencias fei
tas no primeiro trimestre atingiram 
quatro mil hoes e •862 mil contos, no 
segundo trimestre seis milhoes e 669 
mil contos e no terceiro trimestre se
te milhoes e 764 m1l contos. A 
progressao em 1974 processou-se de 
mo(jo diferente, 0 que nao e de 
surpreender, tendo-se registado, no 
terceiro trimestre uma subida no
tavel, com a qual se recuperou o 
"atraso" do trimestre anterio r, 
fixando-se as transferencias em 10 
milhoes e 940 mil contos. 

Para o ultimo trimestre de 1974, 
nao existem ainda estatisuca oficiais, 
mas pode dizer-se que houve uma 
quebra em Outubro (consequencia 
directa do 28 de Setembro) logo 
recuperada nos meses seguintes. 
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EM 
PORTUGAL 

A REFORMA 
AGRARIA 
E URGENTE 

1975 pode ser uma ano de tome 
nao s6 para a populac;ao do campo 
mas tambem da cidade - afir
mamaram milhares de assalariados 
agricolas e camponeses pobres 
reunidos, no dia 9 de Fevereiro, na ci
dade de Evora. 

Efectivamente, para alem de todos 
aqueles problemas em que se debatia 
a Agricultura Portuguesa durante o 
fascismo, ha ainda a acrescentar, 
este ano, a actividade de sabotagem 
desencadeada, em larga escala, pelos 
grandes agrarios alentejanos. A 
quem pensa que isto e uma criac;ao 
fantastica de mentes delirantes e mal 
in tenc ionadas, convidamos a 
abandonar, durante algumas horas, 
as c6modas almofadas dos gabinetes 
lisboetas, para ouvir da boca da
queles que trabalham e conhecem 

bem os campos portugueses, as mil 
formas que toma aquela sabotagem. 
Ouviria certamente dizer a milhares 
de assalariados agrfcolas e cam
poneses pobres, que os grandes 
agrarios se recusam a fazer os tra
balhos agricolas nas datas pr6prias, 
que destroem ostens1vamente a pro
ducao aqricola e pecuaria, que 
apenas deitam tl terra "um p6 de 
adubo para depois poderem dizer 
que ela nao da nada, que semeiam 
sementes que sabem que a terra nao 
pode produzir, que se recusam a 
arrendar as terras que nos anos 
anteriores alugavam, que mandam 
mesmo arrancar centenas de arvores 
de fruto, que deixam incu l tos 
milhares de hectares, etc., etc. Os 
exemplos sao tao numerosos e fre
quentes, que com certeza ficaria 
espantado com toda esta actividade 
que visa claramente provocar o caos 
econ6mico e a fome. 

As perguntas que se poem ime
diatamente sao as seguintes: -
Quais sao as causas de estagnac;ao 
da Agricultura, Silvicultura e Pesca 
em Portugal? Por que razao e possl
vel aos grandes agrario·s levarem a 
cabo, de uma forma impune, a sua 
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DIZ·SE I -
acc;:ao de sabotag~m econ6mica? 
Quais sao as med1das ma1s ade
quadas para resolver aquela situac;:ao 
e enfrenter esta acc;:ao? !...) 

A estrutura agrflria portuguesa 
caracteriza-se pela existencia, por um 
lado de mu itas pequenissimas 
propriedades lo?alizadas prin -

~o cipalmente na Reg1ao Norte, e, por 
outro lado, de um reduzidissimo 
numero de muito grandes ex
plorac;:oes, situadas principalmente 
na regiao alentejana, e que ocupam 
uma importante parte da area 
nac1onal. 

Tal tipo de estrutura agraria 
pronfundamente distorcida, revela-se 
um importantissimo obstaculo ao 
rflpido desenvolvimento da 
Agricultura Nacional. Por exemplo, a 
existencia de extensissimas ex
plorac;:oes nas maos de um re
duzldissimo numero de individuos 
tem permitido por urn lado, m<mter 
uma importante parte do solo arflvel 
nacional inculto, e, por outro lado, le
var a cabo uma importante acc;:ao de 
sabotagem econ6mica e social, por 
parte dos seus proprietaries. 

Paralelamente a ex1stencia de dois 
verdadeiros tipos de estrutura agraria 
- o minifundio ao Norte e o la
tifundio ao Sui - exige que as 
soluc;;oes adoptadas em cada uma 
das regioes sejam diferentes. 

Assim ao Sui, e perante a acc;:ao de 
sabo tagem nitida dos grandes 
agrarios, a unica soluc;:ao correcta e a 
expropriac;:ao dos bens dos sa
botadores, requisic;:ao das terras in
cultas pelo Estado, criac;:ao estatais 
ou de cooperativas de produc;:ao de 
assalariados agricolas ou de campo
neses pobres nas terras assim obti-

·das. 
No Norte, regiao onde domina a 

pequena propriedade, apolltica do 
Estado tem de ser completamente di
ferente. Nada de expropriac;:ao e nada 
d_e arrendamentos compulsives. Ha 
Sl_m e que ajudar OS pequenos e me
diCS agncultores a vencerem as di
ficuldades actuais, que sao muito 
w andes, atraves de uma forte ajuda 
f1nanceira e tecn1ca do Estado, 
nomeadamente no escoamento da 
sua produc;:ao a prec;:os com
pensadores. 

EM 
PORTUGAL 

OUESTOES 
SOBRE 
A NACIONALIZACAO 
DA BANCA 
E DOS SEGUROS 

E urgente inventariar as res
ponsabilidades dos antigos senhores 
da banca. E julga-los re
volucionariamente. Para ja, nao 
permitir que saiam do Pais. Vejamos 
alguns exemplos, superficiais de 
actuac;:oes dos Bancos Espirito Santo 
e Pinto e Sotto Mayor, este do grupo 
Champallimaud. Em 73, com um 
capital pr6prio de apenas 1,9 mil hoes 
de contos, o primeiro administrou 
dep6sitos da ordem dos 38 milh6es. 
0 outro tlnha um cap1tal pr6rio de 2,2 
milhoes de contos, cuja maioria das 
acc;:oes estava nas maos de Ant6nio 
Champallimaud, somando 37 milh6es 
de cantos em dep6sitos. Como tera 
sido utilizado este dinheiro? 

A poupanc;:a popular servia, entao, 
para fortalecer masi ainda a riqueza 
de uma vintena de familias que 
dominava o sistema bancario. Assim, 

E 

e porque os donos dos bancos eram 
tambem donos de outras grandes 
empresas, aplicavam eles o dinheiro 
alheio nos seus pr6prios neg6cios. 
Champallimaud, por exemplo, in
vestiu , em 73, 40 mil contos em 
acc;:oes da Companhia de Cimentos 
de Angola, 32 mil na de Mo
c;;ambique, 841 mil nos Cimentos de 
do Tejo, 139 mil na de Leiria, 72 mil 
nos seguros Confianc;:a e 764 mil na 
Siderurgia Nacional - todas estas 
empresas de sua propriedade. 
Aplicou portanto, s6 naquele ano 
mais de 1,8 mil hoes de contos em 
seu beneficia pr6prio, quant1a esta 
superior a que tinha no Banco Pinto e 
Sotto Milyor. 

E quanto a carteira comercial? A 
quem tera este banco emprestado 
dinheiro? Em 73, esta carteira soma
va 24 milhoes de cantos. E 
necessano que, agora, saibamos o 
destino que foi dado a este dinheiro. 
Por outro lado, que tambem hquem 
esclarecidas as suas actividades 
especulativas na Bolsa de Valores, 
quer atraves de novas emissoes de 
acc;:6es, em cujo processo alguns 
banqueiros chegavam a obter Iueras 
da ordem dos 900 mil contos, quer 
atraves do aumento artificial das 
acc;:oes das empresas. 
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Os homens do Espirito Santo eram 
fortes ganhadores nos neg6cios da 
bolsa. Tambem nos subterraneos das 
cambiais com as col6nias. Pene
travam a fundo no sector dos 
seguros, onde contavam com im
portantes hgac;:6es internacionais. 
Rockfeller, por exemplo. 

E porque nao um "livro negro" so
bre a act1v1dade da banca em Por
tugal, a partir da documentac;:ao que 
agora se ira reunir, nomeadamente 
depois do 25 de Abril, envolvendo 
sabotagens, exportac;:ao de divisas e 
o financiamento a grupos con
tra-revolucionarios? 

Paralelamente, nao se pode admitir 
que o Estado venha a fazer qualquer 
tipo de 1ndemnizac;:ao aos grandes 
banqueiros. Ouanto aos pequenos 
accionistas e outra coisa. Comprovar 
os crimes da alta financ;:a contra a 
econom1a nacional e facil. E restituir 
ao povo o que lhe foi roubado, atra
ves da expropriac;:ao dos bens 
acumulados pelos f inanceiros, e 
apenas um acto de justic;:a re
volucionaria. 

lmpunes certamente nao poderao 
ficar os que - como os do Espirito 
Santo - exportaram, disse-me um 
gerente de Banco - "atraves de um 
mecanisme complexo, milhares de 
contos para o estrangeiro". Ou os 
que, como os do Sotto Mayor, es
tavam a ult1mar uma operac;:ao em 
Pans tendo em vista sabotar o envio 
das remessas dos emigrantes para 
Portugal. 

PORTUGAL 
RUMO 
AO SOCIALISMO 

A 1nst1tuc1onalizac;:ao do M.F.A. e a 
cnac;:ao, em moldes revolucionarios e 
democraticos, do Conselho de Re
voluc;:ao e de uma nova Assembleia 
de Delegados constituem um passo 
hist6rico no desenvolvimento da re
voluc;:ao socialista no nosso pais. 
A partir do 11 de Marc;:o, as con
tradlc;:6es existentes no seio do 
M.F A. e do pais politico puderam 
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-
comec;:ar a ser resolvidas, atraves do 
salto qualitative que a alta-traic;:ao 
dos contra-revolucionarios veio 
permitir a revoluc;:ao. 

Num periodo de transic;:ao de 
alguns anos - no espac;:o de tempo a 
que se poderia chamar de primeira 
fase da transic;:ao para o socialismo 
- a revoluc;:ao passa a ter uma 
direcc;:ao politica clara e firme: 0 
M.F.A., atraves dos seus orgaos 
institucionalizados nomeadamente o 
Conselho Superior da Revoluc;:ao. No 
decorrer desse periodo de tarnsic;:ao 
tres ta refas fundamentais se 
colocam: iniciar de forma decidida a 
construc;:ao de uma economia de 
cunho socialista, colocando o sector 
econ6mico no controle directo do 
sector politico: reforc;:o da alianc;:a po
vo - M.F.A., atraves da criac;:ao de 
estruturas de participac;:ao popular a 
todos os niveis e da transformac;:ao 
das Forc;:as Armadas num ins
trumento ao servic;:o do Povo; afir
mac;:ao do M.F.A. como forc;:a politica 
aut6noma ao servic;:o da revoluc;:ao e 
aglutinadora dos agrupamentos poli
ticos de cariz genuinamente 
democraticos. 

A primeira importante medida 
tomada pelo Conselho de Revoluc;:ao 
- a nacionalizac;:ao da banca e dos 
seguros - tendente, como se re
feriu, a eliminar uma contradic;:ao 
maior no seio do novo regime, 
constituira a base da construc;:ao de 
um novo tipo de economia. Tal me
dida, a que outras se seguirao 
oportunamente - reforma agraria, 
nacionalizac;:ao de industrias basicas, 
socializac;:ao das grandes linhas do 
comercio externo - permite, alem 
do mais, a racionalizac;:ao social da 
politica de credito posta finalmente 
ao servic;:o do desenvolvimento do 
pals em func;:ao dos reais interesses 
da populac;:ao trabalhadora dos 
campos e das cidades. Por outro la
do, como fazia notar recentemente 
um perito econ6mico, "com a 
nacionalizac;:ao da banca, criaram-se 
agora condic;:6es mais propicias para 
o estabelecimento de um verdadeiro 
sistema de credito supervisado, que e 
um elemento indispensavel a 
reconstruc;:ao da agricultura nacional 
e ao sucesso da reforma agraria que 
contempla" - o que entre outras 
medidas, podera vir a ter reper-

I -
curs6es positivas no problema do 
desemprego. 

Parece entretanto, ser de notar 
quanto o socialismo, conforme o 
espirito do Programa do M.F.A., nao 
significa, por via das nacionalizac;:6es, 
a substituic;:ao de uma economia 
capitalista de ti~o monopolista por 
um capitalismo de estado. 0 projecto 
socialista portugues pressup6e a 
criac;:ao de uma sociedade 
la rgamente democratica e par
ticipada, em que o alargamento da 
area da propriedade social corres
pondente a um meio - e nao um fim 
- de edificac;:ao da democracia 
socialista. Donde a necessidade de 
erguer, a todosos niveis, estrutura.s 
de participac;:ao popular gue possl
bilitem o reforc;:o da ahanc;:a po
vo-M.F.A. e coloquem cada vez mais 
as massas populares na vanguarda 
do processo revolucionario, papel 
que hist6ricamente lhes pertence e 
que uma revoluc;:ao genuiname.nte 
socialista nao pode negar na prat1ca, 
sob pena de se reduzir a um 
simulacra de revoluc;:ao. 

A via portuguesa para o socialismo 
entende assim: um sistema 
pluripartidario que conduza ine
quivocamente ao socialismo; uma 
politica de independencia nacional 
em cooperac;:ao com todos os povos 
do mundo, em especial com os de 
lingua portuguesa e do terceiro 
mundo; a recusa de qualquer tipo de 
regime autocratico, nomeadamente a 
determinac;:ao de nao enveredar por 
qualquer forma de ditadura militar; o 
desenvolvimento· da revoluc;:ao 
cultural, com base na alianc;:a Po
vo-MFA, que reforme os quadros 
mentais e estimule a formac;:ao de 
uma consciencia nacional de vontade 
socialista; a criac;:ao de estruturas de 
participac;:ao popular a todos os ni-

veis; a manutenc;:ao do MFA como 
motor e garante do processo re
volucionario ate que estejam reuni
das condic;:oes que garantam a sua 
irreversibilidade; e uma pratica re
volucionaria do Conselho de Re
voluc;:ao e do Governo Provis6rio que 
mobilize o povo para os objectives da 
revoluc;:ao. 



AUMENTA 0 
DESEMPREGO 

Num estudo efectuado pela OIT 
que abrange todos os paises do mundo 
a exce~ao da China e da URSS, 
conclui-se que o desemprego se agra
vou, bruscamente, no mundo indus
trializado no ano passado, mas os 
salarios aumentaram em quase todo 
o lado. 

Em contrapartida o desemprego 
regrediu em 15 paises pobres, na 
sua maior parte, na FinJandia, Nova 
Zelandia e Africa do Sui. 

0 aumento mais forte alcan~do 
pelo desemprego coube a Dinamarca 
quadruplicou. Na Alemanha Fede
ral, Australia e Chile mais que du· 
plicou. 

Este a no, rna is de 5% da popula<;:ao 
activa procura emprego na Belgica, 
Canada, Chile, Chipre, Dinamarca, 
EUA, Irlanda, Porto Rico e Jugos
lavia. 

Em metade dos outros paises nao 
comunistas ha 3% de desempregados. 

A OIT lembra neste estudo, que 
a juntar a este desemprego, ha o 
pa rcial: as redu<;:Oes de horarios afec
tam milhoes de pessoas nos EUA, 
700 mil na Alemanha Federal, 500 mil 
em Fran~ e 300 mil na Italia. 

0 desemprego afecta, sobretudo, 
a camada mais jovem da populayiio : 
metade dos desempregados canadia
nos tern menos de 24 anos e os ame
ricanos de 16 a 19 anos de idade 
sofrem tres vezes mais com o desem
prego que as pessoas mais velhas. 

Este desemprego fez abrandar o 
exodo rural de forma ligeira, mas 
tambem, por vezes, brutal: 220 mil 
japoneses deixaram, no ano passado, 
o campo, ao passo que esse numero, 
em 1973, foi superior a urn milhiio. 

0 mesmo estudo da OIT conclui 
que o aumento do preyo do petr61eo 
tera contribuido para o aumento do 
desemprego. 

Quanto aos sah'uios, os nominais 
aumentaram em todos os paises. 

Eles variam entre 2 % na Checoslo
vaquia e 38 % na Coreia. 

Apesar do aumento dos pre<;:os, 
os aumentos salariais traduziram-se 
por melhoria do nivel de vida em 
2/3 dos paises. 0 recorde e dos aus
tra tianos, que melhoraram os seus 
satarios reais de 16 %. 

Mas, num ter<;:o dos paises, houve 
decn!scimo nos salarios: fraco na 
Sui~ (0,5 %), forte em Porto Rico 
( t 0 %), ( 4, 7 %). Mexico e Grecia ( 4 %). 

Por fim a OIT diz que os satarios 
medios das mulheres aumentaram 
mais do que os dos homens em quase 
todos os paises. 

AUSTRALIA 

1.8 SESSAO 
DE ESCLARE
CIMENTO 

Com grande sucesso, realizou-se 
em Melbourne, organizada pelo 
Grupo Democratico de Victoria, a 
primeira sessao de esclarecimento so
bre o Portugal Novo. 

Depois da projec<;:iio do filme «Por
tugal: o Nascer da Liberdade», se
guiu-se uma apresenta((iio potitica 
com debate, conduzido pelos cama
radas Alvaro Martins, Herman Gon
<;:alves e Viriato Pires, este em repre
senta<;:iio do Grupo Democnitico de 
Sydney. 

Apesar de algumas perguntas dos 
saudosistas do fascismo, a comuni
dade Portuguesa de Melbourne, cer
tamente depois da projec<;:iio do emo
cionante documentario e deter ouvido 
as patavras dos camaradas A. Mar
tins, que participou nas gloriosas 
barricadas do 28 de Setembro e de 
V. Pires que recentemente visitou 
Portugal e puderam esclarecer com 
suficiente autoridade OS ultimos de-

• senvotvimentos politicos na nossa 
Patria, esta methor csctarecida sobre 
os objectives da Rcvotu<;:ao Lusitana, 
conduzida peto MFA. 

Nesta sessao uma vcz mais ficou 
expressa a vontade dos portugueses 
emigrantes de continuarcm unidos 
com os seus conterriineos na cons
truyiio de urn Portugal democratico 
e livre. 

Presente tambem urn convidado 
espanhot, secretario das Comiss<>es 
Openflrias de Melbourne, que falou 
da sua emoyiio ao ver a imagem de 
centenas de milhares de pessoas, gri
tar a sua alegria da nova liberdade 
conquistada. Tambcm informa o 
G.D.P. do desejo de mostrarem o 
filme a comunidadc ll ispanica. 

Agora e de esperar que tambem 
Sydney possa ter a sua sessiio de 
esclarecimento para nao ficar atras 
de Melbourne. 

Mas o resultado positivo destas 
discuss<>es e a vontade de aprender 
e o respeito pelas diversas ideologias. 
demonstrado por urn numero cres
cente de compatriotas. 

Em suma, nos temos que mostrar
-nos dignos da palavra de ordem 
para todos os portugueses ausentes: 
Urn Povo Unido Dcntro c Fora do 
Pais. 

J. Guilherme 

A Vo: Lur11. 12 de Mar~o 
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ESPANHA 
ESTU DANTES( 
SAUDAM 
PORTUGAL 

: MADRID, 14 (F.P.) - Em varios 
edificios da Universidade de Madnd 
foram hoje colocadas bandeiras por
tuguesas, para celebrar o malogro do 
golpe de estado de ter<;:a~fetr.a, em 
Lisboa e manifestar a sohdanedade 
dos estudantes espanhois com o Mo
vimento das Foryas Armadas. 
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Cartazes favoraveis a vitoria do 
M.F.A. foram igualmente afixados, 
nas Faculdades de Filosofia, de Di
reito e de Letras, bern como na 
Escola de Arquitectura. 

Os policias que se encon.tram el!l 
missao de patrulha no recmto um
versitario, desde os tumultos qu.e se 
seguiram ao encerr~ment~ da Un~ver
sidade de Valladohd, rettraram tme
diatamente as bandeiras e os car-
tazes. 

Diitrio de Noticias. 15 de Mar<;<> 

MANIFES
TACAO 
PRO
-PORTUGAL 
EM 
BARCELONA 

BARCELONA, 22 (F.P.) - 0 jor
nal catalao «Mundo Diario» informa 
que ontem a noite houve uma mani
festa<;:iio favoravel a nova tendenci:a 
do regime portugues, que reuniu U!na 
centena de pessoas diante do edificio 
onde se encontra o consulado ·de 
Portugal, na Ronda de S. Pedro; em 
Barcelona. Urn dos manifestantes, 
munido de urn megafone, pronunciou 
frases alusivas ao regime portugues 
e a situayiio politica em Portug_al, 
assim como ao ex-general Spinola. 
Foram pintadas frases no solo. · 

A manifestac;:iio durou cinco minu
tes e nao houve incidentes de qual
quer especie. 

1 < ,,1• ,t/ lJ de Mar~o 

FRAN«;A 
A C.G .D. 
EM PARIS 

A Caixa Geral de Depositos conta, 
desde anteontem, com uma filial em 
Paris. 

No ambito desta inaugura<;:ao, o 
embaixador de Portugal naquela ca
pital, dr. Coimbra Martins, e o chefe 
do servic;:o de relac;:oes publicas da 
C.G.D., dr. Henrique de Queiros 
Nazareth, ofereceram ontem, dia 25, 
na Embaixada, urn almoc;:o em honra 
dos representantes dos principais esta
belecimentos de credito franceses, en
tre os quais os srs. Louis Tissot, secre
tario-geral da Caisse General des 
Depots et Consignations, Pierre Tes
seise, presidente da Chambre Com
merciale Franco- Portugaise, M. Fi
not, director do Banque Nationale 
de Paris, e Jean Delassieu, director 
do Credit Lyonnais. Presentes tam
bern, em virtude das func;:oes que 
exercem junto da emigrac;:ao portu
guesa em Franc;:a, e do seu conheci
mento dos problemas economicos, o 
dr. Gaspar da Silva, consul-geral de 
Portugal em Paris, e o capitao Cabo 
Verde, representante do M.F.A. 

A delega;;;ao da C.G.D. fica situada 
no n.0 80 da Avenida Marceau (M0 

Etoile). 
Diorio de N01icias. 26 de Mar<;<> 

SINDICATOS 
DENUNCIAM 
A POLfTICA 
.DE EMIGRAc;Ao 

Apesar da decisao do governo de 
suspender a emigrac;:ao, contratos de 
durayiio minima de dois meses foram 
acordados «sob pressao das orgam
zac;:oes patronais», nomeadamente 
para as vindimas no Midi. Mas, 
segundo a C.G.T. e a C.F.D.T., ao 
fim de tres semanas ou durn roes, 
muitos destes trabalhadores sao des
pedidos pelos empregadores e per
dem, de facto, o direito ao trabalho 
e a estadia. Os dois sindicatos denun
ciam este escandalo dos contratos 
de «temporaries», tanto mais que 

eles tern sido «alargados» da agricul
tura a construc;ao civil, por exemplo. 

«Enquanto que trabalhadores re
gularmente introduzidos sao postos 
arbitrariamente na rua, contmuam-se 
a admitir novos trabalhadores. Foi 
assim que em 2 de Janeiro, cinque~ta 
marroquinos chegaram a Montpelher 
para colher flores»! 

Com base em numeros, os dois 
sindicatos tendem a demonstrar que 
o financiamento da acyao social para 
OS imigradOS e feito a partir de 
fundos que normalmente lhes deve
riam ser atribuidos sob a forma de 
prestac;:oes familiares ~irectas. , . 

Estas prestac;oes sao urn salano 
diferido, estimam os sindicatos, mas, 
para os trabalhadores cujas familias 
permanecem no pais de origem, eles 
nao sao atingidos senao numa quota 
parte do nivel dos abonos deste pais. 
Segundo a C.G.T. e a C.F.D.T., em 
1973 as familias dos imigrados deve
riam receber 983 milhoes de frances 
de presta<;oes familiares as taxas fran
cesas; no entanto eles apenas rece
beram 277 milhoes e 116 foram dados 
ao fundo de acyao social. 

Os dois sindicatos poem em causa 
toda a politica de acc;:ao social do 
governo e protestam contra a atitud.e 
do Secretariado de Estado de Emt
grac;:ao, que «entende e!imi!_lar sis
tematicamente as orgamzac;:oes sm
dicais, os organismos de acolhimento 
ou de ajuda aos imigrados de can\c
ter popular, para reservar o mono
polio da interven<;:iio, em to~os os 
dominies, as organiza<;:oes pnvadas 
para-governamentais, ou exercendo 
pressoes inadmissiveis sobre as que 
niio repartem as concepc;oes do 
poder>>. 



ALEMANHA 

OS«NAO
-SANEADOS» 
MOTIVARAM 
INC I DENTES 

COL6NIA, 30 (Especial para o 
«D.N.» por Jose Manuel Nunes) 
Elementos antifascistas, recusando-se 
a tomar parte num encontro orga
nizado na Embaixada de Portugal 
em Bona, por ali se encontrarem 
individuos comprometidos com o an
tigo regime portugues, provocaram 
o fracasso da iniciativa. 

A reuniao estiveram presentes o 
embaixador de Portugal, Ernani Lo
pes, os seus colaboradores mais pr6-
ximos, consules de carreira, dois ofi
ciais do Movimento das Fon;as Ar
madas, o capitao Loureiro e o pri
meiro-tenente Rodrigues da Costa, 
alem de portugueses representantes 
de grupos politicos. 

Apesar de o saneamento ter sido 
repetidamente exigido - observa o 
nossos correspondente tudo ou 
quase tudo continua na mesma. Por 
isso, nessa reuniao, o grupo de anti
fascistas encontrou-se sentado em 
frente daqueles que quer sanear; entre 
ambos, tomavarn Iugar elementos do 
M.F.A. 

A reuniao, sem ordem de trabalhos 
previa, daria o primeiro passo para 
a colaborac;ao entre emigrantes e 
Governo. Fracassou, no en tanto, logo 
aos primeiros minutos, quando os 
portugueses, representantes de grupos 
politicos, contestaram ccrtas presen
c;as na mesa de trabalho - de pessoas 
comprometidas com o regime fas
cista - cuja retirada foi exigida como 
condi~ao do prosseguimento do en
contro. 

Em comunicado conjunto, distri
buido pouco depois, salientou-se que 
<<a atitude comprometida e silenciosa 
da maior parte dos diplomatas pre
sentes deu a sensacao de que quase 
todos temiam ter de se retirar». 

Ap6s repetidos apelos do embaixa
dor Emani Lopes e de urn oficial 
do M.F.A., no sentido de que os 
portugueses antifascistas presentes re-

l,I~LC) 

considerassem a sua tomada de posi
cao, estes decidiram abandonar a sala. 

Entretanto, foi enviado para Lisboa 
urn documento subscrito pelos dissi
dentes, onde estes enumerarn as suas 
razoes. Diorio de Notic'iar 31 de Mar~ 

lNG LA TERRA 
SITUACAO DO 

I 

EM PREGO 
Os dados respeitantes ao desem

prego neste pais conhecidos ate II de 
Novembro de 1974 indicam que a 
forca de trabalho ocupada se manteve 
sensivelmente igual aos numeros re
gistados nos ultimos meses. 

Segundo as estatisticas, os traba
lhadores desempregados eram, na
quela data, 621 690 (contra 612 562 
registados em 14 de Outubro de 1974). 

Desse numero, 516 487 erarn ho
mens e 105 203 mulheres. 

Em nlimeros absolutos, tendo em 
conta os trabalhadores temporarios, 
mas excluindo os jovens que houves
sem acabado os seus cursos bern 
como os estudantes adultos, o numero 
dos desempregados teria aumentado 
apenas de 800 trabalhadores em rela
c;ao ao mes anterior. 

Os postos de trabalho para adultos 
eram (segundo o Departamento do 
Emprego ), em 6 de Novembro, 
270 865, o que significa uma dimi
nuic;ao de 27 937 unidades em relacao 
a 9 de Outubro. 

CANADA 
NOVAS 
RESTRICQES 
A EMIGRACAO 

I 

Novas medidas destinadas a limitar 
a corrente emigrat6ria para o Canada, 
foram resolvidas pelo Governo e 
anunciadas a Camara dos Comuns 
pelo Ministro da Mao-de-Obra e da 
Emigracao. 

Como se previa, as novas medidas 
de regulamentaciio, cuja entrada em 
vigor e imediata, consistem essencial
mente na aplica~iio mais rigorosa 
do sistema introduzido em Fevereiro 
do ultimo ano que estabelecera uma 
ligacao estreita entre a carta de cha
mada e a disponibilidade de emprego. 

Concretamente, as novas dispo
si<;oes - que nao se aplicam as car
tas de chamada de parentes che
gados- preveem que as categorias 
de emigrantes «independentes», e «no
minated relatives» (familia res que nao 
estejam a cargo) perderao 10 pontos 
(como se sabe, 0 maximo dos pontos 
e 100) do total que lhes fora atribuido 
individualmente, com base nos cri
terios de seleccao actualmente em 
vigor, desde que nao provem que 
disp<>em de urn emprego no Canada. 
Por outro !ado, o requisito da dis
ponibilidade de emprego so e reconhe
cido se nao estiverem disponiveis, 
para o trabalho previsto, trabalha
dores canadianos ou com residencia 
permanente no Canada. 
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Ao anunciar a entrada em vigor 
das novas disposir;oes - que ~ ~pli
carao aos refugiados - o Mmtstro 
da Emigrar;ao insistiu em salientar 
que: 

- Seriio aplicadas sem discrimi
nar;iio (salvo urn tratamento inde
terminado de encorajamento e de 
favor para o elemento de lingua 
francesa); 

nao se destinam a reduzir, mas 
a moderar a taxa de crescimento da 
emigrar;ao; 

- nao anulam os tres principios 
fundamentais da actual politica da 
cmigrar;iio canadiana (isto e, 1.• uni
vcrsalidade e caracter nao discrimi
nat6rio da aplicar;iio dos criterios 
de selecr;iio; 2.• preferencia para a 
reuniao das familias: 3.• considera
ryiio das necessidades do mercado de 
emprego canadiano). 

Ao explicar os motivos que l~va
ram o Governo federal a exammar 
as novas medidas restritivas, aquele 
ministro insistiu em recordar o con
tributo essencial dado pela emigrar;lio 
ii hist6ria do Canada e ao desenvol
vimenlo da sua economia. Acentuou 
que as pr6prias medidas se tinham 
tornado inevitaveis em relarylio ao 
recente e muito forte aumento da 
corrente emigrat6ria, num momento 
em que os niveis de emprego. tende~ 
a diminuir, a crise da habltarylio e 
evidente e as estruturas sociais, sobre
tudo na~ 3 principais areas de emi
grar;llo, mostram sinais de grave 
tensiio. 

As primeiras reacr;oes dos 6rg~os 
de informar;iio e dos me10s aulonza- : 
dos sao positivas no todo. No en
tanto, alguns porta-vozes dos par
lidos da oposirylio sublinharam que 
as novas limitar;oes a emigrar;ao sao 
a demonstrar;iio pn'ltica da falencia 
da politica governamental do em
prego, c, por outro !ado, conciliam-se 
mal com a publicidade ainda h.oi.e 
fcita no estrangeiro sobre as posSJbt
lidades de emprego no Canada. 

Tambem se formulam crit icas a 
prop6sito da eficacia das ~ovas mc
didas: acentua-se em parttcular que 
niio esta previsto qualquer mecanismo 
para veri ficar se o emigrante, uma vez 
entrado no Canada, vai efectivamentc 
oucpar o posto de trabalho designado. 

COMO NOS 

VELHOS 

TEMPOS 

Poupemos as palavras. Para que. 
se os factos fa/am por st? Os acon
tecimentos desta semana em Por
tugal significam a vit6ria irreversfvel 
dum regime fascista -vermelho que 
irris6ria e miseranda minoria de ofi
ciais das Fon;as Armadas vinha im
plantando sob o mando dum grupo 
politico apatrida e por sua ideologia 
antiportuguesa. como e o Partido 
Comunista. 

0 futuro do pals esta trar;ado. Os 
expurgos. as violenr::ias que vinham 
em aumento sao agora expressao 
da vida quotidiana. Novas pris6es 
sao Criadas para a/bergar OS presos 
politicos que nunca foram tao nume
rosos. Nao subsiste qualquer forma 
de liberdade. 0 aviltamento em cres
cendo que se verificava e agora 
norma de comportamento imposta 
pela ditadura vencedora. As carencias 
que progrediam transformar-se-ao 
em miseria a avizinhar-se da tome. 
E em breve- muito breve. com rapi
dez fulminante!- Portugal sera de 
jure 0 que j/J e quase de facto. 
pobre e apagada republica soctalista 
sovietica. 

E isto tudo aconteceu. paradoxal
mente. no momento em que a Infima 
minoria autocr/Jtica do MFA e a 
repudiada facr;ao moscovita eviden
ciavam fraqueza. pois em confronto 
com a oposir;ao quase tlmida aos 
seus desfgnios perdiam publicamente 
o terreno que nunca haviam obtido 
junto do Povo /udibriado. Aconte
ceu porque um general considerado 
habit estratega. bom cabo de guerra 
e politico habit se viu implicado numa 
subelevar;ao que os seus adversa
rios organizaram. 

Se os vencedores merecem o nosso 
desprezo. OS derrotados nao sao 
dignos da nossa compaixao. Sao 
coautores do crime nefando de des
truirem uma Patria. 

0 Povo. que nao ordenou. nao 
chegara a ordenar. A sua vontade 
nao influenciara OS destinos do pais 
que deixa de ser o seu. t o tim. 
Consumatum est. 

Esta e a visao do jornal «Mundo 
Portugues». que se publica no Brasil. 
Apaixonada como se~pre .. ela d~s- -' 
cobre as suas verdade1ras mtenc;oes 
ao empregar todo este entus1asmo 
para condenar a polfti~a portuguesa 
depois do 25 de Abril. 

A pergunta que levantamos ao 
«Mundo Ponugues» e a toda a 
imprensa que. de repente. se lem
brou de Portugal. e sempre a mesma: 
porque estiveram calados durante 
cantos anos. quando muitos de n6s 
andavamos por pfls6es e exilios. 
quando o povo intelfo vivia am<?r
dar;ado a trabalhar para patroes 
exploradores. sem poder sequer falar 
das condir;6es a que estava su}etto? 
Porque nao fala o «Mundo Portu
gues» das prisoes e torturas no Bra
sil. dos camponeses do Nordeste ou 
das favelas do Rio de Janeiro? Sera 
que a violencia deixa de ser violen
cia quando e praticada pelos ncos 
contra os pobres? 

Outra pergunta amda: nao repara 
este e outros jorna1s que o 11 de 
Marc;o veio demonstrar e~actamen_te 
o contra rio de que eles dtzem 7 Nao 
sera em virtude duma excessiva tole
rancia para com os fascistas que 
eles continuam ainda a poder orga 
nizar-se e a atentar criminosamente 
contra a liberdade do povo portu 
gues? En tao para que i nv~n_tar este 
report6rio ridiculo de pnsoes. de 
tomes e de violencias? 

Mais uma vez. aqui desmascara
mos publicamente estes falsos pro
fetas: o que eles escrevem todos os 
dias sobre Portugal significa urn apelo 
a todos os antigos privilegiados para 
se organizarem contra o povo. a todos 
os fascistas para pegarem em armas. 
tal como fizeram no 11 de Marc;o! 
A todos esses. a resposta do povo 
foi bern clara. de cada vez que eles 
amea<;:aram a democracia. Ouem 
duvida ainda dessa resposta. senao 
os fascistas e os seus ali ados? 
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PARTICI PACAO 
NOS MUNICIPIOS 
DO POVO 

"As popuia9.es devem organi
zar-se de modo a intervirem na vida 
municipal. Uma vez que as camaras 
vao dispor de ver9adeiros orc;a
mentos, sao as populac;oes que 
devem indicar as obras prioritflrias, 
nao se esperando que o Governo (o 
qual terfl uma acc;ao fundamental
mente coordenadoral, resolva em 
Lisboa todos os problemas de 
todos os concelhos do Pais", 
destacou ontem, em Matosinhos, o 
secretario de Estado dos Transpor
tes e Comunicac;oes, eng. ° Ferreira 
Lima, no final de uma prolongada 
sessao de trabalho realizada na 

·~ c_amara local. 
0 eng. Ferreira Lima, antes do 

inicio da sessao, e acompanhado 
pelos membros da comissao ad
ministrativa, visitara, sucessi
vamente, a ponte de Santa Cruz de 
Esposade, as obras de 
prolongamento da pista do 
aeroporto de Pedras Rubras e o 
local de instelac;ao de uma estac;ao 
de tratamento de esgotos. Tam
bem as obras das docas para 
contentores, no porto de Leixoes, a 

refinaria da Sacor e praias de Ma
tosinhos. 

PAPEL 
ACTIVO 
DAS 

COMISSOES 
DE MORADORES 

Sem perguntas ou respostas 
preparadas, muitos foram os 
elementos da populac;ao ou das 
comissoes de moradores que le
vantaram questoes ao secretario 
dos Transportes, focando, nomea
damente, os transportes publicos, a 
politica urbana e os problemas da 
poluic;ao, que atingem no concelho 
um dos Indices mais elevados do 
Pars. 

A prop6sito de estradas, in
formou o eng.° Ferreira Lima que 
as rodovias vao passar para a al
c;ada municipal, deixando de estar 
sob a influencia da A. P. D. L., 
como ate agora ali acontecia. Essa 
questao levarja a uma intervenc;ao 
do governador civil do Porto, dr. 
Mario Cal Brandao, sobre novas 
directrizes oficiais de politica tri 
butaria. 

0 Estado vai dar aos municfpios 
toda a contribuoc;ao predial, assim 
como a sisa e outros impostos. 
Ouanto ao imposto que mais 
acompanha a inflac;ao, que e 0 da 
transacc;ao, vai ser repartido entre 
o Estado e os municfpios" 
declarou o chefe do distrito. E 
acrescentou: 

- Por outro lado, o Estado vai 
tirar aos or<;amentos municipais 
varios encargos que muito o so
brecarregavam, os quais passam 
para os ministerios. Por exemplo, 
as despesas dos tribunais passam 
para o Ministerio da Justic;a, as das 
escolas para oM. E. C., a excepc;ao 
de pequenas obras. 

A Capi tal, 4 de Marco 

GRAVES 
INCIDENTES 
EM SETUBAL 

Cerca de 50 agentes da PSP 
continuavam esta manha "en
trincheirados" na esquadra da 
Avenida Lufsa Tody, em Setubal, 
sob a protecc;ao de soldados da 
Escola Pratica de lnfantaria e a 
ameac;a de algumas centenas de 
populares, que procuravam tirar 
desforra dos incidentes registados 
na noite de ontem, no final de um 
comfcio do PPO, nas instalac;oes do 
Clube Naval. Um morto, ainda por 
identificar, e 14 feridos e 0 balanc;o 
dos actos de violencia. Entre os 
feridos contam-se o capitao de 
Artilharia Joao Ant6nio Carvalho 
Almas Imperiale o agente da PSP 
Manuel da Silva Guerreiro. Tudo 
leva a crer que um ou outro dos 
populares enfrentou a policia de 
arma na mao. Mas as marcas das 
balas nos ediffcios fronteiros a 
esquadra revelam, ine
quivocamente, que a PSP atirou a 
matar. 

Segundo vflrios depoimentos 
que conseguimos recolher esta 
manha no teatro dos acon
tecimentos, os incidentes come
c;aram a esboc;ar-se no interior do 
Clube Naval, onde comec;ava o 
comicio, quando um simpatizante 
do PPD .. colocado junto da tri
buna, procurou fotografar a 
assistencia e foi travado com a 
argumentac;ao de um con 
tramanifestante. 
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A confusao generalizou-se e 
grupos de contramanifestantes 
queimaram uma bandeira do PPD e 
rasga ram alguns cartazes de 
propaganda. Foi entao que 
apareceu a PSP. Os animos come
<;:aram a ferver e ouviram-se gritps 
de "Fora o PPD" e " Fora a rea
<;:ao". 

0 confronto de agentes da PSP e 
populares transferiu-se para a rua, 
onde ja era dificil distinguir os 
simpatizantes e militantes do PPD e 
OS contramanifestantes. Uma serie 
de agressoes foi precedida pelo 
emprego de gases lacrimogeneos. 

Entretanto, os agentes da PSP 
retiraram para a esquadra, ficando 
alguns no exterior. Na janela 
superior do ediffcio foi instalada 
uma met ralhadora. Com as 
primeiras rajadas tombou um jo
vem, atingido na testa. Algumas 
outras pessoas foram baleadas nas 
pernas e coxas. 

- 0 rapaz caiu ao meu lado. 
Tentei segura-lo mas fui agredido 
na boca. Vinhamos a sair do Salao 
de Recreio do Povo. Um chefe da 
PSP dizia que o povo estava com 
fome e precisava de gas 
lacrimogeneo - declarou ao nosso 
jornal Aniceto de Oliveira Brandao. 

POPULARES CONTRA PSP 

0 guarda da PSP Manuel da 
Silva Guerreiro, de 30 anos, atingi
do a tiro no abd6men, nao soube 
explicar a sequencia dos acon
tecimentos. Recorda-se apena s 
que estava ao lado da esquadra, 
voltado para a prac;:a . A seu lado, . 
numa enfermaria do hospital de · 
Setubal, fomos encontrar Julio· 
Manuel Lajes Cacoete, de 16 anos, 
baleado na perna esquerda, que 
disse: 

- Vinha a sair do cinema . . Foi 
entao que ouvi os tiros que vinham 
do lado da estrada. 

A cidade de Setubal tinha, esta· 
manha, um ambiente belico ~ 
Soldados de capacete e armados 
de espingarda -metralhadora 
dirigiam o transito nos pontos 
fulcrais, procurando evitar uma 
maior aglomerac;:ao junto da es
quadra. Nas ruas nao se via um 

ACONf£C£U 
unico agente da PSP. Dezenas de 
depoimentos recolhidos em Se
tubal permitem concluir, embora 
com reservas, que os incidentes de 
caracter partidario foram rapi
damente transfo rm ados numa 
manifestac;:ao de massas. Ainda sob 
forte carga emotiva, os populares 
exteriorizavam a sua revolta contra 
o comportamento da PSP. 

0 jovem ferido na cabec;:a veio a 
fa lecer esta manha no Hospital de 
S. Jose, em Lisboa, para onde foi 
transferido de madrugada. A hora 
do fecho desta ed ic;:ao des
conhecia-se a sua identidade. 

A Cap1tal. 8 de Marco 

MILHARES DE 
MAN I FEST ANTES 
NO FUNER.AL 
DO SOLDADO LUIS 

Para-quedistas que no dia 11 de 
Mar<;:o largaram as armas e 
caminharam ao encontro dos seus 
camaradas do RAL ' para OS abra
c;:arem, transportaram esta manha 
aos ombros a urna contendo os 
restos mortais do soldado Joaquim 
Carvalho Luis, vitima do ataque 
aereo aquele quartel e que vai hoje 
a enterrar, em Amarante, sua terra 
natal. Ao som da marcha funebre 
de · Chop in, sob uma chuva 
miudinha e por entre centenas de 
coroas de flores que pejavam o 
solo, seis "boinas verdes" atra
vessaram os escassos metros que 
separavam o atrio do comando 

(onde se instalou a camara
-ardente) da viatura militar, onde 
depositaram o corpo do camarada. 
Poucos minutos depois soldados 
do Exercito, operfHios em fato de 
trabalho da Lisnave, Siderurgia, 
Tap, Efacec e de muitas outras 
empresas que nao foi possivel 
registar, transportando bandeiras e 
disticos exigindo o castigo severo 
dos conspiradores come<;:aram a 
desfilar silenciosamente. 

Mais alto, no mastro do quartel, 
a bandeira nacional a meia haste. 
Abria o cortejo um "Land-Rover" 
da Policia Militar logo seguido da 
viatura que transporta os restos 
mortais do soldado Luis. lme
diatamente depois, caminhando a 
pe, o general Carlos Fabiao, chefe 
do Estado-Maior do Exercito, o 
general Pinto Ferreira, coman
dante-geral, da GNR, e o 
comandante da unidade, coronel 
Leal de Almeida. A saida da porta 
de armas, um sold ado do RAL 1, 
desmaiou. Na viatura da Policia 
Militar seguiam os dois irmaos de 
Joaquim Luis. Um deles trans
portava uma pequena mala que 
continha tudo o que pertencia ao 
irmao mais novo de uma familia de 
Amarante. Os pais, ja idosos, nao 
se deslocaram a Lisboa. 

0 brigadeiro Otelo Saraiva de 
Carvalho, que esteve esta manha 
no RAL 1 envergando camuflado, 
tinha-se ausentado havia poucos 
minutos. Uma "Berliet" seguia a 
escolta do RAL 1, comandada pelo 
aspitante Cruz, comandante do 
pelotao a que pertencia o soldado 
Luis. Mais algumas "berliets" 
transportavam as centenas de 
coroas de flores. 

0 cortejo-manifesta<;:ao desceu a 
avenida que liga a Moscavide, atra
vessou o bairro de Olivais Sui e 
dirigiu-se a portagem da auto
-estrada. 

Operarios da Lisnave alugaram 
cinco autocarros para seguirem 
ate Amarante. lniciativas 
semelhantes tomaram outras 
empresas e organizac;:oes politicas. 

0 funeral deve chegar ao fim da 
tarde de hoje a Amarante. 

As 9 da manha foi celebrada 
missa pelo major-capelao chege do 
Governo Militar de Lisboa, Eduardo 
Fernandes. Em representac;:ao da 

..... 

.... 



chefia do Servic;:o Religiose dos 
capelaes do Exerci to esteve 
presente o padre Gamboa. Durante 
a tarde e a noite de ontem milhares 
de pessoas prestaram a ultima 
homenagem ao soldado Luis e 
manifestaram-se junto do RAL 1 
pelo esmagamento da reacc;:ao e 
avanc;:o do processo revolucionario. 

TRABALHO PARALI SA 
DAS 10 AS 10 E 15 

Numerosas organiza96es polf
ticas e de trabalhadores con
vocaram os seus aderentes e 
simpatizantes para comparecerem 
esta manha, junto do RAL 1, a fim 
de homenagear o soldado Joaquim 
de Carva lho Luis, vitima do 
bombardeamento ao RAL 1 no 
passa do dia 11. Os Sind icatos 
dos Trabalhadores Electricistas do 
Sui e dos Trabalhadores dos 
Texteis de Lisboa, Lanificios e 
Vestuario do Sui apelaram para que 
todos aqueles que nao pudessem 
estar presentes suspendessem o 
trabalho entre as 10 e 10 e 5. 

"Oemonstraremos assim -
salienta o Sindicato dos Texteis -
que estamos firmemente dispostos 
a honrar a sua mem6ria exigindo o 
exemplar castigo dos criminosos 
responsaveis e lutando ate a vit6ria 
contra o capitalismo e o im
perial ismo, fontes de todos os 
males que sofrem os tra
balhadores." 

Um aspecto da 
tomada de posse 
dos membros 
do Conselho 
Superior 
da Revolur;ao. 

A Cao•tal. 14 de Marco 
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TOMA POSSE 
0 CONSELHO 
DA REVOLU<;AO 

"Nao olharemos as exigencias 
do corpo fatigado, mas seremos 
subordinados a consciencia de 
quem nao quer impor a sua von
tade e convic9ao ao Pais, mas pre
tende interpretar, servir e aceitar 
uma vontade colectiva livremente 
expressa", afirmou, ontem, o 
Presidente da Republica, durante a 
cerim6nia de posse do Conselho da 
Revolu9ao. E prosseguiu : 

" Assim o Pais e as for9as 
autenticamente democraticas nos 
aceitarao como o "motor da Re
volu98o" que, por caminhos de 
sacrificio, conduzira Portugal ao 
desenvolvimento e a justiya 
social." 

A ~imb61ica entrada em fun96es 
do Conselho da Revolu9ao, 6rgao 
executive do MFA criado na se
quencia dos acontecimentos do 11 
de Mar90 e ao qual, como base da 

institucionaliza9~0 do Movimento, 
compete a direc9ao da revolu9ao, 
constituiu, sem duvida, urn dos 
mementos mais importantes do 
processo da democratiza9ao do 
Pais, iniciado em 25 de Abril.( ... ) 

" TEM HAVIDO 6RGAOS 
DE DECISAO 
EM EXCESSO" -
AFIRMOU 0 GENERAL 
COSTA GOMES 

Ap6s a leitura, pelo secre
ta rio-gergl..-da Presidencia da 
RepublrCa: dr. Pereira Coutinho do 
auto de posse e da sua assinatura 
pelos novos conselheiros, que 
prestaram compromisso de honra 
lendo a respectiva f6rmula, o Presi
dente da Republica pronunciou o 
seguinte discurs9.: Consumidos 
ja alguns dias e algumas noites de 
trabalho decisivo, aproveitaremos 
uma ligei ra . pausa para esta 
cerim6nia simples, da posse do 
Conselho da Revolu9ao 

Mais uma vez prestarei contras 
ao Pais, agota para explicitar as ra
zoes profundas que tornaram ime
diatamente indispensavel a ins
tituciona lizac;:ao do M FA, es
pecialmente, no que respeita a este 
6rgao cimeiro de que vao depender 
os destinos de Portugal. 

Como e publico, estes actos poli
t icos estavam previstos mas, em 
rela9ao a eles, os acontecimentos 
de 11 de Mar9o foram o catalisador 
que veio acelera r urn processo 
indispensavel. 
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Tem havido 6rgaos de decisao 
em excesso e o Conselho da Re
voluvao vern substi tuir tres, 
designadamente: . ·· 

A Junta de Salvavao Nacional; 
0 Conselho de Estado; 
0 Conselho dos Vinte. 
T ambem a dinamica de decisao 

dos 6rgaos centrais evidenciou um 
rftmo inferior as necessidades de 
um processo revolucionario; in
clusivamente muitos diplomas 
legais surgiram dolorosamente 
ultrapassados. 

Este Conselho da Revoluvao, em 
poucos dias, ja demonstrou capaci
dade legislativa revolucionaria e 
ninguem o acusara de limitado 
quanto a horario de trabalho ou 
quanto a coragem das suas 
decisoes. 

Temos ainda verificado que mui
tas pessoas nao distinguem entre 
ser livre e ser libertario, confundin
do democracia com a ausencia de 
autoridade e de legalidade. 

Sem intenvao de se fixar em 
lega lismos conservadores, o 
Conselho da Revolu9ao ira im
por-se pela sua determinavao em 
fazer respeitar a autoridade 
democratica e pela coragem de 
coagir extremis nos ao respeito pelo 
espfrito do Programa do MFA. 

Entre outras razoes, citaremos 
ainda o facto de o povo portugues 
nao estar suficientemente es
clarecido politicamente para rejeitar 
partidos elitistas, ou pseudo
·revolucionarios. 
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E, pois, necessario um p61o de 
poder decidido e determinado a 
sanear, se necessario, um ex-
cessive leque partidario. . 

N6s, Conselho da Revoluvao, · 
sentimos o apelo destas razoes. 
profundas e serviremos o Povo sern 
esquecer a sua vontade at.l
tenticamente expressa. 

lremos criar uma Assembl('lia 
Geral do MFA que represente, em 
termos progressistas, o sentimel')to 
autentico de todas as Forvas 
Armadas, do general ao soldadq: 

Conduziremos umas elei96es li
vres e delas obteremos urna 
Aasembleia Constituinte, que sera 
uma fonte de inspirayaO quanto a 
genuina vontade do Povo. (.. ) 

Dilmo de Notictas. 18 de Marco 
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MEDICOS 
PARA 
A PROVINCIA 

A Secretaria de Estado da Saude 
abriu hoje concurso para a ad
missao de 1350 medicos e en
fermeiros que voluntariamente se 
prestem a ir trabalhar para a pro
vincia, contribuindo assim, como 
primeiro passo, para a instauravao 
do Servi9o Nacional de Saude, a 
fim de atenuar o desequillbrio 
existente na relavao entre o numero 
de profissionais da sa(Jde e OS da 
populavao a servir. Num total de 
638 medicos, dos quais 456 se 
destinam aos hospitais distritais e 
182 aos postos de subdelegados de 
saude, e de 722 enfermeiros, sendo 
331 como curso geral e 391 auxil ia
res de enfermagem, o pessoal 
medico e paramedico que pode 
corresponder ao apelo da Secre
taria de Estado trabalha quase todo 
em Lisboa, onde, como se sabe, se 
encontra cerca de 50 por cento dos 
medicos existentes no Pais. 

Numa nota distribuida a lm
prensa, a Secretaria de Estado da 
Saude justifica a abertura do 
presente concurso em termos mui
to claros. 

Come9a aquela nota por afirmar 
que "entre OS multipiOS aspectOS 
negativos que caracterizam a nossa 
estrutura sanitaria vigente conta-se 
a ma diStribuiyaO atraves do terri
t6rio nacional dos trabalhadores da 
saude, eng lobando nesta ex
pressao o pessoal medico, parame
dico, de enfermagem, tecnicos, 
etc. Contribui para isso a natural 
atrac9ao que os grandes centros 
urbanos exercem sobre os pro
fissionais; o continuo exodo das 
zonas rurais para as cidades, com o 

consequente aumento demogra
fico destas; as facilidades de 
recurso aos meios auxiliares de 
diagn6stico, que se traduzem em 
melhores condi96es tecnicas de 
trabalho; a diversificavao quali
tativa e quantitativa dos es
pecialistas; maiores possibilidades 
de aperfeivoamento profissional e 
amsia de maio res remuneravoes". 

E acrescenta: "Criou-se, na 
verdade, um circulo vicioso dificil 
de romper. Come9a-se por afirmar 
que os medicos na provincia nao 
podem exercer convenientemente 
a sua profissao porque nao existe 
ali uma infra-estrutura capaz para o 
exercicio da medicina em moldes 
que hoje se consideram in 
dispensaveis e razoaveis e, por 
outro lado, tais infra-estruturas nao 
assumiram um Iugar cimeiro nas 
preocupa96es das autoridades por 
falta de medicos que 
pressionassem o aparelho ad
ministrative nesse sentido. Tudo, 
afinal, efeitos da fa lta de 
planeamento e do relegar a saude 
para um plano nao prioritario, que 
caracterizou o sistema exacer
badamente capitalista que foi o 
regime em boa hora derrubado em 
25 de Abril. Dizer isto nao constitui 
novidade, mas lembra-lo e dever de 
quem tem por missao modificar, 
desde os mais profundos alicerces, 
toda a estrutura da saude em 
Portugal. 

A Capital. 19 de Marco 



NACIONALIZAc;OES 
PERM ITEM 
DETECTAR 
FRAU DES 

Foi recuperado mais de um 
milhao de contos de opera9oes 
financeiras fraudulentas dos capi
talistas antigos banqueiros durante 
os primeiros tres dias de efectivas 
funcoes das comissoes de gestao 
nomeadas pelo Governo para 
administrar os bancos nacionali
zados. Estas verbas deverao ser 
substancialmente aumentadas nos 
pr6ximos dias pois outros 
processes estao a decorrer. En
tretanto, prosseguindo a luta 
contra a sabotagem financeira, os 
bancarios ocuparam ontem as 
instala9oes do Gremio dos Ban
queiros e selaram os gabinetes no 
sentido de evitar quaisquer fugas 
ou destrui9oes de documenta9ao. 
0 tema . nacionalizayoes nao se 
circunscreve apenas a banca e as 
empresas seguradoras sobre a si
tua9ao das quais a direc9ao sindical 
deu ontem uma conferencia de 
lmprensa. Os trabalhadores do 
Hospital da CUF tomaram a 
decisao de considerar aquele esta
belecimento de saude igualmente 
nacionalizado porque efec
tivamente era propriedade "de 
companhias de seguros nacionali
zadas. Mantem-se em luta pela 
nacionaliza9ao os trabalhadores 
das Companhias Reunidas Gas e 
Electricidade para a qual o 
Conselho da Revolu9ao nomeou na 
sua ultima reuniao um novo ad
ministrador, o dr. Armando dos 
Santos Nogueira. Os trabalhadores 

ACONf£"C£"U 
da EPAL impediram ontem a rea11-
za9ao da assembleia geral de distri
bui9ao de aguas na zona de Lisboa. 
Com esta luta tem estado ac
tivamente solidarios os tra 
balhadores de "A Capital" cola
borando nos piquetes de controlo 
do edificio de que e proprietario 0 
referido fundo e onde esta ins
talado o nosso jornal. 

A Cao,tal . 20 de Marco 

INTERVENc;AO 
DO ESTADO 
NO GRUPO 
J. PIMENTA 

0 Governo nomeou uma 
comissao administrativa para o 
grupo J . Pimenta, uma vez que se 
provou, atraves de um inquerito, a 
possibilidade de resojver com
promissos correntes e a curto prazo 
e a existencia de graves irregulari
dades na gestao da empresa, veri
ficando-se, assim, a situa9ao 
descrita no artigo 1.0 do decreto-lei 
n. 0 660/74. 

Alem de nomear esta comissao 
administrativa. para a qual foram 
designados o dr. Manuel Joaquim 
Rodrigues, o eng. o Jose Jaime 
Simoes de Mendon9a e o tenente
-coronel Orlando Jose de Campos 
Marques Pinto, assistidos por dois 
elementos eleitos pelos tra 
balhadores. o Governo decidiu 
suspender os corpos sociais das 
empresas do grupo J. Pimenta e, 
simultaneamente, congelar todos 
os bens m6veis e im6veis de Joao 
Pimenta, Julieta Pires Barquinha 
Pimenta, Carlos Manuel de Oliveira 

e Silva, Maria Madalena de Jesus 
Oliveira, Luiz Pimenta, dr. Rui 
Alvaro de Castro Rosa. Mario 
Fernando Quaresma Martins 
Luciano Pires de Araujo, todos 
ligados aquele grupo econ6mico. 

Entretanto, e para nao prejudicar 
os trabalhos da empresa, o Go
verne assegurara, de imediato, um 
credito de 30 mil contos atraves da 
banca estatal, mediante o aval do 
ministro das Finan9as, e a cele
brayao dos contratos de ooras 
publicas ern cujo concurso a 
empresa ficou em posi9ao de a 
obra lhe ser adjudicada. 

Para nao agravar a situayaO 
econ6mica da empresa J. Pimenta. 
cujo administrador, Joao Pimenta, 
se encontra ausente no es
trangeiro, o Governo decidiu 
tambem nao proceder ao 
pagamento de remunera96es aos 
tecnicos superiores as pagas pelo 
Estado nos servi9os publicos para 
iguais fun9oes e categorias pro
fissionais, reduzir aos minimos 
estabelecidos nos contractos 
colectivos aplicaveis os salaries e 
regalias do restante pessoal e 
suspender o pagamento de juros a 
quaisquer credores enquanto nao 
for apresentado, no prazo de trinta 
dias, um relat6rio, elaborado pela 
comissao administrativa. que 
permita ao Governo definir o futuro 
da empresa. 
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TOMA POSSE 

0 NOVO 

GOVER NO 

No Palacio Nacional de Belem 
decorreu, ao principio da tarde, a 
cerim6nia da posse do novo ga
binete ministerial escolhido pelo 
brigade1ro Vasco Gonc;:alves, de 
acordo com os plenos poderes que 
lhe tinham sido conferidos pelo 
MFA, logo ap6s o golpe de 11 de 
Marc;:o, como vista a tomar mais 
coeso e pratico o elenco governa
mental que ficara a frente dos des
t!nos de Portugal. 
Portugal. 

0 novo Governo, que surge duas 
semanas depois da tentativa 
contra-revolucionaria de 1 de 
Marc;:o, tem como caracterist1ca 
mais destacada a criac;:ao de um 
Ministerio do Planeamento e 
Coordenac;:ao Econ6mica e a 
separac;:ao de sectores ligados a 
economia que foram constitufdos: 
tambem em ministerios. 

No elenco do quarto Governo 
Provis6rio - que e constituldo por 
oito militares e treze civis 
aparecem quatro novos pastas, as 
dos Transportes e Comunicac;:oes, 
do Comercio Externo, da 
Agricultura e da Industria, res
pectivamente eng. 0 Veiga de Oli
veira, dr. Silva Lopes, eng. ° Fer
nando Baptista e eng. 0 Joao Cra
vmho. A pasta do Planeamento que 
ficara a constituir como que um 
superministerio, de que farao parte 
OS anteriormente focados, sera da 
responsabilidade do dr. Mario 
Murteira. 

ACONTE'CE'U 
Outros ministros que ingressam 

no Governo Provis6rio sao o dr. 
Pereira de Moura, que tal como 
agora ja fizera parte do primeiro 
Governo Provis6rio sem pasta 
designada; o dr. Jose Fragoso, 
.especialista em assuntos finan
ceiros e que e o responsavel pelas 
Fmanc;:as dr. Jorge Sa Borges, que 
tera a seu cargo os Assuntos 
Sociais; major Ant6nio Metelo, que 
sobrac;:ara a pasta da Ad
mmlstrac;:ao lnterna, e Jose Emilio 
da Silva, que durante alguns dias 
desenpenhou o cargo de presi
dente do Conselho de Ad
ministrac;:ao da RTP e que agora foi 
chamado a ocupar o diflcil cargo de 
ministro da Educac;:ao e Cultura. 

Tres ministros mantem-se no 
Governo, embora mudem de pasta. 
Sao eles o dr, Silva Lopes, que 
troca as Financ;:as pelo Comerc1o 
Ext~rno; o major Melo Antunes, 
que passara a ter a sua res
ponsabilidade os Neg6cios Es
trangeiros, quando ate agora era 
ministro sem pasta, e Mario 
Soares, que de titular dos Neg6cios 
Estrangeiros passa a ministro sem 
pasta. 

Por outre lado sao oito os 
ministros que man.tem os seus 
lugares: os drs. Alvaro Cunhal e 
Magalhaes Mota que continuam 
como ministros sem pasta e os dr. 
Salgado Zenha, major Costa 
Martins, comandante Correia 
Jesuino, dr. Alme1da Santos, eng. 0 

Jose Augusto Fernandes e 
comandante S1lvano Ribeiro, que 
prosseguem no desempenho dos 
cargos, respect1vamente, de 
ministro da Just1c;:a, do Trabalho, 
da Comunicac;:ao social, da Coorde
nac;:ao lnterterritorial, do Equipa
mento Social e Ambiente e da 
Defesa. 

Entretanto, deixam o Governo o 
major Vitor Alves, ex-ministro sem 
pasta e indicado para representante 
de Portugal nas Nac;:oes Unidas, os 
drs. Rui Vilar e Maria de Lurdes 
Pintassilgo que sobrac;:avam as 
pastas da Economia e dos 
Assuntos Soc1ais, o tenen
te-coronel Costa Bras que deixa a 
Administrac;:ao lnterna, e o 
tenente-coronel Rodrigues de 
Carvalho que desempenhava o 
cargo de ministro da Educac;:ao e 
Cultura. 

0 presidente da Republica. general Costa Gomes. confere posse eos novos 
elementos do Governo. 



... 

No que se refere a constitui<;:ao 
sectorial. alem dos oito ministros 
mil itares (primeiro-ministro e 
ministro da Comunica<;:ao Social. 
Educa<;:ao e Cultura. Neg6cios 
Estrangeiros, Oefesa. Ad
ministra<;:ao lnterna. Trabalho e 
Equipamento Social e Ambiente), o 
novo Governo tem ainda dois 
elementos do Partido Socialista 
(sem pasta e Justi<;:a). dois do 
Partido Comunista (sem pasta e 
Transportes), dois do Partido 
Popular Oemocratico (sem pasta e 
Assuntos Sociais), um do MDP/ C
DE (sem pasta), e seis in
dividualidades independentes 
(Pianeamento e Coordena<;:ao 
Econ6mica. Industria, Agricultura, 
Finan<;:as. Coordena<;:ao I nterterrito
rial e Comercio Externol. 

Republica. 26 de Marco 

DIMINUEM 
TENSOES 
EM LUANDA 

Luanda. 3'1 ...:.. (Pelo nosso en
viado especial. Jose A. Salvador) 
- No momenta em que telefono, 
ha t iroteiro na Avenida do Brasil, 
onde esta instalada a sede da 
FNLA, mas desconhe<;:o os por
menores relatives ao incidente. 

Nas ultimas 48 horas, houve 
viola<;:ao do protocolo assinado 
entre os tres movimentos de li
berta<;:ao e o Governo Portugues. 
Mas estas ocorrencias nao pre
judicam o regresso a normalidade, 
ou a quase normalidade, embora se 
pressinta um estado latente de 
tensao. 

ACONf£'C£'U 
No sabado foi levantado o 

recolher obrigat6rio e ontem foi 
permit ida as emissoras de radio pri
vadas que reabrissem a sua 
programa<;:ao normal. 

S6 a Emissora Nacional de 
Angola foi excluida deste regime, 
pelo que apenas podera difundir as 
noticias constantes dos comunica
dos oficiais. Esta· limita<;:ao impede 
a pratica da actividade informativa 
deste emissor: o ultimo comunica
do oficial do Comando de Sector 
de Luanda refere-se a acon
tecimentos ocorridos ate as 18 
horas do dia 29 de Mar<;:o. Registe
-se. a titulo de exemplo, que o 
comunicado dos medicos do 
Hospital Militar nao foi divulgado 
em Angola. Estas restri<;:oes im
postas a Emissora Oficial parecem 
reflectir as posi<;:oes assumidas pela 
FNLA contra a actividade in
formativa daquela esta<;:ao de ra
diofusao. 

Nos dois ultimos numeros de 
"Liberdade e Terra", 6rgao central 
da FNLA e agora jornal diario, foi 
publicado um texto, "A Emissora 
Oficial de Angola e os crimes 
colectivos", onde o articulista se 
insurge contra a actividade desta 
emissora, em termos que fazem 
lembrar o "Diario da Manha" ou a 
"Epoca" 

Tive o cuidade de voltar a ler o 
texto dos acordos da Penina e em 
nenhuma das alineas do artigo 13.0 

sabre as atribui<;:oes do al
to-comissario ha qualquer re 
ferencia aos problemas da ln
forma<;:ao. Referem-se-lhes outros 
artigos. nomeadamente os 18.0 e 
19.0 , que preveem a cria<;:ao de um 
Ministerio da lnforma<;:ao. ja em 
funcionamento. 

AGOSTINHO NETO 
EM LISBOA 

PfQ.e,edente de Luanda, chegou 
esta manha a Lisboa o dr. Agos
t inho Neto, presidente do Mo
vimento Popular de Liberta<;:ao de 
Angola. Segue ao fim da tarde para 
a Holanda. 

... Na sua breve estada na nossa 
capital, o dr, Agostinho Neto teve 
oportunidade de debater OS ultimos 

acontecimentos registados em 
Luanda com as autoridades por
tuguesas e com nilitantes do comi
te local do MPLA. 

Di~rio de Lisboa, 31 de Marco 

ABRIL 

0 MFA 
E OS PARTIDOS 
POLiTICOS 

Foi assinado ao principia da tarde. 
pelos partidos que aceitaram. o Pacta 
constitucional proposto pelo M.F.A. 
aos partidos politicos que concor
rem as elei<;:oes para a Assembleia 
Constituinte. Assinaram o pacto 
representantes de seis partidos - o 
C.D.S .. o P.P.D .. o M.D.P. -C.D.E .. 
a F.S.P .. o PCP. e o P.S. 

Pela sua importancia. transcreve 
mos. a seguir. uma par te do 
documento: 

A - l ndtrodu~ao 

1. 0 movimento revolucionario 
iniciado pelas For<;:as Armadas a 25 
de Abril de 1974 adquiriu uma dina
mica cada vez mais acentuada em 
resposta. alias. quer as justas aspi
ra<;:oes do Povo portugues quer as 
agressoes sucessivas e sempre mais 
violentas da reac<;:ao. 

2. Os graves acontecimentos con
tra-revolucionarios de 11 de Mar9o 
impuseram e tornaram inadiavel a 
institucionaliza9ao do Movimento das 
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For<;as Armadas. E assim que a Lei 
Constitucional N.0 5/75 criou o Con 
selho da Revolu<;ao. que ficou com 
as competencias antes atribuidas a 
Junta de Salva<;ao Nacional. ao 
Conselho de Estado e ao Conselho 
dos Chafes dos Estados- Mariores 
das For<;as Armadas. 

3. A Lei N.0 5/75 de forma alguma 
visa substituir ou marginalizar os 
partidos politicos autenticamente 
democraticos e empenhados since
ramente no cumprimento do Pro
grama do M.F.A .. antes visa a dina 
miza<;ao e a vigilancia do processo 
revolucionario que se levara a cabo 
sempre em mais estreita alian<;a com 
o Povo portugues e com os partidos 
polit icos que defendam os seus mais 
legitimos interesses. 

4 0 M.F.A.. representado pelo 
Conselho da Revolucao. estabelece 
uma plataforma politica publica com 
os partidos que estejam empenha 
dos no cumprimento dos principios 
do Programa do M.F.A. e na con 
solida<;ao e alargamento das con
quistas democraticas ja alcan<;adas. 

5. Para a elabora<;ao da presente 
plataforma foram levados em consi 
dera<;ao os resu ltados das conver
sa<;oes mantidas com os diferentes 
partidos e tomada em conta a situa 
<;iio resultante do esmagamento do 
golpe contra-revolucionario de 11 de 
Mar<;o. 

B - Objectivos da plataforma 
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1. Pretende-se estabelecer uma 
plataforma politica comum. que pos
sibilite a continua<;ao da revolu<;ao 
polit ica. econ6mica e social iniciada 
em 25 de Abril de 1974. dentr'o 
do pluralismo politico e da via socia 
lizante que permita levar a cabo. 
em liberdade. mas sem lutas parti 
darias. estereis e desagregadoras. 
urn projecto comum de reconstru<;ao 
nacional. 

2. Os termos da presente plata
forma deverao integrar a futura Cons
titui<;ao Polltica a elaborar e aprovar 
pela Assembleia Constituinte. 

3. A presente plataforma sera 
valida por urn periodo desig(lado 
por Periodo de Transi<;ao. com aura 
<;ao que sera fixada na nova Cons
titui<;ao entre 3 e 5 anos. e que 
terminara com uma revisao consti 
tucional. 
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C - A Assembleia Const ituinte 

1. 0 Conselho da Revolu<;ao rea
firma a sua determina<;ao em fazer 
cumprir o que se encontra estabe
lecido quanto a realiza<;ao de elei
<;6es verdadeiramente IMes e res
ponsaveis para a forma<;ao da Assem
bleia Constituinte. 

2. Durante os trabalhos de ela
bora<;ao da futura Constitui<;ao Poli
tica sera constituida uma Comissao 
do M.F.A. que. em colabora<;ao com 
os partidos que assinem o presente 
acordo. acompanhara os trabal hos 
da Constitui<;ao de forma a faci li tar 
a coopera<;ao entre os partidos e a 
impulsionar o andamento dos tra
balhos. dentro do espirito do Pro
grama do M.F.A. e da presente 
plataforma. 

3. Elaborada e aprovada pela 
Assembleia Constituinte a nova 
Constitui<;ao. devera a mesma ser 
promulgada pelo Presidente da Repu
blica. ouvido o Conselho da Revo
lu<;ao. 

4. Ate a entrada em funciona
mento dos novos 6rgaos de sobe
rania definidos na nova Constitui<;ao 
Politica. manter-se-ao com as suas 
actuais fun<;oes o Conselho da Revo
lu<;ao. a Assembleia do M.F.A. e o 
Governo Provis6rio. 

5. Tendo em conta que as pr6-
ximas elei<;oes se destinam unica 
mente a designa<;ao de uma Assem
bleia Constituinte. cuja missao exclu 
siva sera elaborar e aprovar a Cons
titui<;ao. as eventuais altera<;oes a 
composi<;ao do Governo Provis6rio. 
ate a elei<;ao da Assembleia Legis
lativa e a consequente forma<;ao do 
Governo. competirao somente a ini
ciativa do Presidente da Republica. 
ouvido o Primeiro -Mmistro eo Con
selho da Revolu<;ao. 

6. Os partidos signataries desta 
plataforma comprometem-se a nao 
p6r em causa a institucionaliza<;ao 
do M.F.A.. nos termos a seguir 
expostos. e a faze- la incluir na prova 
Constitui<;ao juntamente com os res
tantes pontes acordados neste 
documento. 

NACIONALIZADOS 
MAIS SECTORES 
DE ECONOMIA 

A nacionaliza<;ao das empresas 
dos sectores de electricidade. trans
partes e petr61eo e o congelamento 
dos pre<;os de alguns produtos 
alimentares constituem algumas das 
mais importantes decisoes tomadas 
ontem pelo Conselho de Ministros 
do IV Governo Provis6rio que. na 
sua primeira reuniao plen<hia. 
adoptou medidas de largo alcance 
para fazer face a actual situa<;ao 
econ6mica do Pais. 

Du rante a reuniao. que decor
reu no palacio de Sao Bento. sob 
a presidencia do Primeiro-Minis
tro Vasco Gon<;alves. foram ainda 
tomadas outras delibera<;oes que. 



no ambito das recentes orienta<;oes 
definidas pelo Conselho da _Revo
lu<;ao. visam ? refor~ula<;ao de 
uma nova politlca agrana. no qua
dro geral de uma .e~onom1a de 
transi<;ao para o soc1ahsmo. Neste 
contexte insere-se. 1gualmente. a 
aprova<;ao das bases gera1s de um 
programa naci_onal de emprego. 
visandO 0 max1m0 aproveltamento 
dos recursos humanos disponiveis. 
no qual se integram ac96es p~ra 
a reconversao e form~<;ao prof1s-

. • sionais destes e a cna<;ao de novos 
postos de trabalho. 

Empresas nacionalizadas 

Oeste modo. e no que respeita 
ao sector da electricidade. foram 
nacionalizadas as seguintes empre
sas de produ<;ao e distribui<;ao de 
energia em alta tensao: _Aiia~<;a 
Ehktrica do Sui. Companh1a Elec
trica do Alentejo e Algarve. Com
panhia Electrica das Beiras. Com
panhia Hidro -Eiectrica do Norte 
de Portugal. Companhias Reuni 
das Gas e Electricidade. Compa
nhia Portuguesa de Electricidade. 
Electrica Duriense. H idro-Electrica 
do Coura. Hidro-Electrica da Serra 
da Estrela. Empresa Insular de 
El ectricidade. Hidro- Electrica do 
Al to Alentejo. Hidro-Elect rica Por
tuguesa. Sociedade Electrica do 
Oeste e Uniao Electrica Portuguesa. 
Foi igualmente revogado um alvara 
do seculo passado. detido pela 
empresa espanhola Electra del Lima. 
que explorava o aproveitamento do 
Lindoso. 

Ouanto ao sector dos transportes 
foram nacionalizadas a Companhia 
Portuguesa dos Caminhos de Ferro. 
a Companhia Nacional de Nave 
ga<;ao. a Companhia Portuguesa 
de Transportes Maritimes e os 
Transportes Aereos Portugueses 

• , enquanto nos dominies da indus
tria petrolffera as nacionaliza<;oes 
referem-se a Sacor. Petrosul. Sonap. 
Cid la e ainda ao capital nacional 
da Soponata. 

Congelamento de pre<;os 
de produtos alimentares 

Entretanto. no ambito de uma 
politica de pre<;os. cujos objecti 
ves fundamentais assentam na 
garantia do poder de compra das 
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classes trabalhadoras e. por outro 
lado. aumentar os rendimentos dos 
pequenos e medios agricultores 
foram congelados ate ao f im do 
ano os pre<;os de uma serie de 
produtos. entre os quais se des
tacam o pao. a carne. o le1te. 
o a<;ucar. o azeite. as farinhas. 
o frango. o bacalhau e as mar-
garinas. • 

No mesmo quadro preve-se a 
redu<;ao dos pre<;os do 61eo de 
amendoim e da manteiga. estando 
a ser objecto de analise a esta
biliza<;ao dos pr~<;os de ou~ros 
produtos essenc1a1s como p e1xe. 
vinho. fruta e hortali<;as. depen
dendo esta do saneamento dos 
respect ivos canais de distribui<;ao. 
prevendo-se nomeadamente a 
cria<;ao de empresas publ icas para 
actua<;ao nestes sectores. . 

Por outro lado. e tendo em v1sta 
proporcionar aos pequenos e 
medias agricultores um acreSCimO 
dos seus rendimentos. fo i decidido 
aumentar ···nediatamente o pre<;o 
do Ieite ao produtor para 6S40 
e 5S20 o litro. respectivamente 
para as classes A e B. Tambem 
a carne de bovino beneficia na 
produ<;ao. de um aumento de cerca 
de 10 por cento e do mesmo modo 
o prec;:o minimo de garantia do 
milho foi fixado em 4SOO por qUIIO. 
acrescido de um subsidio de um 
escudo por qui lo entregue no Ins
titute dos Cereais. Sublinhe-se. 
contudo. que estes aumentos de 
pre<;os nao terao reflexes no con
sumidor. 

Siderurgia Nacional tambem 
foi nacionalizada 

Em rela<;ao ao programa de con
trolo dos sectores basi cos da indus
tria e energia e. para alem das 
nacionaliza<;oes ja referidas das 
empresas petroliferas foL igual
mente. nacionalizada a S1derurg1a 
Nacional. tambem se adoptando 
disposi<;oes de controlo da distri
buic;:ao de energia em baixa _tens_ao 
para sua ulterior nac1onahza<;ao. 

No ambito do mesmo programa 
procede-se ao estudo e . conse
quente apl ica<;ao de med1das de 
controlo incluindo a nacionaliza<;ao 
quando apropria~o. dos prin.cip?is 
jazigos de mineno e das mdustnas 
de tabacos. cerveja. celulose. adu
bos. produtos s6dicos e clorados. 

petroquimica. cimentos. metalome
canicos pesados. constru<;ao naval 
e industria farmaceutica. esta ultima 
em conjuga<;ao com a aplica<;ao 
de medidas a cargo do Ministerio 
dos Assuntos Sociais. do Minis
terio do Comercio Externo e das 
For<;as Armadas. Procedeu-se. tam 
bem ao exame critico da politica 
de concessoes de prospec<;ao no 
«on-shore» e «off-shore» e refor<;o 
da capacidade de fiscaliza<;ao e 
avalia<;ao da aplica<;ao dos con
tratos em vigor 0u que venham 
a ser ~ados. continuando o 
Estado portugues a honrar inte 
gralmente. todos os compromissos 
decorrentes de contratos anterior
mente celebrados com empresas 
estrangeiras. sem prejuizo das even
tuais revisoes a esses mesmos 
contratos. que venham a efectuar- se 
por acordo entre as partes. ap6s 
as respectivas negociac;:oes. 

Recupera~;ao no sector 
de transportes 

No sector de transportes e comu 
nica<;oes e para alem das naciona 
liza<;oes ja anunciadas preve-se 
igualmente a nacionaliza<;ao. rees 
trutura<;ao e recupera<;ao dos ope
radores de transporte de massa. 
urbanos e suburbanos. nas areas 
metropolitanas de Lisboa e Porto; 
a forma<;ao de cooperativas e de 
comunidades de transportes em 
torno dos p61os regionais de desen
volvimento; melhoria radical dos 
sistemas de transporte colectivo 
em prioridade sobre o transporte 
privado; revisao dos padroes de 

seguran<;a e dos niveis de qEali 
dade de servic;:o; estabelecimento 
de normas de informa<;ao ao publico 
por forma a promover a utiliza<;ao 
racional dos meios de transporte 
disponiveis; promulga<;ao de legis
la<;ao adequada. assegurando a 
articula<;ao dos diversos participan 
tes- municipios. 6rgaos de ges
tae. utentes e trabal hadores do 
sector. sob a egide do Ministerio 
dos Transportes e Comunica<;oes ; 
estabelecimento de um fundo unico 
de f inanciamento do sector de 
transportes e com un ica<;o es. 
podendo abranger as industrias 
construtora e reparadora; cria<;ao 
do gabinete de planeamento de 
transportes e comunicac;:oes na 
dependencia directa do gabinete 
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do ministro e integrando os 6rgaos 
de planeamento do sector e ainda 
o estabelecimento de um calend~
rio para o conjunto de interven«;6es 
indispens~veis a recupera«;ao e 
reestrutura«;ao do sector. 

Expropria9fto de propriedades 
r usticas 

No quadro da reforma agr~ria. 
o Conselho aprovou medidas que 
obedecem a duas grandes direc
trizes: uma. de apoio aos peque
nos e medios agricultores: outra. 
visando resolver a grave questao 
da propriedade e da explora«;ao 
da terra no Sui do Pais. Assim. 
serao constitufdas equipas fixas de 
tecnicos do Ministerio. actuando 
ao nivel do concelho ou grupos 
de concelhos. equipas que se que
rem o embriao do futuro SeNi«;o 
Nacional de Extensao Agr~ria. As 
primeiras equipas seguirao para o 
campo dentro de poucos dias. 
instalando -se nos distritos de 
Aveiro. Porto. Braga e Viana do 
Castelo. 

No que respeita a inteNen«;ao 
a levar a cabo no Sui vai o Governo 
publicar legisla«;ao com os objec
tivos seguintes · interven«;ao nos 
predios rusticos que no todo ou 
em pane se situem nos perime-

NOVAS EMISSOES 
DE RADIO 
Com o objectivo de melhor infor

mar os portugueses espalhados pela 
Europa. o Ministerio da Comunica
«;ao Social iniciou no dia 1 de Abril. 
um programa de emissoes di~rias. 

Essas emiss6es serao transmitidas 
dos estudios do Ministerio da Comu
nica«;ao Social. utilizando um dos 
emissores de 250 kw antena da R~dio 
Trans-Europa. cobrindo assim todos 
OS parses da Europa. da Suecia a 
lt~lia . 

0 objectivo deste novo Programa 
para a emigra«;ao nao e substituir 
os outros j~ existentes. mas bem 
pelo contr~rio o de lhes servir de 
complemento no que diz respeito a 
actividade politica . econ6mica e 
social portuguesa. 

As transmiss6es far-se-ao diaria
mente. de segunda a s~bado. entre 
as 18.30 h e as 19 h. e aos domingos 
entre as 1 3 h e as 14 h. ut1lizando 
a frequencia de 6.11 5 kwc oc 49.06 
metros. 
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tros dos aproveitamentos hidro
-agricolas levados a efeito com 
investimentos publicos. pertencen
tes a individuos ou sociedades que 
sejam propriet~rios. no conjunto 
dos perimetros. de uma ~rea supe
rior a 50 hectares de terra. ajus
t~vel. tendo em conta as diferen«;as 
de rendimento de varios perimetros. 
t no entanto dada a garantia de 
propriedade a favor dos atingidos 
pelas medidas de interven«;ao. de 
uma area de 50 hectares: expro
pria«;ao das propriedades de 
sequeiro de ~rea superior a 500 
hectares de terra media. ajust~vel 
em fun«;ao do rendimento. com 
garantia de propriedade a favor 
dos expropriados de uma area de 
500 hectares: expropria«;ao de pro 
priedades rusticas irrigadas. de area 
superior a 50 hectares. ajust~vel 
em fun«;ao do rendimento. com 
garantia de propriedade a favor 
dos expropriados de uma ~rea de 
50 hectares. 

Entende o Governo que outras 
medidas se imp6em. desde j~ e. 
deste modo. serao extintas as cou
tadas e adoptadas medidas de 
ordenamento cinegetico: ser~ publi
cada legisla«;ao definindo inegibili
dades com vista ao saneamento 
imediato dos corpos gerentes das 
cooperativas: o Estado intervir~ nas 

cooperativas de transforma«;ao 
onde se encontrem investidos vul
tosos capitais publicos e com dimi
nuta panicipa«;ao do capital social 
no montante global dos investimen
tos. de modo a garantir o pleno 
aproveitamento dos equipamentos 
coordenando a produ«;ao das dife
rentes unidades e promovendo uma 
gestao eficaz. 

Campanhas para f o mento 
da produ9A0 

Entretanto. serao lan«;adas duas 
campanhas. a primeira das quais 
contra os brucelosos. sendo inde
mnizados os propriet~ rios dos ani
animais cujo abate se imponha. 
A segunda visa a promo«;ao da 
produ«;ao de cereais forrageiros. 
em especial de mi lho. de modo 
a reduzir a nossa dependencia do 
exterior quanto a estes produtos. 
Esta campanha que tem como 
objectivo um incremento signifi
cative da produ«;ao anual. sera 
realizada em especial nas zonas 
de minifundio e integrara accoes 
para melhoria tecnica das explo
ra«;6es e apoio ao associativismo 
agricola. 

A Capital. 16 de Abril 

ENSINO PARA ESTRANGEIROS EM FRANCA 
Em Fran«;a. no ano escolar 1973-74. avaliou-se em 870 mil o numero 

de crian«;as e adolescentes estrangeiros. menores de 16 anos. figurando 
em segundo Iugar os de nacionalidade portuguesa com 235 mil. ou seja 
27.01% da totalidade. como podemos verificar pelos dados que se seguem: 

1. Argelinos . . . . . . . . . 245 000 . . . . . . . . . . . . 28.16 % 
2. Portugueses.. . . . . ... . . . 235 000 . . . .. . .. . . .. ... 27 .01 % 
3. Espanh6is . . . . . . . . . . . . 135 000 . . . . . . . . . . . . . . . 15.52 % 
4. ltalianos . . . . . . . . . . . . . . . 120 000 . . . . . . . . . . . . . . . 1 3. 79 % 
5. Marroquinos... .. . . . . . .. 45 000 .. . .. . .. . .. . 5.17 % 
6. Tunisinos .. . .. . .. . 35 000 . .. .. . .. . . .. .. . 4.03 % 

Atendendo a distribui«;ao pelos principais departamentos deste pais. 
os numeros sao os seguintes (a primeira coluna e relativa a 31 de Dezembro 
de 1972 e a segunda ao a no escolar de 1973-74) : 

Paris ... ... ... ... ... ... ... 70740 .............. . 
Nord ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . 45 754 .. . .. . .. . .. . . .. 
Seine St. Denis ... .. . .. . .. . 42 400 .. . .. . .. . .. . .. . 
Bouches du Rhone .. . . .. .. . 41 434 .. . .. . .. . .. . .. . 
Rhone .. . .. . .. . .. . .. . .. . 37 851 ..... . ..... . .. . 
Huts de Seine .. . .. . .. . . .. 37 000 .. . .. . .. . . .. . .. 
Moselle .. . .. . .. . .. . .. . 33 571 .. . .. . .. . .. . .. . 
Yvelines ... .. . . .. .. . .. . .. . 28 151 .............. . 
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Temos recebido muitos pedidos de 
publicac;ao de carta~. . . 

Tenteremos pubhcar o mator numero 
posslvel, mas nao nos serA posslvel public_ar 
to(/IIS equeles que nos foram pedtdas, m
felizmente. 

Nlo se zenguem entretento todos 
Mlueles que nos envierem cartes com pe
dido de publice~lo, porque telvez as V8JBm 
llinde publicades nos proximos numeros. 

0 " POBRE" ... 

A. CHAMPALLIMAUD 

Numa altura em que o pals precisa da 
colaborac;ao de todos os portugueses e se 
fazem apelos, principalmente aos 
emigrantes espalhados pelo .Mundo, para 
que enviem as suas econom1as para Por
tugal, para fazer um P?~~gal desenvolvido, 
fiquei bastante sens1b1hzado ao ler no 
"S6culo llustrado" (num artigo intitulado 
"Como nasceram as ocupac;Oes de terras no 
Alentejo") de 15/~/1975, q~e o. senhor 
Ant6nio Champalhmaud nao tmha o 
dinheiro necessaria . para efectuar os em
preendimentos agrlcQJa.s na propriedade de 
que b dono no AlenteJO. 

Por isso, resolvi dirigir-me ~ vossa revista 
para que fosse publicado o seguinte apelo: 

APELO AOS EMIGRANTES 

"Caros camaradas porcugueses es
palhados pelo Mundo! Venho por esre meio 
junco de vos apelar para que se fat;a uma 
subscri~§o em beneficia de um pobre amigo 
de Portugal e dos rrabalhadores por
wgueses, que da pelo nome de A. 
Champallimaud (que, a/em de ourras for
runes, rem o monop6/io do papet. do 
cimenro e do ferro), para que ele possa dar 
seguimenro ao desenvolvimenro agricola 
duma propriedade sua na zona de Menola 
- como the foi aconselhado pe/a Comissao 
de Tecnicos do lnsriruro de Reorganizat;ao 
Agr8ria. Pois esse pobre, que rudo rem da
do aos rrabalhadores e nada rem enviado ou 
comprado no esrrangeiro, enconrra-se 
numa sirua~ao financeira desesperada 

t porque nao cem f!!!J 350 comos para 
cumprir o que /he foi aconselhado!!! 

Aqui fica pois o meu apelo ... para aqueles 
que acreditem na pobreza dele! 

CARLOS LOPES DOMINGOS 
FRAN<;A 

Esces e ourros faccos consciruem evi
demememe preocupat;ao conscame de co
dos os porrugueses. 

Por isso "25 de Abril" publicou no seu 
numero 4 uma re~ortagem "Beja: comec;o 
da reforma agraria. " que tenta dar-vos uma 
1deia da "pobreza" generahzada dos 
Champa IIi maud e C. • pelo Alentejo fora. 

Se calhar a/go cera de fazer-se para cirar a 
esses "pobrezinhos" as preocupa~oes que 
os evassalam "por nao cerem dinheiro 
suficieme".. . Se eles ficarem com canro 
dinheiro como nos codos que trabalhamos, 
deixarao de cer de se preocupar com essas 
coisas ... ou nao sera? 

OS EMIGRANTES 

SAO TRABALHADORES 

Comec;o por vos agradecer a oferta que 
fizeram aos ernigrantes da primeira revista 
como titulo "25 de Abril". Bem hajam! 

Lamentaria bastante se as pessoas a 
quem a revista ~ dedicada nao acreditassem 
nas notlcias que ela nos da. 

Nem fazem ideia da quantidade de falsas 
notfcias que aqui nos chegam, e algumas 
pessoas - para nao dizer muitas - ficam 
na duvida sabre o nosso querido Portugal. 
"Quem tiver Ia alguma propriedade vai-as 
perder!" - ouve-se ainda todos os dias 
muitas destas mentiras e por causa delas o 
emigrante fica em duvida e deixa de enviar o 
dinheiro. 

E portanto uma coisa boa que todas as 
pessoas sejam elucidades com verdade. 

Algumas noticias desta rica Australia: 

0 problema escolar esta resolvido aqui, 
sobretudo na area de Sidney - ~ pefo 
menos o que eu penso. 56 que acho um 
pouco exagerado o que temos de pagar to
das as semanas, para que os nossos filhos 
um dia quando regressarem, se saibam 
" desenrascar'' na nossa querida ptltria. 
Pagam-se tres d61ares por duas horas 
dillrias, de 2. • a 5. • feira. Como sao escolas 
sem qualquer ajuda oficial, para quem Ia 
esta ensinando o dinheiro nao deve ser mui
to. Mas para os pais b um grande esforc;o 
que fazem. Seria bom se o nosso Governo 
ajudasse estas escolas! 

IVO ALVES LEITE 
AUSTRALIA 

Ficemos comemes por saber que "25 de 
Abril" chegou a Auscralia; quer dizer, agra
da-nos saber que os ponugueses nesse 
longfnquo pals podem cer acesso a uma 
informet;ao isema sobre o que c/1 se passa. 

Nao vale a pena repecir mais vezes aquilo 
que j8 dissemos camas vezes nesca revista: 
nao faz pane do Programs de nenhum 
panido, nem de peno nem de Ionge, cirar 
aos emigrames o pouco que tem de seu, 
ganho 8 cusca do seu crabalho. 

Pe/a nossa pane pensamos que s6 
aqueles que, a cusca do crabalho dos oucros 
arranjaram fonunas colossais e agora 
tenram por todos os meios boicocar e sa
bocar 8 democracia e es libflrdades em 

das 
cart as 
que nos 

escreveram 

Ponugal merecem que cudo lhes seja re
tirado. Mas isso nao passa por agora de 
uma aspirat;ao de muitos milhares de cra
balhadores ponugueses. Porque mesmo 
esses senhores continuam a possuir cudo e 
a temar acraves de codos os processos -
como por exemplo agora no dia 17 de 
Mart;o - fazer regressar o pals a dicadura. 
· So 8 act;ao daqueles que de facto nao 
querem a ditadura - e os emigrames, como 
trab81hadores sobreexplorados que sao, 
escas fort;osamente inceressados na 
democracia e nas liberdades que lhes 
permicem lucar conrra a sobreexplorat;ao e a 
misen'a - pode precisameme permicir que o 
dinheiro daqueles que crabalharam coda 
uma vida para o amealhar, n§o seja 
cransformado em bilheces de papel sem 
nenhum valor, pelo boicoce, pe/a sa
bocagem da economia que organizam 
aqueles que rudo tem sem nunca terem tra
balhado. Porque se houvesse regresso a di
cadure f e os que o querem, teriam ainda, 
felizmente, que amargar um bom bocado 
para /(J chegar!J os primeiros a perder seriam 
os crabalhadores emigrames E isso que co
dos os emigranres cerao que compreender, 
que muicos deles, alias, compreendem. 

0 problema do ensino da lingua por
tuguese, para os ftlhos dos emigrantes, por 
exemplo, est a. mesmo se niio parecemuico. 
ligado com a resolut;ao do problema que 
acima mencionamos. Se o dinheiro dos que 
hoje S8bocam a economia passer para as 
maos do Escado, poder-se·ao organizer 
escolas decenres e baracas, onde os pro
fessores serao suficiememenre pagos e os 
alunos nada ou quase nada pagarao. 

Ames disso, s6 poder(J haver um em
purraozinho aqui e oucro ali, que nao permi
te resolver o problema. 

Todas as quescoes vao dar ao mesmo! 
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das 
cartas 
que nos 

escreveram 

ALERT A AOS BOA TOS 

E AS MENTI RAS 
Todos os esforc;os, todas as conquistas 

democrllticas do povo portugues, tern sido 
alvo de ataques, crlticas injustas, 
propaganda da pior espllcie, sabotagem 
econ6mica, etc. 

Quero com isto referir-me especialmente 
ao que tenho lido e ouvido em Franc;a. 

Sou urn emigrante que ill estll hll onze 
a nos neste pais. Os exilados regressaram ao 
novo Portugal, mas centenas de mil hares de 
democratas continuam em Franc;a. 

All!m do nosso trabalho, urge des
mascarar e neutralizar as camarilhas fas
cistas que se infiltram nos meios por
tugueses dizendo aos emigrantes que nao 
enviem as suas economias para Portugal, 
porque "vai haver bancarrota", porque 
"vos vao tirar parte dos vossos bens". etc., 
etc. 

Os quarenta e oito anos de "batuque" 
fascista sao responsllveis pela ingenuidade 
de muitos portugueses que acreditam 
nesses boatos. 

Durante o regime fascista nao fomos 
mais nem menos do que "objectos". 
"coisas que produzem" para os grandes 
monop61ios,. Fomos o sustento das guerras 
coloniais que mataram e inutilizaram tantos 
familiares desses mesmos emigrantes que 
hoje hesitam em enviar as suas economias 
para o nosso pals, cheio jll de realidades 
democrllticas e de promessas de urn futuro 
melhor para todos os portugueses. 

Hoje o dinheiro dos emigrantes deve 
servir para auxiliar o pais, na tarefa de 
reconstruc;ao nacional. 
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Mas a lmprensa estrangeira tambllm de
forma o mais que pode a realidade do novo 
Portugal. Nao quero deixar passar a ocasiiio 
sem me referir aos ataques de certos jornais 
franceses. especialmente urn artigo publica
do no "Express" de 10/2175, de carl!cter ni
tidamente fascista. S6 urn jornal como 
" Minute" (1) poderia deformar a tal ponto 
as realidades do nosso novo Portugal. 

Cabe perguntar quantos artigos foram 
publicados nesses jornais a condenar as 
guerras coloniais, os 48 anos de terror, 
torturas, assassinatos e exilios?! 

VIVA 0 NOVO PORTUGAL DEMOCRA
TICO! 

ANTONIO PACHECO EDUARDO 
FRANCA 

(1) "Minute" 6rgao de urn 
agrupamento fascista frances 

Porque nos foi pedido - e cambem 
porque achamos peninente o assumo cra
cado Aqui fica o "Alena" do sr. Ant6mo 
Eduardo 'para codas as emigrantes. 

Se ace agora havia boa cos, se a lmprensa 
escrangeira descrevia Ponugal como o pals 
do "caos vermelho': agora, depois do 11 de 
Mar~. as memiras seriio muico mais, po 
demos dize-lo com ceneza. Ja coml]9aram 
alias. Par isso nao acredicem! S6 as que tem 
alguma coisa a perder fe esses nao sao as 
emigrantes, que rudo o que t§m o 
ganharam com o suor do seu rosto!J podem 
ter medo do processo em curso em Por
tugal. Todos as outros, a comef;ar pelos 
emigrames, s6 poderao ganhar com a vi
c6ria da democracia e do socialismo! 

0 SANGUE PORTUGUES 

E BEM VERMELHO ... 

Carta dum emigrante do Norte de 
Franc;a que nunca esqueceu Portugal. 

Sou de Castelo de Vide, linda terra 
alentejana, cheia de jardins e de floras. 
Agua e azeite nao faltam ... e lindas palavras 
de amor. 

Terra que tive de abandonar em 1958, 
para ir para Lisboa, onde encontrei a mesma 
qualidade de vida ... e de onde tive que partir 
para Frnc;a em 1962. 

Aqui passei alguns martirios, mas como o 
sangue portugues e bern vermelho nunca 
esmorec;o, mesmo Ionge do pais. 

A revista 25 de Abril e o jornal mais alegre 
que o emigrante com atenc;ao e alegria 
pode ler. 

Viva a democracia e o Socialismo! 
Bravo a todos os homens politicos que 

derrubaram o Fascismo! 

TIAGO SEQUEIRA 
FRANCA 

Foi s6 para nos dizer estas coisas bonitas 
que o senhor Tiago Sequeira nos escreveu. 
E porque elas sao de facto sintoma de 
alegria, aqui a deixamos, esperando que 
comag1e com a mesma alegria todos as 
em1grames ponugueses 

"COMO EXEMPLO 

NAO HOUVE IGUAL!" 

Emigrante foste obrigado 
A abandonar teu pais 
Breve iremos regressar 
Para o tornar mais feliz! 

Para o tornar mais feliz 
Basta que sao alguns mil 
lsto nunca aconteceria 
Se nao fora o 25 de Abril! 

Se nao fora o 25 de Abril 
Data sempre recordada 
Para n6s nunca esquecida 
Na Franc;a monopolizada! 

Na Franc;a mo'nopolizada 
Que o emigrante levantou 
Podem agradecer a n6s 
Que algumas vidas custou! 

Que algumas vidas custou 
Hoje muito preocupada 
Com o novo Portugal 
Nac;ao antes nao falada 

Nac;ao antes nao falada 
Agradec;am ao fascismo 
Alills por vezes ouviamos ... 
Mas somente de Turismo 

Mas somente de Turismo " Le Petit Por
tugal" ... 
Estao com medo dele! 
Como exemplo, nao houve igual! 

JOAO MARTINS JUNIOR 
FRANCA 

Porque nos nao e possfvel p6-la noucra 
sec~ao da revista aqui vas deixamos a 
poesia que o senhor Jo§o Manins Junior, 
emigrante em Fran~a. nos ofereceu para 
publica~ao na revista. "Le Petit Porrugal". .. 
estao com medo dele! Como exemplo nao 
houve igual!" 
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CONDICOES DE ASSINATURA 

V IA NO RMAL 

PAISES 12 MESES 6 MESES 

.. 
Portugal 180$00 90$00 

Franc;a ... 210$00 38 F. 105$00 19 F . . 

Belgica 210$00 310 F. B. 105$00 160 F. B. 

A lemanha ... 210$00 21 D. M . 105$00 11 D. M . 

lng laterra ... 210$00 4 £ 105$00 2 £ 

Espanha 185$00 95$00 

Brasi l ... 185$00 67 Cr. 95$00 34 Cr. 

Canada 210$00 9 d. 105$00 5 d . 

E. U. A. 210$00 9 d . 105$00 5 d . 

Outros palses 210$00 105$00 

VIA AI:REA 

PAISES 12 MESES 6 MESES 

Franc;a ... 250$00 45 F. 125$00 23 F. 

Belgica 250$00 370 F. B. 125$00 190 F. B. 

A lemanha .. . 250$00 24 D. M . 125$00 12 D. M . 

lng laterra ... 250$00 4,50 £ 125$00 2.50 £ 

Espanha 200$00 100$00 

Brasil ... 320$00 115 Cr. 160$00 60 Cr. 

Canada 340$00 15 d . 170$00 8 d . 

E. U. A . 340$00 15 d . 170$00 8 d . 

Outros paises da Europa 250$00 125$00 

Outros palses fora da Europa ... 340$00 170$00 
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