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Sem liberdade de imprensa, no estado das nafoes modemas, no sptema representativo, niio hd 
liberdade de nenhuma especie. 

(Almeida Garrett, Balanfa da Europa, 1830) 

A liberdade de imprensa i assim um veiculo de expressiio da consciencia naciona{ E uma liber
dade de higiene e de estimulo para que se possam fazer com veracidade e acerto as opfoes 
nacionais. As proprias refonnas de estrntura em que estas venham a concretizar-se implicam 
uma consciencializafiiO do Pais, que so se conseguird atravis de didlogo franco, aberto, livre e 
inteligente, mmca possfvel sob uma censura previa. Esta i um factor de imobilismo social, niio 
um incentivo de progresso. 
(Salgado Zenha, 0 Estatuto da Imprensa,Lisboa,Prelo,1968; "Liberdade de Imprensa", 
Notfcias da Amadora ,4 /10/1969-com cortes da Censura a vermelho) 

A censura e as liberdades de expressao e de imprensa, reguladas par legisla¢o diversa e 
espedfica, representam realidades opostas na esfera publica e no universo comunicacional dos 
diversos regimes politicos em Portugal mas, ao longo dos tempos, ambas tiveram um 
amplo impacto na forma¢o dos cidadaos desde o liberalismo a democracia nos nossos dias. 

Censura e liberdade de imprensa existem sempre em oposis:ao. Se e certo que em 
Portugal desde o seculo XIX a censura nos surge em publicas:6es intituladas Tesoura ou 
Ro/ha e em particular em imagens caricaturais, verdadeiros s{mbolos ic6nicos vertidos na 
forma de tesoura, de rolha ou de lapis azul, tambem express6es coma " espas:o em 
branco", "lei da rolha", "mordas:a"," ou mais tard.e, "censura previa" ou "lapis azul", 
transportam-nos a tempos diversos do exerdcio da censura aos textos escritos e aos dese
nhos, induindo as caricaturas, bem anteriores ao seculo XX. Ao me5mo tempo tais 
express6es tambem relegam para a import:incia que assumiram os combates pela liber
dade de imprensa em Portugal contra a censura, desde o tempo liberal a democracia. 

A liberdade de imprensa foi uma liberdade fundamental no regime liberal constitucional 
e e-o no regime democrcitico. Regulada desde 1821 a 1976, senao mesmo ate aos nossos dias, 
na legisla¢o e nos textos constitucionais. Relembre-se que tais combates, nesse lapso de tempo 
de dais seculos, foram travados em contextos nacionais de grandes mudans:as na 
conceps:ao da cidadania. 

Como definir a censura? A censura ja nfo existe? E a liberdade de imprensa? Que 
textos constitucionais e que leis as regularam em Portugal? Quais os seus mais importan
tes momentos e protagonistas? Sera a liberdade de imprensa uma vit6ria irreversivel? 

Sem nos interrogarmos sabre estas quest6es o estudo destes temas fica incompleto e 
dificilmente perceberemos a "compressfo do p'ensamento Portugues", na singular 
expressao de Jose Timoteo da Silva Bastos em 1926/ isto e, a asfixia mental que perdu
rou par muitos anos sabre as publicas:6es peri6dicas mas tambem, posteriormente, sabre 
outros meios de comunicas:ao e de cultura tais coma o livro, o cinema, o teatro, a musica 
ou a radio, ao mesmo tempo que se foram verificando as grandes mudans:as introduzidas 
no espas:o publico com a liberdade de expressao e de imprensa na construs:ao da cidada
nia e da democracia, desde 1820 ate ao seculo xx. 

'BASTOS, Jose Timoteo da Silva - Hist0ria da censura intelectual em Portztgal: Emaio sobre a compressiio 

do pensamento Portztgztes. za ed. Lisboa: Moraes Editores, 1983. (A primeira edi~o desta obra e de 1926 e foi 
publicada em Coimbra pela Imprensa da Universidade). 
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No livro A Ignacio Ramonet
2 
define o conceito de censura associando-

-o desde sempre ao poder autoritcirio do qual ela se tomou um instrumento fundamental de 
ac~o. Censura e, antes de tudo, sinonimo de corte, de proibi~a, de supressao da informac;ao. 

Em Portugal, o infcio da censura coma uma actividade organizada ocorre com o 
estabelecimento da Inquisic;:ao, um tribunal que exerceu uma forte acc;:aa proibitiva e 
on~ve:nt:1va quer quanta a edit;ao quer quanta a entrada de livros. Durante mais de dois 
seculas, a Censura foi tripartida e pertenceu ao Conselho Geral da Santa Inquisic;:ao, aa 
Ordinario de cada Diocese e ao Tribunal do Desembargo do Pac;o. E, recorde-se ainda 
embora esse momenta nao canstitua o nosso principal objectivo de estudo aqui, durante 
o regime monarquica absoluto, com a institui<_?o inquisit6ria e com a censura regia, a 
censura, ate aos finais do seculo XVIII, atraves da Real Mesa Cens6ria, depois da Real 
Mesa da Comissao Geral sabre o Exame e Censura dos Livros e do Tribunal do Desem
barga do Pac;:o, tribunal este que s6 foi extinta em 1833, exerceu um efectivo cant;olo da 
exrJressa.o e da comunicac;:ia junta de alguns grupos saciais candicionando um corte com 
a cultura europeia e candicionanda tambem uma efectiva produc;:io literaria3

• Recordem
-se que foram proibidas e rriesmo amputadas abras como o Cancioneiro Geral de Garcia 
de Resende, de 1516, a Menina e Mora de Bernardim Ribeiro, de 15 54, o teatro de Gil 
Vicente, Os Lusiadas de Lu(s Vaz de Cam6es, na edic;:aa de 1584, e foram queimadas 
cartas do Padre Antonio Vieira. 

Ao contrario, a liberdade de expressao e de imprensa desde o seculo XVIII significa a 
livre comunicac;ao das ideias, pensamentos e opini6es e e um dos direitos mais preciosos 
do homem. Tais prindpios foram consagrados inicialmente em textos pioneiros: o 
norte-americano Dedarac,;:aa dos Direitos do Estado da Virginia, de 1776, e a frances 
Dedarac,;:ao dos Direitos do Homem e do Cidadao, de 1789 .A estes seguiram-se outros 
em diversos pafaes ao longo do seculo XIX. 

No seculo XX, a liberdade de expressao ficou consagrada em documentos internacio
nais como a Dedarac;ao Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela Assembleia
geral das Nac;:6es Unidas, em 10 de Dezembro de 1948, (publicada em Portugal no Didrio 
da Repttblica Serie A, n. 0 57/78, de 9 de Marc;:o) onde se reconhece, no artigo 19°, que: 

"Toda o individuo tern direito a liberdade de opiniao e de expressao, o que implica o 
direito de nao ser inquietado pelas suas opini6es e ode procurar, receb<;r e difundir, sem 
considerac;:ao de fronteiras, informac;6es e ideias por qualquer meio de expressao". 

E o Convenio Europeu para a Protec~o dos Direitos Humanos e das Liberdades 
Fundamentais, aprovado pelo Conselho da Europa, em Roma a 4 de Novembro de 
1950, (entrou em vigor em 3 de Setembro de 1953 e foi ratificado em Portugal pela Lei 
n. 0 65/78, de 13 de Outubro) onde se determina: 

" .... Art.0 10 (Liberdade de exi::•ressao 
1. Qualquer pessoa tern direito a liberdade de e..xpressfo. Este direito compreende a 

liberdade de opiniao e a liberdade de receber ou de transmitir informac;6es ou ideias sem 

2 RAMONET, Ignacio-A Tinmia da Comµnicafiio. 2a ed. tracL Jorge Sarabando. Porro: Campo cl.as Let.ras, 1999. 
3 Consulte-se TENGARRINHA Jose, lmprensa e opini!io pi!blica em Portugal Coimbra: Minerva 

Coimbra, 2006; ALVES, Jose Augusto dos Sanros - A Opiniiio P1iblica em Portugal (1780-1820). Lisboa: 
Universidade Autonoma de Lisboa, 2000, p. 381-423; ROCHA, Joao L. de Moraes 0 essencial sobre a 
imprensa em Portugal Lisboa: lmprensa Nacional Casa da Moeda, 1998, p. 23-26 e RODRIGUES, Grai;a 
Almeida - Breve Historia da cenmra litmiria em Portugal Lisboa: Ministerio da Educa~o e da Ciencia, 1980. 
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que possa haver ingerencia de quaisquer autoridades publicas e sem considerac;:6es de 
fronteiras. Q presente na.o impede que OS Estados submetam as empresas de 
radiodifusao, de cinematografia ou de televisao a um regime de autorizac;:ao previa. 

2. 0 exerdcio desta liberdades, porquanto implica deveres e pode ser 
submetido a certas furmalidades, condi¢es, restri¢es ou san¢es, lei, que constituam 
providencias necessirias, numa sociedade democclcica, para a seguranc;:a a integridade 
territorial ou a seguranc;:a publica, a de:fesa da ordem e a prevem.;ao do crime, a protec<;:ao da 
saude ou da moral, a protec<;:ao da honra ou dos direitos de outrem, para a divulgac;:ao 
de informa¢es confidenciais, ou para garantir a autoridade ea imparcialidade do poder judicial". 

Em Portugal, uma afirmac;:ao se imp6e desde logo: a actividade cens6ria e a censura 
previa precederam, em muitos seculos, a existenda de uma liberdade de imprensa. E esta 
s6 surgiu com a Revolw;ao liberal de 1820 sendo ora abolida ora reintroduzida e 
reinterpretada em novas leis, desde entao, em varios momentos em que a instabilidade 
politica, em particular no liberalismo e no constitucionalismo monarquico rotative, foi 
quase uma constante: em 1821, e extimo o Tribunal da Inquisi<;:ao e. abolida a censura 
previa regulando-se, pela primeira vez, entre nos, o exerdcio da liberdade de imprensa 
com a Carta de Lei de 4 de Julho de 1821; em 1823, com a contra revolm;ao absolu
tista, na Vilafrancada, e abolida a lei de imprensa vintista e reintroduzida a censura pre
via ate 1826; a Carta Constitucional de 1826 determinou que todos podiam comunicar 
os seus pensamentos sem depender de- censura; em 1834, com a vit6ria do regime liberal 
surge outra lei de liberdade de imprensa; em 1840-1842, em 1850, em 1890 (as 'leis das 
rolhas'), e ainda em 11 de Abril de 1907 a imprensa e fortemente reprimida; em 
1911,com a vitoria republicana, e de novo instituida a liberdade de imprensa, nova
mente regulada em 1926; no regime ditatorial do Estado Novo desde 1933 regressa a 
censura previa e verifica-se a consolida<;:ao dos servis:os de censura; nos anos sessenta 
continua a verificar-se a forte politiza<;:ao da opiniao publica que vem do tempo liberal e 
republicano e as novas orientac;:6es da censura, agora alargada a varios meios, embora 
com uma nova lei de imprensa, vigoram ate Abril de 197 4. 

A Revolu<;:ao que consagrou a liberdade ea democracia consagrou tambem a liberdade 
de expressao de pensamento pela imprensa abolindo-se em qualquer forma de 
censura previa desde o Programa do Movimento das Armadas consubstanciada 
na Lei de emanada do Ministerio da Comunica<;:ao Social, no Decreto-Lei 
n. 0 85-C,de 26 de Fevereiro de 1975 (Didrio do Govemo, 2° suplemento Serie, n.0 48). 

Ao longo da monarquia liberal e constitucional, bem como no tempo republicano 
ate a democracia, foram varias as leis e OS textos constitucionais que entre nos procura
ram regular e consagrar o efectivo exerdcio da liberdade de imprensa. T odavia houve 
outros momentos nos dois ultimas seculos em que a instabilidade polftica impos a vigen
cia da censura (1823 a 1826;1828 a 1933;1933 a 1974). 

Importa agora destacar os momentos essenciais em que a censura e a liberdade de 
imprensa foram os temas constantes na esfera publica e politizada. Censura e liberdade 
de imprensa foram temas que ha um seculo, ju5tamente em 1907, foram objecto de um 
amplo debate na sociedade portuguesa vividos com emo<;:ao por parte de politi
c;:os, advogados, directores de jornais, de jornalistas e escritores, tais as suspens6es de 
jornais e de jornalistas, querelas e julgamentos na imprensa nesse inicio de seculo. 
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Com efeito, a Ultima lei de imprensa antes da Republica, no govemo de Joao Franco, em 
11 de Abril de 1907, teve consequencias importantes pois permitiu que os julgamentos dos 
delitos de imprensa se convertessem em verdadeiros espayos de combate politico, verdadeiros 
comicios, contra o govemo, instituic;Oes e outros poderes. A imprensa ficou entregue ao arbitrio 
dos govemadores civis em 20 de Junho de 1907, facto que teve como principal consequencia, 
desde logo, a suspensao de varios jornais. Em Lisboa foram suspensos os diarios: Correia da 
Noite (progressista), Popular (regenerador), Dia (dissidente progressista), Jornal do Commercio 
(conservador), A Epoca, 0 Liberal, e os jornais republicanos Paiz, Vanguarda e Mund/. 

Liberdade de imprensa e censura no liberalismo 

A primeira lei de liberdade de imprensa em Portugal tern a marca liberal e foi o 
resultado de um pioneiro e amplo debate parlamentar sobre a questao realizado nas 
primeiras Cortes Constituintes.5 Ea Carta de Lei de 4 de Julho de1821. Para os liberais 
vintistas a liberdade de imprensa e o apoio mais seguro do sistema constitucional e com
preende a liberdade de expressao, publicayao e difusao dos escritos. A Constituiyao de 
1822 e a Carta Constitucional de 1826 deixam bem vincada a liberdade de imprensa. 

A partir de 1820 verificam-se momentos de grande explosao da imprensa e outros 
de retracyao com a acyao da censura nos momentos de instabilidade. Note-se que nos 
primeiros tempos do liberalismo tambem se verificaram algumas praticas cens6rias a par 
dos combates pela liberdade de imprensa.6 Por exemplo, o espayo em branco, isto e, o 
corte da censura deixando por preencher alguns espayos no jornal foi iniciado em 1826 e 
em 1827 no jornal de que Almeida Garrett foi um dos redactores: 0 Portuguez. diario 
polftico,litterario e commercial Em 1827 este jornal foi alvo de um processo judicial pelas 
"doutrinas subversivas tendentes ao tumulto sedicioso e republicano" que veiculou e por isso 
suspenso tendo os redactores Paulo Midosi, Almeida Garrett, Carlos Morato Roma, Antonio 
Maria Couceiro, Luis Midosi e Joaquim Larcher, sido presos e processados ate 1828.7 

A segunda lei de liberdade de imprensa no liberalismo e a Lei de 22 de Dezembro de 
1834, sendo ministio Ferraz de Vasconcelos, lei que foi regulada em 10 de Dezembro 
de 1837 por Jose Alexandre de Campos e expressa na Constituiyao de 1838.Com Costa 
Cabral surgem as leis de 19 de Outubro de 1840 ea de 3 de Agosto de 1850. Como 
Duque de Saldanha, o decreto de 22 de Maio de 1851. Depois com Barjona de Freitas, 

4 COELHO, Trindade - Manual Politico do Cid_adao Portuguez. Porto, 2a edic;1io: Typographia a Yap. da 
Empresa Literaria e Typographica, 1908, p. 416. 

s VARGUES, Isabel Nobre -AAprendiuzgem da Cidadania em Portugal {1820-1823). Coimbra: Minerva 
Coimbra, 1997; DIAS, Augusto da Costa - Discursos sabre a liberdade de imprensa no 1° parlamento portugues 

{1821). Lisboa: Porrug.ilia Editora, 1966. 
6 Dossier "Censura em Portugal da Monarquia Constitucional ao Estado Novo" da autoria de Jose Miguel 

Sardica, Maria Alice Samara, JUlia Leitao de Barros In: revista Histdria, n.0 23, Mar~ de 2000, p. 26-55; 
TENGARRINHA, Jose - Da liberdade mitificada a liberdade subvertida. Uma explortlflio no interior da 
repressiio a imprmsa periOdica de 1820 a 1828. Lisboa: Ediiyoes Calibri, 1993; RIBEIRO, Maria Manuela 
Tavares - "Subsidios para a hist6ria da liberdade de imprensa: meados do seculo XIX". In: Arquivo da 
Universidade de Coimbra. vol. VI. Coimbra: Arquivo da Universidade, 1984, p. 461-593; FRANCO, Grac;a -
A Censura a Imprensa (1820-1974). Lisboa: Imprensa Nadonal Casada Maeda, 1993. 

7 Obras Comp/etas Almeida Garrett. Obra Politica. Doutrinafiio da sociedade liberal 1824-1827. 
Coordenac;1io de Luis Augusto Costa Dias, Lisboa: Editorial Estampa, 1991, p. 513. 
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a lei de 17 de Maio de 1866. A Lopo Vaz de Sampaia e Melo se deve o decreto ditatorial 
n. 0 1, de 29 de Marc;o de 1890 ea lei de 7 de Agosto. A Beirao a lei de 7 de Julho de 
1898 e aJoao Franco, a lei de 11 de Abril de 1907. 

Como se infere a liberdade de imprensa no liberalismo foi varias vezes regulada mas 
por tres vezes foi derrogada: pela lei de 19 de Outubro de 1840; pelo decreto de 29 de 
Marc;o de 1890 "diplomas que receberam, ambos, o justo e popular cognome de 'lei das 
rolhas'; outra pelo decreto ditatorial deJoao Franco de 20 deJunho de 1907"

8
• 

Recorde-se o memento de apresentac;ao e do diploma sobre a liber-
dade de imprensa conhecido como a "Lei da 3 de ·de 1850,com 
Costa Cabral. Este foi o diploma que provocou o aparecimento de um manifesto assi
nado por 50 personalidades entre as quais se salientaram os names de Almeida Garrett, 
Alexandre Herculano, Latino Coelho e Lopes de Mendonc;a. Com esta intervenc;ao na 
esfera publica a liberdade de imprensa conheceu uma evoluc;ao que se veio a efectivar 
ainda mais com Jose Luciano de Castro ea Colecfiio de legislafiio reguladora da liberdade 
de imprensa seguido de vdrios acordiios dos tribunaes s1periores (1859), com Trindade 
Coelho e o Manual Politico do Cidadiio portugues ou com Luz Almeida e A Cartilha do Cidadiio. 

Liberdade de imprensa e censura no fim da monarquia constitucional e na 
1 a Republica 

As relac;6es entre o poder politico ea imprensa periodica, em particular desde o fon
tismo ao rotativismo e ao franquismo, no fim da monarquia em Portugal, nao foram 
padficas. Transparecem tambem nos combates que se continuam a travar entre os que 
defendem a liberdade de imprensa e os que impoem_ a censura. 

A imprensa peri6dica, nos fins do seculo XIX a I a Republica, representou um verdadeiro 
"parlamento de papel" surgindo coma veiculo de agitac;ao poHtica da opinifo publica, 
fordssima e constante, com os ataques a institui<;ao mon:irquica, ao govemo e ao parlamento. 
A seu lado, nessa tarefa critica, tambem podemos -considerar as "balas de papel", isto e, os 
desenhos caricaturais de um Leal da Camara ou de um Rafael Bordalo Pinheiro, que par 
esses anos de 1879 a 1905, fizeram as "leis.da rolha", isto e, a censura, em particular ao 
Decreto de Lopo Vaz de Sampaia e Melo, de 29 de Marc;o de 1890, que determinou a 
suspensao dos jornais em caso de abuso e a supressao par reincidencia; as caricaturas ao 
Conselheiro Francisco Maria da Veiga, o Juiz de Instruc;ao Criminal que no tribunal 
entao inaugurado em Lisboa, o da Boa Hora, julgou e querelou varios jornalistas. 0 Juiz 
Veiga exerceu ate 1907, data em que foi destitufdo, um papel cens6rio sabre a imprensa 
de tal modo insistente que entfo dele se disse que "fez agonizar a liberdade de pensamento". 

Bordalo Pinheiro foi tambem um jornalista crfrico e verdadeiro defensor da liberdade 
de opiniao. Deixou uma obra estetica notavel nos jornais de caricaturas de que foi autor 
e onde o texto e a imagem se cruzam numa interligac;ao completa na satira aos poderes 
institufdos. Destacamos 0 Antonio Maria, nas suas duas series (1879-1885 e 1891-1898), 

•COELHO, Trindade - Manual Polidco do Cidadiio Portuguez. Porto. 2a edi<tiio: Typographia a Vap. da 
Empresa Liteciria e Typographica, 1908, p. 409. 
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Pontos nos ii que foram editados entre 1885-1891 e A Parodia, o seu ultimo jornal, que 
$e iniciou em 19009

• 

Antonio Rodrigues Sampaio, com a referenda ao jornal 0 Espectro, e o Conselheiro Art;obas preparam o 
enterro da liberdade desfalecida pelas querelas de imprensa e medidas proibitivas na leitutf! caricatural de 
Bordalo (0Ant6niolvfaria, n. 0 125, 27 de Outubro de 1881) 

'' Alguns desces jornais podem ser hoje consultados on-line na Biblioteca Nacional Digital e na 
Hemeroceca Digital da Camara Municipal de Lisboa o que os coma muito mais acessfveis aos investigadores. 
Em 2005, no centenario da morte de Rafael Bordalo Pinheiro, foi realizada uma exposi<feo organizada pela 
Camara Municipal de Lisboa e a Hemeroteca, entre Man;:o e Junho, da qual se editou o cacalogo: A ro!ha; 
Borda!o: pol!tica e imprensa na obra humor!stica de Rafael Borda!o Pinheiro [Cacalogo da exposi<;iio], 2005. 
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A censura a imprensa vista como uma rolha, na alusao caricarural de Ra.fuel Bordalo Pinheiro ao Decreto 
de 29 de Mar~ de 1890, do Ministro da Justi<ra, o regenerador Lopo Vaz de Sampttio e Melo (Pontos nos ii, 
n. 0 250, de 10 de Abril de 1890) 
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A censura 'cala' a liberdade de opiniao com a rolha, na alusao ca.rlcmur.i.I de Rafael Bordalo Pinheiro ao 
Decreto de 29 de Marc;o de 1890, do Ministro daJustic;:a, Lopo Vai ( Ponto! nos ii, n.0 250, de 10·de Abril de 
1890) 

Jornais e jornalistas sem liberdade e pendurados, na alusio caricarural de Rafael Bordalo Pinheiro 
ao Decreto de 29 de Man;:o de 1890, do Minisrro da Jusric;:a, Lopo Vaz ( Pontos nos ii, n.0 250, de 10 de Abril 
de 1890) 
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Alusao ao controle exercido sobre a irnprensa pelo juiz Veiga. Bordalo imagina-o urn gigante Gulliver 
atado de pes e maos pelas figuras liliputianas de inllineros Veigas (Parodia, n. 0 1, 14 de Janeiro de 1908) 
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Francisco Maria da Veiga, o juiz Veiga direccor do Julzo de Insrruc;;ao Criminal, na caricatura de Rafuel 
Bordalo Pinheiro surge faidado de policia fazendo o discurso de inicio do seculo, perante uma imagem.multi
pla e repetida de outros 'Veigas' (A ParOdia, 2 de Janeiro de 1901) 
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A Censura, um Facalhao, Tesoura e Rolha para a imprensa, na caricarura de Francisco Valeni;a p_ublicada 
um mes ap6s o movimenco de 28 de Maio de 1926 no seman:irio humorisrico, Sempre Fixe, Lisboa, n.0 9, de 
8 de JuJho de 1926 (Galeria Virrual da Imprensa, Museu Nacional da Imprensa) 
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F.X.PLICA~AO NECESSA IA 

FOl«;NX)S, 
VUAA ALU. 

(N,. 

~---#·--------~------~-------------

0 lapis azul na caricamra de Luis Trindade (Agora, Lisboa, 1969 e Galeria Virtual da Imprensa, Museu 
Nacional da Imprensa) 
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A liberdade de imprensa e a censura previa da ditadura a democracia 

Na I Republica, na Ditadura Militar e no Escado Novo o combate pela liberdade de 
imprensa contra a censura contribuiu poderosamente para a formas:ao politica de muitas 
geras:6es. Afinal esses tempos tambem continuaram a ser simultaneamente tempos de 
crise politica e tempos de esperans:a pela conquista da liberdade, da cidadania plena e da 
democracia. -

Na sequencia do movimento do 28 de Maio de 1926, o golpe qu_e pas fim a 1 a 

Republica, logo em 22 de Junho de 1926, a ditadura militar de Gomes da Costa institui 
a censura previa a imprensa. A 24 de Junho os jornais passam a comer a mens:ao: "este 
numero foi visado pela Comissao de Censura" e tambem nao podiam deixar espas:os em 
branco, apos os cones da comissao da censura. Apesar de terem sido publicados dois 
decretos, em 5 e em 29 Julho, em que se defendia que "a todos e licito manifestar livre
mente o seu pensamento por meio da imprensa", o regime de censura previa militar 
continuou inalterado ate ao fim da Ditadura Militar. 

0 Estado Novo, atraves da Constitui<;ao de 1933,transforma a censura salazarista 
num apoio a esse regime. Assim, desde 1926 a 1974, surge varia legislas:ao sabre a cen
sura, aparecem jornais clandestinos e tambem v:irios momentos de protesto pedindo o 
seu fim 10

• Alem da imprensa a censura foi aplicada ao cinema, aos espectaculos, aos tea
tros e as cans:6es desde 1927.Nomes como Fernando Lopes Gra<;a, Zeca Afonso, 
Adriano Correia de Oliveira, entre muitos outros foram censurados. A censura ditatorial 
salazarista controlou a informa<;ao ea edis:ao. V:irios livros foram apreendidos e destruf
dos. Acontecimentos politicos de grande importancia como as campanhas eleitorais de 
Norton de Matos e de Humberto Delgado ou os congressos da oposis:ao democr:itica 
de Aveiro tambem nao escaparam a ac<;ao da censura. 

Houve jornais suspensos, 0 Mundo foi um deles, por defenderem explicitamente nos 
seus artigos a rejeis:ao da ditadura. Assim se explica porque surgiram logo jornais 
clandestinos como, por exemplo, 0 Revimlho, o Avante, A· Verdade, Barricada, e 
Democracia. 0 exemplo de Bordalo Pinheiro foi seguido por outro notavel caricaturista, 
Francisco Valens:a, que nas paginas do semanario humorfstico Sempre Fixe retratou 
acutilantemente o papel da censura. 

1° Consulrem-se especialmente os seguintes estudos: A Po!ltioz de infomzariio no regime fascista. 
Lisboa:Presidencia do Conselho de Ministros, Comissao do Livro Negro sabre o Fascismo, volume 1,1980; 
AZEVEDO, Candido - Mutiladas e Proibidas: para a historia da censura literdria em Portugal nos tempos do 
Estado Novo. Lisboa: Editorial Caminho, 1997; AZEVEDO, Candido - A censura de Salazar e de Marcelo 
Caetano. Lisboa: Editorial Caminho, 1999; "Hist6ria da Censura em Portugal - contributos para uma 
cronologia" In: MARCOS, Lu{s Humberto e FERREIRA, Rui ASSIS - lmprensa, Censura e Liberdade, 5 
seculos de histriria ·: Lisboa: Ed. ICS/Museu Nacional da lmprensa, l 999;SOBREIRA, -Rosa Maria - Os 

jornalistas portugueses. 1933-1974.Uma profissiio em constrnfiio, Lisboa: Livros Horizonte, 2003; LEMOS, 
Mario Matos e - " Para uma hist6ria da imprensa diaria portuguesa no seculo XX", In: jornais Didrios 
Portugueses do Seculo XX Um Diciondrio, Coimbra: Ariadne Editora/CEIS20, 2006; "O jornalismo e a 
hisr6ria" - Revisra Media e Jornalismo, n. 0 9, Ano 5, 2006; CORREIA, Fernando e BAPTISTA, Carla -
Jornalistas: do Oficio a Profosiio. Mudanras no jomalismo portugues (1956-1968). Lisboa: Livros Horiwnte, 
2006. 
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Em Julho de 1932 sao publicadas as ''Instrmr6es Gerais" da Direccrao Geral dos 
Servis;os de Censura. Ai se estipulou: "a censura foi institufda pelo governo da Ditadura 
Militar com o fim de evitar que seja utilizada a imprensa coma arma polfrica, contra a 
realizas;ao do seu programa de reconstruyao nacional, contra as instituis;oes republicanas 
e contra o bem-estar da nas;ao"

11
• Em 1933 a Censura Previa e instituida atraves quer da 

Constituiyao, quer do Decreto-Lei n. 0 22469, de 11 de Abril. Ainda nesse ano e criada a 
Direcs;ao Geral dos Senris;os de Censura. 

Com estas medidas a acyao da censura sobre a informayao e grande nos anos seguin
tes e novos decretos passam a regular a liberdade de imprensa. Em 1944 a acs;ao da cen
sura passou para a dependencia de Salazar. Um exemplo desse controlo pessoal foi a 
repreensao por escrito, em Janeiro de 1946, aos serviyos centrais da Censura por terem 
sido condescendentes com o semanario "Agora" que, alem de uma suspensao, ficou 
sujeito a provas de pagina. Salazar queria maior dureza: "mais valia ter alargado a 
suspensao", escreveu ele

12
• 

Se nos anos quarenta do seculo XX a acs;ao da censura era permanente tambem deve
mos salientar que muitos solicitavam a sua abolis;ao e defendiam a liberdade de imprensa: 
em Fevereiro de 1946, de um abaixo-assinado entregue ao Presidente da Republica, 
Marechal 6scar Carmona, com mais de 230 assinaturas, pedindo que "seja imediata
mente publicada e posta em vigor a Lei de Imprensa prometida pelo Governo, com as 
garantiq.s indispensaveis a livre, responsavel .e digna expressao do pensamento, elimi
nando definitivamente o regime de censura a que estamos ainda submetidos". Subscreve
ram-no escritores e jornalistas como Aquilino Ribeiro, Jose Regio, Mario Dionisio, 
Rodrigues Lapa, Adolfo Casais Monteiro, Jose Gomes Ferreira, J oaquim Manso, Artur 
Portela, Alvaro Salema, Rat.'1l Rego, Fernando Lopes. Gras;a e Maria Lamas. 

Em N ovembro de 1946, Ferreira de Castro afirmava que a Censura e "uma arma de 
dois gumes: ela pode cobrir todos as erros dos que a estabelecem e mandam; ela pode 
iludir a opiniao ptiblica e criar falsos idolos; ela pode sustentar no poder, durante deze
nas de anos, hornens ou ideias que, so por eles, talvez os paises nao sustentassem dezenas 
de dias; mas, quase sempre, a Censura acaba por ser fatal tambem aos pr6prios que a 
• • "13 mstituem 

. Dez anos depois, em Julho de 1956, um grupo de 50 intelectuais, .entre os quais, Antonio 
Sergio, Aquilino Ribeiro, Ramada Curto e Antonio Luis Gomes pediu "a revogayao 
consequente do regime de Censura'', num abaixo-assinado dirigido ao Presidente da Reptiblica. 

No ano fulcral de 1958 mais uma petiyao e endereyada ao Presidente da Reptiblica, 
agora por um grupo de jornalistas do Porto, para que "fosse abolida a Censura em 
Portugal, pois s6 assim a imprensa cumpriria a sua missao de utilidade ptiblica, reconhe
cida pela pr6pria Constituiyao da Reptiblica Portuguesa". Em anos seguintes continuou 
a ser pedida a abolicrao da censura, os "crimes de Imprensa" passam a ser julgados em 
tribunais plenarios (Decreto-Lei n.0 44278, em Abril de 1962) e houve jornais suspensos, 
de novo, como o ]ornaldo Fundiio. 

11 "Hist6ria da Censura em Pormgal-:-contributos para uma cronologia". In: MARCOS, Lufs Humbeno 
e FERREIRA, Rui ASSIS - Imprensa, Censura e Liberdade, 5 seculos de histcfria "cit£Ida. 

12 Idem. 
13 Idem. 
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0 fim politico de Salazar nao significou o fim da censura. Com Marcelo Caetano, a 
partir de 1968, a censura continuou, refors:ando-se, e os servicros de_ censura exercem-se 
por todo o pais nas suas dezoito delegacr6es. Mas tambem continuou a defesa da liber-
dade de em varios apelos de democratas

14
• 

A 20 de Dezembro de 1971 a Assembleia Nacional determina que a imprensa peri6-
dica fica sujeita ao Exame Previo, se ocorrerem "actos subversivos graves em qualquer 
parte do territ6rio nacional". (Didrio do Govemo, Lei n. 0 5171, de 5 de Novembro), ea 
Comissao de Censura passa a chamar-se Comissao de E.xame Previo. Em Maio de 1972 
surge o estatuto da (Decreto-Lei n. 0 150/72) e as novas designacr6es no exerd
cio dos cortes cens6rios: "vista" e "autorizado", "autorizado com cortes", "suspenso1

', 

"demorado" e "proibido". No entanto e de salienrar que a lei proibe qualquer referencia 
ao facto de as publicas:6es serem sujeitas ao Exame Previo. 

Marcelo Caetano legislou novas regras cens6rias nas "Instruc.;:6es sabre o Exame Pre
vio": a definis:ao dos limites a Liberdade de Imprensa; publicas:6es sujeitas a Exame 
Previo; a constituic.;:ao das Comiss6es de Exame Previo; a execu¢o do Exame Previo; e a 
especificac.;:ao dos recursos e infracs:6es. 

Em 24 de Abril de 1974 o ,;,.,.,,,.,. .. ~.m~ do "Movimenfo dos Capitaes" proclama, entre 
as medidas imediatas, a aoc)U~~ao da Censura e do Exame Previo - a medida "G", on de se 
anuncia a cria¢o de uma "Comissao Ad-Hoc", de caracter transit6rio, directamente 
dependente da Junta de Nacional e composta por militares. 0 jornal vespertino 
A Republica, dirigido por Raill -em rodape, a roda a largura da 1 a pagina 
do dia 25 de Abril e depois no dia "Este jornal nao foi visado por qualquer 
Comissao de Censura". 

A liberdade de imprensa, quase um ano depois, em Fevereiro de-1975, foi instituida 
em Portugal com a Lei de (Decreto-Lei n. 0 85-C/75), que por sua vez veio a 
ser consagrada na Constituic.;:ao, desde 25 de Abril de 1976 nos direitos, liberdades e 
garantias pessoais: Titulo II, capitulo I, 37 Liberdade de expressao e informac.;:ao; 
38-Liberdade de imprensa e meios de social; 39 -Regulac.;:ao da comuni-
ca¢o social e 40 - Direitos de antena, de resposta e de replica politica. 

0 artigo 37° determina: "rodos tern direito de e divulgar livremente o seu 
pensamento pela palavra, pela imagem ou par qualquer outro meio, bem coma o direito 
de se informar, sem impedimentos nem discriminac.;:oes". E: "o exerdcio destes direitos 
nao pode ser impedido ou limitado por qualquer tipo ou forma de censura". 

0 artigo 38°, sobre a Liberdade de Imprensa: 

1. E garantida a Liberdade de Imprensa. 

2. A Liberdade de Imprensa implica a liberdade de dos jornalistas e 

colaboradores literarios, bem como a intervern;:ao dos ideol6gica 

dos orgfos de informa<;ao nao pertencentes ao Estado OU polfticos,. sem que 

nenhurn outro sector ou grupo de rrabalhadores possa .censurar ou impedir a sua livre 

criatividade. 

14 CARVALHO, Arons de - A cenmra a imprensa na epoca marce!ista. Coimbra: MinervaCoimbra, 1999; 
CABRERA, Ana - lVfarcello Caetano: Poder e Lisboa: Livros Horizonte, 2006 ~ ~ALHO, 
Alberto Arons de; CARDOSO, A Monteiro Lisboa: Editora Meridiano, 1971. 
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3. A Liberdade de Imprensa implica o direito de funda¢o de jomais e de quaisquer outraS 

publicac;:6es, independentemente de qualquer autorizac;:fo administrativa, cau¢o ou 

halJ1l1.tac;;ao previas. 

4. As publicac;:6es peri6dicas e nao peri6dicas podem ser propriedade de quaisquer pessoas 

colectivas sem fins lucrativos e de empresas jornalisticas e ediroriais sob forma societiria 

ou de pessoas singulares de nacionalidade porruguesa. 

5. Nenhum regime administrativo, ou fiscal, nem polftica de credito ou comercio externo, 

pode afectar directamente ou indirectamente a Liberdade de Imprensa devendo a Lei 
assegurar os meios necessirios a salvaguarda da independencia de imprensa perante os 
poderes poHtico e econ6mico. 
6. A televisfo nao pode ser objecto de propriedade privada. 

7. A Lei estabelece o regime dos meios de comunica<;io social, designadamenre dos 

pertencentes ao Estado, mediante um .estatuto da informac;:ao. 

Em s{mese: podemos afirmar que em Portugal desde os anos sessenta e em particular 
nos anos setenta do seculo XX o regime poHrico vigente de Salazar e de Marcelo Caetano 
considerava que os porrugueses nao esravam preparados para experimentar a liberdade 
mas o discurso das oposic:;:6es ao regime combareu sempre pelo fim da censura. Alguns 
depurados da Ala Liberal na Assembleia Nacional eleitos na legislatura de 1969 rambem 
apoiaram o fim da censura ao lado de outros democratas. 

Em 1970 naAssembleia Nacional foram entregues dois projectos de Lei de Imprensa, 
um do governo e outro da autoria dos deputados Francisco· Sa Carneiro e Francisco 
Pinto Balsemao. Este projecto foi apoiado pelo Sindicato dos Jornalistas mas a proposra 
do governo foi a que a Assembleia Nacional aprovou em 1971 entrando esta lei de 
imprensa em vigor em Junho de 1972. 

Existe assim mais uma lei de imprensa e mais uma censura, que passou a designar-se, 
desde essa data, Exame Previo. 

Alem desra censura outras censuras se verificavam: a dos donos dos 6rgaos de comunica
<;ao, dos direcrores ea auto censura. 0 deputado Pinto Leite, da Ala Liberal, sustentava 
em 1970 que os grupos econ6micos, que ja entao controlavam grande parte da imprensa, 
exerciam uma pressao censoria, atraves da "orienta~o excessivamente conservadora" que 
davam "as redao;6es da maioria dos 6rgaos de informac:;:ao onde a sua influencia e 
exercida"15

• Citando ainda Orlando Cesar: "Portugal viveu grande pane do seculo XX 
sujeiro a censura previa. Com Antonio Oliveira Salazar a institui~o chamava-se Censura 
e com Marcelo Caetano Exame Previo"16

• Sobre a acc:;:ao cens6ria acentua o mesmo auror: 

"Com Salazar, a Censura carimbava CORTADO quando os cones eram ime
grais, AUTORIZADO COM CORTES quando eram parciais, e tambem apunha o carimbo de 
SUSPENSO, nos casos em que era requerida decisao superior. Com Caetano, o Exame Previo 

carimbava PROIBIDO nas provas cortadas na AUTORIZADO PARCIALMENTE nas 

que sofressem cones parciais e DEMORADO nas que fossem sujeitas a instancia superior. As que 

passavam sem cones eram simplesmente carimbadas a azul com a designac;:ao VISADO (no tempo 

de Salazar) ou VISTO (no de Caetano). 

15 CEsAR, Orlando "A palavra proibido", Dossier Censura 16, Notfcias daAmadora, 24/10/2002. 

"'CESAR, Orlando - Dossier Censura 16, Notfcias ""•·a'""'"'"'"· 
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No tempo da primeira Republica, Portugal esteve tambem sujeito a Censura. 

Mas os cortes eram emao denunciados. Os jornais apresentavam em branco o espac;o correspon

dente a materia cortada. Salazar pas termo a essa pratica. E os jornais exibiam apenas na primeira 

a menc;ao VISADO PELA CENSURA. 0 censor era um enunciador oculto do discurso do 

regime, que se permitia inclusive substituir palavras no texto. 

Marcelo Caetano levou mais Longe a encenai;ao da Liberdade. A partir de J unho 

de 1972, com a entrada em vigor da Lei de Imprensa, que o regime fizera aprovar em Novembro 

de 1971, a expressao VISADO PELA CENSURA foi erradicada das paginas dos jornais. Mas a 

censura manteve-se atraves do regime de Exame Previo, evoluc;ao registada nas provas a partir de 

Junho de 1972
11

• 

Nos anos setenta do seculo XX, anos que antecederam a mudan<;a poHtica concreti
zada na Revolu<;ao dos Cravos, foram varios os testemunhos de escritores e outros auto
res que insistiram e ousaram condenar a censura e defender a liberdade ea liberdade de 
expressao. Destacamos ainda alguns exemplos muito significativos: 

Um deles e o ensaio de Jose Cardoso Pires intitulado "Tecnica do Golpe de Cen
sura" que foi escrito em 1970 e 1971. Ainda segundo Orlando Cesar foi publicado entao, 
simultaneamente, em Londres na revista Index e em Paris na revista mas a versao 
original s6 seria publicada em Portugal depois da Revolu<;ao de 25 de Abril. 0 ensaio, 
fundamental para a compreensao do nosso estudo sobre a censura e a liberdade foi 
inclul'.do no livro E Agora, Jose? Com um «Post-scriptum em liberdade», onde Jose Car
doso Pires abordou as «press6es censoriais» pos-25 de Abril (Moraes Editores, Lisboa, 1977). 

Em 1971, Maria Teresa Horta, Maria Velho da Costa e Maria Isabel Barrena foram 
Autoras de um texto, as Novas Cartas Portuguesas, texto que deu lugar a um processo 
judicial, pela sua transgressao dos c6digos morais entao dominantes. 

Vale a pena citar ainda outro testemunho, o texto sobre o exerdcio da censura sobre 
a escrita, que escapou en tao ao lapis cens6rio. A Autora foi Maria V elho da Costa e o seu 
texto intitulado Ova Ortegrafia foi mesmo publicado na forma que se transcreve a seguir, 
em 12 de Junho de 1972, no jornal Repttblica e depois republicado, mais recentemente, 
em Desescritas. Recordemo-lo: 

Ecidi escrever ortado; poupo assim o rabalho a quern me orta. Orque quern me 
orra e pago pra me orrar. T arnbem e um alariado. T ambem ofre o usto de ida. Orque a iteratura deve dar 
sinal da ircunstancia, e nao tern ustificac;ao oral. E ais deve ter em coma todos os ofrimentos,esmo e 

rincipalmente OS daqueles ujo rabaJho e zelar pela oralidade e ordem ublica- OS ortadores. 

Eu acho que enho andado esavinda omigo e com a grei, com tanta iberdade de 

estilos e emas e xperimentalismos e roadilhos que os r.lticos e eitores dizem arrocos e os onadores, 

pelo im pelo ao, ortam. Aiterarura eve ser uma oisa eria e esponsavel.Esta e a minha enuncia 

ubica.(Eco esculpa de esitar nalguns ones, mas e por pouco calhada neste born modo de scrita usta 
ao empo e aos odos). 

17 Idem. 0 arquivo de Censura do Notlcias da Amadota esci publicado. Para alem deste caso existem ja 
alguns escudos sobre a ac~o da censura nos jornais como por exemplo: FORTE, Isabel -A Censttra de Salaza,. 
no ]ornal de Notlcias. Coimbra: MineIVaCoimbra. 2000; PRINCIPE, Cesar - Os Segredos da censura. Lisboa: 
Caminho, 1979. 
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Izia eu que o onugues que ora, nesta ora de rudencia e sforc;o, se nao reduz 'a 

orma imples, nao erve a vera ingua da Patria. (par enquanto so orto ao omec;o, porque a arte de 

ortar nao e facil; rometo reinar-me ate udo me afr aturalmente ortado e ao eio e ao im). 

Outros jovens me eguirao o rilho.Odos nao eremos emais pra ervir na etaguarda 

OS que, em arias frentes, par nos Se mputam. 
A issao do scritor e dar estemunho e efrigerio aos e dos omemetos raves da ist6-

ria, ao servic;o dos ideais da sua omunidade; ervir a oz do ovo,espeitar a oz dos overnantes egitimos. 

Olegas, em ome da obrevivencia da fogua, vos eco pois: 

Reinai-vos a ortar-vos uns aos outros 

Omo eu me ortei. 

0 Museu Nacional da Imprensa disponibiliza on-line uma Galeria Virtual da Cen
sura com imagens que importa rever e que af sao divulgadas sabre a actividade cens6ria 

no periodo da ditadura que vigorou em Portugal entre 1926 e 1974.Citando o seu 

Director, Luis Humberto Marcos, em texto de sua responsabilidade nessa pagina: 

Comec;ando pela censura instaurada menos de um mes ap6s o golpe militar de 

28 de Maio de 1926, e que se foi apurando com a mestria do ditador Salazar, estaremos a falar de 

um dos processos censorios mais bem urdidos da hist6ria repressiva da humanidade. Engenhosa

mente, diversos mecanismos estavam articulados de forma a "proteger" a ideologia do regime, de 

maneira aparentemente invisivel e estimulando a autocensura. Tratou-se de uma maquina cens6ria 

que durou cerca de 48 anos e que se inculcou nos interstfcios da sociedade portuguesa. 

A finalizar recordamos um testemunho poecico sobre esses anos setenta, anos de 

combate e de fortes oposii;6es politicas, mas anos tambem vistas essencialmente como 
um tempo de censura e medo, um.tempo da morda~a, no testemunho de Sophia de 

Mello Breyner Andresen, no singular e belo poema intitulado _Data: 

Tempo de solidao e de incerteza 

Tempo de medo e tempo de traic;ao 
Tempo de injustic;a e de vileza 

Tempo de negac;ao 

Tempo de covardia e tempo de ira 

Tempo de mascarada e de mentira 

Tempo de escravidao 

Tempo dos coniventes sem cadastro 

Tempo de silencio e de mordac;a 

Tempo onde o sangue nao tern rasto 
Tempo da ameac;a 
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E a concluir: 

Com a Revolm_rao de Abril de 1974 a liberdade de imprensa em democracia e uma 
realidade. Alem do diploma, a lei de imprensa de 1975, e fundamental recordar 0 pr6-
prio texto constitucional e as suas revisoes: a Constituii;:ao da Republica, de 1976, nos 
seus arrigos 37, 38, 39 e 40 define objecrivamente as liberdades de expressao e informa<,?o, 
de imprensa, dos meios de comunicai;:ao. Depois de se viver com a censura o seu fim, 
com o 25 de Abril de 1974, abriu o maior pedodo de liberdade de expressao na hist6ria 
portuguesa no seculo xx. 

Como vimos a liberdade de expressao e de imprensa ficou consagrada em articulado 
pr6prio desde o seculo XIX, nos textos da Constitui<,?o de 1822, " A livre comunicai;:ao 
do pensamento e um dos mais preciosos direitos do homem" (Titulo I, art0 • 7); da Carta 
Constitucional de 1826, "Todos podem comunicar os seus pensamentos por palavras e 
escritos e publici-los pela imprensa sem dependencia de censura" (Tltulo VII, art0 • 

i'45,paragrafo 3); da Constitui<,?o de 1838, (no Titulo III, capitulo linico, art0 13), da 
Constituii;:ao de 1911 (no Titulo II, art°3); da Constitui<,?o de 1976 (artigos 37, 38, 39 
e 40). Nos seculos XIX e xx. a defesa da liberdade de imprensa foi seguida por todos OS 

que condenaram a censura previa em diversos momentos ~ a combaterarn em rodas as 
suas formas. T al defesa traduziu-se ainda na emergencia de leis reguladoras da imprensa 
especificas em 1821, em 1834, em 1911, em 1976, constituindo-se assim uma caracteristica 
das actuais sociedades democraticas que importa preservar pois a liberdade de imprensa e 
considerada um bar6metro do regime democratico e par isso um hem para o progresso 
das sociedades. 

59 




