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AOS LEITORES 

Tern sido constante o esforc;:o para melhorarmos a Jnformac;:ao para os 
emigrantes. 

A regularidade da publicac;:ao da Revista e urn sensivel melhoramento 
no processo de expedic;:ao (os dois ultimos numeros parecem ja ter chegado 
mais cedo as maos dos leitores) sao progressos que embora muito diminutos 
em relac;:ao as necessidades reais, nos apraz registar. 

A confirmar o saldo positivo do nosso trabalho, estao as cartas de emi
grantes manifestando-nos o seu aprec;:o, bern como o numero crescente de 
novas assinaturas. 

Porem, condicionalismos de ordem tecnica - decorrentes da continua
c;:ao dos trabalhos de reestruturac;:ao dos servic;:os - impediram que se atingisse 
ja a meta desejada . 

Continuaremo~· entretanto a desenvolver todos os esforc;:os para propor 
cionar a todos os emigrantes uma visao ampla da vida portuguesa de hoje, 
bern como fazer desta Revista uma presenc;:a constante do Portugal renovado 
no corac;:ao de todas os que embora ausentes permanecem ligados a sua terra 
pelos lac;:os familiC!res e pelo seu patriotismo. 

Para atingir: tais objectivos precisamos da colaborac;:ao de todos os lei 
tores, quer formulando criticas e sugestoes, quer divulgando a nossa Revista. 
Oueremos chegar :a todos os portugueses no estrangeiro, e s6 com esse auxilio 
o conseguiremos. 

e ESCREVA-NOS. 
e DJVULGUE A NOSSA REVISTA. 
e RECOMENDE A SUA ASSINATURA. 
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«A GENTE COM 0 TEMPO 
VAl-SE CANSANDO .. . » 

t com prazer que estou a escre 
ver esta carta. Emigrei com 1 6 a nos 
em 1965 para Hamburgo (Aiema 
nha). e pec;:o - lhe o favor de me 
informar do seguinte: eu comprei 
uma casa r/c e 1.0 andar em 
Viana do Castelo que estara pronta 
em Julho de 1977 na altura que 
eu tenciono ir a Portugal e como 
ainda nao sei ao certo quanto 
tempo estarei aqui por A lemanha. 
para a casa nao estar fechada. 
talvez a va alugar ate eu regressar 
de vez para Portugal. Esta e a 
pergunta que eu gostaria que me 
respondesem: 

No caso de eu alugar a casa 
era nas condic;:oes de um dia que 
eu va para Portugal de vez ter 
o direito a casa. Pergunto: para 
isso. que devo fazer? 

Outra pergunta que eu gostaria 
de fazer. esta e um pouco mais 
complicada. talvez por ser caso 
un ico. 

Eu. como 95% dos portugueses 
aqui na Alemanha tencionamos um 
dia ir para sempre para Portugal. 
A gente com o tempo vai -se can
sando do estrangeiro . .. eu falo 
por mim. Eu nao tenho curse de 

nada; muitas vezes penso ir para 
Portugal mas como e fazer o que? 

Ate que cheguei a uma con
clusao que deve ser a unica chance 
para poder ir de vez. t comprar 
um barco de ferro ou seja. um 
arrastao de pesca . nao muito 
grande. de uns 20 metros de com 
pride. em segunda mao. e levar 
para Portugal (Viana do Castelo) 
que seria o un ico. N6s em Por
tugal nao temos desse genero. 
nao seria s6 para. mim mas tam
bern dava trabalho para mais 5 
homens. 

Eu sei que agora os senhores 
perguntam : porque e que eu nao 
compro o mesmo barco em Por
tugal :> 

Bom: destes barcos s6 mandar 
fazer especial e entao custaria 
tanto dinheiro que eu nao teria 
possibilidades de o pagar. Era um 
barco para custar mais de 7000 
contos e que eu aqui poderia 
comprar por 2500 contos. Bom. 
com o mesmo dinheiro tambem 
podia comprar um barco de madeira. 
novo. em Portugal. e empregaria 
10 homens. mas eu sou de opiniao 
que os barcos que ha em Portugal. 
na pesca artesanal. como lhe cha 
mam e uma arte antiquada. Eu 

Estas paginas estao reservadas a correspond€mcia dos 
nossos leitores. Todas as cartas serao bem vindas, pois 
representam uma contribuic;:ao importante para o estrei
tamento dos lacos entre todos os emigrantes portugueses 
espalhados pel~ Mundo, bem como o conhecimento das 
situac;:oes que enfrentam no seu dia-a-dia. 

Contudo, dado o grande volume da correspondencia 
ultimamente recebida, nao nos e possivel a publicac;:ao 
da sua maior parte, 0; que lamentamos. Escolheremos 
pois as cartas que pelo tema abordado tenham mais 
interesse pa·ra todos, e -·delas extrairemos o seu conteudo 
mais significative. Noutro local da Revista publicaremos, 
sempre que possivel •. a Carta do Mes, ou seja, aquela 
que no seu total proporcione um melhor entendimento 
dos problemas e sat1sfac;:ao dos anseios dos emigrantes. 

Tambem na medida do possivel tentaremos dar-lhes 
a resposta (se for caso disso) dos servic;:os competentes 
da S. E. E. - indepenctentemente daquela que estes mes
mos servic;;os possam. dar d i rectamente ao interessado. 

ESCREVA-NOS 

com o barco que gostaria de levar. 
precisava menos gente e tinha 
mais possibil idades de trazer mais 
peixe para terra: em poucas pala
vras. era um barco de futuro. 

Evidentemente que eu nao tenho 
os 2500 contos. mas talvez mais 
2 anos. terei metade e segundo 
uma informac;:ao de um jornal de 
maier circulac;:ao na A lemanha que 
e o «Bild Zeitung». a A lemanha 
quer enviar para os seus parses 
de origem 500 000 imigrantes e 
dar emprestimo aos emigrantes 
para se estabelecerem. com os 
juros de 2% ao ano. 0 emigrante 
tera que ter metade. ou seja 50 %. 
os outros 50% dara 25% a Ale
manha e os outros 25% sera o 
pais de origem. no meu caso sera 
Portugal. lsso deve de estar em 
negociac;:oes. Nao sei se ja estara 
aprovado com o governo Portu 
gues mas lembro que a Turqu ia 
ja tem um contrato do mesmo 
genero com Alemanha. e Portugal. 
Espanha. Grecia e Marrocos. como 
ja disse. estao em negociac;:oes. 

Portanto. a Alemanha esta inte
ressada. Se nao ficar aprovado 
e porque Portugal nao quer. No 
meu modo de ver seria um grande 
bem para Portugal. porque n6s. 
emigrantes. mais tard e ou mais 
cedo teremos que ir por falta de 
trabalho e entao nao levariamos 
nada que e o que esta ja a acon
tecer a muitos estrangeiros. e a 
portugueses tambem. mu itos. por 
nao estarem informados. 

Tenho ainda a dizer que eu fui 
criado no bairro Ribeirinho em 
Viana do Castelo ate vir para a 

. Alemanha. Andei a pesca artesa
nal e na A lemanha tambem andei 
na pesca. ate casar. agora sou 
apenas um motorista de camioes. 
ja ha 6 anos. 

Jose Manuel Brito Portela 
{Aiemanha) 

Achamos muito interessante 
e proveitosa a sua ideia de 
comprar um arrastao de pesca 
e traze-lo para Portugal. Sobre 
este assunto, os servic;:os com
petentes da S. E. E. ja o infor-



maram directamente. Fazemos 
votos para que consiga levar 
por diante a iniciativa. 

Quanta ao assunto da casa, 
e utilizando tambem a resposta 
que lhe foi dada directamente, 
devera proceder do seguinte 
modo : se pretende arrenda- la 
por agora e habita -la logo que 
regressar definitivamente a 
Portugal , aconse l hamo- lo a 
celebrar urn contrato de arren 
damento sujeito a urn termo 
final, ou seja, por X anos (mais 
ou menos aqueles que pensa 
permanecer na Alemanha) . De 
outro modo, se celebrar urn 
contrato de arrendamento nor
mal onde se refere «automati 
camente renovavel por iguais 
periodos e condic;Oes» e os 
seus inquilinos nAo quiserem 
deixar a casa vaga, devera 
entrar em acordo com eles ou 
entao, segundo a legislac;Ao 
actual (Decreta- Lei n . o 583-76 
de 22 de Julho) se for dono 
do predio ha mais de 5 anos 
podera intentar-lhes uma acc;Ao 
de despejo, ou seja, de denun
cia para habilitac;Ao do senho
rio . 

«PENSO QUE TODO 
0 EMIGRANTE DEVIA SER 
ASSINANTE DA REVISTA ... » 

I nformo que mesmo hoje enviei 
24 marcos. atraves do Banco Por
tugues do Atlantico. para paga 
mento de nova assinatura da Revista 
«25 de Abri l». 

Tenho a informar que estou 
imenso satisfeito em receber esta 
Revista. para n6s portugueses emi 
grantes. Foi uma grande ideia em 
publicar a dita revista «25 de Abril» 
para nos informar de tudo que 
se passa na nossa linda Patria. 
e tambem para nos informar. de 
todos os nossos direitos. que temos 
tanto no nosso Pals como aqui 
no estrangeiro. 

Penso que todo o emigrante 
·devia de ser assinante desta revista; 
porque eu penso para mim que 
99 % dos emigrantes nao sabem 
do que se passa no nosso Pai~ 
e nem tao pouco. das regalias 

que temos direito aqui no estran 
geiro. 

Tambem tenho a honra de infer
mar que estou todos os dias ansioso 
que chege as 21 horas para ouvir 
as emissoes da Radio liberdade. 
para mais uma vez. matar saudades 
do nosso querido Portugal. mas 
a maior parte dos dias fico a saber 
o mesmo. 

Nao por ouvir mal o programa. 
mas sim por estar uma emissora 
inglesa em cima da nossa. a esta 
mesma hora. E como a inglesa 
e mais forte. abafa a nossa. 

Pena e nao mudar de onda ou 
de metros. porque principalmente. 
as segundas-feiras estamos com 
0 ouvido alerta para ouvirmos a 
Radio e desporto e ficamos a saber 
o mesmo. 

Aonde tambem pedia se dignem 
mandar escrever as nossas direc
<;oes mais visiveis. para nao haver 
atrasos de correspondenCilr' e nem 
desvios. e tambem lhes tenho a 
a agradecer o envio dos jornais. 
que tenho recebido semanalmente. 

E com os meus antecipados agra 
decimentos pela melhor aten<;ao 
ao meu pedido. me subscrevo com 
elevada considera<;ao e estima. 

Serafim R. Maceira 
(Aiemanha) 

Pensamos que a revista 
«25 de Abril» pode ser ~x~m 
porta-voz dos problemas de 
todos os emigrantes. Por isso, 
mande-nos dai as suas infor
mac;Oes e ·sugestoes que achar 
importantes. Quanto l}s difi 
culdades para ouvir as nossas 
emissoes de radio, estamos a 
tentar melhora-las. No entanto 
-como pode calcular ate pela 
natureza dos factos que aponta 
- a resoluc;:ao do problema leva 
algum tempo. 

APOIO A INICIATIVA, MAS .. . 

Sou assinante da revista que 
esse ministerio publica ou seja a 
revista «25 de Abril». Como me 
foram enviados alguns ,exemplares. 

depois foi deixando de se publi
car e mais tarde voltou a publi
car-se novamente. por intermedio 
desta carta pedia ..que me infor
massem quando termina a minha 
assinatura porque. devido a inter
rup<;ao. eu nao sei quando ter
mina. 

Outro assunto que tenho para 
que seja resolvido vai para 2 anos. 
Fui informado que o servi<;o da 
emigra<;ao se debru<;a sobre assun
tos dos emigrantes. pois o assunto 
e o seguinte: uma comissao de 
uma povoa<;ao perto da minha 
terra Natal abriu uma estrada para 
aquela povoa<;ao. Eu apoio a ini
ciativa. mas acontece que ocupa
ram terrene de uma pequena pro
priedade que me pertence. a inde
mn izaram todos os proprietaries 
e a mim nem sequer me procura
ram. Se lhes dava autoriza<;ao para 
passar pois eu todos os anos pago 
os meus direitos as finan<;as. Gos
tava de ver este assunto esclare
cido. Fa<;o um apelo ao Secretario 
de Estado da Emigra<;ao para me 
informar se pode resolver o meu 
caso. Falei com o Sr. Presidente 
da Junta o qual me respondeu 
que nao tinha nada com o assunto. 
depois de me informarem que foi 
ele que deu autoriza<;ao para ...tal 
acto. Aqui lhes mando os dados: 
a minha terra fica na freguesia de 
Vide. concelho de Seia. Minha 
terra e Barriosa e a terra que fez 
a estrada e Fradigas. da mesma 
freguesia e do mesmo co,ncelho. 
e sem outro assunto. de memento. 
creia-me com estima e conside
rayao. 

Ant6nio Mendes dos Santos 
(A iemanha) 

A sua assinatura terminou 
n. n. 0 12. Devera, portanto, se 
quiser continuar a receber a 
Revista, enviar-nos a import§n
cia correspondente (veja ins
truc;oes na pag. 39) . 

Quanta ao outro problema, 
do mesmo foram informados 
os servic;os competentes, que 
ent retanto, segundo informa
c;:ao prestada. ja lhe responde
ram directamente. 
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MARIO SOARES FALOU AO PAiS 
0 Primeiro-Ministro Mario Soa

res na sua esperada comunica<;ao 
ao Pars. de 9 de Setembro. p6s 
a t6nica na crise por que passa 
a nossa economia. e fez um apelo 
ao trabalho. uma chamada a res
ponsabilidade. um convite a uma 
vigorosa arrancada na produ<;ao 
e a um combate ao absentismo. 
Apontou. em resume. os erros 
graves cometidos ao Iongo destes 
2 anos: enumerou os principais 
objectives da politica econ6mica 
do Governo: enunciou a serie de 
realiza<;:6es ja programadas (o plano 
das obras publicas. os projectos 
ligados a Sines - fabrica de va
goes e petroqufmica -. a Side
rurgia da Maia. os adubos. os 
cimentos. as fabricas de maqui
naria agricola e de electrdomes
ticos). passando pelos projectos 
de MoncoNo (minas de ferro) e 
de Aljustrel (pirites): 

- Reorganiza<;ao da Policia Ju
diciaria. 

- Conten<;ao das despesas do 
sector publico. 

- Limita<;ao e disciplina dos 
avales do Estado. 

- Moraliza<;ao das compras 
efectuadas pela sector publico. 

- Aumento das contribu i<;6es 
para a Previd{mcia. 

- Agravamento da sobretaxa 
sobre as importa<;6es (de 20 % 
para 30%). 

- Restri<;ao da importa<;ao de 
bens menos essenciais. 

- Eventual racionamento de al
guns produtos. 

- Taxa preferencial de credito 
para as exportacoes a efectivar 
no prazo de um ano. 

- Orc;amento cambial impera
tive para o sector publico. 

- Aumento do pre<;o dos trans
partes. 

- Revisao do salario mfnimo. 
- Correc<;ao de disparidades 

cambiais. 
- Revisao das pens6es de re

forma. 
- 13.0 mes pago em titulos do 

Tesouro (acima de 5 mil escudos) . 
- Dinamiza<;ao do mercado de 

capitais. 
- Combate ao mercado negro 

de divisas. 
- Vasto plano de obras publi

cas. 
- Relan<;amento do sector da 

constru<;ao civil. 
- Desocupa<;ao de proprieda

des no respeito pela Reforma 
Agraria. 

- Alargamento do prazo de 
cobran<;a do lmposto Complemen
tar. 

- Sistema de credito pessoal 
para o pagamento de impostos. 

- Racionaliza<;ao dos gastos do 
or<;amento do MEIC. 

pronunciou-se sobre os trans
portes e comunica<;6es (plano de 
reequipamento). a produ<;ao de 
energia electrica (barragens da Va
leira. do Pocinho. do Crestuma. 
da Aguieira e de Alqueva: 

AS REM.ESSAS DOS EMIGRANTES 

referiu-se a Lei dos Solos e a 
Retorma Agraria. aos impostos e 
«ao estado calamitoso do nosso 
ensino». 

acabando por afirmar que os : 
pides e os assassinos do general 
Hu~T~berto Delgado come<;arao a 
ser julgados ainda este ano. e 
que a actividade bombista sera 
i.nvestigada ate ao fim. sem com
plac~nc i as. 

As me'didas col'lcretas anun<:; ia
das por Mario Soares sao as se
guintes: 

- Normas claras para a con
trata<;ao colectiva. 

- Diploma que institui o hera
rio de trabalho nacional. 
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Dado o seu interesse. apresen
tamos a seguir alguns dados do 
numero de Julho do Boletim lnfor
mativo do Banco Totta e A9ores 
sobre a evolu980 e o impacto das 
remessas dos trabalhadores emi
grantes na nossa economia. Essas 
remessas que constituem mais de 
80% das transferencias privadas 
do estrangeiro para o nosso pals. 
a partir de 7 97 7. come9am a 
descrescer. progressivamente. ate 
·7975. Neste ano htJ uma redu9ao 
de 3.8 milh6es de contos em rela -
980 a 197 4. a no em que o volume 
de transferencias privadas atingiu 
OS 28 mi/h6es de COntOS. 

As transferencias vem sobretudo 
dos palses europeus da OCDE. 
especia/mente da Fran9a e Ale
manha: as remessas daqueles pal-

ses. no primeiro trimestre de 197 5. 
representaram 56% do total e. 
nos ultimos 2 anos. cerca de 3/4 
do total das remessas recebidas. 

Lembra-se. a este prop6sito que 
os numeros oficiais de trabalha
dores portugueses em Fran9a eram 
em 1 de Janeiro de 1972. 1975 
e 1976. respectivamente. 894 550. 
840 460 e 858 929. 

Em contrapartida. as remessas 
provenientes dos Estados Unidos 
e do Canada continuam a declinar. 
o que significa. seguramente. uma 
progressiva implanta9ao dos emi
grantes e seus familiares nestes dois 
pafses. 0 sa/do das transferencias 
privadas tem representado portanto 
uma percentagem crescente do 
rendimento nacional. Em 7 97 2. 
ano em que atingiu o seu maximo. 



essa percentagem era de 12. 1 %. 
E importance realt;:ar que as remes
sas foram suficientes para com
pensar os defices crescentes da 
nossa balan(:a comercial. no pe
rfodo de 7967 a 7973. Essa dife
ren(:a positiva entre os saldos das 
rransferencias privadas e da ba
/an(:a comercial permitiu. inclusi
vamente. aumentar substancial
mente as reservas de divisas. o 
que evitou o recurso ao credito 

HABITACAO 
0 ministro da Habitac;:ao e Urba

nismo. Eduardo Pereira. anunciou. 
no Porto. um programa de cons
truc;:ao de 1 5 mil fogos. para 
fazer face as gravissimas carencias 
sentidas no sector. Estas casas 
pre-fabricadas - que obedecem 
a um tipo de construc;:ao definitiva. 
segundo as exigencias do modelo 
portugues - destinam-se princi
palmente aos retornados das ex
-col6nias e as populac;:oes mais 
humildes. mas o projecto. afirmou 
o ministro «e uma gota de flgua 
no oceano» jfl que «sao neces
sflrias umas 600 mil casas para 
dar resposta plena as necessidades 
habitacionais de todos os portu
gueses» e o problema s6 ficarfl 
resolvido dentro de 20 anos. 

Um credito de 300 mil contos 
posto a disposic;:ao das Camaras. 
incentivarfl o arranque. uma vez 

externo. S6 a partir de 197 3. a no 
de inversao da tendencia. as trans
ferencias se tornaram insuficientes 
para compensar o enorme defice 
da balan(:a comercial. 

Pode afirmar-se pois. em con
clusao. que as remessas dos emi
grantes possuem um valor extraor
dinario como factor de equilibria 
da balan(:B de pagamentos e como 
contributo para elevar o nfvel da 
poupan(:B nacional. 

que o Estado nao pode construir 
mais de 30 mil fogos por ano. 
dos 70 mil necessflrios. A constru
c;:ao de casas prontas a habitar ate 
Marc;:o de 1977. estfl distribuida 
pelos seguintes distritos: Porto 
(1500 fogos). Braga (11 0). Viseu 
(770). Viana do Castelo (370). 
Vila Real (770). Braganc;:a (690). 
Aveiro (650). Coimbra. Leiria. Cas
telo Branco (370) em cada dis
trite) e Portalegre (21 0). 

Hfl ainda outro programa espe
cial de 200 fogos (a construir em 
Lisboa. Porto e Braga) resultante 
de um emprestimo noruegues jfl 
assinado. 

Tambem o Fundo de Habitac;:ao 
procedeu a abertura de concurso 
publico para a adjudicac;:ao duma 
empreitada de construc;:ao de 782 
fogos. no Porto. no valor de 320 
mil contos. 

EMPRESAS 
EM PROGRESSO 

A Mague. empresa de cons
tru(:oes metalicas. obteve para 
o nosso pals mais de 730 mil 
contos de divisas. no perfodo 
compreendido entre Agosto de 
7975 e Agosto de ·1976. em 
contratos feitos com o estran
geiro para a venda de maquinas 
de eleva(:ao ( guindastes. gruas. 
pontes rolantes. etc.). 

As entregas para a URSS. 
Romenia. Pol6nia. e Estado 
de Barem. serao feitas durante 
o pr6ximo ano. Na Setenave. 
esta em repara(:ao o petroleiro 
brasileiro «Bocaina». de 765 
m1f toneladas. A repara(:ao da
que/a unidade da Petrobras 
(no valor de 60 mil contos) 
consiste na substitui(:ao de 
parte do fundo do navio. o 
que envolve mil toneladas de 
a9o e e a mais importante ate 
hoje efectuada naquele esta
leiro. Este trabalho foi ganho 
em concurso internacional em 
que participaram estaleiros na
vais da Holanda. da ltalia e 
dos Estados Unidos. 

AUMENT A 
A PRODU<;AO DE LEITE 

Os membros da LACTICOOP 
(Uniao de Cooperativas de 
Entre-Douro-e-Mondego) que 
agrega 10 unidades de pro
du(:ao. analisaram. em Assem
bleia Geral. o relat6rio e as 
contas do ano passado. tendo 
verificado que a produ(:ao de 
Ieite aumentou para 48 milhoes 
de litros. A Cooperativa de 
Vagos foi a que mais contribuiu 
para a produ9ao obtida: 15 mi, 
/hoes de litros. 0 valor do 
Ieite comercializado ultrapas
sou os 230 mil contos. ao 
passo que no ano anterior nao 
chegara aos 80 mil. 
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A SITUACAO ECONQMICA . 
Segundo o boletim sabre a con

juntura econ6mica editado pelo Centro 
de Estudos e Planeamento (CEP). 
nao se verificou ainda a desejada 
recuperavao econ6mica. 

Eis. alguns dados estatisticos pro
venientes de varias fontes. 

AGRICULTURA 

A produvao do trigo. estimada ini
cialmente em 900 mil toneladas. devera 
atingir agora. segundo o Institute de 
Cereais. as 750 mil toneladas. quanti
dade que permitira a Portugal impor
tar apenas 100 mil toneladas. contra 
as 320 mil importadas no ano ante
rior. A produvao do mi/ho. calcula-se 
em 470 mil toneladas. numero muito 
pr6ximo das 500 mil de produvaO media 
anual. mas que fica muito aquem do 
consumo nacional (cerca de 1 milhiio 
e 800 mil toneladas). No ano passado 
importaram-se dos Estados Unidos 
- pals que e tambem o nosso forne
cedor quase exclusivo de trigo-
1 milhao e 300 mil toneladas de milho. 

Em rela9ao ao centeio. a produ9ao 
rondara este ano as 170 mil toneladas. 
e quanta a cevacfa e aveia preve-se 
uma produvao de 1 20 e 1 50 mil tone
ladas. Ouanto ao arroz a situa9iio e 
grave. pois a produviio estimada pelo IC 
(60 mil toneladas) represents metade 
da colheita de 1975 (121 mil tonela
das) que ja nao chegara para o con
sumo global do pais: 150 mil toneladas. 

INDOSTRIAS 
TRANSFORMADORAS 

Apresentam situar;:ao razoavel os 
seguintes sectores: alimentares. de bebi
das. de malhas e vestuario. de deri
vados do petr61eo e carvao. de espe
cialidades farmaceuticas e saboes . . . 

Ha sintomas de recuperar;:ao nos 
texteis (especialmente nas empresas 
voltadas para o exterior). madeira. cor
tiva. quimicas inorganicas. minerais 
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nao-metalicos. metalurgicos de base e 
produtos metalicos. Mas ha tambem 
sectores deficientes: calvado. maquinas 
nao-electricas. maquinas e outro mate
rial electrico. borracha. papel e artigos 
de papel. tintas. vernizes e produtos de 
higiene. material de transportes. tipo
grafias e afins. e curtumes. 

INDOSTRIAS EXTRACTIVAS 

Verificou-se uma diminuiviio de pro
duvao. resultante de a semana de tra
balho ter passado de 6 para 5 dias. 
A procura interna de materiais mantem
-se estacionaria. a baixo nivel. e a pro
cura externa demonstra uma pequena 
animavao no que toea a extracvao de 
volframio. Exceptuando as industrias 
ligeiras -que se encontram em situa 
viio razoavel - os outros ramos indus
triais mantem-se num nivel baixo. ou 
mesmo em crise. apontando os indus
triais como causas. a fraca procura 
interna. a perda dos mercados dos 
novos paises africanos de expressao 
portuguesa. as tensoes inflaccionistas 
e a subida dos custos de produvao 
resultantes dos encargos como pessoal. 
o encarecimento de materias-primas e 
a quebra de produtividade. 

CONSTRUCAO 
E OBRAS POBUCAS 

0 sector mantem-se num nivel baixo. 
com algumas diferen9as no que toea 
as pequenas empresas mais afectadas 
pela Crise e as grandes empresas, tor
nando-se urgente a reestruturaviio deste 
sector. 

ENERGIA E COMBUSTIVEL 

0 consumo total de energia elec
trica continuou a crescer. atingindo urn 
valor bastante superior aos meses cor
respondentes do ano passado (urn 
aumento de 1 3.2 %). 

0 CASO «ANGOCHE» 

Os familiares dos tripulantes do navio 
«Angoche» continuam. 5 anos ap6s 
o desaparecimento misterioso dos 23 
tripulantes e urn passageiro daquele 
barco. quando navegava de Nacala 
para Porto Amelia. a nao aceitar que se 
ponha «uma pedra sobre o assunto». 
Consideram que. ate este momenta. 
ainda nao foram dadas explicavoes 
razoaveis para a tragedia que os atin
giu: querem a verdade. seja ela qual for. 
Por isso. ultimamente. empreenderam 
mais uma diligencia. a entrega de uma 
carta ao Primeiro-Ministro. em que 
afirmam: «com o «25 de Abril». tivemos 
uma dupla esperanva. pois para alem 
de acreditarmos na transforma~;ao de 
Portugal. acreditavamos ainda (porque 
particularmente nos dizia respeito) que 
o misterioso caso «Angoche» iria ser 
finalmente posto a claro. 

0 Angoche. no dia 23 de Abril de 
1971. saira de Nacala em direcviio a 
Porto Amelia. levando a bordo 24 pes
soas e material de guerra. Depois de 
algumas horas de viagem deflagrou a 
bordo uma bomba-rel6gio incendiaria. 
e a partir dai o navio foi dado como 
desaparecido: mais tarde foi encon 
trado pelo petroleiro «Esso-Port Dic
kson>>. sem ninguem a bordo. 

A explicavao vulgarmente apresen
tada que tripulantes e passageiro. ao 
deflagrar a bomba. se atiraram ao mar. 
sendo entao comidos pelos tubaroes. 
niio colhe pois nunca foram encontra
dos quaisquer despojos humanos. 
0 misterio avolumou-se com declara
v6es de pessoas. umas afirmando que 
os viram aqui ou alem. outras que 
viram fotografias deles no momenta 
em que desembarcavam. prisioneiros. 
em Dar-Es-Salam. 

Depois do 25 de Abril. e ap6s muita 
insistencia dos familiares dos desapa
recidos. constituiu-se uma comissao 
encarregada de esclarecer melhor a 
questao. mas ate a data nao foi apre
sentada uma versao verosimil da tra
gedia. 



A MEMORIA 
DO «GENERAL Sf;M MEDO» 

Humberto Delgado - o «general 
sem medo» - foi alvo de uma 
expressiva homenagem em Cela 
Velha (Aicoba<;;a). a qual constou 
da inaugura<;;ao de urn monumento 
a mem6ria do homem que em 1958 
«ousou» desafiar o Poder estabele
cido. candidatando-se as elei<;;6es 
presidenciais com urn programa 
renovador para a vida nacional. 

Fruto da iniciativa e da partici
pa<;;ao popular local. incluindo emi
grantes. da Direc<;;ao- Geral dos 
Monumentos Nacionais e da For<;;a 
Aerea. estd homenagem - que 
contou com a presen<;;a do pri
meiro-ministro. entre outras indi
vidualidades - e mais uma das 
muitas que o Povo Portugues lhe 
vern tributando. 

Entretanto. confirma -se a rea 
bertura do processo do assassinio 
do general. com o qual se espera 
que os seus autores e demais im
plicados compare<;;am fi nalmente 
no banco dos reus - principal e 
indispensavel homenagem a que 
este her6i e todos os portugueses 
tern direito. 

MACAU 

ABERTURA DA ASSEMBLEIA 
«Macau deve encaminhar-se para 

a auto suficiencia em rela<;;ao a 
Portugal». declarou o Governador 
deste territ6rio. coronel Garcia Lean
dro. na cerim6nia de abertura da 
Assembleia Legislativa e do Con
selho Consultive locais. 

0 coronel Leandro incitou em 
seguida a popu la<;;ao local a maior 
compreensao e coopera<;;ao no que 
respeita a polftica anti-corrup<;;ao. 
nao tendo no entanto deixado de 
afirmar que «o Governo nao agira 

contra ninguem sem provas». A As
sembleia Legislativa conta 17 mem
bros. 12 dos quais eleitos local
mente e cinco nomeados pelo 
Governador. 0 representante da 
comunidade chinesa. Ho Yin. res
pondendo ao Governador. viria a 
afirmar que «e em Macau que 
deve ser decidida a administra<;;ao 
de Macau». Recorde -se que o 
coronel Garcia Leandro esteve re
centemente em Lisboa. onde se 
avistou com o Primeiro-Ministro 
e com o Presidente da Republica. 

TURISTAS NO PAIS 

A afluencia de turistas ao 
nosso pals continuou a dimi
nuir (em 2 por cento) nos pri
meiros 7 meses deste ano. 
0 movimento de Janeiro a 
Julho. foi de 1130 mil turistas. 
enquanto em 1975 foi ligei
ramente superior a 1150 mil. 
Registou-se uma entrada signi
ficative de wristas provenientes 
da Suecia. Noruega. Holanda. 
Dinamarca. Belgica. Alemanha. 
Fran9a. URSS e Bulgaria. tendo 
diminufdo os turistas vindos 
dos Estados Unidos. Brasil. 
lnglaterra e Sul9a. 

ENERGIA 

Uma vez que chegaram a 
bom termo as negocia96es efec
tuadas entre a EDP (Eiectrici
dade de Ponugal) e a Fran9a. 
para a impona98o de energia 
electrica. o ministro Walter Rosa 
pode afirmar que «Salvo qual
quer situa980 anormal. ate ao 
fim do ano. nao havera mais 
cones de energia». Acrescenta
-se que Ponugal imponou nos 
primeiros 6 meses deste ano 
quase 700 mil contos (ou 
seja mais de 1000 mil hoes de 
KWH de energia electrica). va
lor muico superior ao do ano 
passado. Contudo. apesar disco 
e de ter entrada em funciona
mento o 6.0 grupo gerador 
da central do Carregado (po
tencia de 125 MW). a «situa-
9BO continua a ser preocu
pante». a menos que comece 
a chover bastante. Neste mo
mento procura-se assegurar a 
reactiva980 de um grupo da 
central da Tapada do Outeiro 
e a entrada em funcionamento 
de 2 novos geradores. com 
turbinas a gas. na central do 
Alto da Mira. perto de Lisboa. 
A seguran9a quanto ao abas
tecimento de energia sera maior 
quando no final deste mes. 
for inaugurada a nova linha 
de liga980 a Fran9a. 
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MARIO SOARES GALARDOADO 
PELA LIGA INTERNACIONAL 
DOS DIREITOS DO HOMEM 

Considerado como a personalidade que ao Iongo 
dp ano em curso mais firmeza e coragem demonstrou 
na defesa dos direitos humanos, Mario Soares vai ser 
galardoado pela Liga lnternacional dos Direitos do Homem. 

A cerim6nia de entrega deste galardao - que tera 
Iugar provavelmente em 10 de Dezembro (Dia dos Direitos 
do Homem) na sede da Liga, em Nova lorque - assistirao 
altos funcionarios das Na~6es Unidas e dos governos 
signatarios da Declara~ao Universal dos Direitos do Homem. 

Entre as personalidades ja galardoadas por esta insti
tui~ao contam-se U Thant, Andrei Sakarov, Roger Baldwin 
e Mstilav Rostropovich. 

0 «PROCESSO 
Esta praticamente concluida a 

primeira fase da actua<;ao da Poll
cia Judiciaria (PJ). no Porto. con
tra os autores de inumeros aten
tados a bomba. no chamado «pro
cesso das bombas». 

Por agora. registam-se os se
guintes factos: 

- prisao em Caxias. sob a al<;ada 
do foro militar. de 16 elementos 
da rede. a saber: Ant6nio Julio 
Regadas (agente da PJ). Joaquim 
Ferreira Torres (industrial). Abilio 
de Oliveira (comendador). Ant6-
nio Carlos Rangel (trabalhador da 
EFACEC). Ramiro M. R. Moreira 
(apontado como «cerebro opera
donal» da rede). Manuel R. Tei
xeira Gomes (desempregado. que 
reconheceu publicamente perten
cer ao MDLP). Luis M. de Jesus 
Vieira ( ex-proprietario do restau
rante «Pelintra» da P6voa de Var
zim). Gon<;alo Gon<;alves Martins 
(funcionario do Tribunal do Tra
balho do Porto) e Jose Manuel 
Gomes da Costa. 
-A sua 1mplicat;ao nos seguin

tes acentados bombistas: embai-
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DAS BOM BAS» 
xada de Cuba. Sao Martinho do 
Campo. radar das torres do aero
porto de Lisboa. Avenida da Liber
dade. Cooperativa «Arvore» do 
Porto. Faculdade de Economia do 
Porto. Camara Municipal de Vila 
Real. inumeros atentados em Braga. 
bomba num barco sovietico no 
porto de Leixoes. Torre de Via
longa e muitos outros contra via
turas e residencia. 

- A prisao do major Mota 
Freitas. comandante da PSP do 
Porto. 

- Descobena de a/gum mate
rial de guerra no Iugar de Cabeda -
(zona de t:"rmesinde) e em V1ana 
do Castelo. 

Presume- se que este grupo 
estava directa ou indirectamente 
vinculado ao MDLP (Movimento 
Democratico de Liberta<;ao de Por
tugal) atraves de alguns dos seus 
elementos e que. por isso. a rede 
dos «comprometidos» neste caso 
seja muito mais ampla. atingindo 
eventualmente outras esferas poll-

ticas. e alguns militares que se 
encontram na clandestinidade desde 
o «1 1 de Mar<;o». Como nao se 
conhece ainda a extensao do 
MDLP - movimento clandestino 
que actuava a partir de Espanha 
contra o nosso pals - e impossivel 
por agora saber ate onde chega a 
rede terrorista. e quais serao as 
«Uitimas consequencias» de que 
falou o coronel Ramos (director 
da PJM). 

ENTRETANTO ... 
SPINOLA REGRESSOU 

Verificou -se entretanto. o re
gresso ao Pais. vindo do Brasil. 
via Nova lorque. do ex-general 
Ant6nio de Spinola. Na altura. 
o Estado-Maior do Exercito. em 
comunicado. dizia que Spinola fora 
conduzido ao Forte de Caxias. 
onde esteve ao dispor das auto
ridades militares. 0 ex-general foi 
depois libertado. na madrugada 
do dia 12 de Agosto. uma vez 
que o juiz instrutor da PJM emitiu 
urn mandato de soltura «por ter 
considerado que a falta de indi-



cios suficientes de culpabilidade 
deveria. nos termos da lei. ser 
restitufdo a liberdade». 

Varios partidos se pronunciaram 
contra o regresso do ex-general 
(PCP. UDP. MES. PRP. PCP(r). 
e LCI) e realizaram-se manifesta
c;:oes em todo o Pais. repudiando 
a sua libertac;:ao. 

Ant6nio de Spinola continua em 
«liberdade plena» a aguardar o 
resultado das investigac;:oes sobre 
o processo do «11 de Marc;:o» e 

ACORES E MADEIRA 

sobre as suas eventuais ligac;:oes 
com organizac;:oes terroristas. par
ticularmente quanto a uma aludida 
aquisic;:ao de material de guerra 
para o M DLP. movimento de que 
se afirmou o chefe. em depoimentos 
publicados na imprensa nacional 
e estrangeira. 

Ultimamente. o general graduado 
Vasco Lourenc;:o. na Venezuela. 
afirmou: «Spinola nao tem outro 
futuro politico em Portugal que 
nao a prisao». 

ORGAOS DE SOBERANIA 
E GOVERNOS CONSTITUiDOS 

Anunciada a constituic;:ao do Governo Regional da Madeira. encon
tram -se finalmente formados os 6rgaos de soberania nas llhas Adja 
centes. Os dois Governos sao formados por personalidades locais per
tencentes ao Partido Popular Democratico. como resultado da sua 
vit6ria nas eleic;:oes de 27 de Junho passado. lndicamos a seguir a sua 
constituic;:ao. bem como os nomes das personalidades que preenchem 
os mais altos cargos administrativos e militares naqueles territ6rios 
portugueses aut6nomos. 

A CORES 

Ministro da Republica - General Gal
vao de Figueiredo 

Presidente da Assembleia Regional
Or. Alvaro Monjardino 

Comandanre da Regiao Militar - Bri
gadeiro Ferreira de Lemos. 

GOVER NO 

Presidencia - Dr. Mota Amaral 

Secretarios 

Economia e Finant;as - Raul Gomes 
dos Santos 

Trabalho- Ant6nio Lagarto 
Comercio e Industria - Eng. Ant6nio 

Manuel Medeiros Ferreira 
Equipamenro Social - Eng. Bernardo 

Pacheco Rodrigues 
Assumos Polfucos - Dr. Melo Alves 
Educar;ao - Dr. Jorge Reis Leite 
Assumos Sociais - Dr Ru1 Mesquita 
Agricultura e Pescas - Eng. Germano 

Domingues 
Transportes. Comunicar;ao e Turismo 

-Jose Pacheco de Almeida 

MADEIRA 

Ministro da Republica - Coronel Uno 
Miguel 

?residence da Assembleia Regional
Or. Emanuel Nascimento dos Santos 
Rodrigues 

Comandame da Regiao Militar - Bri
gadeiro Duarte Silva 

GOVER NO 

Presidencia - Eng. Ornelas Camacho 

Secretarios 

Planeamemo. Finanr;as e Comercio
Dr. Jose Ant6nio Camacho 

Agricultura. Industria e Pescas - Eng. 
Manuel Alegria 

Trabalho- Manuel Bazenga Marques 
Equipamento Social. Comunicar;oes e 

Transportes - Eng. Gon.;alo Nuno 
Araujo 

Educar;ao e Cultura - Dr. • Margarida 
Neves da Costa 

Assumos Sociais e Saude - Dr. Nelio 
Ferraz 

VALE DO VOUGA: 
UMA ESPERANc;A 

Encontra-se na fase final 
de elabora9ao o projecco de 
aprove1tamento do Vale do 
Vouga. destinado a criar um 
novo centro de fornecimento 
de energia electrica no pals. 
a abastecer de agua as popu
la96es e-industrias implantadas 
na bacia do Vouga e a cana
lizar agua para rega de quase 
50 mil hectares de. terras cul
tivadas da regiao. 

Preve-se a constru9ao de 
4 barragens: em Ribeiradio 
(para produ9ao de energia e 
fornecimento de agua potavel 
a cidade de Aveiro). em Antua 
(para rega de 11 mil hectares). 
em Rio Covo e em Marne! 
(est as duas para regarem 5 mil 
hectares). 

Com estes melhoramentos 
espera-se alcan9ar um au
memo anual da produ9ao de 
Ieite e de carne na ordem 
dos 21 milh6es de litros e 
litros ·e 1300 toneladas. res
pectivamente. 

3 MIL VAG0ES 
PARA A CP 

Foi ja assinado. entre a CP 
e a METALSINES o contrato 
de constru9ao de 3 mil vag6es 
(valor de 3 mil hoes de contos). 
destinados a substituir parte 
dos 5 mil existences. muitos 
dos quais com mais de 40 
a nos. 

Os vag6es encomendados. 
inclufdos no programa de reor
ganiza9ao da CP que exige 
um investimento de 40 milh6es. 
serao entregues ao Iongo dos 
pr6ximos 5 anos e destinam-se 
ao transporte de combustfveis. 
minerios (das minas de Mon
corvo). cereais. adubos. cimen
tos e balastro. 
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5 DE OUTUBRO DE 1910 

VIVA A REPUBLICA! 
No tim do s6culo XX a monarquia 

portuguesa debatia-se com ditrceis pro
blemas econ6mico -financeiros . 
A criacao. pelo rei D. Carlos. de urn 
ministerio dotado de poderes ditato
riais. provocou violenta reaccao em 
quase todos os sectores da vida nacio
nal. e acabou por conduzir ao assas
sinio do monarca. em 1908. 

A implantacao da Republica tern 
antecedentes nas ideias socialistas 
divulgadas por Antero de Ouental e 
Oliveira Martins e no republ icanismo 
de Te6fi lo Braga e outros intelectuais. 
A propaganda republicana - em que 
tomaram parte tribunos. parlamentares. 
escritores. jornalistas e professores
teve eco no descontentamento popular 
que crescia dia-a-dia mere~ dos erros 
da politica e da administracao monfH
quicas. caracterizadas pela corrupcao 
e pela incompet~ncia. 

A partir daqui. e quer pela pouca 
popularidade do regime entre as clas
ses menos favorecidas. quer ainda pela 
crescenta influ~ncia da ideologia revo
lucionaria francesa. que apesar de seve-

RE VI ST A ANT I · MODE~NA, ANTI 

·LIBERAL, ANT f - DEMOCRA 

TICA, AN TI - BUROUE 

SA E ANTI· BOL

CHEV.ISTA 

ramente reprimida conseguiu alastrar-se 
por todo o Pais. iniciou-se a derrocada 
da monarquia. 

A 1 hora da madrugada de 4 de 
Outubro de 1910 a revolucao saiu para 
a rua em Lisboa. Os seus dois princi
pais chefes. dr. Miguel Bqmbarda e 
almirante Candido dos Reis. tiveram 
morte tragica. 0 dr. Bombarda. psi
quiatra de lama europeia. foi assassi
nado na manha do dia 3 porum alienado 
que tratara. urn tenente do exercito. 
0 almirante Reis suicidou-se pouco 
depois da eclosaq do movimento. ao 
que se supoe por se ter convencido 
que a revolucao fora vencida logo no 
comeco. cabendo-lhe toda a respon
sabilidade da derrota. 

Apesar destes desaires. no dia 5 
era proclamada a Republica. depois 
de pouco mais de 30 horas de luta 
armada em Lisboa. sem que em nenhum 
outro local se tivesse manifestado a 
mais leve resistencia. 0 Governo Pro
vis6rio. proclamado no mesmo dia. 
era chefiado oor Te6filo Braga. figura 

0RDEM NovA 

0 perlodo de vigencia da 1 Repu
blica foi marcado por uma intensa 
actividade da lmprensa noticiosa e 
de opiniao. bem como de rev1stas 
doutrinarias das !orcas em presenca. 
Uma destas !orcas o lntegralismo 
l usitano. - contraria ao libera
lismo e a democracia- teve como 
6rgao a «Ordem Nova». 0 pensa
mento politico do seu director (Mar
celo Caetano) e a orientacao geral 
da revista. estao bem patentes na 
capa do seu primei ro numero 
'(a esquerda) . 
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CONTRA· 

REVOLUCIO· 

NARIA; REAC 

CIONARIA; CAT6· 

LICA, APOST6LJCA E 

ROM ANA; MONA RQUI CA. 
INTOLERANTE E INTRANS I 

OENTE; INSO LIDARlA COMES 

CRITORES, j ORNALISTAS EQUAlS· 

QUER P ROFI SS ION AIS DAS LE 

TRAS DAS ARTES E DA IM PRENSA 

Ano I 
LIS BOA 
I 9 2 0 

Volume I 

Por seu turno. a «Seara Nova» 
assumiu o principal papel no com
bate ao lntegralismo. com a publi
cacao dos celebres artigos de Raul 
Proenca. Foi notavel o seu trabalho 
de doutrinacao em favor de uma 
polltica de grandeza nacional. con
centrando-se na luta contra a cor
rupcao e os monop61ios. Conunua
ria a publicar-se. com algumas 
interrupc;:oes. depois de 1926. vindo 
a perder gradualmente o seu valor 
e cncontrando-se hOJe totalmente 
afastada dos principios que lhe deram 
v1da (a direita. capa do pnme1ro 
n!Jmero. em 1921 ). 

destacada das Letras portuguesas. 
0 Presidente da Republica. Manuel 
de Arriaga. viria a ser eleito em 24 de 
Agosto de 1911 . 

Pode-se afirmar que ninguem apa
recera para se bater com firme convic
cao pela sobrevivencia da monarquia. 
Apenas o Grupo das Baterias de Arti· 
!haria a Cavalo. de Oueluz. sob o 
comando do capitao Paiva Couceiro. 
lutara convictamente em defesa das 
instituicoes monarquicas. Embora se 
tratasse de urn nucleo militar muito 
reduzido. ainda chegou a p6r em grave 
perigo as posicoes republicanas da 
Rotunda durante as duas mais vigo
rosas arremetidas que lancou contra 
elas. 

lmplantada sem oposicao que a 
pudesse impugnar. a Republica Por
tuguesa adquiriu desde logo a auto
ridade e o prestigio de legitimo regime 
politico nacional. Pela larga participa
cao do povo e pelas patentes dos ele
mentos militares que a dirigiram e sus
tentaram. a revolucao republicana. no 



momenta dramatico da sua eclosao. 
fo i um movimento nitidamente popular 
que logo se transformou em movi
mento nacional. 

No entente. logo no inicio o novo 
regime enfrentou graves problemas de 
fundo. a contrastar com a adesao e 
entusiasmo popular. 

Na fase final da propaganda anti
monarq'uica desenharam-se nas fileiras 
do Partido Republicano e entre os seus 
dingentes mais escutados. duas cor
rentes de ideias sobre a forma de 
governar o Pais quando a Republica 
fosse implantada. Segundo uns. aquele 
partido devia exercer uma ditadura 
revolucionaria suficientemente prolan
gada para estabelecer. em bases s61i 
das. os princfpios de ac<;ao que per
mitissem remover os destro<;os acumu 
lados pela agonia do constituciona
lismo monarquico em todos os domi
nies da politica e da administra<;ao; 
entendia. porem. o maior numero que 
a ditadura revolucionaria devia ser 
encurtada e os vencedores deviam 
fazer regressar o Pais a normalidade. 
elegendo-se uma Assembleia Consti
tuinte para elaborar, sem demora. a 
Constitui<;ao e procedendo o Governo 
Provis6rio apenas as reformas mais 
urgentes. Foi a segunda corrente que 
triunfou e do seu triunfo resultou o 
afastamento voluntario de Basilio Teles 
e dos que como ele eram partidarios 
de uma prolongada ditadura revolu
cionaria. Sobre o mandate dessa dita
dura elaborou Basil io Teles um minu· 
cioso trabalho. tornado publico em 
seguida a vit6ria da revolu9ao. e ao 
qual pos o titulo «Ditadura. Regime 
Revolucionario». 0 autor enviou um 
exemplar desse trabalho ao Governo 
Provis6rio. endere9ado ao seu Pre
sidente. Te6filo Braga. que o p6s de 
parte. pois sempre se mostrara adverso 
a tal solu9ao do problema politico e do 
caminho a seguir depois da vit6ria da 
revolu<;ao. 

Apesar destas dificuldades. o regime 
consegue promulgar (em 1911) uma 
nova Constitui9ao Polftica e dotar o 
Pais de uma legisla9ao que revolu
ciona sectores importantes da vida 
social. polftica e relig iosa. tendo neste 
ultimo dominic provocado viva reac<;ao 
eclesiastica. 

Em dezasseis anos de governa9ao 
predominam. no entanto. a instabili 
dade provocada por sucessivos golpes 
militares das oposi96es polfticas e par
tidarias e a agita<;ao social das massas 
populares mais afectadas pela nao 
resolu9ao dos problemas econ6micos 
e financeiros dos Pais. 

Ao l~ngo deste periodo. Portugal 
conheceu nada menos que 45 Gover
nos e inumeras tentativas de derrube 

do regime (pode dizer-se que houve 
apenas - entre 1921 e 1925- urn 
periodo de relativa calma). As cisoes 
e o declfnio do Part ido Republ icano. 
aliados a imaturidade polftica e falta 
de autoridade dos governos - alguns 
dos quais nao chegaram a durar mais 
de 48 horas - provocaram a completa 
desorganiza9ao do Pais. 

Com o pretexto de restabelecer a 
ordem polftica e criar urn governo 
forte. em 28 de Maio de 1926 e desen-

r 

cadeado em Braga urn movimento mil i 
tar de tendencia conservadora chefiado 
pelo general Gomes da Costa. ini
ciando-se entao a longa ditadura que 
se prolongou ate ao derrube de Ame: 
rico Tomas e Marcelo Caetano. em 
25 de Abril de 1974. 

Compilac~o tendo como base as 
seguintes obras : cHistOria Polltica da 
I Republica (David Ferreira - Livros 
Horizonte) ; «HistOria da I Republica• 
(Carlos Ferrao - Editora Terra Livre). 

GENERAL RAMALHO EANES : 

«NAO E ADM ISSiVEL 
A PERSISTENCIA DO o mTUNISMO» 

0 aniversario da proclama9ao da Republica foi festejado em todo o Pais 
com manifesta<;oes de grande participa9ao popular. 

Na presen<;a de muitos militares intervenientes na revolu<;ao de 25 de Abri l. 
o capitao Sarmento Pimentel-figura destacada do movimento de 5 de Outu 
bro de 1 910 - hasteou a bandeira portuguesa no mastro da Camara Municipal 
de Lisboa. Usaram da palavra nesta cerim6nia varias individualidades civis e 
militares. bern como o Presidente da Republica. General Ramalho Eanes. Do seu 
importantes discurso. destacamos: 

((Em 25 de Abril de 1974 recome
~;amos a experiencia democratica 
a que o golpe militar de 1926 
pusera termo. 

Neste dia em que celebramos a 
implanta~;ao da Republica sera 
ajustado que meditemos nas razOes 
das suas contradi~;Oes, nas raizes 
da sua v ida agitada, nas determi
nantes do seu ocaso violento. 

Atribuir as for~;as antidemocra
ticas o derrube dos regimes demo
craticos e juizo certo e facil. 

Reflectir nos erros que favore
ceram a ac~;ao de tais for~;as e 
assegu raram o seu exito e exer
cicio imperativo para transformar 
as promessas de sempre em reali
dades de hoje. 

A Republica de Outubro como 
a Republica de Abril herdaram dos 
regimes que derrubaram uma orga
niza~;!lo administrativa incapaz de 
responder as necessidades eras
centes de interven~;ao do Estado 
na vida econ6mica e social. 

A cria~;!lo duma estrutura admi
nistrativa s61ida e eficaz, honesta 
e competente e condi~;ao neces
saria ao exito das reformas que 
e inadiavel empreender. 

A I Republica n!lo resistiu, con
tudo, a tenta~;ao de fazer dos 
lugares da administra~;ao publica 
ou empresarial urn maio de 
aumentar a clientela politica dos 

•, part idos do Poder. 

A II Republica enfrenta o desa
fio de tomar a administra~;ao num 
instrumento qualificado de inter
ven~;ao do Estado ao servi~;o dos 
cidadaos. 

Nao se pode aceitar por mais 
tempo a domina~;!lo de sectores 
estrategicos da vida do Pais, por 
for~;as politicas mais empenhadas 
em atingir objectivos meramente 
partidarios do que em promover 
o serv i ~;o colectivo. 

Nao e admissivel a persistencia 
do oportunismo que vern abolindo 
de forma sistematica os criterios 
de recrutamento e selec~;!lo de 
promo~;!lo e distin~;!lo, pelos quais 
se avalia o merito e se consagra 
a competAncia. 

t:: preciso que fique claro que 
se nao se puser termo: 

A desagrega~;ao dos servi~;os 
publicos : 

A sua instrumenta l iza~;ao por 
organiza~;Oes polit icas : 

A corrup~;!lo que se manifest a 
em total impunidade; 

A incompetAncia que se tern 
generalizado a todos os niveis; 

A existAncia de institui ~;Oes de 
que ninguem conhece utilidade ou 
qualquer contributo. . 

Se nao se puser termo a estas 
situa~;Oes, sublinho, seremos res
ponsaveis por ter posto em causa 
urn dos alicerces em que assenta 
a sociedade democr atica.» 
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MESA-REDONDA NA GUARDA 

OS EMIGRANTES, 
A EDUCACAO DOS FILHOS 

• 

E OUTROS PROBLEMAS 
A emigrac;~o provoca os mais variados e 

complexos problemas humanos. 0 afastamento 
do principal responsavel (na grande maioria 
dos casos) pelo sustento do agregado familiar. 
desencadeia toda uma serie de desajusta
mentos, dos quais resultam invariavelmente 
profundas alterac;oes no comportamento dos 
indivlduos no futuro, e sendo de urn modo 
geral os filhos os mais afectados. A educac;:~o 
dos filhos dos emigrantes, bern como outras 
questoes - de n~o menos interesse - emer
gentes da problematica emigrat6ria, foram 
tema para uma «mesa-redonda» mais ou 
mEmos imprevista. 

Num cafe da cidade da Guarda, depois 
do trabalho, convidamos urn pequeno grupo 
de filhos de emigrantes para conversarmos 
urn pouco, acerca da sua experiencia, do que 
pensavam do f<i!cto dos pais terem sido for
c;ados a emigrar, do que tinham passado em 
razAo disso ... Durante mais de 2 horas, foram 
abordados muitos problemas: o afastamento 
dos pais, o isolamento, a falta de condic;:oes 
nas aldeias. o ensino nas escolas e o mais 
que o leitor podera ler a seguir. 

Tomaram parte nessa conversa : ALVARO. 
de 21 anos, natural de Vale de Espinho, estu
dante; ARM£NIO, de 20 anos, de Belmonte, 
professor primario; JOS£ MANUEL. de 18 
anos, de Vale de Espinho, estudante; LUIS 
MANUEL. de 18 anos, de Fi~es; JOS£ DOMIN
GOS. de 19 anos. da Torre, Sabugal ; JOS£ 
AFONSO, de Vale de Espinho, a trabalhar em 
Paris, ha 18 anos e LUIS FONSECA. de 26 
anos, operario . 

Redactor - Como voces sAo todos filhos 
de em1grantes. t~m com certeza muitas coi
sa:. a contar acerca da vossa experiencia, do 
que passaram nestes anos. Ate porque alguns 
de v6s tern passado alguns mesas na Franc;a 
ou na Alemanha, com os vossos pais ... 

Alvaro - Eu o que tenho a cjizer da Fran9a. 
na altu ra em que Ia cheguei era miudo. portanto 
tomei a estadia num sentido diferente do que agora 
posso tomar. Naquela altura nao atingia aquele 
grau que hoje posso atingir. ainda nao compreen
dia a vida como agora. Tinha 9 anos . via que 
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aquilo era totalmente diferente do pais em que 
eu estava acostumado a viver. onde fui criado. 
mas nao compreendia nada ... S6 agora. por vezes 
vou Ia passar ferias. e que ja comecei a notar as 
diferen9as e transforma96es deste pais em rela9ao 
a Fran9a. t que eu. agora. ate prefiro viver Ia mais 
do que propriamente a qui ... Estou mesmo a gos
tar mais de Fran9a do que do meu pals. na medida 
em que chega-se ali. ve-se um ambiente diferente ... 
nao haja duvida. ha condi96es mais favoraveis ao 
individuo. que aqui nao podemos encontrar. E. sei 
Ia. muito mais coisas ... 

Redactor - Segundo voces, porque e que 
os portugueses emigram? 

Alvaro - Sao obrigados a emigrar. Aqui naG 
tern condi96es de vida e procuram nalgum pais 
estrangeiro. ganhar a sua vida, uma vez que de 
momento aqui nao conseguem ... 

J . Afonso - Eu emigrei por nao ter em Por
tugal a vida para sustento da minha familia e em 
Fran9a sempre tive uma maneira de viver. para 
sustento dos meis filhos. Eu ja ha 18 anos que 
emigrei. penso ficar mais 2 ou 3 anos. ate que 
os filhos ta::abem de estudar e se coloquem ... 

Lyis Manuel - Os meus pais emigraram por
que o meio em que viviam nao lhes dava o suficiente 
para viverem. As estruturas que regiam o pais nao 
davam rJara eles viverem... como agora... eles 
sao obrigados. tern que emigrar porque nao ganham 
ca o suficiente. Tern de procurar algum sitio onde 
possam sustentar melhor a familia. 

Redactor - 0 facto de os vossos pais 
terem emigrado, para v6s, no aspecto de 
acompanhamento, foi born ou foi mau? Voces 
sentiram a falta dos vossos pais? 

Armenia - Nesse aspecto posso dar uma 
achegazinha. ja que sou professor e portanto ja 
contactei muitissimo com filhos de emigrantes. 
principalmente em Ouadrazais. onde estive a dar 
aulas. no ano passado. E esse aspecto e para mim 
muito importante. Porque eu lidei com miudos e 
miudas das mais variadas idades. filhos de emi
grantes e notei que a emigra9ao se. por um lado. 
tern o seu aspecto positive. e o caso de irem ganhar 
mais dipheiro. para sustentar a familia. por outro 
lado. ha as consequencias e algumas delas terri
veis. como seja por exemplo. a falta do pai e da 
mae que se nota nos miudos. tendo que ficar. por 



exemplo com uma av6. portanto com uma pessoa 
que tern uma certa idade. que jfl nao esta na altura 
de compreender uma crian<;:a de 7 ou 1 0. 11 . 1 2 
anos. Depois acontece uma coisa mu ito curiosa 
e prejudicial: na falta do pai e da mae. a crian<;:a 
confia de mais. ta lvez. e prende-se ao professor 
e a professora. Ja nao e 0 primeiro caso nem 0 . 

segundo: quando nos vimos embora os miudos 
ficam a chorar ... .Ou en tao acontece outra coisa 
ainda: um emigrante acabou por abandonar a mae 
e a filha e a miUda mostrava uma certa simpatia 
pelo professor ... Portanto creio que este problema 
e fundamental e merece muita aten<;:ao. 

Redactor - Durante o Veri)o esses mivdos 
ficam abandonados, ate Outubro? Na ter ra. 
na aldeia, nAo ha mais nada para alem da 
escola? 

Armenio - Geralmente coincide o fecho das 
aulas com a vinda dos pais. em Agosto. para pas
sar ferias. 0 problema recome<;:a outra vez com 
o novo ano escolar. com a nova separa<;:ao. que 
alias vai custando cada vez menos. ate que chega 
a uma altura. quando se vai para o liceu. e os pais 
caiem no esquecimento. quase completo. 

Redactor - Como e que voc~s fazem para 
que as c rianc;:as sejam sensiveis ao problema 
da emigrac;:i)o para que estejam atentos aos 
pais que estAo fora? Procuram que haja 
alguma ligac;:i)o? 

A rmenio - Pela minha parte tento sempre. 
ao Iongo do ano lectivo. criar ocasioes propfcias 
para fazer a uniao da familia. Convem. quanto 
d m1m. relembrar isso a prop6sito dos varios assun
tos. durante o ano escolar e fomentar mesmo essa 
uniao. A prop6sito. ha uma coisa com que se conta 
tambem: explorar o tempo que o miudo vai passar 
a Fran<;:a com os pais. As vezes ate acontece ir 
passar um mes com os pais a Franc;:a e depois 
vern passar um mes COm OS pais aqui: Julho e 
Agosto. Esses 2 meses sao os mais propicios . .. 
Mas nao sei se 2 meses chegarao para cobrir um 
ano inteiro de separa<;:ao . 

Redactor - Na tua classe quantos alunos 
tinhas e desses quantos filhos de emigrantes? 

Armenio - Este ano foi diferente e quase nao 
tinha filhos de emigrantes. tinha apenas filhos de 
retornados: 13 ou 14. dos 26 alunos. Agora no ano 
passado 75% ou 80% eram filhos de emigrantes. 

Redactor - Voc~s. fi lhos de emigrantes, 
querem acrescentar alguma co isa mais, no 
que diz respeito ao isolamento-afastamento 
dos pais? 

Jose Domingos - Acho que sim. que conta 
mu ito. No nosso caso tenho os pais em Fran<;:a. 
sou filho unico e nao tenho praticamente com que 
viver a nao ser as pessoas estranhas. visto ter os 
pais Ionge.. . e acho que num a no uma pessoa 
os esquece totalmente e que 2 meses que Ia vou 
passar. praticamente nao dao para cobrir o ano 
todo. Noto isso ... 

Luis Manuel - Eu ja estou desde pequeno 
habituado a viver sem pai. Meu pai abalou tinha 
eu 8 anos. Vern cfl um ou 2 meses por ano; vivo 
com minha mae e meus irmaos. 

Jose Manuel - Eu. quanto a isso. tenho 18 
anos. Meu pai ja · ha 18 a nos que esta na Fran<;:a. 
portanto praticamente tenho vivido com ele s6 
durante o mes de Agosto e vou Ia passar ferias 
de vez em quando 

Luis - No meu caso se o meu pai nao emigra 
nunca podia estudar. Alem disso tambem senti 
certos problemas. pois meu pai deixou-me com 
8 anos e vivi isolado. sozinho e ate hoje ja me 
criei. tambem. Agora jfl nao noto muito. mas naquela 
altura sentia. e era mesmo terrfvel para mim. Agora. 
pouco a pouco. passou e ja me conformo ... 

Jose Domingos - Presentemente ainda a 
sociedade em que vivemos nao nos da condi<;:oes . .. 

Luis Miguel - lsto nao pode acabar. numa 
sociedade capitalista. porque sabe-se que a Emi
gra<;:ao e feita dos palses capitalistas mals pobres 
para os mais ricos. Os mais ricos que dominam 
outro pals. que obrigam as pessoas dum pals mais 
pobre a emigrar para o pais mais rico. lsso convem 
em parte aos que vao do pais mais pobre para 
o pals mais rico e ao pals mais rico para explorar 
a mao-de-obra que vai do pais mais pobre ... 

Luis Fonseca - t certo que eu nunca fui ate 
Fran<;:a. Tenho cfl estado sempre compreendia que 
a situa<;:ao ou a vida que eu levei antes de ir para 
a tropa -que eu quando vim da tropa empre 
guei-me - era um bocado dura e na qual achava 
pouco rendimento I .. Que eu trabalhava um Ver~o 
imeiro. para no f1m do ano ter meia duzia de cont<- ~ . 
Onde a vida esta mais mal ainda e na agricultura .. 
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VISEU 

FEIRA DE S. MATEUS 
A Feira de S. Mateus que decor

reu todo o mes de Setembro. 
nesta cidade beira. suscitou da 
parte de diversas entidades gover
namentais. um interesse particular; 
com a visita ao certame do secre
ttnio de Estado da Emigra~ao. inte
grado no «Dia da Secretaria de 
Estado da Emigra~ao» e mais tarde 
a visita do primeiro - ministro. 
Dr. Mario Soares. 

Viseu e o seu distrito. tem na 
realidade um papel importante a 
desempenhar. a diversos tftu los. 
no futuro econ6mico do Pafs - daf 
que toda a gama de visitas oficiais 
ou oficiosas ao certame. tenham 
um caracter de estudo para pre
visfvel relan~amento econ6mico da 
regiao. 

Regiao de pequena e media 
propriedade agricola. Viseu pre
tende reformular o desenvolvimento 
da sua explora~ao agropecuaria 
por um lado. e por outro encon
trar formas de escoamento dos 
produtos entretanto realizados. 
Neste contexte. o certame de 
S. Mateus abre um precedente 
fmpar. como mostra. ainda que na 
sua fase de arranque. de uma neces
sidade que se deduz urgente. 

0 desenvolvimento cooperative 
que se pretende dar a reg iao de 
Viseu. o escoamento dos seus pro
dutos de que a Feira de S. Mateus 
constituiu um esbo~o. falam -nos 
desde ja das transforma~oes agro 
pecuarias que se pretendem para 
todo o distrito. Ter conhecimento 
da realidade concreta. para aplicar 
medidas concretas. eis sem duvida 
o objective de algumas visitas das 
entidades oficiais a esta S. Mateus/ 
/76 . A s itua~ao da agricu ltura 
nacional. alterada pela Reforma 
Agraria nas zonas de grandes lati
fundios. f icou praticamente no 
mesmo estado nas zonas de 
pequena e med ia propriedade. ja 
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porque estas zonas nao compor
tar:n as premissas sobre que se 
fundamenta a Reforma Agraria. ja 
porque as solu~oes a encontrar 
tem de ser necessariamente mais 
particularistas. enveredando pelo 
incentive ao cooperativismo. pelo 
apoio estadal. por uma ausculta
~ao aqueles agentes da economia 
local entretanto desamparados ao 
Iongo de 48 anos de administra
~ao fascista. 

Nesta estrutura a regiao de Viseu 
se situa. e dentro dela e atraves 
dela deve ser vista. 

A regiao e fortemente abalada 
pelo surto da emigra~ao. factor 
que lhe vem retirando mu itas das 
suas capacidades de trabalho. 
sendo por outro lado testemunho 
eloquente da situa~ao de crise 
secular que tem vindo a atravessar 
no que se refere a fa lta de meios 
para empregar toda a sua popu-

la~ao activa. Heran~a pesada. sem 
duvida. mas que o pr6prio certame 
de 76 assumiu de forma real ista. 
como testemunho da vontade de 
alcan~ar outra pos i~ao no con
texte nacional. 

Neste contexte salientam-se a 
XVI Exposi~ao-Concurso Pecuario 
nas espec ies Bovina e Ovina; 
I Exposi~ao - Feira de Avicultura e 
Cunicultura da Regiao Centro. inte 
gradas no programa da Feira . De 
salientar o importante papel que 
as actividades ligadas ao artesa 
nato vieram a ocupar. 0 «Centro 
de Artesanato Beirao» tem vindo 
a desenvolver e a incentivar. com 
particular apoio. nalguns casos. da 
J unta Distrita l de Viseu. as acti 
vidades artesanais que constituem 
motive de merecido apre~o alem 
-fronteiras. Estiveram representados 
na Feira de S. Mateus os barros 
negros de Molelos e Ribolhos. os 



barros vermelhos de Cabril e Pindo. 
os ferros forjados de Viseu. os 
tapetes de Tibaldinho. a tapecaria 
de Figueir6. os delicados lavoures 
do I nstituto de S. Jose. as rendas 
de bilros de Farminhao e Torre
deita e a cestaria de Nandufe. 
Penalva do Castelo. A Industria 
de m6veis. de estilo rustico. acti
vidade de franco ascenso. viu-se 
mais uma vez promovida a Iugar 
de destaque .. 

Regiao de grande actividade 
promissora. Viseu e seu disttito 
demonstraram nesta S. Mateus/76 
as capacidades de relancamento 
econ6mico de que e capaz. assim 
seja reorganizada a estrutura eco
n6mica de acordo com o projecto 
de reconstrucao nacional. assim 
surjam os necessflrios apoios e 
esclarecimentos das entidades 
competentes. 

Dentro destas premissas. 
o recinto da Feira passou a dis
por de alguns pavilhoes de alve
naria. estando a sua utilizacao 
prevista para alem do ambito do 
certame. uma vez este chegado 
ao seu fim. Neste sentido sao. 
sem duvida. importantes as decla 
racoes que 0 responsflvel pela 
Comissao Municipal de Turismo. 
Jorge Teixeira. · veio a fazer aos 
6rgaos de imprensa: 

«Penso estarem criadas as con
di<;:oes para que o espaco possa 
ser aproveitado ao Iongo de todo 
o ano para que outros aconteci
mentos e iniciativas aqui se desen
rolem de modo a fazer a promocao 
da nossa terra e da nossa regiao 
no aspecto econ6mico. social e 
cultural Jfl e tempo de a nossa 
regiao deixar .de ser subalternizada 
em relacao a outras faixas do 
territ6rio porque estamos na hora 
de arrancar com for<;:a. conviccao 
e sentido da responsabilidade». 

Uma ·regiao que anseia pelo 
progresso econ6mico. social e cul
tural. possivel no tempo p6s-25 
de Abnl e p6s-25 de Novembro. 
mas mais que isso. uma regiao que 
apresenta desde jfl propostas con
cretas de organizacao. eis o que 
devemos reter na mem6ria. 

A parricipa980 de Carlos Lopes. Max. Herminia Silva e Nicolau 
Bryner nas festas deste ano foi bem ecolhida pela popula980 
viseense. Na foto. os dois primeiros recebem os cumprimentos 
de varies personalidades ligadas 1J OrganiZ89BO dos festejos. 
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FEIRA DE S. MATEUS 

DIA DA SECRETARIA 
DE ESTADO DA EMIGRACAO 

0 programa da Feira de 
S. Mateus integrou um dia 
dedicado c'l Secretaria de Estado 
da Emigracao. contando por 
esse motivo com a presenca 
oficial do secrettlrio de Estado 
da Emigracao. dr. Joao Lima. 

No dia 31 de Agosto a 
Comissao da Feira. presidida 
pelo eng. 0 Lino Moreira. actual 
presidente da Comissao Admi
nistrativa da Camara Municipal 
da cidade. reuniu -se com os 
6rgaos de informacao locais 
- «Noticias de Viseu». «A Voz 
das Beiras». «Jornal da Beira» 
- correspondentes dos jornais 

• 
Durante a referida reuniao 

e respondendo a uma pergunta 
formulada pelo nosso redactor 
sobre «se a ideia de dedicar 
um dia do programa da Feira 
c'l S. E. E. tem um cartlcter espo
rtldico. ou se esse dia que. 
atraves da S. E. E .. e dedicado 
ao Emigrante. constituia jtl por 
si uma in iciativa com inten 
coes futuras e. previsivelmente. 
a ser organizado de modo que 
ultrapasse a mera «dedicat6-
ria». foi-lhe respond ido. por 
um dos membros da Comis
sao da Feira. que o «Dia da 
Secretaria de Estado da Emi 
gracam>. que de htl dois anos 
se vem realizando. tem essa 
intencao de continuidade e. 
dentro das possibilidades futu
ras. a Feira de S. Mateus e com 
ela a sua Comissao organiza
dora. pretende que a presenca 
do Emigrante seja afirmada 
doravante por mais iniciativas. 
ate porque ao distrito cabem 

elevados numeros do surto emi
grat6rio nacional. 

0 dia 4 de Setembro. dedi
cado c'l S. E. E .. teve a assi 
na la-lo as seguintes activida
des: Festiva I I nternacional de 
Atletismo na pista do Estadio 
do Fontelo. com a participa
cao do oHmpico Carlos Lopes. 
natural de Vi ldemoinhos do 
concelho de Viseu. a quem 
foi entregue a medalha de ouro 
da cidade. assim como um 
espectaculo de variedades com 
a participacao dos populares 
canconetistas Herminia Silva. 
Max e Nicolau Breyner. Estas 
manifestacoes contaram com a 
presenca do secretario de 
Estado da Emigracao. dr. Joao 
Lima que. ao que soubemos. 
teria dirigido convites a alguns 
destes artistas para actuarem 
em espectaculos futuros a orga
nizar junto das comunidades 
portuguesas emigradas. 

ditlrios de Lisboa e Porto e 
com a equipa de reportagem 
dos Servicos de lnformacao e 
Apoio Cultural da Secretaria 
de Estado da Emigracao. inte
grando estes o departamento 
de cinema. radiodifusao e infor
macao escrita ( Revista «2 5 de 
Abril» e boletim «Portugal. 
lnformacaQ/ Documentos») . Na 
reuniao. realizada no audit6rio 
da Feira. foram explicados os 
trabalhos de renovacao do cer
tame entretanto levados a efeito. 
assim como a necessidade de 
a tornar cada vez mais repre
sentativa de todas as activida
des econ6micas e culturais da 
regiao. dando para isso estru 
turas de futu.ro a alguns dos 
seus pavilhoes. que entretanto 
do pre-fabrico em madeira.· 
passaram para construcoes em 
alvenaria . Esta modificacao 
pensa-se. em muito pode con
tribuir para desenvolver o patri
m6nio cultural da cidade. ja 
que estes pavilhoes. nomeada
mente os ctestinados a expo
sicoes de arte ou outras. tem 
como objectivo funcionarem 
para alem do ambito da Feira 
com diversas mostras que se 
venham a realizar. 

Figura muito estimada em V1seu (donde e natural). o Secre
t/Jrio de Estado da Emigra(:iio. dr Joiio Lima. esteve presence 
na feira de S. Mateus. 



figuras 
que foram uma epoca 

No prosseguimento desta rubrica e aproveitando a oportun i 
dade deste trabalho dedicado a cidade de Viseu, voltamos hoje 
ao convivio do leitor, pela pena escorreita do mestre Aquilino 
Ribeiro , filho de Alhais, freguesia do concelho de Vila Nova de 
Paiva, onde o registo da lgreja local , com a data de 1885, diz ter 
sido baptizado aquele que da v ida laboriosa do povo da Beira 
retirou a seiva fecunda que alimentou as suas obras. 

0 Juiz de Barrelas, talvez quase lenda, e pertenca tradicional 
da Beira Alta, e fruto de uma epoca, e sin6nimo do ditado popular: 
«VOZ do Povo, voz da razao». 

\ 
\ 

) , 

\ 
Aquilino Ribeiro 

A SENTENCA DO JUIZ DE BARRELAS 
• 

0 gosto da rima cria os anexins. 
os ditados. e ate as lendas. Por 
consonancia com a velha e cho
calhante palavra nao se arranjou 
a hist6ria tao pitoresca do juiz 
de Barrelas. calc;:ado de meias 
amarelas?! 

Esta figura. com efeito. e um 
dos mites epopaicos da terra. como 
S. Sebastiao e a sua egide celestial. 
Como se justifica ali o juiz. quando 
Barrelas nao passava dum curado 
da vii a e concelho de Fraguas? 
0 P. Manuel da Gama. que esca 
bichou este e muitos outros pro
blemas no seu livro tao sumarento 
de erud ic;:oes e reg ionalismo Terras 
do Alto Paiva, e de parecer que 
havendo em Fraguas dois jufzes 
- um deles podia ter resid€mcia 
em Barrelas 

Ora este juiz. certa noite que 
recolhia a casa. presenciou uma 
agressao a mao armada de que 
resultou morte de homem. Nao 
pudera intervir e agora. na sua 
qualidade de ju lgador. nao lhe 
cabia testemunhar. No dia seguinte. 
a voz de aqui d'el-rei, homem 
morto, foram prender um inimigo 
declarado da vitima. com quem 
tivera dares e tomares. e que em 
publico e raso lhe jurara pela pele. 
Tudo. nao s6 OS antecedentes 

como certas circunstancias des
concertadoras. o apontava como 
assassino e o comprometia. Bem 
sabia 0 ju iz que nao fora ele. por 
isso, quando teve de lavrar a sen
tenc;:a. fe-la de tomo que toda a 
gente ficou boquiaberta. Salom6-
nica de forma. se bern que com 
os seus laivos de hermetica. rezava 
assim: 

Vi e nao vi; sei e nlio sei ; 
corra a agua ao c imo; deite-se 
0 fogo a queimada ; de-se lac;:o 
em n6 que nao corra... Por 
tudo isto e em face da plena 
prova do processo constante, 
condeno o reu na pena de 
morte, mas dou-lhe cern anos 
de espera para se arrepender 
dos pecados. Cumpra -se . Juiz 
de Barrelas. 

Tal veredicto causou na Rela
c;:ao do Porto a perplexidade duns 
e o gaudio estridente doutros. 
Notificou-se o Minos sertanejo a 
comparecer perante os corregedo
res divertidos ou intrigados. 0 mei
rinho. a cavalo de mu la alquilada 
em Viseu. chegou a Barrelas a hora 
em que a populac;:ao lidava nos 
campos. Foi. foi pela rua acima 
ate que encontrou um homem que 
dobrava ao soalheiro uma meada 
de linho sentado no cabec;:alho 

dum carro. Apeou. prendeu a besta 
e foi direito a ele. atento a obra: 

- 0 patrliozinho, faz-me 
favor: onde mora aqui o juiz 
de Barrelas? 

0 interpelado contemp lou o 
forasteiro e. depois dum instante 
de reflexao. disse: 

- Olhe, va por essa rua 
acima; vo lte por ela abaixo. 
Onde vir urn homem sentado 
no cabec;:alho dum carro, a 
dobar numa dobadoira, cal 
c;:ado com meias amarelas, esse 
e o juiz de Barrelas. 

0 oficia l da justic;:a caiu em si 
e dobrando a lingua pronunciou: 

- t: entlio V . S. o juiz d e 
Barrelas? 

- Assim o dizem por mar e 
terra . 

0 resto. comparencia perante o 
are6pago dos conspicuos desem
bargadores e le.itura da enigma
tica sentenc;:a. e intu itive ao enten
dimento. 

Seja como for. este tdipo e a 
vinheta pitoresca da serra. de par 
com o Malhadinhas. almocreve 
das sete partidas- e melhor s6 
na Grecia da Antiguidade. 

«Geografia Sentimental» 
Aquilino Ribeiro 
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PORTUGAl 
E 
0 MUNDO 

19. 0 MEMBRO DO CONSELHO DA EUROPA 

Confirmado a estabilidade social 
e polftica adquirida depois dos 
acontecimentos de 25 de Novem
bro e os resultados positives de 
uma intensa actividade diploma
tica. Portugal foi admitido no Con 
selho da Europa. tornando-se o 
seu 19° membro. 

A adesao de Portugal aquela 
organizac;:ao europeia culmina uma 
longa serie de acontecimentos que 
vao desde sever as criticas- que a 
mesma nunca poupou - ao regime 
anterior. ate as duvidas quanto ao 
tipo de democracia que se pre 
tendeu implantar no nosso Pais 
nas diversas fases do processo.: 
no perlodo compreendido entre· 
Abril de 74 e· Novembro de 75. 

Ultrapassada a crise. Portugal 
viu novamente reunidas as condi 
<;:oes de ingresso no contexte euro
peu. A reuniao. em Estrasburgo 
(de 4 a· 7 de Maio passado) da 
Assembleia Parlamentar do Con -
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selho da Europa. incluiu na sua 
agenda de trabalhos a analise da 
situac;:ao portuguesa. bern como 
a sua possivel filiac;:ao naquele 
organismo. 

Desta reuniao resul tou o con
vite feito a Portugal para fazer 
parte do Conselho. tendo entao 
o seu secretario-geral. Hahn-

. -Ackermann. afirmado que «Por

. tugal reune hoje todas as condi-
. c;:oes» Por seu turno. Hans Dietrich 

Genscher. presidente do «Comite 
de Ministros dos 18». afirmaria que 
«Portugal e inteiramente bern 
vindo». 

Ao mesmo tempo. o Conselho 
divulgava um extenso relat6r io 
- discutido pela Assembleia -
em que se referiam pontos funda
menta is da situa<;:ao port uguesa. 
bern como resoluc;;oes daquele 
organismo no sentido da ajuda 
econ6mica e de intensificac;;ao das 
relac;:oes. 

Na sequencia destes aconteci
mentos. em Agosto passado o 
governo portugues. atraves do 
min istro dos Neg6cios Estrangei 
ros. dr. Medeiros Ferreira. comu
nicou aquela organizac;;ao 0 desejo 
de Portuga l ser convidado a tor
nar-se seu membro efectivo. Na 
carta que enviou ao secretario
-geral do Conselho da Eu ropa. 
o dr. Medeiros Ferreira sublinhou 
que «as i nstituic;;oes democraticas 
previstas na Constituic;;ao estao 
em pleno funcionamento e que. 
assim. as condic;;oes politicas exis
tentes em Portugal satisfazem os 
criterios segUidos pelo Conselho». 
E acrescentava: «Creio que a pre
senc;;a de Portugal no pr6prio cerne 
das instituic;;oes europeias subli
nhara a importancia que o meu 
Governo concede a existencia de 
uma Europa forte. unida e demo
cratica. contribu indo deste modo 
para a cooperac;;ao dos povos e 
dos estados.» 



Concluldas todas as formalida
des burocraticas. a 22 de Setem
bro passado. Medeiros Ferreira esta 
presente em Estrasburgo onde se 
regista o almejado acontecimento : 
membro de pleno direito. Portugal 
ve ic;:ada a sua bandeira na rede 
da organizac;:ao. Pouco tempo antes 
o chefe da diplomacia portuguesa 
pronunciou um importante dis
curse. do qual destacamos: 

«Portugal torna-se hoje o dtkimo 
nono membro do Conselho da 
Europa. Reafirma. assim. nas pala
vras do estatuto «a sua devoc;:ao 
aos valores espiritua is e morais 
que constituem a heranc;:a comum 
dos povos europeus e a verda
deira fonte da liberdade individual. 
da liberdade polftica e da proemi
nencia do direito. princlpios em 
que se funda toda a verdadeira 
democracia. Menos do que nin
guem serao OS Portugueses ten
tados a tomar estas palavras de 
animo leve. A esses valores. a essa 
esperanc;:a. foram persistentemente 
fieis durante 50 anos de ditadura. 

Por eles se bateram nos ultimos 
dois anos. sem hesitac;:ao e sem 
duvidas. Por eles se bateriam de 
novo contra qualquer ordem nova 
que se pretendesse fazer a sua 
custa. Se. depois de meio seculo 
de exflio e isolamento Portugal 
volta por fim oficialmente a con
vivencia com a Europa. nao e por 
expediente temporario. nem por 
um acaso politico que possa ser 
invertido ou anulado. mas per
que esse acto exprime a conscien
cia do nosso destine hist6rico. 

Viemos. em suma. com a firme 
determinac;:ao de ficar. ou seja. de 
viver segundo os valores. que 
mesmo na adversidade nunca nega
mos e que os melhores de entre 
n6s sustentaram com o sofrimento 
e. as vezes. com a vida. 

«0 regresso de Portugal as suas 
rafzes continentais nesta altura da 
sua Hist6ria tem um significado 
particular. que nao nos diz apenas 

respeito. Fomos o primeiro pais 
europeu a formar um imperio mun
dial. Somes o ultimo a abandona-lo 
e a recolher as fronteiras primiti
vas. Contudo. Portugal nao foi 
a (mica nac;:ao europeia a afirmar 
a sua identidade contra a Europa. 
em Iugar de a afirmar na Europa. 
As lusas ilusoes limitaram-se a ser 
mais tenazes conduzidas por um 
regime ditatorial e opressivo ape
nas preocupado com a sua subsis
tencia. Ja depois da descoloniza
c;:ao se sonhou em Portugal com 
um papel privilegiado no Mundo. 
que continuasse o imperio por 
outros meios. nos distinguisse e. 
isolando-nos. nos defendesse. Mas. 
por um lado. como nac;:ao. Por
tugal nao precisa para subsistir 
de erguer muralhas a volta. Con 
servamos a nossa independencia 
durante oito seculos. resistindo a 
todos os poderes e influencias que 
tentaram destruir-nos. E. por outre. 
a Europa. que unificou a terra. 
descobre-se agora. quando refluiu 
aos seus limites orig inilis. no seu 
caracter especlfico e no milagre que 
a sua civilizac;:ao- tenho dito e 
redito- representa ainda na his 
t6ria da humanidade. 0 seu movi
mento para a unificac;:ao- qual
quer que venha a ser a respectiva 
forma- e assim inevitavel e Por
tugal nao podia - ou nao devla
manter-sea margem dele. A eman
cipac;:ao dos povos da Guine. Cabo 
Verde. S. Tome. Moc;:ambique e 
Angola nao marcou apenas o tim 
do imperio colonial portugues. 

Foi tambem o ultimo acto da 
expansao europeia no mundo. 
E. por isso. a nossa presenc;:a aqui 
e duplamente importante. para n6s 
e para a Europa. 

Daqui por diante. a influencia 
europeia no mundo deve caracte
rizar-se tambem pela solidariedade 
e pela fraternidade. E necessario 
que os povos. infelizmente ainda 
passiveis de serem oprimidos. sai
bam que podem contar com os 
paises europeus na obra de eman
cipac;:ao comum.» 

«NAO ESOU ECEREMOS 
0 APOIO DA EUROPA 
A DEMOCRACIA 
PORTUGUESA» 

«Ao aderir a este Conselho 
- disse Medeiros Ferreira - Por
tugal deseja declarar solenemente 
o seu interesse numa uniao mais 
estreita entre os Estados membros 
e. nos termos do estatuto. oferece 
a sua colaborac;:ao «sincera e efec
tiva» para que esse objective seja 
conseguido. Para n6s. este e o 
primeiro passe de uma Iongo cami
nho que nos condvzira a fazer 
parte de uma comunidade de 
nac;:oes cada vez mais s61ida. pr6s
pera. livre e forte. Sabemos que 
o caminho nem e curto. nem e 
facil. E que exigira de Portugal. 
que veio tarde e passou por algu
mas expenenc1as trflg1cas. um espe
cial esforco e uma especial deter
minac;:ao. Estamos certos que o 
progressive estreitamento das nos-
sas relac;:oes politicas e econ6micas 
com a Europa em nada nos dimi
nuira.» 

Nao perderemos nem a nossa 
individualidade. nem a nossa inde 
pendencia: nem teremos de abdi
car de nenhuma das nossas espe
ranc;:as. Pelo contrario. seremos 
tanto mais portugueses quanto 
mais formes europeus - e esta 
mos. quero sublinha-lo. bem cons
dentes que sermos europeus e a 
unica maneira que temos de con 
tinuarmos portugueses. 

Nao devemos. porem. conside 
tar a cerim6nia de hoje como o 
principio absolute do regresso de 
Portugal ao convivio da Europa. 
Nao esqueceremos tao cedo o 
apoio e auxllio que a democracia 
portuguesa recebeu. depo is da 
Revoluc;:ao de Abril. E. mesmo 
antes. muitos dos que recusaram 
render-se a ditadura de Salazar 
de Caetano encontraram na 
Europa o abrigo. a liberdade e 
a possibilidade de viver que nos 
haviam sido negados na nossa 
terra. E nem isso e o principal. 
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«A FACE VISIVEL DO PAIS 

E OPEROU UMA REVOLUCAO 

POLITICA PROFUNDA» 

Enquanto o antigo regime con
duzia o Pais a aventura africana. 
desde logo denunciada pelas for
yas democraticas como eminente
mente opressora dos povos. mais 
de urn milhao de portugueses emi
grava para a Europa e todos os 
anos milhoes de turistas europeus 
desciam a Portugal. A Iongo prazo. 
e se nao houvesse outras razoes. 
este intercambio de pessoas teria 
bastado para condenar a ditadura. 

0 turismo rompeu com velhos 
hllbitos e deu a conhecer urn 
mundo diferente em que as pes 
seas viviam melhor. mais iguais 
e mais felizes. A emigra9ao mudou 
a face visivel do Pais. e operou 
uma revolu9ao politica e profunda. 

Nas fer ias. os emigrantes vol
tavam. Em centenas. em milhares. 
nas aldeias mais pobres e esque
cidas. a sua apari9ao valeu por 
urn seculo de propaganda. Foram 
os trabalhadores de Portugal. quem 
criaram. antes do Estado. e. ate 
contra o regime ditatorial. os la9os 
de uma solidariedade de facto entre 
a Na9ao Portuguesa e a Europa. 
Aos politicos cabe agora reco 
nhece-la. formaliza-la e promove-la. 

A presen9a de mais de urn milhao 
de portugueses. espalhados por 
varios paises da Europa e. sem 
sobra de duvida. urn dos factores 
mais poderosos do nosso contri
bute a constru9ao europeia. 0 meu 
Governo tern como preocupa9ao 
central a sorte desses portugue
ses e tudo fara para que os valores 
que aqui nos unem os abranjam 
na sua vida quotidiana.» 
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«A presen~a de mais de um milhao de portugueses. espalhados 
por varias pafses da Europa e. sem sombra de duvida. um dos 
faccores mais poderosos do nosso concribuco a conscrut;:ao 
europeia». 



AJUDA DA C. E. E. 

Um dw antes da sua presenca 
em Estrasburgo. Medeiros Ferreira 
assinou em Bruxelas dois proto
coles adicionais ao acordo de 
comercio livre. no prolongamento 
do auxilio de emergencia conce
dido ao nosso Pais pela C. E. E .. 
em Outubro do ano passado 
0 segundo da continuidade ao 
a melhor .. u o acordo na eslera 
comercial. e alarga-lo a novas areas. 
tais como a cooperacao econ6mica. 
do trabalho e seguran<;:a social. 
0 segundo da continuidade ao 
auxllio concedido pela C. E. E. 
em 1975. e estabelece condicoes 
a coopera<;:ao financeira entre a 
comunidade e Portugal. As revi
soes do acordo de 1972. que 
foram negociadas durante o ano 
findo. incluem: 

Um prog rama de assistenc ia 
financeira por cinco anos. no valor 
de 230 milhoes de d61ares. 

Acesso mais facil dos produtos 
industriais e agricolas portugueses 
a C. E. E 

Maior proteccao para as indus
trais port rguesas contra a con
correncia dos produtos da comu
nidade. 

Melhores condi<;:oes para os emi 
grantes port ugueses que trabalham 
nos paises da C. E. E. 

Medeiros Ferreira. anunciou pos
teriormente. numa conferEmcia de 
lmprensa. que o dr. Mario Soares. 
se deslocaria a capitais da C. E. E. 
antes do fim do ano. para discutir 
a questao da entrada de Portugal. 

Entretanto e quanto a admissao 
de Portugal na C. E. E. pouco ou 
nada se ad•antou. 0 pr6prio minis
tro dos Neg6cios Estrangeiros 
holandes. Max Van der Stoel. no 
discurso que proferiu no decorrer 
da cerim6nia da assi n<l'. rra dos 
protocolos. em nome dos nove 

membros do Euromercado. nao fez 
qualquer referencia a possivel 
admissao de Portugal. Clrcu los bem 
informado asseguram que os «nove» 
ainda nao estao de acordo quanto 
a maneira de reagir a um pedido 
de admissao de Portugal. Varios 
estados membros acham que a 
economia portuguesa e demasiado 
fraca para aguentar. a curto prazo. 
o impacto de um ingresso em 
plenitude de direitos. 

Por seu turno. o ministro dos 
Neg6cios Estrangeiros britanico. 
Anthony Crosland. disse pensar 
que o pedido de admissao de 
Lisboa podera ser formulado em 
Dezembro ou Janeiro. depois da 
volta do dr. Mario Soares pelas 
capitais da Comunidade. e afirmou 
que a lnglaterra apoia totalmente 
os esfor<;:os de Portugal para a sua 
integra<;:ao no Mercado Comum. 

ACORDO COMERCIAL COM CUBA 
Portugal vai imponar de Cuba. 

alem de a<;:ucar. atum para a indus
tria conserveira. tabaco. minerios 
de cobre e niquel e mel. propondo 
em troca aquele pais exportacoes 
em que ele est a interessado: pro
dutos metalomecanicos. fertilizan 
tes. papel. maquinas-ferramenta. 
constru<;:ao e repara<;:ao naval e 
vinhos. 0 correspondente acordo 
comerc•al. assinado entre os do•s 
palses e subscrito respectivamente 
pelo secreta rio de Estado do Comer
cio Externo. dr. Ant6nio Celeste 
e pelo vice-ministro dos Neg6cios 
Estrangei ros cubano. Ricardo 
Cabrisas. e o primeiro passo for
mal para a intensif ica<;:ao das rela
<;:6es comerciais entre Portugal e 
Cuba. ate agora quase que cir 
cunscntas as nossas importa<;:oes 
de a<;:ucar. 

0 acordo agora assinado preve 
a cria<;:ao de uma comissao mista. 
que reunira obrigatoriamente uma 
vez por ano. para analise e correc
<;:ao do an damen to das trocas 
comerciais entre as duas partes. 
devendo a primeira destas reunioes 
realizar-se em Havana. em meados 
do pr6ximo ano. 

Tanto o vice-ministro cubano 
como o secretario de Estado por
tugues salientaram a importancia 
do documento assinado e o seu 
desejo de intensif icar as rela<;:oes 
entre os seus palses. diversificando 
os seus mercados respectivos e 
aumentando as suas trocas. 

Ricardo Cabrisas confirmou o 
interesse do seu pals por alguns 
dos produtos constantes da lista 

portuguesa. nomeadamente os pro
dutos quimicos. os fertJiizantes. 
o papel. e as mtlquinas- ferramen
tas. 0 dr. Ant6nio Celeste. por seu 
turno. sa lientou que o acordo repre
sentava mais um passo na con 
cretiza<;:ao da politica de diversi
fica<;:ao de mercados. preconizada 
pelo Governo socialista. e acres
centou que esta prevista a colo
cacao de produtos portugueses. 
nos passos que se seguem a este 
acordo. na Venezuela. no Brasil. 
Costa do Marfim. Senegal. India. 
Angola e Mo<;:ambique. 

Esta ainda prevista no acordo 
assinado com Cuba a instala<;:ao 
de uma ftlbrica de antibi6ticos em 
Cuba. opera<;:ao que se encontrava 
ja a ser negociada com um empre
sario privado portugues. 
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PORTUGAL NAO RECONHECE 
A INTEGRACAO DE TIMOR • 

NA INDONESIA 

Na 0. N. U .. a «Comissao dos 24» (descoloniza<;ao) reabriu 
o debate sobre Timor-Leste. a antiga col6nia portuguesa agora 
integrada na Indonesia. Esta comissao. assim como a Assem 
bleia-Geral da 0 . N. U. e o Conselho de Seguran<;a da orga
niza<;ao. aprovou mo<;oes segundo as qua is deveria ser dado 
ao povo de Timor a oportunidade de escolher o seu futuro poli
tico. e mantem o problema de Timor-Leste nas suas respectivas 
agendas. mesmo depois da integra<;ao. 

A Indonesia tem insistido sempre em que o povo de Timor 
exerceu. de facto. o seu direito de autodetermina<;ao no dia 
31 de Maio. quando uma assembleia representativa do povo 
proclamou a integra<;ao. 

Discursando. ontem. perante a Comissao. o embaixador 
portugues. Ant6nio da Costa Lobo. afirmou que Portugal nao 
reconhece a integra<;ao do territ6rio na Indonesia. . 

0 Governo portugues- sublinhou- apoiou a autodeter
mina<;ao de Timor-Leste e entende que as Na<;oes Unidas devem 
continuar a ocupar-se do problema. 0 representante portugues 
disse ainda que Portugal nao pode. nas circunstancias actuais. 
continuar a fornecer informa<;oes sobre Timor-Leste as Na<;oes 
Unidas. 

Entretanto. em resposta as acusa<;oes formuladas contra 
Portugal. e em particular ao general Morais da Silva. contidas 
numa noticia publicada pelo jornal das For<;as Armadas da 
Indonesia. o dr. Medeiros Ferreira afirmou que nenhuma enti
dade mandatada pelo Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros ou 
de qualquer outra maneira representando o Governo Portugues. 
se comprometeu ao reconhecimento ou possivel reconhecimento 
da i ntegra<;ao de Timor na Indonesia». E acrescentou: «Portugal 
pensa realmente que o problema de Timor diz respeito. neste 
momento as Na<;oes Unidas. e estamos dispostos. digamos. 
a aceitar um consenso que se venha a verificar nas Na<;oes 
Unidas. desde que esse consenso re.speite os princfpios da nossa 
descoloniza<;ao». 
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Refugiados de Timor desembarcam em 
Lisboa. 





VOO INAUGURAL LISBOA-CARACAS 

0 SECRETARIO DE ESTADO DA EMIGRACAO 
NA VENEZUELA 

«Foi uma profunda alegria ouvir 
da boca do pr6prio presidente 
venezuelano os maiores elogios a 
comunidade portuguesa no seu 
pais e a afirma<;ao de que a Vene
zuela recebera com a maior con
fian<;a novos emigrantes portu 
gueses» afirmou a imprensa o secre
tario de Estado da Emigrac;ao. 
dr. Joao Lima. ap6s a sua chegada 
a Lisboa. de uma viagem inaugural 
da TAP entre Lis boa-Caracas. 

0 «Boeing-707». de nome Pedro 
Alvares Cabral inaugurou a liga
<;ao directa de Portugal com a 
Venezuela. necessidade ha muito 
sentida pela imensa comunidade 
portuguesa residente neste pais. 
Convidados especialmente para a 
viagem pel a administra<;ao da TAP. 
os conselheiros da Revolu<;ao. 
Vasco Louren<;o. Canto e Castro: 
secretario de Estado da Emigra
<;ao. dr. Joao Lima: uma represen
ta<;ao da Assembleia da Republica. 
coronel Lino Miguel (ministro da 
Republica do Governo Regional da 
Madeira): o presidente do Partido 
Socialista. Ant6nio Macedo: e o 
secretario-geral do Partido Popu
lar Democratico. Francisco Sa Car
neiro. alem de outras individuali 
dades. 

Este voo inaugural a Caracas. 
capital de urn pais que conta com 
uma das mais numerosas comuni
dades portuguesas (mais de 95 mil 
pessoas) oriunda predominante
mente da Madeira e. em menor 
percentagem. dos distritos do norte 
de Portugal continental (Porto. 
Braga e Vila Real) culminou por 
urn frutuoso reatar de relac;oes com 
os emigrantes. com os quais o 
secretario de Estado da Emigra<;ao 
manteve contactos d1rectos atraves 
de algumas das suas associa<;oes. 

A delegac;ao portuguesa viu-se 
alvo de especial aten<;ao por parte 
das entidades governamentais 

24 

. 

Vista parcial de Caracas. capital da Venezuela. 



l 

venezuelanas. incluindo o proprio 
presidente da Republica. Carlos 
Andres Perez. que recebeu uma 
delegacao oficial portuguesa. enca
bec;ada pelo presidente do Partido 
Socialista. Nessa audiencia con
cedida ~ delegacao portuguesa. 
o presidente venezue lano teve 
ocasiao de referir a admiracao e 
o prestigio granjeado pela nossa 
comunidade neste pais. 

Foi anunciada. entretanto. a v1s1ta 
oficial que v1ra fazer a Portugal 
o presidente venezuelano. em 
Novembro proximo. no final de 
uma sua digressao pela Europa. 
estando previsto para essa altura 
urn encontro entre a prestigiosa 
figura de Carlos Andres Perez. de 
reconhecida audiencia no quadro 
dos palses do Terceiro M undo. 
com o primeiro-ministro. dr. Mario 
Soares. e o presidente da Repu
blica. general Ramalho Eanes. 

Na viagem de retorno. o «Boeing
-707» da TAP trouxe a bordo uma 
comitiva composta por individuali
dades venezuelanas e representan
tes da comunidade portuguesa. 
entretanto interessados em colher 
da sua estadia no Pais o maximo 

de dados sobre a nossa realidade 
e a etapa de reconstrucao nacional 
encetada; assim como. no que res
peita aos representantes da comu
nidade. sensibilizar e proper ~s 
autoridades competentes. incluindo 
como e obvio. a Secretaria de 
Estado da Emigracao. toda uma 
serie de iniciativas possiveis de 
promover no seio da vasta comu
mdade portuguesa. cujo interesse 
primeiro sera 0 de estreitar OS 

lacos entre esta e a Patria. no 
ambito social e cultural Dos visi
tantes ao nosso Pais destacamos 
o dr. Alfredo Berdorelli. represen
tante do governador do Oistrito 
Federal; emba ixador Mariano 
Tirado. director dos Services de 
Transportes do Ministerio das Rela
coes Exteriores; dr. Joao da Cunha 
Matos. embaixador de Portugal na 
Venezuela; dr. Joao Campos Alves. 
consul-geral de Portugal na Vene
zuela. para alem. como ja rete
rimes. de diversos membros da 
comunidade portuguesa. entre os 
quais alguns representantes dos 
orgaos de informacao que em lin
gua portuguesa se publicam neste 
pals. 

NOVAS POSSIBILIDADES 

Petr61eo- factor decerminance no 
desenvolvimenco economico da Vene
zuela. 

DE EMIGRACAO PARA A VENEZUELA 
Poucos dias ap6s o seu 

regresso da Venezuela. 
o dr. Joao Lima reuniu-se em 
conferencia de lmprensa com 
os jornalistas venezuelanos 
(vindos no voo inaugural de 
Caracas) e nacionais. 

Nas respostas as perguntas 
que lhe f0ram dirigidas. 
o Secretano de Estado da Emi
gracao teve oportunidade de 
se debrucar sobre temas de 
grande importancia para a 
situacao dos emigrantes por
tugueses no Mundo. e em 
particular para os que se encon-
tram na Venezuela. 

Na reuniao. e depois de 
realcar mais uma vez o pres
tigio dos trabalhadores portu-

• 
gueses naquele pais. o dr Joao 
Lima anunciou que na Sf'OIJi>n 

cia dos acordos celebrados 
entre Portugal e o C. I. M. E. 
(Comite lnternacional para as 
Migracoes Europeias). milha
res de trabalhadores portugue
ses poderao emigrar para a 
Venezuela a part1r do proximo 
a no 

Defendendo a necessidade 
de emigracao da mao-de-obra 
portuguesa desocupada- mas 
excluindo os quadros qualifi
cados que. acentuou. sao 
necessaries para a reconstru
cao do Pais - o dr. Joao Lima 
salientou ainda as vantagens 
que a emigracao traz para o 

desenvolv1mento econ6mico. 
atraves das remessas de divi
sas. as quais «deveriam ser 
preferencialmente aplicadas na 
execucao de pianos de desen
volvi men to regional das areas 
de origem desses emigrantes». 

Segundo revelou. os venezue
lanos pretendem receber tra
balhadores portugueses de1s 
sectores da construcao civil. 
de metalomecanica. dos texteis. 
das pescas e. posteriormente. 
da agricultura. Ate fins deste 
ano. seguirao para a Venezuela 
cerca de trlls mil trabalhadores. 
integrados nos criterios de 
recrutamento determinados 
pelo Governo de Caracas. 
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ASSOCIACQES PORTUGUESAS NA VENEZUELA 
• 

A Comunidade portuguesa na Venezuela possui urn numero 
razoavel de organismos inteiramente dedicados aos varios 
aspectos da vida econ6mica, social e cultural dos emigrantes: 
Associac;:oes portuguesas, programas de radio e imprensa. Aqui 
os indicamos, com o~ respectivos enderec;:os. 

ASSOCIAC0ES DIVERSAS 
CENTRO PORTUGU£S 
Av. San Felipe con 2. • Trnsversal 
Qta. Corazal 
La Castellana - Caracas 

CLUB UNION CICLISTA PORTUGAL 
Av. San Felipe 
7.• Transversal de Ia Castellana 

SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA 
DAMAS PORTUGUESAS 
Av. Francisco de Miranda 
Edit. Gonc;alves Zarco Mezzaninna 
Local 5. Calif6rn ia Norte. Estado Miranda 

ASSOCIACION DEPORTIVA LUSO
-VENEZOLANA (TURVMO) 
Av. Principal de Turumo 
Urb. de Turumo 

CLUB UNION CICLISTA PORTUGAL 
Av. San Felipe con 2.• Transversal 
Quinta Corazal La Castellana 
Caracas 

SOCIEDAD DE AMIGOS DE LA 
CULTURA Y LAS ARTES 
PORTUGUESAS - S. A . C. A. P. 
Av. M iranda. Quinta Lila 
Urb. Washington ( Las Fuentes) 
El Paraiso - Caracas 

CASA PORTUGUESA DE MARACAY 
- CENTRO SOCIAL 
Morita 1 - Parcela 96 
Detras de los Galpones del lntituto Agrario : 
Nacional - Maracay- Edit. Aragua 
Venezuela 

UMA CASA PORTUGUESA 
Urb. El Pali to Quinta Terepaima 
(AI lado de Ia Discoteca El Faro) 
Puerto Cabello 

CASA PORTUGUESA DE VALENCIA 
Urb. Industrial Carabobo 
Carretera Vieja de Flor Amarilla 
Detras de Dupont - Apartado de Carreos 
N.0 ·1851 -Valencia- Edit. Carabobo · 

L,O.R LUSITANO- Centro Social. 
Artistico. Cultural e Benefico 
Calle Infante con Soublette 
Valencia 
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CENTRO IBER-VENZOLANO 
(La Piscina) 
Club Buena Vista 
Apartado Postal. 86 
Ciudad Bolivar 

CENTRO SOCIAL PORTUGUES 
Puerto Ordaz (Estado Bolivar) 
Correspondencia ale de 
Ant6nio Gaspar Roque. Apartado 57 

ASSOCIACION ESPINHO VIVA 
Correspondencia ale do senor Joaquim 
Neves 
Av. Las Palmas. 40- Boleita 

CENTRO SOCIAL RECREATIVO 
PORTUGUES 
Av. Universidad. Apartado 1 55 
Playa San Luis 
(Sector los Montones) Cumana. Estado Sucre 

IMPRENSA PORTUGUESA 

0 LUSITANO 
Director: Jose da Costa Castanho 
Apartado 1464 - Caracas 

VOZ DE PORTUGAL 
Calle El Loro Edit. AITOR 
Local 7 - Quinta Crespo 

EXPRESSO PORTUG£S 
Av. Francisco de Miranda Edit. JJ 
1.o piso Otic. 2 
(Frente al cine Olimpo) - Chacao 

NOTICIAS DE PORTUGAL 
Apartado 2276- Carmelitas 

30 DIAS 
Apartado 6231 - Caracas 

REVISTA MUNDO PORTUGU£S 
Av. Francisco de Miranda 
Centro Residencial La Calif6rnia Norte 
Edit. 7. Local ·1 

REVISTA AOUI PORTUGAL 
Apartado 6231 - Caracas 

PROGRAMAS DE RADIO 
PORTUGUESES 

PANORAMA PORTUGU£S 
(Ernesto Couto) 
Radio Ubertador 

ROMARIAS DE PORTUGAL 
(Arlindo Silva) 
Radio Crono Radar 

RECORDANDO ILHA DA MADEIRA 
( Porvenc;a Public idad) 
Radio Libertador 

SERENATA PORTUGUESA 
(Adelino de Oliveira) 
Radio Crono Radar 

CANTINHO DA SAUDADE 
Radio Libertador 
Assim e Portugal 
Radio Difusora de Venezuela 

PORTUGAL CANTA 
(Nuno Alvaro Lima Pereira) 
Maracaibo 

RADIO MELODIA 
Centro Comercial Rio Lama 
Barquisimieto. Estado Lara 

ECOS DE PORTUGAL 
Radio Puerto Ordaz 
A/ c sr. Roque 

AOUI PORTUGAL 
Centro Social Morita 
Parcela 96 detras de los Galpones 
del lnstituto AgrMio 

DELEGACAO DA S. E. E. 
NA VENEZUELA 
Consulado-Geral de Portugal 
Av. Lhama Colinas de Belmonte 
Quinta Luz e Antonieta 
Apartado 3349- Caracas 



CARTA DOMES 
«E PRECISO DESENCOiitAJAR 
OS TRAFICANTES E 
ENCORAJAR OS LESADOS» ... 

Como devem tazer uma ideia e 
diflcil dizer o que se passa junto de 
n6s no que diz respeito a emigran
tes. visco que cada um rem ideias 
momencaneas muito diferentes: sao 
poucos os que conservam uma 
ideia positiva no que diz respeito a 
Portugal e isto porque a !alta de 
informat;6es e grande: algumas que 
temos e em frances ou outras 1/n
guas. 95 % nao compreendemos 
nada ou quase nada e depois reina 
a confusao. outros sao analfabecos 
ou semi-analfabetos. como e o 
meu caso que s6 tenho a 3. a classe. 
mas esfort;o-me por fer e com preen . 
der. Leio os Jornais de lingua fran 
cesa. it~liana e as vezes os espa
nh6is. leio as revistas «25 de Abril». 
a ~<Seara Nova» e as vezes o «Diario 
Popular» aue um amigo me em
presca. e de tempos a tempos 
mando vir o «Diario de Noticias». 
de Lisboa. mas na verdade e muico 
caro. Leio o semanario de Gui
maraes «Terra Natal». mas confesso 
a verdade. nao e um jornal que 
serve o publico. mas meia duzia 
de Senhores e Senhores. saudosos 
dos seus Tios e Padrinhos que. 
por sua vontade e com medo das 
contas. abandonaram o Pais. pre
cipitadamente. pensando que se ia 
matar e esfolar. a «fazer concas». 
mas a democracia nao e em caso 
a/gum. ditadura I 

No que diz respeito a !alta de 
informat;6es. permitam-me. acraves 
da Secretaria de Estado da Emtgra
t;ao. fazer um apelo ao Governo 
uma vez que as empresas de publi
cidade foram nacionalizadas. N6s 
os emigrantes ficariamos bastante 
reconhecidos ao Governo se ele 
tomasse a iniciativa de mandar um 

ou 2 jornais dos maiores de Lisboa 
e Pono para todas as principals 
cidades. vilas sult;as e nao s6 
sult;as mas para todo o mundo. 
aonde ainda nao hiJ jornais porw
gueses. 

Voltando ao titulo da care a• para 
evocar um assunco que a mim me 
parece de importancia e que eu 
mesmo fico revoltado e nervoso. 
e 0 seguinte: vai para um mes 
veio dal um amigo e quando o 
encontrei fa/amos de trabalho e 
da siwar;ao em Ponugal. No que 
diz respeito a trabalho politico. 
a ceno ponco diz-me ele: 

- «Andei Ia a fazer propaganda 
de tal panido e a espalhar panfle
tos que e o Sr. Doutor 18 da terra 
que me deu e pediu para deitar no 
seu panido. Este Doutor era can
didato e foi eleico a Deputado. 
lsto nao me enerva nem me revolta. 
o que me enoja e que esre Sr Depu
tado garantiu um emprego do 
Estado ao meu amigo, quando havia 
8 lugares a concurso e havia 
48 concorrentes: quer dizer que os 
concorrentes que nao conhecessem 
esce Sr. morriam de fome porque 
nao hiJ honestidade. A quem com
pete acabar com estes vendi/hoes 
de Deuses? 

Mas ainda nao e wdo: o mesmo 
meu amigo que vo/tei a encontrar 
e voltamos a !alar de pol/rica e de 
cambio diz-me efe· eu os meus fran
cos vao todos direitinhos a Ponu
ga/. T enho Ia um amigo que mos 
compra e da mais que no banco. 
T entei saber quem era. mas sem 
resultado. . . nao disse mas. nao 
sera o tal Sr. Deputado? 

Depois falei com um outro amigo 
que me parece ter umas ideias 

CORREIO 

po/lticas mats posmvas e dtsse-the 
o que tinha ouvido: fiquei espan
tado quando ele me disse - oh! 
hiJ muiro disso Ia em baixo: eu 
lui 18 em Novembro e o meu antigo 
patrao veio rer comigo e procurou
-me se eu rinha francos. Eu disse 
que rinha e e/e disse - venda
·mos. Eu disse-/he: nao vendo 
nem a si nem a ninguem: sei onde 
e o banco para OS trocar. Vai 0 
antigo patrao - ah podias-mos 
vender e arranjar 18 uns amigos 
para mos venderem. assim ganha
vas tu e ganhava eu I . .. 

Gostaria que publicasse esra 
cana para desencorajar os crafi
cantes e encorajar os lesados. Nao 
dou dados mas se o entender 
necessaria. farei rudo para os dar. 

E e tudo por hoje um abrat;o 
para codos os colaboradores da 
Revista «25 de Abril» e outro para 
os seus leitores deste que muito 
respeitosamente se assina. 

Anc6nio de Freitas Manins 
(Sult;a} 

lnforrnarnos o leitor que, 
neste rnornento, a Secreta r ia 
de Estado da Ernigrac;:ao esta 
a pagar a assinatura de urn 
diario e de urn sernanario por
t ugues, a escolha, as Associa 
c;:oes portuguesas no estran 
geiro, que tenharn sede pro 
pria. Os pedidos devern ser 
fe i tos pel as associac;:oes ao 
lnstituto da Ernigrac;:ao - Rua 
do Passadic;:o, 32 - Lisboa . 



A lingua portuguesa passara 
proximamente a fazer parte do 
ensino liceal frances. 

Sobre este assunto o M inis
tEnia da Educa<;ao frances divul 
gou uma nota informativa que a 
seguir sintetizamos: o CNTE (Cen
tre de Teleenseignement. ou seja 
Centro de Tele-ensino). 60 Rue 
du Lycee - .. 92171 Vanves (tel. 
645.21 20) organiza a partir de 
Setembro de 1976 clJrsos de lingua 
portuguesa para os alunos do 3.0 • 

2.o. 1.0 e terminais (quer dizer 
4.o. ·5.o. 6.o. 7.0 do ensino secun
dario portugues - antiga deno 
mina<;ao) como lingua estrangeira 
(L.I) 2.a ou 3.a lingua (L. II ou 
L. Ill). conforme a terminologia 
francesa. Estes cursos incluem uma 
prepara<;ao a prova de portugues 
dos exames do BEPC (classe de 
3.8 francesa) e do Baccalaureat 
(fim do ensino liceal) . 

Os alunos que queiram esco
lher a lingua portuguesa nos seus 
estudos (L. 1-L.I I-L. I l l) e que 
nao encontrem cursos de portu ~ 
gues nos seus colegios podem 
matricular-se no CNTE. o que cis 
dispensa de frequentar outra lin
gua estrangeira mesmo que tenham 
obtido resultados negatives nu·ma 
lingua estrangeira ja escolhida. 
Cursos de portugues serao cirga
nizados a partir de Outubro de 1977 
para. os alunos do 6. 0 • 5. 0 , • 4.0 

(quer dizer. 5. 0 -6.0 anos dqciclo 
do Liceu) com vantagens identicas. 

Aproveitamos a ocasiao para 
salientar que e do maior interesse 
para a crian<;a portuguesa que 
enfra no 6.0 ano do ef)sino secun
dario frances. (5.0 ano do ciclo 
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ENSINO POR·TUGUES 
EM FRANCA 

• 

portugues) logo que possa. esco
lher o portugues como lingua es
trangei ra em Iugar do ingles e de 
diferir o 'estudo desta lingua para 
o 4. 0 ano (1. 0 ano do liceu em 
Portugal) como segunda lingua 
estrangeira. Esta sol u<;ao oferece 
a crian<;a uma escolaridade mais 
equilibrada. com maior possibili
dade de exito escolar. Com efeito. 
passa a estudar como todas as 
crian<;as europeias da mesma idade 
duas linguas apenas: a materna 
e uma lingua estrangeira (embora 
em condi<;oes diferentes. pois a 
lingua dominante e 0 frances) e 
nao tres. como e 0 caso quando 

escolhe prematuramente o ingles 
(tendo entao que estudar alem 
do frances. o ingles e o portu 
gues). 

Os alunos que frequentam as 
classes do 1 .0 e terminais dos 
Liceus (6. 0 e 7.0 anos) poderao 
escolher a lingua portuguesa. a 
partir de 1977. no Concurso Geral 
( Concours Genera I) reservado aos 
melhores alunos numa disciplina. 
A partir de Setembro do pr6ximo 
ano havera tambem cursos de por
tugues por correspondencia para 
todos os anos do Curso Secun
dario frances. 

EMIGRACAO ATRAV~S 
DE ORGANIZAC0ES NAO AUTORIZADAS 

(NOTA OFICIOSA DA S.E.E.) 

«Chegou ao conhecimento do 
secretario de Estado da Emigra
<;ao e do Alto Comissario para 
os desalojados que certos 6rgaos 
de Comunica<;ao Social tem vindo 
a dar publicidade a emigra<;ao 
para certos paises atraves de 
organiza<;oes ou estruturas que 
nao as do Estado. 

«Existindo na Administra<;ao 
Publica servi<;os aos quais cabe. 
oficialmente. o recrutamento de 
emigrantes. verificando. simul
timeamente. que a estes sao 
oferecidas condi<;6es razoaveis 
de emprego e de subsistencia 
no estrangeiro. compreender-se-a 
que a Secretaria de Estado da 
Emig.ra<;ao. ou qualquer outro 

departamento. nao poderao ser 
responsabilizados. nem prestar 
apoio eficaz aqueles que utili
zem organiza<;oes nao oficiais 
para emigrar. 

«Assim. alertam-se os inte
ressados para a conveniencia e 
necessidade de se dirigirem a 
Secretaria de Estado da Emigra
<;ao onde serao conveniente
mente informados sobre as pos
sibi lidades de emprego. no estran
geiro. com as garantias que decor
rem da interven<;ao estadual que 
obvie a actividade ou iniciativas 
que eventualmente nao tenham 
em conta os reais interesse dos 
trabalhadores portugueses.» 



A CAIXA DOS TRABALHADORES 
MIGRANTES INFORMA: 

NOVAS REGALIAS 
PARA OS TRABALHADORES 
PORTUGUESES EM FRANCA • 

I Em resultado das negociav6es 
realizadas em Paris. entre delega
v6es po~tuguesa e francesa. foram 
fixados novos montantes do abono 
de familia e alargado 0 direito a 
concessao de assistencia medica e 
medicamentosa e ao complemento 
da renda de acidente de trabalho. 

Assim. as novas regalias sao as 
seguintes: 

1 - Sobre o Abono de Familia 

• Os novos montantes do abono 
de familia devido pelas institui96es 
francesas as famil ias residentes em 
Portugal dos trabalhadores portu 
gueses ocupados em Franva sao 
os seguintes: 

- por dois descen-
dentes 112 fr./mes 

- por cada descen-
dente a partir do 
terceiro 56 fr./mes 

Esta nova tabela e aplicavel desde 
de Janeiro de 1976. 
• Foi estabeleddo que no caso 

de somente um descendente resi
dir em Portugal. este abrira direito 
a concessao de abono de familia 
quando houver outro ou outros 
descendentes ~esidentes em Fran~a. 

2 - Sobre os Seguros de 
Doen~a e Maternidade 

Dada a altera~ao verificada na 
legisla~ao francesa que acabou 
com a distinvao entre pensionistas 
de velhice e titulares de rendas de 
velhice. todos os antigos titulares 
de rendas de velhice que tenham 

mudado a sua residencia para Por
tugal. passam a ter direito a assis
tencia medica e medicamentosa. 
o que anteriormente nao era con
cedido. 

Os interessados devem para o 
efeito dirigir-se as Caix~s de Pre
videncia e Abono de Familia dos 
distritos das suas residencias. 

3 - Sobre o Seguro 
de Acidentes de Trabalho 

Os conjuges sobrevivos de tra
balhaoores que tenham sido viti
mas de acidentes de trabalho. 
alem da renda de que estejam a 
beneficiar. passam a ter direito. 
mesmo que residam ou mudem a 
sua residencia para Portugal. ao 
complemento dessa renda quando 
tiverem 55 anos de idade e. antes 
dessa idade. quando se encontra
rem atingidos por uma incapacidade 
para o trabalho de pelo menos 50%. 

Anterio rmente. os c6njuges 
sobrevivos residentes ou que trans
ferissem a sua residencia para Por
tugal s6 tinham direito a respec
tiva renda. nao podendo beneficiar 
do referido complemento. 

Os c6njuges sobrevivos que se 
encontrem nestas condi~oes devem 
entrar em contacto. pessoalmente 
ou atraves de correspondencia. 
com a Caixa Nacional de Seguro 
de Doen~as Profissionais. cujo 
andere~o e: Avenida da Republica. 
25-2.0 Lisboa-1. que prestara todas 
as informa~oes sobre o que se 
torna necessario para que passem 
a benefidar do complemento da 
renda de acidente de trabalho. 

-
NOVAS REGALIAS 
(que serAo reconhecidas 
em breve) 

Nas negociac;:oes a que se faz 
referenda no inicio desta circular
· informativa. foram tambem trata
das outras questoes que haviam 
sido apresentadas pela Parte Por
tuguesa, ainda 1 no decurso do a no 
de 1 975. tendo as duas de lega~oes 
acordado em diversas modificac;;oes 
aos diplomas em vigor. Estas porem. 
s6 entrarao em vigor depois de 
serem aprovadas pelos Governos 
dos dC>is paises. o que. segundo se 
pensa. sera feito em breve. 

Entretanto. aproveita-se para 
desde ja indicarmos a seguir. resu
midamente. as regalias a que os 
trabalhadores terao direito quando 
as modifica~oes acordadas entra
rem em vigor: 

• subsidies p6s-natais: 
• abono de familia pelos netos 

6rfaos do trabalhador ou do 
seu conjuge: 

• manuten~ao da concessao do 
abono de familia nos seguin
tes casos : transferencia auto 
rizada de residencia do traba 
lhador para o outro pais: trans
ferenda autorizada da resi
dencia da mulher para o outro 
pais: des loca~ao temporaria 
ao pais de origem por ocasiao 
de ferias pagas e transferen
cia de residenda de trabalha
dor vitima de addente de tra
balho ou afectado de doenc;:a 
profissional: 

• Elimina9iio. no caso de doen~a 
de grav1dade excepcional. 
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do limite de 6 meses de direito 
a Concessao das presta96es 
em esptkie dos seguros de 
doen<;a e maternidade. nas 
situa<;oes de estadia tempo
raria no pais de origem do 
trabalhador. 

• t alargado para 6 meses 
0 tempo maximo permitido 
entre o final do perfodo de 
seguro num pals e o inlcio de 
perlodo de seguro no novo 
pals de emprego, com vista a 
totaliza<;ao de perfodos de 
seguro para efeitos de aber
tura de direitos as presta<;oes 
complementares de abono de 
familia e dos seguros de 
doen<;a e maternidade; 

• t alargado aos trabalhadores 
agricolas que sejam vitimas de 
acidentes de trabalho ocor
ridos depois de 1.7.73 e trans
fi ram a sua residencia para 
Portugal. o direito ao regime 
normal de concessao das pres
ta96es estabelecido na Con 
ven<;ao. 

• Concessao, por parte da 
Fran<;a. de presta96es de 

velhice e morte no caso dos 
periodos de seguro cumpridos 
ao abrigo da legisla<;ao fran 
cesa serem inferiores a um 
ano. Anteriormente. os perio
dos de seguro inferiores a um 
ano nao davam direito a quais-

quer presta<;oes de velhice e 
morte. 

Logo que as regalias indicadas 
neste n.0 II entrem em vigor. a 
Ca ixa Central dara conhecimento 
do facto atraves de nova circular
-informativa. 

CONDICOES PARA A ENTRADA 
DE TRABALHADORES ESTRANGEIROS 
NA VENEZUELA 

Os trabalhadores emigrantes de
~.erao ter um contrato de trabalho 
de uma entidade patronal vene
zuelana e apresentar os seguintes 
documentos: Certidao de nasci 
mento (original e duas c6piasf 
Sendo casado. certidao de casa
mento (original e duas c6pias). 

Certificado de habilita<;oes litera
rias. devidamente autenticado e 
traduzido- em espanhol. No caso 
de terem experiencia profissional 

anterior. certificados de traba lho 
referentes a actividade e empresas 
ou f irmas onde esta tenha sido 
desenvolvida. Selos fiscais: para 
solicita<;ao de entrada no pais 
(2 Bolivares). para Contrato de 
Trabalho (3 Bolivares). para cada 
documento a legalizar (15 Boli 
vares). Devera sera entidade patro
nal contratante a solicitar a entrada 
do trabalhador estrangeiro na Vene
zuela. junto da Oirec<;ao Nacional 
de ldentifica<;ao e Estrangeiros. 

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



0 EMIGRANTE 
PORTUGUES 
NO 
MUNDO 

QUERER E PODER ! 

EMIGRANTES PORTUGUESES 
PROPRIETARIOS NO CANADA 

Urn grupo de luso-canadianos 
sao proprietflrios de cinquenta 
por cento dos pomares da zona 
de Osoyoos- Oliver. no vale de 
Okanagan. na Columbia Britanica 
- afirmou a Associated Press John 
Garcia. que em 1959 veio dos 
A~ores. com os pais. 

Ha cerca de cento e dez fami
lias de origem poftuguesa na zona 
de Osoyoos e mais de duas mil 
em todo o vale de Okanagan 
- considera Garcia. segundo o 
qual a maior parte dos portugue
ses que ha duas decadas vieram 
para a Columbia Britanica eram 
trabalhadores a~ori anos interessa
dos em pomares. 

A fim de ir ao encontro das 
necessidades de mao-de-obra por 
parte dos agricultores da zona sui 
da Columbia. o Governo canadiano 
dos anos cinquenta contactou as 
autoridades portuguesas e estas 
recomendaram o recrutamento nos 
A~ores. 

Aconteceu ate que a regiao em 
volta de Osoyoos e da vizinha 
Oliver. trinta quil6metros ao norte. 
lembrava aos a~orianos as suas 
ilhas perdidas no meio do Atlan 
tica. De modo que aqui se insta 
laram com certo gosto. procurando 
poupar dinheiro para urn eventual 
regresso ao seu arquipelago. Mas 

as circunstancias fizeram que esse 
regresso fosse sucessivamente 
adiado. pelo que muitos dos que 
vieram aqui se radicaram e cons
titufram ma is uma importante comu 
nidade de ascendencia portuguese. 

0 mais antigo emigrante da 
regiao. ja com o nome adaptado 
ao novo pais em que vive. e Joe 
Martini. que chegou em 1957 e se 
recorda dos tempos em que tra
balhava de 12 a 14 horas diflrias. 

Porque de inicio os lavradores 
canadianos nao tinham grande con 
fian~a nos portugueses. Martini e 
outros imigrantes tiveram de pas 
sar os seus primeiros I nvernos de 
exilic sem trabalho. enquanto 
decorriam tarefas especial izadas. 
a cargo de outros trabalhadores. 

«De Obtubro a Abril ficflvamos 
sentados em casa e nada faziamos». 
recorda Joe Martini. que terfl sido 
Jose Martins. antes de abandoner 
a terra natal. 

S6 em 1967 e que surgiu o 
subsidio de desemprego para os 
trabalhadores rurais e a paragem 
durante o lnverno consumia- lhe.s 
o or~amento. de modo que os 
homens dos A~ores nao mais con
seguiam poupar dinheiro para vol
tar ao seu arquipelago. como ao 
principio desejavam. 

Mais tarde. porem. jfl habituados 
a terra da Columbia Britanica. esses 
portugueses conseguiram poupar 
algum dinheiro e come~aram a 
comprar os seus pr6prios pomares. 
ate se tornarem proprietflrios de 
grande parte dos existentes no 
vale de Okanagan. 

QUINZE ANOS 

AO SERVICO 

DOS PORTUGUESES 

Completou quinze anos de 
emissao o programa radiof6-
nico «Saudades da Nossa Terra» 
- produ~ao e realiza~ao de 
Miguel Canto e Castro- que 
serve directamente a numerosa 
comunidade portuguese de 
S. Joaquim. na Calif6rnia. 

Natural do Cais do Pico 
(A~ores). Miguel Castro dfl 
prosseguimento a emissao 
criada por seus pais. uma das 
primeiras surgidas naquela area. 

Ao responsflvel e colabora
dores deste programa. ende
re~amos as nossas felicita~oes. 
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ASSOCIAC0ES DE EMIGRANTES 

«TEMPO»-GRUPO DE TEATRO 
DE MULHOUSE (FRANCA) 

Ja tivemos ocasiao de noticiar 
o aparecimento do Grupo de Tea
tro «Tempo» de Mulhouse. na 
regiao da Alsacia. onde a comu
nidade portuguesa atinge cerca de 
4000 membros. Chegou pois a 
hora de nos alongarmos mais em 
pormenor sobre o que e este Grupo 
de Teatro. o que sao os seus objec
t ivos e quem e 0 seu principal 
dinamizador. Jose Coutinhas. Para 
isso nada melhor que a imprensa 
estrangeira qua. quando da estreia 
da pec;a de teatro «Mataram UI'Jl 
Em1grante». ao acontecimento se 
lhe referiu em termos que. para 
alem do estimulo. sao um reco
nhP.rim~nto flagrante das capa
cidades cultura1s das Assoc1ac;oes 
de Emigrantes. assim como do tra
balho cultural por elas levado a 
cabo. Reproduzimos na Integra o 
que o jornal suic;o «Der Bund» 
(Berna) de 17-7-76 dizia sobre 
o teatro «Tempo» e sobre o autor 
e encenador da pec;a: 

«Teatro do nosso tempo em 
puro nivel cultural. Em «Mataram 
um Emigrante». o portugues Jose 
Coutinhas marca o contraste entre 
a vida quotidiana de um emigrante 
portugues e o destino de sua 
familia que ficara em Portugal. 
0 emigrante veio clandestinamente 
para Franca porque o regime de 
Salazar lhe recusara os papeis_. 
mas a sua vida no novo pafs nao 
ia ser um mar de rosas. A sua 
situac;ao precaria e o medo de ser 
expulso e repatriado fazem-no iso
lar-se completamente. Ele subtrai -se 
igualmente as pesquisas dos fami
liares os quais caem nas maos de 
um homem que tem os meios e 
o poder de matar legalmente o 
emigrante. Mesmo ap6s a Revo
luc;ao. os oportunistas nadam. como 
corlic;a. a tona da sociedade. 
0 autor consegue desmascara-los 
nitidamente. 

No seu pr6prio teatro «Tempo». 
o grupo portugues deu o melhor 
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do seu esforc;o para fazer desta 
pec;a popular um exito retumbante. 
Suas pr6ximas representac;oes em 
Colmar. Estrasburgo e Genebra irao 
seguramente repetir f1elmente este 
exito. Jose Coutmhas. jOrnalista 
portugues residente em Basileia. 
foi o encenador. Ele soube dar 

o contraste num estilo branco
- negro de veemente dinamica. Foi 
assist1do por Daniel Dyminski e 
Gino Bertoli para OS cenarios e 
Patrick Moneron para os elementos 
sonoros caracterfsticos.» 

A pec;a «Mataram um ,l:migrante». 
segundo o seu autor. e uma adapta-

teatro de emigrantes portugueses mulhouse 
franca 

apresenta MATARAM UM EMIGRANTE de 

JOSE COUTINHAS a,ICH( ClltfU NR G • CH4M80H 



c;:ao actualizada e trabalhada. sobre 
o tema da emigrac;:ao. do classico 
da literatura portuguesa «Frei Luis 
de Sousa» de A lmeida Garrett. 
A hist6ria que serve de base a todo 
o drama da pec;:a bebe na obra 
de Garrett o seu tema fundamental. 
mas a situac;:ao em que este se 
desenvolve. tem como fu ndo socio
·econ6mico a emigrac;:ao e as ques
toes e problemas que ela levanta 
ao cidadao-trabalhador de Por
tugal. 

Numa entrevista concedida ao 
jornal «L'Aisace» de 28-4-76. Jose 
Coutinho. perante a pergunta «Se a 
revoluc;:ao do 25 de Abri l mudou 
em alguma coisa a vida dos emi
grantes 7». respondeu: 

«Nao. nao o creio. Nem todos 
os emigrantes tomaram consci€m
cia das possibil idades que cada 
um tem. presentemente. pelo facto 
de possu ir um pais livre. Os por
tugueses que vem trabathar para 
Franc;:a continuam com o complexo 
de «emigranteS». porque vem de 
um pafs pobre e nunca sabem se 
podem ou nao f icar defin itivamente 
no pais rico (onde muitas vezes 
sao ut ilizados) para fazer a sua 
vida. Vivem assim numa situac;:ao 
de constante inseguranc;:a. com o 
medo de serem obrigados a par
tir.» 

Num outro passo da mesma 
entrevista. e referindo-se a li tera
tura p6s 25 de Abril. Jose Cou
tinho declarou: «lnfelizmente os 
escritores portugueses deixaram de 
cr iar l iteratura de qualidade. 
Pa rece-me que os intelectuais 
abandonaram a sua missao de 
escritores da liberdade. trocando-a 
pela ocupac;:ao de postos impor
tantes na televisao. em tal ou tal 
jornal. em tal ou tal min isterio». 

0 vazio cu ltural que o processo 
desencadeado pelo 25 de· Abril 
encetou. como alias era natural. 
veio a afectar enormemente as 
comunidades portuguesas emigra
das: e um facto que ning.uem. de 
bom senso querera negiH. No 
entanto. a iniciativa do grupo de 
teatro «Tempo» e por si mesma 
uma obra de vulto a tapar. pelo 
menos em parte. este vazio. 

0 Grupo de Teatro «Tempo» 
e parte da secc;:ao cultural da 
Associac;:ao Portuguesa de 

Mulhouse. onde a cultura popular 
Ionge do infantilismo folcl6rico. 
simplesmente colorido e sem con
teudo. toma foros de cultura efec
t ivamente actuante. pelas situa
c;:oes de injustic;:a social que denu:l
cia. pelas questoes que levanta. 
que nao sao s6 cu lturais. sao tam
bern econ6micas e. por isso. po!i
ticas ! 

0 exemplo de persistencia. de 
luta e amor ao teatro. tradic;:ao 
fecu nda e secular arreigada nas 

ESTADOS UNIDOS 

HOMENAGEM 

camadas trabal hadoras do nosso 
povo. reencontra a sua vida e o 
seu espirito colectivista. seja em 
que situac;:ao geogrMica for. 0 Ama
dor de Teatro. e. sempre foi. aquele 
que labutando durante o dia o 
seu ganha -pao. rouba ao seu des
canso o tempo necessaria para 
ensaiar uma pec;:a de teatro. Assim 
sao todos OS actores de «Mataram 
um Emigrante»: trabalhadores que 
sabem o que fazem. sentem o 
panfleto que e (pode vir a ser) 
a sua pec;:a de teatro. 

AO COMPOSITOR lUSO-AMERICANO 
JOHN PHILIP SOUSA 

Foi promovida pelo Sub- Comite 
do Bicentenario de Rhode Island. 
para as comemorac;:oes da inde
pendencia dos E. U. A.. uma home
nagem ao compositor John Philip 
de Sousa. 0 compositor luso -ame
ricano. era filho de uma familia 
portuguesa que emigou para este 
pais no recuado ano de 1848. 
Foi musico da Banda da Marinha 
norte-americana e mais tarde da 
Banda dos Fuzileiros Navais em 
Washington. A sua obra ganhou 
projecc;:ao internacional. como com
positor de 1 5 operetas. 136 mar
chas. 70 canc;:6es. 27 fantasias e 
~numeras outras pec;:as. _A sua acti
vidade nao f icou pela musica. 
estendendo-a ao jornalismo. onde 
deixou um legado de sete livros 
e 1 32 artigos em revistas e jornais. 
a maioria sobre musica. Foi devido 
ao facto de advogar a causa dos 
direitos de autor para os compo
sitores musicais. que tal lei fo i 
promulgada nos E. U. A. Aos 
78 anos ainda regia. recusando a 
aposentar-se: «Ouando ouvirem 
falar da aposentac;:ao de Sousa. 
ouvirao fa lar da morte de Sousa». 
Morreu em 1932 vltima de um 
ataque cardlacb. ainda em plena 

posse de todas as suas facu ldades 
de artista. 

A homenagem agora realizada. · 
contou com a partic ipac;:ao de inu
meras entidades da comunidade 
portuguesa neste pais. tais como. 
«Ciube da Juventude Lus itana 
Band». «Banda Recreativa de Nossa 
Senhora do Rosario». e «Portu
guese Independent Band». 
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pel as 
nossas 

IMPRENSA REGIONAL 

MEDIDAS REALIST AS, FINALMENTE! 
A importllncia da tmprensa Regional 

foi mats uma vez reah;ada pelos gover
nantes Sempre assim tern acontectdo. 
se bern que de urn modo geral tudo se 
tivesse quedado pelo louvor paterna
ltsta e algumas promessas que nunca 
foram cumpridas. 

Desta vez. porem. tratou-se de. sem 
grande alarde. legislar em favor da 
lmprensa Regional. adoptando-se me
dtdas que certamente em muito trao 
contnbutr para a sua expansao e dignt
ficayao. 

Concretamente. as medidas agora 
adoptadas permltlrao que as empresas 
,ornalistocas fiquem isentas. em regime 
de avenca do pagamento das taxas 
pela expedtyao postal As empresas 
abrangidas por este despacho farao 
constar a sua pretensao a Secretaria 
de Estado da Comunicayao Social. 
que depots pagara dtrectamente aos 
C T.T. a expediyao postal. 

Na alocuyao que proferiu a pro
p6sito da divulgacao do diploma que 
contem estas importantes medtdas. o 
Secretario de Estado da Comunicayao 
Social. dr Manuel Alegre. teve pala· 
vras de apreco para a lmprensa Regio· 
nal 

«Para muitos portugueses. o jor
nal da terra e a primeira janela 
sobre o Mundo. Do mesmo modo 
que para os emigrantes espalhados 
pelo Mundo e o (mico eco que lhes 
chega da pratica distante. 

~ certo que nem todos transmi
tem a mensagem de liberdade e de 
progresso. Hil ainda urn grande 
numero de jornais que veiculam 
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ideias retr6gradas. quando nAo 
abertamente antidemocrilticas. 

Mas n6s, socialistas. acredita
mos mais na forca das ideias do 
que na eficacia da represslio. Acre
ditamos que e pelo esclarec imento 
e pela persuaslio que a revolucAo 
pode chegar a todos os cantos de 
Portugal. NAo aceitamos criterios 
de discriminaclio politics ou ideo16-
gica. 0 nosso combate trava-se no 
dominio das ideias, da priltica poli
tics e da soluclio concreta dos pro- . 
blemas concretos deste pals. 

Mas e evidente que a Constitui
clio tern de ser respeitada. E a Lei 
de lmprensa cumprida. Aproveito 
para dizer que a atitude desta Se
c retaria de Estado em relaclio ao 
semanario «A Rua», signifies que 
nlio estamos dispostos a permitir 
que renasca neste pals uma lm
prensa fascists, feita por fascistas, 
e tendo como objectivo o regresso 
a ditadura fascists. 

Pela nossa parte, tudo faremos 
para que se desenvolva o esplrito 
crltico e para que a democracia 
ganhe ralzes fundas. E desejamos. 
que os 6rglios da lmprensa Regio
nal semeiem na velha terra da 
patria a flor sempre renovada da 
liberdade e da justica. 

0 diploma que acabou de ser 
lido e que esta secretaria de Estado 
vai remeter para divulgacao no 
«Diario da Republica)), e uma, entre 
as varias medidas concretas, que o 
Governo esta adoptando para ven
eer a crise. 

Chamando a si, embora a titulo 
experimental, os encargos da dis
tribuiclio postal. o Estado afirma 
inequivocamente que deseja asse
gurar condic6es de vida a lmprensa 
Regional e que tudo faril conforme 
preva a Constituiclio e a Lei de 
lmprensa. para a manter indepen
dente do poder politicO.)) 

« .. . acred itamos mais na forc:;a das ideias 

do que na eficacia da repressao. Acredita.

mos que e pelo esclarecimento e pela per

suasao que a revoluc:;ao pode chegar a 

todos os cantos de Portugal.» 



r 

VIANA DO CASTELO 

FESTAS DA SENHORA DA AGONIA 
Reahzaram se em V1ana do Castelo 

as Festas da Senhora da Agon1a. 
romaria das maiores que o arra1al 
fT'I inhoto conhece 

Em numero supenor aos dos anos 
anteriores. est1veram presentes mu1tos 
emigrantes. naturais da reg1a0. que 
labutam por terras de Fran~a e Ale
manha. 

D ia 20 de Agosto 

Soam 21 salvas. Tiros tradicionais 
que nao atemorizam ningu6m. antes 
servem para despertar quem dorme. 
surpreender quem se d1straiu do acon
tecimento. Cada salva dos 21 tiros. 
l! como se gritasse «arra1al. arraial. pela 
Romaria maior. das Romarias de Por· 
tugal». Sao 8 horas da manha. o sol 
ja queima a pele e. de sub1to. a c1dade 
e uma au t~nuca banda de musica 
Pelas ruas esvoa~am notas de mus1ca 
e refar de bombos e tambores Que 
se passa? Sao os tradic1onais Zes 
Pere1ras. as Bandas de Musica. os 
Grupos de Bombos. os G1gantones e 
Cabe~udos que invadem a cidade. ~ a 
alegria anual que desponta contag1ando 
a cidade e a sua popula~ao 

Mas. horas ma1s tarde. ja esta popu
l a~ao esta recolhida na ma1s sizuda 
religiosidade. e a Proc1ssao do Mar! 
Os labios das mulheres do tlp1co ba1rro 
da ribeira. murmuram ora~oes que nao 
vem escritas nos missa1s. Ora~oes que 
s6 as esperas dos homens que estao 
no mar souberem escrever de mem6ria. 
Ora~oes que clamam justi~a e intern· 
perie. mas que bastas vezes reclamam 
um mundo me lhor: ora~oes que 
magoam quem as ouve e que doiem 
a quem as tem de utilizar para ahviar 
penas da vida. quantas vezes mate· 
riais. quantas vezes posslveis de reme
diar «ca no mundo>). ~ a Proc•ssao 
da Virgem da Agon1a. mas poderia 
ser a recorda~ao das listas dos mlla
gres que s6 os homens da terra podem 
fazer aos homens que vao ao mar 

Dia 21 de Agosto 

A tarde esta no auge 1 Sao 1 7 horas 
Ha uma musica que se entorna pela 
Avenida de Camoes Z6s Pere1ras. bom-

bas. ga1te1ros. todos fabricam essa 
musica que enche ate ma1s niio os 
ares. Avizinha-se um corteJO. aberto 
pelos musiCOS populares de m1l fonleS 
de inspira~iio: l! o Cortejo do Trabalho' 

Ha neste Cortejo do Trabalho um 
manual de heroismo e de dignidade 
que s6 os olhos podem ler. ~ Viana 
do Castelo. sao os seus concelhos 
que falam. Que falam com aquela 
eloquencia que s6 conseguem ter as 
obras produzidas pelo trabalho: sao 
as imagens reconstituidas da vida do 
campo. do monte. do mar e do rio 
0 pan n vinho. o linho. o mato. 
a madeira. a erva. a horta. a fama 
fluvial. a apanha do sarga~o e a Ribeira 
de Viana. t a secular 1lustra~ao da 
luta do homem contra os elementos 
da natureza. transformando as mat6· 
rias·primas em bens UteiS a VIda, e a 
odisseia simples duma regiiio laboriosa 
do Pais. parte de urn todo que se 
chama Povo Trabalhador'de Portugal 
Finalmente. mais atras. centenas de 
lavradeiras de Viana pmtam o espa~o 
das arterias com o colorido dos seus 
trajes. Depois e urn concelho e o seu 
tip•co traje. depo1s outro e cutro. 
A cor. a vivacidade dos tons de cada 

anda a roda de tanto colorido. Depois. 
o artesanato. essa reliquia ancestral 
que cada filho da regiao quarda com 
carmho. aparece-nos no seu relembrar 
de usos. costumes e tradicoes. 

Dia 22 de Agosto 

Ainda a pouco era noite cerrada. 
mas a pirot6cnia lanhelense {de Lanhe
ses) conseguiu uma breve ilusao de 
dia. A sua «arte)) atinge o ponto 
culminante. em especial. com a beleza 
da cachooira e da batalha de flares. 
de propor~oes impress•onantes. 0 «fogo 
de aruficio» quase de•xa de ser aniflcio. 
para se combmar e tornar a realidade 
da none num dia cheio de cores que 
nem o sol consegue imitar A queda. 
sobre o cr1stalino Lima. duma torrente 
m1sta de ouro e prata. enche os olhos! 
Os ouv1dos f1cam quase surdos. pelas 
explosoes dos morte~ros I A Romana 
l'f181S Romaria de todas morre «em 
beleza» 0 Mmho apaga o seu arraial. 
V1ana do Castelo volta ao d a a d1a. 
Um «ate para o ano» passa nostal· 
gico (jl! ') em cada um que parte. 
E. exausta. a c1dade dorme. 
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ELEICQES 
• 

PARA AS AUTAROUIAS LOCAlS 
Realizar-se-ao em 12 de Dezembro pr6ximo as 

elei<;oes para as autarqUias locais Juntas de Fre
guesia e Camaras Mun1c1pa1s. 

Ass1m, OS cidadaos serao chamados as urnas. 
mais uma vez. para elegerem os seus representantes 
nos organismos populares de base. Nas freguesias 
serao eleitos dois 6rgaos: a Assembleia da Freguesia 
e a Junta de Freguesia. A Assembleia da Freguesia 
sera eleita por sufragio directo. secreto e universal 
de todos os eleitores residentes na area da freguesia. 
de acordo com o mesmo processo adoptado nas 
ult imas elei<;oes. Os membros desta Assembleia 
serao eleitos segundo 0 metodo da proporcionalidade 
de Hondt. As candidaturas serao apresentadas pelos 
partidos politicos ou grupos de eleitores. cujo 
numero sera fixado em propor<;ao ao dos cidadaos 
eleitores de cada freguesia. 0 eleitor elege direc
tamente a Assembleia de Freguesia e esta por sua 
vez elege a Junta de Freguesia. A Junta de Fregue
sia sera constitulda por urn presidente. urn vogal
-secretario e urn vogal- tesoureiro. Nas freguesias 
em que existam mais de mil eleitores serao eleitos 
mais dois voga1s. 

No que respeita as C§maras Municipais OS 

6rgaos representatives do concelho s§o a Assem
bleia Municipal. a C§mara Munic1pal e o Conselho 
Municipal. A Assemble1a Mun1c1pal e formada pelos 
presidentes das Juntas de Fregues1a. eleitos pelo 
colegio eleitoral do mun~clp io. A apresenta<;ao de 
candidaturas para a elei<;ao da Assembleia Muni
cipal competira aos partidos politicos. A C§mara 
Municipal sera urn 6rgao colegial eleito pelos cida
daos eleitores residentes no respective concelho. 
Da C§mara Municipal fara parte urn presidente e 
urn numero variavel de vogais. de harmonia com a 
classe do respective concelho. 0 presidente eleito 
sera o primeiro candidate da lista mais votada e. 
no caso de vagar o Iugar de presidente. assumira 
essas fun<;oes o que se lhe seguir segundo a ordem 
respectiva. Se faltar o presidente ou se se encontrar 
impedido de exercer as suas fun<;oes sera substituido 
por urn vogal. escolhida pela Camara. Em cada 
concelho havera tambem urn Conselho Municipal 
que sera.um 6rgao consultive da Climara. tendo por 
seu objective colaborar na resolu<;ao dos proble
mas. Farao pane deste Conselho representantes dos 
sindicatos. organiza<;oes culturais e socia1s que 
actuem no conselho. 

Eis em resume. o processo eleitoral e fun<;oes 
que sao atribufdas as Assemble1as e Juntas de Fre
guesia e as Assembleias. Conselhos e C§maras 
Municipais. 
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LIVROS 
base que permotem as crianc;:as o 
maos pleno desenvolvimento das 
suas faculdades 

e A ECONOMIA POLITICA 
MARXISTA E A REALIDADE 
AFRICANA - Y Popov- Prelo 
Edotora 

Analosado a luz do pensamento 
econ6moco marxosta. o .contexto 
afncano e encarado neste volume 
como um campo de intervenc;:ao 
das novas tecnicas de gestao eco- · 
n6moca. propostas no sentido de 
por lim ao atraso do continente 
maos rico em materias-primas. e por 
isso mesmo o principal alvo das 
grandes potencias industrializadas 

e PARA ONDE VAO AS PEOA
GOGIAS NAO DIRECTIVAS? 

Georges Snyders- Moraes 
Editores ....., ____ iii'--------' Sera que o nao-dorectivosmo em 

e FERNANDO PESSOA -
0 ROSTO E AS MASCARAS 
- Edio;;oes Auca 

Organozada e prefacoada por 
Oavod Mourao Ferreora. esta anto 
logoa cronol6gica oncluo muuos 
textos consoderados pratocamente 
cperdodos» lndoscutovelmente 
importante para uma melhor apro· 
xomacao do espinto e da obra do 
grande poeta portugu~ que fo 
Fernando Pessoa 

e A REVOLU(:AO RUSSA NA 
IMPRENSA PORTUGUESA DA 
I:POCA - Cesar Ohveora - Edo 
tora Ooabrol 

Tr~s pequenos mas uteis estu 
dos sobre o Movomento Open\rio 
Portugu6s. com omportantes dados 
estatlsticos e algumas curoosas 
revelacoes sobre um sector da his 
t6ria portuguesa que durante con 
quenta anos foi para n6s um ver 
dadeiro tabu 

e A CRIAN(:A CRIAOORA 
Georgene Gabey I Catherne Vime 
net - Asslroo. & Alvom Edotores 

Os desenhos e ponturas. as mul· 
up4as e naturaos formas de expres· 
sao das criancas. constroem-se 
num sentodo l'aralelo ao do desen 
volvimento do seu autor. e for 
necem a prova de que a cnanca 
vai avancando nas etapas da sua 

evoluc;:do mentol No presente 
volume sao enumerados os mate· 
naos e exphcadas as tecnocas de 

pedagogia e me nos revol ucionario 
do que se pensa? De um ponto 
de vista pedag6gico e politico. 
n~o htl. no teor criuco deste livro. 
um alinhamenro na pedagogia tra
dicoonal Ha som. uma pergunra 
constantemente feua ao marxosmo 
permoura uma pedagogia onspirada 
no marxosmo cor maos Ionge» e nao 
apresentar as contradic;:oes que as 
pedagogoas nao directives apresen
tam1 

e A HISTORIA DA REVOLU
«;:AO CHINESA - Enrica Collotti 
Pischel - Publicacoes Europa· 
Ameroca 

A Revolucao Chonesa foi um 
fen6meno Iongo e complexo que 
afectou todos os aspectos da vida 
da China. rransformando gradual
mente o pals mediante um pro· 
cesso que durou- pode dizer-se 
- um seculo. Nao e posslvel mar
car uma data a revoluc;:ao chinesa. 
como tambl!m nao e possivel com
preender os acontecimentos com 
que geralmente se identifies sem 
ter em conta os antecedentes. 
o perlodo de «incubacoes» da 
semente revolucionaria. Em trl!s 
volumes e a preco acesslvel (for
mato de bolso). esta obra pretende 
analisar tao importante aconteci
mento e responder as perguntas 
que constantemente sobre ele se 
formulam 

• EDMA - Enciclopedia do 
Mundo Actual - Publicac;:oes 
0 Quixote 

Promeora enciclopedia consa
grada aos pnncopaos factos e acon
tecomentos que fazem a nossa 
epoca Publicados ja A Psicanalise. 

A Economos. 0 Urvverso. As Multo 
nacionaos. e fazendo parte dos pr6-
ximos lancamentos Os Choneses. 
Os Amencanos. etc Cada volume 
compreende a apresentacao do 
assunta sob a forma de um arugo 
de caracter encoclopedoco olustrado 
com documentos fotografocos. um 
dicionario das principais palavras
·chave e um lndoce remossovo pre 
cedido de uma bibliografia comen
tada. (Formato de bolso- 60500 
cada volume) 

e SAMIZDAT Eduorial Futura 

Samozdat sao os escntos (que 
corculam clandestonamente) dos 
dissidentes da Unoao Sovictoca 
Trata se de uma tentatova d~.; crl 
toea a host6na secreta da revolucao 
russa e da era estalonista. bem 
como da repressao exercida pelo 
actual regime. As mem6rias de um 
bolchevista·leninista constituem a 
peca basica deste volume. Um 
memorista an6nimo testemunha 
ocular dos primeoros dias da revo· 
luc;:ao. guerra civil e ascencao de 
Estaline ao Poder. preso por apoiar 
a Oposicao Esquerdista Trotskista 
no confhto Trotski Estaline. des
creve as suas expero~ncoas nas 
prisoes e campos de rrabalhos 
forcados 

e SAPATEIA A (:OR IANA 
Vitorono Nemesoo - Ardadoa Edo
tora 

Ultomos trabalhos poeticos do 
autor de cMau Tempo no Canal• 
Sem consmuir um prop6sito este
tico definodo. antes vagueando ao 
sabor da espontaneodade onspora
ttva. conhrmando uma versaulidade 
ja conhecida. e que nos parece 
ser a caracterlsuca rnais notavel 
da obra de Votonno Nemesoo Con
tudo. ou talvez por osso mesmo. 
importa regostar e conhecer esta 
«reaparicao» de um dos mais repre 
sentativos autores portugueses da 
«velha» gera~ao. 

e 0 FASCISMO NUN CA EXIS
TIU -Eduardo Lourenco 
Publicac<ies 0. Quixote 

Constotuldo por ~otigos pubh 
cados ante e ap6s a Revoluc.oo 
de Abnl na lmprensa nacoonal e 
estrangeira. 0 presente volume e 
uma das mais omportantes contri 
buicoes para a anahse e refledo 
profunda do processo polluco por 
tugues Tal como sucedera com 
cOs Molitares e o Podent. o autor 
apresenta-nos. em esulo fluente. 
mais um cretrato• (de certo modo 
inc6modo) da nossa rra1ect6ria 
socoal e polluca. sem deoxar de 
perspectovar o futuro que nos 
reserva a natureza complexa e 
imprevislvel do comportamemo 
portugues face a grandes muta
c~es 

• REPUBLICA SOCIALISTA 
DA CHECOS L OVAQUIA 
Zdener Madar Ed•toroal Es,ampa 

Na sequ&ncoa de volumes ante
riores dedicados ao mundo socia 
hsta. a Editonal Estampa da-nos 
desta vez a conhecer a Checoslo
vaquoa- sua host6ria. regime poli
tico. sotuacao econ6mica. social e 
cultural Precooso documento para 
a compreensao de uma sociedade 
cujas transformacoes verificadas 
nos ultimos trinta anos nao dei
xaram de ter influencia no desen
volvomento dos paises que cons
tituem o bloco leste do ccntinente 
europeu 

e A IG REJA E OS MOVI MEN
TOS REVOLUCIONARIOS 
.P, Houtart I A. Rousseau - Arca 
dia Editora 

A lgreja uma forca contra -revo
lucionaria? A questao e essencial
mente polltica: repudiam-na alguns 
por verem nela um simples fen6-
meno da moda. outros estigmati
zam-na como sendo mais uma 
tentauva de «recuperac;:ao» que mais 
uma vez pora uma instituio;;ao a 
reboque da Hist6ria. falando no 
vazoo de coisas que ela ja nao 
pode controlar. Os autores (te61o
gos e soco61ogos belgas) concluem 
deste estudo que a lgreja nao 
pode ser considerada monolitica
mente. e que e preciso distinguir 
os doversos actores. nao s6 par
que ocupam posic;:oes diversas na 
onsutuic;:ao. como tambem porque 
a sua s11uacao social e diferente. 

e A CHINA FICA AO LADO -
Maroa Ondina Braga- Unibolso 

Uma escritora de voz singular 
descobre a Chona milenaria. a sua 
sabedoria. as suas tradicoes. os 
seus mitos. Enconrra-se num Iugar 
de convergAncia. Macau. e. a f. a sua 
humanidade e clara percepc;:ao dos 
problemas humanos levam-na a 
descrever uma galeria extraordina
ria de personagens inesqueclveis. 

•• A TENTA(:AO TOTALITARIA 
Jean Francois Revel - Livraroa 

Bertrand 

«0 Mundo actual evolui para 
o socoalismo Mas que socialismo? 
E quaos as causas desta evolucao? 
Oeverao e poderao as democra
cias capit;;listas reformar-se de 
modo a serem capazes de lhe 
oporem um projecto? Ou dever
·Se-a consoderar esta corrente his
t6nca como orreverslvel. concluir 
que o capitalismo tem demasiados 
defeotos para ser mantido. ate 
mesmo como democracia. e que 
a humanodade prefere inevitavel
mente a ditadura. como unico meio 
de conseguir a igualdade. cedendo 
assom( ) a tentaciio totalitaria ?» 
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MIGUEL TORGA, 
GRANDE PREMIO INTERNACIONAL 
DE POESIA 

Figura de relevo das letras portuguesas 
- ainda que teimosamente remetido a um 
isolamento que ele pr6prio por vezes 
lamenta - Miguel Torga (pseud6nimo do 
medico Adolfo Rocha) viu finalmente a 
sua obra poetica reconhecida alem-fron
teiras, com a atribui~~o do Grande Premio 
lnternacional de Poesia. 

0 Juri. do qual fazia parte o actual secre
tario de Estado da Cul tura, dr. David Mou
rao- Ferreiro, decidiu assim enfileirar o poeta 
portugtJ~s ao lacfo de outros ja galardoados, 
tais como o italiano Giuseppe Ungaretti, 
o franc~s Saint-John Perse, o mexicano 
Octavio Paz, o senegal~s Leopold Senghor, 
etc. 

Natural de S. Martinho de Anta (Vila 
Real) e exercendo a medicina em Coimbra, 
Miguel Torga estreou-se nas letras portu
guesas em 1928, com a publica~lio do livro 
de poemas «Ansiedade». Autor de uma 
vasta obra repartida entre a poesia, a prosa 
e o Teatro, colaborou nas revistas literarias 
de vanguarda «Sinal>>, «Manifesto» e «Pre
sen~a», juntamente com figuras centrais 
como Fernando Pessoa e Mario de Sa
-Carneiro. 

Apesar do seu temperamento e da sua 
modestia - uma vida inteiramente dedi
cada a medicina e a poesia - nunca Miguel 
Torga deixou de ser um cidadlio consciente 
das suas responsabilidades, o que lhe valeu 
alguns «dissabores», como a pris~o no 
Aljube e a apreens:!io de livros. Democrata 
e critico irreverente, escrevia em 1968 no 
seu «Diario»: «0 nosso sebastianismo mu
dou de sinal; agora esperamos todos, do 
Alto de Santa Catarina, pela catastrofe». 
Observador atento da realidade portuguesa 
p6s-25 de Abril. registava em Mar~o de 
1975: « ... o Pais precisa de se curar mediante 
uma terapeutica inteligente, dinamica, ima
ginosa, em que o prop6sito revolucionario 
se espelhe na audacia leg islativa. Mas que 
a vontade, o passado, a cultura, as cren~as 
e o temperamento do paciente sejam tidos 
na devida conta .» 
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FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINEMA 
DA FIGUEIRA DA FOZ 

Como vern j~ sendo habitual. 
de 1 a 1 0 de Setembro teve Iugar 
nesta cidade o Festival lnterna
cional de Cinema. No Festival 
deste ano estiveram presentes fil 
mes da Gracia. Gra - Bretanha. lt~
lia. Franc;a. Eti6pia. Senegal. Bel 
gica. Canad~. Sui<;:a. Argentina. 
Japao. Tunisia. Po16nia. Hungria. 
Argelia e Austr~ l ia. Dada a impor
tancia que o Festival tomou pensa 
-se j~ na possibilidade de. futu 
ramente. este vir a competir a 
nivel internacional com outros seus 
congeneres. o que e motivo para 
repensar o cuidado com que este 
deve ser organizado. Alguns filmes 
portugueses. p6s-25 de Abnl foram 
exibidos. entre os quais destaca
mos as peliculas de Ant6n10 Cam
pos. «Festa» e «Gente da Praia 
da Vieira». A colectanea de rea
lizac;oes j~ celebr~s que partici
param no Festival. fizeram deste 
um ponto de encontro dos cine
files. de crlticos e publico tanto 
nacional como estrangeiro. nomea
damente da vizinha Espanha. A ti 
tulo de exemplo. para avaliac;ao 
do alto nivel da programac;ao. des
tacamos algumas das realizac;oes 
presentes no Festival : «Sal6 ou 
os 1 20 dias de Sodoma». de Pier 
Paolo Passolini. o malogrado rea-

lizador italiano: «M il e Novecen
tos». de Bertoluci: «Numero Do1s». 
de Jean Luc-Godard : «A Terra 

da Grande Promessa». de Andrzei 
Wadja: «Os Thiassos». de Theo 
Angelopoulos. 

BOCAGE LEM BRADO 
A assinalar mais um aniversario 

- o 27 7.0 - da data do nasci 
mento do popular poeta Manuel 
Maria de Barbosa du SOCAGE. 
ocorreu no dia 7 5. orgamzaqo pelo 
Centro Cultural de Secubal. um 
programa com diversas actividades. 
das quais descacamos uma confe
rencia profenda pelo romanc1sta 
Romeu Correia e. ainda. passagem 
de diaposicivos sabre o poeca e 
a sua cidade. 

Bocage represencou. no remado 
de D. Maria I e do seu mintscro 
inquisitorial. Pina Manique. a voz 
da critica progressisca. a irreve
rencia Iucida de quem se recusou 
a acacar a mediocridade e a deca
dencia senil duma aristocracia in 
competente para governar. e por 
demais parasitaria para guindar o 
Pafs na senda do progresso. A me
m6ria popular acarinhou o poeca. 
nem sempre. contudo. de modo 
correspondente com aquila que 
ele foi e representou. A cidade 

prescou homenagem ao poeca re
lembrando a sua epoca. acraves 
do T.A.S.- Teatro de Anima9ao 
de Secubal- que leu os poemas 
ma1s significacivos da obra de 
Bocage 
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----AOS ASSINANTES ----
lembramos aos nossos assinantes que com a publicac;:~o do numero 13 iniciou-se uma 

nova serie de assinatura da revista «25 de Abril» (no caso de assinaturas anuais a partir do n .0 1 ). 
Por outro lado, e tendo em conta que a Revista se encontra ainda em fase de implan

tac;:ao, decidimos considerar que as assinaturas por seis meses, com inicio nos n.os 1 a 6, fossem 
validas ate ao n. 0 12 - do que resulta nao se encontrarem em debito os assinantes nessas 
condic;:Oes. 

Assim, lembramos mais uma vez aos nossos leitores interessados em continuar a receber 
a Revista, e caso se encontrem em qualquer das situac;:Oes atras descritas, que devem renovar 
a sua assmatura no mais curto espac;o de tempo possivel. preenchendo e enviando-nos o cup~o que 
se encontra ao fundo desta pagina . 

No caso de ainda nao serem assinant es e desejarem passar a se-lo, deverao proceder 
do mesmo modo. isto e. p reenchendo e enviando- nos o cup~o. juntamente com a importftncia 
respect iva . 

PAISES 

Fran~ ... 

B61gica 

Alemanha ... 

lnglaterra ... 

Espanha 

Brasil ... 

Canad6 .. . '.· .. 
E. U. A. 

Outros palses da Europa 

CONDICOES DE ASSINATURA 
(VIA AEREA) 

12 MESES 

250$00 45 F. 

250$00 370 F. B. 

250$00 24 O. M . 

250$00 4.50 £ 

200$00 80 P. 

320$00 116 Cr. 

340$00 1~ d. 

340$00 15 d. 

250$()() 

Outros palses fora da Europa ... 340$00 

6 MESES 

126$00 23 F. 

126t00 190 F. B. 

126t00 12 O. M . 

125$()() 2,60 £ 

100$00 240 P. 

160$00 80 Cr. 

170$()() d d . 

170.00 8 d. 

125$()() 

170$()() 

Ouei ram enviar-me mensalmente a revi sta «25 de Abril» I Preencha este cupiio. recorte-o pelo 

da Secretaria de Estado da· Emigra<;:ao. Para o efeito. envio a I tracejado e envie-o. juntamente com 

importancia de ... ............ s ..... . 

NOME ......... . ........................... .... ..... .. .. ................. . . 

MORADA .............. ... .... ... . .. ... . .. ......... .... ..... ..... ......... . 

LOCALIDA DE .. ... . ................................. .. .................. . 

PAIS . . . ... ... ........ .......... ......... ............... .... . ... .... ..... ... . 

a import1lncia respectiva para: 

Revista «25 de Abril» 
Prac;:a do Areeiro,11-2.o Esq .o 
lisboa - PORTUGAL 



FEIRA 
DES. MATEUS 

VISTA PARCIAL 
DA CIDADE 



LOGO 'A PARTIDA A TAP RECEBE-0 COMO NA SUA T,ERRA! 
DE ONDE QUER QUE ESTEJA NOS TRAZEMO-LO .PARA: 

UGAL CONTINENTAL 

ACORES 

EMADEIRA 
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