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palavras sao de um cliente 
nosso. E poderiam ser ditas por 
qualquer .Portuguh. Em Franc;a. 
Na Alemanha. No Canada. Em qual
quer pars do mundo. 

Porque, e aqui, em Portugal, que o 
dinhelro estci seguro. £ aqul que ele 
flea a render. £ aqul que ele faz 
falta. Para o desenvolvlmento do 
nosso Pafs! 

Deposite na Caixa Geral de Depositos 
Sem eocargos para si 
Rf:mdimento assegurado, com garantia do Estado 

DEPOSITOS A ORDEM - ATE 70 CONTOS 4% AO ANO 
DEPOSITOS A PRAZO - DE 9.5% A 10,5% AO ANO 
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AOS ASSINANTES: 

Retomamos finalmente o contacto. Nlo quando querlmos. Nem como 
querfamoe, mae como foi posslvel, entre precalc;:os e dificuldades. Uma 
certeza: a de que tudo eer6 feito para que o ritmo ser6 feito para que o ritmo 
men .. l POII8 ser cum.Prido. E um sincero obrigado pel a compreenslo demons-
trade. · 

AOS QUE NOS RJ;CEBEM PELA PRIMEIRA VEZ : 

A revilta quer ser uma presenc;:a de Portugal. Junto de si e dos seus 
familiaree e amigos. Com informac;:6es do que se passa por c6. Com von
tade de melhorar~ Com necessidade de si e das suas not(cias tambltm. 

A TODOS 08 PORTUGUESE!8 NO EXTERIOR : 

Um voto: G:uj o novo ano seja cheio com dias em que a esperanc;:a se 
realize. A eu• e a A todos ve portugu8188. Portugal faz-se dessa maneira 
simples. 
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editorial 
Portugal precisa de construir um futuro. E ha momenros em que a questao nao 

e dar respostas a problemas velhos que nunca as tiveram. mas mais do que isso. p6r 
as coisas. rodas etas no seu devido Iugar e inventar a safda. Recuperar o tempo perdido. 
E recupera-lo hoje em Portugal e tambem abrir as portas. rodas as ponas. aos traba
lhadores ponugueses espa/hados pelo mundo exterior. 

Quem le as canas. as propostas. as crfticas ou ouve esses traba/hadores. aper
cebe-se que Ia onde estao. se alguma coisa os preocupa a serio e o que se passa neste 
seu pals. E eles sabem porque. Porque basta de serem exclufdos. Ja o foram por via 
das situa96es de miseria e repressao que os obrigaram a partir e nao aceitam agora 
que tudo se fa9a sem eles ou utilizando ate o fruto do seu trabalho para sem eles 
construir Portugal. Querem saber como e. Querem informa9ao adequada. que nao ha. 
Querem ser uma parte intervenience do processo portugues. Por isso se organizam. 
discutem. fazem propostas de trabalho. distinguem quem os apoia de quem pretende 
continuar a engana-los. a servir-se deles. De Fran9a ao Canada. da Venezuela a 
Australia . Pedem apoio. bibliotecas. subsfdios para trabalho. desejam participar no 
desenvolvimenco das regioes donde safram. Diga-se que a/go se esta ja a fazer. mas 
e tempo de se ajustar processos. E tempo de accionar todo um dispositivo organi
zacional que partindo das comunidades de emigrantes atraves de associativismo livre. 
permita que cada trabalhador portugues se informe. comunique. conhe9a a sua 
situa9ao e se decida por comportamenros que /he permitam ultrapassar os condicio 
nalismos em que vive. 

E isso podera aconcecer. Podera. se for proporcionada a participa9ao concreta 
dos emigrances em todas as actividades s6cio-culturais e de forma9ao. se a quem 
vive e craba/ha fora. for concedido o necessaria esclmulo. se forem os emigrances a 
enconrrar u caminho com as suas pr6prias potencialtdades 'numanas e mesmo 
materiais. 

E muita coisa posta no condicional mas o que se pretende e que os emigrantes 
nao percam a sua pr6pria identidade cultural e conservando-a e desenvolvendo-a. 
se transformem em elos fortes e privilegiados da liga9ao entre Portugal e o mundo 
exterior. 
, E tempo de nao perder coisa nenhuma nem ninguem para a reconstru9ao de Por-

tugal. E isro e ja uma vontade polftica de dar as emigra96es um tratamenco especffico 
nas areas do ensino e da ac9ao s6cio-cultural. Sera tambem um reconhecimento do 
fen6meno emigrat6rio como factor permanence. esclarecedor e determinante no 
evo/uir do processo portugues ou como meio por excelencia de situar Portugal em 
rela9ao ao mundo exterior. 

E tudo. mas tudo mesmo. nao dependera canto das ideias. que essas ate tem 
por regra curso livre. mas principalmente da coragem para enconrrar estruturas ade
quadas a concrettza9ao e por via disso capazes de ultrapassar a for9a de amoniza9ao 
das burocracias e das institui96es ja implanradas. Para o caso. a organiza9ao dos 
emigrances em todos os nucleos de concentra9ao. em associa96es e comissoes e 
necessaria. Os problemas. a realidade e a eficacia de ac9ao Mo-de situar-se no asso
ciativismo de base e nas comunidades congregadas ao redor das suas pr6prias neces
sidades escolares. sociais e culturais. E tudo isso. todos esses problemas vistos numa 
nova perspectiva. A de recuperar quem. por culpas alheias se teve de afastar para 
sobreviver. A de abrir as portas de Portugal aos Portugueses. 

E que as recenres muta96es na sociedade ponuguesa. podem estar a chegar 
aos emigranres em termos de violencia que b/oqueia. "E preciso que se lhes diga a 
verdade. Que eles sao necessarios para a revolu9ao. Ia onde estao e ca donde sa/ram. 
E preciso que sejam finalmente sujeitos de sua pr6pria inser9ao no processo ponugues 
e nao meros objecros de actua9ao desgarrada. sectorial ou o que e pior. duma instru
menraliza9ao econ6mica. Por outras palavras. e mais nao dizemos porque. ate nisto. 
serao eles quem devem dizer tudo o resto. e precise respeitar no emigrante a pessoa. 
o cidadao portugues e encara-lo como sujeito e nao como objecto de actuac;ao qual
quer que seja. 
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MENSAGEM DE NATAL 
DO PRESIDENT£ DA REP0BLICA 

«Portugueses: 

Entendi ser do meu dever, e far;o -o com protunaa 
a/egria, dirigir- vos nesta quadra festiva umas breves 
palavras de saudar;ao, de amizade e de esperanr;a. 

0 Natal, festa de familia por excelencia, deve 
ser um tempo de reflexao, um tempo de meditar;ao. 
um tempo de autocrftica. como hoje se diz. ou de 
exame de consciencia como mais humanamente se 
devera dizer. Que essa reflexao. essa meditar;ao, 
esse exame de consciencia nos possam levar, na 
humildade fecunda um pouco de n6s mesmos, 
a interrogarmo-nos, a perguntarmo-nos acerca do 
que temos sido, do que temos feito e do esforr;o 
que temos despendido para a construr;ao de uma 
sociedade mais feliz. 

Quando a vida nos proporciona chegar-se a um 
estado sereno bastante para sabermos que nao 
somos s6 bem mas tambem nao somos s6 mal, 
ainda que pudessemos ter sido menos egofstas e 
mais uteis no esforr;o despendido para a transfor
mar;ao para melhor do mundo que nos rodeia, 
parece-me estarmos no caminho da verdade. 

Esta simples verificar;ao, este resultado singelo 
de um breve exame de consciencia. nao duvido 
que !eve o homem que procurou compreender-se 
a si mesmo a compreender os outros que, tal como 
ele, levam dentro de si defeitos e qualidades. Uma 
tal visao da existencia sera meio caminho andado 
para a tolerancia que todos.. sem excepr;ao1 preci
samos de acarinhar, de cultivar, para de/a dispormos 
para com os outros, como bem precisamos que os 
outros a sintam para connosco. 

E seja-me permitido ir um pouco mais Ionge, 
e esperar, para todos n6s, que essa tolerancia, de 
que tanto carecemos, seja nao apenas o resultado 
de uma reflexao convencional, de um nao ju/gar
mos mal os outros, mas sim o fruto de um ben
querer generalizado entre as gentes desta velha 
familia lusitana. 

Animado dessa esperanr;a, desejo a todos os 
portugueses. onde qi.Je,... que eles se encontrem, 
que o Natal lhes traga a paz e a confianr;a, que os 
homens tao mais facilmente encontram quanta mais 
livres, justos e verdadeiros procuram ser.» 



Pinheiro de Azevedo: 

0 VI GOVERNO 
CONTINUARA FIEL 
AO SEU · PROGRAMA 

A comunica9a0 que o primeiro -ministro Pinheiro d6 Az•Wido
fez 80 Pals no passado dia 23. e que tr8nscrevemos na In~ 
bem pode enrender-se como o balan9o do que foi a vicm t/08 
portugueses ao Iongo destes 20 meses de Revolucao. V~ 
v~rias crises. as perspectivas que se nos 8brem nao podsm :eon
siderar-se risonhas. bem pelo contrario. Muitos sacriflcios nos v.lo 
ser exigidos. e tudo depende como conseguimos 8 indisfJf(J44veJ 
consciencializa9ao para os problemas que traduzem s siru,plo 
real. Os emigranres nao foram esquecidos. e as medidlls ~ 
adoptadas em rela9ao aos seus dep6sitos bancarios --que ~
rao 8 poder ser feitos em moeda estrangeira- sao bsm 0 exMnplo 
de uma pol/rica que acima de tudo pretends defendet. ae ~& 
mteresses. t o seguinte o texto mtegral da comumc~ • hll. 
pe/o pomelfo-ministro almiranre Pmheiro de Azevedo. 

«Tao s6 a aproximac;:ao da testa 
da familia humana justificaria que 
me dirigisse ao Pars para desejar 
a todos os portugueses. isso mesmo 
que o Natal significa -a alegria de 
ter nasc1do e de viver em fraterni
dade e em paz. 

Esses sentimentos parecem. agora 
definitivamente regressados ao cora 
c;:ao dos portugueses. Passadas as 
angustias da longa espera da liber
dade; passadas as primeiras exal
ta<;:oes do seu uso; passados. ou a 
caminho disso. as ansiedades do 

seu abuso. parece comcidir com este 
segundo Natal livre. mas primeiro na 
consciencia do que vale a liberdade. 
o reencontro de Portugal com a sua 
verdadeira vocac;:ao politica. 

Aproximamo-nos de um ponto 
de equilibria entre as inova<;:oes 
desejadas e as inova<;:oes temidas. 
Temos agora os pes bem assentes 
no chao e podemos caminhar com 
seguranc;:a. guiados pela estrela das 
metas trac;:adas. 

Desejar a todos os portugueses 
um Natal feliz. e enunciar um senti
menlo votivo circunscrito a um mo
mento. Fa<;:o-o com sinceridade. com 
alegria e com gosto. Desejar-lhes. 
como de uso. um Novo Ano- pr6s
pero. era demagogia. 0 novo ano. 
s6 por milagre poderia se-lo. 

Acredito nos milagres que cabem 
na vontade dos homens mas. con
dic;:ao desse milagre. e que tenha
mos consciencia de que e preciso 
tenta- lo. ____. 
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Por isso considerei meu dever 
escolher precisamente esta quadra 
para pedir aos meus concidadaos 
um momento de medita9ao sobre o 
que o ano de 1976 exige de todos 
n6s. 

Oepois da tentativa aventureirista 
do golpe de 25 de Novembro. o 
Pals parece ter entrado numa fase 
de acalmia e de clarifica9ao politica. 
Sao agora mais encorajantes as pers
pectivas de consolida9ao da demo
cracia. 

Afastado o perigo de a condu9ao 
de minorias activistas. com total 
desrespeito pelas op96es. ja clara
mente manifestadas. pela maioria da 
popula9ao. temos agora que concen
trar o melhor da nossa aten9ao e do 
nosso esfor9o sobre os problemas 
econ6micos. 

0 Pais continua a enfrentar gra
vissimos problemas : aumento do 
desemprego. descida da produ9ao. 
integra9ao dos retornados das ex
-col6nias. nos circuitos da produ9iio 
e do consumo. desequilibrio da 
balan9a de pagamentos. quebra do 
investimento. insolvencia de empre
sas. insuficiencia das condi96es de 
vida das camadas mais pobres da· 
popula9iio. que em larga medida t.em 
sido deixadas a margem do pro
cesso de redistribui9ao de rendi
mentos. 

Muitas das dificuldades e pertur
ba96es da nossa vida econ6mica. 
herdadas do anterior regime. tem 
encontrado prolongamento e ate 
refor90 nas incertezas criadas pela 
instabilidade politica e nas naturais 
reac96es ao nao acatamento da 
autoridade democratica. Se a cla
rifica9ao da vida politica e o refor9q 
das institui96es democraticas pude : 
rem prosseguir. sem grandes sobres
saltos a situa9iio econ6mica experi 
mentara sem duvida. consideraveis 
melhorias. 

TUDO TEM 
0 SEU PRECO 

«Ha ja alguns sinais. por ora ainda 
tenues. de que o clima politico· que 
se seguiu aos acontecimentos de 25 
de Novembro esta a ter efeitos esti
mulantes sobre a economia: os dep6-
sitos em bancos tem estado a subir: 
houve recupera9ao significativa nas 
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remessas de emigrantes : atenuaram
-se as dificuldades que vinham a ser 
experimentadas quanto a renova9ao 
de emprestimos e outras opera96es 
financeiras em pra9as estrangeiras: 
admite-se que as transac96es imobi
liarias tenham come9ado a aumentar. 

«t porem evidente que nao bas
tam os condicionalismos de ordem 
polftica para garantir a normaliza-
9iiO da actividade econ6mica. 

Algumas das principais causas das 
dificuldades econ6micas que enfren
tamos ligam-se com a crise da econo
mia internacional: por um lado. essa 
crise afectou. seriamente. as nossas 
exporta96es. criando desemprego e 
outros desequilibrios graves em mui
tas actividades que se apoiam no 
mercado externo; por outro. a subida 
dos pre9os do petr61eo e de outras 
mercadorias importadas contribuiu. 
fortemente. para intensificar as ten
sees inflacionistas e para agravar 
as dificuldades da nossa balan9a de 
pagamentos. tambem fortemente 
atingida pela queda das exporta96es. 

SACRIFICIOS DE TODOS 

Outros factores de depressao resul
tam de transforma9ao estrutural que 
tem estado a verificar-se na econo
mia portuguesa. com o justo objec
tivo de lan9ar as bases de uma 
sociedade socialista. Encontramo-nos 
precisamente sobre a ponte entre 
o passado e o futuro. entre um sis
tema de explora9ao do homem e 
um sistema de dtgnlftca9iio do 
homem. Toda a transforma9ao tem 
o pre9o de alguma perda de energia. 
Recupera-la-emos com vantagem 
acrescida. 

Para tanto. ha que investir sacri
flcios: governantes. trabalhadores. 
quadros tecnicos. dirigentes de ser
vi9os publicos. gestores de empre
sas e demais agentes econ6micos. 
A novidade. por agora. reside apenas 
na generaliza9ao e na justa reparti-
9iio dos esfor9os. 

Esses esfor9os deverao orientar
-se. fundamentalmente para os 
seguintes objectivos : 

- Relan9ar a produ9ao e comba
ter o desemprego: 

- Eliminar os desequilibrios eco
n6micos contribuintes do agrava
mento da inflac9ao e do «deficit» 
da balan9a de pagamentos : 

- Evitar desigualdades na distri 
bui9iiO dos rendimentos. com prio
ridade para os grupos mais desfavo
recidos da popula9ao. 

0 Governo acaba de aprovar um 
vasto conjunto de diplomas legais 
emanados do Ministerio das Finan-
9as. atraves dos quais se dao ja 
passos importantes para a realiza9ao 
dos objectivos enunciados. A esses 
diplomas outros se seguirao. prepa 
rados por outros Ministerios. com a 
mesma finalidade. 

Trata-se. pois. e em primeiro Iugar 
de criar condi96es para aumentar a 
produ9ao e o nivel de emprego. 
A produ9ao desceu. em 1975. de 
forma que justifica as maiores apreer.
soes. A essa descida da produ9ao 
associa-se um nivel de desemprego 
que podemos considerar alarmante. 
Esse nlvel de desemprego resulta da 
conjuga9ao de varios factores des
favoraveis. que se manifestaram 
simultaneamente: a queda do inves
timento interno; a descida das expor
ta96es determinada pela crise econ6-
mica internacional: o afluxo maci90 
de retornados das ex-col6nias; 
a diminui9ao consideravel das pos
sibilidades de emigra9ao. em virtude 
de altos niveis de desemprego nos 
palses para onde mais se encami
nhavam os trabalhadores portugue
ses. 

Para aumentar a produ9ao. devera 
actuar- se. prioritariamente. sobre o 
investimento. as exporta96es e a 
produ9ao agricola e havera que asse
gurar a subsistencia de unidades 
produtivas. cujas condi96es de via
bilidade foram particularmente afec
tadas pel a conjuntura de crise » 

AMORTIZAR UMA DIVIDA 
COM OS EMIGRANTES 

«0 credito e Outro lnStrumento 
decisivo. embora. por Sl S6, nao 
suficiente. para a realiza9ao dos 
nossos objectivos. Oaf que se tenha 
atribuldo a politica de credito ele
vada cota9ao no conjunto das me
didas de policia econ6mica que o 
Conselho de Ministros acaba de 
aprovar. 

Procurar-se-a que nao faltem 
meios de financiamento para a expan
sao da produ9iio e para a realiza9iio 
de investimentos de que possam 
resultar o aumento de emprego e a 
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amplia<;ao da capacidade produtiva 
em sectores essenciais. 0 Bane? de 
Portugal continuara a expand1r o 
seu apoio ao sistema bancario. Por 
outro lado. evitar-se-a a sub1da das 
taxas de juro nos emprestimos. ape
sar dos condicionalismos inflacionis
tas. para que nao haja agravamento 
dos encargos financeiros a suportar 
pelas empresas. 

Para facilitar a expansao da pro
du<;ao e do investimento baixaram
-se as taxas de juro nos emprestimos 
de especia l interesse para a econo
mia nacional. Foram assim benefi 
ciadas as taxas de juro dos finan
ciamentos a agricultura - incluindo 
as do Credito Agricola de Emergen
cia - e favorecidos os emprestimos 
as pequenas e medias empresas. 
credito a exporta<;ao OS financia
mentOS a constru<;ao civil e as ope
racoes relativas a outras modalidades 
de investimento. 

Outras med idas. no dominic da 
politica de cred ito. foram agora apro
vadas pelo Conselho de Ministros. 
com o object ive de melhorar as con
dic;oes de funcionamento do sis
tema bancario. de reforc;ar a con
fianca do publico nesse sistema e de 
ampl iar os recursos utilizaveis para 
a expansao do cn§dito. 

De entre elas destacarei apenas 
para uma referencia breve. a cria
<;ao dos dep6sitos especiais para 
emigrantes. Trata-se de uma inicia
tiva justificada pelo especial carinho 
com que o Governo encara a defesa 
dos interesses dos trabalhadores por
tugueses que. um pouco por toda a 
parte. dign ificam a patria com o seu 
trabalho honesto e que. por viverem 
Ionge dela. lhe tem amor dobrado. 
Os dep6sitos especiais para emi
grantes poderao ser constituidos em 
moeda estrangeira. oferecendo aos 
respectivos titulares protec<;ao con
tra riscos cambiais. Alem disso. apre
sentam a vantagem de uma mais 
ftlcil mobilizacao. 

Vantagens que representam afinal. 
modesta am ort izacao da enorme 
dfvida de todos n6s para com eles. 
Outras medidas se seguirao. 

MAS, NADA DE ILUSOES 

Paralelamente temos de eliminar 
os desequilfbrios econ6micos funda
mentais da nossa economia. 

0 consume aumentou. a produ
<;ao decaiu . 0 Pais consome muito 
mais do que pode. lsso s6 tem 
sido possfvel porque baixou o inves
timento e porque se tem estado a 
utilizar aceleradamente. as reservas 
de ouro. e divisas. Mas nao podemos 
continuar a viver com um nivel redu
zido de investimento. lsso significaria. 
em breve. a estagnacao econ6mica e. 
desde ja. a persistencia do desem
prego. Por outro lado. se deixarmos 
esgotar rapidamente. as reservas de 
ouro e divisas. chegaremos por im
possibilidade de importacao de mate
riais essenciais ao fu ncionamento de 
grande parte das nossas industrias. 
a uma situacao de catastrofe econ6-
mica diffcil de imaginar. 

Estamos ainda a telflpo de rein
troduzir os equi librios fundamentais 
na nossa economia. sem quebras 
acentuadas do consume. Mas. para 
isso. teremos que aumentar rapida
mente. a producao e. ao mesmo 
tempo. que conter novos aumentos 
de consume. Se nao conseguirmos 
que a producao cresca rapidamente 
e nao desviarmos para 0 investimento 
e para a reduc;ao do «deficit» da 
balan<;a de pagamentos os recursos 
adicionais obtidos por essa via. esta
remos a condenarmos por muitos 
anos a estagna<;ao econ6mica a 
inflacao galopante e a desordem 
social. Os sacrificios que agora 
recusarmos. o futuro os cobrara 
com juros ou seja. com redobrado 
sofrimento. 

t talvez necessaria. a dvertencia 
dos numeros. 0 desequilibrio entre 
os niveis da produ<;:ao e do consume 
estao a traduzir-se fundamental
mente. pela multiplica<;:ao de «defi
cits» em numerosos sectores da 
economia; «deficit» na conta geral 
do Estado. sensivelmente superior a 
30 milhoes de contos em 1975. 
«deficit» de mais de 30 milhoes de 
contos na balanca de pagamentos 
correntes com o exterior. «deficit» 
no fundo de abastecimento. provo
cado pelos subsidies aos precos de 
varios produtos que se agravou de 
10 milhoes de contos nos ultimos 
dezoito meses. «deficit» de cerca de 
6 milhoes de contos no sistema de 
Previdencia Social. em 1975. «deficit» 
de dezenas de milhoes de contos em 
numerosas empresas nacionalizadas. 

naquelas em que o Estado foi for
cado a intervir para evitar o encer
ramento e o desemprego e noutras. 
ainda. do sector privado. Esses «defi
cits» tem estado a ser suportados 
atraves de creditos que. por serem 
de reembolso problematico. corres
pondem. efectivamente. em muitos 
casos. a verdadeiros subsidies. 

Mas que ninguem se iluda. o 
aumento da emissao monetaria para 
cobrir os enormes «deficits». que 
temos deixado formar. nao constitui 
solucao para os nossos problemas. 
A emissao monetaria destinada a 
financiar «deficits» se nao for acom
panhada p_gJ-aumentos de producao. 
acaba. necessariamente. por provo
var a reducao do investimento. o 
aumento das importacoes e a subida 
dos precos. Ate aqui tem sido possi
vel evitar que os precos subam 
descontro ladamente. porque os 
investimentos desceram. substancial
mente. porque as reservas de ouro e 
divisas tem permit ido suportar o 
desequilfbrio da balanca de paga
mentos. Quando se tornar imprati
cavel continuar a reduzir o investi
mento e houver. como ja ha. neces
sidade de o aumentar; quando a 
queda das reservas de ouro e divisas 
obrigar a reduzir os «deficits» da 
balanca de pagamentos. nada nos 
podera salvar de uma infla<;ao galo
pante. da escassez de certos produ
tos essenciais e do alastramento do 
desemprego. a nao ser que. entre
tanto. se tenham tomado as medi
das produtivas de aumento da pro
du<;:ao e de contencao de consumes. 

As solucoes a adoptar passam 
necessariamente. pela reducao dos 
unidades produtivas. Essa red u<;:ao 
implica por sua vez subidas de pre
¢os. agravamentos de impostos e 
conten<;ao de aumentos salariais. 

Foi isso o que. como contribui
cao ainda parcial se pretendeu com 
varias das medidas agora adoptadas 
pelo Governo. 

Assim. a t im de reduzir o «deficit» 
do Orcamento Geral do Estado. 
e tendo em vista outros objectives · 
de politica econ6mica e social. foram 
agravados varios impostos. Eleva
ram-se varias taxas do imposto de 
transaccoes. nao s6 com a preocupa
<;:ao de obter receitas. mas. princi
palmente. para travar a expansao do 
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consume de alguns bens. menos 
c6digo da sisa e da contribui9ao 
predial. com finalidades. em parte 
t iscais e .. em parte. retacionadas. 
com a redistribui9ao dos rendimentos 
e a reparti9ao mais equitativa da 
carga tributaria. Por outro lado. terao 
de se efectuar cortes apreciaveis nos 
pedidos de verbas solicitadas por 
varios servi905 e departamentO$ 
publicos. com vista ao or9amento 
de 1976. Esse or9amento vira. ine
vitavelmente a apresentar um «deficit» 
muito elevado. Esse «deficit» sera. 
em grande parte. necessaria. porque 
representa um instrumento de rea
nima9ao da actividade econ6mica. 
Nao podera. todavia. atingir o nivel 
que resultar ia da satisfa9ao integral 
de todos os pedidos apresentados por 
servi9os publicos. sob pena de os 
seus efeitos inflacionistas se torna
rem amea9adores. 

Os or9amentos do sector publico 
nao devem continuar a ser. como 
infel izmente foram em 1975. mais 
um instrumento de desvio de recur
sos para o consume. em vez de 
actuarem em sentido contrario. cana
lizando fundos do consume para 
o investimento. lsso obrigara a que 
se tenham de aumentar os impostos 
sobre algumas despesas de consume 
e sobre alguns rendimentos destina
dos ao consume. e de aplicar medi
das mais efectivas de austeridade 
nas despesas publicas que nao tem 
caracter reprodutivo. 

DESTRUIR A DEMAGOGIA, 
OS MITOS .. . 

Na mesma ordem de ideias. sera 
necessaria reduzir alguns subsidies 
que tem estado a ser concedidos. 
com o objective de manter os pre-
90S de certos bens e servi9os moito 
abaixo do respective custo. · · 

Embora se justif iquem excep!foes. 
temos de ter a coragem de desviar 
para o desenvolvimento da produ9ao 
e do investimento os recursos ·f inan
ceiros que tem estado a ser esterili
zados em subsidies ao consume e 
aos salaries. 

Tera de procurar-se o equ ilfbrio 
f inanceiro de muitas das empresas 
que estao a ser aguentadas por subsi
dies. atraves do aumento da produ -
9ao e. na medida em que este s6 por 
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si nao seja suficiente. atraves da ele
va9ao dos pre9os e da conten9ao dos 
custos. incluindo os custos salariais. 
E quando acontecer que. apesar 
disso. o equilfbrio se nao ati nja. 
nao resta outro caminho que nao 
seja a reconversao das empresas ou 
mesmo a sua morte. 

Gerou-se entre n6s a falsa ideia 
de que o desemprego consequente 
do encerramento de uma fabrica ou 
da dissolu9ao de uma empresa e um 
mal que deve ser evitado a todo o 
custo. E. de acordo com essa peri
gosa demagogia. temos refor9ado 
com subsidies nao reprodutivos. a 
inviabilidade econ6mica de muitas. 

Ha que destruir esse mito. 
0 desemprego subsidiado representa. 
em termos de economia integrada. 
um mal bem menor do que o subem
prego suicida. E pena que os traba
lhadores nem sempre estejam em 
condi96es psicol6gicas de aceitar 
esta verdade. 

·Este ponto dos custos salariais 
de importancia basica para a reestru
tura9ao da nossa economia. Os 
aumentos in iciais dos sa Iarios rea is. 
a seguir a revoiU<;:ao de 25 de Abril. 
tiveram por efeito promover uma 
redistribui9ao dos rendimentos do 
capital para o traba lho. Dessa forma 
compensou -se a perda da posi9ao 
relativa dos rendimentos salariais 
no rendimento nacional que se t inha 
verif icado durante os ultimos anos 
do regime fascista. 

Entretanto. durante o ultimo ano. 
a produ9ao decresceu. os grandes 
grupos capitalistas foram nacionali
zados. a maior parte das empresas 
privadas foram duramente atingidas 
pela crise econ6mica e muitos dos 
salaries continuaram a crescer. Dai
resultou que algumas das subidas 
salariais tem criado enormes dese
quilibrios a numerosas empresas: 
que s6 tem pedido manter-sea custa 
de f inanciamentos que. efectiva
mente. constituem subsidies. Por 
outro lado. em muitos casos. a 
subida dos sa Iarios provocou o encer
ramento de empresas. principalmente 
das mais pequenas. contribuindo 
para engrossar o desemprego. 

Perante esta situa9ao e dadas as 
pressoes que os aumentos salariais 
tem estado a exercer sobre os custos 
e sobre a procura de bens de con
sumo. torna-se evidente que o futuro 

da economia portuguesa. nos pr6-
ximos meses. vai depender estreita
mente da disciplina que os sindica
tos e os trabalhadores em geral acei
tarem quanto as suas reivindica96es 
salariais. Se continuarmos a ter de 
enfrentar tentativas de fazer crescer 
os salaries a ri tmo superior ao dos 
pre90S sera extremamente difici l li
vrarmo- nos da espi ral inflacionista. 
da estagna9ao econ6mica e do de
semprego e. ao fim de algum tempo. 
da escassez de bens importados. 
mesmo dos mais essenciais. 

Uma das chaves para a recupera-
9ao econ6mica. durante os meses 
mais pr6ximos. tera de ser um s61ido 
acordo entre o Governo e os sindi
catos quanto a uma politica de rendi
mento adaptada as reais possibili
dades do Pais. E este um aspecto 
sobre o qual me permito insistir. 
Teremos de estar conscientes de que 
no estado actual da economia por
tuguesa os aumentos de salaries ja 
s6 muito raramente traduzem uma 
transferencia de poder aquisit ivo dos 
capitalistas para os trabalhadores. 
No caso das empresas nacionalizadas 
ou com interven9ao do Estado. o 
capitalista desap~receu e quem tem 
de suportar o encargo com os aumen
tos dos salaries e a colectividade. 
0 mesmo acontece. alias. com em
presas privadas em situa9ao defi
citaria. que tem de ser suportadas 
com injec96es de credito para nao 
cairem na ruina. Os aumentos de 
salaries que nEIO correspondam as 
possibilidades reais da economia 
virao a ser pagos sob a forma de 
infla9ao pelos pr6prios trabalhado
res. sobretudo pelos desempregados 
ou por outros grupos sociais mais 
desfavorecidos Este ultimo aspecto e 
muito importante e merece a nossa 
reflexao. A redistribui9ao de rendi
mentos que se operou da classe capi 
talista para a classe trabalhadora 
beneficiou muitos trabalhadores com 
um nivel de vida acima da media 
nacional. 

Em contrapartida. foram margina
lizados. neste processo de redistri
bui9ao. numerosos portugueses que 
se mantem em condi96es extrema
mente diflceis no limite inferior da 
escala de distribui9ao dos rendi
mentos. Trata-se dos desemprega
dos. dos velhos e invalidos com 
reformas exiguas. ou mesmo sem 
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reforma. dos que nao tem emprego 
certo e dos camponeses pobres. 
Para construirmos uma sociedade 
mais justa. teremos de dar especial 
prioridade a satisfa<;ao das necessi
dades dessas camadas. especial mente 
desfavorecidas. da popula<;ao portu
guesa. lsso nao pode ser conseguido 
a pen as a custa dos altos rendimentos. 
que foram ja fortemente afectados. 
0 Governo tem. ainda. muita coisa a 
fazer. em rela<;ao a esses rendimen
tos. nomeadamente atraves do sis
tema fiscal do «controlo» de alguns 
pre<;os. e da mais efectiva discipl ina 
das acumula<;oes de empregos. Mas 
os rendimentos mais elevados. s6 
por si. nao representam ja uma 
massa suficiente para compensar as 
necessidades dos mais desfavoreci
dos. Alem disso. nao se podem des
truir todos OS incentives as iniciati
vas produtivas e a competencia pro
fissional. Nao podemos continuar a 
afugentar os tecnicos mais validos 
para o estrangeiro ou para posi<;oes 
de inercia. 

Eis um panorama cujo enunciado 
nao constitui. talvez. uma boa prenda 
de NataL E nao faltara quem disso 
me acuse. Mas tenho duvidas. Ma 
prenda seria. quanto a mim. conti
nuar a alimentar ilusoes. precisa
mente nesta quadra em que todos 
somos propensos a elas. 

E o povo portugues. mais do que 
promessas fagueiras. que a realidade 
desmente. precisa da certeza de que 
tem a !rente dos destines do seu 
Pais. um Governo disposto a chamar 
pelo nome aos bois. e a desagradar. 
quando for precise. para constru ir 
uma sociedade justa. democratica. 
igualitaria e livre. onde caibam todos 
os portugueses 0 socialismo. tal 
como o entendemos. livre e de rosto 
humano. repele a demagogia e a 
mentira. E pede aos cidadaos os 

sacrificios indispensaveis. a come<;ar. 
pelo que me diz respeito. pelo de 
ouvirem e meditarem. em plena qua
dra festiva. um discurso realista e 
de algum modo sombrio . 

0 VI GOVERNO 
TEM PERNAS ... 

- Nao gostaria de term1na1. sem 
uma alusao a situa<;ao politica. Tem
-se especu lado muito sobre uma pre
tensa crise do VI Governo. Nao ha 
tal. 0 VI Governo. confirmado por 
esse triu nfo da vontade popular. 
que foi o 25 de Novembro. tem per
nas para andar. Alguns acertos deter
minados pelo afastamento vol u n
tario - e de ha muito previsto
do sr. ministro da Industria. e pelo 
preenchimento de alguns lugares de 
secretario de Estado que nao chega
ram a ser preenchidos. voltaram a 
acender. como era natural que acon
tecesse. a chama do debate entre os 
partidos nele representados. 

Nesse debate viria a inserir-se. 
como incidente e nao mais. o pro
blema das dissidencias internas. e 
que creio passageiras. ocorridas no 
seio do Partido Popular Democra 
tico. 

Mas tudo sem quebra de identi
dade. o VI Governo continuara fiel 
ao seu programa e sem fundas alte
ra<;oes de fisionomia. a conduzir o 
carro do Poder pelos caminhos da 
democracia. em cujas bermas se 
encontram setas apontadas aos que 
julgam pendente para a direita ou 
para a esquerda. e bem certo de que 
numa sociedade que ele pr6prio 
deseja pluralista. nao podera nunca 
agradar a toda a gente. cuidara de 
pender para a defesa intransigente 
da justi<;a. da prosperidade e da feli
cidade dos portugueses. 

Debita-se tambem alguma ansie·
dade a questao de saber qual 0 
papel reservado as For<;as Armadas 
no futuro politico do Pals. E. como 
sempre. as opinioes dividem-se. Ha 
quem as deseje nos quarteis e quem 
as pretenda no Poder. 

A questao e simples. 0 Movi 
mento das For<;as Armadas fez uma 
·revolu<;ao que esta Ionge de ter 
atingido a sua fase sazonal. E ponto 
de honra dessa revolu<;ao o regresso 
a uma estrutura democratica que 
possibilite ao povo portugues o 
auto governo. por via representa 
tiva. Quem governar. ha-de antes 
ter merecido a confian<;a da maioria 
dos port~ses. livremente expressa. 

Simplesmente: a democracia e 
menos um regime do que uma 
pratica. E. ap6s quase meio seculo 
de apatia polltica. nao se ha-de 
estranhar que OS partidos que vao 
sedimentando os seus programas e 
a sua clientela precisem de algum 
tempo para encontrarem o ponto de 
coexistencia que dispense a arbi 
tragem das For<;as Armadas. 

A voca<;ao destas nao e. obvia
mente. o dirigismo politico. Cabe
-lhes algo que dele e pressuposto e 
garantia. mas que com ele se nao 
confunde: a salvaguarda da indepen 
dencia nacional. da autoridade. da 
justi<;a e da ordem. Assim. a anteci
pa<;ao do seu regresso aos quarteis 
dependera da maturidade politica 
dos que tiverem de substituf-las. 
Ate Ia. terao de continuar a arbitrar 
os conflitos e a desbloquear as ten
soes em que a democracia tropece. 
Mas sempre imbuidas. e isso e o que 
mais importa. da preocupa<;ao de se 
fazerem substituir logo que possivel. 

Termino como comecei: dese
jando a todos os portugueses um 
bom Natal e o Novo Ano que for
mes capazes de merecer.» 

A CRIACAO DOS DEPOSITOS ESPECIAIS PARA EMIGRANTES E UMA 
•NICIATIVA JUSTIFICADA PELO ESPECIAL CARINHO COM QUE 0 
GOVER NO ENCARA A DEFESA DOS INTER ESSES DOS TRABALHADORES. 
POATuGUESES QUE, UM POUCO POR TODA A PARTE, DIGNIFICAM A 
PATRIA COM 0 SEU TRABALHO HONESTO E QUE POR VIVEREM LONGE 
D~LA. LHE T~M AMOR DOBRADO. 
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UMA IGUAL·DADE DE DIREITOS 
E DEVERES :·ENTRE 
OS TRABALHADORES EMIGRANTES 
E OS TRABALHADORES NACIONAIS 
DOS VARIOS PAISES 
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Reformular coda a ac980 governamental ponuguesa 
no sector da emigra9ao. e a tarefa a que se propoe o 
actual responsavel pelo departamento respectivo. Rui 
Machete Tal tarefa - considerada hoje como funda 
mental e priomaria. quer para o revigoramento da nossa 
economu:J. quer para arender as necessidades e legftimos 
anseios dos pr6prios emigrantes - requer a part ida um 
conjunto de condi96es sem as quais nada podera ser 
feito com exito. Dessas condi96es destaca-se a neces
sidade de fornecer aos emigrantes o maior esclarecimento 
possfvel sobre codas as questoes da vida nacional e dos 
problemas que directamente lhes dizem respeito. mesmo 
que em cenos casos tal se traduza em verdades que 
alguns desejariam ver a bom recato . .. 

RUI MACHETE: 

OS EMIG RANTES 
DEVEM SABER 
0 QUE 

Fief ao princfpio de que apenas com a verdade se 
constr6i a democracia. o Secret!Jrio de Estado da Emi
gra9a0 respondeu a varias perguncas das quais damos 
o reg1sto mcegral. 

SE PASSA 
NO PAiS 

P. - Na generalidade, como 
define e encara em termos de 
resolu~Ao os grandes problemas 
que hoje se colocam a emig ra~Ao 
portuguesa? 

R. - Os problemas da emigra9ao 
portuguesa podem dividir-se em dois 
grandes sectores: por um lado o 
da melhoria das condi96es de vida 
dos trabalhadores portugueses radi 
cados no estrangeiro. e por outro 
o de conseguir novas e melhores 
coloca96es. para emigrantes por
tugueses. 

A situa9ao de crise em que estao 
a viver as economias capitalistas 
nao permite que haja condi96es de 
aumento da nossa emigra9ao para 
esses paises (ref1ro me aos casos 
paruculares da Fran9a e Alemanha 
na Europa e dos Estados Unidos 
e Canadtl na Amenca. uma vez que 
como se sabe. nao htl emigra9ao 
s1gmf1cauva para os palses socla
hstas e comunistas) 

Constatado este facto. o primeiro 
problema que se coloca e justa
mente ode conseguir que as pessoas 

que It! trabalham. venham a obter 
melhores condi96es de vida. quer 
do ponto de vista econ6mico. quer 
do ponto de vista social e cultural. 

Um dos principais problemas dos 
nossos emigrantes. sobretudo na 
Europa (e evidente que os proble
mas variam muito de pals para 
pais). e 0 das condi96es sub-huma
nas em que a maior parte deles 
vivem. Nao tem habitualmente uma 
habita9a0 condigna. e iSSO e funda
mental resolver. para que se acabem 
de vez com os bairros da lata e 
com todos os problemas sociais ine
rentes a estas condi96es de vida. 

Se o trabalhador portugues puder 
viver em condi96es semelhantes 
aquelas em que vivem os seus 
colegas naturais dos palses onde 
se encontra. muitos problemas so
dais se resolverao. uma vez que 
nao serao mais olhados como seres 
inferiores. Ser-lhes-a muito mais ftlc il 
a integra9ao no pais onde trabalham. 
nos meios sociais onde habitam. 
tornando-lhes a vida. embora sem
pre dura. muito mais suportavel. 

Outros aspectos importantes sao 

«NAO PODEMOS 
PRETENDER POR 
UM LADO QUE 
OS EMIGRANTES 
FACAM PARTE DO 
POVO PORTUGUI:S, 
QUE DEVAM 
APOlAR PORTUGAL 
DECISIVAMENTE 
NESTA ARRANCADA 
PARA 
A RECONSTRUCAO 
ECONOMICA 
DO PAIS, E 
SIMULTANEAMENTE 
NEGAR-LHES 
QUALQUER 
PARTICIPACAO 
DO PONTO DE VISTA 
POLfTICO.» 
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as condic;:oes de trabalho. 
Os trabalhadores portugueses emi

grados tem direito nao s6 a esta
bilidade do seu emprego e a tra
balhar em condic;:oes de seguranc;:a. 
como ainda a valorizarem -se pro
fissionalmente sempre que o pre
tendam fazer. 

Os trabalhadores portugueses e 
suas familias tem igualmente direito 
ao ensino em condic;:oes apropriadas 
tanto na lingua portuguesa como 
das linguas estrangeiras. assim como 
ao desenvolvimento da cu ltura nacio
nal e das relac;:oes desta com as 
culturas onde se encontram. 

Ha ainda muitos outros aspectos 
de ordem tecnica. que acabam tam
bem por se reflectir na vida quoti 
diana dos emigrantes. Refiro-me em 
particular a problemas de abono de 
fami lia. questoes como remunera96es 
iguais para os emigrantes e para 
os nacionais dos pafses onde se 
encontrem. problemas de subsidio 
de desemprego. previdencia e assis
tencia na doenc;:a. 

Neste ultimo ponto. o da previ 
dencia. muito ha a fazer aqui em 
Portuga l. uma vez que se deve 
procurar um esquema que permita 
que os descontos. normalmente mais 
elevados. que fazem na Franc;:a ou 
na Alemanha por exemplo. nao se 
venham a perder. pelo facto de 
receberem em Portugal pensoes mais 
modestas. 

t preciso encontrar-se f6rmulas 
para que os trabalhadores emigrantes 
nao venham a deixar de beneficiar 
das importancias que descontaram 
quando trabalharam em Franc;:a ou 
na Alemanha. 

Tudo isto sao pontos importantes 
que no fundo se podem reunir dentr'o 
de um principio geral : o de que 
deve haver uma igualdade de direi(os 
e deveres entre os trabalhado{es 
emigranres e OS traba/hadores nacio: 
nais dos varios pafses. . 

Esse e portanto o primei ro sector 
onde hoje defrontamos com os pro
blemas mais relevantes que se poem 
a emigrac;:ao portuguesa nos pa~ses 
europeus. pois nos paises da Ame
rica a situac;:ao e bastante diversa. 

0 segundo problema que estamos 
a enfrentar e 0 problema criado 
essencialmente pelas dificuldades 
econ6micas que Portugal atravessa. 
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Nao nos esquec;:amos da vinda ma
cic;:a de refugiados de Angola e 
de outras ex-col6nias de Africa (cal
culada em cerca de 350 000 pessoas) 
que vem exercer uma pressao enorme 
no mercado de trabalho e agravar 
uma situac;:ao de desemprego ja 
existente. 

Esta situac;:ao cria um problema 
ao qual a economia portuguesa nao 
esta ainda neste momento em con
dic;:oes de responder. 

Estamos a atravessar uma crise 
econ6mica resultante em parte da 
crise que grassa na Europa e em 
parte ainda das pr6prias transfor
mac;:oes sociais e politicas que se 
registaram em Portugal e que. nor
malmente. tem que repercurtir-se. 
pelo menos numa fase preliminar. 
em certos aspectos da situac;:ao eco
n6mica. 

Nao temos postos de trabalho 
e tentamos resolver este problema. 
num primeiro momento atraves da 

DEVE HAVER 

UMA IGUALDADE 

DE DIREITOS 

E DE DEVERES 

atribuic;:ao de subsidies (ou de desem
prego. ou outorgados pela IARN. 
para o caso dos refugiados) . 

Mas tambem e um facto. que 
estas pessoas nao podem viver du
rante um Iongo periodo atraves de 
subsidies. alem de que a nossa 
e'conomia nao aguenta uma situac;:ao 
deste genero. Seria uma situac;:ao 
completamente an6mala. ter num 
pais uma percentagem tao elevada 
de individuos sem colocac;:ao. Seria 
mesmo algo de insustentavel. 

Nestas circunstancias. e preciso 
encontrar neste periodo. digamos a 
medio prazo. soluc;:ao de colocac;:ao 
para estes milhares de pessoas. em 
paises onde possam encontrar con
dic;:oes de trabalho que lhes permi
tam refazer a sua vida. 

Tem-se procurado abrir perspec
t ivas a emigrac;:ao. apesar das con 
dic;:oes adversas que ja referi na 
primeira parte e sem quaisquer hip6-
teses de colocac;:ao significativa em 
paises socialistas ou comunistas. 
como ja afirmei. 

As diligencias que tem sido fei
tas. abrem perspectivas a emigra 
c;:ao para a America Latina para 
paises como a Venezuela. Bolivia. 
Equador e tambem Argentina. e 
ainda relativamente a paises para 
onde tradicionalmente nao se emi
grava. como o lrao. 

Relativamente ao Brasil. tem-se 
registado em igrac;:ao significativa. mas 
nao organizada. 

Procura-se tambem conseguir que 
as restric;:oes a emigrac;:ao nos Esta
dos Unidos e no Canada sejam levan 
tadas. ou pelo menos seja facilitado 
um aumento de quotas de emigrac;:ao 
no que diz respeito aos portugueses. 

Esse e portanto um outro cami 
nho. uma outra tarefa urgente. e e 
nesse sentido que se inscreve o 
nos so recente i ngresso no Cl ME 
(Comite lntergovernamental de Mi
grac;:oe·s Europeias) porque e um 
Organismo que pode facilitar. do 
ponto de vista tecnico. esses esque
mas de colocac;:ao em condic;:oes 
aceitaveis para os emigrantes sobre
tudo nos parses da America Latina. 

P. - M uito embora, natural
mente, o que se pretende neste 
m o mento e regularizar a situa
c;ao, podera enunciar algumas 
das suas principais causas, em 
relac;ao ao periodo p6s-25 de 
Abril ? 

R. - A emigrac;:ao portuguesa 
antes de 25 de Abril caracterizou-se 
por um surto enorme. perfeitamente 
desordenado. As pessoas nao tinham 
aqui condic;:oes de vida e preten
diam emigrar de qualquer maneira. 
Durante algum tempo o Estado por
tugues. de forma perfeitamente ile
gitima. violou o direito fundamental 
a emigrar. impedindo que. pelo me
nos em certos sectores. se proce
desse a essa emigrac;:ao. lsso criou 
o seguinte: as pessoas emigraram 
de qualquer maneira. atravessaram 
as nossas fronteiras ilegalmente e 
foram muitas vezes exploradas nos 
paises de emigrac;:ao por empresa
rios pouco escupulosos. Se pensar-



mos que os trabalhadores portu
gueses nessa altura estavam total
mente desprotegidos. pois os ser
vr<;:os o ficiais que os devram apoi_ar 
eram pratrcamente rnexrstentes. nao 
nos admiramos da explora<;:ao de 
que foram alvo. Com o 25 de Abril 
essa srtuacao nao se alterou signi
frcatrvamente. Naturalmente que o 
25 de Abnl for uma alteracao poli
trca extremamente rmportante do 
ponto de vista da filosofia que 
passou a orientar a Administrac;ao 
Publica. mas o seu efeito no que 
diz respeito aos 6rgaos da Admi
nistracao Portuguesa que trabalha 
no estrangeiro s6 a pouco e pouco 
se comec;aram a fazer sentir. Uma 
mudan<;:a significativa e a forma 
como os paises de emigrac;ao pas
saram a encarar Portugal. Ja nao 
somos uma ditadura fascista. mas 
srm um pais que procura aproxi
mar se das institiurcoes democra
trcas lsso levou a urn grande clima 
de srmpatia em relacao a Portugal. 
clrma de simpatia que naturalmente 
tambem beneficia os problemas que 
se inscrevem nas relac;oes interna
cionais bilaterais entre os parses. 

P. - Quer dizer q ue tudo isso 
permitiu uma melhoria de con
d i<;;6es para se poderem firmar 
novos e melhores acordos? 

R. - Exacto. Hoje ha condicoes 
do ponto de vista politico para que 
sejam firmados novas acordos com 
a Franca. Alemanha. Holanda. Bel
grca e Luxemburgo. Ha tambem que 
referrr o movimento de solidariedade 
e srmpatia de certos paises que 
tinham tornado uma atitude reti
cente em relac;ao a emigracao. como 
e o caso da Venezuela que eu M 
pouco referi. e que estao ho1e drs
PO'>tos a ddr uma ll'UIIO maror oope 
racao neste momenta drficll que 
Portugal atravessa do ponto de vista 
econ6mico. Por outro lado tem-se 
procurado a pouco e pouco criar 
nos pr6prios services um espirito 
mais humanista. isto e. criar as 
condicoes para que os emigrantes 
sejam vistas nao exclusivamente na 
perspectiva de pessoas que enviam 
remessas. mas numa perspectiva mais 
ampla de homens na totalidade da 
sua personalidade. e que vivem nes
ses paises fazendo parte da comu 
nidade portuguesa. 

Ouanto aos aspectos negatives 
duma politica migrat6na p6s-25 de 
Abril. creio que eles se venficaram 
sobretudo em dois niveis: um pri
meiro foi que as infra-estruturas que 
apoiam a emigracao. que ja de si 
nao estavam ainda desenvolvidas 
sofreram um periodo de perturbac;ao 
muito assmalavel lsto srgn fica que 
se torna fundamental que esses ser
vices venham a ser reestruturados 
para que se possa realmente rea
lizar uma acc;ao eficaz de apoio 
aos emigrantes. 0 segundo ponto 
diz respeito a um problema que e 
tambem um problema politico: a 
partrr de um determinado memento 
da evolucao do processo politico 
portugues criou-se em certos meios 
da informac;ao estrangeira. nomea
damente nos paises da imigra<;:ao. 
uma imagem extremamente negativa 
em relacao ao que esta a passar-se 
em Portugal. Essa imagem negativa 
teve reflexes na maneira como alguns 
emrgrantes portugueses passaram a 
ser encarados. e isso criou nas pr6-
prias col6nias de emrgrantes portu
gueses no estrangeiro uma sensac;ao 
de incerteza que nao beneficiou quer 
a atitude dos empresarios em relac;ao 
aos emigrantes quer o comporta
mento das pr6prias comunidades em 
que estes se deviam inserir. Durante 
muito tempo houve apenas a preo
cupacao de desenvolver uma acc;ao 
politico - cultural no sentido de 
«adquirim o emigrante para certas 
teses que lhe eram bastante estra
nhas. sem se preocuparem com a 
maneira de ser pr6pria do emi-

CERTOS SERVICOS 

DESVIARAM -SE 

DAOUILO QUE 

ERA A SUA 

FUNCAO 

NATURAL 

grante. Certos servi~;os desviaram-se 
daqurlo que era a sua funcao natural 
de aporo aos emigrantes. rndependen
temente de saber o que eles efecti 
vamente pensavam e enveredaram. 
para uma accao pedag6gica de carac
ter politico que nao lhes compete 
fazer. o que levou inclusrvamente os 
emigrantes a encararem com muita 
desconfian<;:a esses servr~;os ou cer
tas missoes que os foram visitar. 
A acrescer a isto tudo M que subli
nhar o efeito extremamente negative 
e profundamente ressentido pelos 
emigrantes. das restricoes a sua 
capacrdade de votar Praticamente 
trrou-se o direito de voto a milhoes 
de emrgr-arrtes portugueses. o que 
alem de profundamente injusto. e 
contradit6rio com o prop6sito de 
os manter vinculados a Portugal. 
Esperamos que nas novas elei~;oes 
se1am restituidos aos emigrantes os 
seus legitimos direitos politicos. 

P.- Quais lhe parecem ser as 
principais e mais imediatas con
sequencias de urn agravamento 
da situa<;;ao, isto e, se continuar 
a verificar -se de m odo progres
sivo o decrescimo das remessas 
dos emigran tes? 

R. - 0 problema das remessas 
dos emigrantes esta tambem inti
mamente ligado a idera que os emi
grantes fazem da situa<;:ao portu 
guesa e das suas perspectivas de 
evoluc;ao. e a forma como e possivel 
modificar a sua atitude de retrai
mento. 

Eu penso que durante muito tempo 
e mesmo agora murtas vezes se 
tende a encarar os emrgrantes na 
perspectiva das remessas que eles 
possam vir a fazer. 0 que e algo .que 
para alem de ser murto circunscrito 
a aspectos materrais. suponho que 
ofende urn pouco a personalidade 
do emigrante. Ele nao e apenas um 
produtor de divisas externas que 
sao remetrdas para aqur. t 6bvio 
que o emigrante portugues que 
pensa voltar a Portugal para aqui 
passar ainda uma parte da sua vida 
activa. ou pelo menos para passar 
os seus ultimos anos de vida com 
uma situacao ja de algum desafogo 
econ6mico resultante de urn traba
lho extremamente duro que desen
volveu no estrangeiro. ou ainda refe
rindo me aqueles que tem aqui fami-

13 



lia e pretendem que essa familia 
vrva melhor. tern uma pretensao 
clara saber qual e 0 destino pro
vavel que podem ter OS seus inves
timentOS quando compra uma casa. 
quando compra uns campos. quando. 
portanto. cria as condic;;oes para 
regressar ou cria as condic;;oes para 
que a sua familia viva melhor. A sua 
incerteza sobre algumas opc;;oes poll
ticas fundamentais suscita-lhe um 
cepticismo acerca da conveniencia 
ou nao de continuar a enviar perio
dicamente o fruto do seu trabalho 
para Portugal Portanto o problema 
das remessas dos emigrantes esta 
a meu ver mtrmamente ligado com 
a imagem que os emigrantes tern 
do que e Portugal neste momento 
e de como e que vai evoluir. t neces
sario que lhe sejam dadas garantias 
do ponto de vista econ6mico. 0 que 
foi que I he aconteceu? Foi que 
muitas vezes se lhe disse uma coisa 
e na pratica se fez outra. devido a 
uma certa desorganizac;;ao e a um 
certo teor anarquizante que se tern 
registado. t o caso. por exemplo. 
das casas dos emigrantes que tern 
sido ocupadas. t evidente que o 
emigrante se sentiu tratado com 
profunda injustic;;a e alem disso come-
cou a· H fl,~<. rj •• ;, ,..,.., : u~~·fl(..( I nn 
tinuar a pensar nos molaes ante
riores remetendo para aqui periodi
camente as suas economias. Urn 
outro ponto que e importante e que 
se a economia portuguesa nao re
cuperar. se continuar a caminhar 
no sentido de uma diminuic;;ao do 
produto nacronal bruto e a aproxi
mar-se do caos econ6mico. natu
ralmente que o emigrante. que Ia 
fora tern uma medida muito sensfvel 
de como marcha a economia portu 
guesa atraves da cotac;;ao do es- · 
cudo - e o escudo comec;;a a ser. 
salvo no mercado negro. inconver
tivel no estrangeiro - comec;;a a 
ter duvidas sobre se afinal de contas 
nao vai pura e srmpresmente perder 

o seu dinheiro quando o manda 
para aqui. Essa e uma situac;;ao 
que deve ser alterada. mas nao 
tenhamos ilusoes. s6 pode ser alte
rada. desde que se fornec;;a aos emr
grantes uma imagem clara e objec
tiva da situac;;ao aqui. revelando lhes 
as dificuldades mas tambem as nos
sas esperanc;;as e dando -lhes urn 
minimo de garantias especialmente 
no que se refere especificamente 
aos seus pequenos patrim6nios. Um 
outro ponto que tambem e impor
tante e. por exemplo. a politica que 
se cria em materia de dep6sitos 
bancarios. Se nao se criarem con
dic;;oes especificas em relac;;ao a pro
tecc;;ao de dep6sitos bancarios dos 
emigrantes. se estes tiverem enor
mes dificuldades em levantar os 
seus dep6sitos. ou se criarem a 
convicc;;ao de que podem de um 
momento para o outro. por alte
rac;;ao subita de circu nstancias poll
ticas ver-se impossibilitados de os 
utilizar. reagirao de forma a nao 
mais fazer os dep6sitos em bancos 
portugueses. 

P. - Podera referir algumas 
med idas, p revist as para execuc;:§o 
breve, no sentido de melhorar 
a sit uac;:§o d os emigrant es por 
tugueses no estrangeiro7 

R. - Neste momento ha algumas 
diligencias no sentido de realizar 
acordos com paises de emigrac;;ao. 
Alguns deles nao sao acordos murto 
rmportantes do ponto de vista quan
titative. mas podem ter rnteresse 
qualitative: e por exemplo o caso 
do acordo com a Suic;;a e a emenda 
do acordo com o Luxemburgo que 
esta em vias de entrar em vigor. 
Ha algumas perspectivas tambem 
no que diz respeito aos palses do 
Mercado Comum. mas o mais im
portante e neste momento o caso 
da Franc;;a. Ao contrario do que se 
tern dito nos jornais. em algumas 
associac;;oes e ate organrsmos sin-

ESPEREMOS QUE NAS NOVAS ELEICOES 

SEJAM RESTITUIDOS AOS EMIGRANTES 

OS SEUS LEG(TIMOS DIREITOS POLITICOS 
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dicais e partidos polit icos. nao existe 
neste momenta. amda. uma nego
ciac;;ao ou revisao de urn acordo 
sobre a emigrac;;ao com a Franc;;a. 
Ha contactos. ha estudos previos. 
mas nem sequer ha rigorosamente 
negociac;;oes preliminares . Neste 
Neste ponto gostaria de deixar bern 
vincado que na altura em que se 
comec;;arem essas negociac;;oes todos 
os principais destinatarios dos bene
ficios desses acordos serao consul
tados sobre os problemas especificos 
e sobre as reivindicac;;oes a apare
sentar- quer os sindicatos. quer 
os Partidos politicos mais represen
tatives. quer as Associac;;oes de emi
grantes. t evidente que para estes 
estudos muito previos. que nao tern 
ainda a ver propriamente com as 
negociac;;oes. tern havido consulta 
a Associac;;oes de emigrantes portu
gueses. e aos emigrantes directa
mente atraves de metodos de inque
rito. 

P. - E em relac;§o aos seus 
problemas internos? Refiro -m e 
as questoes do voto, ocupac;:ao 
de casas e terrenos, prot ecc;:ao 
aos investimentos, etc .... 

R. - Fundamentalmente enun 
ciou os pontos mais importantes 
onde devem registar se as modifica
c;;oes ou garantias de que as leis 
sejam efectivamente cumpridas. 

No que diz respeito ao voto. 
pessoalmente sempre me batr - de 
resto. a formac;;ao polltica a que 
pertenc;;o tern nesse aspecto uma 
posic;;ao nitrda - no sentido do 
alargamento do voto a todos os 
emigrantes. pois a presente lei res
tringe-o em termos verdadeiramente 
inadmissiveis. Muitos emigrantes 
tem-se queixado. com toda a razao. 
de que no fundo querem contar 
com eles no que drz resperto as 
remessas. querem contar com eles 
para a reconstruc;;ao econ6mica. mas 
negam-lhe o seu papel na recons
truc;;ao politica. 0 que e efectiva
mente um contrasenso. A questao 
do voto tern que ser revista. t 6bvio 
que isso nao e um problema que 
diga directamente respeito a Secre
taria de Estado da Emigrac;;ao como 
tal. e uma questao em que n6s 
exprimimos a nossa opiniao. 0 pro
blema da modificac;;ao da lei e algo 
de mais vasto em que estao impli
cadas as diversas forc;;as politicas 
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deste pais. mas. efect1vamente. ate 
em termos estrictos de problemas 
de emigracao. a imagem do Pais 
modificar-se-ia bastante nas col6-
nias de emigrantes portugueses se 
o voto fosse alargado. E nao deve
mos esquecer que alguns dos pro 
blemas que se tem registado do 
ponto de v1sta politico nas col6nias 
dos EUA e do Canada podem ter 
s1do fac1lltados pelos ressentimentos. 
em grande parte justificados. dos 
portugueses que as integram N6s 
efectivamente nao podemos pre
tender por um lado que os em1gran 
tes facam parte do povo portugues. 
que devam apoiar Portugal decisi • 
vamente nesta arrancada para a 

reconstrucao econ6mica e polftica 
do Pais. e simultaneamente negar
-lhes qualquer participacao do ponto 
de vista politico. 

A ocupacao das casas e dos ter
renos. a proteccao dos investimen 
tos. toda a parte bancaria. toda a 
parte da criacao de condicoes espe
ciais resultantes da peculiaridade 
da situacao de pessoas que nao 
vivem em Portugal. sao problemas 
de um outro tipo. que estao a ser 
tratados e que temos esperanca de 
virem a ser rapidamente resolvidos. 
No que respeita fl ocupacao de ter
renos e de casas ja ha legislacao 
sobre isso. s6 que essa leg1slacao 
nao tern SldO cumprida A Secretaria 
de Estado criou um grupo de tra
balho encarregado especialmente de 
nao s6 segUir os casos concretes 
de violacao dessas leis. e portanto 
os casos de ocupacao ilegal de 
casas e terrenos dos emigrantes. 
como ainda no sentido de introduzir 
nessas leis as melhorias necessarias. 
Esta-se a colaborar com o Banco 
de Portugal e com a Secretaria de 
Estado do Tesouro no sentido de 
se definirem condicoes para os dep6-
sitos dos emigrantes. para a pro
teccao dos seus invest1mentos. no
meadamente no que diz respeito a 
accoes que os emigrantes nnham 
em certos investimentos. como por 
exemplo os casos J . Pimenta e 
Torralta. 
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P. - Ate que ponto considers 
importante para uma «recupe
rac;:~o» dos emigrantes, a esta 
bi lizac,:~o da situac;:ao polftica
-social portuguesa? 

R. - Essa condicao. chamemos
-lhe assim. e mesmo fundamental. 
e repare ate que se assim o e- e esta 
provado que sim - para a recupe
racao de tOdOS OS portugueses. para 
os emigrantes em particular tal con 
dicao assume o rigor maximo. quer 
no tempo de execucao. quer pelos 
processes que se irao utilizar. 

Se n6s efectivamente caminhar
mos. como eu tenho esperanca que 
o facamos. para uma estabilizacao 
da vida politica e conseguirmos re
cuperar o atraso do ponto de vista 
econ6mico. estou convencido de 
que ganharemos os emigrantes para 
o processo. 

Mas tal objective s6 pode atingir· 
-se se for claramente compreendido 
por todos a necessidade imperiosa 
de se trabalhar com disciplina demo
cratica e no respeito rigoroso da 
vontade popular. lsto e uma con
d•cao «sine qua nom>. e eu estou 
esperancado que hoje. em part1 
cular depois do 25 de Novembro. 
comecem a verificar-se os pressu 
postos necessaries para que efecti 
vamente se avance nesse sentido. 
0 papel que para essa estabilizacao 
tern a desempenhar o VI Governo 
e fundamental. visto que ele repre
senta efectivamente a grande espe
ranca de se conseguir uma reso
lucao democrflt ica para Portugal. 
dentro da opcao polltica feita nas 
eleicoes de 25 de Abril. opcao por 
um socialismo pluralista. por um 
socialismo que vai respeitar as liber
dades individuais e por um socia
lismo que podera vir a ser realizado 
por metodos diferentes. consoante 
as propostas dos partidos politicos 
que obtiveram melhores resultados 
nessas eleicoes. Tern sido e con
tinua a ser. a meu ver. o motor 
essencial. um dos garantes maiores 
de que efectivamente se venha a 
consegUir essa estabilizacao da vida 
poHt1co-social. 

OS EMIGRANTES 

PRECISAM 

DE UM M(NIMO 

DE GARANTIAS 

P. - De um modo geral, 
quando nos referimos aos emi 
grantes -temos sempre presente 
em primeiro Iugar factores de 
ordem econ6mica, ignorando que 
o emigrante e antes do mais 
um cidad~o portador de uma 
cu ltura. Concretamente. gosta
ria de saber a sua opiniao sobre 
as consequ~ncias de um afasta
mento s6cio-cultural dos emi
grantes e as possibilidades que 
existem de tal fen6meno se veri
ficar. E isto porque me parece 
ser um tanto exagerado. talvez 
ate um abuso. pensar que o 
emigrante estara para sempre, 
em todas as circunst§ncias. vin
culado a Patria ... e disposto a 
tudo, portanto. 

R. - POlS Claro que isso e im
portante e corremos esse risco se 
nao forem tomadas as devidas pre
caucoes. No entanto. o problema 
deve ser encarado numa perspectiva 
mu1to mais vasta. ultrapassando na
turalmente a Secretaria de Estado 
da Emigracao. se bem que o seu 
papel neste caso seja obviamente 
indispensavel. A questao e extrema
mente complexa e requer estudo 
e tratamento apropriado em con
junto com varios departamentos. 
principalmente o Ministerio da Edu
cacao e Cultura. Neste particular. 
e necessaria. em primeiro Iugar. 
criar bases de cooperacao intermi
nisterial. quer a nivel interne. quer 
a nlvel internacional. Dai ate a 
importancia. como ja tive ocasiao 
de dizer. do facto de esta Secre
taria de Estado ter s•do integrada 
no Ministerio dos Neg6cios Estran
geiros. uma vez que se trata de 
levar a cabo uma accao concertada 
com as nossas caracteristicas de pais 

15 



europeu e com as necessidades 
(e obriga96es) que o contexto inter
nacional imp6e. 

Mas voltando ao principal da 
pergunta. e independentemente de 
outras considera96es. muito mais 
exuastivas por certo (e que penso 
poder deixar para outra oportuni
dade. dado ultrapassarem. a meu 
ver. o ambito de uma entrevista 
sobre quest6es da emigra9i'io na 
general idade). penso que nao e 
demais insistir na importancia de 
uma informa9i'io objectiva sobre o 
que verdadeiramente se passa no 
nosso Pais. e sobre o que a maioria 
do seu Povo pensa que deve ser 
o seu futuro. 
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Ha outro ponto que gostaria de 
salientar. e que e o esfor9o que 
tern que ser feito no campo do 
apoio cultural ao emigrante. e no 
do desenvolvimento das institui-
96es de ensino. As Universidades 
estrangeiras come9am a dedicar par
ticular aten9i'io aos palses de emi
gra9ao. por exemplo criando labo-
rat6rios especiais para o ensino de 
lfnguas para emigrantes. fazendo ex
periencias da acultura9i'io dos emi-
grantes (acultura9i'i0 por parte dos 
palses de acolhimento) mas tudo 
tern que ser feito dentro de urn 
espirito de equilibrio entre duas 
necessidades que devem ser igual
mente satisfeitas: uma a de per-

mitir que os emigrantes mantenham. 
desenvolvam e divulguem a cultura 
de que sao portadores. outra. a ne
cessidade de abrir as portas para 
o conhecimento da ·cultura dos paises 
onde trabalham. o dominio da sua 
lingua. e. por outro lado. urn minimo 
conhecimento das institui96es cul
turais. politicas e administrativas des
ses paises. lsto s6 pode ser con
seguido atraves de urn esfor90 enorme 
para aumentar o nivel medio cul
tural do nosso emigrante. e. per
tanto. essa e a grande tarefa de 
instru9ao. educa9ao e desenvolvi
mento cultural que se imp6e as 
autondades portuguesas e que deve 
ser reflectida inclusivamente nos pr6-
prios acordos de emigra9i'io. 

o dinheiro 

dos emigrantes 

ainda 
• ma1s seguro 

Os dep6sitos dos trabalhadores portugueses que labutam 
no estrangeiro. podedio desde agora ser feitos em moeda 
estrangeira. mantendo-se a possibilidade de mov1mentac;:ao 
de conta em qualquer altura. Esta e uma importante medida 
que vira trazer tranquilidade a todos os emigrantes. Por 
um lado reconhece o Governo a necessidade que Portugal 
tem do auxllio dos emigrantes. nao porque queira viver 
a custa das suas remessas. mas porque. no presente ainda 
precisa de comprar muita coisa que nao produz e sobre
tudo. as materias-primas de que nao dispoe. Assim. os 
emigrantes sao chamados a auxiliar. uma vez que as suas 
remessas reforc;:arao o poder de compra do Governo. Mas. 
por outro lado. os emigrantes dispoem desde agora das 
suas economias em moeda considerada mais esttlvel. afinal 
de contas essa moeda que e a paga do seu trabalho. 

De facto alastrava o receio de enviar dinheiro para 
Portugal. porque ao transforma-lo em escudos. estes ten
diam a desvalorizar-se em relac;:ao a outras moedas. 

Esta polltica de verdade devera. no entanto. ser acom
panhada por outras medidas que. dum modo eficaz. ajudem 
a resolver os enormes problemas invislveis - familiares. 
sociais. escolares. de alojamento. de emprego. de formac;:ao 
profissional. etc.. que acompanham o duro d1a a dia de 
quem trabalha Ionge de Portugal e dos seus. Sem isso sera 
somente uma politica de meia verdade. 
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PAUL DIJOUD EM LIS BOA 

MELHORAR 
A VIDA 

A convite do seu co/ega porcugues. Rui Machete. 
deslocou-se a Lisboa para uma visira de dois dias o 
Secret!Jrio de Estado frances da Emigra9ao. Paul Dijoud. DOS Tratando-se do primeiro membro do governo frances 
a vi sitar Portugal depo1s de 25 de Abril de 197 4. a missao 
de Paul Dijoud. mwto embora tivesse um objectivo espe
clfico (conversa96es sobre a emigra9ao porcuguesa em 
Fran9a) revestiu-se do maior significado para as rela96es 
entre os do1s pafses Durance a sua visita Paul Dijoud 
foi recebido pelo ?residence da Republica general Costa 
Gomes. e ceve contaccos com diversas personalidades 
do Governo Porcugues. designadamence o primeiro
-ministro. almirante Pinheiro de Azevedo e o ministro 
dos Neg6cios Estrangeiros. major Melo Antunes. 

PORTUGUESES 
EM FRANCA 

Sobre a importancia das conversa96es. achamos signi
ficativa a entrevista que Paul Dijoud concedeu a Radio
televisao Porcuguesa. a qual publicamos integra/mente. 

R.T.P. - Quais serfto os pon 
tos a discutir entre si e o Secre
tario de Estado da Emigrac;Ao 
portugues? 

P.O. - Sao muito numerosos jfl 
que se trata da primeira vez que 
tomamos contacto para fazer o ponto 
da situac;ao generica dos portugue
ses que estao em Franc;a t uma 
questao da maior importanc•a. tanto 
para a Franc;a como. evidentemente. 
para Portugal: ex•stem 850 000 por-

tugueses em Franc;a. Boa parte deles 
levaram as suas mulheres e os seus 
filhos e contribuem de forma muito 
importante para o desenvolvimento 
econ6mico do meu pais. Vim. tam
bam - e antes de mais nada -. para 
dizer aos portugueses e ao Governo 
portugues que estamos imensamente 
reconhecidos pelo trabalho e pelo 
esforc;o desenvolvidos pelos portu
gueses que estao em Franc;a e que. 
como disse. contribuem de forma 
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extremamente importante para o 
nosso desenvolvimento e para a 
nossa prosperidade. Ha cerca de ano 
e meio. o Presidente da Republica 
Francesa. sr Giscard d'Estaing. lan
c;ou uma politica de promoc;ao. uma 
politica de melhoramento da vida 
quotidiana. uma politica que visa 
melhorar o futuro de todos os estran
ge•ros que vivem em Franc;a. Todo 
o meu esforc;o. toda a minha acc;ao. 
consisuu em tentar. por todos os 

~ 
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meios e em todos os dominies. que 
os estrangeiros que vivem em Fran<;:a 
sejam mais felizes e estejam mais 
seguros do seu futuro. do seu des
tine. tanto em rela<;:ao a eles pr6-
prios. como no que respeita as suas 
familias e aos seus filhos. Essa a 
razao porque. hoje. o sr. Rui Machete 
e eu estamos a examinar todos os 
aspectos da vida dos portugueses 
que se encontram em Fran<;:a: tanto 
a habita<;:ao. como o problema da 
escolarizac;ao das crian<;:as. como os 
problemas de forma<;:ao profissional. 
como o problema das condi<;:oes de 
trabalho. como o problema da for
ma<;:ao tendo em vista o regresso 
ao seu pais- de modo a prepara
- los para contribuirem para o desen
volvimento da economia portuguesa 
atraves da formac;ao profissiohal 
adquirida em Fran<;:a -. como o 
problema de controlo do movimento 
migrat6rio. dado o Governo frances 
ter suspendido a emigra<;:ao. como 
V. sabe. e estar a lutar contra a 
emigra<;:ao clandestina. N6s acha
mos que a emigra<;:ao clandestina 
cria automaticamente o trMico de 
mao -de-obra e a exploracao dos 
trabalhadores; este e um aspecto 
nefasto do mundo moderno que 
nao s6 cria problemas aos trabalha
dores estrangeiros - os quais. dando 
grandes quantias em dinheiro. aca
bam por ser tratados quase como 
escravos pelos «passadores» clan
destines. pelas organiza<;:oes clan
destinas de mao-de-obra -. como 
acaba por criar problemas a ambos 
os paises. Tambem abordaremos. 
pois. a questao da emigra<;:ao clan
destina. a qual constitui um dos 
aspectos mais importantes da nos sa . 
ac<;:ao comum. 

R.T.P.- Outra pergunta que 
gostariamos de lhe fazer 
refere-se, exactamente, a ques
tao da emigrac;:ao clandestin·a: 
qual e a situac;:ao dos emigran
tes que entram ilegalmente :em 
Franc;:a e que, podem ser for'c;:a
dos a voltar a Portugal, dadQ 
nao terem a sua estadia regul~~ 
rizada? ~ 

P.O. - Trata-se de um dos assvn
tos que iremos abordar longamente 
com o sr. Secretario de Estado da 
Emigra<;:ao. dado que o problema 

18 

preocupa os dois paises. Ambos os 
Governos estao. porem. perfeitamente 
de acordo quanto a por em pratica 
tudo que possa acabar com a emi 
grac;ao clandestina. E necessaria que 
os trabalhadores portugueses com
preendam que. no seu pr6prio inte
resse. nao deverao ir para Fran<;:a 
atraves de processes ilegais. Foi pre
vista um processo legal para o faze
rem. tanto para eles como para as 
suas familias: recorda que. no que 
respeita as famil ias. esse processo 
e extremamente encorajante. dando 
todas as vantagens aos que utilizam 
o processo legal. Para os trabalha
dores esta e. pois, a (mica via pos
sivel. De memento a emigra<;:ao foi 
suspensa. mas futuramente recome
<;:ara - num futuro pr6ximo, assim 
o espero- dado que as condi<;:oes 
econ6micas da vida francesa tal per
mitirao. Para ja. todavia, nab existe 
emprego em Fran<;:a A Fran<;:a 
conhece uma crise econ6mica bas
tante grave. existindo um milhao de 
desempregados e qualquer novo tra
balhador que chegue a Fran<;:a. neste 
memento. ira fazer aumentar o 
numero de desempregados. nao 
encontrando trabalho. e ira viver em 
pessimas condi<;:oes. Actualmente, 
e preferivel nao ir para Fran<;:a; 
e necessaria esperar que 0 processo 
legal para o fazer possa. de novo. 
ser utilizado e. s6 a partir daf. mais 
portugueses poderao ir pa ra o nosso 
pais, encontrando um Iugar e 
podendo. mais tarde. fazer ir a sua 
pr6pria familia. Em compensa<;:ao. 
as familias podem ir para Franc;a : 
simplesmente. elas nao 0 deverao 
fazer de qualquer maneira. nem em 
qualquer altura. Deverao faze-lo ape
nas quando tiverem a certeza de 
que terao alojamento. E necessaria 
que o chefe de familia tenha aloja
mento em boas condi<;:6es. onde 
possam ir habitar a sua mulher e 
os seus fi lhos. Estamos a fazer gran 
des esfor<;:os para criar novos aloja
mentos; e necessaria esperar ate 
esses esfor<;:os comec;arem a dar os 
seus frutos. Alem disso. e precise 
que o trabalhador que manda ir a 
sua familia. tenha condi<;:oes para 
a manter. dado que a Fran<;:a e um 
pais industrial e a vida e cara e 
diffcil. tornando -se praticamente 

impossivel para quem nao tenha 
dinheiro. para quem nao tenha meios: 
nesse caso sera a miseria e uma 
miseria muito dura. contra a qual 
nada podemos. Portanto. e neces
saria que 0 trabalhador que manda 
ir a sua familia tenha a sua situa<;:ao 
legalizada. Caso a sua situa<;:ao esteja 
legalizada e ele tenha alojamento. 
podera legalmente. a partir de agora. 
mandar ir a sua familia e. nesse caso. 
o Governo frances auxilia-o. uma 
vez que. sendo a sua vinda legal. 
lhes pagamos tres meses de aloja 
mento. lsto e. encorajamos. por 
todos os meios possiveis a vinda 
das familias por via legais. 

R.T.P.-Considera que existe 
concretamente o risco de urn 
regresso em massa dos emigran
tes clandestinos portugueses que 
estao em Franc;:a? 

P.O. - Nao. De modo nenhum. 
Como sabe. a Fran<;:a considera que 
os portugueses lhe prestaram um 
grande servi<;:o. ao trabalharem no 
nosso pais: foram uteis para o nosso 
desenvolvimento econ6mico e esta
mos- lhe grates. Portanto. em caso 
algum. ira a Fran<;:a pedir aos portu
gueses que regressem ao seu pais. 
lsso esta fora de causa. Eles parti
ciparam no nosso esfor<;:o. sao nossos 
amigos e. evidentemente. mesmo com 
as dificuldades actuais. permanece
rao connosco. beneficiando dos mes
mos direitos e das mesmas regalias 
-em particular no que respeita a 
protec<;:ao contra o desemprego
dos trabalhadores franceses. 

R.T.P. - Existe igualmente a 
questao dos subsidios familia
res, a qual suscitou problemas? 

P.O. - Trata-se de um problema 
muito d ificil. Mas. falando franca
mente. penso que seria extremamente 
injusto que a familia cujo chefe de 
familia permaneceu em Portugal a 
trabalhar. tenha subsidies familiares 
menores que a fami lia da mesma 
aldeia. da mesma rua. mas cujo 
chefe de famil ia foi trabalhar para 
Fran<;:a. lsto. dado que os subsidies 
famil iares sao. em Fran<;:a. bastante 
grandes. e certo. mas se fossem 
exportados para Portugal criariam 
uma situa<;:ao injusta. em detrimento 
de quem permaneceu a trabalnar 



em Portugal Por 1sso pensamos que 
0 s1stema mais justo. aquele que 
menos desigualdades cria. consiste 
em fazer beneficiar as familias da 
mesma alde1a dos mesmos subsidies 
fam11iares. quer o chefe de familia 
esteJa em Portugal. quer ele tenha 
partidO para Franc;;a E isto e t~~to 
mais Justif1cado. quanto a polit1ca 
familiar francesa. quanto a emigra
d io. perm1te a urn trabalhador. a par
tir do momento em que tenha habi
tac;;ao e a sua situac;;ao legalizada. 
mandar ir a sua familia e beneficiar. 
a partir dai. em Franc;;a. de subsid1os 
familiares semelhantes aos dos fran
cases. 

R.T.P. - Mas, actual mente, 
a diferenc;;a entre os dois subsi
dies familiares. e guardada e 
administrada pelo Estado fran
c~s: ora. o problema que se poe 
e o de saber se os trabalhadores 
ou o Estado portugu~s poderao 
ter algo a dizer sobre a utiliza
c;;ao desse dinheiro. Este ponto 
ira ser discutido? 

P.O. - Nao. Esse dmhe1ro per
tence as Caixas dos subsidies fami 
llares franceses e parte dele reverte 
a favor das Ca1xas portuguesas. que 
o red1stnbuem no con junto dos subsi
d iOS fam11iares portugueses. A dlfe
renc;;a e dada ao Fundo de Acc;;ao 
SOCial- que e um organismo fran
ces dependente do meu Min1sterio 
- e mteiramente uullzada em bene
ficia dos emigrantes que existem em 
Franc;;a e uma das contribUic;;6es 
f inanceiras que permite ao orc;;amento 
para a 1migrac;;ao ser relativamente 
1mportante e assegurar inumeras rea
lizac;;6es em beneficia dos emigran
tes. tanto no dominic da acc;;ao 
social. como no que respeita ao 
acolhimen'to das famflias. aprendiza
gem do frances. melhoria da habi
tac;;ao. Em todos estes dominies sao 
utilizados esses fundos; nao sao. 
evidentemente. OS uniCOS fundOS que 
util1zamos. pois ex1stem. tambem. 
meios finance1ros orc;;amentais pro
venientes dos contribUintes france
ses. bem como uma contribuic;;ao 
das organizac;;oes patronais france
sas para a construc;;ao de alojamen
tos. Mas. como esta a ver. e essen
cialmente a diferenc;;a entre o total 
das contribuic;;oes para as Ca1xas de 

subsidies familiares franceses e o 
que estas fazem reverter a favor 
das Caixas portuguesas. que permite 
a realizacao de accao social em 
inumeros dominies. 

R.T. P. - Para terminar, gosta
riam os de lhe perguntar se exis
tem alguns projectos para resol
ver pro b lemas fundamentais 
como a habitac;;ao. a formac;;ao 
prof issional, etc. ? 

P.O. - Sim. certamente. Ha um 
ano. aproximadamente. comec;;amos 
a por em pratica uma politica de 
conjunto em todos os dominies da 
vida dos emigrantes que se encon
tram em Franca. Em primeiro Iugar. 
no dominic da habitac;;ao. onde vamos 
constru1r varias dezenas de milhar de 
habitacoes para alojar. praticamente. 
todas as fam i l ias estrang ei ras. 
Trata-se de um grande esforc;;o. dado 
que a Franc;;a e um pais pr6spero 
e desenvolvido em inumeros secto
res mas. no que respeita a habita
c;;ao. tern ainda alguns atrasos. Temos 
que construir ainda muitas habita
c;;oes. Estamos tambem a efectuar 
um grande esforco no domimo da 
formacao profissional. dado que 
temos um sistema de formacao per
manente dos mais importantes e 
desenvolvidos da Europa e quere
mos que os estrangeiros dele bene
ficlem tal como os franceses. o que 
ainda nao acontece. Neste campo 
temos ainda que efectuar urn grande 
esforc;;o. Estamos a desenvolver. tam
bern. todos os centres de acolhi
mento. que permitem aos estran
geiros estar em contacto com a vida 
francesa. adaptar-se a ela. manter 
boas relac;;oes com a Administrac;;ao 
francesa. Urn grande esforco incide. 
igualmente. na esco larizac;;ao das 
crianc;;as: basta saber que a Franc;;a 
tern actualmente a seu cargo a esco
larizac;;ao de 235 000 crianc;;as por
tuguesas. 0 que e muito importante; 
vamos esforc;;ar-nos por lhes dar uma 
boa escolarizac;;ao. de modo a per
mitir-lhe ter. posteriormente. uma 
boa formac;;ao profissional. para que 
quando regressarem a Portugal ou 
crescerem em Franc;;a. tenham uma 
v1da normaL Existe. ainda. todo o 
dominic da acc;;ao social. no qual 
estamos a tentar p6r em pratica um 
dispositive que permita ajudar as 

maes de famflia. no local em que 
se encontram. urn dispositiv0 de 
enquadramento soc1aL Trata-se. pois. 
de um enorme esforc;;o que esta em 
curso Nao ira. certamente. produzir 
todos os seus fru tos dentros de seis 
meses. S6 no que respeita a habi 
tac;;ao. sao necessaries varies anos. 
A partir daqui e precise compreen
der que iremos resolver completa
mente o problema da populac;;ao 
estrangeira em Franc;;a dentro de 
cinco ou seis anos. Dentro de seis 
ou sete anos. os trabalhadores estran
geiros que estao em Franc;;a terao 
as mesmas possibilidades de pro
moc;;ao pessoal. as mesmas possibi
lidades quanta ao seu futuro e 
quanto ao futuro das suas mulheres 
e dos seus f ilhos. que os trabalha 
dores franceses. Trata -se de uma 
melhoria completa das suas condi
c;;oes que o Presidente da Republica 
Francesa quis p6r em pratica e que 
conseguiremos atingir. t uma ten 
tativa muito vasta e que e dificil. 
mas para a qual agora possuimos 
me1os suf1c1entes. Trata-se de uma 
mudanc;;a. em relac;;ao a politica ante
nor. certamente- de certo modo. 
tinhamos esquecido os estrangeiros 
no nosso pais: a Franc;;a progrediu 
muito e os estrangeiros muito parti
ciparam nesse progresso. particular
mente os portugueses -. mas agora 
vamos fazer tudo para lhes dar a 
poss1billdade de serem mais felizes 
no nosso pais. de encontrarem nele 
o seu Iugar. Penso que isso contri
buira em muito para a melhoria das 
relac;;oes entre os dois paises: per
tencemos a duas nac;;oes que man
tern lac;;os de amizade desde ha 
muito. Os lac;;os sentimentais e de 
amizade entre Portugal e a Franc;;a 
desenvolveram-se. ci mentara m -se 
atraves de uma Hist6ria que foi fe ita. 
sobretudo. de amizade. t precise. 
agora. levar essas relac;;oes ainda 
mais Ionge. e que agora que Por
tugal se vai preparar para entrar 
na Comunidade das Nac;;oes Euro
peias. possamos ajuda-lo em tal. 
o que e. alias. um pouco o sentido 
da mmha v1sita. dado eu ser. ap6s 
a Revoluc;;ao. o primeiro membro do 
Governo frances a vir a Portugal. 
o que constitui para mim uma grande 
honra e um grande prazer. 
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ANTECEDENTES 

A analise corrects dos ante 
cedentes do 25 de Novembro te
ria de nos levar ate ao 25 de Abril 
e mesmo aos prim6rdios do «mo
vimento dos capitaes». as contra 
dic;6es desde sempre evidencia 
das pelos militares que tiveram 
a «ousadia» de pensar que os po
liticos profisisonais estariam in
teressados em perder os papeis 
principais da representac;ao poli
uca portuguese. 

Os polit icos mantEim-se aten 
tos ao desenrolar dos aconteci
mentos de ambito militar, mas 
que nas circunstancias actuais 
sao de capital importancia para 
toda a na~ao . A nivel militar re
gistaram-se situa~6es varias das 
quais vale a pena recordar as de 
maior significado para o eclodir 
da crise militar que haveria de 
desembocar numa tentative de 
golpe. Assim temos a destrui~ao 
dos emissores da Buraca da R.R. 
que provoca profundo impacto 
em certos meios e deixa os «pa
ras» bastante perplexos perante 
as reacc;6es populares; a desacti
va~ao da Escola de Tropas Para
-quedistas de Tancos pelo Chefe 
do Estado-Maior da For~a Aerea 
depois daquela ter sido abando
nada por 123 dos seus oficiais 
devido «a degrada~ao completa 
das institui~6es militares»; as 
tropas para-quedistas regressa 
das de Angola sob o comando do 
coronel Almendra nao se mostra
ram interessadas nas ofertas dos 
seus camaradas de Tancos pelo 
que se dirigiam para a Ota depois 
de alguns incidentes no desem
barque e por ultimo aparece a 
questao da nomea~ao do capitao 
Vasco Louren~o para comandar 
a Regiao Militar de Lisboa. Den
tro da R. M . L. h8 unidades que 
apoiam o cap. Vasco Lourenc;o 
pa ra seu comandante e ha outras 
que o contestam fazendo alarde 
disso na imprensa de Lisboa. 

Neste quadro, para alem das 
profundas divergEincias manifes
tadas inequivocamente no Conse
lho da Revolu~ao e entre os co
mandos de diversas unidades em 
todo o Pais, parece dever mere
car um Iugar destacado a auto
-suspensao do VI Governo Provi· 
s6rio, divulgada as primeira ho· 
ras do dia 20 depois de um ple
nario do Conselho de Ministros e 
«ate que sua Excelencia o Presi
dente da Republica e Chefe do 
Estado-Maior General das For~as 
Armadas lhe possa efectivamente 
garantir as condi~6es indispensa
veis ao exercicio das suas fun
~6es e autoridade, em ordem a 
assegurar a actividade do seu 
programs de governo em todo o 
territ6rio nacionah>. 

Alguns partidos politicos, radl
calizados nas posi~6es ja conhe
cidas. apoiaram a medida ( P.S .. 
atraves de Sottomayor Cardia 
«0 Governo s6 pode governar se 
as Forc;as Armadas cumprirem o 
seu devem e, portanto, o Partido 
Socialists «aprova inteiramente a 
decisao do Conselho de Minis
tros»; P.P.D., pela fluente palavra 
de Sa Carneiro,- «Nao temos 
autoridade militar que ponha as 
Forc;as Armadas ao servic;o do 
cumprimento do programs do VI 
Governo e de uma acc;ao gover
nativa eficaz>>, salientando que 
«8 suspensao e uma clara inti
mac;ao aos mais altos responsa
veis militares entre os quais se 
situam Costa Gomes, Fabiao e 
0 t e I o ») outros repudiaram-na 
com maior ou menor v i g o r . 
Assim, por exemplo, o Partido 
Comunista considerou que a sus· 
pensao se «reveste de extrema 
gravidade e precipita o aprofun
damento da crise politico-militan> 
e «signifies uma manobra de 
chantagem para f orc;ar altera~6es 
dos comandos militares que ga 
rantam { ao Governo) os meios 
repressivos para abater as eras
centes resistencia e oposi~ao das 
massas trabalhadoras e das for
c;as revolucionarias a sua poli
tics». 

A tensao politico-militar, que 
se estava adensando progressive
mente nos ultimos tempos. atin
giu propor~6es alarmantes du
rante a noite e a madrugada de 
24 e 25 de Novembro. Enquanto 
o Conselho da Revolu~ao se en
contrava reunido em Belem, numa 
sessao iniciada as 18 h, de 2.•
-feira e que se prolongou ate alta 
madrugada de terc;a, verificou-se. 
nas imedia~6es, inesperada mo
vimentac;ao de blindados do Re
gimento de Comandos. A sua 
presen~a em frente do Palacio e 
do Deposito Geral de Adidos . 
perto do quartel da Policia Mili
tar, deveu-se segundo esclareci
mento de um militar a Anop
«a um apelo do Presidente da 
Republica, que requisitou aquelas 
for~as a fim de escoltarem ma
terial diverso para o Norte>>. 0 
re ferido material era constituido 
por armamento recem - chegado 
Je Angola, o qual - de acordo 
com um port.a-voz do Copcon -
nao ia ser transportado para San
tarem (como foi noticiado) mas 
sim para unidades do Norte. 
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DIA 25 

OCUPACAO 
DE UNIDADES 
MILITARES 
POR FOR<;AS 
PARA-OUEDISTAS 

For9as de para-quedistas, mo
tivadas pelo descontentamento 
resultante de decisao de dissol
ver a Base-Escola de Tancos. 
ocuparam a maioria das unidades 
da Forca Aerea, procedendo a 
detenc;ao, entre outros oficia is. 
do comandante da I Regiao A e
rea, general Pinho Freire. Esta 
movimentac;ao de para-quedistas 
verificou-se a partir das seis ho
ras da manha do dia 25 (19 me
ses depois da queda do fascismo 
salazarista-caetanista) , ao mes
mo tempo que as emissoras de 
Radio e TV de Lisboa eram 
ocupadas por for9as do Copcon . 

Tambem se verificou uma mo
vimenta9ao de forcas do Ralis, 
que ocuparam posi96es na auto
-estrada do Norte, dominando 
certos pontos estrategicos inclu
sivamente com canhoes sem re
cuo. 

A evolu9ao dos acontecimen- . 
tos fez que o Regimento de Co- · 
mandos na Amadora, entrasse 
de prevencao rigorosa a partir 
das 11 horas, enquanto se man
tinha o regime de vigilancia refor
cada, determinado pelo Copcoh, 
nos quarteis de todas as guatni-
coes milita res do Pais. . 

Ao anoitecer a RTP que · se 
encontrava ocupada por for9as 
da EPAM coloca-se ao servico 
dos revoltosos aparecendo nos 
«ecrans» o capitao Duran Cle
mente elucidando sobre o que se 
estava a passar. 
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PROCLAMACAO, 
PELO PRESIDENTE 
DA REPUBLICA, 
DO ESTADO DE SfTIO 
PARCIAL 

Depois destes acontecimentos 
que anunciavam um verdadeir.:> 
golpe de Estado desencadeado 
por forcas para-quedistas rebel
des o Presidente Costa Gomes 
decide declarar, primeiramente o 
«Estado de emerg~ncia» e pos
riormente o «Estado de Sitio Par· 
ciah>, assumindo por conseguin· 
te, o comando directo das tropas 
fieis. 

Cerca das 22 horas verificou· 
-se, atraves de Monsanto, o 
corte da ligacao da RTP ao emis· 
sor principal, passando a ser uti
lizado o emissor do Porto, atra
ves do qual, primeiro em simples 
comunicacao telef6nica e, mais 
tarde, com imagem, o Presidente 
da Republica - na presenca. en
tre outros elementos do Conse
lho da Revolucao, dos generais 
Morais da Silva, Carlos Fabiao e 
Otelo Saraiva de Carvalho, almi
rantes Pinheiro de Azevedo e 
Filgueiras Soares e brigadeiro 
Vasco Lourenco- leu a seguinte 
dcclaracao: 

<<Como em todos os momen 
tos dificeis da Revolucao, aqUJ 
ostou a comunicar ao povo por
tugu~s as decis6es mais impor
tantes que a todos afectam. 

Em notas oficiosas mandei tor
oar publico aquilo, que sobre a 
actual situacao militar, foi possi
vel dar conhecimento, por ser 
concreto e objectivo. Continuare1 
a mandar difundir comunicados e 
notas oficiosas a medida que ele
mentos seguros estejam a minha 
disposicao. 

Neste momento, desejo decla
rar oficialmente o seguinte: 

Ouvido o Conselho da Revo
lucao, verifiquei estarem reunidos 
os condicionalismos previstos no 
numero 12 do artigo 7.• da Lei 
Constitucional 3/74 de 14 de 
Maio, conjugada com o artigo 6 
da Lei Consticional n.• 5/75 de 
14 de Marco. 

Nestas condicoes declaro que. 
na area geografica definida pelos 
limites da Regiao Militar de Lis
boa, passa a vigorar o estado de 
sft1o parcial. 

Como corolario, ficam legal
mente restringidos, nesta area. 
os direitos de liberdade de reu · 
niao, de manifestacao e de ex
pressao. 

Estas medidas devem ser in
terpretadas como o desejo de ga
rantir a ordem, a tranquilidade e 
o direito ao trabalho das classes 
laboriosas afectadas pela actual 
situacao. 

A terminar, aqui ficam dois 
epelos: 

Aos militares sublevados, para 
que reconsiderem a sua posicao. 
potencialmente provocat6ria de 
<..onfrontacoes e consequentes vf
tlmas e sofrimentos para o povo 
portugu~s. recolhendo imediata
mente aos seus aquartelamentos. 
onde ficarao directamente sob as 
ordens do Presidente da Repu
blica. 

Ao povo. as massas trabalha
doras, operarios e camponeses, 
para que se nao deixem enredar 
em manipula96es estereis que s6 
:tgravariam a situac;:ao, com van-



tagens para uma politrca de ex 
trema direita.» 

Perante a situac;ao criada ' ' 
Assembleia Constituinte decidra 
suspender a sua actividade por 
«nao se encontrarem reunidos 
os necessarios pressupostos pa 
ra a realizac;:ao dos trabalhos par
lamentares.» 

Com o Presidente da Repu
blica a comandar directamente as 
operac;oes contra os revoltosos 
forma-se por ordem deste na 
Amadora o Posto de Comando 
em ligac;ao com Belem, sob a 
chefia do ten.-cor. Ramalho Ea
nes. Assim, depois de organiza 
dos para fazer face a revolta e 
que os Comandos de Jaime Ne
ves obrigam os Paras de Mon
santo a renderem-se pouco antes 
das 22 horas passando a RTP a 
estar ao servic;o da Presidencia 
da Republica, embora transmi
trndo dos estudios do Porto. 

DIA 26 

Neste 2.• dia da sublevac;:al) 
militar foi decisivo na medida em 
que capitularam a Base Aerea da 
Ota, a Base Aerea do Montijo 
e ainda o Regimento de Policia 
Militar. 

As Bases Aereas da Ota e do 
Montijo renderam-se sem quais
quer incidentes o mesmo ja nao 
sucedendo com o RPM que s6 
depois de violento confronto com 
os Comandos, durante o qual 
houve tres mortos, 2 dos Coman
dos e 1 da PM e que capitula · 
ram . Uma nota do EMGFA da 
entao conta globalmente da si
tuac;:ao militar: 

«Na intenc;ao de manter o povo 
portugues informado, com ver
dade. sobre o desenrolar dos 
acontecimentos referidos a Crise 
militar gerada pela sublevac;ao de 
tropas contra-revolucionarias, co
munica-se o seguinte: 

Neste momento, ja foram nor
malizadas as situac;oes existentes 
no Comando da I Regiao Aerea 
( Monsanto); na Base Aerea n.• 
5. em Monte Real; na Base Aerea 
n.0 2, na Ota; no Estado-Maior 
da Forc;a Aerea e no Regimento 
da Policia Militar de Lisboa. 

Relativamente a regularizac;ao 
da situac;ao no Regimento de Po
licia Militar de Lisboa, e de toda 
a justic;a realc;ar a actuac;ao exem
plar do Regimento de Comandos, 
que. com a maior eficiencia, sere
nidade e mais completa abnega 
c;ao revolucionaria, pos termo ao 
criminoso acto de rebeldia que o 
Regimento de Polfcia Militar to
mou, embora no inicio desta ma
drugada houvesse assumido um 
compromisso de fidelidade para 
com o Presidente da Republica . 

Assim. e apesar das limitac;oes 
existentes e sucessivamente eli
minadas, os portugueses verda 
deiramente empenhados na cons 
truc;ao pacifica de uma nova so
ciedade tiveram possibilidade de 
se aperceber como um punhado 
de aventureiros civis e militares 
contra-revolucionarios, exploran
do, em clara manipulac;ao, a inge
nuidade de alguns, lanc;aram o 
Pais num clima de efervescencia 
e inquietac;ao inadmissiveis . 

As acc;oes ja realizadas e as 
que se encontram em curso es
tiio, rigorosamente, dentro do es-

prrito que norteou o 25 de Abril. 
ao procurar evitar-se, a todo o 
transe, confrontos armados entre 
portugueses, o que infelizmente 
agora ja nao foi possivel. 

Tem, pois, a populac;ao todo 
o direito de condenar a atitude 
antipatri6tica assumida por estes 
elementos, palos grupos politi · 
cos e organizac;oes manifesta
mente antipatri6ticas que os 
apoiaram e. porventura, imitaram. 
nao podendo tal atitude deixar 
de ser considerada profundamen
te responsabilizante. 

Os portugueses exigem tran 
quilidade e seguranc;:a e Portugal 
precisa de trabalhar em paz para 
produzir e fazer face a situac;ao 
econ6mica, extremamente grave. 
em que se encontra. 

Face aos graves acontecimen
tos que estao ocorrendo e as 
suas profundas implicac;:oes na 
vida nacional, volta o Chefe do 
Estado-Maior-General das Forc;:as 
Armadas a apelar para todos os 
seus concidadaos para que, com 
serenidade e consciencia civica 
ja demonstrada no decurso desta 
crise, continuem cumprindo com 
rigor as determinac;oes superio
res, certo de que, com a firmeza 
das Forc;as Armadas e .o genera
lizado apoio de todo o povo por
gues, a nossa revoluc;ao nao sera 
jamais perturbada.» 

lgualmente o Ralis se declarou 
estar as ordens do Presidente da 
Republica depois do major Oinis 
de Almeida se ter deslocado ao 
Palacio de Belem onde ficou de 
tido. 

DIA 27 

Este dia foi de relativo impasse 
devido a atitude dos Para-Que
distas de Tancos que em contac
to com varias organizac;oes popu
lares tentavam apresentar-se em 
forc;a as negociac;oes com dele
gados do Presidente da Repu
blica. ___. 
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Por outro lado registaram-se 
algumas movimentacoes de po
pulares na margem Sui do Tejo, 
nomeadamente junto da Camara 
Municipal de Setubal e junto ao 
Forte de Almada. Estas movimen
tacoes de populares nao modifi
caram praticamente em nada a 
situacao militar, a nao ser em 
Tancos onde devida a pressao e 
ao encorajamento de certas orga
nizacoes junto dos soldados fi-
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zeram com que a rendicao da 
Escola se fizesse bastante mais 
tarde de que o previsivel. 

A nivel militar houve varias 
deslocacoes de tropas das Re
gioes Militares do Norte, do Cen
tro e do Sui para Lisboa com o 
fim de reforcarem a RML. No 
Forte de Almada foi substituido 
o comandante. 

A nivel politico-militar sao CO· 

nhecidas as demissoes dos ge
nerais Carlos Fabiao e Oteelo Sa
raiva de Carvalho, bern como o 
afastamento do almirante Rosa 
Coutinho. 

Uma nota do EMGFA dava 
conta das alteracoes havidas nes 
tes termos: 

«Os generais Carlos Fabiao. 
Chefe do Estado-Maior do Exer
cito, e Otelo Saraiva de Carva
lho, comandante da Regiao Mili
tar de Lisboa e do Copcon, apre· 
sentaram pedidos de demissao 
dos cargos que desempenhavam 
que foram aceites. 

0 cargo de Chefe de Estado
-Maior do Exercito passa a ser 
desempenhado, interinamente, 
pelo tenente-coronel de lnfantaria 
Ramalho Eanes que, para o efei
to, e graduado em general. 

Os recentes acontecimentos na 
evoluyao politico-militar aconse
lharam a rever a estruturacao das 
Foryas Armadas, de modo a ga 
rantir a sua coesao indispensavel 
ao cumprimento dos objectivos 
que o M.F.A. se propos perante 
o Povo portugues. 

Nestas condi~oes, verificou-se 
que a existencia do Copcon, co
mo 6rgao destacado da estrutu ra 
militar, prejudicaria tal coesao. 
pelo que foi decidido que as fun
~6es a cargo do Comando Ope
racional do Continente, fossem 
integradas no Estado-Maior-Ge
neral das For~as Armadas. 

0 cargo de comandante da 
Regiao Militar de Lisboa e desem
penhado pelo brigadeiro Vasco 
Lou ren~o.» 

DIA 28 , 

Com a rendi~ao dos Para-Que
distas de Tancos da-se por esta· 
bilizada por completo a situa~o 
militar derivada da ocupacao das 
Bases Aereas de Montreal, Ota. 

Este golpe contra-revoluciona
rio contribuiu para um reajusta
mento do processo revoluciona
rio iniciado a 25 de Abril de 1974 
que sofrera desvios ora a direita 
ora a esquerda golpista e aven
tu reirista . 

Saiu refor~ada a verdadeira es
querda, consciente da verdadeira 
revolucao socialists factivel e 
possivel em Portugal. 
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a patria vendeu-nos. Porque? 
a patria abandonou-nos. Porque? 

a patria rejeita-nos. Porque? 

UMA CART A a procura 
de resposta 

0 emigrante vive em conflito constante com 
tres fen6menos que de modo nenhum domina: 
a tecnica. com o seu poder de consumo. a orga
niza9ao socio-polltica e o desenvolvimento cul
tural. Qual destes tres fen6menos e que poe 
na base? Qual e a moral real da sua ac9ao? 

A tecnica faz dele. a mais das vezes. um 
parafuso. A organiza9ao socio-polltica e tao 
complexa que escapa a sua consciencia critica 
e a qualquer aceno de oposi9ao. 0 desenvolvi
mento cultural deste pals e para o emigrante 
adu/to. uma riqueza que apenas toea pela rama. 
atraw§s das imagens da televisao e dos reclames 
das montras. 

0 emigrante nao e livre. 
t escravo da sua incultura. · imposta pelo 

fatalismo da sua gera9ao. condicionalismo poli
tico-social e linguagem: e escravo da tecnica 
que o desumaniza. mecanizando-o e estrutu
rando-o. nao segundo a sua medida total. mas 
segundo a sua capacidade de produ9ao e renta
bilidade: e escravo dum sistema po!ftico-social 
que !he e estranho. de que nada contribui para 
ser feito e a que nada rem a dizer. porque este 
povo nao quer ser um pals de imigra9ao. 

Seremos entao mercadoria vendida. 
Capital empregue ao servi90 do capitalismo. 
Homens sem consciencia polltica porque 

privados das bases do jogo politico. ao servi90 
da promo9ao de todos. 

A Patria vendeu-nos. Porque ? 
A Patria abandonou-nos. Porque? 
A Patria rejeita-nos. Porque? 

Ant6nio Cabral 

Garantir que as comunidades portuguesas 
nao s6 mantenham a sua identidade cultural. 
mas a desenvolvam em processos de enrique
cimento que o estado de presenc;;a junto 
doutras culturas lhes permite. 

• A inserc;ao das comunidades de emigrantes 
no processo democratico e de transic;ao para 
o Socialismo. atraves da consciencializac;ao 
e da participac;ao. 
Fornecer os meios adequados de informac;ao. 
documentac;ao e formac;ao a fim de criar 
um distanciamento crftico em relac;ao a situa
c;ao do trabalho. as relac;oes de sociedade 
e as ideologias em que se situam. e do qual 
advira a compreensao do processo revolu 
cionario portugues. 
Estender e apoiar o associativismo de base 
como f6rmu la organizativa e via de partici 
pac;ao no processo portugues. desde que em 
conjunc;ao com iniciativas de desenvolvimento 
regional nas zonas do interior. 
Levar as comunidades de emigrac;ao a pro
curar soluc;ao para os seus pr6prios proble -
mas. desde que apoiadas e em conjunc;ao 
com as autoridades locais. proporcionando
-lhes por este modo a necessaria criatividade 
e poder de iniciativa em recursos humanos 
e materiais. 

• Alterar radicalmente a estrutura e a funcio
nalidade da escola portuguesa no exterior. 
quer em relac;ao a sua implantac;ao em Por
tugal. quer porque e a toda a comunidade 
que devem ser fornecidos os meios de for
mac;ao e promoc;ao. 



EMIGRAR: 

destino 
ou 

caminho? 



A IMPORTANCIA DAS EMIG RA<;OES .. . 

0 fen6meno emigrat6rio. quer em si mesmo. 
quer na perspectivac;:ao atraves da qual deve ser 
encarado. e um ref lexo imediato da sociedade por
tuguesa e dos seus problemas. Dai que no decorrer 
do tempo hist6rico nacional . as emigra<;6es apare
c;:ao como situac;:ao cr6nica em func;:ao do que se 
era ou nao era em determinado memento em Por
tugal; ja se emigrou deste pais por todos os motives 
possiveis e. se isso aconteceu com outros paises. 
no caso portugues. as emigra<;6es comportaram- se 
sempre com tal forc;:a. que em muitos cases defini
ram Portugal e o seu modo de estar no mundo. 
Nao s6 foram uma resultante do evoluir e das con
tradi<;6es e varios niveis da sociedade portuguesa. 
mas foram tambem. dum modo ou doutro. um ele
mento activo nessa evolu<;ao e nessas contradi<;6es. 
Sempre a presenc;:a de portugueses no exterior deter
minou e esclareceu ate. o processo interne por via 
duma dinamica interior-exterior- interior a tal ponte 
influente que uma leitura correcta da hist6ria por
tuguesa recorre permanentemente a essa relac;:ao. 

AS QUAIS TAMBI:M FAZEM PORTUGAL... 

As recentes mutac;:6es na sociedade portuguesa. 
culminando um processo de problemas internes que 
afectaram as popula<;6es e as obrigaram a emigrar. 
tem reflexes nos modes de estar dos trabalhadores 
portugueses no exterior e dao um conteudo muito 
especifico a problematica da emigrac;:ao. Ouer quei 
ramos. quer nao. o nosso futuro pr6ximo tem de 
contar com estes trabalhadores e com os muitos 
que apesar da vontade revolucionaria do contrario 
disso. se lhes irao juntar. Pensamos no caso de 
presenc;:a portuguesa em Africa. na Europa e na 
America como zonas privilegiadas de situar Portugal. 
No fundo. Portugal e um pais donde se emigra e 
por via disso. um pais cuja hist6ria e feita tambem 
por presen~;as no exterior. 

QUE TODOS QUEREMOS EM RENOVA<;AO .. . 

. Acresce que as emigrac;:6es tendem a consti
tUir-se em espa<;os nacionais nos palses de acolhi 
mento. E Portugal precisa disso mesmo: precisa dum 
tratamento especifico do problema emigrat6rio em 
fun~;ao de tudo quanto se pretende construir e reno
var neste pals. Pensamos que esse tratamento se 
deve const itu ir em formas correctas de desenvolvi
mento cultural e social. embora nao s6. 

POR TUDO ISSO 1: DEVIDO UM LUGAR 
AS EMIGRA<;OES ... 

A atenc;:ao permanente que nos ultimos meses 
se tem dado a auscultac;:ao deste problema. dao 
conta duma situac;:ao que esquematicamente pode 
sintetizar-se como segue: 

- Nltido interesse das comunidades portuguesas 
pelo que se esta--a-i)assar em Portugal. mani
festado ate pela reac<;ao negativa ao processo 
revolucionario. embora em muitos casos o 
interesse se manifeste por uma vontade deci 
dida de participa<;ao 

- Total fa lta de informac;:ao adequada e correcta 
- lncapacidade de compreensao e aceita<;ao do 

processo portugues para o socialismo. 
- Sensac;:ao de abandono nos seus problemas 

concretes por parte do aparelho de Estado. 
nomeadamente diplomatico e administrative. 

Perante esta situac;:ao. um problema de desen
volvimento s6cio-cultural. destinar-se-a fundamental
mente a modificar nas areas sociais e culturais e de 
forma nao violenta. a situa<;ao presente. Ha -de con 
segui -lo se uti lizar as pr6prias comunidades de resi 
dentes no exterior como sujeitos de promoc;:ao s6cio 
-cultural atraves do despertar das potencialidades e 
recursos pr6prios. Como nao se pretende criar uni 
camente adeptos emocionais da revoluc;:ao portu
guesa. ha que dar a comunidade de emigrados o 
dinamismo e as oportunidades da participa<;ao e da 
mudan<;a. Qualquer coisa como faze- las descobrir 
um novo sentido para o «sentirem-se portugueses». 

E UM APOIO CORRECTO 
AS SUAS INICIATIVAS ... 

Oeste modo. um desenvolvimento s6cio -cultural 
aparece como um processo de ajuda externa as 
comunidades por parte do Governo Portugues. para 
que se integrem activa e livremente no processo 
revolucionario actual. t condic;:ao de eficacia que 
em cada comu nidade os seus componentes unam 
os seus esfon;:os para melhorar a sua situa<;ao. para 
que criem o distanciamento critico que os levara 
a compreensao da sua si tuac;:ao de explorados em 
dupla forma. E ainda. que os resultados dos seus 
trabalhos nao sejam sem mais inseridos no desen 
volvimento econ6mico portugues e nas suas costas. 
antes com eles se proceda ao estudo de propostas 
concretas para o emprego da sua economia no desen
volvimento regional das suas zonas de origem. 
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INICIATIV AS QUE TEM DE PARTIR 
DAS PR0PRIAS EMIGRA<;:OES ... 

Ao situarmos deste modo e em slntese a posic;ao 
aos problemas queremos significar que todos os 
esforc;os ou acc;oes se devem conjugar com os esfor
c;os das pr6prias comunidades a partir das bases 
Ia onde os problemas sao pessoais e concretes. 
Oueremos significar que a estruturac;ao a encontrar 
e a planificacao a haver. ha-de ter como ponto de 
partida a pr6pria comunidade em1grante dinamizada 
para tais objectives. 

QUE OS EMIGRANTES SAIBAM 
A QUE SE ATER .. . 

turac;ao a encontrar 
A situacao de emigrac;ao cria condic;oes pr6prias 

de comunidade. quer pelo que resulta do estar em 
pals estranho. quer pelo modo de constituic;ao da 
comunidade Resultado dessas condic;oes sao por um 
lado. a desorganizacao. a carencia de infra-estruturas 
socia1s e cultura1s adequadas e uma crise de cultura 
provocada pela heterogenidade de procedencias e 
influencias 

Os emigrantes poucas vezes sabem a que se 
ater dado o estado de desagregac;ao normativa e 
grupal em que se encontram. 

Mas. por outre lade. possuem o denominador 
comum da ligac;ao a terra de origem. Oaf que uma 
das condic;oes de eficacia dum qualquer trabalho. 
seja conseguir que em cada comunidade os seus 
componentes unam esfor<;:os para melhorar a situacao 
social e cultural atraves dum conjunto de ac<;:oes 
lucidas que os mantenham ligados a Portugal. 

ESTEJAM INFORMADOS ... 

Parece tambem importante que o planeamento 
a fazer. se processe ap6s previa preparac;ao informa
tiva de vasto alcance. afim de despertar as pr6prias 
necessidades e abrir o caminho ao.s esforc;os dos 
poderes publicos. 

Para tal. e necessaria criar-se um renovado estado 
de consciencia atraves da informacao que ate ao 
presente nao tem existido. 

SEJAM O UVIDOS ... 

Sera tambem necessaria que os trabal had ores 
portugueses no estrangeiro se apercebam de que 
as suas ideias. as suas intervencoes e sugestoes. 
comec;am a ser ouvidas e postas em acc;ao. 

Por isso nao bastara que isoladamente enviem 
as suas questoes aos consulados ou a Secretaria 
de Estado da Emigrac;ao. t necessaria que ao nlvel 
local encontrem forma de expressao e ate de resposta. 
S6 al se pode trabalhar ao nlvel do homem. do ser 
concreto com a sua circunstancia e ser-se entendido. 

CONCLUIN D O ... 

Numa primeira aproximac;ao dos problemas a 
enfrentar. parece necessaria denunciar uma vez mais. 
o modo unilateral como estes tem sido abordados. 
isto e. pelo angulo exclusive do trabalho. 

Se na verdade. e o trabalho a causa principal 
de em1grac;ao. para se encontrarem os seres humanos. 
teremos de utilizar uma perspectiva principalmente 
familiar e social. Ora mesmo os acordos que se 
dizem progressives tem esquecido isto e acarretado 
consigo o fracasso de todas as accoes por via desse 
esquecimento. 

Por um lado Portugal tem visto na separac;ao 
das famllias algo que tacitamente obriga ao envio 
de remessas. Por outro lado. os palses de acolhi
mento encaram essa separac;ao como uma fuga a 
maiores responsabilidades. Ficam deste modo a per
der de vista os problemas que mais afectam o tra
balhador emigrance: o alojamenco. os cuidados medi
cos e escolares. a educa9ao e a ocupa9ao uti/ dos 
tempos livres. Assim. as ac96es para as quais falcou 
uma perspectiva9ao correcta nao correspondem aos 
problemas sencidos pe/os emigrantes. 

Ao darmo-nos conta desta perspectiva. de ime
diato a educac;ao tera de deixar de ser algo de par
t icular. ou sequer como dizendo respeito a uma 
(mica idade ou tempo. Sera antes um processo a 
desenvolver paralelamente a emigrac;ao e ao Iongo 
de todo o seu percurso. S6 por este modo. a emi
gra<;:ao podera ser um enriquecimento humano e 
social para a famil ia no seu con junto. t assim con
di<;:ao de eficacia. o reconhecimento de que os 
maiores problemas dos emigrantes se encontram na 
«bagagem invislvel que transportam consigo». isto e. 
todos os problemas familiares que ficaram por resolver 
e se agravaram com a partida. 

Portugal e um pais donde se emigra e por via 
disso urn pais· cuja hist6ria e feita tambem por 
presen.;:as do exterio.r. 
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A CHEGADA 
EM 

SANTA 
APOL6NIA 

Das informa96es as impress6es. quacro per
guncas a alguns emigrances. 0 acesso diffcil a 
informa9ao sabre Porcugal e os processos que 
utilizam para a obter sao descritos a chegada. 
em poucas palavras. 

1 . . Natural de Sesimbra. 47 anos. passou por 
diversos oflcios ate emigrar para a Suic;:a. ha 9 anos. 
onde traba lha em jardinagem: 

- Na Suic;;a, que informac;;oes tem sobre 
Portugal? 

- Que informac;:oes e que Ia tenho? Nenhumas. 
nenhumas. nao tenho nenhumas .. 

- l it jornais port ugueses? 
- Nao. a (mica coisa que leio sao as cartas 

da. minha familia e dos amigos. 
- Vem regularmente a Portugal? 
- Venho. A ultima vez foi ha uns dez meses. 

Agora voltei para o Natal. 
- E quais sAo as suas impressoes? 
- Olhe. eu ainda nao sei de nada; enquanto 

ca nao me disserem ... 

2. Natural de Castro Verde. 33 anos. traba 
lhava no campo; emigrou para a Alemanha. ha 
oito meses. estando agora empregada num hotel: 

- Na Alem anha , que informac;;oes tem 
sobre Portugal? 

- Tenho ouvido dizer que Portugal. .. nao sei 
bem. 
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- l~ jornais portugueses? 
- Nao. o que sei e pelas cartas e pelo que 

ow:;o dizer. 
- Vem regularmente a Portugal ? 
- S6 Ia estou ha oito meses. esta e a primeira 

vez que volto. Mas penso vir sempre que possa. 
Agora vou ficar uns dois meses e aproveito o Natal. 

- E qua is siio as suas impressoes? 
- Acho que Portugal vai estar melhor. talvez. 

Mas ate a data nao sei o suficiente. 

3. Natural do Algarve. onde era trabalhador 
rural. Tern 44 anos e esta ha 6 na Alemanha. como 
operario numa fabrica de alumfnio: 

- Na Alemanha, que informa~oes tem 
sobre Portugal? 

- Ah. nada! S6 as que ouvia ou que me 
escreviam da terra: as vezes via alguma coisa nos 
noticiarios da televisao. Mais nada. 

- l~ jornais portugueses? 
- Nao. nao chegam Ia. 
- Vem regularmente a Portugal? 
- Venho. todos os anos venho ca uma vez 

ou duas. 
- E quais sAo as suas impressoes? 
- Bom. sabe. eu queria que toda a humani-

dade se desse bem e nao houvessem problemas. 

4. Tem 34 anos. nasceu em lgreja Nova onde 
era polidor de marmores: ha 5 anos que esta na 
Sui<;a a trabalhar na construc;ao civil: 

- Na Sui~a que informa~oes tem sobre 
Por t ugal ? 

- N6s ouvimos a radio. a Emissora Nacional. 
mas e um bocado dificil. sobretudo a noite: de 
manha ouve-se melhor. 0 resto e atraves da tele 
visao sui<;a. nos telejornais. 

- le jornais portugueses? 
- Nao. nao chegam Ia. 
- Vem regularmente a Portugal? 
- Costumava vir. Agora vim de todo. definiti-

vamente. Nao me deixavam Ia f ica r mais tempo. 
por causa do meu contrato. que acabou. 

- E quais sAo as suas impressoes? 
- Se1 que me vai ser dificil arranjar t raba lho. 

se ca lhar 

5. Era padeiro em Lisboa. embora tivesse nas
cido e trabalhado no norte. Tern 46 anos. emigrou 
ha 5 anos para a Suic;a. onde esta a trabalhar na 
construcao civil 

- Na Sui~a, que info.rma~oes tem sobre 
Portugal? 

- Muito poucas As vezes ouvimos a Emissora. 
aos dom~ngos . 



- L~ jornais portugueses? 
- E muito diflcil. s6 quando os mandamos vir 

atraves da familia . 
- Vem regularmente a Portugal? 
- Sim. sim. Todos os anos. 
- E quais as suas impressoes? 
-As min has impressoes? Bern. n6s tinhamos 

muito gosto em aqui viver. porque e o nosso pais 
e sentimos uma grande alegria quando chegamos. 
mas depois de ca estarmos algum tempo vemos 
que somos forc;:ados a emigrar outra vez. porque 
nao hll trabalho que chegue. Se ca houvessem 
postos de trabalho teriamos muito gosto em tra 
balhar na nossa terra porque Ia fora nos senti
mos... nao e bern escravizados. mas sentimos 
a ausencia dos nossos. da familia. a ausencia dos 
nossos costumes. tudo isso nos faz falta. Nao 
temos apoio; pelo menos na Suic;:a nao temos 
qualquer apoio oficial. Enquanto o espanhol ou 
o italiano tern. n6s Ia nao temos nada. Assim que 
saimos da fronteira suic;:a perdemos todas as rega
lias que Ia tinhamos. porque aqu i se tivermos um 
desastre. se estivermos doentes. se tivermos um 
azar nao temos qualquer apoio. temos que pagar 
os medicos. temos que pagar tudo a nossa conta. 

6. Operario na construc;:ao civil. ha 9 anos na 
Alemanha. Natural de Castro Verde. tern 46 anos 
e. em Portugal. trabalhava <<nas estradas. na cons
truc;:ao. naqUIIo que calhava . .. »: 

- Na Alemanha, que informac;:oes tem 
sobre Portugal 7 

- Nao tenho nenhumas. nao tenho corres
pondencia de lado nenhum. 

- L~ jornais portugueses? 
- Nao. nao. Ia nao chegam. Ouvia na radio 

o que por ca se ia passando. mas no ano passado 
deixei 0 aparelho na minha terra e nao tive possi
bilidades de comprar outro. 

- Vem regularmente a Portugal? 
- Sim. a ultima vez ja foi neste ano. Agora 

vou ficar um mes e meio ou dois meses. ainda 
nao sei. 

- E quais sAo as suas impressoes? 
-As minhas impressoes sao que a gente 

precisa levar aqui uma vida melhor . .. 

7. Nasceu em lgreja Nova. onde era domes
tica. ate o marido a chamar para a Suic;:a. Ha 5 meses 
que Ia se encontra a trabalhar num hotel: 

- Na Suh;a. que informac;:oes tem sobre 
Portugal? 

- Nao sei quase nada. A Emissora ouve-se 
muito mal. Via as vezes as noticias nos jornais 
de Ia. mas como nao sei falar frances pouco per
cebia. Via as fotografias. Outras vezes conseguia 
ver alguma coisa na televisao. 
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- l~ jornais portugueses? 
- Nao. nao arranjamos. 
- Vem regularmente a Portugal? 
- Eu s6 estou Ia ha uns meses. mas agora 

vim definitivamente porque o meu marido foi 
despedido. 

- E quais sao as suas impress6es? 
- Olhe. nesta altura nao sao nada boas. 

Apanhei ate alguns sustos porque t inha ca os 
meis fi lhos e via Ia na televisao os carros da tropa 
na rua ... Fiquei muito aflita. 

8. Operario em Franc;:a. hll 6 anos. numa fabrica 
de cimento. Tem 43 anos e nasceu em Caldas 
da Rainha. Era trabalhador rural : 

- Em Fran~a, que informac;:6es tem sobre 
Portugal? 

- t pouca. porque nao tenho radio nem 
televisao. 

- l~ jornais portugueses? 
- Nao. eu nao sei ler. A (mica informac;:ao 

que sei e a que a familia me manda e aquela que 
me contam. 

- Vem regularmente a Portugal? 
- Quando pos.so. A ultima vez foi ha dois 

anos. Agora penso ficar dois ou tres meses. 
- E quais sao as suas impress()es? 
- Bem. o meu desejo e que tudo esteja bom 

no nosso pais. que tudo caminhe bem. Esse e o 
desejo de todos n6s. os emigrantes. Se tudo con
tinuar bem. espero poder depois voltar para ficar 
ca de vez. 

9. Nasceu em Cerejeira. tem 55 anos; em 
Portugal «andava na resina. a trabalhar». Em Franc;:a 
e. desde ha dez a nos. pedreiro na construc;:ao civil: 

- Em Fran~a que informac;:6es tem sobre 
Portugal? 

- Poucas. quase nenhumas. Ouc;:o as vezes 
a Emissora e vou quase todos OS domingos a missa. 
Tenho as cartas da familia em que me contam 
algumas coisas. 

- l~ jornais portugueses? 
-Nao. . 
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- Vem regularmente a Portugal? 
- Venho. ainda no ano passado ca estive 

quinze dias. Agora fico durante um mes. 
- E quais sao ns suas impress6es? 
- Nenhumas. nao tenho nenhumas. nem boas. 

nem mas. 

10. Tem 44 anos e nasceu em Santo Aleixo 
da Restaurac;:ao onde. alem . de trabalhador rural. 
era pedreiro. Esta em Franc;:a ha 5 anos a traba lhar 
como pedreiro: 

- Em Fran~a, que informac;:6es tem sobre 
Portugal? 



- Se de tempos a tempos e que tenho. 
- le jornais portugueses? 
- Por acaso. ate ha pouco tempo. recebia o 

jornal «Portugal Hoje». As vezes encontro «0 Seculo» 
num quiosque de livros. 

- Vem regularmente a Portugal? 
- Venho. Ate ja ca tinha vindo este ano. 

Sou emigrante temporariamente: o lnverno passo-o 
em Portugal. o Verao e que passe em Franc;:a. 
La para Marc;:o ou Abril torno a ir. conforme as 
coisas correrem. 

- E quais siio as suas impressoes? 
- Eu sei Ia .. . a respeito disso. nada absoluta-

mente. 
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ANONOVO 
VIDA NOVA 

Referindo-se na TV aos momentos dificeis que o 
Pais viveu nos ultimos dias, o major Ernesto Melo 
Antunes, ministro dos Neg6cios Estrangeiros, come· 
~ou por considerar que «O Pais se viu perante uma 
situa~ao criada pelos desvarios e irresponsabilida
des de incapacidade em compreender no fundo o 
processo politico e portugues em todas as suas 
implicagoes e em toda a sua profundidade, quer 
por militares, quer por civis. Estes, por sua vez, 
demasiadas vezes tem utilizado os militares para 
poderem fazer prevalecer projectos politicos muito 
particulares, para fazer avangar um certo numero 
de ideias que se dizem ser «muito revolucionarias 
e que tem posto em causa nitidamente, o proprio 
futuro do Pais e. em minha opiniao, o proprio futuro 
como Pais independente, dada a inconsciencia e a 
irresponsabilidade de que se tem revestido formas 
de luta e de acc;ao politica tanto no plano civil como 
militam. 

E prosseguiu: 
«Como se sabe, vinha-se assistindo ha muito 

tempo a uma desagregac;ao das estruturas do Es
tado que ameac;avam tornar-se irreversiveis. Grando 
parte da populac;ao portuguesa, fosse qual fosse 
a sua ideologia politica, vivia num estado de angus
tia e inquietagao quase permanentes e verificava 
que nao havia nenhuma autoridade, nenhumas es
truturas de autoridade que lhe permitissem pensar 
que haveria uma salvaguarda ultima dos valores 
fundamentais da sociedade portuguesa da civiliza
c;ao a que pertence e dos projectos politicos do fu
turo». 



A SUBLEVACAO DOS «PARAS» 
FOI UL TRAPASSADA 

Continuou Melo Antunes: 
«No fundo era a propria democracia e o socia

lismo que afirmavamos querer construir que esta
vam continuamente amea9ados e que viam cada 
vez mais as possibilidades de constru9ao de uma 
sociedade nova serem postas em causa. No entanto, 
as For9as Armadas, a «parte sa» das For9as Arma
das conseguiram mostrar que ainda tinham o con
junto de energias e reservas morais que lhe permi
tiram de uma forma decidida controlar a situa9ao. 
Evidentemente que a causa imediata da situa9ao 
criada foi a subleva~tao dos para-quedistas, embora 
haja muitos outros factos que influiram e que en
tram neste processo dos para-quedistas. E isto a 
tal ponto que poderemos considerar que a subleva-
9aoa militar foi ultrapassada largamente e que se 
estendeu a outros sectores das For9as Armadas. 
Quero dizer, claramente, que o povo portugues se 
deve sentir orgulhoso de, apesar de tudo, de todo 
o pessimismo que existia, de toda a descren9a que 
aquilo a que eu chamo a «ac~tao das FA» souberam 
responder, de facto, ao apelo lan9ado por aqueles 
que energicamei'lte souberam tomar uma decisao 
e que souberam a todo o custo salvaguardar o fu
turo da Revolu~tao portuguesa.» 

Particularmente, o major Melo Antunes prestou 
uma «profunda homenagem>> aos militares que na'> 
s6 estiveram a planear e dirigir estas opera96es, 
como sobretudo aos seus executores, em particular 
ao Regimento de Comandos, ao seu comandante 
Coronel Jaime Neves, seus oficiais, sargentos e 
pra9as, que deram, realmente, mostras de urn valor 
verdadeiramente invulgar. 

OS CAMINHOS DO FUTURO 

E depois: 
«Evidentemente que a situa9ao de fundo deste 

Pais nao se pode resolver por meios militares. 
~ por meios politicos que se resolve. Evidentemente 
que houve ac96es militares desencadeadas e algu
mas em curso que tiveram como finalidade o con
trolo de uma situa9ao que estava desgovernada. 

Agora e pensar nos caminhos do futuro e ai vou a 
sua pergunta inicial: penso que estao reunidas, ou 
podem estar reunidas a muito curto prazo as condi
~t6es para nao darmos razao a todos OS alarmes 
que existiam ultimamente na sociedade portuguesa, 
quanto a inviabilidade pela via democratica para 0 

socialismo. Penso que, pelo contrfuio, a normaliza
c;ao e estabiliza9ao da situac;ao militar, o seu con
trolo, permite-nos obter urn conjunto de garantia<> 
que nos levem a pensar que podem contribuir para 
a clarificayao politica e que avancemos com urn 
projecto viavel de esquerda. E porque e que digo 
que e urn projecto viflVel de esquerda ?» 

«BLOCO HISTORICO» INDISPENSAVEL 

Especificando por que e vifiVel: 
«Porque extraidos os caminhos de retorno dl

recto ou indirecto as formas capitalistas da socie
dade, para sempre cortadas - espero que este
jam -, que os caminhos de retorno ou organiza9ao 
autoritaria e digamos mesmo de direita da socie
dade portuguesa, estao tambem cortadas - espe
remos que estejam -, os militares que neste 
momento tern a direc«;:ao politica nas suas maos, 
atraves do Conselho da Revolu«;:ao e interliga9ao 
com os 6rgaos governamentais, pensamos que sim. 
Por isso, continuo a pensar que eles podem ser 
efectivamente os portadores de urn projecto alter
native de esquerda, que seja urn verdadeiro pro
jecto nacional, capaz de fundir ou unir num s6 
aquilo a que poderlamos chamar urn «bloco hist6-
rico», para citar Gramci, de constru«;:ao, de edifi
cayao de uma verdadeira sociedade socialista que, 
no nosso entender, deve ser uma sociedade plura
lista, deve ser uma sociedade verdadeiramente de
mocratica, livre e uma sociedade profundamente 
justa e humana. Justa em termos de organiza9ao 
social e justa em termos de organizac;ao econ6mica. 
Penso que quando se tala em pluralista, isto signi
fica que o concurso dos partidos politicos verda
deiramente interessados na constru«;:ao de uma so
ciedade nova em Portugal e indispensavel.» 

Prosseguindo, Melo Antunes acrescentou: 
«E por isso que contra muitas vezes de certos 

sectores da esquerda que se tern levantado contra 
a composic;5o do VI Governo, elas parece nao terem 
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razao. Penso que com estas forc;as politicas e pos
sivel avanc;ar na construc;ao de uma sociedade de
mocratica, de uma sociedade livre em transic;ao 
pacifica para o socialismo.» 

Esclareceu. depois: 
«E para que fique bem claramente expresso o 

meu pensamento, pois, por vezes, ha duvidas no 
que me diz respeito, pessoalmente, sobre certas 
intenc;oes criticas da minha parte, a respeito da 
pratica politica de determinados partidos, quero 
dizer, neste momento, e isso considero muito im
portante - que a participac;ao do Partido Comu
nista Portugues na construc;ao do socialismo e in
dispensavel. Nao parece que seja possivel, sem 
o Partido Comunista, construir o socialismo. Temos 
que avanc;ar com ele e temos que procurar juntar 
na mesma plataforma de acc;ao politica-prchica os 
principais partidos portugueses para que com o 
MFA avanc;arem na construc;ao do socialismo.» 

M. F. A. DE. NOVO 

0 homem que e apontado como o principal res
ponsavel «ideol6gico» do Movimento dos Capitaes 
sublinhou a seguir: 

«E porque e que eu falo agora no MFA- e uma 
palavra que esta retirada do vocabulario politico ja 
ha bastante tempo- e porque continuo a pensar 
que podem neste momento terem-se instaurado as 
condic;oes para que o MFA readquira o seu presti
gio e a sua capacidade de direcc;ao. lsto nao quer 
dizer que n6s tenhamos a pretensao de nos sobre
pormos aos partidos. lsto quer diier, apenas, que, 
nas condic;oes concretas da sociedade portuguesa, 
o MFA pode ser o portador de um projecto nacio
nal de transic;ao pacifica para o socialismo, no qual 
colaborem todos os partidos, embora os partidos 
possam ter projectos particulares diferentes desse 
projecto nacional- mas pode haver, na minha opi
niao, e deve haver, um pacto e,ntre os partidos e o 
MFA, ,para uma concepc;ao unitaria e pacifica d:J 
construc;ao da sociedade nova do Pais.» 

Melo Antunes disse, ainda, que pensa que du
rante um certo periodo de teriipo, «uma vez que 
n6s nos consideramos capazes de levar por diante 
e sermos os garantes de uma real alternative de 
esquerda, o pacto com os partidos deve vir agora 
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ao primeiro plano das preocupac;oes politicas . Penso 
tambem que e 0 momento dO pOVO portugues e OS 
partidos tirarem as lic;oes devidas da situac;ao grave 
que atravessamos e que ainda vivemos». 

Sublinhou Melo Antunes que «uma das primei
ras lic;oes e esta: e que a sociedade portuguesa e 
uma sociedade em profunda mutac;ao, em profunda 
transformac;ao das suas estruturas politicas, eco
n6micas e sociais com todas as consequencias que 
dai advem e que ou da de facto um primeiro pro
jecto nacional, democratico, patri6tico ou tudo se 
perde>>. 

0 FUTURO PAPEL DAS FORCAS ARMADAS 

A situac;ao politica portuguesa parece tre en
contrado finalmente o seu caminho certo. A pro
gressive clarificac;ao a que o povo portugues assiste 
com alivio e renovada esperanc;a passa, em muito 
grande parte, pelo encontrar de um Iugar correcto 
para as Forc;as Armadas dentro do processo de 
transformac;ao da nossa sociedade. 

Aqui ficam algumas declarac;oes e documentos 
ultimamente produzidos a este respeito. 

0 M . F. A. NUNCA ESTEVE TAO UNIDO 

«~ certo que, recentemente, muito se tem espe
cu lado sobre a possibilidade de um regresso dos 
militares aos quarteis, f6rmula que tem sido fre
quentemente utilizada por certas forc;as politicas, 
que parecem nao estar muito de acordo, muito 
satisfeitas, com a permanencia dos militares na res
ponsabilidade da vida politica portuguesa. De resto, 
isso tem vindo a sem acompanhado pela introduc;ao 
de um ou-tro tema que, ja agora, abordo em pri
meiro Iugar e que e o de fazer a distinc;ao, dentro 
do grupo militar que emerge nesta situac;ao como 
grupo com responsabilidades de direcc;ao politica, 
entre militares «operacionais>> e militares «POliticos>>. 
Comec;o por dizer que e uma distinc;ao profunda
mente arbitraria, artificial e que, do nosso ponto 
de vista, do ponto de vista da analise que n6s 
- n6s, MFA- fazemos. e mais uma tentativa de 
provocar profundas divisoes no seio do MFA. 0 



MFA nunca teve tao boas condi~oes de homoge
neidade, de coesao, de unidade, como neste mo
mento tem e o lan~amento desse tema de distinyao 
entre militares e um artificialismo que s6 serve 
efectivamente as foryaS, quanto a mim, da direita, 
que procuram enfraquecer o MFA, dividi-lo e em
purra-lo para uma situayao em que ja nao possa 
vir a ter qualquer interferencia na vida politica do 
Pais . 

Penso que a questao do regresso dos militares 
aos quarteis nao se pode por em bloco, como ate 
agora tem sido feito, considerando que as formas 
de politizayaO profundamente revistas, isto e, temos 
de rever, nao s6 a estrutura das FA, e as suas 
missoes na nova situayao, como a estrutura do 
pr6prio MFA. E e esse um trabalho que esta a de
correr, neste momento. Existe um documento ja 
terminado sobre a reestruturayao das FA, estamos 
neste momento em estudo quanto a reestruturayao 
do MFA e pensamos que cometemos muitos erros 
durante todo este tempo, a maior parte dos quais 
pode, actualmente, ser sintetizada da seguinte ma
neira: pensamos ser possivel construir uma socie
dade democratica com FA que tivessem, tambem, 
uma estrutura formal de democracia e verificamos 
que a introdurtao de estruturas que hoje conside
ramos pseudo-democraticas, no seio das FA, ape
nas contribuiram para desagrega-las, para impedir 
que pudessem desempenhar o papel fundamental 
par~ que existiam e ser aquilo que, em qualquer 
soc1edade organizada, as FA sao: o suporte fun
damental das estruturas do Estado. Aquilo a que 
antes do 25 de Novembro assistiamos era, para 
alem dos males politicos que poderiamos detectar 
a_ nivel de partidos, a nivel de diversas organiza
~oes, etc., uma desagregayao das pr6prias estrutu
ras de Estado, o que estava directamente relacio
nad? cqm a desagregayao que se verificava nas FA. 
Hav1a, . realmente, um cancro que alastrava, que 
contag1ava cada vez mais unidades militares as 
quais tornavam as FA perfeitamente inopera~tes 
em rela~ao a missao, iminentemente nacional, que 
e ~ de as . F~ serem, em qualquer situayao, em 
re~m~e cap1tahsta como em regime socialista, o 
pr~nc1pal factor de ag regayao das estrutu ras esta
ta1s.» 

NAO ACEITAMOS QUE 0 M. F. A. DEIXE 
DE PARTICIPAR NA V IDA POLITICA 

«Pensamos entao que, nesta fase, devemos pro
ceder a uma revisao profunda das estruturas do 
MFA e, nesse sentido, s6 havera um certo regresst• 
aos quarteis. Quer dizer, n6s nao aceitaremos que 
as unidades militares, enquanto tais, fayam a poli
tica, como a faziam anteriormente. Mas nao acei
tamos, por outro lado, que o MFA, nomeadamente 
atraves dos seus 6rgaos fundamentais - e refiro
·me, em especial, ao Conselho da Revoluyao
deixe de ter participayao na vida politica portuguesa. 
Pensamos que o MFA continua a ter, e ate talvez 
agora mais do que nunca, um papel fundamental 
no futuro imediato da vida politica nacional. Se o 
MFA desaparecesse, se deixassemos que a politica 
portuguesa se regesse apenas pelas normas cor
rentes do parlamentarismo, se nos deixassemos 
cair na tentayao de, por forya dos erros cometidos, 
permitir que o Pais se regesse pelas normas da 
democracia formal, pura e simplesmente, entao, 
teriamos de confessar que estava terminada a revo
luyao. Pensamos e continuamos a pensar que esta
mos num processo revolucionario, que estamos 
numa revoluyao de facto, talvez mesmo bastante 
original, onde pretendemos que certas conquistas 
fundamentais e que sao hist6ricas, da democracia 
formal nao desapareyam ( e por is so que conside
ramos que o papel dos partidos politicos, a exis
tencia do pluralismo, e essencial para a construyao 
de uma nova sociedade socialista) mas entende
mos que ha uma relayao dialectica muito profunda 
entre estas conquistas hist6ricas da democracia 
formal e o componente revolucionario deste pro
cesso hist6rico, que e o aparecimento de um MFA 
com vocayao democratica e socialista, para poder 
provocar as grandes transformayoes politicas, so
ciais e econ6micas deste pais . Pensamos que s6 
sera possivel avanyar com as profundas reformas 
revolucionarias, que sejam a alavanca da transfor
mayao do modo de produ9ao capitalista puro, no 
modo de produ9ao socialista, se tivermos um MFA 
que mantenha uma direc9ao politica firme. Nao que
ro com isto dizer que nao haja que rever, tambem, 
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um certo numero de conceitos que, em determinada 
fase da revoluc;:ao portuguesa, foram, de certo 
modo, espalhados quanto ao papel do MFA como 
motor da revoluc;:ao. Julgo que esse conceito pode 
hoje ser revisto e que estamos em condic;6es de 
rev\3-lo. Tenho ditq por diversas vezes que o MFA 
e, actualmente, como que o tecido conjuntivo 
das politicas em presenc;:a, em Portugal, que 
podem garantir a marcha para um futuro de
mocratico e socialista, mas que, sem a existencia 
desse tecido conjuntivo, o que assistiremos, a bre
ve trecho, neste pais - num pais que acaba de 
sair de 48 anos de fascismo e de ditadura - sera 
a pulverizac;:ao das correntes politicas, o desenten
dimento entre as forc;:as progressistas e democra
ticas e a incapacidade das forc;:as de esquerda de 
poderem realizar um projecto global de construc;:ao 
do socialismo. Continuamos, portanto, a considerar 
e isto esta ligado com uma pergunta que nao me 
foi feita, que o pacto entre o MFA ·e os partidos 
tern inteira razao de continuar, embora nos pense
mos - e o MFA ja o declarou -que esse pacto 
deve ser revisto, tendo em conta as condic;:6es 
actuais da vida poltica portuguesa. Pensamos que 
ele pode ser bastante mais flexivel, que a noc;ao 
de motor da revoluc;:ao pode desaparecer, que po
dem e devem ser atenuados certos aspectos mais 
chocantes desse mesmo pacto, mas que o seu 
essencial, o essencial dessa alianc;:a, que gostaria
mos que fosse profunda, entre todas as forc;:as 
progressistas do pais, para a construc;ao do socia
lismo, essa alianc;a nao deve ser posta em causa, 
sob pen a de nao construirmos o pais ·que tinhamos 
ambicionado.» 

0 PERIGO DA DIREITA 

Continua a existir, em Portugal o do avanc;:o Ja 
dire ita? Na opiniao do ministro: 

«Persiste o perigo da direita.. Considero isso 
normal, depois do que se passou, mas o que posso 
afirmar e que OS homens do MFA que se apresen
taram ao pais como portadores do unico projecto 
politico viflVel de esquerda estao absolutamente 
determinados a lutar, com todas as suas forc;:as, 
contra qualquer tentativa de recuperac;ao pela di
reita, ou pelo fascismo, da presente situac;:ao. Con
sideramos ter boas raz6es para pensarmos que 
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existem condic;:6es de resistencia ao fascismo, ou 
a direita reaccionaria, e que temos agora, melhores 
do que nunca, possibilidades de um futuro verda 
deiramente democratico e progressista». 

Focada a possibilidade de se assistir a uma 
depurac;:ao de elementos comunistas e da extrema
-esquerda em varios sectores da vida portuguesa 
ap6s o 25 de Novembro, Melo Antunes referiu : 

«Penso ser normal que depois de uma suble
vac;ao que falhou, uma sublevac;ao que sobretudo 
foi dirigida por elementos da extrema-esquerda, que 
houvesse uma certa depurac;ao dos elementos da 
extrema-esquerda no exercito, ou dos elementos 
civis que se aliaram aos militares para fazer a 
sublevac;:ao. £ normal, caso contrario, nao teria 
havido uma sublevac;ao e uma resistencia a essa 
sublevac;ao. Logo os elementos da extrema-esquer
da que estao presos, estao-no por estarem directa
mente comprometidos na sublevac;ao. 

«Quanto aos elementos comunistas, penso que 
ja demos provas de que nao fazemos depurac;6es 
cegas. As nossas depurac;6es sao feitas segundo 
criterios absolutamente objectives e concretes . 
Todos os que estao implicados em acc;6es contra 
o sistema e o regime actuais deverao sofrer as 
consequencias; todos os que contribuiram, pelas 
suas atitudes, pelo seu comportamento politico, 
etc., para a situac;ao existente antes do 25 de 
Novembro e que, de uma certa forma, contribui
ram para o desencadeamento da sublevac;ao militar, 
deverao igualmente ser afastados deste processo.» 

Sobre se o 25 de Novembro representaria umu 
tentativa de golpe de Estado, Melo Antunes afir
maria: 

«Como sabe, decorre ainda o inquerito e nin
guem se pode permitir tirar conclus6es antes que 
o mesmo esteja terminado. Estou pessoalmente 
convencido de que nao se tratou de um golpe de 
Estado; houve um levantamento de militares es
querdistas que estavam ligados a organizac;6es da 
extrema-esquerda e que talvez tivessem a ideia de 
que estariam criadas as condic;6es para uma insur
reic;ao geral que teria como objective, evidente
mente, como todas as insurreic;6es e sublevac;6es, 
a conquista do poder. Mas e ainda um pouco 
obscuro como e que os elementos implicados no 
25 de Novembro pensavam fazer as coisas, porque 
nao tinham qualquer plataforma politica, pelo me
nos que seja conhecida, e nao conhecemos tambem 



OS chefes principais da subleva~ao. Sao para nos 
ainda zonas obscures, que o inquerito talvez possa 
vir a esclarecer, mas estamos convencidos de que 
havia exactamente uma atmosfera, digamos, entre 
os homens de certas organiza~oes de extrema-es
querda ligadas a elementos e unidades que estavam 
sob a influencia dessas organiza<;6es de extrema
-esquerda, uma atmosfera que era propicia ao de
sencadeamento de uma subleva<;ao deste genero 
mesmo que os objectivos nao fossem suficiente
mente claros, mesmo que nao houvesse um plano 
completamente acabado. 

«Para mim, isto e mais uma prova do aventu
reirismo das pessoas que pensavam poder modi
ficar o curso das coisas com golpes deste gener0.11 

AS ORGANIZA<;OES DE BASE 

Em rela~ao as organiza<;oes de base - o as
sunto esta em estudo e ainda nao foi discutido no 
Conselho da Revolu<;ao. 0 meu ponto de vista, 
aquele que na altu'ra propria irei defender, e alias 
o mesmo que defendi, votando contra o documen
to da alian~a Povo/M.F.A. na altura em que ele foi 
votado na generalidade. Penso que tera de por 
forma a que as comissoes resultem de uma demo
cracia directa atraves de elei~oes em que efectiva
mente participem as popula<;6es representadas. 
Nao poderao aparecer comissoes autonomeadas a 
dizer que representam os moradores. Sei que exis
tem casos desses - e casos, ate, em que uma 
comissao de determinada zona surge constituida 
por elementos que nem sequer residem nela. 

0 PAPEL DO PARTIDO COMUNISTA 
PORTUGUES 

MELO ANTUNES- «Somente os re&ultados do 
inquerito poderao determinar quais serao as res -

ponsabilidades das diferentes forma<;6es politicas. 
e, entre elas, do Partido Comunista. Penso que sao 
conhecidas as minhas posi<;6es criticas em rela<;ao 
ao Partido Comunista e penso que ha pelo meno:.; 
responsabilidades morais por todo o comportamen
to politico desse partido depois do 25 de Abril e 
durante a revolu<;ao. ---

«Mas nao estou convencido de que a sua di
rec~ao politica tenha responsabilidades directas nos 
acontecimentos do 25 de Novembro, muito em
bora haja organiza<;6es dependentes do Partido Co
munista que tenham tido interven~oes directas, ao 
que se pensa pelo menos no 25 e 26 de Novembro; 
mas pode-se perfeitamente admitir que essas or
ganiza~oes do Partido Comunista nao obedeciam a 
instru~oes vindas da direc<;ao do partido. 

«Mas por muito severa que seja a critica que 
ja fiz do comportamento politico do Partido Comu
nista no processo revolucionario portugues. man
tenho o que ja disse em 26 de Novembro: o Partido 
Comunista e indispensf.tvel como for~a politica de 
esquerda para a constru~ao de um Portugal demo
cratico e socialists. 

Evidentemente que, mesmo em fun<;ao das cri
ticas que fiz contra o Partido Comunista, gostaria 
de ve-lo um partido capaz de desempenhar uma 
ac<;ao democratica e de desempenhar com as ou
tras forma~oes progressistas e democraticas uma 
orienta<;ao que seja favoravel a constru~ao de um 
Portugal verdadeiramente democratico e progres
sista. Mas isso nao impede que eu nao considere 
o projecto politico do Partido Comunista como um 
projecto politiCO de esquerda e que deve ser um 
componente fundamental da constru<;ao global a 
fazer por todas as forma<;6es democraticas e pro
gressistas que aspiram a realizagao do socialismo.» 
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Pois nao. Por isso, se bem que «niio 
havera lome em Portugal, vamos ter 
algumas restri~;oes. Neste sentido, esta 
jfl em estudo um programs de dietas 
alimentares. a lim de se poder forne
cer ao publico um leque de alternati
ves». 

Assim se eprimiu em entrevista re 
cente ao jornal vespertino «a Luta», o 
Dr. Beja Santos. dos Servi~;os de ln
forma~;iio e Rela~;oes Publicas do Mi
nisterio do Comercio lnterno. 

Para que possamos compreender as 
dificuldades com que os portugueses 
se debatem - sobretudo porque fat
tam divisas- aqui fica o ponto da 
situa~;iio no que diz respeito a alguns 
produtos alimentares mais usuais. 

At;OCAR - Abastecimento assegu
rado. Hfl «stocks» de at;ucar em rama 
para os pr6ximos quatro meses. As 
fabricas estiio em plena labora~;iio e 
hfl contratos firmados para 1976, ·na 
ordem dos 3 milhoes e 500 000 contos. 
97% do a~;ucar que consumimos 6 im
portado de Cuba, Rodesia e Brasil. Os 
3% da produviio nacional provl!m dos 
A~;ores e Madeira. Neste momento, 
estiio a ser intensificados estudos para 
a implanta~;iio de um complexo agro
·pecuario para aproveitamento da be
terraba, cuja polpa serve para a ali
mentat;iio de gado. Presentemente, o 
pre~;o do a~;ucar esta subsidiado em 
3$30 por quilo. por ter sido comprado 
em epoca de cotaviio alta. Este ano, o 
valor das importacoes de acucar ci
frou-se em 850 000 contos. 0 motivo 
porque foi adquirido em epoca de cota
c;iio alta, deve-se ao facto de em 25 
de Abril de 1974 haver em Portugal 
ac;ucar para apenas duas semanas. 
tendo havido necessidade imediata de 

.. 
va1 

aumentar os «stocks». Nessa altura, 
o produto chegou a cotar-se a 40$00 
por quilo, no mercado livre mundial. 
enquanto agora o seu preco. nos pa;
ses da C. E. E., e de 10$00. 

AZEITE E 6LEOS - Abastecimento 
assegurado. Anuncia-se para breve a 
publicac;iio da legislayiio de apoio a 
campanha da azeitona. Este ano fomos 
auto-suficientes em azeite, ao contrfl
rio do que sucedeu nos anos anterio
res. Motivo: como o pre~;o do 61eo e 
de 34$50, e 0 azeite e de 59$00, OS 

consumidores tl!m-se inclinado mais 
para o primeiro daqueles produtos. 
Uma vez que os prec;os nacionais niio 
sao competitivos como os de outros 
exportadores. urge fazer-se uma poli
tics interna de proteccao ao azeite. 
Nesse sentido, pretende-se sensibilizar . 
o publico para um maior consumo, ate 
porque, em termos de saude, o azeite 
niio 6 comparavel (por muito superior) 
ao 61eo e a margarina: constitui a mais 
nobre das gorduras vegetais, quase 
comparavel ao Ieite materno. Quanto 
ao seu elevado pre~o. deve-se a de
feituosa implantaviio dos olivais- com 
o aproveitamento frequente de decli
ves e en costas - e ao alto porte das 
arvores. que origina grandes encargos 
com a miio·de-obra (responsavel por 
mais de metade do pre~;o do produto). 

BACALHAU - 0 consumo mensal 
actual e superior a 7000 toneladas. 
Tem-se providenciado um abasteci
mento o mais satisfat6rio possivel, 
mas o consumo 6 enorme nos centros 
urbanos e no litoral, quando mais se 
justificaria um aumento de consumo 
nas zonas do interior, de mais dific•l 
acesso ao peixe fresco. Esta anomalia 

nem 
tudo 
~em 
deve-se a deficiencias de diattibui~;iio 
e niio a habitos de consumo, pois 6 
sabido .que no norte, Beira Baixa e 
Alentejo 6 grande a procura. Assim, 
no sentido de es fazer uma ditribuit;iio 
mais equitativa. esie mas o organismo 
competente colocou a disposiciio do 
consumidor 12 000 t.oneladas do «fiel 
amigo». Este grande consumo justifi
ca-se pelo elevado pret;o do peixe 
fresco e da carne. Para al6m do mais, 
tem grande rendibilidade, quando cozi
nhado. Neste momento, a procure in
cide mais sobre o bacalhau graudo e 
especial, originando excedentes do 
«escamudo» que, afinal, 6 mais barato 
e de grande valor proteico. De qual
quer forma, o abastecimento esta as
segurado at6 fins de Marco. havendo 
negocia~;oes em curso para os mesas 
seguintes. Das quantidades totais con
sumidas, mais de metade prov6m da 
importac;iio, uma vez que a nossa frota 
bacalhoeira e arcaica e mal aproveita
da, com ·um lndice de produtividade 
muito reduzido. Chama-se a atencao 
dos consumidores para o facto de se 
register uma notavel recessiio de ba
calhau nos bancos em que aquele peixe 
mais tem abundado. Tudo leva a crer, 
pois, que aquele peixe tenda a escas
sear dentro de poucos anos. passando 
a ser considerado um produto de luxo. 
Seria util que os consumidores, no seu 
pr6prio interesse, optassem o habito 
de comprara as especies afins. tais 
como lingua, ·escamudo, zarbo e abr6. 
tea, cujo paladar em nada difere do 
do bacalhau, especialmente quando 
cozinhados em pastels ou assados. 
Para alem do mais, este habito origi
naria notavel economia de divisas, 
com vantagens para o consumidor. en
quanto o bacalhau especial custa 90$00 
o quito e o graudo 85$00, as outras 
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espec1es nao excedem os 65$00 mes
mo as de melhor qualidade. 

BANANA - A partir de Outubro 
deste ano, deixamos completamente 
de importer aquele produto de Angola, 
ate aquela data um dos nossos melho
res fornecedores. Da decada de 60 
para a de 70, o consume subiu de 
30 000 para 75 000 toneladas. Para fa· 
zer face a esta situa~ao espera-se uma 
intensifica~ao da produ~ao na Madeira. 
De qualquer modo, a solu~ao tera de 
encontrar-se na orientar;iio do consu
midor portugu~s para a fruta da epoca, 
ate porque o valor nutritive da banana 
e acentuadamente inferior ao das laran
JBS e macas. 

CAF£ - 0 abastecimento estl! as
segurado para os pr6ximos meses. No 
entanto. como houve necessidade de 
se alterar a area de compra - Ango
la - passarl! a ser adquirido a pre<;os 
mais elevados. Note-se que a «bica» 
em quase todos os paises da Europa 
Ocidental custa cerca de 10$00 em 
moeda portuguese, nao se vendendo 
ao balcao. 

CARNE - Somas deficltl!rios em 
todas as espec1es de carne. A nossa 
produ<;ao estagnou e tem tendencia 
para baixar. Para 1976 preve-se um 
con sumo de 130 000 toneladas de car
ne de vaca, com uma produr;ao de 
apenas 80 000, havendo tambem de se 
importar 6600 toneladas de carne de 
porco. Ha tambem dificuldades no sec
tor industrial -case do fiambre
sendo previsivel uma assustadora re
dur;ao na oferta, devido a peste suina 
e a redur;ao des efectivos reproduto
res. A escassez da produ<;ao nacional 
poderl! ser recuperada em 1977, vista 
o ciclo biol6gico do parco ser muito 
Curto. Quante 80S ovinos, a oferta e 
pequena e os pre<;os sao muito supe. 
riores aos da restante carne. Nunca 
fomos excedentl!rios em carne de ovi- •. 
no, excepto em fins da Primavera, ' 
epoca dos borregos novas. Estll pre· : 
vista a importar;ao de 300 toneladas. 

MIUDEZAS - Escasseiam, nomea
damente a dobrada. Foi autorizada a 
importa<;iio ds 1800 toneladas de do· 
brada, figado de porco e vaca, lingua 
e rins. 
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CEREAlS - Nao hl! qualquer garan
t ia nas cotar;oes internacionais. Devido 
a grande carencia de silos no Pais. 
nao temos capacidade de uma «stoc
kagem» de seguranr;a. 0 Institute des 
Cereais tem actuado permanentemente 
para que nao haja rupturas temporll
rias. Em cereais para panificar;ao (case 
do trigo), dependendemos do exterior. 
0 con sumo e de 800 000 toneladas per 
ano, das quais 140 000 sao importadas, 
principalmente respeitantes ao trigo 
ex6tico -duro-, utilizado para pro
porcionar melhor qualidade ao lotea
mento. Mas tambem se importa trigo 
destinado ao fabrico de massas ali
menticias e bolachas. Uma vez que as 
importar;oes sao feitas mensalmente, 
o Pais esta permanentemente sujeito a 
flutuar;oes das cotar;oes: 

ARROZ - Esta assegurado o abas
tecimento ate fins do primeiro trimes
tre de 1970. A campanha de 74/75 
traduziu-se por 100 000 toneladas. Co
mo o consume tem vindo a aumentar 
substancialmente, haverl! necessidade 
de se importar 80 000 toneladas, a 
partir de Abril do pr6ximo ano. Suge
re-se que o publico reduza o consume 
de arroz, introduzindo mais batatas, 
legumes e massas nas suas dietas. 

AVEIA CENTEIO E CEVADA-Si
tua<;ao perfeitamente normalizada, sem 
quais quer motives para preocupa. 
r;oe!i. 

MILHO - A produ<;ao .nacional e de 
500 000 toneladas, mas o Institute dos 
Cereais importa anualmente 1 250 000 

·: toneladas, no valor de 4,5 milhoes de 
cantos. 

SORGO 0 Pais importa anual-
mente 420 000 toneladas (nomeada· 
mente para racoes de gado), no valor 
de 1 600 000 cantos. 

LEITE - A produ<;ao nacional e in
significante. Preve-se uma importa<;iio 
de 6000 to.neladas de Ieite liquido, 

· 1200 de Ieite em p6 e 1000 de queijo. 

MANTEIGA - A produ<;iio e defi- . 
ciente. Em Julho importl!mos 2000 to
neladas e, dentro de dias, chegarao 
mais 620 provenientes da Republica 
Democratica Alema. Devido a um re-

tardamento burocratico no levanta
mento alfandegario e ao atraso do 
barco que transports 0 produto, nao 
tem havido distribuir;ao aos retalhistas. 
A Junta Nacional des Produtos Pe
cuarios envida todos os esfor<;os para 
que a situa<;ao se normalize rapids
mente, o que deverll suceder dentro 
de poucos dias. 0 abastecimento esta 
garantido para muitos meses, mau 
grade a corrida aos bens alimentares 
registada com os acontecimentos do 
25 de Novembro. 

OVOS - 0 seu pre~o. per duzia, 
aumentou, num ano, de 23$00 para 
35$00, continuando com tendencia para 
subir. A manter-se este estado de coi
sas, niio e de espantar que, brevemen
te, se chegue aos 45$00. Os motivos 
alegados para esta subida residem no 
aumento do pre~o das rar;oes para 
animais (40% em Agosto de 74) e a 
matan~a geral de galinhas poedeiras, 
em virtude de o seu numero ser exa
gerado, ha alguns meses atras. Actual
mente, estao ate a ser detectados 
ovos estragados, chegando o seu nu
mero a ser de 3 em cada duzia. As 
brigadas de fiscaliza<;iio econ6mica tem 
actuado junto da produr;ao e da dis· 
tribui<;ao, impedindo estrangulamentos. 
Por exemplo, ainda na semana pas
sada se registou uma· falta de ovos 
no distrito do Porto. Se a produ~ao 
nao se mostrar rapidamente colabora
dora com as realidades econ6micas do 
Pais e se mantiver os lucros abusivos 
nos prer;os pedidos, proceder·se-l! il 
importa~ao de co.ntingentes de ovos, 
ate a racionaliza<;iio do seu pre~o. 

PEIXE CONGELADO - 0 ·abasteci
mento esta assegurado. A produr;ao 
nacional e altamente deficitaria, ha
vendo tendencia para o agravamento 
desta situacao. Houve necessidade de 
se proceder a um reajustamento das 
l!reas de pesca 'que, ate ha algum tem
po se situavam principalmente nas 
aguas de Mor;amedes. Em 1976 as im
portar;oes ascenderiio a 600 000 can
tos. 0 consume mostra tendencia para 
aumentar, devidc a cada vez mais bai
xa oferta de peixe fresco. 



A difusao da cultura portugue 
sa junto dos nucleos de emigran
tes, para alem da promo~ao cul
tural que s6 por si representa, 
tem 0 grande merito. no contexto 
da emigrac;ao, de evitar, em maior 
ou menor grau, a desnacionaliza
~ao dos portugueses que a falta 
dessa divulgac;ao originaria, par
ticu larmente, a partir da segunda 
gerayao ou ate mesmo da primei
ra em casos de maior isolamento. 

0 cinema, pela sua extraordi
naria forca comunicativa que 0 
realismo e a dinamica da sua ima
gem imprimem, e um meio dos 
mais incisivos de difusao da cul
tura. Por se reconhecer, justa
mente, a sua validade tem a Se
cretaria de Estado da Emigrayao 
posto a disposic;ao de todas as 

• c1nema 
para 

os portugueses 
no estrangeiro 

associac;6es de portugueses resl
dentes no estrangeiro o seu cir
cuito de cinema atraves do qual 
se tem procurado, encurtar, espi
ritualmente, as distancias que se
param, geograficamente, o emi
grante da sua terra natal. 

Um outro aspecto que nos tem 
preocupado e 0 da acessibilidade 
dos temas. Efectivamente nem 
em todas as produy6es a men
sagem que o realizador pretende 
transmitir esta ao alcance da 
maioria da assistencia. Por esse 
motivo sempre que a dificuldade 
o aconselhe sao enviadas notas 
explicativas para serem lidas an
tes da exibi~ao facilitando, desta 
forma, a interpreta~ao do filme a 
que se vai assistir. 

Os programas enviados sao 
constitidos por filmes de fundo 
e por documentaries, no formato 
de 16 mm, cujos titulos se apre
senta em anexo, e vao acompa
nhados pelaiJ respectivas fichas 
tecnicas. 

Periodicamente e quando se 
trate de um primeiro envio, sem
pre, e enviado um conjunto de 
normas sobre o manuseamento 
de filmes e utilizayao de projec
tores destinado aos projeccionis
tas nao profissionais. 

0 funcionamento do circuito 
tem sido assegurado pelas nos
sas Delegay6es ou/e Postos Con
sulares nos paises e locais onde 
existem e para onde devem ser 
feitas as requisiy6es de filmes 
para exibic;ao. 
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que informac;ao 
e esta? 

E. se as tres e tal nos batessem a porta apontando 
a p1stola e nos roubassem o nosso dinheiro. os nossos 
l1vros. os nossos m6ve1s. a nossa pr6pria rou pa. 
decretarfamos universa lmente que «fomos roubados» . 

E se todos os dias. entrando pela nossa casa. 
pelos nossos olhos. pelos nossos ouv1dos. pela nossa 
alma. uma imagern. uma notic1a. uma canc;:iio. que 
polic1a chamamos n6s. que aqu1 del-rei gntamos. 
que protesto lavramos 7 I 

Somos nos que abwnos o botiio fatal. que larga
rnos o nosso dmhe1ro e d1zemos «faz favor de entrar» 

ao ladrao que nos mvade 
Esse <dadrao» que e OS rnass-rnedla. nao Val ape

nas aos nossos bolsos ou aos nossos cofres. Va1 a 
nossa mtel1genc1a e ocupa mdev1damente o seu Iugar 
e a sua ac<;:ao Pretende subst1tu1r a nossa mtervencao 
Ocupar o nosso espaco Ocupar o nosso ed1fic10 
~r1tenor Selvat1camente Docemente. 

Ma1s do que serem a consc1enc1a de todos nos. 
os Me1os de Comunica<;:ao Soc1al tornam- se os pen
sadores de todos n6s Delegamos gratu1tamente o 
nosso pensar e o nosso querer E 1sso e grave 

E ma1s grave e quando comecamos a levantar a 
cortma e a descobnr a maquina devoradora que se 
esconde por detras dos meios de comunica<;:ao social. 
0 esquema que se desenha para nos explorar. mani
pu lar. condum o nosso pensar. o nosso querer. 
Decretar o que devemos comer e beber. para onde 
devemos ir passar ferias. que marca de carro devemos 
usar. o futu ro que devemos escolher 

Os meios de comunicac;:ao soc1al fazem da nossa 
v1da uma testa ou urn enterro Transformam uma 
guerra num t riunfo e uma vit6ria numa derrota. 
Fabncam a cornida que comemos e desenham o 
cammho que percorremos As rosas obngam-nos a 
chamar espmhos e v1ce versa. Fazem de n6s mano
netes a desllzar ern auto- estr ad as e bonecos a dancar 
no palco da v1da D1zem- nos que estamos doidos 
quando temos JUIZO e que estarnos certos quando 
perdemos a cabeca Pensarn por nos. Decidem por 
n6s Gostam por nos Amam por nos ou 1mpoem-nos 
como devemos amar . 

Onde f1ca depo1s d1sto tudo a nossa l1berdade 7 
Oue nos resta quando de nos f1zerem urn numero. 
urn elemento. uma pe<;:a 7 

Mas a culpa nao e das maqumas. 
0 poder politiCO e econom1co ditam as leis da 

mforma<;:ao Compram urn JOrnal ou uma Esta<;:ao 

de Rad1o. como que1n comp1<1 11111 supe11nercdci<' 
Com os mesmos objectlvos. Varia apenas a merca 
dona. Em vez de venderem co1sas. comprarn homens 
Em vez de explorarem produtos. JOgam na d1gnidade 
dos homens. 

Os 180 graus percomdos pelos Meios de Comu 
nicacao Soc1al no nosso Pais ern quase 24 horas na 
revoluciio de Abril e o fenorneno que pelo menos 
nos de1xa na perplex1dade Como fo1 possivel fazer 
uma altera<;:ao substanc1al ern menos de 24 horas. 
na lmprensa. na Rad1o e na TV_ quase com as mesrnas 
pessoas 7 Oue !orca. que )elto_ que tecn1ca fazern aite 
rar repent1namente urn rurno aparentemente c1men 
tado e COnVICtO 7 

Sena mteressante um d1a desenhar com prec,sao 
as !orcas que mobil1zaram os Me1os de Comun1caciio 
Soc1al em Portugal. e descrever as d1versas curvds e 
s1nuos1dades que se af~rmaram a part11 de Abril 
de 1 9 7 4 T oda a mov1mentacao 1rned1atamente pos 
terior ao 25 de Abnl teve por obJeCtiVO a l1bertdciio 
dum JUgo de !orcas claras (polit1cas e econom1cas) 
que dorn1navarn d Hlformaciio ou fo1 provocado por 
novas for<;:as obscuras que o tempo ainda nao clan
flcou suf1c1entemente 7 t excess1vamente S1mpl1sta 
apontar para urn ou outro part1do e declarar unlca
mente que ele tudo dommou desde o primeiro mmuto 
da Revolu<;:ao 

t esse monstro escond1do que procu ra dommar a 
fabnca de not icias o novo in imigo do homem t esse 
sucedaneo de di11g1smo. manobra. telecomando. que 
corrompe e desacred1ta as melho res energias dos verda
delloS defensores da liberdade nos Meios de Comu n1 
ca<;:iio Social. 

A liberdade e apenas a l1berdade de mformar 
garantem suf ic1entemente 0 dire1t0 a l1berdade de 
quem e mformado. Tudo o resto e opressao Da d11e1ta 
do centro ou da esquerda 

Quando se d1z que o que corrompe a l1berdade 
dos produtores e dos constJrntdores da 1nfom1aciio P 

o poder politico e econ6m1co ha que perguntar logo 
a segu11 que poder. que forca deve estar nos Me1os 
de Comun1cacao Soc1al para que a pessoa humana 
se1a respeitada na sua tntegndade 7 

Na JOvem Revolucao portuguesa surg11am clara 
ou tac1tamente respostas que ganharam foros de 
c1dadan1a mas tambem de vulgandade e lugares 
comuns Respondta- se apenas quando a ~nforrna
cao est1ver na mao dos trabalhadores Mesmo dos 
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',1,~, •tl ,H ,, r li·!•··,';•''> ~l,Jf{ICLHI()S tnCul 
1>,-, .t•·~t, d ilt'l ,.,j, ''' d.r t'trCd JHtdiSSIOrl<Jil 

; 1;1 oJ"'·' 1111''" 'ill•" !.til qlH' n;-,u apenas de 1nfor 
tnd' :" ·•··· '" '' n• ... lo' ,,, d.Hl<JPit· lrlforrnar e tnformar. 
·•D•"idl rj,. tlHJI, .t•'il"i"l' · dth <~illlh dt" quem vee dO 
•'·;~j · :, 1 l• q\ ~· ·"1 1 ,,, i l \1 -ts f1;1 ~nn fPn6n1eno para 
,.it" 11, '"'' '"''·" , I'''" " t·,Pi<'\\dll dos d•ferentes 
:]-; :Cl' )( r.J,', "-,, 11''1 1rn;tl ,. dt1n1 B<trlco. evldente-
"1•" T· 11 J• ~,. t''--.1 1 '' !; (j,J fl·t·r,PqlJI(l t)anccHia candl-
e l)r· 1 ,J:...; ~r , f•',\l,Jtl•·· J,J' .~,t 1,1·~ .:•'=' ld!llar1t1us dos 
''!lJ d ···!lJ!d lll dl .r :•·1 r~r11·rl!, ~~) t· u destaoue das 
1c '<>::•,'•.t· ll''' h,,," ''·"' "''IJ'>•il<:l urn Jornal para 
1'\l-' II'. ( ""' priillil"l•.r•. (IIJ dilf Vll/ a concorrencta 

~ :i:_~'ji t·n~r Jill();-.. llt'('t''>');nl<tllH)"te no problerna 
qu•· ·,n •.• :),, vt~ "' (!'.JV•· ~~t· PsLrt•ve I Das el1tes donll 
''""' ··, ,,, ct" 1.1·v<• :r.Ji,.tllidd<" i 01w questoes sao 
dfl.:<.;d. ,. ~'""''''' ·""I'JIIJI /1.·. dt> f'uvo ou as de 
tJsq<Jt'l<<>'. q<lJ!H>', 'l''' fil><ll<ll.trn democraticamente 
r> f'<•v,,l r)ut' ltiJ••rtl.iilt' .,,. dtdt•tHIP d dos que explo
tdrn 'HI il dus •·xpl11t.td11s/ l llf<>lt/lllf>lltP caimos num 
luq<~r , lll'''lrll M.~:. qlJdtldo lllll proltSSIOnal de lnfor
rn<tc<~" s•· l<tllt ,, " .,, p1oprto Ps!f' ptoblema sente-se 

!d''l•'r':' .l',j ,HI· 1;1,,tr 1/t _,,,c; :...;~-· '-;Pntc Ulll 

v•><H1 .lr> " IHll t1.111l<>r do f'11v<> ci<HldP ve10 e a quem 
per ~ef1l t) 

~,,, ••·,tllcliHt.· ,, "il''"''d< ,1(, P·"" .tlern da obJeCtt
' 1C1drl•· q1w rn•·•··,···•ll "• LH t1•·, f.t; S<'tnpre mas sem
P'<' 'i"''' '•·•t"'" il"l't", d<J<. 1,, ''"' A rnesrna notic1a 

' ' ' 1 ! ''~ t ) : • I cl> > 

qiJt'T'' ,, :·,1L1 f)(· r1 ., irt.IHfl~,j( ;HJ se reveste de 
t·).:'•'''l,: !f1~()rljiJ r!,t(l• jl 11,-tr, fli'(j~· St'r lf1lpunenlente 

detxada nas m<-Hls <11' qtupos mteresserros que detur
pam a real<dadt• e malltJJtJiarn a seu bel-prazer o 
Povo que pouco t""'ll'J t' Uih?flo costuma tsr para 
IJ~'r.t ~, ,',,! .,. j, ~~ . :r ,-, tlf,jll•'-, rntt_J~nl~l!tvos que 

dtartarn,-,n:•· lilt• s;-H> ~Ptv<dos Como a 1nforma~ao 
obJect1vd <HJnc.t setd <llt<'>ldrTwnte cunsegutda (quando 
seriio venc:dos " t•stndfJddos os Hlteresses mconfes
save<s de pultl<< "s " podetosos I) nunca sera o Povo 
dtspens<Hif> dt• .,.. rn1H11r cit' Clttertos que o facam 
sepdldl u ltiljiJ till )01() /1. lrlfotmacao e um produto 
que ptt·c<sd spr Jll'rtlldlldltllrnente contestado pelos 
COilSUfllldUit", 

f o (Jn<u> c i!lll<llliu Jli!ld que dentro do cerco que 
lhe e oferPCIOO possd descobw a lrberdade. Lutar. 
lutar duranwntP pard que os Me1os de Comunica~ao 
Soc1al niio ct>nstq<Hn os st>us obwcttvos de al iena~ao 
e estupt<l<iwat ,I(J 

E lndtSJWIIS.iv•·l pots que o Povo se organize. 
Julgue Cflttqtw ,~ 11npuri11.J a rlefesa dos seus d1reitos 
'funrlament;lls f':r1.1 t.tl as assoctilClies educativas. 
recreat1vas P uJitur<tl', <>s qrlJpos de ]Ovens. os cine
clubes. tei!~CiiJlJt•,, I' lllJtro~, i11J1UpillllPf1tOS COm Carac
tet prornoctondl dt~',<'tllJl!'rilldrn urn p<Jpel tnsubsti
tuivel 

Factor prtillOrdldi t' l'ltrllJS(J ao mesmo tempo e 
o da crtt<i:a lllli!<Jd d1,., i\11,•«JS cle Cornuntcacao Social. 
0 JOmal que u<:" ,, .r IV f st.t que crtttca a Rad10 e 
v<ce vets<t. tdwntd'" ''"n part<' das illll<Jrras altenantes 
e sotJretudo futrll'< ''"' .ttl Povo elementos de con
'ronto l' cle I" /1 • 

A. R. 

.Os meios de comunicacao social fazem , 

da nossa vi_qa .uma testa ou urn enterro. 

Transformam .uma guerra num triunfo, 

e uma vit6ria numa derrota ... 

Fazem de nos marionetes a deslizar em 

auto-estradas, e bonecos a dancar no , 

palco da vida. 



AMULHER 
NO 
MUNDO Um balan~o de 30 anos 

A NO INTERNACIONAL 
DA MULHER : QUAL 0 SEU 
SIGNIFICADO? 

Proclamado pelas Na~oes Unodas 
como o Ano lnternacional da Mulher. 
1975 chega ao fim sem que algo de 
verdadeiramente significativo se tives
se realizado no sentido de eliminar 
muitas discrimina~oes que as mulheres 
ainda sofrem em quase todas as na
~oes do Mundo. Contudo, muito em
bora os objectivos pretendidos ficas
sam ll espera de melhores dias para 
a sua concretiza~iio, o optimismo e a 
perseveran~a niio abandonam as mu
lheres ( e niio s6). continuando a de
senvolver-se porfiados esfor~os visan
do uma radical mudan~a das mentali. 
dades. 

0 problema da emancipa~iio da Mu
lher ultrapassa a mera revisiio de leis, 
enquadrando-se, isso sim, numa ques· 
tao muito mais vasta, complexa e vi 
tal para a sobrevivl!ncia da sociedade 
humana: a reformula~iio total dos va
lores sociais existentes. Por isso tam
bam. niio ha (niio pode haver) dates 
determinadas para «tratam do proble
ma da Mulher. Ele 6 de todos os dias 
e s6 o deixara de ser quando como tal 
deixar de existir, isto 6, quando a so
ciedade em que vivemos se tornar 
menos egoista e conseguir viver sem 
pressoes impostas pela distin~iio de 
classes e sexos, e recusando a agres
sividade que caracteriza o nosso quo
tidiano. 

Especialmente dedicado ao Ano ln
ternacional da Mulher, a jurista finlan
desa Helvi L. Sipilll fez um balan~o da 
problematica da Mulher nos ultimos 30 
anos. 0 texto foi publicado no «Cor
reio da UNESCO», e dele extralmos as 
partes mais significativas. 0 mesmo 
acontece com o ertigo «Para Trab.J 
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lho igual. salario iguah>- baseado num 
importante estudo de Ambito mundial 
realizado pela Organiza-rao lnternacio
nal do Trabalho. 

Desde a funda-rao des Na-roes Uni
das em 1945, multo j6 se fez para 
melhorar a situa-rao da Mulher no 
Mundo, sobretudo no plano jurldico. 
no sentido de conceder-lhe lgualdade 
de direitos com os homens na vida 
politics, econ6mica. social e familiar. 
Mas tradic6es multo antigas. atitudes 
e prlltic;ts arreiqadas custam a mudar, 
e a distAncia entre a lei e a realidade 
ainda ll grande. 

A MULHER E A POLITICA 

No terreno politico, por exemplo, 
enquanto em 1945 as mulheres de 
cerca de urn terco dos 51 estados
·Membros das Nac6es Unidas nao ti
nham o direito de votar, hoje estao 
legalmente capacitadas a votar em to
das as elelc6es e a se candldatarem 
a cargos eletivos em lgualdade com 
os homens em 124 Estados-Membros. 
Nao obstante, a percentagem de mu· 
lheres que ocupam postos de decisao 
politica nos Ambitos local, nacional e 
internacional ainda ll impressionante
mente reduzida. 

Na Nova ZeiAndia, por exemplo, que 
foi a primeira nacao do mundo a con
ceder o direito de voto ils mulheres . 
(1893), 92 por canto dos candidatos t:1 • 

95 por cento dos eleitos nas ultimas 
eleicoes (1972) eram homens. No Egip
to, 76 por cento das mulheres deixa
ram de votar em 1967. As mais alta~ 
percentaqens de participacao politiC·l 
das mulheres em assembleias legisla
tivas nacionais sao as da Uniao Sovill
tica (35 por cento) e da FiniAndia (21 
por cento) . 

No plano internacional o quadro e 
tgualmente desanimador. Na 28.• As
sembleia Geral das Na-r6es Unidas 
(1973), entre os participantes s6 ha
via 180 mulheres para 2369 homens. 
Nao havia mulheres nas delega-roes de 
55 paises, e havia apenas uma mulher 
Ms delegacoes de 44 palses. 
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A M U LHER E 0 TRABALHO 

No campo econ6mico foram alcon
cados consideraveis progressos nos 
ultimos 25 anos. Em 1945 0 direito da 
mulher ao trabalho e ll igualdade de 
tratamento no trabalho (inclusive a de
licada questao de pagamento igual 
para trabalho igual) nem era discutido, 
sequer na Organiza-rao lnternacional do 
Trabalho. Hoje em dia essas quest6e~ 
sao perfeitamente aceites como «direi
tos» a serem reconhecidos e usufrul
dos na pr6tica, se bern que progressi
vamente e em ritmo multo Iento. 

Alguns instrumentos da OIT, prin
cipalmente a convencao de 1951 rela. 
tiva a remuneracao igual para homens 
e mulheres em trabalho igual e a Con
vencao de 1958 sobre discriminacao 
profissional, sao marcos no processo 
de aceitacao publica desses direitos. 

Nao obstante, as mulheres, que so· 
mam cerca de 562 milh6es de traba
lhadoras ou 34 por canto do efectivo 
da forca do trabalho mundial (38 por 
cento nos paises desenvolvidos, 32 
por cento nos paises em desenvolvi
mento), estao concentradas num nu
mero limitado de actividades, frequen
temente em niveis inferiores de habili
tacoes e responsabilidades. com sa16-
nos tambem inferiores. Na pr6tica, o 

trc~l>alho da mulher nao e reconhec tdo 
como equivalents ao do homem em 
qualidade, por isso o pagamento para 
o mesmo trabalho ll menor quando se 
trata da mulher. E essas cifras nao le
vam em consideracao os milhoes de 
mulheres que suam de manha ll noite 
como trabalhadoras nao remuneradas 
na agricultura e em funcoes domesti
cas. Nao h6 estatlsticas do numero 
de mulheres que vivem em tais cir
cunstllncias nem da importAncia de sua 
produciio e do seu rendimento. 

As estatlsticas relatives lis diferen
cas salariais entre homens e mulheres 
nos v~rios sectores e ocupacoes sao 
prec6nas, mas estudos da OIT indicam 
que mesmo em muitos paises indus
trializados o salario da mulher repre
sents 50 a 80 por cento do percebido 
pelo homem para trabalho de duracao 
idAntica. 

~tll no. Secretariado das Nacoes 
Untdas extste concentracao de mulhe
res em postos de categoria infe
rior: cerca de 80 por cento do pessoal 
de escrit6rio sao mulheres, mas ape
nas 20 por cento dos cargos profissio
nais sao preenchidos por mulheres. 



A MULHER E A EDUCA<;AO : 
PER CENTAGEM DE MULHERES 
ANALFABETAS MAIS ALTA 
DO QUE A DOS HOMENS 

Quanto a educa~ao, poucos nega
riam hoje 0 direito as mulheres de 
serem beneficiadas em igualdade com 
os homens; mas em muitos palses elas 
estao em flagrante desvantagem em 
todos os niveis - primario, secunda· 
rio e superior. No mundo desenvolvido 
houve alguns progressos no sentido 
de se eliminar, atraves da educa~ao , 
os preconceitos e as atitudes descri
minat6rias nascidos de estere6tipos 
sobre o papal dos sexos. 

Onde ainda existe analfabetismo, a 
percentagem de mulheres analfabetas 
fJ sempre mais alta do que a de ho
mens. Em 1960 as taxas de analfabe
tismo eram 33,5 por cento para ho
mens e 44,9 por cento para mulheres; 
em 1970 eram 28 e 40,3 por cento res
pectivamente. Na Africa e nos Estados 
arabes. que tem as taxas mais altas, 
o analfabetismo feminino caiu de 88,5 
para 83.7 por cento e de 90,7 para 
87,5 por cento respectivamente, na 
mesma dfJcada. 

Apesar dos esfor~os feitos em mui
tos palses pela alfabetiza~ao de adul
tos. 0 numero de mulheres que fre 
que.ntam esses cursos fJ menor do que 
o de homens. lsso fJ devido principal
mente a factores como distancia das 
escolas, dificuldade de viajar a noite, 
obriga~oes dombsticas, casamento pre
maturo, atitudes antiquadas e simples 
falta de recursos para atender a todos 
os analfabetos. 

0 acesso de mo~as e mulheres a 
educa~ao em muitas partes do mundo 
depende tambem do nivel de desen
volvimento do pais. Mas, mesmo nos 
paises industrializados, onde a educa
~ao primaria fJ compuls6ria, a diver
sidade de curriculos, de mbtodos de 
ensino e de assuntos conforms o sexo 
continua de pfJ, e uma das consequen
cias e a preponderancia de mulheres 
em certas actividades e a sua pequena 
ou nenhuma participa~ao em outras. 

A IGUALDADE DE DIREITOS ENTRE HOMEM E MULHER 

A possibilidade de escolha pode 
existir teoricamente, mas em grande 
numero de casos a «escolha» e indu. 
zida por uma educa~ao iniciada na pri
meira infancia e baseada .na diferen~a 
entre os sexos. 0 tratamento diferen· 
cial vigora tambem quando se trata de 
preparo profissional. e conduz a opor
tunidades diferentes no emprego e no 
trabalho, diferen~a de remunera~ao e 
de . hierarquia profissional, a despeito 
da igualdade assegurada em lei. 

A tendencia para a melhoria da po
si~ao juridica da mulher vern se ace
lerando visivelmente 'nos ultimos anos. 
e o principio da igualdade de direitos 
entre homens e mulheres ja foi reco
nhecido e incluido na legisla~ao de 

muitos pailses. Em alguns casos a 
igualdade juridica formal existe desde 
come~os do seculo (nos paises n6r
dicos e do leste europeu, por exem
plo). mas a maio ria as grandes mudan
~as s6 ocorreram depois de 1945. 

No campo do direito civil, porem, 
e principalmente no direito de famiilia. 
o principio da igualdade ainda nao 
alcan~ou aceita~ao universal apesar da 
consciencializa~ao conseguida nos ult;. 
mos anos. Reformas recentes revoga
ram leis discriminat6rios contra as mu
lheres, e muitos palses aprovaram le
gisla~ao com o objectivo de garantir 
uma divisao mais equitativa dos dire i
tos e das responsabilidades no ambito 
da familia. 
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Leis aprovadas em alguns paises 
( Brasil, Francta. Costa do M arfim, Lu 
xemburgo, M6naco) nos 61timos 20 
anos mostram, por exemplo. visivel 
tend6ncia para uma participaC(iio mais 
equilibrada dos cOnjuges na tomada de 
decisoes; para o estabelecimento de 
uma divisao mais equitativa, baseada 
na capacidade de ganho de cada um. 
nos bans adquiridos durante a vida 
em comum, por ocasiiio da dissoluctao 
do Casamento (Austria, varies provfn
cias do Canada, Francta. M6naco); 
para o reconheclmento do t rabalho da 
dona de case como sendo contribui
ctao ao patrim6nio material da famflia. 
que dave ser dividido entre o casal 
( ou seus herdeiros) quando da disso· 
lu((ao do casamento (pafses da Europa 
Oriental e, depois de 1970, Reina 
Unido) . 

Alguns outros palses adoptaram pela 
primeira vez uma legislactiio reconhe
cendo o direito de herancta do c6njuge 
sobrevivente (Francta. por exemplo) a 
a igualdade dos direitos e deveres dos 
pais em functiio exclusivamente do m
teresse dos filhos. Este 61timo aspecto 
compreende a concessao plena do pa
trio poder is mae solteira (Austria e 
Suecia, por exemplo) . 

A MULHER E 0 DIVORCIO 
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As leis de vllrios palses relatives ao 
div6rcio foram um pouco liberalizadas. 
0 div6rcio e agora permitido em pai
ses onde antes o niio era, como a 
ltalia (1974) e M6naco (1 970). No 
Afganistao, desde 1971 a mulher tern 
direito de se divorciar em cartes ciJ· 
cunstancias, quando antes esse direito 
era privil6gio exclusivo do marido. Em 
outros pafses o div6rcio tornou-se bern 
mais facil do que antes para ambas 
as partes (par exemplo, Sul!cia, Es
tado de Nova torque, nos Estados 
Unidos da Aml!rica) . 

Mas em muitos paises o marido 
ainda e reconhecido por lei como <<ca
becta do casal» e desempenha papel 
dominants na familia, ficando a mulher 
relegada a uma posictiio de inferion 

dade. com pouca ou nenhuma prerro 
gativa legal para intervir em decisoes 
que afectam a eta mesma e a outros 
membros da familia . 

A M ULHER <<ESCRAVA)) 
DO MARIDO: AT~ QUANDO ? 

A legislactao de alguns desses pai
ses pode estipular que a mulher dave 
obedi6ncia ao marido ( Eti6pia, JordA· 
nia, Mali, Tunisia) . Ela precise de 
autorizaC(ao do marido ou de um juiz 
para exercer a capacidade legal de 
contratar, accionar e ser accionada 11m 
juizo ( Equador, Haiti, Ml!xico, Filipinas, 
Uruguai) . Os d ireitos de propriedade 
da mulher as vezes sao l imitados por 
normas que regem as relactoes de pro· 
priedades dos cOnjuges; e o direi to ao 
trabalho pode ester sujeito is aut ori
zactao expressa ou impllcita do marido 
( Burundi, Eauador - s6 para activida
des de comercio ou industria; Mll li -
para actividades de camercio). Em 
outros parses, porem. a lei exige que 
fl mull>er preste obediencia ao marido 

A MULHER <<ANJO DO LAR))7 

Apesar de a legislactiio moderns se 
incliner cada vez mais palo reconheci
mento da importAncia do trabalho da 
mulher fora do lar, tanto do ponto de 
vista do desenvolvimo econ6mico ge
ral como das necessidades pessoals 
e familiares. o papal de «guardia do 
lam 6 at ribufdo principalmente il mu· 
!her. niio apenas pei:J tradictiio e palo 
cost ume mas tambem em certos casas 
pela lei; e se espera que a mulher 
desempenhe esse papel sem compen· 
sactiio financeira durante o casamento. 

lssa pode estar formulado explicita· 
mente na lei au implicito em vllrios 
dispositivos legais referentes is rna· 
nutenctiio da mulher e il cobertura das 
despesas da familia, quando uma e 
outra sao responsabilidade principal do 
marido. 

PA RA HOMEM E MULHER 
OPORTUNIDADES IGUAIS 

Este problema e muito importante 
quando se trata de estudar meios de 
aumentar as aportunidades de acesso 
da mulher a empregos conveniente· 
mente remunerados e de participactao 
no desenvolvimento. Em alguns pai
ses, gavernos e organismos de plane
jamento camectam a compreender que 
as functoes devem ser divididas equita
tivamente entre os sexos a fim de que 
ambos tenham aportunidades praticas 
de participar da vida profissional e 
familiar. Tambem se vai recanhecendo 
pouca a pauca que uma palitica que 



vise dar a mulher uma situa~iio de 
igualdade com o homem na vida eco
n6mica niio tem condi~oes de vingar 
enquanto for mantida a responsabili
dade tradicional da mulher em tudo o 
que se refira aos filhos e ao lar. 

A MULHER E A MATERNIDADE 

Existe um dominio onde niio pode 
haver igualdade, mas no qual as ne
cessidades da mulher precisam de 
protec~iio: a maternidade. Como as 
mulheres niio participam da formula
~iio das politicas de saude, as suas 
necessidades especiais referentes a 
maternidade geralme.nte nem sao co
nhecidas pelos formuladores de politi
cas, sendo esse alias um dos sectores 
mais descuidados dos programas de 
saude de muitos paises. E claro que 
a exist~ncia de servi~os de saude 
depende em grande parte de recursos 
materiais e pessoal disponivel; mas 
muito se poderia conseguir nesse tar
reno mediante uma forma~iio pouco 
onerosa em materia de higiene, nutri
Qiio a economia domestica, e gractas 
aos servi~os de medicina preventiva. 

Os nossos esfor~os pela eleva~iio da 
qualidade da vida de todos os ser-es 
humanos niio tem levado muito em 
conta as necessidades de milhoes de 
crian~as e de miies, principalmente em 
regioes em desenvolvimento, sejam 
urbanas ou rurais. Como se pode me
lhorar a qualidade de vida de um ser 
humano nascido de mae analfabeta, 
economicamente dependente, subali
mentada e sobrecarregada de traba
lho, de saude precaria e tendo um 
filho por ano? 

0 Ano lnternacional da Mulher 
( 1975) oferece excelente oportunida
de para trabalharmos em conjunto pela 
elimina~iio dessas ctescrimina~oes ain
da generalizadas contra a mulher, para 

que ela participe mais da vida eco
n6mica, social e politica do nosso 
plan eta. 

0 Ano lnternacional da Mulher sera 
o que fizermos dele. Podera ser um 

a n o verdadeiramente hist6rico, um 
marco nao apenas na hist6ria do pro
gresso da mulher mas tambem na da 
humanidade. Esforcemo-nos para que 
assim seja. 
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ALEMANHA 

Recrutamento de mao-de-obra estrangeira 

Conforme nota da Embatxada 
da Republica Federal da Alema
nha em Lisboa, de 9 de Setem
bro de 1975, transmitida pelo Mi
nisterio dos Neg6cios Estrangei
ros, dado que a situa~ao do mer
cado de trabalho continua a ser 
critica, nao se pode pensar no 
levantamento em futuro pr6ximo 
das medidas de suspensao do re
crutamento de mao-de-obra es
trangeira. 

Nestas circunstancias, o Go-

verno da Republica Federal da 
Alemanha decidiu encerrar a En
tidade Alema de Liga~ao em Lis-

boa ( organismo de liga~ao, no 
quadro do acordo assinado com 
Portugal), cujo pessoal ja havia 

sido reduzido anteriormente. Tal 
decisao e claro sintoma de que as 
autoridades alemas nao pensam 

tao cedo cancelar as medidas de 
suspensao da imigra~ao decreta
das. 

FRANQA 

Promoyao cultural para imigrados 

0 Sr. Dijoud, depois de uma vi
sita na cidade de Lyon ao «Centro 
Liones de acolhimento, informa-

c;iio e orientac;ao dos trabalhado
res imigrados» a 23 de Outubro 
ultimo, confirmou a criac;ao pr6-
xima de um Departamento de 
Promoc;ao Cultural para lmigra
dos. ' 

Campanha a favor dos imigrados 

«Nova e intensa campanha». 
lan~ada pela C. G. T. a favor dos 
imigrados. M. Rene Lomet, Secre
tario da C. G. T., p6s 5 questoes 
ao Presidente da Republica e ao 
Governo: 

1) Porque e que OS represen
tantes franceses a Confe
rencia lnternacional do Tra
balho em Junho passado, 
em Genebra, recusaram vo
tar o texto de uma nova 
convenc;ao internaciona l 
que garanta a igualdade de 
direitos? 

2) Os poderes publicos reno
varao as cartas de trabalho 
e de «sejoum aos trabalha
dores imigrados na situac;ao 
de desemprego ou procede
rao a expulsees? ( nomea
damente os titulares de 
uma carta temporaria de 1 
ano- que ficarao desem· 
pregados depois da prorro
gac;ao de 3 meses de vali
dade da carta, prorrogac;ao 
prevista pela circular de 2 
de Maio de 1975) . 

3) Que medidas conta tomar 
o ministro do Interior para 
assegurar a seguranc;a dos 
imigrados e o respeito pela 
sua dignidade? 

4) 0 Governo vai to mar me
didas para assegurar a 
igualdade de direitos em 
materia de seguranc;a social 
e de alojamento para as fa
milias? 



5) E verdade que o dinheiro 
do Fundo de Ac~ao Social 
( FAS) permite financiar «O 
enquadramento» dos imi
grados 7 

A C. G. T. decidiu de acordo 
com a Uniao Geral dos Trabalha
dores Argelinos (U. G. T. A .) e a 
C. F. D. T. fazer ate meados de 
Dezembro, nas cinco regi6es de 
Fran~a «meetings» comuns sabre 
as quest6es do racismo, do em
prego e da forma~ao profissional 

Transportes Francta-Portugal 

A Secretaria de Estado dos 
Transportes Franceses acaba de 
publicar uma noticia acerca da 
«Societe Nouvelle France-Cars». 
que efectua viagens entre a Fran
<ta e Portugal em condi~oes fora 
do regulamento em vigor. Em se
guimento de um acordo entre a 
Fran~a. Espanha e Portugal so
mente as empresas ou grupos de 
empresas abaixo mencionadas 
estao habilitados a assegurar li
gac;6es regulares entre a Franc;a 
e Portugal por autocarro: 

FRAN<;A: 
Groupement lntercar Paris 
Groupement lntercar Lyon 

ESPANHA: 
Entreprise Atcar 
Entreprise Alse 

PORTUGAL: 
Transportes do Norte 
Transportes lntercentro 
Transportes lntersul 

Forma~ao continua 

As orientac;oes prioritarias dos 
auxilios publicos a formac;ao pro
fission81 continua, foram f ixados 
para 1976 pelo Sr. Granet por 
meio da Circular n." 1677, de 29 
de Setembro de 1975. Nesta se 
preve que a.ajuda do Estado de
vera ser atribuida com as se
guintes prioridades: 

- as acc;6es em favor dos 
jovens; 

-as acc;oes organizadas 

para facilitar a soluc;ao 
dos problemas de em
prego (tendo em vista 
principalmente os traba
lhadores em situa~ao de 
conversao ou ameac;a
dos de perder os empre
gos) que terao priorida-~ 
de sabre os especializa
dos para os quais existe 
oferta de emprego); 

-as acc;oes ten dentes a 
reva lorizar a condic;ao 
dos trabalhadores ma
nuais ( acc;oes de pro
moc;ao profissional, for
mac;oes tendentes a me
lhoria das condic;oes de 
trabalho e ao enriqueci
mento do trabalho). 

Alojamento para imigrados 

0 Sr. Dijoud anunciou em Tou-

quet, a 23 de Outubro de 1975, 
uma reformula~o da utiliza~o 
de 0,2 % pago pelos empresa
rios para o alojamento dos traba
lhadores imigrados. A partir de 
agora, as somas acumuladas de
verao ser redistribuidas em fun
c;ao das necessidades locais gra
c;as a uma redistribuic;ao departa
mental. As comiss6es departa
mentais de alojamento organiza
rao OS pontes dos programas a 
Iongo prazo, depois do recensea
mento das necessidades. A Co· 
missao Nacional de Alojamento 
sera encarregada de operar uma 
escolha da~ prioridades. Os comi
tes interprofissionais de aloja
mento (225 em ~ranc;a), serao 
encarregados de executar estes 
programas definidos todos os 
anos. Este dispositive sera objec
to de uma pr6xima circular minis
terial. 

VENEZUELA 

Portas abertas a emigrantes 
portugueses? 

«A Venezuela fez uma excep
c;ao significativa a sua lei sabre a 
emigrac;ao para o case portugues. 
A emigrac;ao esta fechada desde 
1958, mas vamos admitir um n(J
mero consideravel de emigrantes 
portugueses, procedentes das ex
-col6nias ou do continente», de
clarou o Dr. Alfredo Bald6, actual 
embaixador daquele pais em Lis
boa. 

Sabre as medidas concretas 
projectadas pelo seu Governo pa 
ra ajudar Portugal em relac;ao aos 
retornados de Angola, o Dr. Bal
d6, que recentemente apresentou 
as suas credenciais, disse: 

<<Acaba de formar-se uma co
misao especializada, a que presi
de o ministro Gumersindo Rodri-

guez e na qual intervem a Funda
c;ao Gran Mariscal de Ayacucho 
e o C. I. M. E. (~issao lnter
governamental para as Migrac;oe~ 
Europeias )». 

Quanta aos pianos daquela co
missao, afirmou: 

«Temos tres projectos muito 
diferentes. Um, a curta prazo, 
em que intervira a col6nia portu
guesa na Venezuela, e que servira 
para acelerar a saida de emigran
tes. 0 segundo projecto, a media 
prazo, conciliara as ofertas de 
trabalho que o Governo venezue
lano apresentara com os pedidos 
do Governo portugues. Contamos 
para isso, com a colabora~ao de 
empresas publicas, tais como a 
Cooperac;ao da Guayana, a Side
rurgia do Orinoco, o Dique-Esta
leiro de Puerto Cabello, a indus
tria naval, pesqueira e outras.» 

-+ 
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Depois de referir que nestas 
tarefas intervira a delegal(ao da 
C. I. M. E. em Lisboa, cuja instala
~ao esta a ser negociada, e a 
presen~ta. pelo menos, durante 
urn mes, de urn funcionario dos 
organismos venezuelanos de emi
gra~tao, o embaixador terminou. 
dizendo: 

«A Iongo prazo. temos o pro
jecto de facilitar a instala~tao de 
familias camponesas das ex-co16-
nias ou do continente para as 
zonas menos exploradas do nosso 
pais. A prop6sito, pensamos ur
banizar varios campos petrolife
ras desocupados para instalar 
provisoriamente esses emigran
tes .» 

Alias, para n6s a negocia~tao 
com urn pais de tamanho medio 
como o nosso, e muito mais 
interessante, sem que se metam 
de permeio os interesses das 
grandes potencias.» 

Muito embora a todo o titulo 
prometedoras, estas possibilida
des para a emigra~ao portuguesa 
ainda nao estao concretizadas, 
prosseguindo as negocia~oe . No 
entanto, e tendo-se verificado que 
muitos portugueses munidos de 
visto de turismo estejam a di
rigir-se para quele pais na pers
pectiva de coloca~o. esclarece
-se que tal procedimento e de
saconselhavel. A este prop(>sito. a 
SEE divulgou o seguinte comuni
cado: 

«Tendo esta Secretaria de Es
tado de Emigra~ao conhecimento 
deque continuam a chegr a Ve
nezuela trabalhadores portugue
ses portadores de visto de turis
mo, com a inten~tao de, posterior
mente. o transformarem em auto
riza~ao de permanencia, informa 
os posiveis interessado de que, 
por determ ina~ao daquele pais, 
nao serao dadas mais autoriza
~6es desse teor. 

Em vista dos riscos que cor
rem, previnem-se assim todos o. 
que, sem o saberem, poderao 
ver-se sujeitos a prejuizos e inc6-
modos graves.» 

UMA PREOCL~ACAO: 
-----------------!---.)----

AS NOSSAS CASAS 

0 EMIGRANTE E A OCUPACAO DE CASAS 
DE QUE ~ PROPRIET ARlO 

- ~ ilegal a ocupa~ao das casas dos emigrantes 

Esta situa~ao encor'itra-se contemplada no De
erato-Lei n.• 198-A/75 de 14 de Abril, o qual refere 
no art. 1.• que as ocupa~6es de fogos devolutos 
levadas a efeitos para fins habitacionais, antes da 
sua entrada em vigor, em predios pertencentes a 
entidades publicas ou privadas serao imediatamente 
legalizadas at raves da celebrac;ao de contrato de 
arrendamento. No entanto, o art. 2.0

, alinea h), abre 
uma excepc;ao para os emigrantes, desde que nao 
tenham cometido qualquer infrac~tao ao disposto 
no Decreto-Lei n.• 445/74, de 12 de Setembro. 

0 EMIGRANTE E 0 ARRENDAMENTO DE CASAS 
DE QUE ~ PROPRIET ARlO 

- 0 emigrante devera manter o dire1to 
ao arrendarnento 

Segundo o art. 1096 do C6digo Civil, o senho
rio podera denunciar o contrato de arrendamento 
para o termo do prazo ou da renova~ao quando 
necessite do predio para sua ha bita~ao ou para 
nele construir a sua residencia ou quando se pro
ponha ampliar o predio ou construir novos edificios 
em termos de aumentar o numero de locais arren
d{IVeis. 

Contudo o Decreta-Lei n.• 155/75 de 25 de Mar
~o. veio suspender o regime fixado no C6digo, pelo 
que todas as ac~oes e execuc;oes de despejo com 
processo comum ou especial ficam suspensas. Con
cluindo, o emigrante regressado ao Pais, ve-se legal
mente impedido do exercicio do direito de denuncia . 

~ esta uma das situa~oes em que se justifies 
uma altera~ao do Decreta-Lei n.• 155/75, com vista 
a exceptuarem-se os casos em que o interessado 
no exercicio do direito de denuncia seja emigrante 
e apenas para as acc;6es e execu~6es ao despejo 
com base em denuncia para habita~ao pr6pria. 

0 problema das ocupa~oes de casas dgs ~mi
grantes preocupa as autoridades, que estao Jti. a 
desenvolver todos os esfor~os no sentido de se por 
cobro ao abuso que ta is ocupa~oes r epresentam,. 
Por outro lado, a Secretaria de Estado da Emr
graflio esta a elaborar urn estudo com v ista a apre
sentar uma proposta de revisao. de toda a legislafiiO 
em vigor neste ~amp_o. Toda~ra, e. parq':ie murtas 
das i nc6modas srtua~oes surgrdas tern ongem, tam
bern no desconhecimento da L ei - quer por parte 
dos 'emigran tes, quer pela popula~iio em geral - a 
SEE divulgou um comuntcado ern q'!e rejere OS 
ra~os mais f r equentes e a respectrva srtua~aoo l egal. 

0 EMIGRANTE NA POSICAO DE ARRENDATARIO 
E A RESOLUCAO DO CONTRATO . 
DE ARRENDAMENTO POR NAO TER NO PREDIO 
RESIDENCIA PERMANENTE 

- 0 emigrante devera poder reaver a sua casa. 
uma vez que regresse 

0 emigrante sai muitas vezes do Pais na posi
~tao de arrendatario e a sua fixa~ao no estrangeiro 
excede normalmente o prazo de dois anos, o que 
acontece tambem com os familiares que o acom
panham. 

Segundo a alinea i) do n." 1.• do art. 103 do 
C6digo Civil, o senhorio pode resolver o con~rato 
se o arrendatario conservar o predio desab1tado 
por mais de urn ano consecutivamente ou sendo o 
predio destinado a habita~tao nao tiver nele resi
dencia permanente, habite ou nao outra casa, pr6-
pria ou alheia. 

Contudo, conforme o estabelecido no· n.• 2 do 
citado artigo, nao tern aplica~ao o disposto na ali
nea i ) em caso de for~a maior ou de doenl(a, se o 
arrendatario se au sentar por tempo nao superior 
a dois anos em cumprimento do dever militar ou 
no exercicio de outras fun~6es publicas ou de ser
vi~to particu lar por conta de outrem e, bern assim 
sem dependencia de prazo, se a ausencia resultar 
de comissao de servi~to publico, civil ou militar, por 
tempo determinado. se permanecerem no predio os 
familiares do arrendatario. 

Nos termos da lei, e quando o emigrante re
gressa a Portugal, correu ja muitas vezes a com
petente ac~tao de despejo. 

~ pois de toda a justi~a rever esta situa~ao, no 
sentido de exceptuar da aplica~tao do regime geral 
as situa96es geradas pelo facto de uma casa se 

encontrar temporariamente desabitada para ah~m do 
prazo actualmente previsto (2 a nos) , em virtu de 
do arrendatario estar emigrado. 

0 EMIGRANTE PROPRIETARIO DE CASAS 
ARRENDADAS E A REDUC.AO UNILATERAL 
DAS RENDAS 

De harmonia com a lei (art. 406 do C6digo Ci
vil) o contrato, uma vez celebrado, devera s.e~ po~ 
tualmente cumprido e a subsequente modlfiCa~tao 
ou extin~ao s6 poderao fazer-se mediante mutu~ 
consentimento. dos contraentes ou nos casos adml
tidos na lei. 

Sendo assim. devera o arrendatario pagar a 
renda a que se obrigou, e s6 havera Iugar a uma 
redu~ao quando por motivo atinent~ a :ua pes_so_a 
ou a dos seus familiares, sofrer pnvayao ou dlml
nui~ao do gozo da casa locad~ aq~ela red~I):~O ~e!a 
proporcional ao tempo de pnva9ao ou dlmmu•~tao 
e a extensao desta (art. 1039 C. Civil). 

Na pratica, o que se verifica e que as redu96es 
de renda feitas unilateralmente se processam fora 
das circunstancias em que a lei o permite, designa
damente, mediante interferencia das comissoes de 
moradores. 

Contudo, e de harmonia com a lei, se o arren
datario nao pagar a renda (montante fixado em 
contrato de arrendament o) no tempo e Iugar pr6-
prios nem fizer dep6sito liberat6rio, o senhorio pode 
resolver o contrato. 

A experiencia colhida nos ultimos tempos de
monstra que e dificil a aplicayaO da lei, pelo que 
o emigrante proprietario tera de supo~ar . ~oda !> 
estas contingencias, nao parecendo JUStlfrcavel 
qualquer medida neste sector. 
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os estudos feitos hi fora 

0 Miniscerio da Educa(:ao e lnvesciga(:ao Ciencifica 
escabeleceu normas gerais do regime de equivalencias 
relauvas a habilita(:oes adquiridas no escrangeiro. Esce 
regime concem disposi(:oes diferences consoance as equi
valencias solicicadas sejam para efeicos de concinua(:ao 
de escudos em Portugal. para provimenco em cargos publicos 
ou para fins milicares. 

No que respeita ao ensino Iicea!. as equivalencias 
a conceder comarao por base o numero de anos de escola
rtdade que o mceressado comprove acraves do respeccivo 
cercificado de habilita(:oes. 

No encanco. a equivalencia condecida s6 produzira 
os efetcos precendidos ap6s a aprova(:ao do a/uno nas dis
ciplmas de Portugues. Hisc6ria e Geografta de Portugal. 
duma manetra geral ao nivel do ano em que e concedida 
a equivaltmcia. 

Se. porem. a equivalencia for concedida relacivamence 
ao curso complemencar dos /iceus. a/em do exame sobre 
culcura portuguese ao nivel do curso geral. deverao ser 
prescadas proves de exame «ad hoc» relacivas as disciplines 
consideradas fundamencais para o curso superior que o 
inceressado precende seguir (normalmentfJ. as chamadas 
«nucleares») e que nao constem do currlcuto escolar que 
professou no escrangeiro. 

No que respeaa ao ensmo cecntco profissional. e 
adopcado o esquema actma descrico para o ensino Iicea!. 
acendendo-se. porem. a algumas especta!Jdades decorrences 
do facco de os cursos professados nesce Ensino escarem 
anuafmence sujeicos a exame. 

Na sequencia da equivalencia concedida. seja no 
ensino Iicea/ ou no ensino cecnico prolissicnal. e facu/cada 
ao requerence a frequencia em ano inferior /Jquele em que 
foi escabelecida a equivalencia. desde que o mesmo se 
julgue a si proprio ou seja considerado como nao possuindo 
a prepara(:iio necessaria /J frequencia do ano em que por 
efello de eqwvatencia concedida the e permicida a macrlcula. 

Ouanco ao ensino basico. isco e. para aqueles escu
dances que no escrangeiro frequencavam escabelecimencos 
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de ensino ace 6 anos de escolaridade. o regime escabelecido 
e o seguince: 

- para os que ten ham 3 ou menos anos de escola
ridade. e-lhes exigido um certificado dos escudos 
feaos e a equivalencia ser-lhes-a concedida ap6s 
prova de verifica(:ao de conhecimencos e de acordo 
com a idade e os anos de escolaridade no estran
gelfo. 

-para os que tenham completado quatro anos de 
escolaridade e tenham tido aproveiramenco. como 
norma geral cransicam para o 1.o ano do Cicio 
Preparat6rio: 

- para os que ten ham. com aproveicamenco. cinco 
anos de escolaridade. poem-sa duas hip6ceses: 

1 - ou fazem exame de cransi(:ao de Portugues. 
Hisc6ria e Geografia; 

2 - ou macriculam-se no 1.0 e 2.0 ano do ensino 
particular cumulativamence. fazendo oporcu
namence o exame do tim do Cicio Prepa
rac6rio; · 

-para os que cenham seis anos complecos de escola
ridade. e-lhes concedida a equivalencia ao Cicio 
Preparat6rto. mediante exames v.ad hoc» de Por
cugues. Hisc6ria e Geografia. Ouanco a esces. dado 
que aqueles exames «ad hoe» podem ser efeccuados 
em qualquer altura. poderao frequencar condicio
nalmence o 1.0 ano do Ensino Licea/ ou Tecnico 
Profissional ace /J presta(:ao dos exames. sendo 
considerada valida a frequfmcia do 1.0 ano no 
caso de aprova(:ao nos exames ou devendo regressar 
ao Cicio Preparacorio no caso de reprova(:ao nos 
mesmos. 

Fmalmence. as equivalencies de clcutos academicos 
obcidos no escrangeiro (bacharelaco. licenciacura ou douto
ramenco) serao analisadas caso por caso. enquanco que 
as equivalencies para os escudances de cursos superiores 
serao escudadas cendo em acen(:ao nao os anos de curso 

· professado. mas sim as disciplinas. sendo as respectivas 
equivalencies concedidas discipline por discipline. 

Para obcen(:ao de esclarectmencos sobre os regimes 
de eqwvalencias deverao os inceressados dirigir-se: 

- p ara o ensi no secundllrio : 

Direc(:ao-Geral do Ensino SecundtJrio 
Campo dos Martires da Pacria. 2 - Lisboa-1 

- para o Ensino Basico : 

Sec(:ao de Equivalencias 
Dlfec(:ao-Geral do Ensino Basico 
Avenida de Berna. 56 
Lisboa-1 

- p ara o Ensino Superior : 

• equivalencias de graus academicos: 

Miniscro da Educa(:ao e lnvesciga(:ao Cienclfica 
Avenida 5 de Oucubro 
Lisboa-1 

• escudances de curso superior: 

A secretaria da Faculdade onde pretendem pros
seguir os escudos. 
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o nosso bilhete 

de identidade 

No intuito de facilitar aos portugueses residentes no 
estrangeiro a obt~ao de bilhetes de identidade passados 
pelos arquivos de identifica9ao a Direc~o dos S~os 
de ldentifica~ao estabelecer um sist ema simples, cuja 
explica9iio se expoe a seguir. 

Assim, os portuguese& naturais do continente ou das 
ilhas adjacentes que pretendam renovar o seu bilhete de 
identidade, emitido pelos arquivos de identific~ao de Lis
boa, Porto ou Coimbra, deverao preencher correcta e com
pletamente, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, os 
impressos pr6prios que podera adquirir nos consulados de 
Portugal ou solicitar directamente fl Direc~ao dos Servi9QS 
de ldentifica~o (Rua Gomes Freire, n.• 174, lisboa-1), 
mediante envio de 20$00 para pagarnento dos mesmos e 
das despesas de remessa por via aerea. 

Uma vez preeochidos, os impressos deveriio ser entre
goes no consulado de Portugal, juntameote com o bi.hete 
de identidade a substituir, duas fotografias e urn vale postal 
intemacional ou documento de pagamento equivalente 1\ 
ordern do Director dos Servi9os de ldentifica9ao, pagavel 
em Lisboa e no montante de 60$00. Esta iinportAncia sobre 
as despesas do pr6prio bilhete de identidade, bem como 
a dos portes da correio para a remessa do mesmo dire<:· 
tamente ao interessado. 

No caso de se tratar do pedido dum bilhete de ldeo
tidade pe1a primeira vez ou, entao, na falta do bilhete de 
identidade anterior, t oma-se necessario tamb6m a apre
senta~ao duma certidao de nascimento para bilhete de 
identidade passada h3 menos de 3 meses. 

e o registo 

criminal 

Para os portugueses residentes no estrangeiro que 
necessitam de obter o certificado de registo criminal, foram 
oportunamente adoptadas medidas que lhes permitem tal 
obten9ao com um minimo de formalidades e despesas. 

Assim, bastara preencher um impressa pr6prio (mo
delo 101-DSI} , reconhecer a assinatura a um nota rio ou 
no consulado de Portugal e enviar o impressa a Direc~ao 
dos Servi90s de ldentifica9ao, Rua Gomes Freire, n.• 174 
lisboa-1, acompanhado de vale postal internacional ou 
documento de pagamento equivalente. a ordem do Director 

dos Serv i~os de ldentifica~ao, pagavel em lisboa, no mon
tante de 70$00. 

Esta importancia inclui todas as despesas relativas 
a cobran9a de taxas, portes aereos e remessa do certifi· 
cado ao interessado, pelo que este nao lhe devers acrescer 
qualquer outra quantia. 

0 impressa modelo 101-DSI pode ser adquirido nos 
consulados de Portugal ou directamente pedido a referida 
Direc~ao dos Servi9os de ldentifica~ao mediante o envio 
de 20$00 para satisfa9ao do seu custo e das despesas d~ 
remessa por via aerea. 

0 impresso devera ser correcta e cuidadosamente 
preenchido, sem emendas, rasuras ou entrelinhas. Embora 
do mesmo conste a men~ao do bilhete de identidade, 
podera o mesmo ser <emitido no caso de o requerente 
0 nao possuir. 
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emigrantes em situacao militar irregular 
~ 

Aos individuos que se tenham constituido em 
situa~ao militar irregular antes de 2 de Maio de 
1974, por nao cumprimento das obriga~6es rela 
tivas ao recrutamento geral, e que residam no 
estrangeiro, podem requerer a regulariza~ao da sua 
situa~ao militar ao Chefe do Estado-Maior do Exer
cito, atraves do Consulado de Portugal da area da 
sua residencia. 

Uma vez comprovadas as condi~6es de regula
rizac;:ao, o Ministerio do Exercito comunica ao con
sulado respectivo as obriga~6es a satisfazer pelo 
requerente ( pagamento da taxa de licen~a definitiva 
e da taxa militar do ano dos 21 anos ate ao ano 
da regularizac;:ao da situa~ao militar) que passara 
a Reserva Territorial ap6s o pagamento das referi
das taxas. 

Na situa~ao de passagem a Reserva Territorial, 
poderao os interessados deslocar-se a Portugal ou 

cartas 
de conducao 

~ 

Para se conduzir um carro em Portugal e, na
turalmente, exigido um documento que a tal habilite: 
a carta de conduc;:ao. Os residentes em Portugal 
tern, pois, de possuir esse documento que, como se 
sabe, e passado pelas Direcr,;oes de .Viacao. 

Pergunta-se: e os portugueses tesidentes no 
estrangeiro cujas cartas de conducao foram emi
tidas pelas autoridades competentes~ dos parses em 
que habitualmente residem, podem conduzir em 
Portugal? · 

A resposta e afirmativa. , 
De facto, os titulares de cartas de conducao es

trangeiras estao automaticamente habllitados a con 
duzir em Portugal tal como se possu.issem carta de 
conducao portuguesa. ~ evidente, pois, que a carta 
tern de estar valida, assim como acontece com os 
detentores de carta portuguesa. Ha apenas uma 
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aqui fixar residencia sem dependencia de quaisquer 
outras formalidades ah~m do pagamento da taxa 
militar a que ficam anualmente obrigados ate ao 
ano dos 45 anos de idade. 

lgualmente poderao requerer a regularizar,;ao da 
situa~ao militar os individuos que se tenham cons
tituido em situac;:ao de deserr,;ao ate ao dia 9 de 
Outubro de 1974 ( ou data posterior, se vier a ser . 
decretada nova amnistia), devendo requerer tal 
regularizac;:ao atraves do Consulado de Portugal da 
area da sua residencia. 0 processo de passagem 
a Reserva Territorial segue OS tramites indicados 
anteriormente para as outras situar,;6es irregulares, 
sendo igualmente devido o pagamento da taxa 
militar. 

Estas disposir,;6es vigoram durante o periodo 
de 365 dias a contar de 21 de Novembro passado. 

condicao a provar: a residencia habitual no estran
geiro. Por isso, quando conduzam em Portugal, os 
individuos titulares de carta de conducao estran
geira deverao fazer-se sempre acompanhar do seu 
passaporte com vista a comprovar a residencia no 
estrangeiro. 

Sera altura de por entao a seguinte questao: 
- E o que deve fazer o titular de carta de con

dur,;ao estrangeira que venha residir definitivamente 
para Portugal? 

Pois neste caso, devera dirigir-se a Direccao de 
Viac;:ao da ·area da sua residencia a fim de obter 
uma carta de condur,;ao portuguesa por troca com 
a estrangeira, desde que esta se encontre valida. 
A carta portuguesa ser-lhe-a passada com dispensa 
de exame de conduc;:ao, mediante a apresentacao 
dos documentos que lhe forem indicados na Direc
c;:ao de Viar,;ao. 



nforma~ao ... i nforma~ao ... 

" cacar e uma 
.> COISa 

trazer armas e outra 
Sao mumeros os portugueses residentes no estrangeiro 

que se dedicam ao desporto da cat;:a, exercendo·o quer no 
pals onde se encontram, quer em Portugal quando vem 
em gozo de ferias. Tambem acontece, naturalmente, que 
estes portugueses regressam definitivamente a Portugal 
e pretendem trazer consigo as armas de cat;:a de que sao 
proprietllrios. 

No intuito de os habilitar com uma informat;:iio de 
ordem geral quanto as possibilidades de importar tempo
raria ou definitivamente as suas armas, indicamos a seu1r 
as normas reguladoras do assunto. 

Ass1m: 

1) - Na importet;:iio de uma espingarda de um cano, os 
dire1tos a pagar - se ela estiver nas condit;:oes de 
benefiCiar da pauta minima - <;ao, respectivamente 

as pequenas 

hao-de ser 

poupan<:as 

respeitadas 
E grande o numero de emigrantes portugueses que apli

caram as suas poupant;:as em sociedades de promot;ao ou de 
construc;ilo, como a Torralta e J. Pimenta, ou em carteiras de 
titulos, como o Fundo Fides, e que vern manifestando uma 
justa apreensilo nao s6 quanto ao destino do~ in\'estimentos 
feitos. quer em relac;ao aos rendimentos que dai lhcs provinham 
c CUJa falta lhcs criam situac;Ocs de maior ou menor gravidade. 

A intervent;:ilo do Estado nestas empresas teve. alias, por 
objectivo principal a defesa desscs intercsses que envolvem muitos 
milhares de investidores que as mesmas conliaram as suas pou
pan<;as. Tern, pois, o Governo pleno conhecimento da espectativa 
e das especul;u;ocs geradas no sector do assunto, o qual, pelo 
mcnos tanto quanto os pr6prios interessados, muito lhe interessa 
resolver com a maior brevidade que as circunstancias permitam, 
como c;e infcrc duma resoluc;iio tomada em relac;ao a uma dessas 
cmpresas pclo Conselho de Ministros (20.8. 75) que admitiu 

i nforma~io ... inform a~~ 

de 280$00 ou 800$00, conforme se trate de uma 
arma guarnecida de caes ou desprovida deles mas. 
tratando-se de uma espingarda de mais de um cano, 
os direitos a pagar, na pauts minima, sao respecti
vamente de 520$00 ou 880$00 conforme a arma pos
sua, ou nao, caes. 

As armas estao ainda sujeitas ao pagamento do 
impasto de transact;:oes cuja taxa de 20 % incide 
sobre o valor tributavel. 

2) -A espingarda em causa s6 poden~ ser desembarat;:ada 
pelos Servit;:os Aduaneiros, depois de submetida a 
exame de perito militar e ainda, sob condit;:ao de 
o importador estar munido da respective licen~ra de 
uso e porte de arma. 

3 ) - Nao podera a arma ser entregue eo proprietllrio logo 
que chegue a fronteira mas, somente ap6s mostra· 
rem-se satisfeitas as condic;oes atrlls mencionadas, 
ficando a espingarda retida na Alfllndega. 

4)- Tratendo-se de armas de cac;;a transportadas por pas
sageiros, desde que se fac;a prove por documento 
fidedigno apresentado pelo interessado que sao da 
sua propriedade, e tenham sinais de uso e sejam em 
quantidade e qualidade proporcionadas a situac;;iio 
social do seu possuidor, podera ser dispensado o 
pagamento dos direitos, desde que, depois de cum
prides as indispensaveis formalidades, seja requerido 
a Direct;:ao da res.pectiva AlfAndega, a sua entrega 
nessas condic;oes. 

6) - Quanto a possibilidade de importactiio da erma me
diante dep6sito de 1000$00, e limitada ao prazo de 
60 dias, prorrogaveis, em casos devidamente justi· 
ficedos, pelos Comando-Gerel ou Comandos Distri
teis da Policia de Seguran~ra Publica por, apenas mais 
dois perlodos sucessivos de 60 dies cede. 

Terminado o prazo miciel de 60 dias (ou des pror· 
rogayoes, se as houver) a erma terll de sair do pais 
ou. caso contrario. implicarll no procedimento fiscal 
111erente 8 sua indevida permanllncia. 

sentir com bastante acuidade os problemas em causa, em especial 
os respeitantes a emigrantcs e outros trabalhadores. 

Porque assim e, estao em curso e desenvolvem-se os melhores 
esforc;os no sentido de se encontrarem solu<;:oes satisfat6rias a 
favor das pequenas poupanc;as. 

E legitime, portanto, aguardar-se a regulariza<;:iio destes 
problemas atraves duma rcsoluc;ao que atcnda os interesses 
cnvolvidos nos empreendimentos sob tutela do Estado, em 
particular dos pequenos e medios investidores, entre os qua1s 
se encontra talvez a totalidade dos cmigrantes .. 
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pel as 
nossas 

NAZAR~ 

0 lnfantario e Jardim-Escola da 
Confraria de Nessa Senhora da Nazarll. 
instalado no Sltio e que ja esta a 
funcionar. foi visitado pelos pais das 
crian~;as que. assim. tiveram oportu
nidade de apreciar as condi<;oes em 
que os filhos passam uma boa parte 
do seu tempo. 

Ed1flC10 antigo. sofreu obras de res
tauro e adapta<;ao que em conjunto 
com o recheio para o por em funcio 
namento. custaram mais de meio milhar 
de contos. 

LEIRIA 

A Comissao Administrativa da 
Camara Municipal de Leiria acaba de 
tomar conhecimento do oflcio da Direc
cao-Geral de Transportes Terrestres. 
solicitando que o municipio entre em 
contacto com o grupo de empresas 
nac1onalizadas «Ciaras». a lim de se 
acordar na melhor forma de serem 
adoptadas medidas com vista a pratica 
de liga~;oes rodoviarias entre a cidade 
e a esta~;ao de caminho de ferro. do 
ponte de vista de explora~;ao. nomea
damente da possibil idade e conveni~n
cia de utiliza~;ao de velculos adequa
dos ao provavel numero de utentes 
daquele percurso. 

Foi concedida a Camara Municipal 
de Le1ria autorizacao para contrair na 
Caixa Geral de Dep6sitos um empres
umo de 20 mil contos para a cons, 
trucao do mercado municipal. 0 pre
sidente da Comissao Administrativa. 
ou quem legalmente o substitua. outor
gara em nome do Municipio na escri
tura do respective contrato. 

POMBAL 

Constituindo um dos mais sllrios 
problemas. 0 abastecimento de agua 

a todo o concelho de Pombal encon
trara so l u~;ao com a sua captacao do 
Orao. Redinha. a cerca de dez qui16-
metros a norte desta vila. 

0 estudo esta concluldo. tendo side 
ja celebrada contrato para execucao 
do projecto. no montante de 1840 
centes. Este projecto sera realizado 
em tr~s lases: a prime1ra. que estara 
conclulda em 31 -7-76. prev~ o abas
tecimento as diversas povoa~;oes das 
freguesias da Redinha. Almagreira e 
Pombal: a segunda. cuja conclusao 
esta prevista para 30-6-77. servira as 
povoacoes da freguesia de S. Tiago 
de Litllm. a partir de Pombal: a ter
ceira a concluir a 31-12-77. abran
gera as povoa<;oes da freg'tJesia de 
Vermeil. Esta ultima lase esta. con
tude. condicionada a realiza<;ilo de dois 
lures artesianos que vao ser abertos 
e que or~;am os dois mil centes. 

• 
A constru<;ao do novo mercado 

municipal de Pombal a'scendera ao 
montante de 9988 contos. A emprei
tada. que foi posta a concurso pela 
base de licita<;ao de 7 289 343S00. 
viria a ser ganha por um empreiteiro 
local pela importilncia acima referida. 

. 0 contrato de construcao sera. em 
·breve. celebrado. sen do o encargo 
financeiro suportado pelo Municipio. 
com a comparticipa<;ao do Governo. 
que se responsabiliza pelo pagamento 
de 85 per cento. 

STA. MARTA DE PENAGUIAO 

Em recente reuniao. a C. A da 
Camara Municipal de Santa Marta de 
Penaguiao tomou deliberacoes impor
tantes para a vida municipal. das quais 
destacamos: 

Deferimento de varies pedidos de 
obras e autoriza~;ao de pagamentos 
da ordem des 390 contos: abertura 
9 aprecia~;ao de varias propostas para 

empreitadas. tais como: constru<;ao da 
rede de esgotos na povoa~;ao sede do 
concelho. em Santa Comba e em 
Encambalados: pavimenta<;ao de ruas 
e constru~;ao de acessos ao cemitllrio 
de Paradela do Monte. reparacao da 
Fonte do Rei. na fregues1a de Medroes: 
arranjo do largo na aldeia de Fontes: 
promover a instala~;ao. em colabora<;ao 
com os respectivos servi~;os distritais. 
da Subdelega~;ao de Saude. e mandar 
proceder ao estudo para renova<;ao 
de varies transformadores de energia 
elllctrica. de molde a garantir-se um 
melhor abastecimento domiciliario e 
iluminacao publica. 

No contacto do dia-a-dia com as 
rea lidades no Nordeste. facilmente se 
apreendem os problemas da lavoura. 
adquirindo aqui aspectos de extrema 
gravidade que reclamam profunda ana
lise e adequada solu~;ao 

A tao proclamada reforma agraria 
tem de ter em conta os condiciona
lismo regionais determmantes das deci
soes que nao podem continuar eter
namente proteladas e muito menos 
ao saber dos ventos polfticos. nem 
sujeitas a estados de maier ou menor 
anarquia econ6mica e social. 

0 Nordeste foi ja demasiado explo
rado e menosprezado no tempo da 
«outra senhora». para continuar sere
namente a aguardar a solu~;ao des 
problemas e anseios a que justamente 
hA muito tempo tem direito. 

A horticultura. sendo essencialmente 
de subsistencia. apresenta-se em mui
tos aspectos como passive! de recon
versao e de novas formas de comer
cializa<;ao. A fruticultura parece lutar 
com a falta de mercados e cond1gnos 
sistemas de armazenamento e conser
vacao (nao para aguardar melhores 
precos. como ja ouv1mos. mas para 
chegar ao consumidor em melhores 
condi~;oes). A silvicultura e presente
mente a base de industrias transforma
doras a caminho da ruina. A pecuaria 
apresenta-se cansada da explora<;ao 
que tem sofrido por parte de inter 
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( mediarios com inoperancia de orga
nismos estatais. E a vitivinicultura e um 
quebra-cabe<;as a pedir grandes solu 
<;6es. 

Em todos estes sectores. um ponto 
comum - crise na lavoura. afectando 
uns bons milhares de portugueses que 
tem por brasiio a enxada e. sabendo 
o que querem. repudiam o que. por 
niio ser de sua escolha. lhes tentam 
impingir ou impor. 

S. MARTINHO DE ANTA 

Houve grande alegria entre a Juven 
tude de S. Martinho de Anta (Sabrosa) 
pelo facto de no dia 7 do corrente. 
ter sido inaugurado o seu campo de 
futebol. com um encontro em que se 
defrontaram as equipas de Mur<;a e de 
Cumieira. a contar para o Campeonato 
Distrital de Vila Real. devido a inter
di<;iio do campo do primeiro daqueles 
clubes. 

Este recinto desportivo. com 100 x 64 
metros. foi construfdo junto da Adega 
Borges. em terreno oferecido para o 
efeito pelo sr. Mario Costa Pereira 
Borges. de Celeir6s. e com o apoio 
de diversas pessoas e da Direc<;iio
-Geral de Desportos. tendo sido bapti 
zado com o nome «Mario Borges». 

PAREDES DE COURA 

Algumas obras em curso - e outras 
projectadas - vieram ja mostrar a falta 
de miio -de-obra em terras de Paredes 
de Coura. ~ no sector da constru<;iio 
civil que se observa este caso. espe
rando-se que o recrutamento de pes
soar habilitado venha a fazer-se em 
concelhos l imftrofes para a execu<;iio 
de obras que se anunciam e outras 
em perspectiva. como sera o caso do 
novo quarter dos Bombeiros Volunta
rios. Trata-se de uma obra calculada 
em cerca de cinco mil contos e a 
situar na via de safda para Arcos de 
Valdevez. 0 programa de constru<;oes 
sera aumentado com um bairro de 
trinta moradias. ja em curso. a situar 
nos terrenos municipais ao lado do 
largo da feira de gado. 

Por outro lado. foi superiormente 
homologado 0 abastecimento de agua 
a sede e a algumas freguesias do 
concelho. a real izar em duas fases. 
com capta<;iio a partir do sftio da 
Feteira. rio Coura. Na primeira. a rede 
abrangera a vila e o Iugar de Lamamii, 
e a segunda alongar-se-a a area res
tante. 

Ainda dentro deste concelho. obser
vou-se um facto que evidencia o espf
rito laborioso de alguns povos rurais 
que suprindo a carencia de recursos 
e de obreiros. meteram miios a obra 
e cuidaram de assegurar o seu abas
tecimento de agua. como e o caso 
do Iugar de Venade. na freguesia de 
Ferreira. Tambem o Iugar de Madorra 
diligenciou sobre este problema. com 
um auxflio da Comissao Administra
tiva da Junta de Freguesia. 

PONTE DA BARCA 

Com a presen<;a de representantes 
do S.A.R.D. (Servi<;os. de Apoio da 
Reforma Ag.raria) reallzou-se nas novas 
instala<;oes do ex-Gremio da Lavoura, 
uma reuniiio de agricultores do con
celho. 

Embora a convoca<;ao tenha tido 
por fim proceder a estudos prelimina
res e dar esclarecimentos sobre a for 
ma<;ao duma cooperativa agricola con
celhia o certo e que. infelizmente. 
a mesma teve reduzida assistencia. 

GUIMARAES 

Na sua ultima reuniao. a Comissao 
Administrativa da Camara Municipal 
desta cidade resolveu tomar. entre 
outras. as seguintes delibera<;oes: 

Assumir o encargo com o forneci 
mento de energia electrica as ilumina
<;6es festivas do Natal; aceitar para 
execu<;iio o or<;amento de 13 756S50 
para instala<;oes de ilumina<;ao publica 
no Iugar da Cruz. freguesia de Atiies. 
cujos moradores participam co m 
6500SOO; conceder a Comissao Admi
nistrativa da freguesia de Candoso 
S. Martinho o subsfdio de 30 OOOSOO. 
para a constru<;iio de dois tanques e 
lavadouros publicos nos lugares da 
Vinha e Veiga. cujos moradores com
participam com 35 mil escudos; assu
mir o encargo com a aquisi<;iio de 
um pavimento pre-fabricado para ins
tala<;iio de uma Escola Primaria na 
Penha. em terreno cedido pela lrman
dade. delibera<;ao fundamentada no 
facto especial e unico no concelho 
de se ver crian<;as que. actualmente. 
sao obrigadas a percorrer a pe cerca 
de 16 quil6metros diarios para fre 
quentarem a escola primaria; tomar 
conhecimento e concordar com a deli 
bera<;iio do Conselho de Administra
<;iio dos Servi<;os M unicipalizados de 
Agua. no sentido de ser encomendada 
a elabora<;iio de um projecto para o 
«Refor<;o do abastecimento de agua a 
Vizela»: e aceitar o or<;amento de 28 mil 
e seiscentos escudos para a instala<;ao 
de ilumina<;iio publica desde o cemi 
terio ao Iugar de Devesa freguesia de 
Candoso S. Martinho. 

M IR ANDELA 

Acaba de ser criada a Associa<;iio 
Comercial e Industrial do Concelho 
de Mirandela. em substitui<;iio do 
ex-Gremio do Comercio do mesmo 
concelho. 

Os 6rgaos directivos eleitos para 
o trienio de 1976-78 (que geririio 
tambem a Associa<;iio ate 31 de Dezern
bro do ano corrente) tem a seguinte 
composi<;iio: 

ASS EM BLEIA G ERAL - Presidente. 
Armazem de Mercearia Central de 
Mirandela. Lda.; 1.0 secretario. Fran 
cisco das Chagas Ferreira; 2.0 secre
tario. Jorge_ Alberto Nunes. 
DI R~C<;:AO- Presidente. Ant6nio 

Delfim Bahamonde Alves; secret~ 
Avelino Pereira & Filhos. Lda.; tesou
reiro. Ant6nio Ribeiro de Sousa; vogais. 
Porffrio do Nascimento Alves e Gui
lherme Basto. Suers .. Lda. 

CONSELHO FISCAL - Presidente. 
Francisco Manuel Carlao; secretario. 
Arm indo & Anfbal. Lda ; relator. Manuel 
Ant6nio Sarmento; vogais. Jose Manuel 
e Alexandre Luis Martins. 

A chamada lmprensa regionalista 
sempre lutou. principalmente no Nor
deste. com multiplos problemas. No 
'entanto. nem os insultos de que foi 
alvo por parte de um antigo membro 
de governos provis6rios a impedem 
de continuar acerrima defensora dos 
interesses e anseios das respectivas 
regioes. 

Segundo o semanario «A Voz de 
Tras-os-Montes». esta lmprensa. depois 
de haver....soffido aumentos da ordem 
dos «dois mil e tal por cento» nas 
taxas de aven<;as. ve-se agora com 
outro problema : OS CTI deliberaram 
deixar de receber. a partir de hoje, 
os jornais que nao se apresentem 
c intados. Tal exigencia tem por base 
uma conven<;ao internacional. apenas 
seguida pelo Luxemburgo e sistema
ticamente ignorada pelos outros par
ses. incluindo Portugal. durante cerca 
de oito anos. pelo que a decisiio ora 
tomada cria apreensoes justificadas a 
toda a imprensa regional no Nordeste. 
cujos colaboradores nada auferem e 
que. por isso mesmo. vive da caro
lice de umas tantas penas. 

Por isso. confia -se em que seja 
revista a decisiio tomada pelos CTT. 
pois afigura-se possivel encontrarem-se 
novos processos para separar a corres
pondencia dos jornais. sugerindo-se. 
inclusivamente. que seja feita em ma<;os 
ou sacos distintos. 

CASTANHEIRA DE PI:RA 

A carencia de habita<;oes no nosso 
pais. onde as rendas de casa ja atingem 
um valor consideravel. tem vindo a ser 
sentida pela popula<;iio de forma cada 
vez mais acentuada. 

No intuito de resolver este pro
blema. a C. A. da Camara Municipal 
aceitou (e foi das poucas do distrito 
a faze- lo um projecto oferecido pelo 
Fundo de Fomento de Habita<;iio para 
a constru<;iio de dois blocos habi ta
cionais nesta vila - . catorze fogos e 
uma zona comercial - . destinados a 
venda a trabalhadores. com facil idades 
de pagamento que vao ate dezassete 
anos. As obras deste empreendimento. 
or<;ado em 6200 contos. ja foram ini
ciadas. prevendo-se a sua conclusao 
para Setembro de 1976. 

Entretanto estao em fase de con
clusao os trabalhos de saneamento e 
esgotos da vila. constitu indo agora 
principal problema da C. A. da Camara 
0 abastecimento de agua as popula<;oes 
rurais. 
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COIMBRA 

Uma das tarefas da vida dos tra
balhadores do campo. nas qua1s se 
tem procurado mteressar os alunos de 
alguns liceus e doutras escolas de 
Coimbra. e a da apanha da azeitona. 
Contatados. alguns pequenos agncul
tores acederam prontamente a facul
tar os respectivos oliva1s para aquela 
experiencia. Manda a verdade que se 
diga terem os estudantes desses esta
belecimentos de ensmo secundario. 
bem como os respectivos professores. 
acorrido a chamada prontamente. en
frentando alguns o frio da manha e 
ate as primeiras geadas. Outros foram 
a tarde para o campo. mas nem por 
isso deixaram de ter de veneer a 
inclemencia deste Outono prestes a 
findar, com nevoeiro cerrados a chuva. 

Nao deixaram. certamente. muitos 
desses estudantes. bem como alguns 
dos seus professores menos fami liari
zados com os sacriflcios por que passa 
a gente dos campos nas suas tarefas 
diarias de colher uma lic;i!o. que tera 
tido aspectos saudaveis e ficara a 
marcar na vida uma recordac;ao. 

PALHACA 

Na fregues1a da Palhac;a. no con
celho de Oliveira do Bairro. bem como 
i1outros pontos da regii!o bairradina. 
andam as populac;oes alarmadas com 
o problema respeitante ao alo)amento 

de retornados. pondo em sobressalto 
os donos das habitac;oes pertencentes 
aos emigrantes que pelo mundo fora 
mourejam com vista a um melhor 
futuro e com o desejo ardente de um 
dia regressarem as suas terras 

A m1stura com o boato. notamos 
que alguns casos se estao verificando 
na ocupac;ao ilegal de moradias. bem 
como tentauvas de ocupac;ao em outras. 
o que da origem a que os em1grantes 
ausentes do pais estejam constante
mente em contacto com os familiares 
ou seus procuradores. indagando sobre 
o que se passa. pois vivem numa 
permanente intranquilidade que sobre
carrega o seu espirito. 

OVAR 

A Comissao Liquidataria do Gremio 
da Lavoura de Ovar enviou ao pre
sidente da Junta Nacional dos Pro
dutos Pecuarios uma extensa missiva 
para lhe manifestar o seu desconten
tamento pelo que se esta a passar 
em relac;ao ao pagamento do gado 
abatido por intermedio daquela Junta. 

Nela se afirma. a dado passo. que 
«estamos a assistir. mais uma vez. ao 
descredito do organismo que V Ex • 
dirige. em relac;ao aos anunciados bene
ficios a favor da lavoura. Ja basta de 
exig1r sacrificios sempre aos mesmos. 
Nao pode a lavoura continuar a tra
balhar nestes moldes. pois quando 
vende o seu gado. regra geral. precisa 
do dinheiro para voltar a fazer novas 
compras. Com estes atrasos todos e 
numa epoca como a actual em que 

o gado esta a sub1r dia a dia. se nao 
se comprar no mesmo d1a em que se 
vende. no d1a segu1nte. o dinheiro ja 
nao chega. lsto sao factos que terao 
de ser revistos pelos responsaveis e 
resolvidos com a max1ma urgenc1a>>. 

E ma1s ad1ante «reclamamos uma 
revisao urgente ao prec;o da carcac;a 
a fornecer ao marchante. visto ser ele 
livremente a faze-lo. sem todavia os 
prec;os de venda ao publico terem sido 
aumentados» 

A<; ORES 

Os Ac;ores tem boas condic;oes para 
a cultura da beterraba. de modo a 
abastecerem se de ac;ucar a si pr6prios 
e ainda a Madeira. em especial se inte
grarem a produc;iio na zona dos criado
res de gado e se a experimentarem 
em zonas de altitude. Poderiio colher 
tanto na epoca de lnverno como na 
da Primavera. o que significa uma 
campanha bastante larga - declarou 
o eng. Branco Ferreira. administrador 
da agencia que em Portugal trata dos 
problemas do ac;ucar Ja a Madeira. 
porem. ni!o tem condic;oes para uma 
boa produc;iio da sua trad1cional cana
·de-ac;ucar. e a fabrica Ia existente 
e bastante ant1quada De modo que 
sera preferlvel dedlcar-se a produtos 
para os quais esteja mais indicada. 
como e o caso das flores. enquanto 
numa lase transit6ria a cana existente 
podera ser aproveitada para aguarden
tes. rum e mel - acrescentou aquele 
pen to. 



a prop6sito 
do natal 
de 1975 

DESTRUIR A CIDADE VELHA 
Acabou-se ha pouco a Missa do Galo. Avan9o 

recordando-me da minha terra e das pessoas que 
Ia vivem, da guerra e da fome, da opulencia e da mi
seria. Os pensamentos baralham-se dentro de mim, 
e eu continuo a avan9ar numa cidade coberta por 
uma nevoa que me nao permite ver tres palmos a 
frente do nariz. 

Enfio as geladas maos no sobretudo, encosto-me 
mais as casas daquela escura rua. Absorvido como 
vou por meus nostalgicos pensamentos passo indi
ferente a tudo, e a todos. Venho do outro lado da 
cidade: da parte que tem avenidas largas e edificios 
novos. A parte bem iluminada. - Ah! Como e 
linda!. .. 

Se estava a dormir tive de acordar. 0 barulho 
nao me deixa continuar a pensar ... e possivelmente 
a sonhar. 

~ Natal! ... ~ Natal!. .. 
Encontro-me agora numa zona de «boiteS)). Ca 

fora, alem do ruido da musica chega tambem um 
pouco daquela luz que contribui para <<Criar am
biente)) Em frente de mim, encontra-se um grupo de 
homens. Ao meio uma prostituta embriagada que e o 
centro das aten9oes. continua a gritar que e Natal ... 
Os outros riem-se.Dou-me conta que do outro lado 
da cidade para este em que agora me encontro, 
existe muita diferen9a. As casas sao velhas, as 
ruelas sao estreitas, e a pouca luz aliada a nevoa 
nao permite que distingamos rostos. 

Continuo a avan9ar e estou novamente capaz 
de pensar, nao na minha terra, nao na guerra que 
existe na Africa ou na Asia. Penso sim na guerra 
que existe na «parte escura da cidade)) que tambem 
e velha. Penso na cidade nova. Sinto quao imperioso 
se torna fazer com que toda a cidade seja nova. 
Dentro de mim uma enorme ansia de destruir ... 
Destruir a cidade velha. 

Sera possivel construir a nova sem destruir a 
velha? 

in <c..Juventude Operaria» 

Batam-me 8 porta 
os que andam 18 fora. 8 neve: 
bat am 
os que tiverem frio ou sede: 
os que sintam saudades de um carinho: 
os desprezados: 
os que hiJ muito nao veem uma flor 
e enconrram s6 poeira no caminho: 
os que nao amam ja nem ja os ama 
ninguem. 
os esquecidos de como se sorri: 
OS que n§o tem Mae .. 
Batam-me 8 porta os Oesgrar;:ados 
os que tem os dedos catejados 
dos dedos asperos de Miseria. 
os que travam desordens na<: .avemas 
e brincam as facades. 
os que nao ttJm nem Amigo. 
os que o Destino escarrou. 
OS que nao foram crianr;:as. 
os que nasceram num borde/ 
e por quem passam todos sem olhar. 
Batei 8 minha porta. trmaos. 
enrrai. 
Que eu tenho amor para vos dar . .. 
E se eu tambem bater 
(que eu tambem choro 
muitas vezes. Ia por fora: 
tambem amargo tristezas: 
que eu tambem sou Desgrar;:ado). 
pois se eu bater. 
vinde logo depressa abrir-me a porta: 
aquecei-me no meu fume; 
dai-me do pao que eu parti 
e do Amor que vos dei ... 
Deixa1-me estar entre v6s 
como se Fosse de v6s. 
que eu tambem sou Desgrar;:ado ... 

Ah l se eu bater 
(mas e preciso que eu possa 
ter forr;:a ainda nas maos). 
por Deus abri a porta. meus irmaos. 
como se a casa fora voss a! . 

Sebastiao da Gama 
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CONDICOES DE ASSINATURA 

VIA NORMAL 

PAISES 12 MESES 6 MESES 

Portugal 180$00 90$00 

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

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

Alemanha ... 210$00 21 D. M. 105$00 11 D. M. 

lnglaterra ... 210$00 4 £ 105$00 2 £ 

Espanha 185$00 95$00 

Brasil . .. 185$00 67 Cr. 95$00 34 Cr. 

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

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

Outros paises 210$00 105$00 

VIA A~REA 

PAISES 12 MESES 6 MESES 

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

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

Alemanha .. . 250$00 24 D.M. 125$00 12 D. M. 

lnglaterra ... 250$00 4,50 £ 125$00 2,50 £ 

Espanha 200$00 100$00 

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

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

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

Outros paises da Europa 250$00 125$00 

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



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

PORTUGAL CONTINENTAL 

ACORES 

EMADEIRA 

TRANBPDRTEB 
AliiEDS PDRTUGUE&&& 


