


a sua casa 
no seu pais 

Todos nos crescemos com a odeoa de ter uma casa. Desde os bancos da 
escola. Agora e mais f acol. E nao so uma casa para viver ou para arrendar, 

mas ate uma terra para amanhar. Moradoas. terras, andares, podem ser 
comprados corn os emprestimos da POUPAN<;:A-CRtDITO. 

· Mas o que e a POUPAN<;:A-CRtDITO? t uma nova con ta bancaria espe
cial para oe emigrantes portugueses. Uma conta de ~P.osoto que da direito 
a ter credoto. Para si, que trabalha e vive no estrangeiro. Entao, abra ja 
uma conta de POUPAN<;:A-CRtDITO, para a qual passara a fazer a,s suas 
transferencias em m::>eda estrangeira. Os Juros deste deposito vao ate 

IO,So/o. E durante 5 anos pode contraor um emprestomo ogual ao deposito que 
tiver acumulado. em qualquer altura. 0 emprestomo maxomo e de 1000 contos. 

Com o deposoto e o emprestomo. em conJ~. realozara maos facolmente os seus 
pro,ectos A taxa de Juro destes emprestomos e baoxa- apenas 6.5% I 0 Estado cobre 

a doferen9a Tem ate 12 anos para pagar lsen9ao de sosa e de controbuo9ilo predoal durante 10 anos. 
Ccnsulte 1a a Caoxa Geral de Deposotos E fa9a quanto antes o seu dep6soto de POUPAN<;:A-CRtDITO o 
Con foe em Portugal• 0 seu Pais renovado' 

CAIXA GERAL DE DEP6SITOS6D 
Av Presodente Vargas. 62-RIO DE JANEIRO • Largo do Calharoz- LIS BOA 2 • 80. Av Marceau- PARIS 
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OS LEITORD EMIGRAMm 
«INFORMAR MAIS 
E MELHOR ... » 

Tive a oportunidade de conseguir 
por intermMio da nossa Sede Con
sular em Caracas. o n ° 13 da Revista 
•25 de Abril». 

Como na mesma se indica que 
podemos dar a nossa opiniiio e cri
tica sobre alguns aspectos da Revista. 
bern assim com assuntos relacionados 
com os emigrantes. aqu1 estou para 
lhes dizer que a Revista e muito 
interessante. e muito necessaria. Sendo 
uma Revista nova. nada mais se pode 
pedir S6 que num futuro pr6ximo. 
deve ser mais completa na 1nlorma!;:iio 
geral sobre o nosso Pais. Digo isto. 
porque ha muitos Portugueses aqui 
na Venezuela. que pelo motivo que 
chegaram aqui ha muitos anos. e 
porque a educai;:iio literaria que trou
xeram com eles foi muito pouca. e 
ate porque na polltica anterior o lema 
era que o Povo PortuguE!s permane
cesse o ma1s atrasado possivel. po1s 
que dessa maneira estariam mais tempo 
no Poder (como aconteceu). repito: 
ha muitos Portugueses que estiio fora 
daquilo que realmente e o nosso 
Pais. e tambem o que se espera dos 
governantes actuais. 

Ha centenas deles que. todavia. 
desejariam que o 25 de Abril. niio 
uvesse chegado I ! ! e 1nconcebivel. mas 
e certo. 

Portanto. na mmha opiniiio. a Re
vista deve de informar mais e melhor: 
o que se esta fazendo. qual e o futuro 
que se preve. etc. ( ... ) . 

Mandem pois quanto mais infor
maciio melhor e o ma1s legivel pos
sivel E igualmente se puderem mandar 
mais informa!;:iio Turisuca. seria mara
vilhoso Portugal precisa ser plena
mente conhecido. ate por os seus 
pr6prios filhos. E para isso e impor
tante uma 6ptima informaciio. e uma 
sincera publicidade. 

Alberto da Silva Moutela 
(Venezuela) 

EOU IVALENCIAS 
NO ENSINO 

~ com grande prazer que mais uma 
vez me dirijo a Secretaria de Estado da 
Emigrai;:iio para regularizar a minha 
assinatura da Revista «25 de Abril». 

Nao quero deixar de vos fecilitar 
pelas informai;:5es que nos ajudam a 
resolver cases e dificuldades que por 
vezes nao seriam face1s de resolver 

que tenho lido. tanto no Jornal sema
nal como na Revista. e que nos fazem 
saber o que somos e a que temos 
direito. dentro e fora do Pais. 

Eu sou urn emigrante em Frani;:a 
desde o ano de 1967. Tenho ca mulher 
e dois filhos. urn com 7 anos outro 
com 9. frequentando a escola fran
cesa desde a idade dos 4 anos. 

Agradecia que dentro das possibili
dades me informassem sobre as equi
valencias dos estudos dos meus filhos. 
para no caso de eu regressar a Portu
gal os meter na escola portuguesa. 
Eles estao urn pouco ao corrente da 
lingua portuguesa que lhes e ensi
nada por mim em casa Desejava uma 
informai;:iio correcta sobre este assunto. 
que nao interessa s6 a mim mas a mui
tos emigrantes como eu que se encon
tram em localidades na Frani;:a onde 
as escolas portuguesas estao Ionge de 
cc'l chegar. 

Joaquim Gomes de Oliveira 
(Fran~a) 

0 prezado leitor foi ja directs
mente informado sobre o regime 
de equivalancias em vigor. No 
entanto, chamamos a atencllo de 
outros leitores, possivelmente inte
ressados. para o numero 9 da 
Revista, onde encontrarAo as infor
mac6es sobre este assunto. 

AUTOMQVEIS 
Venho por este meio pedir com a 

maier urgencia possivel a seguinte 
informai;:iio: estando em vesperas de 
segu1r para Portugal. urn problema me 
SUrgiU a ultima hora. e pelo qual ja 
tive de adiar a minha oaruda. Ora eu 
tenho urn carro da marca Volkswaqen 
do ano 1960 que consegui trazer de 
Moi;:ambique. onde vivi passou de 
1 2 anos. e agora como resolvi regres
sar a minha terra estava com ideias de 
o vender para favorecer as minhas 
economias e com elas pagar as despe
sas da minha viagem assim como a da 
m1nha esposa. mas o 1mpossivel sur
giu e que nao COnSIQO vender 0 dito 
carro e entao resolv1 leva-lo comigo. 
Para isso eu me dirijo a V. Ex. •. para que 
me informe se tere1 de pagar alguns 
direitos quando urn dia o tiver de 
levantar na Alfandega. 

Eu pei;:o esta informacao porque 
tenho em meu poder uma revista 
«25 de Abril». a qual mforma o que n6s 
retornados temos sobre a isencao de 
dne1tos. e nada consta sobre carros. 

Tambem aqui corre o boato que carros 
com urn certo numero de anos estiio 
isentos de direitos. mas eu nao con
fiando no boato resolvi dirigir-me a 
quem de direito me pode informar. 
Mario Armando da Gama Pereira 

(Rodesia) 
Para que nos seja posslvel dar 

uma informaclio concreta sobre o 
seu problema, torna-se necessario 
que indique os seguintes elemen
tos: data do registo do autom6vel 
em seu nome, data em que saiu de 
Mocambique. numero de matri
cula actual do seu autom6vel e 
data em que se fixou na Rodhia. 

FRONTEIRAS 

Venho apresentar dois assuntos que 
para mim se tornam muito importan
tes Primeiro. trabalho no leste da 
Franca desde 1969. e todos os anos 
vou passar ferias a Portugal. A hora 
que mais permite sair daqui e evitar o 
f1m de semana na v1agem. todos os 
anos me sujeito a esperar uma madru-

ASSINATU RAS 

• Todos os documentos (che
ques. ordens de pagamento. 
vales do correio. etc.) para 
pagamento da assinatura da 
Revista. devem ser dirigidos 
a Secretaria de Estado da 
Emigra"~o. 

• Tratando-se de renovac;ao da 
assinatura. informe. sempre 
que possivel. desde quando 
e assinante e qual 0 primeiro 
numero que recebeu. 

• Caso mude de residencia. 
comunique-nos o mais rapi
mente possivel. 

.. 

• 
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gada mte~ra pela abertura da fronteira 
em Vila Verde da Raia. depois de satu 
rado de uma viagem de 2000 km 

Pec;o por isso que se fa<;a os possl
veis para podermos beneficiar das 
fronteiras abertas de noite durante o 
perlodo de ferias. 

0 segundo caso e que em Agosto 
de 1975 um indivlduo ai em Portugal 
bateu <::om o carro dele no meu. 
Ele tinha seguro e fez-se a reparac;ao. 
0 carro esteve dez dias na oficina e 
durante este periodo tive necessi 
dade de alugar tllxis e fazer diversas 
chamadas telef6nicas por causa da 
reparar;;ao Dirigi-me pessoalmente ll 
Companh1a de Seguros Soberana (no 
Porto) a pedir uma indemnizac;ao des
las despesas. Disseram-me que s6 por 
escrito. e eu entao escrevi uma carta 
registada com todos os dados. e em 
seguida mais duas. sem obter ate 
hoje nem a respectiva indemnizac;ao. 
nem uma pobre resposta. Admira-me o 
atraso com que marcham as compa
nhias de seguros em Portugal. para 
regularizar uma indemnizac;ao que nao 
c~ega a 2000500 

Ant6nio Gomes de Sll 
(Fram;a) 

Relativamente aos horllrios de 
abertura das fronteiras durante o 
perlodo de ferias, estlio os mesmos 
a ser objecto de estudo no sentido 
de os adaptar, dentro do posslvel. 
Ills necessidades e interesses das 
pessoas que as utilizam. No caso 
da adopc;llo de novos horarios num 
ou mais postos fronteiric;os, sera 
divulgac;Ao para conhecimento 
dos interessados. Quanto ao aci
dente com o seu autom6ve1. jll 
foi contactada a companhia de 
seguros, pelo que oportunamente 
lhe sera transmitido o resultado 
das di l igAncias efectuadas. 

ARRENDAM ENTO 

Estas paginas estlio reservadas a correspond~ncia dos 
nossos leitores. Todas as cartas seriio bern vindas, pois 
representam uma contribuic;:ao importante para o estrei
tamento dos lac;:os entre todos os emigrantes portugueses 
espalhados pelo Mundo, bern como o conhecimento das 
s ituac;:oes que enfrentam no seu dia-a-dia. 

Contudo, dado o grande volume da correspondllncia 
ultimamente recebida, nlio nos e possivel a publicac;:ao 
da sua maior parte, o que lamentamos. Escolheremos 
pois as cartas que pelo tema abordado tenham mais 
interesse para todos, e delas extrairemos o seu conteudo 
mais significativo. Noutro local da Revista publicaremos, 
sempre que possfvel, a Carta do M~s. ou seja, aquela 
que no seu total proporcione urn melhor entendimento 
dos problemas e satisfa<;lio dos anseios dos emigrantes. 

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

ESCREVA-NOS 
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Pois tendo ouvido ja vanas vezes damento. uma vez que tenciono arren- <> 
na radio e au~ lido em jorna1s qualquer dar a casa que atrlls cuei? g 
co1sa que segundo uma nova le1 apro- Jose Bento Ferreira <> 
vada pelo Governo os em1grantes esta- (Aiemanha) g 
riam isentos de conuibuir;;oes durante o 
10 anos sobre qualquer invest1mento. A CAmara Municipal da Moita g 
compras ou consuur;;ao. gostaria de ja foi dado conhecimento das suas <> 
saber se serei abrangido por essa mesma apreensoes pela falta de luz elec- g 
lei. ou se estou sujeito a pagar a res - trica no bairro de Arroteias. 0 
pectiva contribuir;;ao. Quanto ao outro problema, infor- o 

mamos que s6 beneficiaria de isen- X Outro problema: ha alguns anos .,_. 
que a Camara nos promete llgua e luz r;;Ao predial por dez anos se tivesse <> 
A agua jll esta no bairro. mas a luz. utilizado, na constrw;llo das casas, g 
Que eu tenha conhecimento nada de urn emprestimo concedido por ins- <· 
novo Hll dois anos. a Comissao de t ituic;ao de credito nacionalizada, g 
Moradores por sua iniciauva quiS resol · ao abrigo do regime criado so mente ¢ 
ver 0 problema da luz para 0 bamo. em 1976, pelo Decreto- Lei n.o 540/ g 
e por 1sso resolveram fazer urn pedit6· / 76, de 9 de Julho. <> 
no de uma certa quantia por metro qua- No que diz respeito ao arrenda- <> 
drado de cada proprietario. ao Que todos mento da casa deve fazer o se- g 
ou quase todos anuiram e pagaram guinte : nos dez dias seguintes a o 

passagem da correspondente g 
,C..contece que a Camara por sua vez licenc;a de utilizac;Ao, deverll entre- <> 

decidiu mandar devolver essa mesma gar na CAmara Munic ipal uma g 
Resolvi eu tambem apresentar alguns quantia Que cada urn tinha dado. que declarac;Ao em duplicado com a <> 

problemas para os quais gostaria de ela pr6pria em breve resolveria o pro- completa identificac;Ao do predio, g 
obter as respectivas informar;;oes. blema. Pois que eu tenha conhec1- com a indicac;Ao do numero de <> 

No Verao de 74. aproveitando a mento. ate hoje nada de novo divisoes e da renda pretendida. g 
!rente de urn bocadinho de terreno Ora eu sou de opiniao. como alills a Se nlio conseguir arrendar o predio <> 
que tenho situado nas Arroteias (Aihos maioria. que a Camara devia ter ace1- no prazo de 120 dias, a CAmara g 
Vedros). iniciei a construc;ao de duas tado a nossa boa vontade de a)udar o poderll arrenda- lo a interessados <> 
casas. uma para habitac;ao pr6pria. Pals. embora em nosso beneficia tam- que tenham apresentado a sua g 
e a outra serll para arrendar assim que bern - e era possivel que hoje ja pretensllo. Salientamos ainda que ¢ 

esteja conclulda. beneficillssemos de luz no ba1rro I o contrato de arrendamento cons- g 
Ora por lei. uma vez prontas as Sao estes problemas que n6s em1- tara obrigatoriamente de do - <> 

casas devo regista-las na Camara do grantes. sempre pensando urn dia cumento assinado por ambos os g 
Concelho (Moita). o que tenciono regressar ao nosso Pals. gostarlamos contratantes, devendo ser exigido o 
fazer no pr6ximo Verao: Uma vez de ver resolvidos. para bern de todos. no prazo de dez dias a partir da sua g 
registadas fico sujeito a contribuicao Outra coisa que gostaria de saber: celebrac;Ao nos servic;os compe- o 
predial. claro. quais sao actualmente as leis do arren- tentes da CAmara Municipal. g 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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M ARIO SOARES AO PAiS: 

<<VAMOS NO RUMO CERTO>> 
A fim de expl icar o sentido e os objectivos das recentes medi 

das de caracter econ6mico- financeiro decretadas pelo Governo. 
o primeiro-m inist ro d r . M ar io Soares fez uma importante comu
nica(fao ao Pais. Na im possibilidade - dada a sua extensAo 
de publicarmos na integra o texto da alocu(fao. reproduzimos 
as suas passagens mais im po r tantes. aquelas que no plano global 
melhor definem a natureza e complexidade dos grandes problemas 
nacionais, bern como as linhas mestras que conduzirAo os Portu
g ueses, atraves de um sacr if ic io t ransit 6 r io. ao progresso e bem
-estar social que t flm d ireito. 

«( .) A cnse que n6s atraves
samos e de diagn6stico relativa
mente facil. Alias. foi fe1to. quer 
por mim quer por ministros do 
Governo Constitucional. por diver
sos <<leaders dos partidos de opo
sic;ao. por dirigentes sindicais. por 
membros e dmgentes de associa
<;oes patronais. Anotana. entretanto. 
que esta cnse. antes de mais nada. 
deve-se ao facto de n6s termos 
vivido durante longos anos numa 
ditadura fascista: e uma crise que 
vem de Ionge. que vem de muito 
antes do 25 de Abril. e tem alguma 
co•sa a ver. tambem. com a guerra 
colonial a que estivemos subme
tidos durante 14 longos anos. 

t tambem uma crise que esta 
directamente relacionada com a 
crise monetaria internacional. que 
ocorreu em todo o mundo oci
dental e que esta a ter agora 
grandes repercussoes no mundo 
comunista. em virtude do aumento 
do pre<;o do petr61eo e do pre<;o 
das materias-pnmas. que ocorreu 
antes do 25 de Abril. Sena caso 
para se d•zer que se o 25 de Abril 
nao se tem realizado. apesar de 
tudo. a s•tua<;ao portuguesa estana 
muito pior e os Portugueses v•ve
riam em condi<;oes muito piores 
do que aquelas em que hoje 
vivem. como alias podera ser por 
eles facilmente reconhec•do. Mas 
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nao excluo. evidentemente. OS 
erros e os abuses que se come
teram. os desvios que. verificados 
durante o periodo do «Gon<;al
vismo». periodo esse em que. de 
uma maneira sistematica. se pro
curou destruir os mecanismos da 
economia portuguesa Alias. o «Gon
<;alvismo» t inha uma certa 16gica. 
era um sistema com uma certa 
16gica. Visava. naturalmente. arrui
nar e descapitaJizar as empresas. 
de forma a obrigar a colectiviza<;ao 
integral do nosso pais. Portugal 
seria. portanto. obrigado a sair 
Europa. na qual se insere. Europ a 
a qual esta ligado por 80 r JOf 
cento das trocas comerciais nos 
do is sentidos. e integrar-se- ie .. ne .. 
cessariamente. noutro sistem .a ecr .>
n6mico. 

Essa expressao de Portt Jgal c· omo 
um pais do Terceiro M· undo por
-nos- ia a retrogadar air JUma~) 'deca 
das - e p~rventur . a ser 11 ter a 
coragem de •r ate ao f· undo do 
pensamento que estav· a contido 
n~ssa 16gica do Gover no gonc;al 
v•sta: que era c' Je nos r ,azer integrar 
no. SISte~a d 0 Comf :con. que nao 
sena ma•s : .:lgradavf Jl para os Por
tugueses. 

Trato• ~ --. poi s. de dois anos 
~e um caminhc 1 totalmente irrea
l•sta. Nao lev ava nem conduzia 
Por 1ugal ao · socialismo. mas sim 

a instaura<;ao de u ma ditadura 
comunista neste P< Jis. o que e 
coisa profunda me nte diferer.te. 
Alias. esse camin• ,10 irrealista foi· 
rejeitado pelo PO' 10 portugues nas 
grandes manifest ,ac;oes de rua. nas 
pracas publicas . por todo o Pais. 
no Verao de 1975. foi rejeitado 
em tres eleir -oes consecutivas e 
foi. definit i1 ,;mente vencido em 
25 de Novr ambro de 1975. 

INDEPE' .ND~N CIA 
NACIO 1NAL 

«( .. ) Fala-se muito. a prop6sito 
de • amprestimos. de independencia 
na .cional. E !ala- se de indepen
d .encia nacional utilizando esse 

«Slogan». mas a verdade e que 
aqueles que mais o gritam nao 
teriam qualquer pejo. e n6s sabe
mos disso. em nos fazer cair sob 
uma dependencia muito pior do 
que esta. Estivemos mesmo para 
qu•e isso acontecesse no Verao 
qut3 1975. e foi justamente por 
prezarmos a nossa independencia 
nacional que n6s resistimos a isso. 
como saberemos resistir a qua•s
quer pressoes venham de onde 
vierem .• que tenham alg u ma 
coisa a diz·er em rela<;ao a defesa. 
com o que o Governo constitu
cional e intransigente. da sobe
rania portuguesa - ma.s intran
sigente em todos os sent•dos. 

Ao cabo e ao resto. outra solu
<;ao nao havia do que aquela que 
n6s apresentamos claramente ao 
Pais. Nao temos n6s o exemplo 
do Chile. que. em determinado 
momento foi asfixiado pela falta 
de apoios externos e pela falta 
de compreensao dos mercados 
externos. 



---

Pois aqueles que nos crttlcam 
e que a prop6sito disso fa lam 
na diversificac;:ao dos apoios inter
nacionais - e eu sou partidario 
dessa diversificac;:ao. tanto que fui 
o responsavel. como ministro dos 
Neg6cios Estrangeiros. pela aber
tura das relac;:oes diplomaticas com 
todos os paises do Mundo - pois 
esses que falam disso. que apre
sentem outra soluc;:ao diferente da 
nossa. Sobretudo. que digam ao 
Pals de onde podem vir outros 
apoios. outros auxllios concretes 
para ah~m daqueles que n6s ate 
agora obtivemos. Esse e um ponto 
fundamental. 

Nao somos n6s. falando de 
independencia nacional. que acei 
tamos a teoria da soberania limi 
tada com que se justificou a 
invasao de um pals como a Che
coslovaquia. N6s prezamos muito 
a independencia nacional e nao 
prescindimos de a defender em 
todas as circunstancias. 

DESVALORIZACAO 
DO ESCUDO 

Mas mudemos de assunto e 
falemos de outro ponto extrema 
mente importante que e desvalo
rizac;:ao. Antes de mais nada e 
indispensavel d izer que a desva
lorizac;:ao nao tem nada de dra 
matico. Outros paises. e outros 
paises importantes. o ministro das 

lorizac;:ao tem a ver com o mer
cado externo da nossa moeda. 
em relac;:ao as moedas estrangeiras. 
Mais nada do que isso. 

Alias. querer manter o Escudo 
chamado forte. e um artificio. um 
artificio que Salazar usou no pas
sado. quase como um «fetiche». 
para ele o essencial era ter moeda 
forte. mesmo que o Pals estivPsse. 

Raramente no mundo se viu uma ditadura ser 
capaz de se adaptar, depois de vencida, a demo
cracia, sem passar um grande periodo de insta
bilidade e mesmo de guerra civil. 

Financ;:as o lembrou. desvaloriza 
ram a sua moeda. Alias. a tlesva 
lorizac;:ao e outra das reflexoes que 
eu desejaria fazer. alias. ja foi fe ita. 
mas nao e demais sublinha- lo. 
nao tem nada a ver com o au 
mento dos prec;:os internos. a curto 
prazo. Portanto. atenc;:ao especula
dores: se procurarem aumentar os 
prec;:os em virtude da medida tom ada 
da desvalorizac;:ao do Escudo. isso 
e um crime de especulac;:ao e como 
tal sera punido. Nao ha nenhuma 
razao para no mercado interne 
aumentarmos os prec;:os. A desva-

como esteve durante tantos anos. 
na miseria. A lias. a desvalorizac;:ao 
deve- se. fundamentalmente. ao 
facto de haver muitas especula
c;:oes contra o escudo. 

Podemos dizer que muitos por
tugueses. que iam ali a Espanha 
ou recebiam emigrantes e amigos 
vindos do estrangeiro. guardavam 
moeda estrangeira nas suas gave
tas. e uma parte das suas pou
panc;:as ia justamente para guar
dar moeda estrange•ra. na pres
suposic;:ao de que o escudo se 
poderia desvalorizar. Por outro lado. 

havia este fen6meno de atrasar 
recebimentos estrangeiros para Por
tugal. de adiantar os pagamentos 
ao estrangeiro. sempre na espe
ranc;:a de com 1sso ganhar algum 
dinheiro. o que representava uma 
hemorragia tremenda para 0 erario 
publico. uma hemorragia de divisas. 

Atraves da desva lorizac;:ao. n6s 
encorajamos frontalmente as ex
portac;:oes. portanto. aumentando 
a produc;:ao interna Dificultamos 
as importac;:oes. e ai. ainda. au
mentamos a produc;:ao. na medida 
em que se terao de cnar produtos 
substitutivos para os produtos que 
vem do estrangeiro. criando novos 
postos de trabalho: e estamos a 
dar um incremento extraordinario 
ao turismo. Alias. como todos 
sabem. o turismo. neste momento. 
marcha bem em Portugal e atm
gimos OS numeros anterioreS a 
Revoluc;:ao de Abrtl. pela primeira 
vez. 

A desva lor izac;:ao encorajou. 
ainda. e penso que ira encorajar. 
os emigrantes a investlf em Por
tugal. quer os portugueses que 
trabalham no estrangeiro. quer ori 
gmarios de portugueses que se 
mantem ainda naturalizados. ou 
filhos de portugueses que se man-
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tem. de algum modo. ligados a 
Portu$jal. Sabendo. portanto. que 
o nosso dinheiro esta mais barato 
para eles. e evidente que podem 
multiplicar os investimentos em 
Portugal. Nesse sentido. uma das 
medidas tomadas foi a de aumen
tar a taxa de juro para os dep6-
sitos a prazo dos emigrantes. me
dida com que n6s contamos poder 
dinamizar muito justamente as re
messas dos emigrantes para Por
tugal. 

A desvaloriza~ao do escudo ira encorajar os 

emigrantes a investir em Portugal. Sabendo 

que o nosso dinheiro esta mais barato para 

eles, e evidente que podem multiplicar OS inves

timentos em Portugal. 

AU .MENTO 
DO CUSTO DE VIDA 

E evidente que a desvaloriza
<;:iio tem consequencias negativas 
e nao s6 vantagens. E uma das 
consequencias negativas. vai-se re 
·percutir. a prazo. como eu disse. 
no aumento do custo de vida. 
Poe-se. pois. um problema de 
rela<;:oes que se tem que estabe
lecer entre os rendimentos e. em 
particular. os salarios e os pre<;:os. 
rela<;:6es que tem que estar pro
gramadas e planificadas. 

N6s estamos entrando numa 
politica de sacriffcios. numa poli
tica de austeridade que o Povo 
portugues compreende. t por isso 
que n6s nao podemos deixar- te
mos que o dizer muito claramente
subir os salaries acima de um 
certo maximo. alias. eu penso 
que os sindicatos o compreendem 
perfeitamente. Nao podemos dei
xar subir os salarios acima dos 

1 5 por cento. E porque? Porque 
se o fizessemos entrariamos numa 
espiral dificil : desvaloriza<;:ao: infla
<;:ao: aumento de salaries; nova 
infla<;:ao; nova desvaloriza<;:ao. ai 
estariamos n6s precipitados numa 
situa<;:ao muito pr6xima da que 
viveu o Chile. 

UM FUTURO MELHOR 

«( . . . ) Vamos com rumo certo 
e vamos para uma situa<;:ao dife
rente daquela de onde vimos. 
Temos um plano a medio prazo 
que sera apresentado a discussao 
da Assembleia da Republica. em 
Maio pr6ximo. como esta dito 
no nosso Programa. Esse plano 
da um horizonte a todos os por
tugueses e da uma perspectiva 
de esperan<;:a para todos os por
tugueses. t um plano. a tres. qua
tro anos. um plano que visa trans
formar este Pais para os anos 80. 
de forma a criar em Portugal 
uma sociedade mais rica. mais 
jgualitaria. mais justa. sobretudo 

Nao somos nos, fa lando de independencia nacio
nal, que aceitamos a teoria da soberania limitada 
com que se justificou a invasao de urn pais 
como a Checoslovaquia. Nos prezamos muito 
a independencia nacional e nao prescindimos 
de a defender em todas as circunstancias. 
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uma sociedade mais livre. t um 
plano que se integra. perfeitamente. 
no grande projecto naciona l. que 
e a integra<;:ao no Mercado Comum. 
de forma a conseguir. para este 
Pais. niveis de vida verdadeira
mente europeus. 

Contra este projecto tem -se le
vantado tentativas varias de deses
tabiliza<;:ao. Rebentam bombas. sur
gem subitamente declara<;:oes preo
cupantes para os portugueses e. 
evidentemente. quem le a nossa 
lmprensa. aqui e ali. pode duvidar 
se n6s teremos a for<;:a. a capaci
dade e o bom-senso de sair da 
situa<;:ao dificil e de fazer enca
minhar este pais para um horizonte 
de esperan<;:a e para uma socie
dade melhor. 

Eu. nao e por ser optimista. 
e porque na situa<;:ao em que me 
encontro sei perfeitamente a qui lo 
que posso dizer. quero prometer 
aos portugueses que o futuro. o 
nosso pr6ximo futuro. sera melhor 
de que o passado. com menos 
incertezas. com menos angustia. 
com mais certezas e realidades. 
0 grande combate que todo o 
mundo tem seguido. e que foi 
verdadeiramente um com bate exem 
plar. tem sido o nosso combate 
pela liberdade e pela democracia. 
Raramente no mundo se viu uma 
ditadura ser capaz de se adaptar. 
d~pois de vencida. a democracia. 
sem passar um grande periodo 
de instabilidade e mesmo de guerra 
civil. 

N6s. hoje. em paz. na tranqui
lidade, temos uma democracia ins-



tituceonalizada. Mas para a man
ter. para ganharmos o combate 
em que estamos empenhados. deci 
didamente. precisamos de ganhar. 
tambem. o combate pela nossa 
economia. criar neste Pais uma 
situac;:iio de estabehdade econ6-
meca. absorver a ma•or parte do 
desemprego. constru1r uma eco
nomea agricola moderna compe 
ti teva. em termos europeus. 

Acabar e executar os grandes 
projectos industriais que temos 
em curso. como o plano side 
rurgico de Sines. o plano da 
er.ergia. o aproveitamento inte 
gral dos nossos recursos mineeros. 
Arrancar com um grande plano 
de modernizac;:iio da nossa mdus
tr ia. em termos europeus compe
titivos. reconstruir e desenvolver 
a nossa economea maritima. as 
pescas. as 200 melhas. os portos. 
a frota comercea . a construciio 
naval t uma tarefa de reconstru
c;:iio nacional imensa. e e nessa 
tarefa que devemos concentrar to
das as energias naciona1s. 

Somas. portugueses. um grande 
povo. Temos orgulho de sermos 
um grande povo T emos de saber 
construer um futuro digno da nossa 
Hist6rea e que garanta. aos nossos 
fllhos. uma vida de prosperedade. 
de liberdade e de paz. sem aqueles 
sobressaltos. aquelas dificuldades 
e angustias que conheceram os 
homens da minha geraciio t para 
isso que eu os convido. portu
gueses.» 

AUMENTADAS AS TAXAS 
DE JURO DOS DEPOSITOS 
A ORDEM E A PRAZO 

Considerando que «a expe
ri6ncia recolhida recomenda a 
necessaria e urgente clarifica~Ao 
do estatuto juridico dos dep6-
sitos. eliminando os riscos de 
uma eventual actua~Ao diferen
ciada das instituit;6es que inte
gram o sistema banclllrion, um 
diploma recentemente aprovado 
pelo Conselho de Ministros e j{ll 
publicado no « Dilll r io da Repu
blica». determina que as insti
tuit;6es de credito, nos dep6sitos 
a prazo, podem acordar com os 
seus depositantes a mobilizat;iio 
antecipada. t otal ou parcial, das 
quantias. embora atribui ndo-lhes 
uma taxa de juro inferior a cor
respondente ao tempo decorrido 
ate ao levantamento. 

Os Bancos procederAo a emis
sllo de urn titulo nominativo, re
presentativo do dep6sito a p razo. 
na data da sua constituit;Ao, que 
nAo e transmissive! por acto 
«inter ViVOSII. 

Entretanto, este tipo de pou
pancas e objecto de novas taxas 
de juro, tornadas publicas por 
avisos emitidos palo Ministerio 
das Finan~as, que podem elevar
-se ate 13 por canto ao an o. 
No primeiro, segundo, tercei ro 
e quarto anos de dep6sito as 
taxas niio podem ser superiores 
a. respectivamente, 12.. 12.25, 
12.50 e 12,75 por canto. SAo 

ainda institucionalizados os limi
tes de 5, 7,5, 11 e 12 por cento 
para os dep6sitos a prazos supe
riores a trinta, noventa, cento 
e oitenta dias e a um ano, res
pectivamente. 

Quanto aos dep6sitos a ordem 
regista-se urn tratamento dife
renciado para a Caixa Geral de 
Dep6sitos e estabelecimentos 
8$peciais com a taxa de 4 por 
canto para os dep6sitos de pes
soas indivlcluais ate a impor
tAncia de 70 mil escudos, e a 
manuten~iio da taxa de 1 por 
canto para os dep6sitos de pes
soas individuais. Os dep6sitos 
de outras entidades continuam 
sem abonar qualquer juro, en
quanto que os dep6sitos acima 
de 70 mil escudos passam a 
receber 2 por cento de juro 
ao ano. 

0 Banco de Portugal deter
minou. por outro lado, os novos 
valores das taxas a cobrar pelas 
operac;:Oes activas das institui
t;6es de credito : 10,25 por cento 
nas operat;6es a prazo nllo supe
rior a 90 dias, 10,75 por cento 
ate cento e oitenta dias, 12 por 
canto ate um ano, 12,75 por 
canto ate do is a nos, 13,75 por 
canto ate c inco anos. 14,25 por 
cento ate sete anos e 14.75 por 
canto a prazo superior a sete 
a nos. 

NORDESTE TRANSMONTANO ferro das minas de Moncorvo 
(investimento superior a 4 milh6es 
e 200 mil cantos). desenvolvimento 
de varias acc;:6es de prospecc;:iio de 
urania. ouro e de tungtenio ( Moga
douro, Valpa~;:os, Mirandela. 
Jales e Penedono) . 

PROJECTOS EM CURSO 
Nos fins do mes de Janeiro. 

uma comitiva de que fazia parte o 
Primeiro ministro e outros gover
nantes. visitou terras do d1stnto de 
Braganc;:a. com o f1m de observar 
e de se inteirar de alguns projec
tos de desenvolvimento industrial 
e agro-pecuario. Nessa altura a 
Secretaria de Estado da Coorde
nac;:iio Econ6mica distribuiu um 
comunicado em que sao descritas 
sumariamente as acc;:oes de desen 
volvimento que o Governo vai 

fmancear. ainda este ano. no Nor
deste transmontano Dado o grande 
enteresse deste projecto. especial
mente para aqueles dos nossos 
leitores que sao naturais de Tras
-os-Montes. aqui deixamos um 
resumo desse documento. prome
tendo vol tar ao assunto nos pr6-
ximos meses. 

INDUSTRIA 

Lanc;:amento da empresa Fer
rom•nas para o aproveitamento do 

. 
AGRICULTURA 

Os aproveitamentos hidro-agri
colas do Nordeste representam um 
investimento total da ordem dos 
84 400 cantos e distribuem-se 
pelos empreendimentos seguintes : 
Aproveitamento hidro-agricola do 
Vale da Vilari ~;:a: enicio da cons
truc;:iio da barragem de S. Justa 
e das redes de regra de Burga 

7 



e de S. Justa. lnicio do estudo do 
projecto da Varzea da Vilaric;:a e 
de outras pequenas barragens . 
Aproveitamento hidro-agricola de 
Macedo de Cavaleiros com o 
inicio da construc;:ao da barragem 
do Azibo . 

SIVICULTURA 

Incremento. a ritmo acelerado. 
das acc;:oes a nivel florestal. ou 
seja : acc;:oes de arborizac;:ao na 
serra de Bornes e na de Moga
douro, e acc;:oes de silvo -pasto
ricia serrana. a semelhanc;:a do que 
se fez no baldio de Montesinho. 
Uma outra obra se projecta no 
baldio de Deilao - Guadarmil , 
que engloba arborizac;:ao. arrotea
mento de terras. melhoramento ou 
instalac;:ao de pastagens. apoio a 
f loresta privada. defesa contra 
mc~ndios e apoio ao coopera 
vismo florestal; 
PECUARIA 

Expansao das pastagens e cul 
turas forrageiras e racionalizac;:ao 
da cultura do milho; organizac;:ao 
da recolha do Ieite no nordeste. 
com a instalac;:ao de 23 salas de 
ordenha mecanica ; um centro de 
suin1cultura no Cachao; 

HABITACAO 
E SANEAMENTO BASICO 

Construc;:ao de 1 00 fogos em 
Bragan<;a ( Lar Transmontano) . 
Prev~-se ainda a construc;:ao de 
674 fogos (no valor de mais de 
100 mil contos) no distrito de 

Bragan <;a . Abastecimento de 
agua e redes de esgoto (no valor 
de 91 mil contos). 

ENERGIA 

lnicio da explorac;:ao do 
empreendimento hidro
-agrlcola da Valeira que produ
zira em media por ano. cerca de 
800 CWH (8% do total da produ
c;:ao nacional da energia de origem 
hidrica). Como empreendimento 
do Pocinho, que entrara em explo 
rac;:ao nos fins de 1980. o rio 
Douro sera navegavel a montante 
do Pocinho. Cerca de 40 aldeias 
de diversos concelhos serao bene
ficiadas com electrificac;:ao. 

· TRANSPORTES 

Construc;:ao da via ferroviaria 

que liga o Pocinho a Vila Franca 
das Naves, numa extensao de 
45 km e que se destina a dar 
escoamento ao minerio das minas 
de Moncorvo. Prev~-se ainda a 
construc;:ao do aer6dromo de Bra
gan<;a (16 mil contos). 

EDUCACAO. SEGURANCA 
SOCIAL. SAODE E TURISMO 

Financiamento de 15 mil contos 
para a Escola do Magisterio Prima
rio de Bragan<;a. Financiamentos 
para equipamentos destinados as 
pessoas idosas. a menores priva
dos de familia. a creches e jardins 
de infancia. Financiamentos a apli
car no sector da saude (9000 con
tos) e no turismo (na pousada de 
S. Bartolomeu e na estalagem de 
Braganc;:a). 

ESTA REVISTA E PARA OS EMIGRANTES. 
DIVULGUE-A ENTRE OS SEUS AMIGOS 
E CAMARADAS DE TRABALHO. 
RECOMENDE A SUA ASSINATURA. 
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COMPLEXO INDUSTRIAL DE SINES 
0 complexo industrial de Sines. 

depois de varias hesita<;6es. encon
tra-se ja numa fase adiantada de 
constru<;ao. Se tudo correr con
forme as actuais previs6es podera 
estar complete em 1983. 

A sua ampl itude e importancia 
torna -se bem patente nos numeros 
(valor global de 65 milh6es de 
contos; postos de trabalho cria-

, dos: 40 mil ). e sobretudo pelo 
que as suas principais unidades 
fabris representam para as infra
-estru turas de base e para o relan
<;amento industrial do nosso pais. 
Eis um resumo das suas unidades 
fabris mais importantes: 

- a refinaria. com capacidade 
para 10 mil hoes de toneladas 
de petr61eo. or<;amentada em 
1 6 500 mil hoes de contos : 

-a industria de petroquimica. 
no valor de 17 milh6es de ' 
contos: 

- o complexo portuario no va 
lor de 10 mil hoes de contos : 

-a siderurg ia que ronda os 
15 milhoes de contos; 

- a rede , ferroviaria que esta 
estimada em 5 milh6es de 
contos. 

M uitas outras industrias ali se 
irao f ixar depois da entrada em 
labora<;ao da refinaria. que se preve 
seja no fim deste ano. Pensa -se 
que em Junho ou Julho ja possa 
atracar no porto o primeiro navio 
(de 135 mil toneladas) com petr6-
leo bruto e que no fim do ano 
os barcos descarreguem combus 
tiveis. ate 500 mil toneladas cada 
um. 

E a Petrogal. empresa publica 
resultante da Petrosul. Sacor. Sonap 
e Cidla. a entidade encarregada 
desta obra que custara 16 500 
milh6es de contos: 4.5 milh6es 
de contos para pagar os encargos 
com os f inanciamentos estrangei
ros e 1 2 milhoes para o material. 
custos de engenharia e de mao
-de-obra. 

Ai se vao produzir propano 
(18 0 400 tone ladas I butano 

(345 900 toneladas) I isopentano 
(117 500 toneladas) I gasolina 
ligeira (118 600 toneladas) I pe
tr61eo (688 000 toneladas) I «fuel
-gas» (65 000 toneladas) I gas61eo 
(1 380 700 toneladas) I gasolina 
de alto indice de octanas (648 000 
toneladas) I gaso l i na pesada 
(1 300 000 toneladas) I gas61eo 
pesado (700 000 toneladas) I as
falto (128 500 toneladas). 

0 · terminal portuario foi adju
dicado em 1973 a uma f irma ita-

Iiana e o terminal mineraleiro que 
estara pronto em 1 983 ultrapas
sara os 10 mil hoes de contos. 
Neste momento. encontram -se em 
fase ad iantada de constru<;ao os 
3 pri meiros terminais: o que vai 
ate 135 mil toneladas. outro ate 
350 mil toneladas e um outro 
ate um milhao de toneladas. 

Na siderurgia do complexo. com 
capacidade ate 1 500 milh6es de 
toneladas. vai ser utilizado o ferro 
de Moncorvo e as pirites de A ljus-
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Visra aerea da refinaria de Smes 

EMISSOES DE RADIO 
PARA PORTUGUESES 

NO ESTRANGEIRO 
Horario de emissao - de segunda a sabado. das 20 as 21 h. 

- ao domingo. entre as 1 2 e as 1 3 h. 
Banda - onda curta (SW) 
Comprimento de onda -de segunda a sabado. em 31 014 

metros 
- aos domingos. em 49 metros 

Noticiarios : 
Regional - de segunda a sabado. as 20.15 h. 
Nacional. estrangeiro e desporto- de segunda a sabado. as 

20.30 h. 
Ou <;a ainda : 
Rev1sta da semana - aos domingos. as 12.30 h. 
Programa infantil- aos domingos. as 12.15 h. 
Programa de higiene alimentar- as sextas. as 20.15 h. e um 
suplemento que e o resumo do que se passa no dia -a-dia 

Entre as rubricas e os notic iarios. transmite-se diariamente 
musica portuguesa. alternada com informa<;oes tecnicas da 
S. E. E .. e ainda respostas as cartas dos emigrantes. 

trel. Encontra se ja em constru<;ao 
uma rede de caminho de ferro 
para transportar esses materiais e 
urn complexo rodov1ario. 

Na Petroquimica a base fun
damental sera uma fabrica de eti
leno com a capac• dade para 350000 
toneladas por ano. e que entrara 
em funcionamento no f inal de 
1977. Havera a1nda fabricas de 
polietileno. pol1propileno. poli- es
tireno e borracha de estireno-buta
dieno. 0 produto final mais impor
tante e 0 de plastico. 

Trabalham actual mente em Sines. 
no seu conjunto. mais de nove 
mil operarios. em empreitadas que 
vao desde o saneamento ·basico 
e constru<;ao de esta<;oes de agua 
ate a constru<;ao de emissaries 
submarines. com 2400 metros de 
comprimento. que sao colocados 
a mais de 40 metros de profun
didade. 

Entretanto. segundo palavras do 
governador do Banco de Portugal. 
Silva Lopes. e necessaria «reava
liar capazmente o projecto de 
Sines». Apesar de o relat6rio de 
R. Eckaus e L. Taylor feito para 
a Conferencia sobre Economia Por
tuguesa apontar os erros de pre
visao e o gigant1smo do projecto. 
o Governo prossegue com o pro
jecto de Smes. pelo menos nas 
suas un1dades essenciais - retina
ria. petroquimica e porto- atraves 
de dinheiro fac:ultado por inter
medic do Banco de Portugal. Alem 
de 1 milhao e 200 mil contos 
postos a dispost<;ao do Gabinete 
de Sines por urn cons6rcio. criado 
por recomenda<;ao daquele banco. 
vao ser negoc1ados em ltalia. 2 mi
lhoes de contos com os bancos 
que apo1am a Condotta. firma ita
liana encarregada da constru<;ao 
do porto de S1nes. Foram ainda 
assegurados pela Caixa Geral de 
Dep6sitos e pelo Banco de Fomento 
mais 2 milhoes e 100 mil contos 
que serao aplicados na constru<;ao 
de habita<;oes. de infra-estruturas 
e no saneamento basico. 



SALARIOS MiNIMOS 
NACIONAIS 

Reunido em conselho. o Governo 
aprovou o decreto que estabeleceu 
a nova tabela de salarios mfnimos 
nacionais dos trabalhadores por
tugueses. Assim. a partir de Ja
neiro deste ano. sao garantidas 
as remunera96es mfnimas mensais 
de 3500SOO a todos os trabalha 
dores rurais permanentes (os que 
sao pagos ao mes) e urn salario 
minimo de 4500$00 por mes a 
todos os restantes trabalhadores 
por conta de outrem. a excep9ao 
dos trabalhadores do servi90 do
mestico. Aos trabalhadores com 
menos de 20 anos e garantida a 
remunera9ao minima mensal igual 
a 50 por cento dos salarios acima 
referidos. sem prejufzo do prin
cipia estabelecido: «a trabalho igual 
corresponde salario iguah>. 

Tambem se estabeleceu a remu 
nera9ao maxima mensal de 50 mil 
escudos para qualquer traba lha 
dor ao servi90 de qualquer empresa 
(privada. publica e nacionalizada) . 
e se aprovou uma proposta de 
lei relativa as remunera96es dos 
presidentes das camaras munici 
pais e vice-governadores civis. 

Entretanto. o M inisterio do Tra 
balho publicou os resultados dum 

inquerito relativo a dados do mes 
de Setembro de 1975. que man 
tern a sua actualidade. em razao 
de terem estado praticamente con
gelados desde essa data os con
tratos colectivos de trabalho. Eis 
alguns numeros desse inquerito. 
que nao abrange nem a fun9ao 
publica nem a agricultura: 

• Salario medio mensa I: 6338$00; 
• Salario medio mensa I: 525 7$00. 

nas empresas com menos de 
20 t rabalhadores; 

• Salario medio mensa I: 7306500. 
nas empresas com mais de mil 
trabalhadores; 

• Salario medio mensal dos ho
mens: 6826S00; 

• Salario medio mensal das mu
lheres : 49 33500; 

• Remunera96es mais altas: nos 
bancos. seguros. electricidade 
e agua; 

• Remunera96es mais baixas: nos 
texteis. madeira. cortic;:a. ves
tuario e cal9ado; 

• Sector da «produ9ao» e o «nao 
qualificado»: eng loba 70 por 
cento da mao-de-obra; 

• Sector «qualif icado» e «altamente 
qualificado»: 30 por cento. 

NOVO SILO 
PORTUARIO 

Vai ser construfdo. na mar
gem sui do T ejo. um grande 
silo com a capacidade de arma
zenar 120 mil toneladas de 
cereais. Esta nova estrutura 
portuaria no valor de 400 mil 
comas e que levara 2 anos e 
meio a ser conclufda. vem 
resolver o problema de arma
zenamen;o portuario de cereais. 
cuja.-dfPacidade actual da ape
nas para 10 dias de consumo. 

0 novo silo de Palem;a tera 
s6 por si uma capacidade para 
24 dias de consumo nacional 
de cereals. Preve-se que em 
Sines. seja construido outro 
grande silo portuario. que per
mira uma reserva estrategica 
de cereais. de maneira a pre
caver as flutuar;6es de prer;os 
verificados frequentemente no 
mercado internacional. 

SUBSiDIOS 
PARA 
A HABITA<;AO 

A Secretaria de Estado da 
Habitat;ao e Urbanismo con
cede subsidios nao reembolsa
veis a varias entidades. desti
nados a construt;ao de casas. 
em diversos pontos do pais. 
0 montante de 151 826 000$00 
foi assim distnbuido: 

- As camaras municipais de 
Almodovar. de Angra de He
roismo. da Figueira da Foz. da 
Guarda. de Portalegre e de 
P6voa de Varzim. 

- As cooperativas de habi
tat;ao econ6mica no Fogue
teiro. em Sesimbra e em Lisboa. 

- A associar;6es de mora
dares em Marim. Portimao. 
Alcacer do Sal, Camarate. Lou
res. Catujal. Moscavide. Oue
luz. Laveiras. e Alhandra. 

- E ainda: a Caritas Dioce
sana de Coimbra e ao Centro 
de Assistencia Social de Sal
vaterra de Magos. 
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NOVA REDE DE AUTO-ESTRADAS 
Encont ra-se j a em constru 

~;:ao uma nova rede de auto
-estradas que, embora atin 
gindo mais proximamente o 
litoral do Pais, porque mais 
industrializado, ira beneficiar 
as outras regioes do interior. 
Essenc ialmente, o plano com
preende duas vias em cada 
sentido, a ligar as duas prin
cipais cidades do Pais - lis
boa e Porto -, prolongando-se 
para o norte ate a zona indus
trial de Braga e Guimaraes e 
a sui ate Setubal. Um outro 
ramo ligara, mais tarde, lisboa 
a Cascais. 

Nest a aitura, para alem dos 
tro~;:os de lisboa-Vila Franca 
e lisboa-Foaueteiro que estao 
ao serv i ~;:o ha varios a nos. da-se 
co mo certa a abertura ao trftn 
sit o, talvez em Maio pr6ximo, 
dos tro~;:os de Vila Franca 
-Carregado (8 km) e depois 
o tro~;:o de Fogueteiro-Coina 
(10 km) . 

Encontram-se tambem em 
constru~;:ao adiantada os se
guintes tro~;:os: Carregado 
-A veiras de Cima (15 km), 
Carvalhos- S. Joao da Madeira 
(18,3 km), Condeixa-Coimbra 
( 14,6 km) e Co ina- Setubal 
(cerca de 20 km) . 

Rec entemente, a B RISA 
- concessionaria das auto
estradas de Portugal - entre- . · 
gou a OPCA (uma empr~sa de . 
constru~;:ao nacionalizada) as 
o bras do lan~;:o Carvalhos- lou
rosa, numa extensao de 18 km 
e no v alor de mais de 600 mil 
~ontos. Prev~-se que esta rede 
e auto-estradas, num total 
a 410 km, estara concluida 

em 1985. 
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MEDICOS PARA A PROViNCIA 
Mais de 620 medicos iniciaram 

em Fevereiro mais um periodo de 
servi<;o na provincia. distribuidos por 
varies distritos numa rela<;ao pre
vista de um medico por dois mil 
habitantes (a percentagem anterior 
era de um medico para seis mil). 

Para alem das vantagens da assis
tencia medica em geral. de que as 
popula<;oes estavam ate agora care
cidas. espera-se que esta actua<;ao 
- iniciada em 1975 - venha a tra-
zer progresses no campo da medi
cina preventiva. na difusiio de normas 

sanitarias e no incremento de partos 
com assistencia medica. 

Os medicos que estiio a prestar 
assistencia em Casas do Povo. em 
hospitais concelhios e distritais. to 
ram enviados para lugares nas regioes 
de Bragan<;a (42). Braga (31 ). Viana 
do Castelo (36). Porto (6). Vila 
Real (39). Viseu (52). Aveiro (17). 
Coimbra (11 ). Guarda (32). Castelo 
Branco (22). Portalegre (28 ). Leiria 
(24). Santarem (60). Lisboa (1 4). 
Setubal (2 1 ). !:vora (44). Beja (61 ). 
Faro (38). Madeira (16) e A<;o
res (30). 



ALIMENTA<;AO 

IMPORTANTES ESTUDOS 
COM VISTA A AUTO-SUFICIENCIA 

0 nosso Pais e altamente defi
cittnio em materias-primas e pro
dutos alimentares. resultando dai 
serios problemas. particu larmente 
no dominio da balan<;:a comercial. 

Em 1974. as importa<;:oes de 
produtos alimentares atingiram os 
23 mi lhOes de contos e no ano 
transacto. esse mesmo defice foi 
de 25 milhoes de contos. 

Apesa r. porem. de alguns factos 
positivos (como no caso do trigo 
em que a importa<;:ao tem vindo 
a baixar). e evidente que a situa
<;:ao global no dominio da carencia 
de produtos alimentares e muito 
grave. justificando que se pro
curem urgentemente sol u<;:oes capa
zes de superar em breve prazo 
esta situa<;:ao. Tanto mais que e 
perfeitamente possivel elevarmos 
substancialmente a produ<;:ao de 
certos produtos. nomeadamente. 
por exemplo. a dos cereais. como 
demonstrou recentemente um es
tudo elaborado pelo Centro de 
Estudos Agron6micos da CUF. 

t porem ainda mais urgente 
que se fa<;:am estudos profundos 
para avaliar quais sao as nossas 
possibilidades na produ<;:ao de ou-

tros produtos ali mentares essen 
ciais tais como o a<;:ucar. a carne. 
os 61eos. 

E esta uma questao vital para 
o pafs: aproveitar os recursos de 
que dispomos. seleccionar as cul
turas em fun<;:ao da qualidade e 
aptidao dos terrenos e criar as 
condi<;:oes favoraveis para que a 
nossa produ<;:ao possa vir a abas
tecer as popula<;:oes de norte a sui. 

0 estudo feito pelo Centro de 
Estudos Agron6micos da CU F para 
os d ist ri tos do Noroeste de Por
tugal (Braga. Viana do Castelo. 
Porto) refere nomeadamente que 
e possivel fomentar a produ<;:ao 
do milho (responsavel por um 
gasto de divisas da ordem dos 
5 milhoes de contos por ano) . 
E acrescenta: «tres dos quatro 
distritos do Noroeste tem poten
cialidades para subir a produ<;:ao 
de milho das 200 mil toneladas 
para 500 mil. Diagnosticadas em 
termos gerais as causas das baixas 
produ<;:oes. procura-se definir uma 
metodologia que conduza a apli
ca<;:ao dos remedios que permitam 
o fomento da produ<;:ao. Ha numa 
primeira fase. que explorar a capa-

Novos processos poderao fazer aumentar as colheicas 

TiTUlOS 
FIDES E FIA 

Estao a ser creditados em 
comas bancarias aos respecti
vos detentores. muitos deles 
emigrantes. os juros vencidos 
pelos tltulos FIDES e FlA. 
entre 74 de Julho de 7976 e 
74 de Janeiro de 7977. Cal
cula-se que o montante desses 
juros seja de~ 7 90 mil hares de 
co()1es-:' resultantes do credito 
de 10$10 por cada titulo FIA 
e 74$20 por cada titulo FIDES. 
Mas. acrescenta-se. apenas sao 
liquidados os juros correspon 
dentes aos tltulos depositados 
em instuti96es bancarias. 

VAlE DO MONDEGO 

Foram muito grandes os pre
jufzos causados pela inunda-
980, no mes passado. na agri
cultura do Baixo Mondego. 
sobretudo na cultura do arroz 
que ocupa um Iugar dos mais 
importantes na regiao e tam
Mm nas culturas do milho e 
do feijao. Para atenuar esses 
prejufzos calculados em cerca 
de 700 mil contos. o Governo 
concedeu um subsfdio de 50 
m1J COntOS. 

Os agricultores da regiao. 
reunidos para tentar estabele
cer a maneira de distribuir das 
indemniza96es. enviaram 
ao Presidente da Republica e 
ao ministro da Agriculture e 
Pescas. uma mo9ao que defen
dem o seguinte: deve dar-se 
prioridade aos pequenos e me
dios agricultores. e. nas searas. 
as do arroz. do milho e do fei
jao. Pedem tamMm que as 
indemniza96es sejam atribuf
das em fun9ao do rendimento 
medio dos tres ultimos anos e 
que a sua distribui980 seja 
estudada em conjunto com as 
organiza96es da lavoura 
(cooperativas e Iigas de agri
cultores). 
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c1dade das variedades regionais 
pela pratica de melhores fertiliza 
c;:oes minerais. abnndo caminho 
a posterior correcc;:ao da acidez 
dos solos e a introduc;:ao de milhos 
hfbridos mais produtivos. Ha que 
fazer. desde ja. inqueritos as con
dic;:oes em que se processa a 
produc;:ao de milho e instalar cam
pos de demonstrac;:ao das praticas 
culturais com impacto positivo na 
produtividade da cultura». 

Os distritos de Braga. Viana do 
Castelo e Porto produzem cerca 
de 200 mil toneladas de milho 
com o valor de um milhao de 
contos. Esta produc;:ao e obtida 
em 120 mil hectares com a produ
tividade media de 1 700 kg/ha. 

Mas. estas produc;:oes ficam muito 
aquem do que se podera obter 

ASSINATURAS 

• T odos os documentos ( che
ques. ordens de pagamento. 
vales do correio. etc.) para 
pagamento da assinatura da 
Revista. devem ser dirigidos 
a Secretaria de Estado da 
Emigrac;:ao. 

e Tratando-se de renova9ao da 
assinatura. informe. sempre 
que possivel. desde quando 
e assinante e qual 0 primeiro 
numero que recebeu. 

• Caso mude de residemcia. 
comunique-nos o mais rapi
mente possivel. 
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na regiao. facto que resulta de 
as terras serem pobres porque 
muito acidas (50%). muito care
cidas de f6sforo e pouco providas 
de potassio. Outras causas sao a 
fraca adubac;:ao que ainda por 
cima nao ajuda a corrigir a acidez 
das terras e por fim o pouco 
uso que se faz de sementes melho
radas. os milhos hfbridos. etc. 

lsto tudo foi confirmado por 
algumas experiencias ja realizadas 
no Noroeste pelo Centro da CUF. 
as quais deram bons resultados 
e demonstraram que a curto ou 
medio prazo e possivel atingir 
boas medias de produc;:ao. 0 No
roeste podera produzir a medio 
prazo 500 mil toneladas de milho 
valendo 2.5 milhoes de contos. 
o que se traduzira numa sign ifi 
cativa economia de divisas. 

ALGUMAS 
EXPERIENCIAS 

Em quatro freguesias dos con
celhos de Braga e Barcelos foram 

estabelecidos em 1975 alguns en
saios simples de adubac;:ao e cor
recc;:ao do solo. em campos de 
milho de cinco lavradores. com 
a finalidade de os seus resultados 
servirem de base a acc;:oes de divul
gac;:ao local. Em resumo. depois 
dessas experiencias. tiraram-se as 
seguintes conclusoes. 

- podem melhorar-se as pro
duc;:oes e os rendimentos dos 
milhos regionais com melho
res adubac;:oes: 

- os milhos hfbridos devem ser 
de introduc;:ao posterior a 
melhoria do solo (correcc;:ao 
e adu bac;:ao); 

-a calagem deve ser restrin 
g ida aos solos mais acidos. 
sobretudo quando os niveis 
de produc;:ao sao baixos. Tam
bern nao se deve fazer em 
terras mal drenadas (enchar
cadic;:as) ; 

- a calagem deve ser estimu
lada por subsfdios e creditos 
(com um prazo de 2/3 anos) . 
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Em terras mais ricas em f6sforo 
e com boas aduba<;oes azotadas 
os milhos tiveram altas produ<;oes. 

FOMENTAR A CULTURA 
DO MILHO 

Para levar a bom termo as 
ac<;oes de fomento da cultura do 
milho e a medio prazo possamos 
ter elevadas produ<;oes unitarias. 
M que contar com o seguinte: 

A grande produ<;ao (90 %) pro
vern actualmente das regioes a 
norte do Tejo. contribuindo s6 o 
Noroeste com mais de 50 %. nao 
sendo por outro lado facil de 
alterar esta situa<;ao. 

As produ<;oes sao baixas porque 
se aduba mal. nao se corrige a 
acidez das terras e se usam semen 
tes pouco produtivas. 

t necessario corrigir a acidez 
das terras dos tres distritos mais 
setentrionais do Noroeste com a 

... 

aplica<;ao anual de quantidades 
de calcarios da ordem das 1 00 
mil toneladas. o que levara alguns 
anos. Para ac<;oes em larga escala 
neste dominio. havera que. em 
primeiro Iugar. organizar a pro
du<;ao. a rede de transportes e 
distribuic;:ao. atribuir subsidios de 
aplica<;ao de calcarios e fornecer 
creditos amortizaveis em 2/3 anos. 

Nao podemos. de imediato. alar
gar substancialmente a superficie 
de milhos hibridos; e tarefa que 
levara varios anos a realizar-se. 
pois implica a produ<;ao de volumes 
muito maiores que os actuais de 
sementes de qualidade e bem adap
tadas aos condicionalismos das 
explora<;oes nortenhas. lnteressa 
por conseguinte aproveitar melhor 
a capacidade produtiva dos milhos 
regionais que actualmente ocupam 
na ordem dos 80 % ou mais da 
superficie cultivada. capacidade 
essa que esta Ionge de ser bem 
aproveitada. 

. s 
not\c\a ,,es 

brev 
NOVOS FILMES 
PORTUGUESES 

0 lnstituto Portugues de 
Cinema divulgou os numeros 
e os names dos filmes portu
gueses produzidos em 1976. 
alguns dos quais se encontram 
ainda em fase laboratorial. 

Assim. pela CINEMATECA 
foram produzidos os filmes: 
«0 MEU NOME t .. . » de Fer
naj)..(Jo- Matos da Silva e 

«ANTES A MORT£ QUE TAL 
SORT£». de Joao Matos Silva. 

0 CENTRO PORTUGUES 
DE CINEMA produziu «ANTES 
DO ADEUS». uma realiza<;ao 
de Rogerio Ceitil. 

A CINEQUANON produziu 
os filmes «HORAS DE MARIA». 
de Ant6nio de Macedo e «CON
FEDERA(;AO». de Luis Ga!vao 
Teles. 

As restantes produ<;6es sao: 
«S ... ».de Ant6nio Faria; <<Zam
bujal». de Luis Couto; «Conti
nuar a Viven>. de Cunha Teles; 
«N6s Por Ca Todos Bem» . 
de Fernando Lopes e ainda os 
filmes «Recompensa». de Artur 
Duarte. «0 Beijo da Vida». 
de Teixeira da Fonseca e «Can
tico Final». de Manuel Gui
maraes. 

BAR RAG EM 
DO DEGEBE 

Foi adjudicada. por quase 
55 mil cantos. a empreitada de 
constru<;ao da barragem do 
Monte Novo. no rio Degebe. 
que fica a 15 km de tvora e 
se destina a garantir o abaste
cimento de agua aquela cidade 
alentejana e a outras localida
des da regiao. Ate estar con
clulda. no. outono de 1978. 
a popula<;ao continuara a con
tar com as reservas da barragem 
do Divor e com a agua arma
zenada no a<;ude provis6rio 
do Degebe. 
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0 DIVORCIO 
NA ACTUAL LEI PORTUGUESA 

As leis portuguesas do div6rcio sofreram i m po rtant es mod i 
f ica~;oes nos ultim os tempos. Dado que ha muitos emigrantes 
portugueses residentes no estrangei ro com interesse em reg ula
r izar a sua s itua~;Ao , apo ntam -se, seguidamente, os aspect os 
mais impor tantes do actual reg ime legal sobre o assunto . 

No caso de um dos c6njuges 
separados pretender a conversao 
da separac;:ao em div6rcio e des
conhecer o paradeiro do outro 
c6njuge. devera na mesma fazer 
o requerimento. 0 outro c6njuge 
sera notificado por edital e. se 
nao houver oposic;ao dentro de 
1 5 dias. e logo decretada a sen
tenc;a do div6rcio. Na hip6tese 
de um dos c6njuges se recusar 
a assinar o requerimento. a parte 
que pretende o div6rcio devera 
requere-lo na mesma forma. ap6s 
o que o outro c6njuge sera noti
ficado para se opor. Como a opo
sic;:ao s6 pode fundamentar-se na 
reconciliac;:ao dos c6njuges. desde 
que tal nao se verifique a sentenc;:a 
sera logo decretada. 

1. As alterac;:oes introduzidas 
na lei orientaram-se no sentido 
da simplificac;:ao das formalidades 
para obter o div6rcio. dando pos
sibilidades a muitas pessoas de 
refazerem a sua vida e acabarem 
com situac;:oes irregulares gerado
ras de infelicidade. designadamente 
no que respeitava aos filhos nas
cidos de casais impedidos de nor
malizar a sua situac;:ao pelo casa 
mento. Claro que. com estas me
didas. o Governo Portugues nao 
teve em vista fomentar ou acon
selhar os div6rcios. antes pelo 
contrario. entende-se que seria 
desejavel a estabilidade no seio 
familiar. Simplesmente. em face 
de situac;:oes de rotura irremediavel. 
e preferivel encarar a questao com 
realismo e permitir que os casais 
desavindos possam adoptar as me
didas adequadas ~s circunstan 
cias. 

2. A medida mais importante 
foi. evidentemente. a de perm1t1r 
o div6rcio ~s pessoas casadas 
pela lgreja. Ate agora. apenas 
podiam requerer a separac;:ao judi 
cial de pessoas e bens. nao se 
podendo voltar a casar. Ora. todos 
os que se encontram nesta situa
c;:ao. bastar-lhes-a requerer a con
versao da separac;:ao judicial de 
pessoas e bens em div6rcio. 

3. Por outro lado. passou a 
ser permitido 0 div6rcio por mutuo 
consentimento (isto e. aquele em 
que o marido e mulher estao de 
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acordo em requerer o div6rcio) . 
Anteriormente o div6rcio s6 podia 
obter-se pela conversao da sepa
rac;:ao judicial de pessoas e bens 
ou pelo div6rcio litigioso (desde 
que nao se tratasse de Casamento 
pela lgreja. pois neste caso nao 
havia div6rcio). 

4. Para aqueles que se encon
tram na situac;:ao de separados 
judicialmente de pessoas e bens 
e muito simples obter a conversao 
em div6rcio. Basta que dirijam 
ao Tribunal onde foi decretada 
a separac;:ao judicial de pessoas 
e bens um requerimento - cujo 
formulario se encontra ate. em 
regra. afixado nos Tribunais -
assinado pelo marido e mulher. 
com as assinaturas reconhecidas 
por notario. Nao e preciso cons
tituir Advogado. Oepois de pagas 
as custas judiciais - que impor
Jam em cerca de 1200S00- a sen
tenc;a de div6rcio e decretada sem 
mais formalidades. Ouer dizer: nem 
sequer e necessario que o marido 
ou a mulher comparec;:am no Tri
bunal. 

5. Desde que ambos os c6n
juges estejam de acordo. o div6rcio 
por mucuo consentimento e bas
tante simples de obter. Todavia. 
s6 podem requerer este div6rcio 
os conjuges casados ha mais de 
dois anos e que hajam completado 
25 anos de idade. Desde que 
estas duas condic;oes se verifiquem. 
o requerimento para o div6rcio 
por mutuo consentimento sera assi
nado por ambos os c6njuges ou 
pelos seus procuradores e ins
truido com os seguintes documen
tos: 

No caso de urn dos conjuges separados pretender 
a conversao da separac;Ao em div6rcio e des
conhecer o paradeiro do outro conjuge, devera 
na mesma fazer o requerimento. 0 outro conjuge 
sera notificado por edital e, se nAo houver opo
si~ao dentro de 15 dias, e logo decretada a sen
ten~a do div6rcio. 



a) Certidao de narrative com
plete do registo de casamento; 

b) Certidao de nascimento dos 
cOnjuges; 

c) Relac;ao especificada dos bens 
comuns. com indicac;ao dos res
pectivos valores; 

d) Acordo que hajam celebrado 
sobre o exercicio do poder pater
nal relativamente aos filhos meno
res. se os houver; 

e) Acordo sobre a prestac;ao 
de alimentos ao cOnjuge que carec;a 
deles; 

f) Certidao de convenc;ao ante
nupcial e do seu registo. se os 
houver; 

g) Acordo sobre a atribuic;ao 
do direito ao arrendamento. 

Notem-se dois aspectos impor
tantes no div6rcio por mutuo con
sentimento: 

1.0 - Nao e obrigat6ria a cons
tituic;ao de Advogado; 

2. 0 - Nao e precise apresentar 
quaisquer fu ndamentos para o di 
v6rcio. 

Ap6s a recepc;ao do requeri 
mento. o Tribunal convocara os 
cOnjuges (ou os seus procura
dores. munidos de poderes espe
ciais para o efeito) para uma con 
ferencia. ap6s 0 que sera decre
tado o div6rcio provis6rio. Tres 
meses depois. os cOnjuges serao 
convocados para nova conferencia 
e. se mantiverem a sua vontade 
de se divorciarem. sera decretado 
o div6rcio definitive. 

6. E que acontece quando um 
dos cOnjuges se quer divorciar 
e o outre se recusa? S6 ha um 
caminho a seguir: o div6rcio liti
gioso. Para tal. e necessaria que 
o cOnjuge que pretende divor
ciar-se possa apresentar e provar 
em Tribunal uma das seguintes 
razoes para 0 div6rcio : 

a) Adulterio do outre con juge; 
b) Praticas anticoncepcionais ou 

de aberrac;ao sexual exercidas con 
tra a vontade do requerente; 

c) Condena<;ao definitive do 
outre conjuge. por crime doloso. 
em pena de prisao superior a 
dois anos. seja qual for a natureza 
desta; 

No div6rcio litigioso e obrigat6ria a constitui<;ao 

de advogado. Por outro lado, este div6rcio 

podera ser requerido pelos conjuges com qual

quer idade e tempo de casamento, quer dizer, 

nao ha os limites minimos de 25 anos de idade 

e 2 anos de casamento, como no div6rcio por 

mutuo consentimento. 

d) Condenac;ao definitive pelo 
crime de lenocinio praticado con
tra descendente ou irma do reque
rente. ou por homicidio doloso. 
ainda que nao consumado. contra 
o requerente ou qualquer parente 
deste na linha recta ou ate ao 
3.0 grau da linha colateral ; 

e) Vida e costumes desonrosos 
do outre conjuge; 

f) Abandono complete do lar 
conjugal por parte do outre c6n
juge por tempo superior a tres 
a nos: 

g) 0 decaimento em acc;ao de 
div6rcio ou separac;ao na qual 
ten ham sido feitas imputa<;6es ofen
sivas da honra e dignidade do 
outre conjuge: 

h) A separa<;ao de facto por 
seis anos consecutivos: 

i) Oualquer outre facto que 
ofenda gravemente a integridade 
fisica ou moral do requerente. 

Note-se que. no div6rcio liti
gioso. e obrigat6ria a constituic;ao 
de Advogado. Por outre lado. este 
div6rcio podera ser requerido pelos 
conjuges com qualquer idade e 
tempo de casamento. quer dizer. 
nao hfl OS limites minimos de 
25 anos de idade e 2 anos de 
casamento como no div6rcio por 
mutuo consentimento. 

Dentre os motivos para requerer 
o div6rcio acima enunciados. cha
mamos especialmente a atenc;ao 
para a alinea h) -a separac;ao de 
facto por seis a nos consecutivos
por ser uma das mais importantes 
alterac;oes introduzidas na lei do 
div6rcio. Com efeito. anteriormente 

--a simples separac;ao de facto nao 
constituia motivo para requerer 
o div6rcio. mesmo que essa sepa
rac;ao ja durasse ha dezenas de 
anos e nenhum dos conjuges dese
jasse restabelecer a vida em comum. 
Depois. pelo decreto-lei n.0 261/75. 
de 27- 5-75. passou a ser funda
mento do div6rcio «a separac;ao 
de facto livremente consentida. 
por cinco anos consecutivos». Sim
plesmente. a necessidade de pro
VC:Ir ~:~rn Tribunal que a separac;ao 
fora «livremente consentida» levan
tou inumeras dificuldades de ordem 
pratica. pelo que o decreto-lei 
n.0 561/76. de 17-7-76. veio abolir 
essa exigencia. 

Portanto. presentemente basta 
provar que a separac;ao de facto 
ja dura ha mais de seis anos con
secutivos. presumindo a lei - ate 
prova em contrario - que o outro 
conjuge. ainda que nao tivesse 
consentido livremente na separa
<;ao. acabou por se conformer e 
aceitar essa situac;ao. 

Espera-se que a presente 
nota possa ser util aos portu
gueses que, por residirem no 
estrangeiro, n:io tAm facilida
des de estar ao corrente de 
todas as leis portuguesas que 
lhes interessam - neste caso 
as alterac;oes a lei do div6rcio. 
Entretanto, os servic;os de con
su lta jurfdica da Secretaria de 
Estado da Emigrac;Ao ficam a 
disposic;ao dos nossos emigran
tes para os aconselharem ace rca 
dos casos concretes que lhes 
sejam apresentados, quer por 
escrito, quer pessoalmente. 
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ELEICOES 
I 

PARA AS 
AUTARQU/AS LOCAlS 

Tal como temos vindo a anunciar, 
publicamos neste numero os resultados 
finais das Eleic;oes para as Autarquias 
Locais, realizadas em Dezembro pas

sado. A demora na publicac;ao destes 
resultados justificamo-la por diversas 
razoes de ordem tecnica, as quais 
somos, contudo, alheios: dado que em 
algumas localidades do Pais houve 
necessidade de repetir o acto eleitoral 
em virtude de se terem registado irre
gularidades nas primeiras eleic;oes, so
mente em princlpios de Fevereiro foi 
possivel dispor de dados correctos. 

Mesmo assim, em cerca de 800 
freguesias o acto eleitoral . ainda nao 
esta completo. Trata-se de . freguesias 
com menos de 300 eleitores, que por 
essa razao terao a respeetiva Assem
bleia substituida pelo plef~·ario de cida
daos da freguesia. 

Com as eleic;oes para as Autarquias 
Locais fica pois concluido o ciclo de 
actos eleitorais que conferem a Por
tugal o estatuto de Pais essencialmente 
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democratico, com representantes do 
Povo, eleitos pelo Povo, nas diversas 
estruturas do Poder. 

Entretanto, a Assembleia da Repu
blica discutira em breve a importante 
legislac;ao que vai passar a definir as 
competencias e atribuic;oes das autar
quias locais. 0 projecto de lei, que 
revoga nada menos de 190 artigos do 
actual C6digo Administrative e altera 
diversos outros, reconhece no seu 
preambulo que se exige a urgente refor
mulac;ao do regime juridico das financ;as 
locais, «agravado com o aumento da 
tributac;ao indirecta e com a baixa 

cobranc;a das contribuic;oes directas do 
Estado». 

Pensa-se que com a nova legis
lac;ao, os poderes dos presidentes das 
juntas de freguesia e das camaras muni
cipais saiam consideravelmente refor
c;ados, de forma a dar maior coesao 
e eficacia aos aspectos executives de 
toda a actividade municipal. 



RESULTADOS 

CAMARAS MUNICIPAlS 

PARTIDOS PS PSD CDS FEPU GDUPs PPM 

Votos ... ... ... 1 386 362 1 012 351 692 869 737 586 104 629 7507 
% ... . .. ... ... 33.24 24.27 16,61 17.69 2.51 0.18 

Presidencias ... 115 11 5 36 37 - 1 

Vereadores ... 576 508 281 230 5 3 

% Mandatos ... 36.3 32.7 16,6 -14,0 0.3 0.2 

N.O Camaras c/ 
maioria absoluta 61 77 14 33 - -

ASSEMBLEIAS MUNICIPAlS 

PARTIDOS PS PSD CDS FEPU GDUPs PPM 

N.° Concelhos c/ 
maioria ... ... 86 100 31 31 - -

N.° Concelhos c/ 
maioria absoluta 26 58 15 21 - -

Mandatos ... ... 1614 1604 1017 638 40 3 
% ... ... ... ... 32.83 32,62 20.68 12.97 0.81 0.06 

ASSEMBLEIAS DE FREGUESIA 

PARTIDO$ PS PSD CDS FEPU GO UPs PPM INDEP. 

Presidencias ... 964 1153 474 172 2 1 116 

N.° Freguesias c/ 
maioria absoluta 679 988 394 153 2 - 101 

Mandatos ... ... 8305 9027 5087 2295 98 10 1217 
% ... ... ... ... 31.86 34,64 19.52 8.80 0.37 0.03 4.67 

19 



uiSTRIBUI<;AO DAS PRESIDENCIAS 
DAS CAMARAS MUNICIPAlS 
PELOS PARTIDOS ~~ 

- ....... 

ANGRA DO HEROISMO 

IPSO sl 
I:E•Iil!·! 

I PSD 
CDS ~I 

PONTA DELGADA 

I PSD 71 
'i'1Ui:t4' \ 

N .... 



22 

AS AUTARQUIAS LOCAlS 
NA HISTQRIA DE PORTUGAL 

A autarquia loca l. nasceu 
com a civi lizac;Ao grega. Esta 
nao exercia qualquer pres
sao sobre o poder central. 
pois vivia-se em cidades-es
tado. Na ldade Media, a au
tarquia, atingiu (com a desig
nac;ao de Comuna) urn con
teudo de contestac;ao ao 
poder central do senhor feu
dal, fossa ele laico ou ecle
siastico. 0 surto comunal 
marcou a evoluc;ao da Europa 
ocidental. nomeadamente a 
partir do seculo XI. 

1: pois a partir desta dta 
que podemos comec;ar a con
siderar a remota origem das 
nossas instituic;oes munici 
pais. Nos fins do seculo XIII 
cobriam estas o Pals com a 
forma de concelhos urbanos 
(as vi las) e rurais . 

Foi comum aos nossos pri
meiros monarcas. perante a 
ameac;a das invasoes arabes. 
e ate outros nobres seus con
co rrentes. recrutarem solda
dos e cobrarem receitas nas 
terras que. atraves dos «fo
rais» (decretos- lei da epoca) 
eram guindadas a categoria 
de concelhos por urn lado 
e, por outro, aumentando 
estes como factor de poder 
real. fundando novos. 

A instituic;ao municipal, 
formada por urn nucleo de 
«vizinhos», era entAo urn se
nhorio colectivo de feic;ao 
democratica, possuindo ma
gistrature pr6pria e gozando 
manor ou maior autonomia, 
conforme os casos. 

Os «vizinhos» gozavam de 
importantes regalias que en
globavam o exerclcio da ma
gistrature ; participac;Ao nas 
assembleias populares, sendo 
estas os 6rgaos de base da 
organizac;Ao municipal, com
petindo-lhes julgar os plei 
tos. promulgar posturas, ele-

ger os magistrados (juizes, 
alcaides ou alvazis) . que admi
nistravam a justic;a e ainda 
escolher os encarregados da 
inspecc;ao dos mercados. ta
xac;Ao de prec;os, pol iciamento 
das ruas. etc .... 

A personalidade juridica 
dos concelhos era simboli 
zada pela existencia dos «pe
lourinhos» (junto ao qual se 
julgavam e puniam os cri
minosos) e pelo selo munici 
pal, este ultimo utilizado para 
autenticar os actos publicos 
e mesmo em alguns casos 
contratos particulares. 

A ligac;Ao dos municlpios 
com o poder central, ou seja 
com o rei, era realizada palos 
funcionarios regios dos quais 
o principal representante era 
o «Aicaide-mor». com pode
res administrativos, milita res 
e judiciais. executados em 
colaborac;ao com os magis
trades locais. 

Entre os municipios e o 
poder central existiu desde 
tempos recuados · uma I uta 
constante. Os municipios go
zaram de autonomia perma
nente, mas tiveram sempre 
que se opor por sistema a 
todas as tentativas para aba 
far a sua existencia e auto
nomia. 
. A municipalidade albergou 
e alberga a resoluc;Ao de rea 
lidades locais que s6 uma 
autonomia descentralizadora 
podera vir a encetar. A buro
cratiza<;ao que deriva de uma 
maior centralizac;:Ao. viria a 
tornar morosas. desfazadas, 
as medidas que s6 os que 
«Ia estao !» poderao resolver 
a contento de todos. No en
tanto. a centralizac;Ao. se de
mocratica, e necessaria, por
que raciona numa perspec
tive nacional, por prioridades 
que tenham em conta urn 

Povo no seu conjunto ter
ritorial , por necessidades de 
maior urgencia. E possivel 
haver autonomia, sem criar 
gestao anarquica, sem criar 
paises dentro do Pais. 

As Constitui<;oes Portu
guesas, desde que o processo 
democratico se inagurou de
finitivamente neste Pais, a 
partir da revo lu<;Ao de 1820, 
dedicam a municipalidade al
guns capltulos importantes. 
Cabe aqui destacar a Consti
tuic;:Ao de 1911 onde a ideia 
de descentralizac;:Ao e mais 
c lara e de teor muito mais 
democratico que nas Cons
tituic;:oes saldas do periodo 
do «liberalismo» vintista. 

A Constitui<;Ao de 1933, 
expressao do corporativismo 
fascista. decalcado da Cons
tituic;:Ao da ltalia fascista de 
Mussolini. poe a autarquia 
ea municipalidade numa posi
c;:Ao de subserviencia perante 
a «Camara Corporative» da 
qual estes 6rgaos de poder 
local sao apresentados como 
elementos politicos represen
tatives da Camara, sem con
trapartida. 

Durante o perlodo fascista, 
o exerclcio do poder pelas 
institui<;oes locais foi uma 
fraude. A centralizac;:Ao era 
absoluta e as autarquias, ge
ralmente coitos de caciques 
corruptos e servis, nao pas
savam de meras correias de 
transmissAo da polltica sala
zarista. 

Pela primeira vez na His
t6ria de Portugal o Povo 
escolheu a sua legltima repre
senta<;Ao municipal e con
celhia . E urn marco impor
tante da nossa caminhada 
no progresso e na democra
cia - e ll-o tanto mais que, 
Portugal, nAo ll de facto Lis
boa. mas centenas e centenas 
de municlpios. milhares de 
freguesias, e a isto se chama 
tambllm uma Patria! 
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PRESIDENTES DAS CAMARAS 

AVEIRO 
Agueda . . . Valdemar Cardoso Alves (PSD) 
Albergaria-a-Velha Jose Nunes Alves (PSD) 
Anadia Silvio Henriques Cerveira (PSD) 
Arouca .. . .. . .. . Zeferino Brandao (PSD) 
Aveiro . . . . . . Jose Girao Pereira (CDS) 
Castelo de Paiva Fernandina Rocha (PSD) 
Espinho Artur Pereira Bartolo (PS) 
Estarreja Maria de Lurdes Abreu (PSD) 
Feira .. . AurMio Gom;:alves Pinheiro (PSD) 
[lhavo Jose S. Marcos Simoes (PSD) 
Mealhada . . . . . . . . . Maria Santos Isabel (PS) 
Murtosa . .. .. . Ant6nio Gravao (PSD) 
Oliveira de Azemeis Liclnio Dias (PSD) 
Oliveira do Bairro Alfpio Sol (PSD) 
Ovar ... . .. .. . . .. ... Fernando R. Rodrigues (PSD) 
S. Joao da Madeira Benjamim Valente (PS) 
Sever do Vouga Artur Jose Castro (PSD) 
Vagos .. . .. .. . .. . .. . Aida Cardoso S. Vltor (CDS) 
Vale de Cambra Bernardo Pinho (CDS) 

ANGRA DO HEROfSMO 
Angra do Heroismo .. 
Calheta .. . . .. 
Santa Cruz da Graciosa 
Velas 
Praia da Vit6ria . . 

BEJA 
Aljustrel .. . 
AlmodOvar . . . 
AI vito 
Barrancos 
Beja .. . 
Castro Verde 
Cuba 
Ferreira do Alentejo 
M ertola 
Moura .. . 
Odemira .. . 
Ourique 
Serpa 
Vidigueira 

Leopoldina Rocha Tavares (PSD) 
Luis Nemesio Serpa (PSD) 
Guido Bettencourt Louro (PSD) 

. . . Ant6nio Loureiro (PSD) 
Luis Bettencourt (PSD) 

Ant6nio A. Raposo (FEPU) 
Carlos Morgadinho Gago (PS) 
Joaquim Pereira Cabanas (PS) 
Carlos Cat;ador Durao (FEPU) 
Jose Reis Colat;o (FEPU) 
Fernando Caeiros (FEPU) 
Francisco Rodrigues (FEPU) 
Jose Ameixa (FEPU) 
Ant6nio Serrao Martins (FEPU) 
Armando Almeida Manso (PS) 
Justina Abreu dos Santos (FEPU) 
Ramiro Vilhena (PSD) 
Satiro Costa Louzeiro (FEPU) 
Manuel Trindade Reis (PS) 

BRAGA 

Amares 
Barcelos . . . 
Braga 
Cabeceiras de Basta 
Celorico de Basta 
Esposende 
Fafe ... 
Guimaraes 
P6voa de Lanhoso . 
Terras do Bouro 
Vieira do Minho 
V. N. de Famalicao 
Vi la Verde .. . .. . 

BRAGAN<;A 
Alfandega da Fe 
Bragan<;a 
Carrazeda de Anciaes 
Freixo de Espada a Cinta . . 
Macedo de Cavaleiros 
Miranda do Douro . 
Mirandela . .. .. . .. . 
Mogadouro 
Torre de Moncorvo . . . 
Vi la Flor ... 
Vimioso 
Vinhais ... 

CASTELO BRANCO 
Belmonte 
Castelo Branco .. 
Covilhii 
Fundao 
Idanha-a-Nova 
Oleiros .. . .. . .. . 
Penamacor .. . 
Proen<;a-a-Nova . . . 
Serta ........... . 
Vila de Rei . .. .. . 
Vila Velha de R6dao 

Tome Gont;alves Macedo (CDS) 
Jo§o Baptista Machado (PSD) 
Francisco Soares Machado (PS) 
Valdemar Gomes (PS) 
Joao Pulido Almeida (CDS) 
Alexandre Faria (CDS) 
Ant6nio Antunes Guimaraes (CDS) 
Edmundo Marques Campos (PS) 
Amandio Oliveira (PSD) 
Manuel Lomba (PSD) 
Carlos Magalhaes (PSD) 
Jose Carlos Marinho (PSD) 
Ant6nio Cerqueira (CDS) 

Carlos Vieira de Castro (CDS) 
Jose Luis G. Pinheiro (PSD) 
Mario Abreu Lima (CDS) 
Ambr6sio Guerra (PSD) 
Ant6nio Joaquim Ferreira (PSD) 
Rui Sanches Gama (CDS) 
Luis Madureira (CDS) 
Abllio Costa (PSD) 
Jose Ant6nio Marona (PS) 
Francisco Miller Guerra (PSD) 
Francisco Xavier Garcia (PSD) 
Jose Carlos Figueiredo (CDS) 

Anselmo Alves Sousa (PS) 
Armindo Gont;alves Ramos (PS) 
Augusto Lopes Teixeira (PS) 
Jose Coelho Ribeiro (PS) 
Pedro Camacho Vieira (PS) 
Fernando Luis (PSD) 
Jose Pinto (PS) 
Julio Sequeira Grilo (CDS) 
Angelo Patricio Bastos (PSD) 
Herminia Baptista Santos (PSD) 
Augusto Pinto Afonso (PS) 
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COIMBRA 
Arganil 
Cantanhede . . . . .. 
Coimbra ..... . . . . 
Condeixa-a-Nova 
Figueira da Foz .. . 
G6is . . . 
Lousa 
Mira . 
Miranda do Corvo .. 
Montemor-o-Velho . 
Ol iveira do Hospital 
Pampilhosa da Serra 
Penacova ........ . 
Penela 
Vi la Nova de Poiares 
Soure 
Tabu a 

EVORA 
A landroal 
Arraiolos 
Borba 
Estremoz . . 
t vora 
Montemor-o -Novo 
Mora 
Mourao . . 
Porte I 
Redondo 
Reguengos de Monsaraz 
Vendas Novas . . . 
Viana do Alentejo 
Vila Vic;:osa 

FARO 
A lbufeira .. . 
A lcont im .. . 
Aljezur . . 
S. Bras de Alportel. .. 
Castro Marim 
Faro ... 
Lagoa 
Lagos 
Louie 
Monchique 
Olhao 
Portimao . . 
Silves 
Tavi ra 
Vila do Bispo 

Carlos Fernandes Ribeiro (PSD) 
Albano Pais de Sousa (PSD) 
Maria Judice M. de Abreu (PS) 
Armando Manins Tavares (PS) 
Jose Teixeira Leite (PS) 
Fernando Carneiro (PS) 
Armando de Almeida e Silva (PS) 
M!Jrio Marques Madura (PSD) 
Jose L. Simoes Pereira (PSD) 
Angelo Leitao (PS) 
Ant6nio Simoes Saraiva (PSD) 
Fernando A Gomes da Silva (PS) 
Anur Guedes Coimbra (PS) 
Jose A G. Coelho Silva (PSD) 
Jaime Mana Soares (PSD) 
Manuel Cordeiro Leal (PS) 
Ant6nio Barata Portugal (PSD) 

lnacio Jose Meirinho (FEPU) 
Gil Barata Neto (FEPU) 
Sergio Figueiredo Alpalh§o (FEPU) 
Ant6nio Vestia da Silva (FEPU) 
Abflio Dias Fernandes (FEPU) 
Emesto Ferreira M. Angelo (FEPU) 
Jose Domingos Chitas (FEPU) 
Pedro Cominho Couto (PS) 
Joao da Costa Marques (FEPU) 
Manuel Roque (FEPU) 
Vftor Barao Manelo (PS) 

. . . Alberto Luis Sousa Lopes (FEPU) 
Manuel Francisco Aleixo (FEPU) 
Francisco Carlos Lourinh§ (FEPU) 

Xavier Xufre (PS) 
Julio Ant6nio Rosa (PS) 
Joao Gon9al ves Silva (PS) 
Joao Pires da Cruz (PS) 
Jose Guilherrnino Anacleto (PS) 
Joaquim Lopes Belchior (PS) 
Abel da Silva Santos (PS) 
Jose Alberto Baptista (PS) 
Ant6nio Andrade Sousa (PS) 
Jose Manuel Furtado (PSD) 
Carlos Albeno F. Viegas (PS) 
Manim Pacheco Garcia (PS) 
Rui Hernani de Morais (PS) 
Joao Rocha Prado (PS) 

V. Real de Santo Ant6nio . .. 
Jose Francisco Boaventura (PS) 
Ant6nio Santos Reis (PS) 

FUNCHAL 
Calheta 
Camara de Lobos 
Funchal .. 
Machico . 
Ponta do Sol 
Porto Moniz 
Porto Santo . . . 
Ribeira Brava 
Santa Cruz 
Santana . .. 
S. Vicente 
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AQtero Vasconcelos e Sousa (PSD) 
Joao Silva Damas (PSD) 
Virgilio G. "Pereira (PSD) 
Manuel Freitas de Sousa (PSD) 
Jose Teixeira Pita (PSD) 
David Canha Jardim (PSD) 
Jose G6is Mendon9a (PS) 
Luis Ant6nio C. Mendes (PSD) 
Manuel Paulo Gomes Jesus (PSD) 

.. . Gabriel P. Esmeralda (PSD) 
Manuel A P. N6brega (PSD) 

GUARDA 
Aguiar da Beira 
Almeida . 
Celorico da Beira 
Fig. de Castelo Rodrigo 
Fornos de Algodres 
Gouveia . . . 
Guarda . . . 
M anteigas 
Meda 
Pinhel 
Sabugal . . . 
Seia . .. 
Trancoso 
V. Nova de Foz Coa 

HORTA 
Corvo 
Horta 
Lajes das Flores 
Lajes do Pico 
Madalena 
Santa Cruz das Flores .. . 
S. Roque do Pico . . . . . . 

LEIRIA 
A lcobac;:a 
Alvaiazere 
Ansiao .. . 
Batalha .... . . 
Bombarral 
Caldas da Rainha 
Castanheira de Pera 
Figueir6 dos Vinhos 
Leiria 
M arinha Grande 
Nazare . . . . 
Obidos . . . . . 
Pedr6gao Grande 
Peniche . .. . . . 
Pombal ... . . . 
Porto de M6s .. . 

LIS BOA 
Alenquer . . 
Arruda dos Vinhos .. . 
Azambuja 
Cadaval . . . 
Cascais . . . 
Lisboa . . . 
Lou res . . . 
Lourinha . . . 
Mafra 
·oeiras 
Sintra 
Sobral de Monte Agrac;:o 
Torres Vedras .. . 
Vila Franca de Xira . . . 

PONTA DELGADA 
Lagoa 
Nordeste . . . . .. . . . 
Ponta Delgada .. . 
Povoac;:ao 
Ribeira Grande .. 

Ant6nio Faria (PSD) 
Ant6nio Sousa Junior (CDS) 
Carlos Faria de Almeida (CDS) 
Jose Pinho Lopes (CDS) 
Francisco A lmeida Menano (PSD) 
Alipio Mendes Melo (PS) 
Vftor Cabe90 (PS) 
Homero Lopes Ambr6sio (CDS) 
Luis Encarna(:ao Figueiredo (CDS) 
Ant6nio Luis Fonseca (CDS) 
Joao Ant6nio Lopes (CDS) 
Jorge A Santos Correia (PS) 
Ant6nio Almeida (PSD) 
Jose Costa Ferreira (PSD) 

Lino Freitas Braga (PSD) 
Fernando Dutra de Sousa (PSD) 
Manuel Teixeira (PSD) 
Manuel Urbano Dutra (PSD) 
Manuel Pereira Furtado (PSD) 
Manuel Martinho Serpa (CDS) 
Ant6nio Simas da Costa (PSD) 

Miguel Maninho Guerra (PS) 
Filipe Antunes dos Santos (PS) 
Higino Rodrigues Valente (PSD) 
Francisco Santos Coutinho (PSD) 
Jose Rosario Guilherrne (CDS) 
Jose Luis C. Ribeiro (PSD) 
Julio Nunes Henriques (PS) 
Jose Sim6es Abreu (PSD) 
Carlos Pimenta (PSD) 
Anur Neto Barros (PS) 

. . . Abflio dos Santos Sousa (PS) 
Frederico Gomes Saramago (PS) 
Mario Coelho Fernandes (PSD) 
Jer6nimo Barbosa (PS) 
Luis Oliveira Torres (PSD) 
Jose Augusto Marques (PSD) 

Alvaro Gomes Pedro (PS) 
Jorge Vassalo Oliveira (PS) 
Amadeu Basto Lima (PS) 
Rui Nunes Lopes (PS) 
Ant6nio Gon(:alves Ferreira (PS) 
Aquilino Ribeiro Machado (PS) 
Ant6nio Rico Calado (PS) 
Jose Maximo Costa (PS) 
Manuel Soutelinho (PS) 
Carlos Alberto A Neves (PS) 
Julio Baptista dos Santos (PS) 
Pompeu Vinhinha Cardoso (PS) 
Alberto Manuel Avelino (PS) 
Jose Verfssimo Sil va (FEPU) 

Jose Guerreiro rle Almeida (PSD) 
Jose A Rodrigues Melo (PSD) 
Carlos M ede!fos I:Jettenr r PSD) 
Joao Medeiros Ferreira (PSD) 
Eduardo da S1Jva M elo (PSD) 



... Vila Franca do Campo ... Ant6nio Daniel C. Melo .(PSD) 
Vila do Porto .. .. . Manuel da Costa Melo (PSD) 

PORT ALEGRE 
Alter do Chao 
Arrouches 
Avis .. . 
Campo Maior 
Castelo de Vide 
erato 
Elvas ... 
Fronteira .. . 
Gaviao . .. . . . . .. . 
Marvao 
Monforte 
N isa. 
Ponte de Sor 
Portalegre 
Sousel 

PORTO 
Amarante ........ . 
Baiao 
Felgueiras 
Gondomar 
Lousada .. . .. . .. . . .. 
Maia .. . ... 
Marco de Canaveses 
Matosinhos 
Pac;os de Ferreira 
Parede 
Penafiel . 
Porto 
P6voa de Varzim 
Santo Tirso . 
Valongo. 
Vila do Conde 
Vila Nova de Gaia .. . 

SANTAR£M 
Abrantes . 
Alcanena 
A lmeirim 
Alpiarc;a ... 
Benavente 
Cartaxo ... 
Chamusca 
Constancia 
Coruche ... 
Entroncamento 
Ferreira do Zezere 
Golega .. . .. . .. . .. . 
Mac;:ao 
Rio Maior .. 
Salvaterra de Magos 
Santarem 
Sardoal 
Tomar 
Torres Novas 
V. Nova da Barquinha . 
V. Nova de Ourem . . . 

SETOBAL 
Alcacer do Sal . .. 
Alcochete 

Joiio Manuel Cabrita Pista (PS) 
Manuel Joaquim Lagarto (PS) 
Jose Luis Correia Silva (FEPU) 
Manuel Azinhais Nabeiro (PS) 
Jose Vicente Casal Ribeiro (PS) 
Francisco Rosado Belo (PS) 
Joiio Franco do Vale (PS) 
Joiio Oliveira Semedo (PS) 
Ant6nio Moutinho Rubio (PS) 
Manuel Pedro da Paz (PS) 
Ant6nio Fate Canoa (PS) 
Ant6nio Pires Bento (PS) 
Alexandre Robalo Cardoso (FEPU) 
Fernando Silva Soares (PS) 
Ant6nio Cabe<;a dos Reis (FEPU) 

Amadeu Cerqueira da Silva (PSD) 
Abel J. Castro Ribeiro (PS) 
Jose Maria Machado Matos (PS) 
Jose Luis Araujo (PS) 
Ami/car Leite Neto (PSD) 
Jorge Costa Catarina (PS) 

. . . Amadeu Carlos Marramaque (PSD) 
Mario Moreira Maia (PS) 
Fernando T. Vasconcelos (PSD) 
Francisco Ribeiro da Mota (CDS) 
Mario Rodrigues P. Soares (PSD) 
Aureliano Capelo Veloso (PS) 
Manuel Joiio G. Carneiro (CDS) 
Asuil D. Linhares Carneiro (PS) 
Joiio Moreira Dias (PS) 
Fernando Santos Gomes (PS) 

. . . Ant6nio C. Santos Fonseca (PS) 

Jose dos Santos Bioco (PS) 
Joaquim Pereira (PS) 
Alfredo Calado (PS) 
Joaquim Alcobia Matias (FEPU) 
Daciano Manuel C. Andrade (PS) 
Renato Vieira Campos (PS) 
Francisco Prestes Romiio (PS) 
Fernando Morgado da Silva (PS) 
Carlos Alberto Gomes (FEPU) 
Ant6nio Pereira Cardoso (PS) 
Ant6nio Teixeira Antunes (PSD) 
Jose Melancia Godinho (PS) 
Diamantino Santos Pereira (PSD) 
Jose da Silva Pulquerio (PSD) 
Leonardo Ramalho Cardoso (PS) 
Ladislau Teles Botas (PS) 
Maria Santos Chambel (PS) 
Luis Carlos da Silva Bonet (PS) 
Pedro Natal da Luz (PS) 
Luis Ant6nio R. Silva Moreira (PS) 
Ant6nio da Silva Teixeira (CDS) 

Jose Cupido (FEPU) 
Esteviio Rodrigues (PS) 

Almada . . . 
Barreiro .. . 

Jose Martins Vieira (FEPU) 
Helder da S1lva Madeira (FEPU) 
Ant6nio Jesus Mendes (FEPU) Grandola 

Moita 
Montijo 
Palmela 

.. . . .. .. . Fernando Madeira (FEPU) 

Santiago do Cacem 
Seixal 
Sesimbra 
Setubal .. . 
Sines .. . .... .. 

. . . Joiio Joaquim Jateco (PS) 
Edgar Fernando Costa (FEPU) 
Jose Raposo Nobre (FEPU) 
Eufrasio Filipe Garces (FEPU) 
Ezequiel Lino (FEPU) 
Ernesto Joaquim Vitorino (PS) 
Francisco Maria Pacheco (FEPU) 

VIANA DO CASTELO 
Arcos de Valdevez . . Fernando Freitas (PSD) 
Caminha ... 
Melgac;:o. 
Monc;:ao. 
Paredes de Coura 
Ponte da Barca ... . .. 
Ponte de Lima 
Valenc;:a ..... .. .. 
Viana do Castelo 
Vila Nova de Cerveira . 

VILA REAL 
Alij6 . 
Boticas 
Chaves 
Mesao-Frio ... 
Mondim de Basto 
Montalegre . . . . .. 
Murc;:a ...... 
Peso da Regva . .. 
Ribeira de Pena 
Sabrosa .. . .. . .. . 

Jose Joaquim Pita Guerreiro (PS) 
Carlos Augusto Alves (PS) 
Daniel AuJJusto Domingues (CDS) 
Jose de Sousa Guerreiro (PSD) 

. ~ase Maria Rocha Peixoto (PSD) 
Joiio Abreu Lima (CDS) 
Albino Fernando Nogueira (PS) 
Ant6nio Alves da Cunha (PSD) 

. . . Joiio Lemos da Costa (PSD) 

Manuel Ferreira Monteiro (PS) 
Jose Joaquim Fernandes (PSD) 
Nuno Gil Peres (PSD) 
Ant6nio Teixeira da Silva (PSD) 
Ant6nio Ferreira Brito (CDS) 
Jose Ant6nio Moura (PSD) 
Candido Abel Borges (PSD) 
Ant6nio Renato Santos (PS) 
Joiio A. Pereira (PPM) 

Santa Marta de Penaguiao .. 
Valpac;:os .. . 

Joiio Ant6nio Ser6dio (PSD) 
Manuel Alves Dias (PSD) 
Jose Fernandes (PSD) 

Vila Pouca de Aguiar 
Vila Real .. . .. . . .. 

VISEU 
Armamar . . . 
Carregal do Sal . . . 
Castro Daire 
Cinfaes 
Lamego ..... . 
Mangualde .. . 
Moimenta da Beira .. . 
Mortagua 
Nelas ..... . .. ... . 
Oliveira de Frades .. . 
Penalva do Castelo . . . 
Penedono ... 
Resende .. . .. .. . . .. 
Santa Comba Dao . . 
S. Joao da Pesqueira ... 
S. Pedro do Sui 
Satao ..... . . .. 
Sernancelhe .. . 
Tabuac;:o . . . 
Tarouca ..... . 
Tondela ... .. . 
V. Nova de Paiva 
Viseu 
Vouzela .. . .. . .. . 

Carlos de Sousa (PSD) 
Armando Moreira (PSD) 

Ant6nio Santos Monteiro (PSD) 
Anur Pereira Silva (PSD) 
Cesar da Costa Santos (PSD) 
Manuel CeNeira Pinto (PS) 
Ant6nio Ferreira (PSD) 
Manuel Loureiro Santos (CDS) 
Manuel F. Pinto (PSD) 
Braulio Afonso de Sousa (PSD) 
Jose Lopes Correia (PSD) 
Manuel da Silva Almeida (PSD) 
Bernardino Duane Pereira (CDS) 
Jose Anr6nio Pereira (PSD) 
Albino Brito Matos (PSD) 
Lauro Figueiredo Gonr;alves (PS) 

. . . Joiio Nascimento Costa (CDS) 
Carlos Alberto Diogo Tavares (CDS) 
Jose Ant6nio S. Moniz (CDS) 
Franklim Silva (CDS) 
Boaventura G. Freitas (PSD) 
Afonso Pires Albuquerque (PSD) 
Martinho Rebelo (CDS) 
Amandio Pires Almeida (PSD) 
Eduardo Leal Loureiro (CDS) 
Augusto Santos Guimariies (PSD) 
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PORTUGAL 
E 
0 MUNDO 

RUMO AO MERCADO COMUM 
Portugal prossegue na con

solidac;:Ao das vit6rias alcanc;:a
das ao Iongo destes quase tres 
anos de experiencia democra
tica. Apesar dos progressos ja 
alcanc;:ados em varios sectores 
da vida nacional, carecemos 
ainda do desenvolvimento e da 
forc;:a econ6mica que nos per
mita uma verdadeira integra
c;:Ao no contexto europeu e 
mundial - integrac;:Ao sem a 
qual corremos o risco de ver 
totalmente improdutivo o es
forc;:o ate agora desenvolvido. 

Recentemente admitido no 
Conselho da Europa, a adesAo 
de Portugal ao Mercado 
Comum sera - bern pode di
zer-se - a derradeira fase da 
luta pelo necessaria e mere
cido estatuto de nac;:Ao demo
cratica europeia, inserida e par
ticipante nos grandes- proble
mas do continente e do mundo. 

Apesar das reticencias de 
alguns paises membros da CEE, 
o I Governo Constitucional 
desenvolveu - praticamente 
desde o inlcio da sua activi
dade - intensos esforc;:os para 
conseguir a integrac;:Ao de Por
tugal na Comunidade. Conhe
cida a nossa actual situac;:Ao 
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Mario Soares com o primeiro-ministro irlandes. Liam Cosgrave. em Dublim 

econ6mica, varios paises tern 
mostrado reservas a adesAo, 
propondo como alternativa 
outras formas de participac;:Ao. 
Todavia, apesar do fundamento 
que possam ter tais reservas, 
tudo indica que apenas uma 
adesAo plena conduzira ambas 
as partes interessadas - Por
tugal e os restantes membros-

ao objectivo comum : o forta
lecimento da democracia eco
n6mica e social na Europa 
democratica. Nesta perspec
tiva, alias, se tAm pronunciado 
politicos estrangeiros e portu
gueses. Por outto lado, a posi
c;:Ao de Portugal 9 bern conhe
cida, sendo de salientar as pala
vras recentes do ministro dos 



Neg6cios Estrangeiros, Medei
ros Ferreira: «A CEE tera que 
decidir entre ser urn clube de 
ricos ou urn grupo alutinador 
da Europa demo c ratic a. 
A forma de associa~ao per
tence aos anos 60. ja esta 
ultrapassada. Hoje nao quere
mos ser urn membro de 
segunda. urn parente pobre». 

Pondo em pratica o pro
jecto da integra~ao. Portugal 
lan~ou uma ofensiva diploma
tica de Iongo alcance, tendo 
em Fevereiro Mario Soares visi
tado sucessivamente quatro 
capitais europeis - londres, 
Dublin, Copenhaga e Roma -
onde conferenciou com altos 
responsaveis dos governos res
pectivos paises. A passagem 
por Roma proporcionaria a 
Mario Soares avistar-se com o 
Papa Paulo VI. com quem teve 
uma longa entrevista. 

Durante este mils o primeiro
-ministro efectua a segunda 
etapa da sua visita as capitais 
dos paises membros do Mer-

0 ministro dos Neg6cios Estrangeiros. dr. Medeiros Ferreira. 
com o seu hom6/ogo dinamarques. K. B. Andersen 

cado Comum, ou seja, Paris, 
luxemburgo, Bona, Bruxelas 
e Haia, prevendo-se que em 

seguida Portugal formalize o 
seu pedido de ingresso na 
Comunidade. 

C.E.E.- 0 NOSSO MELHOR CLIENTE E FORNECEDOR 
Com base em elementos divul

gados por uma publica<;:ao espe
cializada («lndicadores da Activi
dade Econ6mica- Comercio 
Externo»). editado pelo I nstituto 
Nacional de Estatistica damos a 
seguir uma breve panoramica da 
situa<;:ao econ6mica portuguesa no 
periodo entre Janeiro e Novembro 
do ano findo. 

No referido periodo importamos 
108696 milhares de contos (C IF) 
de mercadorias e vendemos apenas 
48 877 milhares de contos (FOB). 

A balan<;:a comercial portuguesa 
registou portanto urn saldo nega
t ive de 59 819 milhares de con
tos. tendo a taxa de cobertura 
atingido 45.0 por cento 

0 grupo da CEE constituiu simul 
taneamente o nosso maior cliente 
e fornecedor. sendo pois urn mer
cado internacional de not6ria 
importancia para Portugal. 

Com efeito. esta zona comer
c ia! forneceu-nos 44 594 milhares 

de contos de mercadorias e adqui
riu-nos 23 309 milhares de con
tos de produtos. o que corres
ponde a 41.0 por cento das impor
ta<;:oes e a 51.8 por cento das 
exporta<;:oes. A taxa de cobertura 
cifrou-se em 56.8 por cento. Em 
valor absoluto a balan<;:a comer
cia! com a CEE apresentou urn 
saldo negativo de 19 285 milhares 
de contos. 

0 Reino Unido. nosso principal 
cliente. comprou-nos 8994 milha
res de contos de produtos. o que 
equivale a 18.4 por cento de todas 
as nossas ve ndas no exterior, 
seguindo-se a Alemanha (Rep. 
Federal) com 5310 milhares de 
contos (1 0.9 por cento do total) 
e a Fran<;:a com 4090 milhares de 
contos (8.4 por cento do total). 

No tocante as importa<;:oes. 
a Alemanha (Rep. Federal) com 
12674 milhares de contos (11.7 
por cento do total) e o Reino 
Unidos com 10093 milhares de 

contos (9.3 por cento do total) 
foram os dois principais fornece
dores. 

A nossa balan<;:a comercial com 
a Alemanha (Rep. Federal) e com 
o Reino Unido acusou saldos nega
tives. respectivamente. de 7364 
e de 1 099 mil hares de contos. 

A EFTA adquiriu ao nosso pais 
mercadorias no valor de 7852 
mil hares de contos (1 6,1 por cento 
do total das nossas exporta<;:oes) 
e. em contrapartida. vendeu -nos 
11 948 milhares de contos de pro
dutos (11 .0 por cento do total 
das importa<;:oes). pelo que se 
verificou urn saldo negativo de 
4096 milhares de contos. 

Neste agrupamento deve desta
car-se o comercio com a Suecia. 
que nos comprou 3841 milhares 
de contos de mercadorias (7,9 por 
cento do total) e nos vendeu 3685 
milhares de contos de produtos 
(3.4 por cento do total) . Cons
tata-se pois aqui urn saldo posi -
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t ivo de 156 milhares de contos. 
Com os paises da Europa de 

economia planificada veri f icou -se 
um saldo negativo de 2383 milha
res de contos na nossa balan<;:a 
comercial. As nossas vendas ascen
deram a 2179 milhares de contos 
e as compras totalizaram 4562 
milhares de contos. 

Com a Espanha o nosso comer
cia cifrou -se em 10 29 milhares de 
contos de vend as (2, 1 por cento 
do total) e 5271 milhares de con
tos de compras ( 4,8 por cento do 
total). donde se deduz um saldo 
negativo de 4242 milhares de 
contos. 

Sao de frisar ainda as nossas 
rela<;:oes comerciais com os Esta
dos Unidos da A merica: daqui 
importamos 9254 milhares de con
tos de produtos (8.5 por cento 
do total) e exportamos apenas 
31 54 mil hares de contos de pro
dutos (6.5 por cento do total). 
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Referem -se tambem as trocas 
comerciais com o Medlo Oriente: 
importa<;:6es no va lor de 12 632 
mil hares de contos (11 ,6 por cento 
do total) e exporta<;:oes de 600 
milhares de contos de produtos 
(1 .2 por cento do total), do que 
resultou um saldo negativo de 
12 032 milhares de contos e uma 
taxa de cobertura de 4,7 por cento 

0 comercio especial com os 
paises de expressao portuguesa 
atingiu 3741 milhares de contos 
nas importa<;:oes e 2931 milhares 
de contos nas exporta<;:oes. Com
parados estes valores com os do 
perio<:lo hom61ogo de 1975. cons 
taiam-se decrescimos de cerca de 
40 por cento e de 34 por cento. 
respectivamente nas importa<;:oes 
e exporta<;:oes. 

Observando, cada um de per si. 
o comercio com esses paises. veri 
f icam-se subidas de cerca de 92 

por cento nas importa<;:6es da 
Republica de Cabo Verde e de 
quase 1 3 por cento nas exporta 
<;:6es para a Guine- Bissau. 

Por outro lado sao de destacar 
as acentuadas descidas no comer
cio com a Republica Popular de 
Angola (64 por cento nas impor
ta<;:oes e 56 por cento nas expor
ta<;:oes) e com Mo<;:amb ique 
(37 por cento) e Republica de 
Cabo Verde (16 por cento), no 
que se refere as nossas vendas. 

Com o Brasi l importa referir que. 
embora o volume das importa<;:oes 
tivesse descido 31 por cento. o das 
exporta<;:6es nao chegou a subi r 
2 por cento. 

0 comercio com os pafses de 
expressao portuguesa representou 
em 1976. apenas cerca de 3 por 
cento e de 6 por cento. respecti
vamente do total das importa<;:oes 
e exporta<;:oes. 

Em Roma. Mario Soares e recebido amistosamente pelo Papa Paulo VI 



DELEGACAO PARLAMENTAR POF~TUGUESA . .. 
NO CONSELHO DA EUROPA 

Membro de pleno direito do 
Conselho da Europa. Portugal par
ticipou em Estrasburgo. de 24 a 
27 de Janeiro passado. nos tra
balhos da 28a sessao da Assem
bleia Parlamentar daquela orga 
niza<;:ao. Alem do titular da pasta 
dos Neg6cios Estrangeiros. dr Me
deiros Ferreira. a delega<;:ao por
tuguesa integrava elementos do 
PS. PSD. CDS e PCP. para o 
efeito designados pela Assembleia 
da Republica. 

Pelo Partido Socialista foram 
designados Salgado Zenha. Jaime 
Gam a e Vftor Const~mcio ( efec
tivos). Jose Luis Nunes e Rodolfo 
Crespo (suplentes). pelo Partido 
Social Democrata. Rui Machete e 
Cunha Leal (efectivos). Servulo 
Correia e Angelo Correia (suplen
tes). 0 CDS escolheu Francisco 
Lucas Pires como deputado efec
t ivo e Oliveira Dias como suplente. 
enquanto o PCP designou Carlos 
Carvalhas (efectivo) e Jose Manuel 
Jara (suplente) . 

A convite do presidente do 
Conselho da Europa. Carl Czernetz. 
assistiu tambem a esta sessao o 
dr. Vasco da Gama Fernandes. 
presidente da Assembleia da Repu
blica. 

A presen<;:a de Portugal foi bern 
acolhida por todo o Parlamento. 
sendo de registar. entre outras. 

, as palavras que o chefe da diplo
f macia grega dirigiu a Medeiros 
I Ferrei ra na abertura da reuniao do 
I Comite de Ministros dos Neg6cios 
i Estrangeiros. a qual Dmitrios Bitsios 

presidiu pela ultima vez: «Antes 
de proceder ao exame da ordem 
do dia. tenho o grande prazer de 

I 
desejar. em nome do Comite dos 
M i nistros. as boas -vindas ao 
dr. Medeiros Ferreira, Ministro dos 
Neg6cios Estrangeiros de Portu
gal. Estamos todos muito satis
feitos ao vermos sentar-se entre 
n6s o representante do povo por
tugues. que soube preservar viva 

fa chama da liberdade e das ideias 
~emocraticas. nas quais os nossos 

povos se empenham. Felicitamo
-nos pois pelo regresso de Por
tugal a grande familia dos povos 
democraticos do nosso velho con 
tinente. E estamos convencidos de 
que a participa<;:ao de Portugal no 
Conselho da Europa dara a nossa 
Organiza<;:ao um novo valor em 
direc<;:ao a realiza<;:ao dos objec
tives que ela se propoe efectuar. 
e refor<;:ara o. ideal de uma Europa 
unida na fe da supremacia dos 
direitos do Homem e das institui
<;:6es democraticas». 

Por sua vez. Medeiros Ferreira. 
em entrevista conced ida ao cor
respondente da Radiodifusao Por
tuguesa em Estrasburgo. afirmou 
que «estar no Conselho da Europa 
e discutir, muitas vezes. problemas 
que dizem directamente respeito 
a vida dos portugueses». Aludindo 
depois a sol idariedade expressa 
pelos altos representantes do Con
selho da Europa a entrada de 
Portugal. Medeiros Ferreira consi 
derou que «ha um consenso quanto 
ao prestigio de Portugal». e que 
esta situa<;:ao «tern dado resu ltados 
materiais extraordinarios». 

Como exemplo, o ministro por
tugues citou o emprestimo con 
cedido pelo Fundo de Restabele
cimento Europeu - cerca de 1 mi
lhao de contos - e destinado a 
resolu<;:ao do grave problema gerado 
pela afluencia a Portugal de refu
giados das ex-col6n ias. Tal empres
timo. fez notar Medeiros Ferreira 
«S6 foi possivel porque Portugal 
estabeleceu a democracia e esta 
no Conselho da Europa». 

Alem da presen<;:a na reuniao 
do comite de ministros. em que 
o representante portugues teve par
ticipa<;:ao activa. designadamente 
na discussao sobre o papel dos 
paises democraticos na edifica<;:ao 
de uma Europa forte e unida. 
Medeiros Ferreira aproveitou esta 
estadia para encetar contactos com 
ministros da CEE. contactos esses 
que foram fund a menta is para os 
resultados positives obtidos por 
Mario Soares na sua digressao por 
algumas capitais europeias. con
forme noticiamos nest.a rubrica. 

A Assembleia Parlamentar do 
Conselho da Europa aprovou tam
bern as candid aturas da delega<;:ao 
portuguesa a·.; varias comissoes. 
Salgado Zenha foi eleito vice-pre
sidente da .6.ssembleia. 

Nesta reuniao. Portugal assinou 
a «Conven<;.ao para a repressao 
do T errorisrno». tendo em bora a 
delega<;:ao portuguesa expressado 
algumas reservas ao teor do 
documento. nomeadamente nos 
pontos ern que ele se confronta 
com o te:xto da actual Constitui - · 
<;:ao A posi<;:ao assumida por Por
tugal pod e sintetizar-se nos seguin
tes pon 1tos: em primeiro Iugar 
recusa-so a consumar a extradi 
<;:ao para qualquer pais cuja legis
la<;:ao p·reveja a pena de morte; 
em segundo Iugar. cumpre -lhe res
peitar •os artigos da sua pr6pria 
Consti tu i<;:ao. em con1ormidade 
com os quais nenhum individuo 
pode ser extraditado por motivos 
exclu·.;ivamente politicos. 

I 29 



30 

PORTUGAL-ESPANHA 

DACOOPERACAO ENTRE OS DOIS PAiSES 
PODERA RESULTAR A ABOLICAO 

" 
DO PASSAPORTE NAS FRONTEIRAS 

Realizaram-se em Vigo as 
II Jornadas das Camaras de 
Combrcio Luso-Espanholas e 
Portuguesas. a cujos traba
lhos assistiram mais de 120 
homens de neg6cios. tbcni
cos de comercio e industria 
de ambos os paises. 

0 estabelecimento de posi 
~6es comuns face a um even
tual ingre,sso da Espanha e 
de Portugal no Mercado 
Comum Europeu. foi um dos 
temas principais destas jor
nadas. 

Foram ainda abordadas ou
tras quest6Ets de grande inte
resse imed iato. nomeada 
mente a in$titucionaliza~ao 
de uma comissao luso-espa 
nhola de conservas de peixe. 
a necessidado de uma revi
sao urgente do acordo actual
mente em vigo1r entre os dois 
paises sobre t ransportes in
ternacionais po.r estrada. bem 
como a futura realiza~ao de 
negocia~6es pa,ra a cria~ao 
de um organismo peninsular 
de promo~Ao da corti~a nos 
mercados mund'iais. tendo 
sido igualmente estudada a 
elimina~;Ao de tax;as alfande
garias deste produto. 

Um ponto importtante deste 
encontro tera sidcl tambem 
uma antiga aspira~;3o: a abo
li ~;Ao do passaporte para por
tugueses e espanl'l6is que 
atravessem as front:eiras. As 
esperan~;as sao gran des. afir
mando a lmprensa de Vigo 
que talvez esta ,medida 
comece a ser adoptada ainda 
este ano. 

Referimos a propos ito que 
o detice comercial de Por-

tugal com a Espanha aumen
tou. As exporta~6es espa
nholas para Portugal eleva 
ram-sa quase a 6 milh6es de 
pesetas no primeiro semestre 
do ano transacto. o que re
presentou um aumento de 
7.3 por cento em rela~Ao 
a 1975. Por sua vez. as impor
ta~6es espanholas de Portu
gal totalizaram apenas 1289 
milh6es de contos. o que 
reflecte uma baixa de 29 por 
cento em rela~ao ao ultimo 
semestre de 1975. A Espanha 
exportou principalmente au
tom6veis. frigorificos e peixe. 

enquanto Portugal vendeu 
papel. cartao. pasta de papel 
e amoniaco liquido. 

Entretanto. um grupo de 
30 intelectuais portugueses 
e espanh6is reuniu -se durante 
tres dias em Lisboa. no Cen
tro Nacional de Cultura. para 
debaterem a evol u~;Ao poli
tico-social na peninsula ibe
rica. Para alem do valor in 
trinseco das opini6es apre
sentadas. este encontro per
mitiu a primeira aproxima<;Ao 
real entre a cultura dos dois 
paises. depois da guerra civil 
espanhola. 

A recence visita ao nosso Pals do chefe do govemo Espanhol. 
Adolfo Suarez (que vemos na foto a direita de MMo Soares. 
no decorrer de uma confedmcia de lmprensa em Lisboa) foi 
um importance passo em frente para o progresso das rela(:oes 
entre os dois pafses ibericos. 



, SUBSIDIOS PARA A HISTORIA 
~ 

DOS PORTUGUESES NA ARG-ENTINA 
Defendemos que e urgente e 

necessaria uma profunda i nvesti
ga<;:ao socio-cultural sabre as dife
rentes comunidades portuguesas 
emigradas nos cinco continentes 
do Mundo. Nalguns casas conhe
cem-se os seus principios. as par
ticularidades da sua integra<;:ao na 
vida local. bem como o contributo 
que de um modo geral dao a cul
tura portuguesa . 

No entanto. alguns ha sabre 
os quais paira um total desconhe
cimento - quer por um lado pela 
distancia a que se encontram. 
quer ainda porque a grande vas
tidao e complexidade do fen6meno 
migrat6rio nao permitiu ainda a 
aten<;:ao devida a todos os casas. 

Este desconhecimento tem sido 
pretexto para todo o tipo de cam
panhas aQti-patri6ticas e. nomea
damente p6s-25 de Abril. tais 
crfticas elevam -se por vezes a 
uma ousadia alarmante. A emigra
<;:ao- com todo o seu corolario 
de incertezas e injusti<;:as - faz 
tambem parte da pesada heran<;:a 
que o passado nos legou. e dela 
seria injusto culpar os novas res
ponsaveis pela polftica portuguesa. 

Todavia. nada disto. ·afinal .. nos 
pode servir de pretexto para ignorar 
situa<;:oes que em alguns casas 
correm o risco de se tornarem irre
mediaveis. Repetimos pois que 
para ligar OS filhos a Patria. para 
quebrar o passo a um div6rcio 
de graves cpnsequencias para toda 
a famflia. devemos dispor de um 
conhecimento detalhado da vida 

das nossas comunidades emigra 
das. neste ou naquele pafs. neste 
ou naq uele continente. 

Em bora lenta e irregu larmente. 
temos vindo a inserir alguns apon
tamentos sabre a hist6ria dos por
tugueses no estrangeiro. Nem sem
pre temos sido tao completos 
quanta desejarfamos. pois a do
cumenta<;:ao e escassa e o espa<;:o 
reduzido. No entanto. dentro dos 
limites possfveis. continuaremos na 
divulga<;:ao dos elementos de que 
vamos dispondo. desejando que 
este contributo seja util nao s6 
para o estreitamento dos la<;:os entre 
os muitos milhares de portugueses 
espalhados pelo Mundo e a sua 
Pimia. como part~ incentivar as 
pr6prias comunidades no sentido 
da colabora<;:ao documental. impres
cindfvel pa ra alcan<;:ar tais objec
tivos. 

Na cont inua<;:ao de outros tra
balhos publicados em numeros 
anteriores. falaremos hoje dos por
tugueses na Argentina. com base 
em elementos recolhidos no jornal 
«EI Popular». da cidade de Ola 
varria. 

Composta por cerca de 40 000 
indivfduos. a comunidade portu 
guesa na Argentina encontra -se. 
em grande parte. e menos dispersa. 
na cidade de Olavarrfa. Para esta 
centraliza<;:ao contribufram nao s6 
as possibilidades de trabalho e 
fixa<;:ao que a cidade e sua regiao 
circunvizinha ofereciam. mas tam
bem o trabalho social e cultural 
realizado por uma associa<;:ao: a 

«Sociedade Portuguesa». Esta So
ciedade nasceu pouco tempo ap6s 
o encerramento de uma outra. 
o «Ciube Portugues». fundado em 
meados de 1930. 

A iniciativa de alguns elem;mtos 
da comunidade fez com que no 
dia 24 de Maio de 1966 se reali
zasse a sua primeira «assembleia 
constitutiva». desenvolvendo-se a 
luta classica. por vezes cheia de 
pequenos herofsmos e contributos 
individuais. para encontrar meios 
de subsistencia e uma rede pr6pria 
para a associa<;:ao. 

Os primeiros «pesos» com que 
contou a Sociedade foram os que 
conseguiram angariar. com grande 
dificuldade. os 22 membros da 
primeira Comissao Directiva. En
carregou-se cada membra de fazer 
uma prospec<;:ao no seu respectivo 
bairro. sabre a existencia de ter
reno disponfvel para erguer a futura 
sede social. ou uma casa de facil 
e econ6mica compra. 

t assim que na Rua «25 de 
Maio». uma casa se transforma 
sede social da comunidade. Os 
encargos da sua compra (segundo 
se relata. 170 mil pesos para a 

' primeira presta<;:ao) foram cobertos 
por emprestimos concedidos a «So
ciedade» pelos seus iniciais mem
bros - emprestimos que poste
riormente vieram a transformar-se 
em donativos. Em poucos meses 
a adapta<;:ao de uma casa de 
comercio em sede de uma asso
cia<;:ao estava conclufda. gra<;:as 
ao esfor<;:o colectivista de algumas 

31 



dezenas de portugueses que. rou
bando horas ao seu merecido des
canso. ergueram paredes. cons
truiram salas. refizeram interiores. 
etc. 

Uma das prime1ras preocupa
~6es. fo1 a conclusao de uma 
sala de aula para o ensino do 
portugues as crian~as. Esta «escola». 
iniciada pelo professor Ramos Pe
reira. conta actualmente com cerca 
de 1 6 alunos. . 

Mas as suas actividades no 
campo cultural. desenvolveram-se 
mais nestes ultimos anos. 0 grupo 
folcl6rico encontra -se em fase de 
organiza~ao. uma biblioteca com 
cerca de cem volumes de autores 
portugueses. prepara -se. atraves de 
contactos com a Embaixada de 
Portugal em Buenos Aires. para 
ver o seu recheio substancialmente 
enriquecido. 

Por ultimo deve destacar-se que 
o salao nobre da «Sociedade» 
desempenha importante papel em 
inumeras festas familiares. em reu
ni6es sociais. dentre as quais se 
destaca em cada ano a tradicional 
«Semana de Portugal». 

Os dez anos de vida desta Asso
cia~ao da comunidade portuguesa 
residente em Olavarria sao a ex
pressao do colectivismo pr6pria 
dos emigrantes portugueses. 

A emigra~ao portuguesa para 
a Argentina teve o seu maior 
1ncremento por volta de 1911. 
sendo o maior surto em 1921. 
como consequencia de um acordo 
celebrado entre os dois parses 
por esta data. Mais tarde. em 
1930. veio a sofrer uma paragem 
repentina. fruto da crise econ6-
mica existente neste pais da Ame
rica do Sui. Ate 1935 a emigra~ao 
para 0 pais praticamente nao vol
tou a reabrir. No entanto. o pro
cesso encetado para demandar 
esta na~ao sul-amencana. fo1 sem
pre o da usual «Carta de cha
mada»: consistia o processo no 
pedido que algum familiar emi
grado no pais faz1a por carta a 
outro residente em Portugal. res
ponsabilizando-se pelo seu alo
jamento e emprego. 

Esta comunidade. sobretudo a 
situada na regiao de Olavarrfa. 
veio gradualmente a desenvolver 
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Um aspecto da c1dade de Buenos Aires, capttal da Argenttna 

a sua actividade em diferentes 
ramos da industria. do comercio 
e da agricultura: metalurgia. cons
tru~ao civil. armazens de mercea
ria. hotelaria. explora~ao agro-pe
cuaria. industria de cimentos. etc. 
Melhor do que n6s. naturalmente. 
os pioneiros podem falar das{ difi
culdades iniciais: 

«Os teres e haveres da maioria 
- disse ao jornal «EI Popular». 
Luis dos Santos - consistiam num 
par de cal~as. uma camisa e um 
saco de viagem». Assim chegavam 
a este pais na decada de 20 e 30 
os pioneiros da emigra~ao na 
Argentina. 

Neste breve apontamento sobre 
uma comunidade portuguesa no 
estrangeiro. existe um ponto alto: 
a dignidade. imposta pelo traba
lho. que o cidadao portugues sou be 
conquistar )unto do povo argen
tino. A testemunha-lo. o eluci
dative testemunho que o referido 
jornal dirige aos portugueses de 
Olavarria. a prop6sito da passagem 
de mais um aniversario da «Socie
dade Portuguesa»: 

«Pela sua actividade. pela sua 

quantidade. a comunidade portu
guesa na nossa cidade e uma 
das mais importantes. o que assim 
ja nao acontece com outras. no 
restante territ6rio do pais. S6 na 
Capital Federal e localidades da 
Frande Buenos Aires. em Comodoro 
Rivadavia e Mar del Plata. existem 
nucleos importantes de portugue
ses. Na nossa regiao se radicaram. 
ja ha muitos anos. possuindo um 
«Ciube Portugues». hoje desapa
recido. No entanto. faz dez anos. 
nasceu a «Sociedade Portuguesa». 
Em tao poucos anos conseguiu 
concretizar um importante patri
m6nio ffsico. social e cultural - o 
aniversario da «Sociedade Por
tuguesa» e uma boa oportunidade 
para dedicar estas paginas. estas 
notas. a boa gente da peninsula 
iberica que faz hoje parte de 
Olavarria. Por ela temos com
preendido algo sobre a hist6ria 
do seu pais. dos seus homens e 
mulheres: das suas formas de 
viver. habitos e costumes: por 
ela temos compreendido e conhe
cido esta laboriosa comunidade 
portuguesa.» 



VENEZUElA 

GUANARE COMEMORO.~ 0 385. 0 ANIVERSARIO 
DA SUA FUNDACAO . 
PELO NAVEGADOR PORTUGUES LEAO PACHECO 

A comunidade portuguesa neste 
pars. nomeadamente a que reside 
na cidade de Guanare. comemorou 
com particular significado os 385 
anos da sua funda<;ao pelo nave
gador e capitao portugul!ls. Joao 
Fernandes Leao Pacheco. a 3 de 
Novembro de 1591 . Nestas ceri
m6nias mobi lizaram - se diversas 
associa<;oes de emigrantes. enti
dades governamentais da cidade 
venezuelana e. especialmente con 
vidado para o efeito. o engenheiro 
Rogerio Jorge Castelo. entao pre
sidente da Camara de Portimao 
- cidade de que Leao Pacheco 
era natural. 

A imprensa portuguesa editada 
neste pais deu larga cobertura 
ao acontecimento. sendo de espe
cial destaque o historial da obra 
e biografia do navegador portu
gul!ls dada pelo jornal «0 Lusitano». 
as entrevistas concedidas pelo pre
sidente da camara de Portimao 
ao jornal <<Voz de Portugal». Do 
conjunto de todas estas cerim6-
nias destacou-se uma notflvel comu
nica<;ao proferida pelo Professor 
doutor Felipe G6mez Alvarez. rei 
tor da Universidade Experimental 
«Los Llanos». 0 embaixador de 
Portugal na Venezuela. dr. Joao 
da Cunha Matos associou-se as 
comemora<;oes. assim como diver
sas individualidades portuguesas 
acreditadas no pars. 

Joao Fernandes Leao Pacheco. 
nasceu por volta do ano de 1 543 
na entao Vila Nova de Portimao. 
A influl!lncia exercida pela fausto
sidade da corte espanhola e a 
proximidade da cidade de Cadiz. 
foram determinantes para que a 
familia de Leao Pacheco aban
donasse Portimao fixando residen 
cia nesta cidade. Apesar de por
tugul!ls por nascimento. toda a 
sua vida de navegador foi rea
l izada sob os auspicios da coroa 

0 busto do capitiio Joiio Fernandes de Leiio Pacheco. que !he 
foi erigido na cidade de Guanare. da qual foi o fundador em 1591. 

de Espanha e ao servi<;o de Fei 
lipe II. 

Conturbada epoca para Por
tugal esta. em que dificilmente se 
consegue determinar sob que inte
resses os portugueses de entao 
empreendiam as suas expedi<;oes : 
se por Portugal (sob o jugo cas
telhano) se pelo imperio espa
nhol. opressor de Portugal ate 
1640! 

Nao queremos. no entanto. enve
redar pela controversia da atri
bui<;ao dos <<feitos» de Leao Pa 
checo. Os elementos de que se 

dispoem sao escassos e pouco 
seguros. 0 Dicionario da Hist6ria 
de Portugal (Joel Serrao - Maio 
1971 ). diz. por exemplo : 

«FERNANDES. Joao. Capitao 
e piloto-mor do seculo XVI que 
descobriu a ilha que tern o seu 
nome. no oceano Pacifico. como 
descobriu outras ao Iongo da costa 
do Chile. entre elas a que adquiriu 
grande celebridade literaria em vir
tude do romance ROBINSON CRU
SOE de Daniel Defoe. A naciona
lidade portuguesa deste Joao Fer
nandes tern sido contestada. jul-
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gando-se que seria espanhol. nas
cido em Cartagena. entre 1 536 
e 1604» - (Francisco Fernandes 
Lopes in «J oao Fernandes») . 

De resto. na comunica~ao pro 
ferida pelo Prof. Dr. Felipe G6mez 
A lvarez. ja referida. a determinado 
passo faz-se referencia que Joao 
Fernandes Leao Pacheco « .de-
00 

1a r g ao ;egou a t ,d ~· r<. re . 
" il dor.; tuvs de ped .... do r10 Gua 
naguanare» onde fundou. em nome 
de Fil ipe I I. a cidade do Espfrito 
Santo de Guanaguanare del Valle 
de San Juan. a 3 de Novembro 
de 1591 » 

Duma forma ou de outra. a 
comemora~ao assinalou o estrei
tamento de la~os entre a comu
nidade portuguesa e a venezue
lana. sendo testemunho desse facto 
as palavras proferidas. durante a 
cerim6nra de entrega da bandeira 
da cidade de Port imao ao Muni
cipiO de Guanare. pelo seu pre
sidente. dr. Ant6nio Manzanilla 
Duran: «( .. . ) A municipalidade 
Guanarei\a e este grande povo 
a quem representamos. sentimo
-nos sensibilizados de ter entre 
n6s tao distintas personal idades 

0 Grupo Folcl6nco do Lar Lusirano de Valencia esreve presenre 
nas comemora~6es de Guanare 

de Portugal e da col6nia portu 
guesa. ( . .. )» 

As comemora<;:6es trouxeram 
alem de tudo mais um forte motivo 
para encontro de grande numero 

de elementos da comunidade por
tuguesa. sendo de salientar a par
ticipa~ao de emigrantes residentes 
na cidade de Valencia e do Grupo 
Folcl6rico do «Lar Lusitano». 

ESTA REVISTA E PARA OS EMIGRANTES. 
DIVULGUE-A ENTRE OS SEUS AMIGOS 
E C A M A R A D AS D E T .R A B A L H 0 . 

RECOMENDE A SUA ASSINATURA . 
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ASSOCIACQES DE EMIGRANTES 

lNG LA TERRA: 
CENTRO DE EMIGRANTES <<25 Dl: ABRIL>> 

Disperses por uma popula<;ao 
de cerca de 12 milhoes de habi
tantes. vivem na cidade de Lon 
dres a volta de 1 5 mil portugueses. 
Sabe-se que a zona londrina onde 
ex1ste ma1or concentra<;ao de por 
tugueses e North Kensington Nesta 
zona a maior parte dos trabalha 
dores emigrados exerce a sua act1 
vidade profissional nos sectores 
de hotelaria e hospitalares. 

Exactamente nesta zona. merce 
das facilidades da Camara Muni 
cipal local e da sua pr6pria in1 
ciativa. um grupo de portugueses 
fundou recentemente o «Centro 
de Em1grantes 25 de Abril» As 
suas instala<;oes situam-se numa 
velha casa. entretanto adaptada. 
locallzada numa transversal. JUnto 
a Porto Bello Road. 0 Iugar e 
tfp1co na tradi<;ao popular da zona. 
pois e ai que se realiza todos os 
sabados a maior feira londrina 
de antiguidades. roupas. frutas e 
diversos artigos. 

Os objectives deste «Centro» 
constam de um documento pro
vis6rio. enquanto se esperam os 
estatutos definitivos. onde pode
remos ler o seguinte : 

«0 Centro de Emigrantes 25 de 
Abril. de North Kensington. tern 
por objectives principais promover 
a assistencia aos emigrantes por
tugueses em todos os problemas 
em que se mostre necessaria a 
sua interven<;ao. como sejam os 
que possam surgir com autori 
dades inglesas. nomeadamente no 
que respeita a questoes de inqui
linato. rela<;oes com entidades pa
tronals. p6r a funcionar uma creche 
de f1m-de-semana: organizar cur
ses de alfabetiza<;ao para adultos. 
e outros cursos que se revelem 

de interesse para os moradores 
da zona de North Kensington; 
former um grupo cenico. sobre
tudo destinado a representac;ao 
de pe<;as de autores portugueses: 
projectar filmes e realizar espec
taculos e sessoes cultura1s que 
possam contribuir para dar ao 
emigrante uma consciencia de 
classe e. ao mesmo tempo uma 
visao mais clara do mundo e das 
realidades portuguesas». 

Alguns destes objectives sao. 
entretanto. realidade concretizada : 
a creche funciona. as projecc;6es 
de filmes tem-se efectuado na 
medida das possibilidades. Tam
bern os cursos de lingua inglesa. 
ministrados por portugueses. tern. 
ao que nos consta. funcionado. 
a titulo gratuito. 

Caracteristica exemplar do «Cen
tro»: esta aberto a todos os por
tugueses sem ser necessario a 
inscri<;ao ou pagamento obrigat6-
rio de quotas. Todas as actividades 
do «Centro» sao decididas demo
crat icamente. pelos seus activistas 
em reunioes regulares 

EMIGRACAO 

Sendo Londres uma das cidades 
mais populosas do Mundo. e grande 
a dispersao dos residentes nacio
nais nesse imenso aglomerado ur
bane. torna-se dificil veneer as 
distancias para todos se encon
trarem. 0 «Centro» funciona assim 
como ponto de convergencia: ponto 
de encontro e confraternizac;ao 
entre trabalhadores que de outro 
muito dificilmente contactariam uns 
com os outros. 

0 «Centro de Emigrantes 25 de 
Abril» organizou recentemente uma 
testa onde ficou patente a sua 
capacidade de iniciativa. 

Desejamos que estas formas 
organizadas da comunidade por
tuguesa no exterior proliferem: que 
lac;os de caracter informative se 
venham a estabelecer entre elas 
e n6s. de molde a proporcio'nar 
melhor e mais constante infor
ma<;ao aos nossos leitores sobre 
as possibilidades e necessidades 
de um maior estreitamento dos 
la<;os fraternais entre todos os por
tugueses no Mundo. 

PARA 0 .LUXEMBURt30 
T6m sido repatriados do Luxemburgo trabalhadores portugueses 

que ali se apresentam pelos seus meios no objectivo de. procurar 
trabalho e aos quais as respectivas autoridades nfto concedem as 
necessarias autoriza4;:6es. 

Para esclarecimento de possiveis inter.<Jssados. a Secretaria de 
Estado da Emigra4;:Ao informs que as autoridades luxemburguesas 
apenas autorizam a imigra4;:Ao de trabalhadores previamente munidos 
de contrato de trabalho e visto obtido no Consulado do Luxemburgo 
em Portugal. 

Mais se informa que. presentemente. as possibilidades de emi
gra4;:Ao para o Luxemburgo se encontram reduzidas praticamente 
a alguns familiares de portugueses ja ali ra,dicados. 
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pela.s 
nossas 
terra 

TOMAR E 0 RIO NABAO 

Editado pela Junta Distrital de 
Santarem. acaba de sair urn livro 
- «Coisas Simples da Terra Toma
rense I o Rio. os A9udes e as 
Rodas» - de Fernando de Araujo 
Ferreira. que nos merece particular 
aten9ao nesta rubrica. 

Trata -se da evoca9ao de um 
passado recente da cidade. quando 
a sua paisagem natural estava deLi
neada pelo aproveitamento do rio 
Nabao. Uma epoca em que a9ucles 
e rodas. rio abaixo-rio-acima. com 
a sua estacaria de madeira. orien
tava a corrente fluvial. dando -I he 
recantos lacustres de uma bflleza 
hoje desaparecida. Neste livro e-nos 
narrada a simples faina piscat6ria 
onde alguma comercializa9ao che
gou a existir. A descri9ac1 dos 
utensflios e artimanhas de apanhar 
peixe- hoje perdidas e ignoradas 
por muitos- os tresmalhos. tar
rafas e nassas. bern como as barcas 
e utensflios ligados ao puxo e 
prepara9ao final da areia. 

Existem ainda hoje algumas relf
quias que o tempo nao marcou 
nem a tecnica arredou. como a 
tudo o mais: o a9ude do Neves. 
limite de passeios de barco rio 
acima. a roda do Mouchao. agora 
remo9ada e. aqui e ali. uma ou 
outra roda existe mais por saudo
sismo e «fortuna para o ter». do 
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que por necessidade. Os motores 
de rega ultrapassaram estes enge
nhos quase medievais. pela sua 
eficacia e economia. A paisagem 
que OS olhos disfrutavam e que 
nao pode ser a mesma ... A roda 
do tempo foi mais forte que a 
roda dos a9udes. e a tecnica. inva
dindo o velho ambiente. transfor
mou o agro irremediavelmente. 

No entanto. muitos conheceram 
esta velha Tomar. e nela viveram 

e esp~aiaram a vista: nela alegra
ram os ouvidos no murmurio das 
aguas chilreando entre as rodas; 
nela ainda admiraram as barcas 
nos seus dias de labuta e. quem 
sabe. se algum se nao lembra 
ainda dos diversos apetrechos de 
pesca. desses pescadores desapa
recidos. dos quais resta apenas 
em estatua o velho profissional 
Jose Maria Aguadeiro. 

Para alem da sua singeleza e 

Tomar- Convento de Cristo 



do seu caracter aparentemente sau 
dosista e regionalista. esta obra 
documenta porem - salvaguar
dadas as dimensoes - um dos 
capitulos do drama potencial do 
nosso seculo: a degrada<;:ao do 
ambiente. o inicio da luta do 
homem contra os maleficios do 
progresso desenfreado. 

Cidade nascida antes de Cristo. 
pelas maos da civiliza<;:ao arabe. 
descende da nobre linhagem desses 
«cavaleiros andantes». os Templa 
rios. povoada de lendas de tesouros 
escondidos. de subterraneos de 
conventos. de janelas bordadas 
como renda tina por maos diatanas. 
entre antigas rodas de a<;:udes que 
desaparecem. lagares que se aban
donam. moinhos de madeira em 
ruinas. Tomar nao merece tim 
tao desumanizado. ainda que o 
progresso. com as suas fabricas 
disto e daquilo. cuspindo sobre 
o rio Nabao os seus dejectos. 
sirva de pretexto a este estrangu
lamento criminoso. 

Urge promover a concilia<;:ao 
entre o progresso e o hist6rico 
passado; entre a fabrica e o plano 
verde de uma paisagem; entre o 
escoamento de detritos de uma 
aglomera<;:ao industrial e o manso 
serpentear de um rio livre e sadio. 

Este trabalho. de que reprodu
zimos alguns trechos. pode vir 
a ser uma lapide em mem6ria de 
um dos mais belos rios deste Pais. 
se a tempo se nao tomarem medi
das; se. a tempo. os tomarenses 
nao se lembrarem de que sao eles 
mesmos que. nos caminhos do 
progresso social e econ6mico. de
vern procurar defender a sua terra. 
as suas belezas naturais e as con
di<;:6es de vida da popula<;:ao. 

t pois para quantos viveram 
nesta Tomar que enviamos alguns 
trechos desta obra de incontes
tavel valor hist6rico. de habitos 
e costumes do Povo de Por1ugal. 
que o tempo e a marcha da his
t6ria viio fazendo desaparecer para 
darem Iugar a outros mais con
formes as necessidades do pro
gresso. 

«( ... ) VAo morrendo os homens 
que v iveram o rio quando os ac;:u
des e as rodas eram ~s dezenas 
no nosso vale. 

VAo desaparecendo os ac;:udeiros 

Num barco de pesca tlpico. Jose Maria Aguadeiro armando 
nassas 

e os construtores das rodas do 
NabAo. 

Um dia v ira, muito em breve, 
que deles, dos ac;:udes e das rodas, 
ninguem fique para dizer como 
eram, como se construlam, como 
davam, ~ nossa terra, encanto, 
poesia, pAo. 

Os motores de rega, frios e 
sem alma, substituiram as rodas. 
Desfizeram, esfarraparam, parte 
do lirismo do nosso rio. A maior 
rendabilidade dos motores deter-

minou o fim das rodas. A constru
c;:Ao ou reparac;:!lo destas eo erguer 
dos ac;:udes de estacaria, tornou-se 
faina oner osa. 

Os tempos rodaram. Como as 
rodas. E e las conheceram o fim. 

Ficou, quase s6, como relfquia 
ou pet;:a de museu etnogratico, a 
roda do MouchAo e o seu ac;:ude. 
Mas talvez, mais ano menos ano, 
nem ela sobreviva. 

Amigos tomarenses, interessa
dos pelas coisas de Tomar, entu-

0 rio Nabao em 1926. A esquerda. o canal que levava a agua 
desde a roda da Horta da Fabrica (actual Hotel dos TempMrios) 
ate a roda da Varzea Pequena. 
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Area de Santa Ina 

siasmaram-nos a dizer, por escrito. 
o que sabiamos do rio em cujas 
margens nascemos. Para deixar 
testemunho. 

Tambllm n6s tinhamos consciAn
cia de estarmos na ultima oportu
nidade. Que, desaparecida a gera
~;Ao mais velha, por falta de ele
mentos e de vivAncia, pouco se 
conheceria e poderia dizer sobre 
os a~;udes, rodas e fainas do velho 
Tamarara. 

«( ... ) A contrastar os tons claros 
do seu todo, da sua cal. bastava 
ill cidade o ve·rmelho dos telhados, 
os verdes das suas flrvores e a 
policromia natural e bela das flores 
dos seus jardins ... 

Uma terra modesta, uma terra 
talvez humilde, mas uma terra 
caracteristica, uma terra com sen
tido, uma terra com personalidade. 
Personalidade tinham tambllm o 
seu povo; simples, hospitaleiro, 
terra a terra, mas que vivia com 
a cabe~;a erguida, sem subserviAn
cias ... 

Terra com harmonia, terra com 
equilibrio. Terra bonita! 

No meio da cidadezinha, a afa
gfl-la como namorado, o rio a 
dar - I he frescura, o rio a dar - I he 
pao, o rio a dar-lhe gra~;a. 0 rio 
a envolvA-Ia . de lirismo! 

0 rio era entao verde. Verde 
de chor6es, verde de salgueiros, 
verde de choupais, verde de amiei
ros .. . Verde de bunho. 

Urn rio que se cobria de encantos 
para tomar bonita e rica - rica 
de belezas natura is- a «menina 
simples do vestido de chita» ... 
A menina dos seus olhos ... A nossa 
terra!. .. 

Eo rio tinha voz. Falava. cantava. 
Voz para alem do murmurar da 
brisa que agitava as flguas claras; 
voz para a lllm do cantico das pe
queninas aves, dos rouxin6is, das 

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



.... 
milheirinhas. dos pintarroxos ... voz 
para alem do arrulhar das rolas • 
do assobio dos papa - figos. da 
ccgargalhada» dos melros... para 
alem do coaxar das rAs ou do silvar 
das lontras chamando as compa
nheiras ... » 

cc( ... ) Os ac;udes de estacaria e 
as rodas do NabAo. sAo motivos 
tomarenses tipicos e C.micos. Conhe
cemos grande parte dos rios do 
nosso pals e. em nenhum deles. 
encontramos rodas e ac;udes com 
as caracterlsticas peculiares As 
rodas e ac;udes do NabAo. Pareci
das e pareciuos. algumas e alguns. 
M as com o mesmo volume. estru
turas e lanc;amento. nAo vimos 
nem conhecemos. 

Cremos que a heranc;a arabe 
passou. em pureza. de gerac;ao 
em gerac;llo tomarense. Os nossos 
ac;udeiros e construtores de rodas 
seguiram. sempre. as linhas tra
d icionais. 

Falamos na heranc;a arabe. Auto
res tomarenses- Jollo dos Santos 
Snn6es entre eles - aceitam (e 
citam) a origem arabe das nossas 
rodas e ac;udes. Urn tomarense. 
culto e observador, encontrou em 
M arrocos. salvo erro na regiAo de 
M eknez. rodas muito semelhantes 
Ills do Na~o. 

A voz do pr6prio povo, em teste-

munho que tern passado de pais 
para filhos. diz-nos das rodas e 
a<;:udes dos mouros. 

0 crescer da cheia. em 7909 

Entrada do Parque do Mouchao 

Se as rodas e ac;udes foram. 
mesmo. de inspirac;llo arabe ou 
se eles. os arabes. colheram a 
lic;llo em outras fontes. noutros 
povos, nllo o sabemos. Urn pro
fessor assistente da Faculdade de 
letras. com quem conversamos 
sobre o assunto no Cafe Paralso. 
em Tomar, aventou a hip6tese da 
origem se situar no perlodo tardo
-romano. por influ6ncia bizantina. 

De qualquer modo, n6s devemos 
aos arabes as rodas e ac;udes do 
rio de Tomar. E pouco nos importa. 
para a finalidade principal do nosso 
trabalho, qu~ imperasse a inspi
rac;Ao arabe na origem das rodas 
de rega do NabAo (e nos seus 
ac;udes) ou que e les. os arabes, 
bebessem essa mesma inspirac;llo 
noutras fontes. 

Tomar. o vale do rio, todo ele, 
era um pantano. Canais. agua e 
bunho ... Terra de aves ribeirinhas. 
de narcejas. patos e galinhas de 
agua. etc.. etc., e terra de mos
quitos. De febres. 0 rio espraiava
-se. empapava .. . )) 
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AOS ASSINANTES 
A fim de facilitar a cobranca das quantias enviadas para assinatura da Revista «25 de Abri l». agradecemos 

aos nossos leitores o favor de observarem o seguinte : 
Toda a correspondencia deve ser enviada para Prac;;a do Areeiro. 11 . 2. 0 , esq. - lisboa. Contudo. 

os documentos para pagamento (Cheques. vales de correio. ordens de pagamento. etc) devem ser dirigidos 
simplesmente a Secretaria de Estado da Emigrac;;~o. conforme o exemplo abaixo indicado. Ma.is agradecemos 
que qualquer documento (incluindo o pr6prio remetente) seja escrito de forma bern legfvel. de pr.eferencia 
em ma iusculas. 

r 
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CE Of 19 

CJ 

CAIXA EC01t¢HICA 

PORTUGUf.SA 

ESC. s 

MUlTO IMPORTANTE CONDICOES DE ASSINATURA 
12 NOMEROS {VIA A~REA) 

e f ados OS documentos ( che
ques. ordens de pagamento. 
vales do correio. etc.) para 
pagamento da assinatura da 
Revista. devem ser dirigidos 
a Secretaria de Estado da 
Emigrac;:~o. 

• Tratando-se de renovac;:ao da 
assinatura. informe. sempre 
que possivel. desde quando 
e assinante e qual 0 primeiro 
numero que- recebeu. 

PAISES 

Franc;;a ... 

Belgica 

Alemanha .. 

lnglaterra 

Espanha 

Brasil . 

Canada 

E. U. A. 

Outros paises da Europa 

250$00 

250$00 

250$00 

250$00 

200$00 

320$00 

340$00 

340$00 

250$00 

lmport!ncia 
aproxit"tada em 

moeda ~rangeira 

45 F. 

370 F.B. 

24 D.M. 

4.50 £ 

80 P. 

115 Cr. 

15 d . 

15 d. 
• Caso mude de residencia. 

comunique-nos o mais rapi 
mente possivel. Outros paises fora da Europa .. 340$00 

Oueiram enviar-me mensalmente a revista «25 de Abril» 

da Secretaria de Estado da Emigrac;:ao. Para o efeito. envio a 

importfmcia de ............... S .. . .. . 

NOM E .... .. . . .... ... ... .... . . . ............... .. . ... .. ............... ..... . 

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

LOCALIDADE 

PAl<: 

I Preencha este cupao. recorte·o pelo 

I tracejado e env1e· O. 1untamente com 

I a importancia respectiva para : 

I 

I
I Secretaria de Estado 

da Emigrac;;Ao 

1

1 

Prac;;a do Areeiro. 11 -2. o Esq. o 

lisboa - PORTUGAL 
I 
I 
I 



' 

Viana 
do Castelo 

Evora 



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

UGAL CONTINENTAL 

ACORES 

IRA 


