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MEN SAG EM 
DO 
SECRETARIO DE ESTADO 
DA EM IG RACAO 

• 

Em nome do Governo Portugues e no 
meu proprio, aproveito esta quadra do Natal 
para dirigir uma mensagem, simples mas 
sincera, de amizade e solidariedade aos nos
sos compatriotas que se encontram emigra
dos por todo o mundo, na perspectiva de 
forte liga~iio entre todos os portugueses, 
dentro e fora da nossa Pdtria. 

Tal liga~iio constitui para nos um objec
tivo primordial que sera prosseguido com 
todos os meios ao nosso dispor, por julgarmos 
que aqueles que se viram for~ados a emigrar 
siio credores de todo o nosso apre~o e esfor~o, 
para a/em das dificuldades, por vezes insu
perdveis, mas que urge atacar frontalmente. 

Desejo publicamente assegurar a todos 
os portugueses emigrados o melhor da minha 
actividade e do meu trabalho e a minha 
firme certeza na determina~iio dos trabalha
dores portugueses em continuarem a pres
tigiar o nosso Pais onde q~er que se encon
trem. 

Para o Ano Novo que se avizinha e 
que todos queremos que marque sensiveis 
transforma~oes da sociedade portuguesa no 
sentido de justi~a social, de liberdade e da 
dignifica~iio, desejo em nome do Governo 
Constitucional e no meu proprio, as maiores 
felicidades. 

Dr. Joao Lima. Secrecario de Escado da Emigra(:ao. 

-



. :\\) \..t.\l~t -
~J~ N• 15 - NOVEMBAO-DEZEMBA0/1976-Pre~o 15$00 

AEVISTA MENSAL 

PAOPAIEDADE SECAETAAIA DE ESTADO DA EMIGAACAO 

EDICAO E DI AECCAO SERVICOS DE INFORMACAO E APOIO 
CULTURAL 

SEDE PRACA DO AAEEIRO. 11. 2• ESO - TELS 72 1530/ 726095 

CHEFE DE AEDACCAO E ORIENTADOR GRAFICO JOSE CARDOSO 

AEDACTORES· AVELINO PINTO. PALMINHA SILVA 
E JORGE ALVES DA SILVA 

COMPOSTO E IMPAESSO 
POA MIRANDELA & C.• 
TRAV CONDESSA DO RIO. 1·9 - US BOA 

2 OS LEITORES EMIGRANTES ESCREVEM 

4 0 PAIS HOJE 

12 TOME NOTA 

19 NATAL 

28 PORTUGAL E 0 MUNDO 

32 PELAS NOSSAS TERRAS 

36 0 EMIGRANTE PORTUGUtS NO MUNDO 

39 LIVROS 

AOS LEITOP~~ 

Do presente numero da Revista «25 de Abril» 
foi feita uma tiragem especial. atendendo a quadr9 
festiva que atravessamos. Por razoes tecnicas e 
pela necessidade de distribuir a Revista mais cedo 
que o habitual. fomos obrigados a inserir materia 
noticiosa que a altura da distribui9ao se encon
trara ja em boa parte desactualizada. Para o facto 
pedimos a compreensao dos leitores. 

NATAL 

PAg. 19 

HOMENAGEM 
A MARIA OA FONTE 

Pilg. 32 

PORTUGUESE$ 
NOS E U.A 

Pilg. 36 
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I «AO CONTRARIO 

utilizam os transportes publicos. 
que estao todos sujos e estraga
dos. pois tivemos ocasiao de veri
ficar isso nos comboios da linha de 
Sintra e Cascais. assim como uma 
placa de Salvador Allende numa 
rua de Oeiras toda partida. enquanto 
outra de Ant6nio Ferro. impecavel. 
que ate parecia ter sido posta 
naquele memento. a maneira como 
certas pessoas nos atacam porque 
estamos na Africa do Sui. ou por 
que temos ideologia diferente. 
enfim. tristezas simplesmente. 

que esta mal feita e quando n6s 
vamos a Portugal. e depois no 
regresso nos sobram uns tost5es 
e obrigam-nos a mete-lo no Banco. 
Acho isso uma coisa incrivel. 

~ DO QUE SE DIZ POR CA ... >> 
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Acabo de receber o numero 13 
da revista «25 de Abril» e envio 
o cheque para pagamento de mais 
uma assinatura anual. 

Tambem quero agradecer o jor
nal «Por t ugal lnforma<;ao/ 
/ Documentos». que semanalmente 
me e enviado e que recebo com 
regularidade. Tanto o Jornal como 
a Revista me agradam. nao s6 por 
nos darem informa<;6es directas 
do que se passa no nosso Portu
gal. como tambem n6s emigrantes 
podemos escrever atraves deles. 
como e o caso da Revista «25 de 
Abril». 

Regressei de Portugal no pas
sado dia 21 de Setembro. onde eu 
e meu marido passamos 75 dias. 

Que satisfa<;ao n6s tivemos ao 
verificar que nao e verdade nada 
do que dizem ca fora ! And amos 
por todo o lado. vimos as praias 
cheias de gente. todos andando 
l ivrement~ e sem medo. Ao con
trario do que se diz ca fora. vimos 
como satisfa<;ao que tambem nao 
falta de comer. excepto o tiel 
amigo bacalhau. que. no entanto. 
seem qualquer restaurante o pedis
se-mos ele ai estava presente ... 
Ouanto ao custo de vida. esta 
realmente um pouco cara. mas 
nao sera isto por todo 0 mundo? 

Outras coisas houve que nos 
deixaram tristes. como por exem
plo: as barracas no Terreiro do 
Pa<;o e Cais do Sodre. a falta de 
civismo como algumas pessoas 

No que diz respeito aos trans
partes publicos. achamos que as 
comissoes de trabalhadores deviam 
tambem olhar por isto. Muito mais 
gostaria de dizer. mas fica para a 
pr6xima. Tambem gostaria de falar 
dos nossos emigrantes daqui. ma~1 
e diffcil saber os que estao com 'a' 
revolu<;ao. 

Maria Luisa R. Vidinha 
(Africa do Sui) 

«HA MUITA COISA 
A COMPOR ... » 

E com imenso prazer que me 
encontro a escrever para a Revista 
«25 de Abril». a qual passo a pro
per as minhas sugest5es. Estou a 
ver que Portugal se encontra agora 
muito melhor. Mas M muita coisa 
a compor: e precise. por exemplo. 
acabar com as suspeitas contra os 
emigrantes. Devemos poder entrar 
e sair de Portugal sem ser precise 
nos chatear por nos encontrarem 
nos algo nos bolsos. Uma coisa 

Ouanto a Revista «25 de Abril». 
espero que nao volte a acabar. 
como aconteceu ha tempos. Che
ga-nos as maos em boas condi<;5es 
mas muito atrasada. e isso e pena 
Espero que melhorem este aspecto. 

Arcanjo Martins de Pinho 
(Aiemanha) 

Obrigado pelo seu incentivo. 
Tambem esperamos e tudo 
faremos para que a Revista 
continue a publicar-se. Ouanto 
ao atraso com que lhe chega 
as miios, tambem cremos den
tro de pouco tempo poder solu
cionar a questiio. Alias , 
segundo informa~;:oes de outros 
leitores, OS ultimOS numerOS 
ja chegaram mais cedo. Ouanto 
a questiio do dinheiro. entende
mos que deve reflectir urn 
pouco, ou seja: e de facto 
aborrecido que assim aconte~;:a, 
mas imagine o que seria todos 
os emigrantes poderem sair do 
Pais com determinada quantia, 
por muito pequena que fosse ... 
Para alem do prejufzo que tal 
representaria (em termos de 
saida de divisas) para a nossa 
economia - que como sabe 
conhece neste momento uma 
situa~;:iio de Crise que e preciso 
debelar a todo o custo - ima
gine tambem o que isso apro-

ESTA REVISTA E PARA OS EMIGRANTES. 
' 

DIVULGUE-A ENTRE OS s·eus AMIGOS 
E CAMARADAS DE TRABALHO. 
RECOMENDE A SUA ASSINATURA. 

0ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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veitaria para quem nAo tivesse 
escr(Jpulos. e. como sabe tam
bern. muitos ha, infel izmente, 
que deitam sempre m Ao ligeira 
de qualquer exped iente para 
ganhar dinheiro. 

«PENSO REGRESSAR. 
MAS ... » 

Tanto o boletim como a revista 
considero que sao mdispens~veis 
para manter os emtgrantes em 
contacto com a nossa terra. e assim 
podermos acompanhar o que por 
I~ se passa. 

Quando aqui cheguei em 1 965 
foi um dos organizadores da publi
cac;:ao de uma revista a que demos 
o nome de «PORTINHOLA» a qual 
por falta de recursos e apatia da 
comunidade despois de ter edi tado 
3 numeros. fomos forc;:ados a sus
pender a sua publicac;:ao. Alguma 
coisa ficou. o desejo de fazer algo 
para a difusao da cultura portu
guesa aqui. 

E agora muito agradecia se me 
podiam ajudar a resolver um pro
blema que tenho a! que e como 
segue: 

H~ mais de trinta anos construi 
em Albarraque. Alto da Boa Vtsta
Rio de Mouro-SINTRA uma casi
nha de fim de semana a que dei o 
nome de «Vivenda Choupaninha». 
Ao emigrar tive de a deixar aban
donada. mas sempre com a ten9ao 
de um dia ao regressar a Portugal 
a ir habitar. Acontece porem. que 
um fabiano qualquer. que nem 
conhec;:o. e que com certeza nunca 
lutou contra o fascismo como eu. 
que estive preso em 1937 em Peni
che. a tomou de assalto utilizan
do-se de tudo quanto estava I~ 
dentro. e se recusa a sair. Ele nem 
sequer e inquiline. Eu pago as 
contribui96es e demais encargos. 
Agora com 62 anos e qu~si a atin
gir a reforma aqui. penso regressar a 
Portugal definitivamente com minha 
mulher e dada a carestia da vida e 
ate porque temos certo amor a essa 
pequena propriedade de 2500 me
tros quadrados. precisamos da casa 
para nossa habitac;:ao. J~ recorri 
a Camara Munictpal de Sintra 
mas encontro um muro de silencio. 

Estas paginas estao reservadas i\ correspondencia dos 
nossos leitores. Todas as cartas serilo bern vindas, pois 
representam uma contribuic;Ao importante para o estrei
tamento dos lac;os entre todos os emigrantes portugueses 
espalhados pelo Mundo, bern como o conhecimento das 
situac;oes que enfrentam no seu dia-a-dia . 

Contudo, d ado o grande volume da correspondAncia 
ultimamente recebida. nAo nos e possivel a publicac;Ao 
da sua maior parte, o que lamentamos. Escolheremos 
pois as cartas que pelo tema abordado tenham mais 
interesse para todos, e delas extrairemos o seu conteudo 
mais significativo. Noutro local da Revista publicaremos, 
sempre que possfvel , a Carta do Mils. ou seja. aquela 
que no seu total proporcione um melhor entendimento 
dos problemas e satisfac;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. - independentemente daquela que estes mes
mos servic;os possam dar directamente ao interessado. 

Ser~ que me poderao dar qual
qu'er sugestao a quem me dirigir? 
Muito grato lhes ficaria. para ver 
se saio deste impasse. 

Gastao Florencio (Canad~) 

A sua carta foi enviada aos 
serv ic;os competentes da S.E.E .• 
que lhes responderao directs
mente. Entretanto, leia neste 
numero as disposic;oes legais 
sobre o assunto. 

«JUSTICA 
AOS EMIGRANTES» 

ESCREVA-NOS 

TUDO NA MESMA ... 

Hoje mesmo depois de ler a 
nossa Revista. decidi escrever-lhes 
para lhes dizer o seguinte: acho 
que o programa R~dio Liberdade 
continua na mesma. isto e. a nao 
se ouvir nada. tanto faz ser a 
semana como ao domingo( ... ). 

c~ tenho recebido 0 boletim 
«Portugal/lnformac;:ao». s6 e pena 
ele chegar com muito atraso. Sobre 
a revista «25 de Abril>>. o problema 
e o mesmo. Agradec;:o que me 
informem sobre a questao das 
assinaturas. 

Francisco de Sousa Ferreira 
(Aiemanha) 
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«t com muoto trabalho Que os emograntes 
conseguem economizar algum donheoro para 
enviar as suas familias. levantar uma casa 
ou manter os filhos a estudar Ha ja conhe· 
cimento duma lista de utensllios domestocos 
que se podem levar para Portugal quando 
se regressa definitivamente. 

Um grande numero possui o seu carro. 
normalmente para se deslocar para o servi~o 
e tambem conforto fami liar. Constitui um bem 
adquirido e que uma vez entrado em Por· 
tugal vai ajudar a economia nacional. Por
que e que 0 autom6vel familiar nao faz 
igualmente parte dos bens que podem levar 
sem se pagarem os pesados ompostos alfan
degarios? Se os retornados o puderam trazer 
e legalizar sem esses impostos porque e que 
os emigrantes nao o pod em fazer tambem? 
Nao sao filhos da mesma Patroa? Nao saoram 
de Portugal pelos mesmos motivos de subsos· 
tAncoa? Nao enviam eles as suas economias 
para a reabilita~ao econ6mica do pals? Nao 
atudaram o pais. e continuam a a)udar. tanto 
ou maos Que os retornados ?t 

g 
Sobre o programa de radio, o 

queremos dizer-lhe que esta- 0 
mos a tentar melhorar as con- &&

0 dic;6es, o que nAo e tAo facil o 
como pode 1\s vezes parecer. 
e demora algum tempo. Ouanto g 
ao atraso na recepc;Ao do Bole- ~ 
tim e da Revista, cremos que 0 
os numeros rna is recentes (pos- o 
teriores i\ sua carta) ja os terll & 
recebido rna is cedo. A sua assi- g 
natura da Revista terminou no o 
n. o 12. e se quiser continuar & 
a recebA- Ia devers enviar-nos g 
a importancia respectiva (veja o 
instruc;6es na pllg . 40). & Ant6nio Cab ral (Aiemanha) 

0 
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0 GOVERNO NAO PENSA 
DESVALORIZAR 0 ESCUDO 

lnterrogado recentemente a prop6sito de uma possivel desvalori
zac;ao do escudo. o ministro do Plano e Coordenac;ao Econ6mica. 
dr. Sousa Gomes. afirmou que «O Governo tern uma politica. esta atento 
as necessidades de uma adequac;ao da politica econ6mica a conjuntura 
monetaria, mas neste momento, tal como o ministro das Financ;:as 
ja teve ocasiao de referir, nao sera feita nenhuma desvalorizac;ao do 
escudo. Foram analisadas as vantagens e os inconvenientes e a decisao 
esta tomada. 0 escudo. tern, neste momento. uma posic;:ao ja desvalori
zada em relac;ao ao conjunto das moedas fortes. foi feita uma desvalori
zac;:ao lenta ao Iongo do ano, que se traduz por uma desvalorizac;ao 
de 20 a 25% e o Governo nao pensa. pois, fazer outra desva lorizac;:ao». 
Acrescente-se que as notas em circulac;:ao registaram uma d iminuic;:ao 
de 4515 mil hares de contos. No final do ano passado totalizavam 114 996 
mil hares de contos e em meados de Agosto apenas 110 481 mil hares 
de contos. 

EMPREGO 

Dr. Sousa Gomes. Ministro do Plano 
e Coordenat;ao Econ6mica. 

MANTEM-SE 0 DESEQUILiBRIO 
ENTRE A OFERTA E A PROCURA 

Numa entrevista concedida ao jornal 
«A Capital». o secretario de Estado da 
Popula<;ao e Emprego. eng.o Tito de 
Morais. afirmou que o «principal objec
tive (da sua Secretaria de Estado) 
e manter os postos de trabalho exis
tentes e criar o maior numero possivel 
de outros. ate ao pleno emprego». 
Neste capitulo apontam as estatisticas 
que. no final de Agosto. existia um 
enorme fosso entre as procuras de em
prego (188.810) e as ofertas (4512) 
e o numero de inscritos nos Centres 
de Emprego pouco mais era do que 
45 por cento dos que se encont,dm 
realmente desempregados. podendo 
concluir-se que o numero destes deve 
oscilar entre os 400 e 420 mil. Deve 
porem acrescentar-se que em 1975 
a media mensal de despedimentos era 
de 500 trabalhadores. enquanto na· 
primeira metade deste ano a media· 
baixou para 200. · 

Nos primeiros 6 meses deste ano o 
Gabinete de Gestae do Fundo de 
Desemprego. concedeu subsidies ·a 
60 empresas (particulares. em autoges
tao. e cooperativas). num total de 
125 mil contos. atingindo d i rectament~:i 
mais de 7600 trabalhadores dos sec
teres da agricultura. da alimenta<;ao. 
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das madeiras e corti<;as. dos produtos 
metalicos. da constru~;ao civil e. parti
cularmente. dos texteis (33 mil contos) 
e do turismo (21 300 contos). 

Depois de enunciar os factores res
ponsaveis pelo desemprego no nosso 
Pais - o lim das guerras oloniais. 
a chegada em massa dos desalojados 

das ex-col6nias. as difi culdades a emi
gra<;ao e a crise internacional - Ti to de 
Morais disse que a Secretaria de Estado 
da Popula<;ao e Emprego comparticipa 
tambem nos pianos de obras das autar
quias locais e. atraves do Ministerio da 
Habita<;ao. concede subsidies para a 
constru<;ao de habita<;oes sociais. 

«Criar o maior numero passive/ de postos de craba/ho. ace ao pleno emprego». 



CONSTRUCAO NAVAL 
• 

Nos primeiros 9 meses deste ano a 
SETENAVE reparou 50 navies. 40 dos 
quais estrangeiros. entre eles o maior 
navio ate hoje reparado em estaleiros 
portugueses o «Hemland». de 373 000 
TOW. da Suecia. o que comprova a 
real capacidade de trabalho da empresa. 
Segundo declara~oes feitas a ANOP 
por um dos responsaveis do estaleiro. 
a politica de abertura aos mercados de 
leste levou a assinatura de um contrato 
para a repara~ao de navies da Rome
nia. tendo dois deles sido ja reparados. 
bem como um navio sovietico. 

A SETENAVE esta tambem a cons
truir um petroleiro de 316 000 TOW 
destinado a Soponata e uma compo
nente de um navio para um estaleiro 
sueco e mantem negocia~oes com 
CUBA para a constru~iio de uma doca 
flutuante (valor de 300 mil contos). 
com a FINLANDIA. para fornecimento 
de 5 barca~as especiais (valor de 450 
mil contos) e com a ALEMANHA 
FEDERAL. para o fornecimento de 
2 petroleiros. 

A LISNAVE por seu lado. reparou. 
sempre dentro dos prazos previstos 
221 navies (mais 37 do que em 1974) . 
0 departamento de novas constru~oes 
entregou 7 grandes componentes de 
casco. 0 saldo llquido da LISNAVE 
registou um prejulzo de 128 mil contos. 
mas a evolu~ao das taxas de ci!mbio 
do escudo. originou um resultado favo
ravel como consequencia 16gica de o 
valor das explora~oes do estaleiro se 
situar a um nivel muito mais elevado 
do que o dos pagamentos rea lizados a 
fornecedores estrangeiros pelas impor
ta~oes efectuadas. Entretanto a Lisnave 
abandonou o projecto de constru~ao 
de um estaleiro de repara~oes no Brasil. 
continuando o trabalho de coopera~iio 
na constru~ao e gestae de um esta
leiro de repara~iio (para a ASRY. do 
Barem). 

0 estaleiro da FOZNAVE (Figueira 
da Foz). depois da conclusao do seu 
hangar de 3500 metros quadrados ficou 
apto a entrar em competi~oes interna
cionais. participando agora num con
curso para a constru<;:ao de 18 navies 
de pesca polivalentes no valor de 700 
mil contos. para o governo marroquino. 
Participou ainda a FOZNAVE em outros 
concursos no CAIRO (Egipto) para a 
constru~ao de 17 barcos frigorlficos 
(valor de 250 mil constos) destinados 
ao abastecimento de peixe as popula
~oes do Lago Nasser. e BAR~M para a 
constru~ao de um batelao e de uma 

lancha rapida· (valor de 20 mil contos). 
Preve-se que a constru~iio destas obras 
seja adjudicado ao estaleiro portugues. 
A FOZNAVE vai tambem construir para 
o Porto de Sines 4 rebocadores clas
sificados de «alto mam com a for~a 
motora de 2400 cavalos e uma autono
mia minima de 500 milhas. 0 custo 
global de cada rebocador. depois de 
devidamente equipado. e de 58 mil 
contos. do que resulta uma considera-

vel economia de divisas para o Pals. 
uma vez que unidades deste tipo ficam 
nos estaleiros do Norte da Europa. entre 
os 65 e os 70 mil contos. Estas uni
dades que se destinam a apoiar as 
manobras dos grandes petroleiros que 
passarao a aportar em Sines a partir 
de 1 977 para as descargas e transbordo 
das ramas petroliferas. seriio entregues 
em Setembro e Dezembro de 1977 
e em Marc;:o e Maio de 1978. 

Escaleiros da Lisnave. 



T.A.P. 

A COMPANHIA AEREA 
MAIS SEGURA DO MUNDO 

Tr6s jornalistas ingleses acabam 
de publicar um livro intitulado 
«Destino: Desastre)), no qual sAo 
especificados os casos de morte 
de passageiros de avioes comer
ciais, em termos de numero de pes
soas transportadas pelas vllrias 
companhias internacionais, entre 
1950 e 1974. 

Como resultado desta investiga
c;:lio, verifica-se que a TAP detem 
o melhor «record)) de seguranc;:a do 
mundo. Nos 24 anos referidos, a 
TAP transportou 11 milhoes de 
passageiros sem ter sido ensom
brada por uma s6 morte. o que 
coloca a companhia aerea nacional 
na escala das mais seguras do 
mundo. Outras 5 companhias t6m 
tambem a «folha de 6bitos)) l impa, 
mas hll que levar em conta que 
transportaram, no mesmo periodo, 
um numero muito inferior de passa
geiros. Basta salientar que a com
panhia que mais se aproximou da 
TAP em passageiros transportados 
(a British West Indies Airways) 
nllo registou mais de 5,5 milhoes. 

SINDICATOS 

CONGRESSO EM JANEIRO 
Na Reuniao Geral dos Sindicatos 

com a presen9a de delegados de 
289 organiza96es sindicais de todo 
o pais o Congresso dos Sindicatos 
foi marcado para os dias 27. 28. 
29 e 30 de Janeiro do pr6ximo ano. 

Cabe ~ Comissao Nacional Orga
nizadora do Congresso (CNOC). 
formada por 36 sindicatos (entre 
eles 10 nao filiados na lntersindi
cal inciUindo 2 que integraram a 
Comissao de redac9ao da «Carta 
Aberta») elaborar as teses que 
deverao ser discutidas pelos tra
balhadores durante 60 dias e adiar 
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o Congresso. se necessario. ate 
ao limite maximo de 13 de Feve
reiro. 

Neste plenario participaram alem 
de 224 sindicatos. 16 uni6es dis
tritais. 3 uni6es locais. 12 federa-
96es e 15 delega96es stndtcais 
inclusive 29 dos sindicatos que 
tomaram parte nas reuni6es da 
«Carta Aberta». Foi aprovado. o 
projecto de regulamento do Con
gresso. tendo-se os trabalhos carac
terizado por uma grande vivacidade 
das interven96es. centrada a neces
sidade de defender a unidade do 

movimento sindical e na reestrutu
ra9a0 e refor9o da lntersindical. 
atraves do apoio ao projecto de 
regulamento. 

Segundo a CNOC esta reuntao 
representa «sem a minima sombra 
de duvida. o isolamento a que os 
trabalhadores portugueses estao a 
votar aquelas for9as que preten
dem instalar no Movimento Sindi
cal Portugues o divisonismo e abrir 
dessa forma as portas ao enfra
quecimento da for9a organizadora 
dos trabal had ores». 



MADEIRA 

A ASSEMBLEIA REGIONAL 
IN ICIOU OS SEUS TRABALHOS 

Acompanhado do Primeiro-Mi
nistro e de outras individualidades. 
o Presidente da Republica. Gene
ral Ramalho Eanes. deslocou-se a 
cidade do Funchal para presidir a 
abertura oficial da Assembleia Re
gional da Madeira. 

A importancia do acto foi salien
tada pelo Presidente da Republica. 
tendo proferido um importante dis
curso em que reafirmou a «vahdade 
e autenticidade de uma promessa 
que em 25 de Abril os portugueses 
fizeram a Portugal e que a Consti
tuic;:ao da Republica define e con
sagra». Depois de salientar que o 

ASSOCIA<;A.O 
INTER-EMPRESAS 
A PROCURA 
DE NOVOS MERCADOS 
NO ESTRANGEIRO 

Vai entrar. brevemente. em fun
cionamento uma nova empresa 
destinada a participac;:ao conjunta 
de empresas em concursos inter
naciona is para empreendimentos 
relativos a equ1pamentos e obras 
pesadas. Trata-se da Sorefame (me 
talomecanica pesada). Equimetal 
(metalomecanica). Mompor (mon
tagem de equipamento industnal). 
Profabril (trabalhos de engenha
ria) e OPCA (obras publicas) . 
A nova empresa. que conta com 
o apoio do Estado e tera quadros 
pr6prios a nfvel de gestao. pro
poe-se concorrer a um projecto 
siderurgico em Marrocos. que inclui 
cimenteiras. refinarias. parques de 
armazenamento de combustfveis. 
grandes hangares. etc. 

Neste sector das grandes empre
sas serao definidas em breve. as 
caracteristicas do contrato a cele 
brar pela Empresa Nac10nal de 
Tractores. com vista a fabricac;:ao 
dos mesmos em Portugal. Tudo 
indica que o contrato venha a ser 
fe ito com a Massey-Ferguson. a 
empresa americana que mais trac
tores vende no nosso Pais. 

Pais e os madeirenses esperam que 
as instituic;:oes regionais sirvam as 
necessidades de toda a populac;:ao. 
dedicando atenc;:3o especial aos 
estratos mais desfavorecidos. o 
general Ramalho Eanes teve pala
vras de grande aprec;:o para os emi
grantes oriundos daquele arqui
pelago: «Cabe aqu1 uma palavra 
de saudac;:ao e aprec;:o a todos 
quantos daqui partiram e em terras 
estrangeiras trabalham e contmuam. 
apesar de tudo. portugueses. Tam
Mm e para eles o futuro que a regio
nalizac;:ao pretende construir. Deles 
se espera o contributo devido a 

terra em que nasceram e onde 
deixaram raizes». 

No discurso que por sua vez 
proferiu. o presidente da Assem
bleia Regional. dr. Emanuel Rodri
gues. teve ocasiao de acentuar que 
«OS madeirenses pretendem a cons
truc;:ao de um novo tipo de socie
dade. assente na devoluc;:ao as 
comunidades regionais dos pode
res necessarios para defesa dos 
seus mteresses. Seremos n6s. ma
deirenses. que efectivamente den 
tro dos problemas. procuraremos 
aventar para eles as melhores hip6-
teses de soluc;:ao». 

Funchal- Vista parcial. 
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A CORES 

ENTROU EM FUNCIONAMENTO 
A UNIVERSIDADE LOCAL 

Entendida como condi~ao fun
damental para o decisivo arranque 
das estruturas sociais. econ6micas 
e culturais do arquipelago. entrou 
em funcionamento a Universidade 
dos A~ores. 

Plena de significado mas em 
ambiente de grande simplicidade. 
a cerim6nia de abertura das aulas 
teve Iugar em Ponta Delgada e foi 
presidida pelo respectivo reitor. 
Prof. Jose Enes. com a presen~a de 
membros do corpo docente e mui
tos alunos. 

<<A <.;ompetencia eo t1abalho sao 
requisitos do professor e do inves
tigador. bem como do aluno uni
versit~rio. Nao podemos permitir e 
nao permitiremos que a mediocri
dade impe9a que a Universidade 
dos A9ores seja o 6rgao de Cresci
mento e inovac;ao cultural da nossa 
sociedade»- afirmou o Prof. Jose 
Enes no discurso que entao pro
nunciou. 

No presente ano lectivo estao 
inscritos nos cursos que serao 
ministrados em Ponta Delegada. 
cerca de 300 alunos. A Un iversi
dade ter~ tambem departamentos. 
a funcionar em Angra do Her,oismo. 
os quais iniciaram j~ os seus tra
balhos. 
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A(:ores- 0 desenvolvimento econ6mico s6 pode ser posslvel 
acraves da promo(:ao cultural e cecnica dos seus habitantes. 
(Na loco: 1/ha Terceira- Praia da Vic6ria). 



NOVO PROVEDOR DE JUSTICA 
I 

Sucedendo no cargo ao tenente
-coronel Costa Bras. actual minis
tro da Administra9ao lnterna. o 
dr. Jose Magalhaes Godinho foi 
eleito pela Assembleia da Repu
blica para as fun96es de Provedor 
de Justi9a. 

Apesar de institufdo na grande 
maioria dos parses com tradi96es 
democraticas. quer na Europa Oci
dental. quer na America do Norte 
e alguns paises da Asia. Africa e 
Austral ia. o cargo de Provedor de 
Justic;a nao existia entre n6s ate 
Mar90 do ano passado. Primeira-

mente criado na Suecia. onde ini
ciou a sua pratica em 1970. oficia
lizado com o nome de «ombuds
man». tem como caracteristicas 
principais a imparcialidade e inde
pendencia em rela9ao ao poder 
administrative. permit indo ouvir as 
queixas do cidadao comum sempre 
que este se sinta lesado pelo poder 
central. e diligenciar para que a Lei 
seja mudada em tudo o que nela 
estiver errado. limitado ao ambl
guo. tendo como base os interes
ses humanos e sociais da comuni 
dade. Prof. Jos~ Magalh1ies Godinho. 

FALECEU 0 PROF. DAMIAO PERES 
Com 87 anos. faleceu no dia 26 

de Outubro. no Porto. o Prof. 
Oamiao Peres. Insigne historiador 
que se notabilizou pelo seu rigor 

Prof. Damiiio Peres. 

cientlfico e invu lgar objectividade. 
o Prof. Oamiao Peres foi uma das 
mais prestigiosas figuras da histo
riografia portuguesa. Nascido em 
Lisboa em 8 de Julho de 1889. 
foi reitor do Liceu do Funchal. 
e do Gil Vicente em Lisboa. tran
sitando dai para a Universidade do 
Porto. onde se manteve de 1919 
a 1930. dirigindo a Faculdade de 
Letras e o Arqu ivo Hist6rico da 
Cidade. Foi mais tarde professor 
catedratico e director da Faculdade 
de Letras de Coimbra ate 1959. 
ano em que se aposentou por 
limite de idade. 

Alem da docencia. em que se 
notabil izou. em contraste vigoroso 
com muitas das ideias feitas da sua 
epoca. o Prof. Oamiao Peres era 
autor de uma extensa obra hist6-
rica. sendo de salientar a monumen
tal «Hist6ria de Portugal». traba
lho em oito volumes que dirigiu 

com t:. Cerqueira. A ele se devem 
alguns dos melhores capitulos. entre 
os quais o «Suplemento» (1958). 
de particular melindre por tratar 
da vida contemporanea do Pais. 
Outro trabalho de vulto e a sua 
«H ist6ria dos Descobrimentos» 
(1943). considerado o mais com
plete que se conhece sobre o 
assunto. 

Tendo presidido durante varios 
anos a assembleia geral da Asso
cia9ao dos Jornalistas e Homens 
de Letras do Porto. o Prof. Damiao 
Peres foi tambem o fundador da 
«Revista de Estudos Hist6ricos». 
Como numismata. organizou as 
colec96es do Museu Municipal do 
Porto e da Casa da Moeda de 
Lis boa. 

Nos anos de 1938 e 1950. fo i 
laureado «Honoris Causa» pelas 
universidades francesas de Mont
pellier e Bordeus. 
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NOVO MINISTRO DA AGRICULTURA 
No princfpio do mes de Novembro 

e ap6s o Congresso do Partido Socta
lista. o eng.0 Lopes Cardoso oemitiu-se 
do cargo de Ministro da Agricultura e 
Pescas. Lopes Cardoso apresentou a 
sua dem1ssao com base em divergen
cias quanto A necessaria clarifica~ao 
politica. por parte do Governo. no 
sector pelo qual era responsavel 

Na sua carla de demissao. tornada 
publica. Lopes Cardoso afirma que 
deixou o Governo com a certeza de 
ter dado o melhor do seu esfor~o 

«na defesa dos trabalhadores e dos 
princfpios que constituem as traves 
mestras do Programa do nosso Par
tido» 

Para substituir Lopes Cardoso foi 
nomeado o dr. Ant6nio Barreto. que 
passa a acumular estas fun~;oes com 
as de ministro do Comercio lnterno 
e Turismo. 

No acto de posse do seu novo cargo 
- em que o Presidente da Republica 
e o Primeiro-Ministro proferiram dis 
cursos de grande significado polftico-

Reforma Agr/Jria: <<Ajuscar com maior rigor a /ecra dos cextos 
a pr/Jcica da 8Cf:BO do Governo». 
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o dr. Ant6nio Barreto afirmou que 
«os princfptos gerais que enformam a 
politica agraria do Governo sao os 
mesmos. procurando-se «ajustar com 
maior rigor a letra dos textos a pra
tica da ac~ao do Governo». acrescen
tando ainda. «A transforma.;:ao estru
tural do Alentejo e trreversfvel. e desta 
grande provincia se tara uma regiao 
de liberdade e de progresso social. de 
igua ldade e de fra terni dade ( ... ). 
0 nosso objectivo nao e 0 de privar 
das suas terras aqueles que as explo
ram em beneffcio da colectividade. Pelo 
contrario. preterde o Governo permitir. 
a todos aqueles que tern a capacidade 
e a vontade. o acesso A propeidade 
individual. colectiva ou cooperativa. 
nas formas descjadas por cada urn e 
segundo as modalidades fixadas pela 
lei e que serao rigorosamente obser
vadas pelos poderes publicos». 

SIDERURGIA 

MAIS UMA UNIDADE 

DE PRODUCAO 

0 primeiro-ministro inaugurou 
na Maia uma llnidade siderurgica 
ja em elabora<;:ao e cuja primeira 
fase. concluida no tim do corrente 
ano. corresponde a um investi
mento de 35 milhoes de contos e 
cria mais 4 mil novos postos de 
trabalho. 

0 ministro Walter Rosa expos. 
num discurso. a estrategia gover
nativa para a expansao industrial. 
come<;:ando por af~rmar que «ha urn 
excesso de importa<;oes que tende 
a esgotar as nossas reservas». 
uma hemorragta dittria de «quase 
1 50 mil contos que saiem para o 
estrangeiro. As 200 mil toneladas 
de a<;:o vern juntar-se ~s 600 mil 
toneladas produzidas no Seixal. 
Ao todo a produ<;:iio nacional vai 
agora cobrir cerca de 80 % do 
consumo interno.» 



G.ONGRESSOS DO P. S., P. S.D. E P. C. P. 
0 m6s de Novembro foi dominado 

politicamente palos congressos de trAs 
dos maiores partidos nacionais : o Par
tido Socialists, o Partido Social Demo
crats e o Partido Comunista Portu
guAs. No Congresso do Partido Socia
list&. Milrio Soares foi confirmado 
como Secretilrio Geral do Partido e 
a lista por ale encabec;:ada para a 
ComissAo Nacional alcanc;:ou o maior 
numero de votos entre as duas listas 
apresentadas A votac;:Ao. Milrio Soares 
apresentou um relat6rio de 40 paginas 
em que para alem de expor as linhas 
mais importantes de actuac;:Ao do Par
tido Socialists e do Governo Consti 
tucional pedia do Partido o maximo 
apoio para o governo que dirige. Jaime 
Gama, Jorge Campinos, Marcelo Curto 
e Arons de Carvalho prestaram infor
mac;:6es sectoriais em seguida da lei 
tura do relat6rio de Milrio Soares. 
DivergAncias surgidas desde o pri
meiro dia levaram A apresentac;:Ao de 
duas listas para a ComissAo Nacional. 
Acesos debates e crlticas foram a nota 
dominante deste congresso do Partido 
Socialists. o que foi considerado prova 
de vitalidade interna do partido pelo 
seu Secretilrio Geral. 

Tambem o Partido Social Democrats 
realizou o seu II Congresso Ordinario, 
desta vez em Leiria. Foram eleitos os 
novos 6rgAos nacionais do partido e 
foi eleito seu presidente o dr. Sil Car
neiro. 0 cargo de presidente foi criado 
em virtude da nova estrutura definida 
pelos estatutos agora aprovados. As 
func;:6es de vice- presidente sao ocupa
das por Barbosa de Melo. Sousa Franco 
e Rui Manchete. Para o cargo de 
Secretario Geral foi eleito MagalhAes 
Mota. Um dos aspectos mais impor
tantes deste congresso foi o esforc;:o 
de demarcac;:Ao polltica do PSD em 
relac;:Ao aos outros grandes partidos 
nacionais, tentando criar um espac;:o 
politico pr6prio e uma crltica A acc;:lio 
do Governo Socialists. 

0 ultimo congresso foi o do Partido 
Comunista PortuguAs que se rea lizou 
em Lisboa. 0 dr. Alvaro Cunhal, Secre
tario Geral do PCP, apresentou um 
pormenorizado relat6rio em que as 
crltlcas ao Governo Constitucional, 
a participac;:Ao dos comunistas no 
governo e as alternativas ao Governo 
Socialists foram os aspectos mais 
focados. Tambem digno de nota 8 o 
alargamento do Comite Central e uma 
crltica feita A actividade politics do 
Partido desde o 25 de Abril. 
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ARRENDAMENTO RURAL 
E 

ACCOES DE DESPEJO 

EM PROPRIEDADES DE EMIGRANTES 

A fim de melhor esclarecer os 
emigrantes sobre os problemas 
do arrendamento rural e sobre 
acc;oes de despejo em casas de 
que sao propriettuios. a Secretaria 
de Estado da Emigra~Ao elabo
rou as notas informativas que 
hoje damos a conhecer aos 
nossos leitores. Para uma mais 
completa informa~Ao, inclui
mos tambem a principal legis
la~Ao referida no texto. 

ARRENDAMENTO RURAL 

No caso do arrendamento rural. 
a questao que se apresenta ao 
emigrante com mais frequencia e a 
seguinte: «'>OU propriettlrio de um 
terreno f' Portugal. que dei de 
arrendamento. Poderei instaurar 
acc;ao de despejo ao arrendattlrio ?» 

Em primeiro Iugar. deve ter-se 

em conta um aspecto importante: 
nos termos do Dec.- lei n.0 201/75. 
de 15.7.75. «O contrato de arren
damento rural e obrigatoria
mente reduzido a escrito>>, isto 
e. nAo pode ser apenas verbal. 

No caso do senhorio (proprieta
rio do terreno). ou o rendeiro. se 
recusarem a celebrar o contrato. 
a parte que quer fazer o contrato 
pode notificar a outra parte. Se. 
depois de ter sido notificada. pas 
sarem mais de 30 dias sem o con
trato estar feito. a parte que se 
recusar fica sujeita a pagar 3 vezes 
o valor da renda dos meses que 
passaram depois da notificac;ao. 
Por outro lado. dispOs o Dec.-Lei 
n.0 414/76. de 27/5/76. que todos 
os contratos de arrendamento 
deviam ser feitos por escrito no 
prazo de 60 dias. 

Nao obstante esta exigencia. 

Se o rendeiro provar que nao tern 
terrenos nern outros rneios de vida, 
nao sera obrigado a sair, a nao ser 
que o senhorio dernonstre que esta 
nas rnesrnas condi~oes, isto e, que 
nao tern rneios de vida, nern rnais 
terrenos. 
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e provavel que ainda haja muitos 
contratos de arrendamento sem 
estarem celebrados por escrito. 
Houve um acordo verbal entre o 
senhorio e o rendeiro. este passa 
a pagar a renda fixada. e nao ha 
papeis. assentando tudo na con
fianc;a pessoal. Nestes casos. podera 
por-se uma pergunta : se nao ha 
contrato escrito. o senhorio nao 
podertl intimar simplesmente o ren
deiro a sair. em vez de fazer o con
trato por escrito? Claro que nao 
pode. 0 contrato de arrendamento. 
pelo facto de ser apenas verbal e 
nao escrito. nao deixa de ser um 
contrato. 

Em principio. o senhorio pode 
requerer o despejo do rendeiro. 
«para o efeito de ele pr6prio. seu 
cOnjuge. descendentes ou ascen
dentes passarem a explorar direc
tamente o predio arrendado». Note
-se um pormenor de grande impor
tancia para os nossos emigrantes: 
nao e necessario que estes regres
sem definitivamente a Portugal 
para ter o direito de requerer o 
despejo. Basta que pretendam que 
o terreno passe a ser cultivado 
directamente pela sua mulher. filhos 
ou pais. 

E como se requere a denuncia 
do contrato? Atraves de requeri
mento dirigido a comissao arbitral 
da comarca. 

t a comissao arbitral que. em 
cada caso concreto. decide se o 
rendeiro deve sair ou nao. Em pri
meiro Iugar. se o senhorio jtl tiver 
requerido anteriormente a denun
cia do contrato nao podertl de novo 
fazer antes de decorridos 3 anos. 
Em segundo Iugar. nao serA. em 



principia. reconhecido o direito de 
denuncia. se daf resultasse pre
jufzo para a subsist€mcia econ6mica 
do rendeiro e do seu agregado 
familiar. Ouer dizer: se o rendeiro 
provar que nao tem terrenos nem 
outros meios de vida. nao sera 
obrigado a sair. a nao ser que o 
senhorio demonstre que esta nas 
mesmas condiyoes. isto e. que nao 
tem meios de vida. nem mais ter
renos. 

Do que se expos. resulta que a 
denuncia do contrato nao e um 
direito absolute do senhorio. mesmo 
em caso de emigrantes. pois a 
comissao arbitral tera de atender 
aos meios de vida do rendeiro e 
do senhorio. 

Por outre lado. no caso de vir a 
ser reconhecida a denuncia do 
contrato. o rendeiro terfl. em regra. 
direito a uma indemnizayao. a fixar 
pela comissao arbitral. ate ao limite 
de um ano de renda. a nao ser que 
as condiyoes econ6micas do senho
rio forem consideradas pela comis
sao arbitral como nao permitindo 
esse pagamento. 

E qual o prazo para requerer a 
den uncia do contrato? lnicialmente. 
o Dec. - Lei n.o 201/75 determinou 
que a denuncia do contrato pelo 
senhorio nao pudesse ser decla 
rada sem que tivessem decorridos 
18 anos sobre o inlcio do arrenda 
mento. Todavia. tendo precisa
mente em conta os legftimos inte
resses dos nossos emigrantes que 
pretendem regressar Cl r urtugal e 
aqui cultivarem os terrenos que 
compraram com o fruto do seu tra
balho. o Governo Portugues veio 
a abolir por complete este prazo. 

pelo Decreto-Lei n.0 735/75. de 
23.12.75. 

Portanto. presentemente. a 
denuncia deve ser requerida a 
comissao arbitral. com a antece
dencia minima de um ano relati 
vamente ao termo do prazo ini 
cial ou ao de qualquer das suas 
prorrogayoes. nao interessando 0 
numero de anos desse contrato. 
lsto quer dizer que se um contrato 
termina. por exemplo. em 31 de 
Dezembro de 1977. a denuncia 
terfl que ser requerida ate 31 .12.76 : 
se o for depois desta data. o con
trato sera valido por novo perfodo. 
em regra de um ano. seja ate 
31.12.78. 

Finalmente. uma prevenyao : 
podera o senhorio requerer a denun
cia do contrato e. se a obuver. 
arrendar em seguida o terrene a 
outre rendeiro? Nao pode! Nem 
sequer pode manter o terrene sem 

ser cultivado. Com efeito. o senho
rio que retome o predio. fica obri
gado a explorfl- lo por conta pr6-
pria. de modo efectivo e perma 
nente. durante o prazo mfnimo de 
6 anos. Se nao cultivar o terrene 
ou o arrendar a outre. o anterior 
rendeiro pode requerer que o ter
rene lhe seja devolvido. 

Uma nota final: tudo quanto 
atrfls se disse refere-se ao caso 
do ocupante do terrene ter um 
contra to de arrendamento ( escrito 
ou verbal. nao importa) com o 
senhorio ou proprietario do terrene. 
Portanto. tendo ocupado o terrene 
com o acordo do senhorio. 

Nos cases de ocupayoes ilegais 
0 procedimento a adoptar e dife
rente. A Secretaria de Estado da 
Emigrayao continuara a dar os 
esclarecimentos adequados em face 
dos cases concretes de ocupayoes 
ilegais que lhe sejam transmitidas. 

0 senhorio que retome o predio, 
fica obrigado a explora-lo por conta 
propria, de modo efectivo e perma
nente, durante o prazo minimo de 
6 a nos. Se nao cu ltivar o terre no 

arrendar a outro, o anterior 
pode requerer que o ter
seja devolvido. 

ou 0 

rendeiro 
reno lhe 
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ACCOES DE DESPEJO 
EM CASAS 
PERTENCENTES 
A EM IG RANTES 

Esta questao apresenta-se geral
mente do seguinte modo: o emi
grante e proprietario de uma habita
<;:ao em Portugal. a qual tem arren
dada. Desejando regressar. pre
tende saber se pode instaurar ac<;:ao 
de despejo contra o inquiline. a tim 
de ele pr6prio. emigrante. poder 
habitar a casa. 

0 C6digo Civil preve que o 
senhorio possa requerer a denun 
cia do contrato de arrendamento 
(e. consequentemente. obter odes
pejo do inquiline) alegando que 
necessita da casa para habitar. 
desde que se verifiquem determi
nadas condi<;:oes. estabelecidas nos 
artigos 1096.0 a 1099.0 do mesmo 
C6digo. 

Todavia. o Dec.- Lei n.o 155/75. 
de 25.3.75. disp6s a imediata sus-
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E devida ao arrenda
tario pela desocupa
~ao do predio para 
habita~ao do senho
rio, uma indemniza
~ao correspondente ~ 
a dois anos e meio 
de renda a data do 
despejo. 

pensao de todas as ac<;:oes e exe
cu<;:oes de despejo instauradas pelos 
senhorios como citado fundamento 
de necessitarem de casa para sua 
habita<;:ao. -

Nao podia o Governo Portugues 
deixar de ter em conta o caso espe
cial dos portugueses regressados 
ao seu Pais. Assirn o Dec. - Lei 
N.0 583/76. de 22.7.76. veio deter
minar que possam ser instauradas 
ac<;:oes e execu<;:oes de despejo. 
entre outros casos especiais. pelos 
emigrantes que. ao regressarem a 
Portugal. pretendam ocupar casa 
pr6pria que haviam arrendado. 

A denuncia do contrato de arren
damento deve ser teito em ac<;:ao 
judicial. com antecedencia minima 
de 3 meses relativamente ao tim 
do prazo do contrato. 0 direito de 
denuncia do contrato depende do 
senhorio ser proprietario da habi
ta<;:ao ha 5 anos ou mais (se o tiver 
herdado. nao importa 0 prazo) 
e de nao ter. na respectiva loca
lidade. casa pr6pria ou arrendada 
ha mais de um ano. 

Por outro lado. e devida ao 
arrendatario pel a desocu pa<;:ao do 
predio para habita<;:ao do senho 
rio. uma indemniza<;:ao correspon 
dente a dois anos e meio de renda 
a data do despejo. 

Podera o emigrante requerer a 
denuncia do contrato para que na 
casa desocupada vao habitar pes
seas da sua familia - mulher. 
tilhos. pais. etc. - continuando 
o emigrante a residir no estran
geiro? Ou podera o emigrante 
manter a casa desocupada. apenas 

para ali passar as suas ferias em 
Portugal? 

Nao pode. A lei exige que o pr6-
prio senhorio va habitar 0 predio 
desocupado. nao permite que 0 

despejo se fa<;:a para habita<;:ao dos 
familiares do senhorio ou de qual 
quer outra pessoa. nern perm ite 
que a casa fique devoluta. Assim. 
se o senhorio. depois da casa 
desocupada. nao a for habitar 
dentro de 60 dias. ou a tiver 
vazia durante mais de um ano sem 
motive de for<;:a maior ou nao per
manecer nela durante 3 anos. o 
arrendatario despejado tem direito. 
ate da indemniza<;:ao acima rete
rida de dois anos e meio de renda. 
mais uma indemniza<;:ao de dois 
anos de renda e pode reocupar o 
predio. 

As considera<;:oes atras expendi 
das referem -se. como e evidente. 
aos casos em que M um contrato 
de arrendamento entre o senhorio 
e o inquiline. isto e. em que este 
ocupou legalmente a casa com o 
acordo do senhorio. As ocupa<;:oes 
de casas de emigrantes encon
tram -se expressamente proibidas. 
nos termos da alinea h) do artigo 2.0 

do Dec.-Lei n. 0 198-A/75. de 
14.4.75. Todavia. no caso de se 
veriticar qualquer ocupa<;:ao ilegal. 
e o emigrante nao conseguir obter 
a desocupa<;:ao atraves do simples 
recurso as a utoridades pol iciais. 
o caminho a seguir nao sera a 
instaura<;:ao de uma ac<;:ao de des
pejo. mas sim uma ac<;:ao posses
s6ria de restitui<;:ao. a interpor 
igualmente no tribunal. nos ter
mos do artigo 1 033.0 do C6digo 
de Processo Civil. 
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PRINCIPAlS DISPOSICQES DO C0oiGO CIVIL . 
Artigo 1033. o 

(Casas de irresponsabilidade 
do locador) 

0 disposto no artigo anterior 
nao e aplicavel: 

a) Se o locatario conhecia o 
defeito quando celebrou o con
trato ou recebeu a coisa; 

b) Se o defeito ja existia ao 
tempo da celebra<;:ao do contrato 
e era facilmente reconhecfvel. a 
nao ser que o locador tenha asse
gurado a sua inexistemcia ou usado 
de dolo para o ocultar; 

c) Se o defeito for da respon 
sabilidade do locatario; 

d) Se este nao avisou do defeito 
o locador. como lhe cumpria. 

Artigo 1096. 0 

(Excepr;oes) 

1. 0 senhorio pode. porem. 
denunciar o contrato. para o termo 
do prazo ou da renovac;ao. nos 
casos seguintes: 

a) Quando necessite do predio 
para sua habitac;ao ou para nele 
construir a sua residencia; 

b) Quando se proponha ampliar 
o predio ou construir novos edifi
cios em termos de aumentar o 
numero de loca is arrendaveis. 

2. 0 disposto neste artigo nao e 
apl icavel as casas de saude nem 
aos estabelecimentos de ensino 
oficial ou particular. 

Artigo 1097.o 

(Forma e prazo da denuncia) 

A denuncia do senhorio deve 
ser feita em acc;ao judicial. com a 
antecedencia minima de seis meses 
relativamente ao fim do prazo do 
contrato. mas nao obriga ao des
pejo enquanto nao decorrerem tres 
meses sabre a decisao definitiva. 

Artigo 1 098. 0 

(Denuncia para habitar;ao) 

1. 0 direito de denuncia J'>ara 
habita<;:ao do senhorio depende. 
em relac;ao a ele. da verificac;ao 
dos seguintes requisites: 

a) Ser proprietario. comproprie
tario ou usufrutuario do predio ha 
mais de cinco anos. ou independen
temente deste prazo se o tiver 
adquirido por sucessao; 

b) Nao ter. na area das comar
cas de Lisboa e Porto e suas 
limitrofes. ou na respectiva locali
dade quanta ao resto do Pais. 
casa pr6pria ou arrendada ha mais 
de um ano; 

c) Nao ter usado ainda desta 
faculdade. 

2. 0 senhorio que t iver diversos 
predios arrendados s6 pode denun 
ciar 0 contrato relativamente aquele 
que. satisfazendo as necessidades 
de habitac;ao pr6pria e da familia. 
esteja arrendado ha menos tempo. 

Artigo 1099.0 

(lndemnizar;ao e reocupar;ao 
do predio) 

1. E devida ao arrendatario. 
pela desocupac;ao do predio para 
habita<;:ao do senhorio. uma indem
nizac;ao correspondente a dois anos 
e meio de renda a data do despejo. 

2. Se o senhorio. desocupado o 
predio. nao 0 for habitar dentro de 
sessenta dias. ou o tiver devoluto 
durante mais de um ano sem 
motive de for<;:a maior. ou nao 
permanecer nele durante tres anos. 
e bem assim se ele nao tiver feito 
dentro deste mesmo prazo a obra 
justificativa da denuncia. o arren
datario despedido tem direito. alem 
da indemnizac;ao fixada no numero 
anterior. a importancia correspon
dente a dois anos de renda. e pode 
reocupar o predio. salva. em qual
quer dos casas mencionados. a 
ocorrencia de morte ou desloca
c;ao forc;ada do senhorio. nao pre
vista a data do despejo. 
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CAIXA CENTRAL 

DE SEGURANCA SOCIAL 

DOS TRABALHADORES ~ANTES 

A CAIXA DOS TRABALHADORES 
MIGRANTES INFORMA: 

RUA 
DA 

JUNQUEIRA 

RENOVACAO ANUAL DO <<P. 0.>> 
• 

Para os trabalhadores portugueses emigrados na Republica 
Federal da Alemanha. aproxima-se o periodo de renova~lio do 
«PO». ou seja. o atestado relative as provas de parentesco para 
efeitos de abono de familia, o qual tern de ser apresentado anua l 
mente as respectivas Reparti~oes de Trabalho pelos trabalhadores 
portugueses naquele pais. 

Todos os anos ha reclama«;:oes referentes a a!rasos no envio 
daquele documento que, por for~a da Convenc; ao luso-Aiema 
sobre Seguran~a Social. s6 pode ser preenchido e autenticado 
pela Caixa Central. Muitos desses atrasos sao motivados pelo 
nao cumprimento, por parte do emigrante ou dos seus familiares. 
geralmente por falta de conhecimento do estipulado para o efeito. 

Assim, para evitar prejuizos aos interessados. publicamos hoje 
uma nota da Caixa dos Trabalhadores Migrantes referente a 
renova~ao anual daquele documento. 

- F.m primeiro Iugar desejamos 
esclarecer que os impresses «PO» 
entregues aos trabal had ores pel as 
respectivas Reparti<;:oes de Traba
lho nao devem ser preenchidos 
pelos mesmos. 56 a Caixa Cen
tra l de Seguran~a Social dos 
Trabalhadores Migrantes o 
pode fazer. por exigencia da 
conven<;:iio sobre seguran<;:a social 
existente entre Portugal e a Ale-. 
manha. Compete tambem ~ refe
rida Ca ixa a sua autentica<;:iio. 

Para a Caixa Central poder preen
char o «PO» e necessaria apre
sentar os seguintes documentos. 
sem os quais nao e dado segui
mento ao assunto : 

16 

- atestado (modelo 287) pas
sado pela Junta de Freguesia do 
Iugar de residencia dos descenden
tes. comprovativo de que estes sao 
vivos. indicando os seus nomes 
completos e datas de nascimento 
(d1a. mes e ano) e onde tem de ser 
declarado tambem se a esposa do 
trabalhador desconta ou nao 
para a Previdencia Social Por
tuguesa. Em caso afirma tivo deve 
ser mencionado o nome da caixa 
de previdencia e o seu numero de 
beneficiaria. 

No caso da esposa estar ausente 
de Portugal basta refenr. na linha 
de observa<;:oes. o pais onde se 
encontra a residir. 

Nota : 0 atestado da Junta de 
Freguesia que niio mencione. clara
mente. a situa<;:iio do conjuge. 
nao pode ser aceite. E isto por
que desde que 0 conjuge tenha 
direito ao abono. em Portugal. pela 
prev1dencia portuguesa. esse direito 
nao pode ser reconhecido ao tra
balhador. na Alemanha. 

0 abono de familia e devido. 
sem qualquer condicionalismo. ate 
os descendentes completarem 18 
anos de idade. Mas os fi lhos ou 
equiparados a partir dos 18 e ate 
aos 27 anos de idade poderao ter 
d1re1to ao abono se forem estudan
tes. aprendizes de uma profissao 
ou doentes permanentes. Neste 
caso tera de ser apresentado na 
Caixa Central. alem do atestado 
referido. documento comprovativo 
dessa situa<;:ao. 

Os documentos ex1gidos em rela
<;:iio a estes descendentes sao os 
seguintes: 

- para os que estao a estudar: 
certificado de frequencia escolar 
passado pelo estabelecimento de 
ensino. indicando o ano previsto 
para a concl usao do curso e o 
numero de horas que. por semana. 
o aluno emprega na frequencia 
das aulas e na sua prepara<;:ao: 

para aprendizes: declara<;:ao 
passada pela entidade patronal ou 
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AVISO AOS EMIGRANTES 
NAo obstante a vigilll ncia policial exercida pela Policia de Segu

rant;:a Publica, conti nuam a verificar-se nas imediat;:oes da Caixa Central 
dos Trabalhadores Migrantes (na Rua da Junqueira em Lisboa) caso s 
de furto e «conto do vig fl rio>>. As vitimas sAo emigrantes que se dirigem 
aqueles servit;:o s. 

A Caixa dos Trab alhadores Migrantes alerta por isso todos os 
seus beneficiflrios contra qualquer tipo de «hist6ria)) de que venham a 
ser v itimas, aconselhando a s6 tratarem dos assuntos que lhes dizem res
peito no interior das insta lat;:oes. com os respectivos funcionflrios. 

pelo sindicato. comprovando que 
o interessado se encontra a traba
lhar como aprendiz de prof1ssao; 

-para doentes permanentes: 
atestado med1co comprovando que 
0 descendente nao tem capacidade 
para angariar o seu sustento. 

Se por motivo devidamente jus
tificado nao fol apresentado algum 
documento. por exemplo. a certi
dao de casamento ou documento 
de identifica9ao do trabalhador. 
quando da organiza9ao do pro
cesso de abono de familia. nao 
sera passado novo «P O» 
enquanto o documento em falta 
nao for entregue na Caixa Central. 

Poupe tempo e evite despesas 
desnecessarias cumprindo o esti 
pul ado. 

Recapitulando: 
- nao preencha o «PO>> 

entregue pela Reparti9ao de Tra
balho; 

- envie logo a Ca1xa Central 
o atestado da Junta de Fregue
sia devidamente preenchido; 

- se tem descendentes a par
tir dos 18 e ate aos 27 anos de 
1dade numa das situa96es atras 
mencionadas. remeta os documen
tos indicados; 

- se a data de organiza9ao do 
seu processo de abono nesta Caixa 
Central nao entregou algum 
documento. nao se esquec;a d e 
regularizar a situac;ao. enviando 
o documento em falta. 

0 tratamento correcto do assunto 
s6 lhe trara vantagens. pois rece
bera o seu <<PO» a tempo e horas. 

0 abono de familia e 
devido, sem quaisquer 
condicionalismos, ate 
os descendentes com
pletarem 18 anos de 
idade. Os filhos ou 
equiparados a partir 
dos 18 e ate aos 27 
a nos de idade poderao 
ter direito ao abono 
se forem estudantes, 
aprendizes de uma 
profissao ou doentes 
permanentes. 

ESTA REVISTA E PARA OS EMIGRANTES. 
DIVULGUE-A ENTRE OS SEUS AMIGOS 
E CAMARADAS DE TRABALHO. 
RECOMENDE A SUA ASSINATURA. 
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(quadro do Mestre do Ret~bulo de Alclntaro 
- Greg6rio Lopes-S6culo XVI- Museu Nacoonal 
de Arte Antoga) F 

A 
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AUTO DA BARCA DO INFERNO 
DE GIL VICENTE 

ADAPT ADO 
PARA AS CRIANCAS PORTUGUESAS . 

UM INEDITO 
DE 

AFONSO LOPES VIEIRA 

0 real eo imaginario conciliam-se atraves da vasta e variada pro
duc;:§o teatral de Gil Vicente. Uma das obras em que se verifica esta 
constante eo «Auto da Barca do Inferno». tambem denominada «Auto 
da Moralidade da Embarcac;:ao do Inferno». Gil Vicente. com a sua pro
digiosa riqueza imaginativa. deu profunda palpitac;:§o as situac;:oes e 
figuras que se movimentam ao Iongo daquela pec;:a considerada um 
dos pontos mais altos da sua criac;:ao dramatica. 

Afonso lopes Vieira. ao reviver o teatro vicentino. promoveu 
numerosas representac;:oes em todo o Pais de autos que. ha seculos. 
permaneciam no silencio das bibliotecas; recriou, criteriosamente. 
muitos outros autos para uma linguagem acessivel ao publico do 
nosso tempo, estimulou e difundiu o culto vicentino na sua mais 
ampla e Iucida significac;:§o. 

Ao entregar-se a essa cruzada de ressurreic;:§o da obra do fundador 
do teatro portugues, adaptou o «Auto da Barca do Inferno» para lsolda 
lino eMaria Cristina lino, filhas do arquitecto Raul lino. inseparavel 
companheiro de Afonso lopes Vieira na Campanha Vicentina. A repre
sentac;:§o deste Auto, ha mais de meio seculo, num Teatro de Fantoches 
que existia na antiga casa de Raul lino na Avenida Antonio Augusto de 
Aguiar, constituiu um inesquecivel momento de beleza . 

Afonso lopes Vieira . que foi um mestre no ansioso amor de ver o 
que somos e de exaltar o que temos. realizou. atraves de personagens 
como «0 Diabo». «0 Anjo». «0 Guloso». «0 Mentiroso». «0 Fingido», 
«A Mexeriqueira». «0 Homem que Cortou as Arvores» e «0 Homem 
que Fez mal aos Animais». uma admiravel pec;:a infantil, repassada de 
comovida ternura e de edificante humanidade. 

Publicamos hoje esta feliz adaptac;:§o do «Auto da Barca do 
Inferno». que se conservou inedita ate 1969. (Foi cedida por Raul 
lino a «Vida Mundiah> em Dezembro desse ano. De sua autona e 
tambem o desenho que ilustra este texto) . 



PROLOGO 

D. ROBERTO (fora do pano) 

lh I Credo! Muita gente! ... (foge) 

Minhas meninas. meus meninos: 
0 Auto que vamos ter a honra de representar. 

e quase de Gil Vicente, que o escreveu para todos os 
seus pequenos amigos e amiguinhas. - E ta/vez 
tambem para os grandes, porque os grandes tam
bern gostam de n6s. que somos um pouco a imagem 
deles. Vou ver castigados os maus - o Guloso. o 
Menoroso. o Fmgido a Mexeriqueira, o homem que 
cortou arvores e o homem que maltratou os animais. 
E vereis g/orificados OS bons. que sao OS professores. 
que morreram ensinando meninos terrlveis. 0 Diabo 
e alegre e da muita pancada. ~ no fim de comas 
nao e tao feio como o pintam. Agora vou correr o 
pano. 

DIABO 

A barca. a barca. oula. 
que temos gentil mare! 
(Venha o carro ou o caronte ou 
Eu sou o diabo. ole. 
o que os maus cast1gara! 

Ia o que e a re!) 

(Entra o Guloso) 

DIABO 

0 Gulose I En tao por ca? 

GULOSO 

Onde e a pastelaria? 

DIABO 

La no inferno se dira 

GULOSO 

Aonde? Santa Maria! 
0 que eu quero e um pastel 
tao docinho como o mel. 
porque eu gosto de comer 
e de meus dedos lamber. 
e s6 nos doces eu penso. 

DIABO 

Ah! sim? Pois estimo imenso! 
Entra ca no fogo ardente. 
e descansa. meu rapaz. 
que no inferno comeras 
o lume constantemente. 
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GULOSO (vai ao anjo) 

Mas eu quero ir para o ceu! 

ANJO 

Nao vais. nao. grande guloso! 

DIABO 
,H., Nao te zangues. meu teimoso. 
"fffd5 que no inferno has de ir por fim. - GULOSO 

~ Tens um docinho p'ra mim? 

~ DIABO 

~ Oiabos levem o guloso I 
-. A barca. :J barca. oula. 
~ que temos ~en !II mare I 

I 
7Ji!fS' Eu sou o d1abo. ole. 
- o que os maus casugara! 

- (Encra o Menciroso) 

DIABO 
~ * Ai que grande mentiroso! 

• MENTIROSO 

• Menti. menti. intrujei. 
~~.. ee fui tudo falsidade. 
• nunca falei verdade 
- e sempre petas preguei. 

- DIABO (dando-lhe uma mocada) 

Toma Ia a paga. amigo I 

- MENTIROSO 

~ Nao me bata. seu d1abo. 
- ou en tao puxo -lhe o rabo I 

DIABO 

Faz -te atrevido com1go 1 (da-lhe mocadas) 

0 MENTIROSO (vai ao anjo) 

Oeixa-me ai ir cont1go! 

ANJO 

Longe de aqui. fora. fora. 
que nao viras aqui. nao! 

DIABO 

Vem comigo. es meu agora. 
grandessissimo intrujao! 

MENTIROSO 

Sim. fiz mal em mentir. fiz. 
e agora 0 pago eu ca. 

DIABO 

Eu quebro-te esse nariz 
Se nao e'ntras aqui ja! 
A barca. :J barca. oula. 
que temos gentil mare! 
Eu sou o diabo. ole. 
o que os maus castigara I 

(Encra o Fmgido) 

DIABO 

0 seu fingido. voce 
que e que quer finglr agora? 

FINGIDO 

Deixa-me ca. vai-te embora. 
que eu vou p'ra 0 ceu. ja se ve. 

DIABO 

lh! lh! lh! lh! lh! lh! lh! 

-~~ ·-- · ~ · ~ ·~~~~~~~~ 
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FINGIDO 

Ora o drabo que ri! 

(Vai ao anjo) 

0 anjinho tao lindinho 
0 meu amorzinho Iindo. 
eu contigo irei subindo 
pelo celeste caminho. 

ANJO 

Vai-te de aqui. meu fingido. 
meu falso. meu traficante. 
nao seras ca recebido 
nem te quero um s6 instante. 

FINGIDO 

Ora essa! Eu. bem criado. 
bem falante. delicado ... 

OIABO (dando-lhe uma mocada) 

Toma Ia delicadeza. 
toma-a Ia com este pau! 

FINGIDO 

Ai de mrm! Fingir e mau! 
S6 a verdade e beleza. 

OIABO 
A barca. a barca. oula. 
que temos gentil mare I 
Eu sou o diabo. ole. 
o que os maus castigara! 

MEXERIOUEIRA (de fora) 

0 seu diabol 
DIABO 

Que e Ia? 
Quem me chama desta mane1ra 7 

MEXERIOUEIRA (entrando) 

Agora sabeis ja 
que eu sou a mexeriqueira 
e fiz muita maroteira 
e sou mesmo um mafarrico. 
uma patifa acabada. 
pois vivo no mexerico 
sem nunca sentir canseira 
da vrda mexericada. 

DIABO 
Ai que desavergonhada! 

MEXERIOUEIRA 

Fiz contirrhos. e inventei-os. 
contos a mim me contaram. 
estes a mim m'os levaram. 
estes ouvi e levei-os. 

DIABO 
Com tanto conto contado 
ja eu estou mexericado. 

MEXERIOUEIRA (vai ao anjo) 

Leva me ao ceu. meu amor. 
pe<;o te isso por favor. 

ANJO 

Nao. que tu. se ca entraras 
logo o ceu mexericaras. 

DIABO 
Anda ca paffi o meu fugo 
que Ia mexericas logo 
com os diabos no profundo. 
e de tl se livra o mundo. 
A barca. a barca. oula. 
que temos gentil mare I 
Eu sou o diabo. ole. 
o que os maus castigara! 
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~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ (Entra o homem que conou arvores) 

~ Que fez voce? 

* ~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ -~ 

HOM EM 

Eu cortei 
muitas tlrvores na terra 
e ~s arvores fiz guerra 
e um jardim arranquei. 

DIABO 

0 seu bruto. pois entaa. 
va para 0 inferno ja 
gira. gira. toma Ia. (bate-/he) 
salta para o caldeirao! 

(Entra o homem que fez mal aos animais) 

Que ma cara que este tem! 
Que fez voce? 

HOM EM 
~ 1lf Eu? 

DIABO 

~ Pois quem? ... 

~ --~ 
~ 

HOM EM 

Eu fiz mal aas animais. 
e nunca lhes tive amar: 
uns punham-se mesmo aos 
outros choravam de dor. 
e eu batia-lhes ainda mais. 

DIABO 

a is. 

,r:P.J. Ah I sim? Pois entao espera I 
~ (da-lhe uma grande sova) 

~ Gostas? 

~ HOM EM 

*Ai! 

DIABO 

Gostas? 

HOM EM 

Ai! Ai! 

DIABO 

Pais apanha. minha fera. 
pais panha a bordoada 
que nesse lombo te cai ! 
Levaras tanta pancada 
e tanta. tanta mocada 
que ja nem digas - ai. ai. 

(Entram dois professores. que morreram 
ensinando meninos terrfveis) 

1 .0 PROFESSOR 

A barca. ~ barca do ceu 
vamos sem meda. tu e eu. 
Como s6 fizemos bem 
nao temos medo de nada. 
Deixar a barca encarnada 
e esse fogo que ela tem. 
A barca. ~ barca do ceu. 
vamos sem medo. tu e eu. 

DIABO 

Quem sao voces que passaram 
e nem sequer me falaram? 

1 .0 PROFESSOR 

N6s somas dois professares 
que os meninos ensinaram. 

DIABO 

Venham entao. meus doutores. 
ca para 0 fogo infernal ! 

2.0 PROFESSOR 

Que e If! isso? Que e Ia isso? 
0 senhor tenha juizo. 
ouviu ?. e nao tale mal! 

ANJO (musica de harm6nios) 

0 meus santos prafessores. 
venham para o Paraiso. 
eu dou -lhes o meu sorriso 
e vou cobri-los de flares. 
Bendita quem ensinou. 
quem ensina os pequeninos. 
Deem palmas. meus meninos. 
porque este Auto acabou. 

~~~~~--------~~~~~~~~~~~ 
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PRESEPIOS POPULARES 

A religiosidade popular, e a forma de 
expressao humana e real, sob a qual o povo 
portugues entendeu a hist6ria de Jesus de 
Nazare ! 

Para o nosso Povo, Cristo, os Santos, a Vir
gem, sempre foram pessoas humanas: seres 
que, dir-se-ia mortos ha muito, mas que os 
nossos antepassados conheceram, que os nos
sos av6s vi ram, com os quais trabalharam, com 
os quais um conversou numa noite, ao serao, 
sobre as coisas da famrlia ou do mundo. 

Na arte popular portuguesa, cada uma das 
figuras cristas tem uma maneira v iva e actual 
de se vestir, de se conduzir, de entender os 
homens I Para o Povo que molda figuras e 
da forma a lendas e hist6rias de Santos, num 
barro v ivo e colorido, ou sombrio e simples, 
cada umas das figuras veste-se com roupas 
identicas as suas, tem as maos calejadas como 
as suas, e, ate, se algum dia uma dessas figuras 
falar, fa lara na sua pr6pria lingua. 

Por isso Jesus, o Natal, o Presepio, sendo 
uma s6 a sua hist6ria e (mica a sua mensagem 
de fraternidade, serao tao diferentes quanto 
forem diferentes as regiOes que esculpirem o 
Presepio, quanto diferentes forem os artistas 
do Povo que vestirem, colorindo ou nao, cada 
uma das figuras de barro. 

• 
Casal de em1grantes. Jose e Maria. em busca 

de paz e trabalho tranquilo. tiveram o seu filho 

Ionge da sua terra natal: tambem eles nao encon
traram hoteis faceis. de porta fraterna e sorriso 
solidario. Foi nos arrabaldes de Belem. numa cabana 
perdida de qualquer pobre lavrador. que ouviram os 
primeiros choros da crianya que marcou uma 
epoca. e inaugurou o nascimento duma maneira 
mais humana de entender o mundo e a liberdade dos 
homens! 

Por isso. a arte popular portuguesa a eterni
zou tao simples e tao modestamente: quantos 
outros dramas. quantos outros nascimentos iden
ticos nao conheceu o portugues por esse mundo 
a lam. distante da sua terra natal?! 

Ouantas vezes nao forarn Presepios. ate talvez 
sem religiao. os lares portugueses disperses pelos 
cinco continentes? ! 
_ Por isso. em cada Provincia o Presepio local e 

tao d1ferente do Presepio doutra Provincia ou 
regiao. 

Em Estremoz. Alto-Alentejo. o Presepio regional. 
com as suas figuras dum barro colorido e alegre. 
e uma hist6ria ilustrada. onde sao alentejanos 
os pastores. onde as vestes sao as samarras de pele 
de ovelha. E nas suas maos de trabalho. os objectos 
que transportam. trazem eles tambem a marca dos 
utensflios de uso diario: o caldeirao do Ieite. o tarro 
de cortiya. e . ate os chapeus e as botas sao hoje 
as mesmas. A crianya. cercam-na pombas brancas: 
mas quem nao sabe das pombas brancas esvoa
yando sobre os telhados dos montes alentejanos?! ....... 
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A crian<;:a. cercam na passaros sem nome: mas 
quem nao sabe do canto dos passaros nas tardes 
mornas de Verao?! 

Para Aveiro qual o Presepio? 

Para Aveiro e 0 Presepio de Aveiro. com OS 

trajos do seu Povo e as expressoes do seu quoti
diano de labuta E por detras da coluna que. a 
mao ignorada pos do lado direito da cena. debru<;:a
-se a figura do pescador. num rosto seco e experimen
tado por temporais! Mas havia pescadores no 
Presepio? Porque nao have ria de existir tal?! 
No Presepio de Aveiro existem pescadores ao lado 
de Jesus. tal como poderiam existir todas as profis
soes. multiplicados os Presepios por diferentes 
zonas de vida popular 

0 Presepio multiplica-se. e variado. enorme. 
colectivo na escolha das figuras que nele podem 
caber: e assim para o Povo portugues ! E. afinal. 
quem queira contrariar esta humana e fraterna inter
preta<;:ao. nao estara contrariando nao s6 o espirito 
da arte popular. como tambem a mensagem crista 
que a quadra de Natal quis sempre. sempre devera 
querer. transmitir aos homens?! 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~ A MENINA DOS FOSFOROS 

Fazia um frio terrivel. Nevava. 
e a noite aproximava-se rapids
mente. Era o dia de Dezembro. 
vespera de Ano Novo. 

Apesar do frio intenso e da 
escuridAo. andava pelas ruas uma 
menina descalt;:a e em cabelo . 

Ao sair de casa ainda trazia umas 
chinelas enorme s e velhas que 
eram da mlie. Mas. ao atravessar 
a rua, a fugir dos carros. perdeu-as 
na neve. Estava agora descal.;:a. 
Tinha dentro do avental andrajoso 
mu itos f6sforos e segurava numa 
das mlios um pacote de caixas 
vazias. 

Ninguem lhe comprara f6sforos 
durante o dia e nem sequer lhe 
tinham dado qualquer esmola. 

Sentia-se gelada e estava morta 
de fome. Caiam- lhe flocos de neve 
sobre os compridos cabelos louros. 

As janelas estavam todas ilumi
nadas. Pelas ruas. espalhava-se o 
cheiro reconfortante de gansos 
assados. 

Acocorou -se no Angulo formado 
pelos muros de dois predios. 

Encolhera as pernas e sentara-se 
sobre elas. mas continuava a ter 
frio. Nlio ousava voltar para casa. 
Ainda nAo vendera nem um f6s
foro. Temia que o pai lhe desse 
uma sova. 

E pensava que, mesmo em casa. 
havia tanto frio como na rua. 
Morava numas tlguas-furtadas e. 
apesar de terem tapado com tra
pos e bocados de palha todas as 
frestas. o vento gelado penetrava 
incessantemente. 

Tinha as mAos transidas de frio. 
Bastar-lhe- ia uma chamazinha para 
se sentir reconfortada I 

Ousaria acender um f6sforo e 
assim aquecer as mAos? Oh I Um 
f6sforo, apenas um I Esfregou o 
f6sforo na parede e protegeu com 
uma das mAos a chamazinha viva. 

Que bri lho magnifico I A luz da 
chama a menina viu uma braseira 
de cobre acesa. irradiando um 
calor reconfortante. A raparigui 
nha estendeu os pes para aquecA
-Ios. mas subitamente o f6sforo 
apagou-se. a maravilhosa braseira 
desapareceu e a crian.;:a ficou ape
nas com um f6sforo meio consu
mido entre os dedos. 

(UM CONTO DE HANS CHRISTIAN ANDERSEN) ~ 

Pegou noutro e acendeu - o . 
0 brilho era tal que tornava o 
muro de um dos pred ios tao t rans
parents como vidro. Apareceu 
entlio. aos o lhos estarrecidos da 
crian.;:a. uma sumptuosa casa de 
jantar. no centro da qual estava 
posta uma mesa coberta com uma 
toalha tao branca como a neve. 

Sobre e la havia copos de cris
t a !. pratas e fin issimas porcelanas 
reflectindo mi lhares de fuzes. 

Num prato encontrava-se um 
ganso recheado com ameixas secas 
e ma.;:as fumegantes. Um cheiro 
del icioso espalhava-se palo ar. M as 
de subito o gan so. apesar do gar fo 
e da faca que tinha espetados no 
dorso. saltou do prato e dirigiu-se. 
bambo l eando-se. ate ju nto da 
crian.;:a. 

De repente o f6sforo apagou -se. 
e a menina via agora o espesso 
muro do pr edio. 

Riscou outro f6sforo e. a luz 
da chama. apareceu-lhe uma 
magnifica tlrvore de Natal. ainda 
mais bela e sumptuosa do que a 
que vira no Natal anterior, em 
casa de um rico comerciante. 

U ma infinidade de bolas de vidro, 
de todas as cores. reflectia os 
mi lhares de velas que ard iam por 
entre a ramagem. Dos ramos mais 
baixos pendiam. de fios de prata, 
laranjas e frutas cristalizadas. 

A menina estendeu os bra.;:os 
para tanta ma ravilha. mas o f6s
foro apagou-se e todas as velas 
da tlrvore subi ram para 0 ceu. 
transformando-se em estrelas. 

Uma de las caiu . deixando logo 
rasto luminoso. «M orreu alguem». 
pensou a cr ian.;:a. 

A av6, a unica pessoa que lhe 
dera afecto, e q ue j tl tinha mor
rido. dissera-lhe um dia: 

- Sempre que cai uma estrela. 
uma alma entra no Paraiso. 

A menina r iscou outro f6sforo 
na parade. Apareceu-lhe, a l uz da 
chama. o rosto meigo da avozinha. 

- Av6. leva-me contigo. Sei que 
vais desaparecer. quando se extin
guir o f6sforo . Desaparece r tls 
como a braseira. o ganso recheado, 
e a grande arvore de Natal- disse 
a crian.;:a. 

~ 
~ 
~ 
~ -~ -----H. Christian Andersen. 5#;~ 

P6s-se a acender todos os f 6s- ~ 
foros que restavam na caixa. para ~ 
conservar junto dela a imagem da • 
avozinha. Os f6sforos davam um a 
chama tlio clara que parecia d ia $.
e nunca a av6 fora tlio bela e tlio ~ 
grande como naquela noite. A bon - ~
dosa senhora pegou na cr ian.;:a (jfJ:( 
entre os bra.;:os e ambas se eleva -
vam no espa.;:o. envolvidas por uma '*' 
luz extraordintlria. ~ 

Subi ram alto. m uito al to. ate 5fi);;J_ 
onde d eixa d e existir o f r io, '*' 
a fome e o medo. E. quando che-
gou a madrugada, encontraram a $
crian.;:a estendida no chllo. com as • 
faces rosadas e um sorriso nos • 
l tlbios. '*' 

Estava morta. tinha morrido de 
frio. na ultima noite daquele ano. *-. 

0 sol do d ia de Ano Novo ..,.-s 
ergueu-se sobre o corpo frtlgil e ~ 
abandonado na neve. ~ 

0 avental da crian.;:a continha 
ainda alguns f6sforos. mas perto ~' 
do corpo encontrava-se um pacote ~ 
de caixas vazias. ;;Jf:i. 

Mas ninguem podia supor as ~ 
espiAndidas coisas que a menina ~-
tinha visto, nem sequer a emo.;:lio ~ 
que sentira ao ser levada pela bon -
dosa avozinha. no dia em que o 5Jii:l.. 
novo ano principiava. 'itf!::' 
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Um grande dinamismo caracteriza as rela~;oes 
externas do primeiro Governo Constitucional, 
multipl icando -se os contactos ofic iais portu
gueses com os governos de outros povos, numa 
procura constante de intercambio em todos os 
domlnios, designadamente o cultural, cientifico 
e econ6mico. 

A voca~;ao centenaria de outras terras e outros 
espac;:os concretiza-se agora, ja nao na aventura 
co lon ial, mas no livre contacto com outros povos. 
Os problemas da emigra~;ao tem ai um Iugar de 
grande destaque. 

Na ONU, o ministro dos Neg6cios Estrangei 
ros, dr. Medeiros Ferreira , teve ocasiao de reafir
mar a nossa esperanc;:a no papel a desempenhar 
por aquela organizac;:ao em relac;:ao a paz mundial. 
lgualmente insistiu na necessidade de uma Europa 
Unida e real~;ou o interesse de Portugal em favo
recer os esfor~;os no sentido da aplica~;ao dos 
acordos de Helslnquia. 

De salientar ainda que o dr. Medeiros Ferreira 

PORTUGAL 
E 
0 MUNDO 

se avistou em Nova lorque com o seu hom61ogo 
chin~s. o que muito pode ter contribuido para o 
estabelecimento de rela<;3es diplomaticas com a 
Republica Popular da China. 

Nas conversa~;3es que teve em Paris como seu 
hom61ogo Lou is Guiringand, o chefe da diploma
cia portuguesa tratou de assuntos directamente 
relacionados com a situac;:ao dos nossos emi
grantes em Franc;:a, bem como a renegocia~;ao da 
base f rancesa na llha das Flores e o problema 
da adesao plena de Portugal a CEE. As re la~;oes 
luso- francesas, que sofreram uma fase de afasta
mento durante 1975, parecem assim ter encon
trado no primei ro destes acordos regulares um 
ponto de reatamento e de relanc;:amento. 

A nossa op~;ao e voca~;ao europeia e a situa~;ao 
de pais dialogante com os paises africanos e 
latino-americanos sao um dos mais dinamicos 
factores que fazem de Portuga l «um simbo lo de 
juventude para o velho continente europeu», 
como acentuou o dr. Medeiros Ferreira em Paris. 

INTENSIFICAM-SE OS CONTACTOS COM A VENEZUELA 
Des locou-se a Venezuela o 

Ministro dos Transportes e Comu
nicac;:oes Dr. Rui Vilar que foi 
acompanhado por d1versas perso
nalidades governamentais e por 
representantes da Sorefame. Sete
nave. Mague. Pr6fabril. Hidrotec
nica. Banco de Fomento Nacional 
e Petrogal. 

Esta viagem de trabalho desti
nou-se a dar segUimento a ante
riores contactos realizados a nivel 
politico. diplomatico e tecnico. e 
a definic;:ao de pianos concretos de 
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cooperac;:ao a curto. medio e Iongo 
prazo entre os dois palses dos 
quais se destacam os seguintes: 
aproveitamentos hidroelectricos. 
estaleiros navais e instalac;:oes por
tuarias. construcao e reparac;:ao 
naval. industria petrolffera e seus 
derivados. e em igracao. 

Sobre estes aspectos disse o 
Mmistro Dr. Rui Vilar. «A Vene
zuela e urn pais em desenvolvi
mento. tern urn plano de fomento 
muito importante e a industria 
portuguesa estft em boas condi-

c;:oes para vender equipamentos 
- construc;:ao naval. equipamento 
portuario e construc;:ao c1vil. tendo 
sido adjudicado a Somague a 
ampliacao do porto de La Guaira. 
que serve Caracas». No que se 
refere a emigracao. disse estar 
estabelecida em Lisboa uma dele
gac;:ao venezuelana que se ocupa 
dste problema e neste momento hft 
apenas que consolidar o que foi 
estabelecido. e n6s pensamos tam
bern oferecer as autondades vene
zuelanas uma contrapartida. que e 



a forma<;ao profissional de traba
lhadores venezuelanos em Portugal. 
Ha alguns dominies onde isso e 
possivel. e e uma oferta que nos 
faremos. Estao a ir pessoas para a 
Venezuela. mas a nossa ideia de 
base e que 0 fluxo migrat6rio para a 
Venezuela seja feito com total 
acordo do governo venezuelano 
e de acordo com o planeamento de 
recursos humanos que a Venezuela 
tern». 

Acerca da visita a Lisboa do 
Presidente da Republica da Vene
zuela. disse igualmente o dr. Rui 
Vilar que «esta visita vai permitir 
urn avan<;o na concretiza<;ao de 
determinados instrumentos diplo
maticos». 

A emigra<;ao de portugueses para 
a Venezuela vai conhecer urn novo 
surto de desenvolvimento a partir 
de Janeiro de 1977. Esta emigra
<;ao obedecera a criterios de qua
lifica<;ao tecnica. nao sendo pois 
uma emigra<;ao de mao-de-obra 
indiferenciada. A Venezuela esta 
particularmente interessada em 
receber trabal had ores portugueses 
dos sectores da constru<;ao civil. 
da metalomecanica. dos texteis. 
das pescas e ainda da agricultura 
em fase de posterior desenvolvi
me·nro. Venezuela -/greja de Santa lnes. em Cumana. 

NOVOS HORIZONTES 
PARA 0 COMERCIO EXTERNO 

Na sequencia de uma desloca
<;ao a Genebra onde asistiu a uma 
reuniao ordinaria do Comite Con
sultive da EFTA. o Ministro do 
Comercio e Turismo. dr. Ant6nio 
Barreto. procurou durante duas 
semanas novos mercados e hori
zontes para as rela<;oes portugue
sas. visitando o Senegal e a Argelia. 

No Senegal tratou-se de acti
var urn acordo comercial ja exis
tente mas que ainda nao dera OS 

seus frutos. 0 ministro afirmou 
terem sido «inventariadas toda uma 
serie de perspectivas econ6micas. 
comerciais e de coopera<;ao indus
trial e econ6mica. nos dominies 
do comercio e das pescas». 
0 campo de trabalho e de trocas 
estabelecido agora com o Senegal 

trara a curto prazo boas perspec
tivas para o nosso Pais. 

Na continua<;ao da sua viagem. 
deteve-se na Argelia a convite do 
governo daquele pais. Foi assinado 
urn acordo comercial que e o pri
meiro acordo comercial assinado 
com aquele pais. Membros da 
delega<;ao portuguesa estabelece
ram contactos com elementos de 
empresas e organismos oficiais 
argelinos com os quais fizeram 
urn inventario das possibilidades 
de coopera<;ao comercial. indus
trial e econ6mica. 

Ao considerar bastante positivo 
o balan<;o da sua viagem disse o 
dr. Ant6nio Barreto terem estas 
visitas «o objective de criar as 
condi<;oes juridicas e politicas para 

que possamos trabalhar. t a partir 
de agora que Portugal pode dar 
vida e dinamica a estes acordos e 
aos contratos firmados a nivel 
polit ico - se para tanto as empre
sas privadas como publicas. os 
empresarios. os organismos oficiais 
virados para o comercio e a acti
vidade econ6mica tiverem. como 
se espera. a agressividade. a inicia
tiva e a imagina<;ao necessarias. 
«Os acordos em si nada resolvem. 
pelo contrario apenas criam pers
pectivas e oportunidades que tern 
que ser. aproveitadas pelas empre
sas. pelo sector privado. pelas nos
sas entidades de comercio». acres
centou o ministro. 

Posterior a esta visita reunira 
em Lisboa. durante os pr6ximos 
8 meses. uma comissao mista luso
-argelina que estudara mais por
menorizadamente as perspectivas 
concretas da coopera<;ao entre os 
dois paises. 
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RELACOES COM ANGOLA • 
0 reatamento de rela<;oes diplo

maticas com a Republica Popular 
de Angola e sem duvida um factor 
importante para a coopera<;ao de 
Portugal com as suas ex-col6nias. 

As rela<;oes Portugal -Angola 
t iveram desde o inicio da indepen
dencia uma fase critica provocada 
por posi<;oes de excessiva rigidez 
por parte do Governo angolano. 

Com a posse do primeiro 
Governo Constitucional em Por
tugal. foram de imediato iniciadas 
ac<;oes de desanuviamento nas 
rela<;oes existentes. 

Com o encontro. em Cabo Verde. 
do dr. Medeiros Ferreira. Ministro 
portugues dos Neg6cios Estran
geiros. com o seu hom61ogo ango
lano. Jose Eduardo Santos. ficou 
decidida a abertura de embaixadas 
e a troca o mais rapidamente pos
slvel de embaixadores. 

Este encontro (preparado quando 
da visita a Luanda. do dr. Ant6nio 
Macedo. que chefiava uma dele
gacao do Partido Socialista) decor
reu num clima de compreensao 
mutua e de realismo nos pontos 
de vista de ambos os paises. e. foi 
nos seus resultados imediatos de 
grande importancia - como subli
nhou Medeiros Ferreira- para a 
comunidade angolana em Por 
tugal e portuguesa em Angola. 
A existencia de um servi<;o consular 

VISITA DO 
PRIMEIRO-MINISTRO 
DE 
S. TOME E PRINCIPE 

Durante tres dias, esteve em 
Lisboa o Primeiro-Ministro de -
S. Tome e Principe, Miguel . 
Trovoada, que durante esta. 
visita discutiu com represen. 
tantes do Governo Portugues 
pianos de coopera9ao entre os 
dois paises. Miguel Trovoada 
que foi homenageado por um . 
jantar oferecido pelo Dr. Mario· 
Soares, convidou este ultimo 
a visitar S. Tome. 
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facilitara a estas duas comunidades 
imensos problemas humanos e tec
nicos que sao para alem do ma is 
factores de desestabil iza<;ao poli
tica e social. 

Sobre o modo como se vai 
processar a resolu<;ao do conten
cioso existente entre a Angola e 
Portugal. disse o Min istro dos 
Neg6cios Estrangeiros que «comis-

soes especializadas vao. com cer
teza. desbravar o terrene e havera 
ce rtamente cond i<;oes para um 
entendimento e para a resolu<;ao 
desse contencioso. Mas gostaria 
de dizer que. para n6s. o impor
tante ever isso tudo numa perspec
tiva de fu tu ro. tentando evidente
mente. e desde ja. que os factores 
do presente fiquem alicer<;ados.» 

·1974: Uma delegar;:ao porcuguesa com representantes do MPLA 
no final das negociar;:oes sobre o cessar-fogo em Angola. 
Ao centro. pode ver-se o coronet Leone! Cardoso. Alto Comissario 
porcugues. tendo a sua direi ta o dr. Agostinho Neto. 

TECNICO PORTUGUES 
DISTINGUIDO PELA F. A. 0. 

Pela sua contribuicAo na defesa do trigo, recebeu o pr&mio mundial 
da F. A. 0 . (Departamento das NacOes Unidas para os problemas da 
Agricultura e AlimentacAo), o Prof. Eng.o Joaquim Carvalho Santiago. 
A entrega do premio realizou-se em Roma, com a presenca de delegados 
de todos os paises membros daquela organizaclio. Natural de Soalheira 
(Fundlio), o Prof. Eng.o Carvalho de Santiago nasceu em 1922, concluindo 
em 1947 o curso de engenharia agron6mica no lnstituto Superior de 
Agronomia de Lisboa. 

Foi gracas aos seus trabalhos que uma exploraclio experimental 
de 150 000 hectares teve Iugar com ixito no Brasil, pals onde as doencas 
do trigo tim impedido uma boa e suficiente cultura. 



CONFERENCIA EUROPEIA 
PARA 0 ORDENAMENTO DO TERRITORIO 

0 problema de um ordenamento 
racional do territ6rio portugues. 
que defenda em tudo os interesses 
e as particularidades de cada regiao 
constitui um dos principais pon
tes da agenda de trabalho do 
Governo. 

Com a desloca<;ao a Bari. em 
ltalia. do Ministro da Administra
<;iio lnterna. tenente-coronel Costa 
Bras. a convite pessoal do minis
tro italiano do Or<;amento e Pla
nifica<;ao Econ6mica. para assistir 
e participar na terceira Conferencia 
Europeia dos Ministros para o 
Ordenamento do Territ6rio, mais 
um passe importante tera sido 
dado. quer na integra<;ao de Por
tugal a todos os niveis na Cornu-

MISSAO JUGOSLAVA 
EM LISBOA 

Oeslocou -se a Lisgoa uma mis
sao jugoslava que estabeleceu con
tactos com diversos membros do 
Governo e mais de 50 empresas 
de variados sectores de actividade, 
nomeadamente quimico e farma
ceutico. industria pesada, trans
partes, texteis. madeiras e turismo. 

Patrocinada pela Camara de 
Comercio Portuguesa, Camara Eco
n6mica da Jugoslavia e pela em
baixada deste pais em Lisboa. a 
viagem teve. segundo os tecnicos 
jugoslavos. resultados bastante 
positives. tendo ficado prevista a 
desloca<;ao a Jugoslavia de ele
mentos da Lisnave. Stenave. Mague 
e Sorefame. visita que tera o apoio 
da Camara de Comercio Portu
guesa e do Fundo de Exporta<;ao. 

Foram tambem discutidas as 
cond i<;oes para o fornecimento de 
tractores. coopera<;ao na constru
<;ao e montagem em Portugal de 
armazens frigorificos e trocas de 
cevada por milho branco jugos
lavo. e concretizou-se o acordo 
para 0 fornecimento de varios 
tipos de a<;os jugoslavos em troca 
de Iimas produzidas pela nossa 
industria. 

nidade Europeia. quer num maior 
aprofundamento da concep<;ao que 
preside ao ordenamento do territ6-
rio nacional. 

Os problemas suscitados pelo 
exodo rural devido principalmente 
a Corrente migrat6ria de portugue
ses para outros paises da Europa, 
assim como o afluxo macip de 
desolojados das antigas col6nias 
foram tema da interven<;ao do 
Ministro da Administra<;ao lnterna 
na Conferencia Europeia. 

Explicou o Ministro que .«depois 
de 1960 as correntes migrat6rias 
do. meu pais dirigem-se para varios 
paises da Europa. acentuando por 
um lado o despovoamento de 
varias zonas rurais e exercendo. 
por outro lado. todo o seu impacto 
fora das nossas fronteiras. Somos 
um pais com elevado exodo rural 
e uma fraca taxa de urbaniza<;ao. 
pelo menos ate 1974. Alem disso. 
ap6s aquela data e como conse
quencia da descoloniza<;ao. defron 
tamo-nos com o regresso maci<;o 
de cidadaos portugueses que vie
ram instalar-se na cidade e no 
campo, fen6meno este de uma 
amplitude extraordinaria que impri 
miu aos problemas da urbaniza<;ao 
caracteristicas que se manterao 
por Iongo tempo. Procuramos fazer 
face a estes problemas desenvol
vendo ja ha algum tempo um pro
jecto de reg ionaliza<;ao que no pare
cer do Conselho da Europa se 
revelou de grande utilidade e ao 
qual devo acrescentar as reflexoes 

e as propostas feitas. pelos meus 
colegas e as exposi<;oes de alto 
nfvel dos relat6rios apresentados». 

A progressiva integra<;ao de Por
tugal nas actividades do Conselho 
da Europa, garante um suporte de 
experiencias e de conhecimentos 
tecnicos indispensateis para resol
ver muitos problemas no nosso 
Pais. 

Desenvolver a cidade de media 
dimensao, travaf o esbanjamento 
do e~li)o disponfvel. restringir 
a ocupa<;ao de terras virgens, sobre
tudo quando forem terrenos agri
colas de grande qualidade, para 
fins de desenvolvimento urbane e 
reaproveitar e melhorar os recursos 
e equipamentos ja existentes em 
vez de enveredar por grandes pro
jectos ou pela cria<;ao de grandes 
cidades. foram algumas conclusoes 
desta terceira conferencia. 

Foi ainda subl inhada a conve
niencia de procurar a solu<;ao dos 
problemas do crescimento urbano 
no contexto de uma polltica glo
bal de ordenamento do territ6rio 
e de definir claramente a nfvel 
nacional e regional os objectives 
do conjunto do ordenamento do 
territ6rio e do desenvolvimento 
urbane. faforecendo uma estrutura 
urbana equilibrada a nfvel nacio
nal e reg ional. procurando criar 
dispositivos que permitam um con
trol da ocupa<;ao dos .solos e favo
recer social e economicamente as 
cidades de medias dimensoes. 

COOPERAf;AO COM ISRAEL 
Como resultado da visita a Israel do ministro da Agricultura 

(ao tempo ainda o eng .o Lopes Cardoso). foi firmado com aquele 
pais um acordo de coopera<;:Ao. Assim, Israel colaborara com 
Portugal na organiza<;:Ao dos agricultores portugueses em bases 
cooperativas e noutros sectores da produ<;:Ao e organiza<;:ao 
agricola . Esta visita serviu igualmente para uma aproxima<;:Ao 
entre os dois paises. que nAo tAm rela<;:oes diplomaticas entre si. 
A partir deste momento em que se deram inicio a novas rela<;:oes 
entre estes Estados, e com a visita do Ministro da Agricultura 
israelita, processar-se-ao trocas de tecnicos sobretudo no sector 
agrico la. o que aumentara sem duvida o nivel adquirido em 
experiAncias de organiza<;:ao e explora<;:Ao agricola ,, 
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POVOA DE LANHOSO 

130 ANOS DEPOIS, HOMENAGEM A MARIA DA FONTE 
Uma comissao local, encarre

gada da angariac;:3o de fundos em 
todo o 'concelho, atraves do jornal 
«Maria da Fonte>>, faz saber que 
estao dados os l>rimeiros passos 
para a edificac;:3o de uma estatua 
da herolna popular do seculo XIX. 
A estlltua. segundo a mesma 
Comissao. deve ser idllntica a que 
existe no Museu Soares do Reis 
no Porto. prevendo-se a sua inau
gurac;:3o para meados de Agosto 
do pr6ximo ano. 

130 anos depois, a figura lenda
ria das revoltosas minhotas e 
hoje um exemplo significativo de 
como o Povo portugulls nao acei
tou. ao Iongo dos seculos. a impo
sic;:ao . pela forc;:a. de leis decreta
das em seu nome. sobre as quais 
ele nao foi ouvido e atendido 
anteriormente. 

Na verdade. a causa aparente das 
alterac;:oes. iniciadas por rudes 
camponesas analfabetas, foram as 
entao chamadas leis de saude decre
tadas nesse recuado ano de 1846. 
Estas leis. entre outras disposi
c;:6es. proibiam os enterramentos 
nas igrejas. como sempre se tinha 
feito ate a data, pelo que OS 

defuntos passavam a ser sepulta-· 
dos nos cemiterios. Esta lei, encon
trou forte resistllncia num grupo 
de mulheres de Fonte Arcada, con
celho de P6voa de Lanhoso. levando 
o administrador a prender tres 
mulheres deste Iugar . Porem, 
o movimento, conhecido por revo
luc;:ao do Minho, apontava mais 
Ionge do que as lets de saude. Ia ate 
a contestac;:3o da reforma tributll
ria ; a governac;:ao dos Cabrais, 
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encarada como governac;:ao con
servadora e, portanto, contrar ia 
aos ideais da Revoluc;:ao democra
tica de Setembro de 1836. a qual 
o pr6prio ministro do Reino. Costa 
Cabral inicialmente aderira. 

Costa Cabral. ministro do reino 
de D. Maria II, f oi deputado pelos 
Ac;:ores e ingressou nas fileiras da 
oposic;:ao democrlltica. aderindo a 
revoluc;:3o de Setembro. Mas j ll 
em 1842 passava politicamente do 
setembrismo democrlltico, para 
posic;:l!o conservadora enquando 

Monumemo a Marie de Fonte em Lis
boa (Campo de Ourique). 

m inistro do reino. A fisionomia 
democrata l iberal da politica do 
gover no setembrista. ate entilo 
apoiada pelos estratos populares 
das grandes cidades, peia pequena 
e media burguesia. sofre uma muta
c;:ao econ6mica-social: a nova aris
tocracia dos baroes da f inanc;:a. 
do comercio e dos grandes agrll 
rios. enriquecida pela compra dos 
bens nacionais provenientes das 
ordens religiosas. encontram em 
Costa Cabral o seu fiel represen
tante. A concentrac;:ao de riqueza 
nas ml!os de uma minoria. seguia-se 
a epopeia idealizada palos liberais 
setembristas. que preconizavam 
uma melhor distribuic;:ao das ter
ras e bens das ordens religiosas. 
por todos os que provassem capa
cidades para as trabalharem e geri
rem. 0 sistema cooperativista che
gou a ser alvitrado pelo grande 
historiador Alexandre Herculano, 
como metodo eficaz. Mas nilo I 
A grande burguesia pretendia a 
concentrac;:Ao de capitais e do 
poder em geral atraves de um 
regime autoritario. Esse mesmo 
autoritarismo descabelado, 
a ausllncia de quaisquer escrupu
los morais na administrac;:Ao 
publica (sobretudo no processo 
eleitoral). para obrigar o Povo a 
cumprir as leis decretadas. fizeram 
do governo de Costa Cabral (ate 
a sua queda e exilio em 1846) 
uma autentica ditadura. 

A queda deste governo deve-se 
a revolts minhota e. mais que isso. 
ao esplrito afoito, emancipalista, 
da mulher portuguesa ~fllha do 
Povo. 



PARA BREVE 
NOVA PONTE SOBRE 
0 GUADIANA 

De ha muito que se faz sentir 
a necessidade de uma ponte que · 
ligue Vila Real de Santo Ant6nio 
a Ayamonte (Aigarve -Andaluzia). 
separadas pelo Guadiana. 

Sobretudo na epoca balnear. 
a visita aquela pitoresca povoa<;ao 
andaluza e bastante intensa por 
parte dos veraneantes que tern 
de utilizar a via fluvial. nem sem
pre em condi<;oes desejaveis. 

A ponte que se pretende agora 
construir ira nao s6 dar incre
mento ao turismo como. assim se 
espera. vira fomentar as re la<;oes 
de ordem social. comercial e indus
trial entre os palses peninsulares. 

Dos cinco projectos apresenta
dos. da autoria do prof. Edgar 
Cardoso. tres ja foram excluidos. 
No entanto. as conversa<;oes. ha 
pouco ocorridas. em re la<;ao a 
escolha do projecto definitivo da 
futura ponte ja estao muito avan
<;adas. 

Segundo o projecto. que se 
ju lga como provavel. ainda que 
sujeito a varia<;Oes de pormenor. 
a nova ponte sera apenas rodovia
ria. com 1200 metros de compri
mento. 15.60 de largura e uma 
faixa de rodagem de 1 3 metros 
correspondente a quatro vias e 
importara em cerca de 300 mil 
contos. Sera custeada. em partes 
iguais. por Portuga l e Espanha. 
em conformidade com o conve
nio ja estabelecido pelos dois Go
vernos. 

Para permitir a livre navega<;ao 
no rio. tera a altura de 25 a 30 
metros acima de preia-mar. 

Conforme esta convencionado. 
cada uma das partes suportara o 
custo dos respectivos acessos. 0 ser
vi<;o de instala<;ao de fronteiras 
sera provavelmente pago pelo Go
verne portugues. 

No concurso para a adjudica<;ao 
da obra participarao empreiteiros 
porlUgueses e espanh6is e o seu 

inicio esta previsto para o pr6-
ximo ano. 

A PONTE 
E AS SUAS IMPLICACOES 

Segundo o chefe da delega<;ao 
espanhola as conversa<;oes. eng. 
Gonzalez. «as conversa<;oes inte
gram -se numa serie de reunioes 
que tern sido efectuadas nos dois 
palses. alternadamente. para esco
lher o projecto definit ive da ponte 
sobre o Guadiana. numa zona do 
rio que tern const ituido uma ver
dadeira barreira entre ambos os 
paises: pois de Rosal de La Fron
tera ate ao mar nao existe ne
nhuma ponte. fazendo-se as tra
vessias por meio de barcos. com 
todos os inconvenientes e inter-

rup<;oes em caso de mau h~mpo». 

«Trata-se - acrescentou - de 
constru ir uma ponte que atravesse 
o Guadiana. permita a navega<;ao 
e seja ao mesmo tempo urn tra<;o 
de uniao entre o Algarve e Anda
luzia. mais concretamente com 
Huelva. As vantagens que a ponte 
trara para Portugal e Espanha 
sao m)Jltip1as. pois que qualquer 
via de comunica<;ao e sempre urn 
la<;o de conhecimento. de turismo. 
de comercio e de industria». 

Por sua vez. o chefe da dele
ga<;ao portuguesa. eng. Leopoldo 
Gouveia. disse tratar-se de «uma 
obra. a todos os titulos. do maior 
interesse para os dois palses. por
quanto beneficiara as rela<;oes de 
ordem comercial. turfstica e de 
todo o genero». 

Vila Real de Santo Ant6nio -A nova ponte sabre o Guadina 
beneficiara decisivamente o turismo algarvio e as relar;:oes com 
a vizinha Espanha. atraves da ligar;:ao rapida que estabelece 
com Ayamonte. 
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INDUSTRIA REGIONAL 

A OLARIA EM VIAS DE· EXTINCAO? • 

«Velho e bem velho - pois jtl 
vem da pre-hist6ria (periodo do 
neolitico)- e o costume. certa
mente provocado pela necessidade. 
de se modelarem recipientes de 
barro que. depois de cozidos em 
fornos. tem diversas aplica<;oes. 

Quer por pe<;as intactas que che
garam ate n6s quer por fragmen 
tos. podemos avaliar o desenvolvi 
mento e perfei<;ao alcan<;ados por 
esta industria na Antiguidade. com 
particular incidencia entre os etrus
cos. gregos. persas. romanos. etc. 

Talvez aperfei<;oada aquando da 
romaniza<;ao da peninsula. certa
mente poderemos afirmar. que a 
industria da olaria deve ser coeva 
a fixa<;ao dos aglomerados popu
lacionais sobretudo onde a materia 
prima abundava. 

Em Beja tambem existiu. em 
pujante actividade. esta industria 
artesanal que se fixava. a boa ma
neira medieval. no Largo das Ola
rias a que corresponde. hoje. a 
baixa da cidade. Era todo o largo 
situado entre o «Cafe Primorosa» 
e a «Farmtlcia Silveira» em direc 
<;ao a «Papelaria Correia». 

0 uso das pe<;as de barro criou 
tais rafzes na popula<;ao alentejana 
que. nao obstante a invasao do 
esmalte. do aluminio. do plflstico 
e do pirex. ele ainda continua. nos 
nossos dias. a ter o seu Iugar. 

Quem. de entre n6s. alentejanos. 
nao se desedentou com u m 
cocharro. pucaro ou copo de tlgua 
fresca com o sabor tao caracterfs
tico da bilha de barro? Hfl ainda 
quem a prefira a {lgua gelada do 
moderno frigorlfico. 

E quem nao saboreou uma fei
joada. «ensopado a pastora» ou 
caldeirada bem cozinhados num 
tacho de barro que lhes dfl um 
paladar especial? lgualmente M 
quem o prefira. sobretudo para cer
tos cozinhados. ao modernfssimo 
pi rex. 

Todavia. por vicissitudes vtlrias. 
mas. particularmente. por ser indus-
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tria pouco rentavel. esttl em vias de 
se extinguir. 

Que nos conste. no Baixo Alen
tejo. apenas na pitoresca e afidal
gada vila de Beringel se mantem 
esta actividade. 

A industria da olaria deve ter 
sido trazida para Beringel pelos 
menges de Cister. de Alcoba<;a. 
fundadores de um convento na 
pr6pria vila. de que restam ainda 

a horta e parte dos claustros. 
Para cima de oitenta olarias. 

comportando mais de uma centena 
de artesaos e suas famflias. davam 
a povoa<;ao um cunho especial. 
uma actividade especffica fora do 
vulgar. De fei<;ao rustica. na olaria 
fabricavam-se e fabricam-se ainda. 
embora em menor quantidade. pois 
restam apenas. actualmente. meia 
duzia de oficinas. pe<;as de uso 

Restam apenas meia duzia de oficinas ... 



caseiro como bilhas para agua 
(a que se da o nome de quartas) 
barns. vasos para flores. alguidares. 
talhas. salgadeiras. assadeiras. etc. 

Os objectos sao fabricados com 
barro pr6prio da regiao. que e 
amassado com agua. ate ficar 
maleavel. capaz de ser modelado 
pelas habeis maos do oleiro. 

Depois de fabricadas. as pec;:as 
sao postas a enxugar. passando 
entao ao forno onde sao cozidas e 
retiradas para serem vendidas. 

A produc;:ao era e e ainda vend ida 
aos regatoes (a que hoje chamaria
mos os intermediarios) que. por sua 
vez. a tornavam a negociar nos 
mercados e feiras. 

0 oficio de oleiro e bastante rude 
e pouco lucrativo. Rude. pelas mas 
condic;:oes onde se encontram ins
taladas as oficinas. Rude. pelos 
processos manuais a que esta 

ESTARREJA 

SUJe•to o fabrico das pec;:as· barro. 
um pedac;:o de cana. um bocado de 
chapeu velho. um pouco de agua. 
pe na roda que gira e faz girar a 
piramide onde assenta o barro que 
e modelado. Rude. porque OS trios 
e as geadas no inverno fazem 
envelhecer. paralisar e encher de 
n6s os dedos e os pes dos artesaos. 

A maior parte da louc;:a que se 
vende em Beringel ja nao e ali 
fabricada. Vern de Aldeia do Mato. 
para manter o mercado e garantir 
ainda a tradic;:ao que se vai esfare
lando aos poucos. sem ser vnall 
zada com novos aprend1zes que se 
recusam a dar continuidade ao 
artesanato local. 

Parece que urn alemao. de nome 
Ottman. tentou industriar em Berin
gel a olaria sem o ter conseguido. 

Certo e que. dentro de poucos 
anos. a olaria em Beringel deixara 

de ex1st•r. quando os carolas que 
ainda a sustentam. lhe dao vida e 
prestigio. de1xarem de viver. E com 

'eles morrera uma gloriosa tradi
c;:ao de algumas centenas de anos 
que tornou esta vila bern conhe
cida Ia fora. mesmo Ionge. pelo seu 
artesanato local. 

Talvez marcados por urn bair
rismo. lamentamos que tal venha a 
acontecer. 

Por que nao se reestrutura toda 
esta actividade a tim de que os 
novos se sin tam atraidos por ela? 

Arte. marav1lhosa arte a do oleiro 
que de um bocado de barro informe 
consegue produzir artisticas e utili
tarias pec;:as onde ele poe toda a sua 
a 1m3 de .artista! 

Quem pode ajudar a salvar esta 
industria?» 

A.M.- V. R. 
(in «Noclcias de Beja») 

PARQUE DE CAMPISMO DA GAIVINA 
Uma Comissao do Clube de Cam

pismo de Estarreja. tendo como um 
dos elementos actives o sr. Jose Luis 
Figueira Vidal. din§mico Presidente da 
C. A. da Camara Municipal do nosso 
arrendamento de 20 anos de uma ~rea 
de terrene de cerca de 60 000 m2. 
na Gaivina. Quinta Ramada. Torreira. 
propoe-se levar ali a efeito uma obra 
de vasto alcance turistico. que vir~ 
valorizar extraordinariamente a zona 
e obviar as carl!ncias verificadas no 
sector. 

0 terrene. que vai da estrada nacio
nal (Ria) ao Mar. tem uma vastidao 
que permitir~ a montagem de cerca 
de 1500 barracas e das mais variadas 
estruturas. por forma a constituir. finda 
que seja a 3. • fase do empreendi
mento. um dos mais importantes par
ques de Campismo do Pafs. 

A primeira fase. de montagem. j~ 
em comeco de execuc;;ao para o Parque 
poder funcionar a partir de Maio pr6-
ximo. abranger~ as seguintes obras 
vedac;;ao dos 60 000 m2 com uma 
rede de arame de pelos menos 2 m de 
altura; redes de ~gua. luz e esgotos. 
pelo menos em 30 000 m2. e respecti· 
vos acessos e limpeza do terrene e 
execuc;:ao de uma recepc;;ao e de um 
pequeno auto-service (mini-mercado); 
execucao de um bloco sanit~rio com 
a ~rea coberta de 250 m2. 

Na 2.• e 3. • fases. as obras prosse
guirao. ampliando-se a restante ~rea. 

constando do projecto a construcao 
de um edificio para cafe-restaurante. 
um parque infantil. um parque de 
jogos polivalente e uma piscina. e 
ainda. extra-fases. de uma residl!ncia 
para o guarda permanente do Parque 
e de bungalows. 

0 Clube de Campismo de Estar
reja conta. para a realizacao desta 
promissora obra. com comparticipa
c;;oes da Direcc;;ao Geral de Desportos. 
da Federacao Portuguesa de Cam
pismo e Caravanismo. das Juntas de 
Turismo e outras instituic;;oes. oficiais 
ou nao. alem das contribuic;;oes dos 
campistas 

Campismo: Urgente a constru(:BO de mais parques. 
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SUBSiDIOS PARA A HISTORIA 

DOS PORTUGUESES 

NOS ESTADOS UNIDOS DA AM~RICA 

EMIGRANTES PORTUGUESES NA CALIFORNIA 

Segundo os dados existentes. 
a emigrayao ponuguesa para a 
Cali f6rnia. come9a nos fins do 
seculo X'{ I II. atraves de um pequeno 
grupo de a9orianos como tripu
lantes de navios americanos de 
pesca da baleia. que ao escalarem 
os A9ores no intuito de carrega
rem provisoes. recrutavam tam
bam tripula9ao a9oriana. Oeste 
periodo destacam-se algumas figu
ras que fizeram hist6ria. como foi 
o caso de Ant6nio Jose Rocha 
que. segundo a «lenda». teria deser
tado de um navio baleeiro em 
Monterey. sendo posteriormente 
autorizado a permanecer neste ter
rit6rio pelas autoridades coloniais 
espanholas de entao. Em 181 5. 
Ant6nio J. Rocha. depois da inde
pendencia do Mexico. ja natu 
ralizado mexicano. encontra-se no 
pequeno Iugar entao denominado 
Pueblo de Nuestra Senhora Ia Reina 
de los Angeles y de Porciuncula. 

Af veio a constru1r um edificio de 
adobe. mais tarde vendido a muni
cipalidade. tornando-se por volta 
de 1853 o primeiro city hall de 
Los Angeles. Este a9oriano foi 
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tambem proprietano de uma grande 
fazenda. La Brea Ranch. com cerca 
de 1800 hectares. zona onde hoje 
se situa a Miracle Mile. segmento 
do Wi lshire Boulevard. aglomerado 
comerc1al de grande prosperidade 
de Los Angeles. Admite-se que 
tenha sido Rocha o pioneiro e fun
dador das primeiras estay6es baleei
ras da Calif6rnia. 

A pesca da baleia. consagrada 
na literatura americana. universal
mente conhecida. pela obra de 
Herman Melville («Moby Dick». 
«A Baleia Branca»). fo i uma das 
principais actividades das primei 
ras levas de emigrantes portugue
ses na Calif6rnia. No a no de 1 855 
existiam cerca de 17 companhias 
portuguesas actuando em Monte
rey. Os navios baleeiros eram geral 
mente comandados por america
nos. embora a totalidade da sua 
tripula9ao fosse portuguesa. Na 
decada de 1870 as esta96es baleei
ras estendiam-se ate a costa da 
Baixa Calif6rnia e desde Crescent 
City ate San Diego. No museu 
existente na esta9ao de Monterey 
ainda se encontra alguma 

documenta9ao original escrita em 
ponugues. As ultimas esta96es 
californianas vieram a desapare
cer por volta de 1880. 0 seu desa
parecimento deve-se em parte a 
quase extin9ao desta especie mari
nha. No entanto. a assinalada vida 
da comunidade portuguesa deste 
tempo. ficou marcada na topogra
fia pela existencia de nomes como 
Portuguese Cove ou Portuguese 
Bend. 

A corrida ao ouro no recuado 
ano de 1849. tambem contribuiu 
para a emigra9ao sistematica de 
portugueses para os Estados Uni
dos. A noticia do aparecimento do 
metal amarelo, hoje hist6ria 
povoada de mitos e lendas. atraiu 
tambem grande numero de a9o
rianos que. como iantos outros. 
se vieram a desiludir da miragem. 
acabando a sua maior parte por se 
estabelecer na Bafa de Sao Fran
cisco como agricultores. pescado
res ou pequenos comerciantes. 

Criaram-se entao algumas comu
nidades portuguesas de relevo 
numerico. mas de actividade pre
dominantemente rural. como a de 



San Leandro. Hayward. San Jose e 
Santa Clara. Estes emigrantes dedi 
cavam-se a cnac;:ao de galinhas e 
ovelhas. cultivo de hortalic;:as. a 
pesca nos rios e mar e em d•versos 
trabalhos em serrac;:oes de made~ra 

Entre 1 871 e 1 880 observa se 
um periodo de forte surto emigra
t6rio. Este surto alterou de modo 
relativo a acuvidade econ6mica 
entre comunidades portuguesas 
existentes e os seus descendentes· 
nos princip10s do seculo hav•a ja 
notavel vida comerc•al. com lojas. 
hoteis e restaurantes. propriedade 
de portugueses Em 1905 fundou
·Se o Portuguese-American Bank 
(mais tarde absorv•do pelo Wells 
Fargo Bank). com capitais intei
ramente provenientes da comuni
dade portuguesa. A criac;:ao de um 
banco com capitais exclusivamente 
portugueses atesta bem do desen
volvimento econ6mico que. entre
tanto. a comunidade atingira. 

No entanto. a partir de 1917 a 
emigracao portuguesa sofre uma 
primeira grande recessao com a lei 
conhecida pelo literacy test. rea
lizado sobre os em1grantes pelas 
autoridades americanas · consistia 
a lei em d1ficultar a entrada de emi
grantes analfabetos Ora. ate entao. 
cerca de 80% dos portugueses que 
demandaram os E.U A. estavam 
nestas condic;:oes. Mais tarde. por 
volta de 1920. estabeleceu-se uma 
percentagem de em•grantes para 
cada nacionalidade. perm1t1ndo esta 
ultima a entrada de 400 portugue
ses por ano. 

Nos principios do seculo a vida 
dos emigrantes estava completa
mente. ou quase. votada a sua pr6-
pria sorte. As convenc;:oes e acor
dos sobre emigrac;:ao. entre Por
tugal e outros palses nao exis
tiam. ou se existiam eram vagos e 
imprecisos o que deixava margem 
para situac;:oes de agravamento das 
condic;:oes de vida dos emigrantes. 

Felizmente que esse tempo esta 
definitivamente arredado No en
tanto. e bom que cada um de n6s 
saiba um pouco do que foram 
esses tempos. do mu1to que. entre
tanto. se conseguiu modificar. 

Cerim6nia da naturaliza980 nos E.U.A. Em 1975. emigraram 
para este pais 11 845 portugueses. 

FORAM OS PORTUGUESES 
OS PRIMEIROS A EXPLORAR t 
A AMERICA? 

Quem foi o primeiro euro
peu a desembarcar no territ6-
rio que depois se tornou os 
Estados Unidos da America? 
Nao foi Colombo, o explora
dor italiano ha muito acla
mado como o descobr idor da 
America em 1492, pois que 
este jamais aportou ao norte 
das Antilhas e das ilhas 
Baa mas; nem Leif Ericsson, 
pois as explorac;:6es dos 
Vikings no hemisferio ociden 
tal. cerca do a no 1000, estao 
tao imersas em lenda que os 
historiadores ha decadas vAm 
resistindo as reivindicac;:6es 
escand i navas. 

Na realidade, os primeiros 
foram os portugueses 
- assim dizem os defenso
res de uma teoria apresen 
tada em 1920 pelo dr. Edmund 
Burke Delabarre, professor 
de Psicologia na Universi
dade de Brown, que se baseou 

em caracteres ou inscric;:oes 
encontradas no Rochedo de 
Dighton, um bloco de arenito 
de 40 toneladas descoberto 
nas margens do rio Taunton, 
em Massachusetts. A rocha, 
desde a sua descoberta em 
1680, tem sido objecto de 
debate e c uri osidade por 
parte dos historiadores. 

As suas estranhas inscri
c;:6es foram atribuidas a dife
rentes colonizadores, e ate 
m esmo aos Indios. Mas o dr. 
Delabarre afirmava que algu 
mas das inscric;:6es represen 
tavam a data de 1511 e outras 
a cruz da Ordem de Cristo, 
ornamentac;:ao tipida das naus 
portuguesas. Dizia ele que as 
inscric;:6es, semelhantes a 
letras latinas , pareciam 
representar o nome de Miguel 
Corte Real. Ora Corte Real 
- dizem as cartas regias por-_... 
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tuguesas- partiu de lisboa 
por volta do ano de 1502 com 
duas novas naus em direcc;lio 
ao continente americano, e 
dele nunca mais ninguem teve 
noticias. 

A lguns modernos aficcio
nados de hist6ria, como o dr. 
Manuel Luciano da Silva, 
acreditam que Corte Real 
e a sua tripulac;lio viveram 
junto com os indios na area 
de Massachusetts, durante 
nove anos, pelo menos. 0 dr. 
Silva, especialista em medi
cina interna num centro me
dico de Rhode Island e um 
serio estudioso da hist6ria 
portuguesa, afirma que a pele 
clara dos indios ali encontra
dos posteriormente por colo
nos europeus chegados a 
regi~o «era uma caracteris
tica herdada dos homens da 
tripulac;lio de Miguel». 

0 dr. Silva apoia a teoria de 
Delabarre acerca das inscri
c;oes no Rochedo de Dighton, 
que se asemelham as cruzes 
relig iosas da Ordem de Cristo 

Na foto ao alto. durante as comemorat;6es do bicentenario dos 
Estados Unidos. o navio-escota portugues «Sagres» e saudado 
por um barco americano. Em baixo, . Ponte Braga em Fall River 
(Massachusetts). em homenagem a um marinheiro luso-americano 
falecido em Pearl Harbor. em 1941. 

e aos escudos de armas tipi
camente portuguesas. Nota 
tambem que a data de 1511 
que seve nas inscric;oes apre
senta o que parece ser um 
cinco em forma de «S». «Esse 
seria o modo como um por
t u g u es o ter i a escrito», 
explica Silva a um articulista 
da revista «National Geogra
phic». 

Mas, afinal. o que levaria 
os exploradores a gravar na 
rocha tais coisas? Explicam 
os historiadores que se trata 
do sistema de apadroar. pelo 
qual os exploradores portu
gueses esculpiam em pedras 
para assinalar o acto de posse 
das terras por ele descobertas 
a mando do rei de Portugal. 
Afirmam Silva e outros que as 
inscnc;oes no Rochedo de 
Dighton significam «Miguel 
Corte Real e aqui, por von
tade de Deus, chefe dos 
indios». 

(«Horizontes USA»- n.o 5) 
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e 0 ENSINO DA LEITURA 
.Editorial Estampa 

livro preparado pela UNESCO. 
dedicado sobretudo aos respon
s~veis pela formacao de profes
sores prim~rios. mas tambem de 
ineglwel interesse para quem acom
panha de perto a problem~tica da 
educac;ao em geraL Baseado nas 
experiencias levadas a cabo em 
paises de diferen te desenvolvi 
mento econ6mico. nele poderiio os 
pedagogos e educadores portugue
ses recolher experi~ncias para o 
enriquecimento da sua pr~tica pro
fissionaL 

e A NOVELA POLICIAL-DEDU
TIVA EM FERNANDO PESSOA 
- F'ernando Luso Soares- Edi
tora Diabril 

A complexa e multifacetada per
sonalidade de Fernando Pessoa 
analisada atraves de um dos menos 
conhecidos aspectos da sua acti
vidade literaria- o conto pol iciaL 
Muito embora o tema merecesse 
atenc;ao mais profunda. pode con
siderar-se um valioso contributo 
para o conhecimento do poeta da 
«Ode Triunfah>. 

• VIAGEM INVOLUNTARIA A 
SI BtRIA -Andrei Amalrik
Editora Livros do Brasil 

Testemunho real da vida na 
Uniao Sovietica em que o autor 
(um intelectual dissidente) nos 
relata os seus cinco anos de depor
tac;i!o na Siberia. «Pretendi apenas 
- escreve Amalrik no pretacio
que o leitor vendo o que vi com 
os meus olhos. pudesse pelo menos 
fazer o seu julgamento ( .. . ). Sen
tir-me-ei satisfeito se o meu livro 
vier a contribuir. numa humilde 
medida. para destruir a ideia de 
que a forc;a e a coacc;ao podem 
conduzir a resultados positivos» 

• REFLEXOES SOBRE A CHINA 
-Alvaro Guerra - Editora Pers
pectiva e Realidades 

lmprevisivel e sempre mistenosa. 
a China concentra em si as aten-

c;oes de todo o Mundo. Entre a 
admirac;ao e o temor. as opinioes 
sobre esta grande pot~ncia perma
necem envoltas na dificuldade que 
o Ocidente tem em entender uma 
sociedade fechada sobre si. mile
naris.' onde se verificam aconteci
mentos que muito podem influen
ciar a marcha da Humanidade. 
Alvaro Guerra foi ver a China e 
trouxe-nos um documento valioso 
- mas infelizmente curto - que 
pode responder a muitas das per
guntas sobre a sua actual reali
dade social. polltica e culturaL 

e 0 DESORDENADOR - Geor 
ges Elgozy- Arcadia Editor a 

A informatica. associada a todo 
os aspectos da vida quotidiana 
invadiu o nosso universo fisico e 
mental como meio de satisfazer 
todas as aspirac;oes da in tel igen
cia . Transformou as estruturas. os 
meios de gestao. as condic;oes da 
decisao Finalmente. a Humanidade 
dispoe de prodigiosos recursos de 
informac;ao e de acc;ao : conheci
mentos ilimitados a prec;os limita
dos. Em que ponto est amos? Ape
sar de tudo. o presente livro nao 
e um «requiem» pelo ordenador. 
mas uma advert~ncia pelo seu uso 
incorrecto. 

• 0 HOM EM DO FUTURO 
Paul Lengrand - Moraes Editores 

Ao Iongo de 22 anos de trabalho 
na UNESCO. o autor teve oportu
nidade de acompanhar de perto 

• ELEMENTOS PARA UMA global sobre os problemas da 
POLITICA EXTERNA DO POR- NacAo Portuguesa. entAo con
TUGAL DEMOCRATICO - Me- frontada com um regime dita· 
deiros Ferreira torial incapaz de encontrar as 

A politica externa portuguese solucoes que se impunham para 
assume cada vez maior impor- a defesa dos interesses nacio
tAncia - quer para os nossos nais. «Nesta reflexlio global 
interesses internos, quer ainda - escreve na introducAo o 
para o papel que podemos e dr. Eduardo Paz Ferreira -
devemos desempenhar no con- um papel muito important& ll 
texto europeu e mundial. Tres desempenhado pela analise das 
textos do actual ministro dos opc;Oes de politica externa que 
Neg6cios Estrangeiros, dr. Me- poderiam servir o povo por
deiros Ferreira, constituem esta tuguAs. Nela fica clara mente 
publicacllo editada palo M.N.E. afirmada a imperatividade da 
Sllo ales a tese apresentada ao tarefa de descolonizac;1io e a 
Congresso da Oposic1io Demo- sua ultima ligac;Ao A participa
crlltica em Abril de 1973. o c;llo do nosso Pals na obra de 
discurso proferido na data de construcAo europeia e no esta· 
adesllo de Portugal ao Conse- belecimento de um dialogo en
lho da Europa e a intervencllo tre a Europa e a Africa». 
na 31.S Sessllo da Assembleia lmportante documento para 
Geral das NacOes Unidas. De o entendimento da perspective 
assinalar neste livro o primeiro_.....portuguesa em relacAo ao 
dos textos referidos (a tese Mundo, bern como para a com
apresentada ao Congresso da preensllo do pensamento poii
Oposic;llo Democratica). que tico do chafe da diplomacia 
correspond& a uma reflexllo portuguese. 

PANORAMA DAS LITERA· 
TURAS - Leon Thoo rens
Livraria Bertrand 

Em oito volumes. um dos mais 
completos itinerarios do pensa
mento e da arte da escrita desde 
os prim6rdios da civilizacao ate 
aos nossos dias. Trabalho de grande 
profundidade. «Panorama das Lite
raturas» granjeou para o seu autor 
o Premio Malpertius. em 1971 . 

e PORTUGAL, CINOUENTA 
ANOS DE DITADURA - Ant6-
nio de Figueiredo - Publicacoes 
D. Quixote 

Panorama 
das Literaturas 

1 
~ .... - .. ""' }f\, 
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a evoluc;ao da educac;ao de adul
tos. tendo contribuldo com diver
sos estudos para a elaborac;ao do 
conceito de educac;ao permanente. 
Apresenta-nos neste volume uma 
perspectiva da educac;ao perma
nente baseada na ligacao en tre o • 
pensamento e a accao. na utili
zac;ao das varias formas da experi
encia humana - perspective que 
segundo as suas pr6prias palavras 
«impl ica mudancas rad ica is na 
estrutura e funcionamento das 
sociedades. hoje em dia desoma
nas ( .. )». 

• ,_ . ..:-...-... :1.~ 
~- "'" ·~ It . 1Q 
, ' ,

1' • "' . , I ·• ' 

Publicada originalmente em ln
glaterra e nos Estados Unidos. 
em 1975. esta obra faz parte da 
documentacao indispensavel para 
o conhecimento do regime que 
durante 48 anos no subdesenvol
vimento econ6mico e social man
teve Portugal no subdesenvolvi
mento econ6mico e sociaL No 
livro. a figura de Salazar aparece 
e reaparece na cena atraves dos 
acontecimentos que mais influen
ciaram o Pals - a mare alta do 
fascismo e do nazismo. a guerra 
civil espanhola. a segunda guerra 
mundial. as guerras coloniais por
tuguesas. alem de outros perlodos 
de rotineira opressao interna. 

e GARCIA LORCA ASSASSI
NADO - Jose Luis Vila-San 
-Juan - Livraria Bertrand 

e 0 MUNDO QUE NOS PER
DEMOS - Peter Laslett- Edi
c;oes Cosmos 

Ensaio sobre a estrutura da 
sociedade inglesa antes da Revo
luc;ao Industrial. A natural vas
tidao do tema remeteu o autor 
para questoes de extrema curio
sidade. principalmente pelo facto 
de estas se encontrarem na sua 
maior parte «sepultadas» nos ciosos 
arquivos das comunidades locais. 
ou mesmo pertencentes a pessoas 
sem qualquer actividade relacio
nada. Trabalho precioso para os 
especialistas de tao complexo tema. 

. J ........... ,. Mi 

.& 2 ~ •:.~ 
e OBRAS COMPL ET AS DE 
FRANCISCO DE SA DE 
MIRANDA - Editora Sa da Costa 

Sa de Miranda e considerado 
o introdutor em Portugal das novas 
formas literarias do Renascimento. 
Homem para quem a vida e a 
obra constituem uma s6 pec;a. 
nenhum dos seus contemporaneos 
se elevou a tao grande altura na 
defesa da justi~a para o homem 
humilde e na compreensao do 
fen6meno sociais do seu tempo. 

A morte de Garcia Lorca foi 
durante tanto tempo silenciada por 
interesses politicos que se tornou 
cada vez mais necess~rio destrin
c;ar este tragico acontecimento. 
Do assassinato foram dadas inu
meras versoes. nenhuma delas no 
entanto suficientemente compro
vadas. Confrontando dados e 
apoiando-se em abundantes tes
temunhas e acontecimentos. o au
tor estabelece uma teona com a 
qual espera contribuir decisiva
mente para esclarecer factos geral
mente deformados por interpreta
coes tendenciosas. 
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----AOS ASSINANTES ----
A tim de facilitar a cobranc;a das quantias enviadas para assinatura da Revista «25 de Abril». agradecemos 

aos nossos leitores o favor de observarem o seguinte: 
Toda a correspondencia deve ser enviada para Prac;a do Areeiro. 11. 2.0 , esq. - lisboa. Contudo. 

os documentos para pagamento (Cheques. vales de correio. ordens de pagamento. etc.) devem ser dirigidos 
simplesmente a Secretaria de Estado da Emigrac;ao. conforme o exemplo abaixo indicado. Mars agradecemos 
que qualquer documento (incluindo o pr6prio remetente) seja escrito de forma bern legivel. de preferencia 
em maiusculas. 

CAIXA ECONOHICA 
PORTUGUESA 

C1 

ESC. 

PAISES 

Fran~a ... 

Btlglca 

Alemanhe . . . 

lnglaterra .. . 

Eapenha .. . 
Braall ... 

CanadA ... \••• 

E. U. A. 

Outros palaea de Europe 

s 

CONDICOES . DE ASSINATURA 
(VIA A£REA) 

12 MESES 

260$00 46 F. 

260$00 370 F. B. 

260$00 24 D. M. 

2&0tOO 4.60 £ 

200tOO 80 P. 

320tOO 116 Cr. 

340$00 1' d . 

340$00 16 d . 

260t00 

Outros pela.. fora de Europa ... 340$00 

--- - ---------------- -----

£>( 19 

6 MESES 

126$00 23 F. 

126t00 180 F. B. 

126$00 12 D. M . 

126t00 2.60 £ 

100$00 240 P . 

160t00 60 Cr. 

170t00 d d. 

170$00 8 d. 

125$00 

170$00 

Oueiram enviar-me mensalmente a revista «25 de Abril» Preencha este cupao. recorte-o pelo 

da Secretaria de Estado da Emigrac;:ao. Para o efeito. envio a tracejado e envie o. iuntamente com 

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

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

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

LOCALIDADE ....................................... .................... . 

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

a importancia respectrva para. 

Secretaria de Estado 
da Emigrac;ao 
Prac;a do Areeiro. 11 -2. o Esq. o 

lisboa- PORTUGAL 
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a sua casa 
no seu pafs 

Todos nos crescemos com a 1de1a de ter uma casa. Desde os bancos da 
escola Agora e mais fac1l E nao so uma casa para v1ver ou para arrendar. 

mas ate uma terra para amanhar. Moradias, terras. andares, podem ser 
comprados com os empresumos da POUPAN<;:A-CRIODITO. 

Mas o que e a POUPAN<;:A-CAtDITO? 10 uma nova conta bancaria espe
Cial para os emigrantes portugueses. Uma conta de ~Ros1to que da direito 
a ter ~· Para si, que trabalha e vive no estrangeiro. Entao, abra ja 
uma conta de POUPAN<;:A-CRIODITO, para a qual passara a fazer as suas 
transferenc1as em m:>eda estrangeira. Os JUros deste deposito vao ate 

10,5%. E durante 5 anos pode contrair um empresumo 1gual ao deposito que 
liver acumulado. em qualquer altura. 0 emprest1mo max1mo e de 1000 contos. 

Com o deRos1to e o emRres!lmo. em con1~. reahzara ma1s facilmente os seus 
pro1ectos. A taxa de Juro destes empresumos e baixa- a pen as 6.5%! 0 Estado cobre 

a d1feren(fa. Tem ate 12 anos para pagar. lsen<;ao de s1sa e de contnbui(f<'lo pred1ctl durante 10 anos. 
Ccnsulte Jil a Caixa Geral de Depos1tos. E fa(fa quanto antes o seu depos1to de 'POUPAN<;:A-CRIODITO! 
Con f ie em Portugal! 0 seu Pais renovado! 

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 6() 
Av. Pres1dente Vargas, 62-AIO DE JANEIRO • Largo do Calhanz-LISBOA 2 • 80. Av M~rce<~u-PARIS 



LOGO 'A PARTIDA A TAP RECEBE-0 COMO NA SUA TERRA! 
DE ONDE QUER QUE ESTEJA NOS TRAZEMO-LO PARA: 

NIENT~ 

ACORES 

EMADEIRA 

TRANBPDRTEB 
AIIIEDS PDRTUDUE&EB 


