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1. Entre o ext1io e a emigra~ao: sobrevivenda e luta politica. 

De resto, meu caro, eu sirvo para tudo, ate para escrever [ ... ] 
(Carta de Jaime de Morais a Moura Pinto, datada de Paris, 10 de Novembro de 1939, 
Arquivo Moura Pinto) 
Diz-se que o dinheiro nao da felicidade. Se nao da felicidade, d:i pelo menos facilidades. 
Pela diferenp minima destas duas letras, e quase a mesma coisa. 
(Sarmento de Beires. "Recordayao do Exilio". In: Didrio Popular. 29 de Agosto de 1968). 

Para o exilado politico a sobrevivencia nos pafses de acolhimento pode ser um 
problema crucial, de acordo com a forma como e vista a sua presern;a no pais de acolhi
mento. Bern mais que o emigrante comum, o exilado tern dificuldades pr6prias de 
adaptac;.ao e, apesar de, frequentemente, ter uma maior capacitac;.ao profissional, a sua 
inserc;.io no mercado de trabalho esta subordinada a factores diversos, que vao desde a 
regularizac;.io da sua documentac;ao ate ao valor que a sociedade local atribui ao seu pas
sado de luta polltica1

• No caso dos opositores ao salazarismo, as dificuldades podem ser 
dimensionadas de acordo com o pals de destino e o perfodo de exilio. Por exemplo, para 
muitos dos combatentes na Guerra Civil de Espanha a chegada a Franc;a significou uma 
verdadeira peregrinac;ao por campos de concentrac;ao e, em muitos dos casos, a morte

2
• 

Para outros, tanto em territ6rio frances, como em terras brasileiras, a grande questao e a 
falta de recursos econ6micos ou de condic;oes propicias de trabalho, que possibilitem a 
continuidade da sua permanenda no ex{lio. No entanto, o exilado pode possuir 
contactos que o emigrante comum nao possui, grac;as ao seu maior grau de instruc;.io e a 
afinidades polfricas com determinados sectores sociais do pa{s receptor. Os do.is factos 
permitem ao exilado buscar trabalho em lugares onde outros emigrantes seriam 
recusados, conio as instituic;oes universit:irias e culturais, ou ainda, o meio jornaHstico. 

Assim sendo, esta proximidade ideol6gica e a experiencia polfrica comum permitem 
ao exilado conviver e ser recebido em diferentes esferas da sociedade acolhedora. 
Politicos, intelectuais e jornalistas "nativos,, passam a fazer parte do circuito de amizades 
da comunidade exilada. Desta forma, e nao importando a experienda anterior em 
termos de escrita, o emprego de exilados em jornais, como cronisras e comentadores 
politicos, e uma pratica comum. No caso do Brasil, o opositor ao salazarismo encontra o 
apoio daqueles que, naquele e em diferentes perfodos, tambem pugnam no com
bate aos regimes ditatoriais, quer sejam liberais, anarquistas ou comunistas. 

Entre os elementos da primeira grande leva de exilados, apos o 28 de Maio, a partici
pac;.io de oposicionistas na imprensa brasileira nao e notoria. Ate meados da decada de 
quarenta, a existencia de um modelo de Estado similar ao de Portugal, tambem desig
nado "Estado Novo'', inviabiliza o espac;o para as vozes contrarias as ditaduras. No 
entanto, ap6s a aproxima<;ao do Brasil aos aliados e a sua entrada no conflito mundial, o 

1 Sobre o tema. ver. entre outros, DEGL'INNOCENTI, M (org.) i:exilio ne/la storia de/ moviment() 
operaio e l'emigrazione economic.a. Bari/Roma, Lacaica, 1992. 

2 
DREYFUS, Armand Genevieve L 'exit des en France. De la guerre civi!e a la mort 

de Franco. Paris. Albin Michel, 1999. 
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governo abranda os rigores da censura, possibilitando a participa<;ao dos exilados portu
gueses nos veiculos de comunicac;ao brasileiros3

• 

Neste quadro, podemos.ver tres fases distintas do jornalismo de oposi<;ao no Brasil: 
Uma primeira, que remete ao inicio dos anos trinta, e protagonizada pelos 

elementos republicanos da ~olonia emigrada e pelo jornal Portugal Republicano. Neste 
perfodo, com excepc;ao de notas dispersas em alguns periodicos do Rio de Janeiro, a 
oposic;ao republicana nao possui visibilidade nos meios jornalisticos daquele pais4

• 

Uma segunda fase e marcada pela participac;ao dos opositores em diversos jornais 
publicados no pais. Nao possuindo uma demarca<;ao cronologica precisa, ela e iniciada 
nos anos quarenta, com nomes como o de Lucio Pinheiro dos Santos, um amigo depu
tado do Partido Democrata e ex-professor de Filosofia da Universidade do Porto; Jaime 
de Morais, um dos «Budas"; Novais Teixeira, jornalista cle formac;ao, oposicionista com 
passagens por Espanha e Franc;a; Sarmento de Beires, aviador e exilado desde a decada de 
quarenta; Thomas Ribeiro Colac;o, monarquico e opositor ao regime de Salazar. Nos 
anos seguintes, alguns destes nomes desaparecem da imprensa, mas outros persistem no 
offcio, convivendo com uma nova leva de exilados transfigurados em cronistas, como 
Francisco Cachapuz, que escreve sob o pseudonimo de Paulo de Castro, ou Miguel 
Urbano Rodrigues, com uma extensa passagem pelo jornalismo paulista. 

- Uma ultima fase marca o aparecimento de jornais veiculados pela propria oposic;ao, 
nos finais dos anos cinquenta. Sao inilmeros os jornais em circula<;ao, como Portugal 
Democrdtico ou Portugal Livre, que aparecem como porta-vozes .dos mais diferentes 
grupos da oposic;ao. Alguns deles, apesar de seus fundadores . advogarem o combate ao 
regime de Salazar, assumem um posicionamento dtibio, saindo de circulac;ao em pouco 
tempo, como o jornal 0 Lusitano, que circula no Rio de Janeiro em 19565

• Estes 
peri6dicos, de· tiragem pequena, sofrem da necessidade de patrocinadores e da censura 
brasileira apes o golpe militar de ·1964. 

Desta forma, temos a existencia de um tipo de v{nculo, eminentemente politico, 
estabelecido entre os redactores e cronistas de alguns jornais considerados de "van
guarda" na imprensa brasileira e os drculos oposicionistas portugueses. E o caso dos 
jornais que acolhem os exilados, mas tambem daqueles que publicam as informac;6es do 
movimento oposicionista, defendendo a causa dos antisalazaristas. Neste quadro, temos, 
por exemplo, os peri6dicos Oltima Hora, Didrio Carioca, Didrio de Notfcias, no Rio de 
Janeiro, e jornal 0 Estado de Sao Paulo, na cidade do mesmo nome. 

3 Entre 1937 e 1945, o Brasil esta sob o "Esrado Novo", de Geru.lio Vargas. Neste periodo, a censura e 
coordenada pelo Departamento de Imprensa e orgao de repressao e propaganda. Mas, com a 
entrada do Brasil na Segunda Grande Guerra ha o abrandar da censura e do cacicter autoritario do regime. 
Sohre o tema, ver, entre ourros; PAULO, Heloisa Estado Novo e 0 SPN e o DIP. Coimbra, 
Minerva, 1994; SKIDMORE, Thomas De Get:Ulio a Castelo, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1979 
e FAUSTO, Boris (org.) -Histdria Geralda Civilizaftio Br.asileira. Sao Paulo, Direl, 1984, Vol. 1a4, Torno III. 

4 Sohre o tema ver, PAULO, Heloisa "Aqui rambem e Portugal". In: A cownia portuguesa do Brasil e o 
sal.azarismo. Coimbra, Ed. Quarteto, 2000. 

s Este jornal foi fundado, em Janeiro de 1956, por um de jovens estudantes portugueses. Segundo 
Jorge Ribas Soares, um dos fundadores, em entrevista con1cedl1Cla em Setembro de 2004, o jornal deveria 
assumir uma postura de combate ao regime, mas, o fu, acaba por desaparecer por fulta de 
patrocinadores. 
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Par fim, cumpre assinalar a existencia de jornais pertencentes a determinados grupos 
de activistas, politicos ou nao, coma os anarquistas e os macr6nicos, que prestam a sua 
solidariedade aos exilados portugueses. E o caso do jornal Afiio Direta, fundado pelo 
anarquista brasileiro Jose Oiticica, para o qual escreve Inocencio Camara Pires, opositor 
vinculado aos "Budas"~, ou ainda, do peri6dico 0 Malhete, editado pela macronaria, em 
Sao Paulo, que, devido ao conteudo combativo das suas reportagens, e constantemente 
citado nos Relat6rios de Imprensa da Embaixada de Portugal nos anos cinquenta7

• 

2. )ornalistas profissionais ou exilados na redacc;ao: quern escreve, quern 
publica e 0 que e publicado. 

Recebi no dia 27 as suas dtias cartas, assim como o bilhete de apresenta~o do 'Diario de 
Noti'cias'. Ai vai o primeiro artigo. Creio que nfo se podem queixar da demora. 
(Carta de Jose Domingues dos Santos a Moura Pinto, datada de Paris, 29 de Agosto de 
1946. Arquivo Moura Pinto) 

0 nosso querido amigo, Dr. Moura Pinto, comunicou-me, em tempo, a forma como V. 
Exa. procura auxiliar-me, facilitando-me urna tentativa, de resto perigosa e diffcil para 
mim: tentar o jornalismo, com a remessa de tres cronicas mensais para 'A Noite" dessa 
cidade. 
(Carta de Jaime de Morais a Brito Guimaraes, datada de Paris, 3 de Fevereiro de 1940. 
Arquivo Moura Pinto) 

0 primeiro documento na imprensa brasileira assinado par opositores a ditadura 
militar em Portugal e publicado em 13 de Maio de 1928 8 • No jornal A Manha, do Rio 
de Janeiro, um grupo .de republicanos, auto denominado "Liga dos Republicanos Por
tugueses", veicula um comunicado onde, desmentindo as afirmacr6es da Embaixada de 
Portugal sabre a situacrao no pais, afirma o seu repudio ao regime, denunciando o seu 
caracter repressor e ditatorial e, em especial, o desencadear de uma onda de exilios: 

Sohre as deportai_;:Oes e pris6es de milhares de republicanos desmentem suficientemente a 

nota da Embaixada, os despachos telegraficos que a propria censura deixa passar. Ainda 

ha dois dias safram de Lisboa dois navios com presos politicos mandados para os climas 

mais insalubres da Africa [ ... ] Nesta leva seguiram autenticos intelectuais conhecidos 

universalmente como Joao Camoesas e outros. [ ... ]9 

Na decada seguinte, alguns destes exilados do regime chegam ao territ6rio brasileiro, 
unindo as suas vozes aos republicanos ali radicados. E o caso de Lucio Pinheiro dos 

6 Sobre o percurso de Inocencio Camara Pires, ver: PAULO, Heloisa - "Os "Budas" e os seus 
companheiros de exilio". In: Hist6ria. Porto, Novembro de 2006, n.0 93. 

7 Ver, entre outros, o extenso Boletim do Serviro de de Portugal. Datado de 21 de 
OutubrC! de 1953, M.N.E., 2.0 piso, Armirio 59, Mac;o 347. 

8 Sobre o tema, ver PAULO, Heloisa - "Aqui tambem . In: A col611ia portuguesa do Brasil e o 
salazarismo. Coimbra, Ed. Quarteto, 2000. 

'"Liga dos Republicanos Ponugueses". In: A Manhii, 13 de Maio de 1928, p. 4. 
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Santos10 e Joao Sarmento Pimentel11
• Em fins de 1939, Alberto Moura Pinto, um dos 

membros do mais destacado grupo de opositores, os "Budas", chega ao Rio de Janeiro. 
No ano seguinte, desembarcam na mesma cidade outros dois elementos dos "Budas", 
Jaime de Morais e Jaime Cortesa'o, vindos directarnente da prisao em Lisboa para o 
exllio. A grande questao que se coloca entao para o grupo e a da sobrevivencia no pais de 
acolhimento. 

1v1oura Pinto tenta uma incursao pelo comercio, corn uma loja de ferragens, na 
cidade de Resende, pr6xima ao Rio de Janeiro

12
• Jaime Cortesao nao encontra 

dificuldade em se colocar como bibliotecario do Real Gabinete Portugues de Leitura, 
apesar deste ser o centro da col6nia conservadora no Brasil, e, logo depois, manta a sua 
pr6pria editora, denominada Dois Mundos. Quanta a Jaime de Morais, a sua situac?-o e 
bem mais complexa, pois o convite inicial para a publicas:ao de cr6nicas no jornal 
A Noite acaba por fracassar ante o encerramento do jornal pela ditadura de Gettilio 
Vargas13

• No entanto, um outro jornal, o Didrio Carioca chama-o para participar 
quinzenalmente com cr6nicas, inicialmente, voltadas para o relato da sua experiencia 
colonial. 

0 Didrio Carioca foi fundado em 1928, por Jose Eduardo de Macedo Soares14
• Diri

gido desde 1932 por Horacio de Carvalho Jr., e considerado um dos maiores 6rgaos de 
intervencrao politica na hist6ria recente do Brasil. Em 1937, alinha com o Estado Novo 
de Vargas, sem, contudo, deixar de lado o cunho de peri6dico "poHtico" que o caracteri
zara anteriormente. A partir do inicio da decada de quarenta, corn o abrandamento da 
censura, afasta-se da linha do governo, chamando para a sua redaccrao os opositores 
politicos do regime e os exilados 15

• 

0 convite do Didrio Carioca feito a Jaime de Morais e acompanhado por um outro, 
o do peri6dico Correio da Manha. Fundado em 1911, por Edmundo Bettencourt, este 
jornal possui uma longa tradicrao de defesa dos ideais democraticos, tendo sido o pri
meiro a denunciar o golpe que implanraria o Estado Novo no Brasil. No entanto, 

10 
Lucio Pinheiro dos Santos foi Professor de Filosofia da Universidade do Porto e deputado, tendo 

chegado ao Brasil no infcio dos anos trinra, segunda atesta correspondencia trocada com Sarmento Pimentel 
nesre periodo. Arquivo Sarmento Pimentel. Biblioreca Sarmento Pimentel. Mirandela. 

II Joao Sarmento Pimentel e um dos parricipantes do Movimenro em Fevereiro de 1926. 
Pr6ximo ao grupo dos "Budas", fora residencia no Brasil na segunda metade da decada de trinta. E um dos 
mais destacados membros da oposi9«> anrisalazarisra naquele pafs. 

12 Com muita pouca "vocat;ao" para comercianre, o anrigo Ministro da Justi~ nao consegue obter sucesso 
neste empreendimemo, rerornando ao Rio de Janeiro em 1941, onde tentasobreviver como pequeno em.prc::sa1:10. 

13 Com o Estado Novo, o jornal e fechado e a empresa a que perrence e governo 
varguista. Sohre o tema, ver, emre ourros, FAUSTO, Boris (org.) -Hist6ria Geralda Civilizarii.o Brasileira. Sao 
Paulo, Difel, 1984, vol. 1 a 4, Torno UL 

14 
A ligat;ao de Jaime de Morais com Jose Eduardo Macedo Soares ralvez possa ser pelo vfnculo 

de paremesco deste ex-depurado com o director do Gremio Republicano do Rio de Janeiro, Jose Augusto 

Prestes. A filha unica de Presres e casada com o diplomata Jose Roberto Macedo Soares, irmao do amigo 
director do jornal, o que poderia fuci!irar o contacto. Em entrevisra a esse respeito, a neca de Prestes, Dra. Roberta 

Prestes Macedo Soares nao descarrou a hip6tese de que tal fucto tenha vindo a contribuir para a aproximat;ao 
enrre o ex:ilado e o jornal carioca. Entrevista feira em Julho de 2004. 

15 Sohre o jornal, ver, emre outros, CADERNOS DA COMUNICA<;AO. Didrio Carioca. 0 mdximo de 
jornal no minima de esparo. Prefeitura do Rio de Janeiro, serie Mem6ria, n.0 9. 
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durante a ditadura, o periodico consegue manter a regularidade da sua circulac;:ao, grac;:as 
a capacidade dos seus articulistas de "escamotear" os artigos de cunho politico, fazendo
-os passar pela censura do regime

16
• Na sua redac¢o esra Costa Rego

17 
um dos mais 

actuantes jornalistas e politicos daquele pais. Como ocorre com o Didrio Carioca, em 
1941, este jornal tambem abre o espac;:o das suas colunas para aqueles que possuiarn uma 
postura mais radical em relac;:ao aos regimes ditatoriais

18
• 

Em 18 de Novembro de 1941, Jaime de Morais inicia a sua participac;:ao no jorna
lismo brasileiro com um texto dedicado a Timar, "Tufao em Timar", publicado no 
Correio da Manha' 9

, seguido de um outro, versando ambic;:6es coloniais em Africa, 
veiculado no Didrio Carioca20

• A tematica colonial e as suas variantes sao a tonica dos 
artigos seguintes. 0 trabalho exige muito do antigo governador da India, porque, para 
alem da falta de experiencia, tern de cumprir prazos semanais, sendo os rascunhos dos 

21 textos sempre numerosos . 
No entanto, a medida que os proprios jornais modificam a sua relac;:ao com a cen

sura, estas cronicas abrem o carninho para um outro tipo de escrita. A crfrica aos regimes 
ditatoriais imp6e-se, atraves de ~omentarios sobre o decorrer da guerra, ou ainda, do . 
enfoque em assuntos relacionados com o seu passado de opositor, como a Guerra Civil 
em Espanha

21
• A abordagem dos problemas portugueses completa o novo .quadro 

tematico das suas cronicas. E o caso de artigos como o que trata da questao da venda do 
volframio por Portugal 23

, ou o elogio a Bernardino Machado, aquando do seu faleci
mento, onde descreve as condic;:6es do militante da oposic;:ao em terras portuguesas. 

Foi aos 76 anos de idade que lhe foi imposta uma desumana pena de desterro fora do seu 
pals, e aos 80, por ironia, foi demitido de professor jubilado da Universidade de Coimbra 
onde fora !dolo de diversas gerai;6es de estudantes. 

24 

1
" CADERNOS DA COMUNICA<;AO. Correia da Jv/a11h.~ - co111promi110 com a verdade. Prefeinua, do 

Rio de Janeiro, serie Mem6ria, n. 0 1. 
17 Para alem de jornalisca, Pedro da Costa Rego foi secretario da agricultura (1912), deputado federal 

(1915-17, 1918-20, 1921-23), governador (1924-28) e senador (1929-30 e 1935-37), sempre pelo seu estado 
natal, Alagoas. Esceve 50 anos nesce jornal, tendo sido o criador da primeira dcedra brasileira de jornalismo. 
Sohre o cema, ver, o Diciondrio de Jomafismo, elaborado pela Escola de Jornalismo da Universidade de Sao 
Paulo, disponlvel no sice hetp://www.eca.usp.br/pjbr/arquivos/dic_c6.htm. 

1
' Ver o verbete acerca do jornal, escrirn por Carlos Eduardo Leal em DICIONARIO HIST6RICO-

BIOGRAFJCO BRASILEIRO. CPDOC. Funda~o GenilioVargas. hctp://www.cpdoc.fgv.br/dhbb/verbetes 
1''MORAIS, J. - "Tuf.io em Timar". In: Correia daMa11hii. Rio de Janeiro, 18/Novembro/1941, p. 2. 
io MORAIS, J. - "Africa em Leilao". In: Didrio Carioca. Rio de Janeiro, 2 l/Novembro/1941, p. 3. 
21 No Arquivo de Jaime de Morais, em posse da Fundas:a,o Mario Soares, ha do primeiro arcigo quatro 

vers6es, duas denominadas "Tuf.io no mar de Timar", cada uma com 3 fo lhas, e duas denominadas "Tufao no 

mar de Timor'', uma com 3 folhas e oucra com 4, codas dactilografadas e com inilmeras c;orrec<;6es manus
critas. 

22 Ver, em especial, o arcigo onde Jaime de Morais relaca o dia da insurrei~o de Franco em Espanha. 
MORAIS, J. - "Uma data dolorosa". In: Didrio Carioca. Rio de Janeiro. 23/Julho/1944 .p.13. 

n Ver, entre oucros, MORAIS, J. - "A Ticulo de Esclarecimento ·: In: Didrio Carioca. Rio de Janeiro, 
21/Maio/1944, p. 3. 

24 MORAIS,JaimeMORAIS,J.- "Bernardino Machado". In: GJ/reioda1Wanlld.. Rio de Janeiro, ll/Maio/1944. p.4. 
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Ao todo, Jaime de Morais escreve 152 artigos, entre 18 de Novembro de 1941 e 14 de 
Agosto de 1944. Em alguns deles, o ataque a polltica de Salazar, e tambem a de Franco, 
e uma constante25

• Em um destes textos, retrata a sua condi<;ao de exilado, republicano e 
opositor ao regime ao evocar o 5 de Outubro e os republicanos derrotados pelo 28 de Maio: 

Foram vencidos, mas nao se conformaram e reagiram sempre, na ceneza moral de que o 
golpe nao foi monal e que o revidarao um dia. [ ... ] 
Pedern muito pouco de resto: que se saiba que desde 1926 o regime do seu pais nada tern, 
nem com a Republica democratica, nem com o liberalisrno monarquico do passado. 
Aceitam tudo menos essa confusao. 
A tempera desses homens nao lhes perrnite desesperar jamais, antes lhes conseme esperar con
fiadamente o fim do melanc6lico eclipse que par instantes escureceu o ceu da sua terra.26 

Mas Jaime de Morais nao actua sozinho. No Didrio Carioca escrevem Lucio Pinheiro 
dos Santos, Novais Teixeira e Sarmento de Beires. 0 primeiro inicia as suas cr6nicas 
ainda em Outubro de 1941, rendo publicado cerca de 116 artigos ate 1945. Como 
Jaime de Morais, as suas intervern;oes iniciais estao ligadas a sua experiencia profissional, 
com titulos como "O Drama do Pensamento Europeu"27

; mas, a partir de 1942, a sua 
participas:ao no jornal e cada vez mais combativa, abordando questoes relacionadas com 
o conflito internacional, como em "A Conferencia de Quebec"28

, e corn a postura de 
neutralidade de Portugal, condenada no texto "Os As;ores contra uma polftica"29

• No 
termo da guerra, quando Jaime de Morais ja se encontra afastado dos rneios 
jornalfsticos30

, os textos de Lucio Pinheiro dos Santos, agora publicando tambem no 
peri6dico 0 ]omaf1

, sao cada ve:z mais comprometidos com a oposis;ao exilada, 
condamando o apoio da intelectualidade brasileira no combate ao salazarismo: 

Um jornalista brasileiro, dos que mais fundo gravam o tras;o do caracter em tudo que 
escrevem, disse, ha dias, mun artigo, em que pedia o apoio dos intelectuais brasileiros 
anti-fu.scismo ponugues: "do nosso apoio depende um pouco a pr6xima queda de 
Nao, meu caro Moacir Werneck, nao depende um pouco, depende muito. Porque o homem 
que foi condenado na nossa consciencia - e sempre e ceno que ha uma consciencia comum 

· e wna honra comurn - nao podera continuar a governar em Porrugal. 32 

25 Na serie de tres artigos intitulada "Problemas da Europa Futura", o 
uma Europa unida no ap6s guerra incorporar regimes como o de e Ver: "Problemas de 
Europa Futura: Portugal e Espanha", Didrio Carioca, 2 de Maio de 1943, p. 3; "Problemas de Europa Futura: 
Desencontro de Economias", Didrio Carioca, 9 de Maio de 1943, p. 3; "Problemas de Europa Futura: Para 
onde caminha a Peninsula", Didrio Carioca, 23 de Maio de 1943, p. 3. 

26
MORAIS, J. - "Div..iga¢es ao redor de uma data". In: Comio da Manhii. Rio de Janeiro, 12/0utubro/1943, p. 2 

27 Didrio Carioca. Rio de Janeiro, 9/Novembro/1941, Segundo Caderno, p. 19. 
28 Didrio Carioca. Rio de Janeiro, 22/Agosco/1943, Segundo Cademo, p. 3. 
29 Didrio Carioca. Rio de Janeiro, 24/0utubro/1943, Segundo Caderno, p. 3. 
30 Em 1944, Jaime de Morais com~ a trabalhar na Companhia de Vidros do Brasil, de L.Ucio Thome Fereira. 

Sohre o tema, ver, PAULO, Heloisa- "Os Budas e os seus aliados". In: His!OJia. Lisboa, Noi.rembro de 2006, n.0 93. 
31 0 ]ormd pertence ao grupo denominado Didrios Associados, de Assis Chateaubriand (ver adiante), o que 

vai comribuir para a pouca permanencia de Lucio Pinheiros dos Santos neste peri6dico. 
32

0 ]ornal. Rio de Janeiro, l/Setembro/1945, Segundo Caderno, p. 4. 0 texto faz wna referenda ao 
joma1ista e escritor, Moacir Werneck, que traba1hou em diversos jornais do Rio de Janeiro, como Diretrizes, 
lmprensa Popular, Oltima Hora e Joma! da Brasil. 
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Um maior radicalismo e not6rio nos artigos de Novais Teixeira, publicado§ no Did
rio Carioca, a partir de Setembro de 1942. Escrevendo num periodo de maior ((bran
dura" da censura, N ovais T eix.eira publica uma serie de artigos, nos quais, o ataque ao 
salazarismo e a Salazar e feito de forma directa e personalizada: 

Sou um autorit4rio! - grita, confundindo numa ignorancia de professor da douta universi
dade, a autoridade com 0 autorirarismo, que e a sua negac;io33

• 

Ja no Correia da lvfanhii, Thomas Ribeiro Colac;o, opositor e monarquico, veicula as 
suas cr6nicas, escrevendo evocac;6es a D. Nuno Alvares Pereira e recordac;6es da terra 
natal34

• Apesar disso, algumas de suas cr6nicas, ainda que sem o discurso agressivo dos 
demais exilados, colocam-no na lista negra do salazarismo. E o caso da cr6nica (CO clever 
de sangue", onde convoca os portugueses no Brasil a apoiar os brasileiros e a entrada 
daquele pals na Segunda Guerra, pondo em xeque a neutralidade de Portugal no 
conflito35

• 

Em 1945, no Brasil, a oposic;ao combate abertamente GetUlio Os jornais 
estampam nas suas paginas as mais diversas manifestac;6es de cunho democratico, entre 
elas, as dos opositores portugueses, que ganham espac;o no noticiario de alguns jornais 
do Rio de Janeiro. Em Abril, o Didrio Carioca noticia uma manifestac;ao que 
ret1ne os antifascistas portugueses e os seus apoiantes brasileiros na sede da Uniao 
Nacional dos Estudantes, no Rio de Janeiro36

• Em Novembro, no jornal Tribuna Popu
lar, uma reportagem, bem maior que a anterior, fala de outra reuniao no mesmo local. 
No tftulo do artigo, que .cita os nomes de Moura Pinto, Aniceto Monteiro e Lucio 
Pinheiro dos Santos, uma frase proferida pelo aviador Sarmento de Beires, tambem 
presente na reuniao, e destacada: 

Ja que em Portugal se morre de fome e preciso que o povo portugues compreenda que 
vale mais morrer lutando37

• 

No mesmo ano, em Outubro, a opos1c;ao consegue um outro born espac;o na 
imprensa, quando o peri6dico Diretlize/8 apresenta um retrato negativo do nova embaixa
dor de Portugal, Pedro Teotonio Pereira. Na edi<;[o do dia 31, onde e publicada uma 

33 TEIXEIRA, Novais - "O enigma do Homem sem labios". In: Didrio Carioca. Rio de Janeiro, 
15/Maio/1944, Segundo Caderno, p. 6. 

34 COIA<;O, T. R. "Ora¢o a Nuno Alvares". In: Correio da Manha, Caderno Dominica!, Rio de 
Janeiro, 4/Janeiro/1942, p. 2; e, COIA<;O, T. R- "O fimileiro de Tondela". In: Correio da Manha, Caderno 
Dominical, Rio de Janeiro, 31/Dezembro/1944, p. 10. 

35 Boletim do Servifo de Imprema da: Embaixada de Dacado de 1 de Fevereiro de 1942, M.N.E., 
2. 0 piso, Arm:irio 50, Mayo 68. 

36 Didrio Carioca, 22 de Abril de 1945, 1. 
37 Tribuna Popular, 20 de Novembro 1945, p. 4. Para alem dos citados, parriciparn do evento Ricardo 

Seabra, Jaime Cortesao. Francisco Dores Gom;:alves, Novais Teixeira, Robeno das Neves e pollticos brasileiros 
vinculados ao movimento socialista entre eles, o jornalista Hermes de Lima. 

3
" 0 jornal Diretrizes e fundado no dos anos trinta, tendo emre os seus colaboradores, nos anos 

quarenta, o poeta Vinicius de Morais. 
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fotografia na qual o diplomata aparece fardado ao lado de o nova representante 
de Lisboa e apresentado co mo "o Rodolf Hess 

Como born diplomata fascista, o fe'l. entrega a policia polirica de Franco de 
cenrenas de refugiados espanhois, que procurararn asilo em Portugal sob o prerexro de serem 
comunistas OU dernocratas perigosos a paz interna, para serem fuzilados alem fronteira.

39 

Nos anos seguintes, o panorama da oposis:ao no Brasil e do pr6prio jornalismo e 
basrante diferente do existente no pen'.odo anterior40

• Novas jornais aparecern e oferecem 
o seu espas:o para a oposic?o portuguesa comunicar ou expressar o seu combate ao sala
zarismo, quer atraves da publiciras:ao dos eventos coordenados pelos exilados, quer pela 
publicac;ao de rextos de combate ao salazarismo, escritos ou nao por porrugueses. Um 
deles e o Didrio de Noticias, do Rio de Janeiro, que publica as cr6nicas de Jose Domin
gues dos Santos, em 194641

• Fundado em 12 deJunho de 1930, pelo jornalista Orlando 
Ribeiro Dantas, este peri6dico tern, entre os seus colaboradores, alguns dos mais activos 
simpatizantes da oposi910 portuguesa; e o caso do deputado Hermes de Lima, vinculado ao 
Partido Socialista e ao grupo dqs "Budas", e do Embaixador Alvaro Lins, o grande defensor 
dos exilados poHticos, director do seu Suplemento Literario, entre 1961 e 1964. 

Um outro jornal de igual tendencia e o Ultima Hora, fundado em 1951 por um 
jornalista que fora vfrima da censura durante o Estado Novo, Samuel Wainer, mas que 
nos anos cinquenta se aproxirna do amigo ditador, Genilio Vargas, pugnando para a sua 
elei<;io a presidencia. 0 jornal fi01 fumoso pelo seu esrilo combativo e pelo discurso populista 42

• 

Houve ainda o peri6dico Tribuna da Imprensa, do jorn~~ista Carlos Lacerda, criado em 
1949, um dos mais ferozes combatentes contra Gett.ilia Vargas, quer coma ditador, ou 
coma presidente. 0 seu jornal e notabiliza-se pela defesa do pensamento liberal e 
araques veementes ao comunismo43

• Na correspondencia de Moura Pinto, podemos 
encontrar cartas nas quais o nome de Carlos Lacerda e referido, incluindo a c6pia de 
uma carta de apresenras:ao a Jose Domingos dos Santos, em Paris44

• 

Por fim, um jornal da cidade de Sao Paulo, 0 Estado de Sao Paulo, fundado em 
1875. Conhecido pela defesa dos ideais democraticos, o peri6dico esteve sob •nt-,,,.,.,.,,,.n,-,,,.., 

do governo entre 1940 e 1945. Ap6s este periodo, a sua direcs:ao e devolvidc:i. ao seu 
amigo dono, JUiio de Mesquita Filho. Nos anos cinquenta, acolhe diversos membros da 
oposic;ao portuguesa na sua redacc;ao, coma Miguel Urbano Rodrigues e Henrique Gal-

'
9 "Quern e o novo embaixador de Salazar, considerado o Rodolf Hess . In: Diretrizes. Rio de 

Janeiro, 31 de Outubro de 1945, p. 2. 
'" Sohre o rema, ver, enrre outros, ABREU, Alzira Alves de (org.) - A imprensa em transifiio: o jornalismo 

brasileiro nos anos 50. Rio de Janeiro, Fundairao Geclllio Vargas, 1996. 
41 

Nao nos foi o acesso ao jornal para a compila~o das cronicas de Jose Domingos dos Santos, 
pois, numa primeira incursao a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, o estava sendo microfilmado, 
e, numa segunda tenrariva, a institui~o estava em greve. 

42 
Sobre o Ultima Hora, ver, enrre outros, o verbete de escrito por Carlos Eduardo Leal em DICIONARIO 

HISTDRICO-BIOGRAFICOBRASILEIRO.CPDOC.FGV.http://www.cpdoc.fgv.br/comumlhtml. 
43 

Sobre o tema ver, encre outros, AZEVEDO, Luis Viror Ta°l.>ares e o discurso de oposi¢o 

na Tribuna da (1953-1955). Dissenai;ao de Mestrado defendida na Universidade Federal 
Fluminense. policopiado. Niteroi, 1988. 

44 Documento manuscrito, datado de 5 de Junho de 1946. Arquivo Moura Pineo em posse da fumilia. 
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vao, a quern e institufdo um salario e um cargo fictfcio para garantia da sua subsisten
• 45 

c1a . 
No final da decada de cinquenta, na mesma propor9io em que fracassarn as tentativas 

de revolta da oposis;ao em Portugal, cresce o mimero de exilados no Brasil. Militares e 
intelectuais, coma Adolfo Casais Monteiro, chegam aquele pafs, sendo muitos deles 
acolhidos nas redacs;5es dos jornais brasileiros do Rio de Janeiro e de Sao Paulo46

• 

Ja entao, alguns dos antigos exilados possuem um lugar de destaque nos meios 
jornali'.sticos brasileiros. Um deles e Francisco Cachapuz, que escreve sob o pseud6nimo 
de Paulo de Castro. Ele trabalha sucessivarnente nos jornais Estado de Siio Paulo e 
Correio da Manha, ainda nos anos quarenta, e secretario do jornal Tribuna da Imprensa, 
entre 1950 e 1952, e, a partir de 1955, passa a ser comentarista de polfrica internacional do 
Didrio de Notfcias. 

Nestes anos, coma nos anteriores, alguns acontecimentos em Portugal susdtam a 
reacs;ao da imprensa local. Par exemplo, em 1959, quando Aquilino Ribeiro e preso, o 
jornal 0 Estado de Sao Paulo, atraves do escritor Adolfo Casais Monteiro denuncia a 
actua9io do governo de Salazar contra a obra Quando os !obos uivam, transformando o 
caso numa bandeira de luta contra o regime47

: 

Resta saber se o sr. Salazar continua a conceder (a Aquilino Ribeiro) a categoria de 
"grande escriror" e se id ser sua testemunha de defesa, quando ele comparecer a barra 
dum tribunal ... Deve ser triste, para o ditador, que o romancista, na sua ingratidao, 
nao fique apenas na hist6ria da lirerarura coma o genial autor do "Malhadinhas". E, esrra
nha conrradic;iio: esta nova faceta da sua obra e, afinal, uma verdadeira 11 obra do Estado 
Novo" ... 48 

Em conttapartida, o Servis:o de Imprensa da Embaixada de Portugal no Rio de Janeiro 
produz diariamente boletins, alertando o governo de Lisboa para os jornalistas dispostos 
a "invescir, com a filria de costume, contra o regime e contra S. Exda o Presidente do 
Conselho, Senhor Dr. Oliveira Salazar"49

• Mas, tal facto nao impede. OS jornalistas 
brasileiros de continuarem a denunciar os abusos da ditadura e as tentativas das 
autoridades portuguesas de impedir a continuidade das dem.incias. 

A odiosa forma ditatorial de denegrir os adversirios e tentar semear entre eles a descon
fian<;a e a insania, descambou para o c6mico ao dizer o chefe de Polfcia que os da 

45 Ver, entre outros, o verbete escrito por Carlos Eduardo Leal e Vicente Saul em 
DICIONAR!OHIST6RJCOBIOGRifFICOBRASILEIRO.CPDOC.FGV.http:llwww.cpdoc.fgv.br/comumlhtml. 

4
(, Sobre o tema, ver, entre outros, LEMOS, Fernando; LEITE, Rui Moreira (org.) -A Missiio Portuguesa. 

Rotas. Entrecn1mdas. Sao Paulo, UNESP/EDUSC, 2003. 
47 Sobre o tema ver, PAULO, Heloisa - ""Quando 'outros' lobos uivam": a imprensa oposicionista 

portuguesa do Brasil e o processo de Aquilino Ribeiro". In: Ccmvergencia Rio de Janeiro, Brasil, Real 
Gabinete Portugues de Leitura, 2000. 

0 MONTEIRO, Adolfo Casa.is - "Quando os lobos uivam". In: 0 Estado de Siio Paulo. 19 de Abril de 
1959. Recorre de jornal anexo ao Oflcio do Consulado de Sao Paulo, darado de 23 de Abril de 1959. M. N. E., 
Armario de Ferro. Prateleira l, n.0 3. 

Boletim do Servifo de lmprema da Embaixada de Portugal. Datado de 16 de Junho de 1959, p. 199. 
M.N.E., 2.0 piso, Armario 59, Ma~ 288. 
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Resistencia nao deviam acredicar nesses jornalistas brasileiros, que vinham combatendo o 
salazarismo, pois quase codos eles ja emudeceram a golpes de caixas de vinhos 
porcugueses. [ ... ] Quanto a mim, as minhas caixas se extraviaram. [ ... ] Masse a pollcia 
porcuguesa deseja que eu seja mais assfduo no comenc:irio das coisas porcuguesas, seja 
mais assfdua nas perseguic;6es a homens, livros e jornais. E sobretudo mandem vinhos. 
Promeco escrever contra o salazarismo, um artigo por garrafa. E nao se esquec;am: tinto 

maduro50
• 

Neste quadro, uma das criticas mais duras feitas ao salazarismo e de autoria de Paulo 
Silveira, editor do jornal U"ltima Hora, colega de redae<?o de Paulo de Castro. 
Denunciando a pratica de tortura em Portugal ea tentativa das autoridades de fazer com 
que os jornalistas brasileiros revelassem os seus contactos em terras portuguesas, Paulo 
Silveira escreve um libelo contra a PIDE e uma declarac;ao de solidariedade para com os 
colegas lusitanos. 

E segue o papel sujo nesta linguagem de alcouce e nos lanc;a (fossemos ingenuos!) um 
desafio: que apontemos os nomes dos nossos informantes em Lisboa ... Seria como 
entrega-los a PIDE, para as dassicas torturas no Aljube OU no Limoeiro [ ... ] 
Nao, positivamente nao dedararemos aqui, OS nomes dos nossos correspondences 
porcugueses, jornalistas corajosos que jogam, em lances dramaticos, codos os dias, as 
proprias vidas, a fun de enviar para o Brasil noticias que canto incomodam Salazar e seus escribas"51

• 

Para alem dos jornais, a oposic;:ao consegue espac;:o nas revistas de grande circulac;:ao, 
como 0 Cruzeiro e Manchete'2

• A revista 0 Cruzeiro publica uma carta com um pedido 
de ajuda de Iva Delgado enderec;ada ao presidente Juscelino Kubitschek53

, e a revista 
Manchete veicula uma reportagem fotografica intitulada "Cinco lntelectuais formam a 
crincheira da resistencia", sabre a vida dos exilados Paulo de Castro, Thomas Ribeiro 
Colac;o, Fernando Queiroga, Adolfo Casais Monteiro e Garland de Sousa54

• 

T odos estes peri6dicos contrap6em-se a forte propaganda favoravel ao governo de 
Salazar levada a cabo pela col6nia portuguesa conservadora e por determinados sectores 
da imprensa, como o grupo do Di{irios Associados, de Assis Chateaubriand, ou ainda, 
pelo jornal 0 Globo, de Roberto Marinho55

• 

50 BORBA, Osorio - 'Tinto Maduro". In: Didrio de Notfcias. Rio de Janeiro, 26 de Julho de 1953, p. 6. 
Osorio Borba e depurado do Partido Socialisra Brasileiro, rendo sido candidato as elei¢es como governador 
do Estado de Pernambuco. 

51 SILVEIRA, Paulo - "Salazar troca sorrisos com a princesa e manda torturar os democratas". In: O!tima 
Hora. Rio de Janeiro, 16 de Junho de 1959, p. 4. 

52 Sobre o tema, ver, entre outros, ANDRADE, Ana Maria Ribeiro de, e CARDOSO, Jose Leandro 
Rocha- "Aconteceu, virou manchete". In: Revista Brasileira de Histo1ia. Sao Paulo, 2001. Vol.2, n.0 41. 

53 Ver: 0 Cruzeiro, 21 de Fevereiro de 1959, e DELGADO, Iva e PACHECO, Carlos (comp.) -
Humberto Delgado. A Tirania Portugzma. Lisboa, Publica¢es D. Quixote, 1995. 

14 Recorte da revista e~ posse da furn.ilia de Francisco Cachapuz. Sem data. 
55 Sobre o tema, ver, entre outros, PAULO, Heloisa.,... "Aqui tambem e Portugal': In: A coltfnia portuguesa 

do Brasil e o Salazarismo. Op. Cit. 
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1. A especificidade dos jomais da oposi<;;ao e a sua convivencia com as 
autoridades brasileiras 

Semana Portuguesa 
Fomos informados de que o Partido Comunista se utiliza do referido jornal coma 6rgao 
de divulga~ao. 
0 semanario e dirigido por Joaquim Duarte Batista, elemento que de ha muito concorre 
com certa quantia para o Partido.[ ... ] 
Formulcirio do Chefe da policia de Sao Paulo, Romeu Tuma enviado ao Departamento de 
Ordem Politica e Social do mesmo estado. Ha uma nota manuscrita no documento, 
informando o seguinte: "Dr. Tuma: os assuntos uatados neste semancirio referem-se a 
Portugal. 
(Documento do Departamento de Ordem Polfrica e Social de Sao Paulo. Datado de 30 de 
Agosto de 1971. Arquivo do OOPS de Sao Paulo. SO.Z.81.15990 

No Brasil, o primeiro jornal da oposic;ao ao regime do 28 de Maio data de 1933. 0 
Portugal Republicano tern coma lema "ser pela Republica e ser pela Patria", assumindo o 
republicanismo coma bandeira. 0 seu primeiro mimero e publicado simbolicamente em 
5 de Outubro de 1932 circulando normalmente ate 11 de Fevereiro de 1933, quando a 
censura o retira de circulac;ao. Reaparece em 1934, com um unico numero. Tal coma 
outros jornais da oposic;ao, a sua sobrevivencia e garantida pela publicidade e pelas cotas 
de manutenc;ao o btidas par "correligionarios". 

Escrevem no Portugal Republicano names ligados ao Gremio Republicano Portugues, 
de Sao Paulo, e ao Centro Republicano Dr. Afonso Costa, do Rio de Janeiro, e republi
canos ilustres coma Bernardino Machado, Ralil Proenc;a, Ramada Curto; este jornal e 
responsavel pela veiculac;io da entrevista de Afonso Costa ao jornalista brasileiro Jose 
Jobim

56
• 

Na tentativa de contrariar a imagem oficial da col6nia, coma a dos comendadores e 
emigrantes bem sucedidos, o Portugal Republicano apresenta uma coluna intitulada "A 
fala da outra col6nia", onde "far-se-a agora o que nao e costume fazer-se: entrevistas aos 
portugueses an6nimos que andam par ai na luta pela vida, de quern ninguem se lembra 
senao para cotizac;6es e apelos patri6ticos"57

• Das reportagens resultam autenticos 
manifestos republicanos e anti-clericais, havendo constantes menc;6es a perseguic;6es par 
parte da Igreja contra as elementos republicanos, denunciando-se a organiza¢o de uma 
"lista vermelha" par parte dos emigrantes ricos para intimidar as "mais pobres" e as que 
se op6em ao governo de Lisboa: 

Quando nao lhes agrada a conduta de um individuo, se por desgra~a a esposa desse 
indivfduo cai sob a influencia maligna do padre, este atemoriza-a. "Olha que o seu marido 
assim vai mal. Tenha cuidado, porque jci esta na Lista Vermelha". Com as criani;:as, a mesma 
coisa: "0 teu pai estci na Lista Vermelha58

• 

'"Portugal Republicano, 2 de Secembro de 1934, p. 1 e seguinces. 
57 

Portugal Republicano, 22 de Oucubro de 1932, p. 1. 
'" Depoimenco dado poc Joaquim Jose Rodeigues, opecicio, que, no entanco, diz nao cec provas da 

existencia da mencionada lisca. Portugal Repub!icano, 12 de Novembro de 1932, p. 4. 
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A5 notfcias das pris6es, das deportac_r6es e as entrevistas cortadas pela censura, sao 
acompanhadas de artigos que compilam testemunhos vindos de Portugal: 

Acredita que nunca supus, em toda a minha longa existencia de 60 anos, chegar a ver 
tanta fame e miseria [ ... ] Ha casas de familia onde o pao nao entra durante dias. Nao que 
haja falta dele, mas atingiu tal pre<;o que nao se lhe pode chegar, especialmente o 
trabalhador rural que ganha apenas 1$50 a 2$00 par dia, e nem sempre, pois o 
proprietcirio nao pode fazer granjeios par falta de dinheiro59

• 

Proibido pela censura brasileira, 0 Portugal Republicano e 0 UillCO 6rgao oficial da 
oposic_rao portuguesa ate o final da Segunda Guerra. Em 1947, a uniao d~ exilados 
politicos portugueses e espanh6is da origem a um outro peri6dico, Libertarao. Este 
jornal possui poucos numeros, circulando entre Abril e Junho de 1947. A sua nota de 
abertura e assinada por Jaime Cortesao, que ate entao nao escrevera nenhuma materia de 
cunho politico para qualquer peri6dico no Brasil. Nela, o historiador apresenta uma 
saudac_rao aos republicanos espanh6is, evocando os ideais republicanos comuns: 

T odas as N ac;6es livres devem aos povos ibericos, par fraternidade hurnana e defesa da 
liberdade, apoio ao combate que estao travando contra a tirania que as oprime. Mas ao povo 
espanhol, em particular, todos devemos os maiores esforc;os para ajuda-lo nessa luta60

• 

0 final dos anos cinquenta assinala o maior aparecimento de jornais vinculados ao 
movimento de oposic_rao radicado no Brasil. Um dos pioneiros e o Portugal Democrdtico, 
cujo primeiro numero data de 7 de Julho de 1956. Criado por elementos vinculados ao 
Partido Comunista, o professor Vftor de Almeida Ramos e Manuel Ferreira Moura, o 
peri6dico e o porta-voz dos exilados comunistas no Brasil, apesar de congregar elementos. 
oriun.dos de toda a oposic_rao, tendo em Sarmento Pimentel e o Centro Republicano 
Portugues de Sao Paulo, dois dos seus principais pontos de referencia. Numa primeira 
etapa, o jornal circula de 1956 a 1957, com uma modesta tiragem, mas, a partir de 
Junho de 1958, assume o caricter de um jornal de media porte, contando agora com 
names como Miguel Urbano Rodrigues, recem-chegado ao pafs

61
• 

Em Novembro de 1959, em Sao Paulo, surge o jornal Portugal Livre, que, de acordo 
com exigencias da legislac_rao do pafs, e dirigido formalmente pelo brasileiro Claudio 
Abramo, um dos redactores-chefes do peri6dico 0 Estado de Sao Paulo. Nas suas pagi
nas, uma observac_rao sempre repetida, alerta para a ideia de uma oposic_rao unida no 
combate comum contra a ditadura salazarista. 

PORTUGAL INRE faz quesrao em reafumar a sua posiljiio de tribuna abertaa todos os ponugueses 
democratas e a sua nao filia<;lio a qualquer movimento, orgao ou corrente poHtica determinada, 
par muita considerac;ao que, no campo pessoal, os respectivos mentores Ihe merec;am62

• 

1
'' Extracto de uma carta de Mesao-Frio reproduzida na coluna "Notas a esmo", de A. Valente, Portugal 

Republicano, 10 de Dezembro de 1932, p. 3. 
"° CORTE5AO, ]. - "Sa~ ao Povo Espanhol". In: I.iberft1¢o. Rio de Janeiro, 14 de Abril de 1947,Ano I, n. 0 1, p. I. 
61 Sohre este jornal ver SILVA, Douglas Mansur - A Oposip'io ao Estado Novo no exllio brasileiro. 

1956-1974. Lisboa, ICS, 2006. Apesar do titulo geral, o trabalho trata exclusivamente do peri6dico. 
62 Nota publicada na primeira pagina do peri6dico Portugal Livre, Ano I, n.0 4, Fevereiro de 1960. 
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No entanto, a pr6pria funda<_;:ao do jornal espelha as internas no grupo 
de exilados. 0 seu real director e o velho colaborador do Democrdtico, Miguel 
Urbano Rodrigues, que rompera com os seus antigos companheiros. Para alem da pre
sen<_;:a de textos extraidos de outros peri6dicos, como 0 Estado de Siio Paulo, colaboram 
no jornal membros da oposi<_;:ao, coma Thomas Ribeiro Colas:o e Vitor da Cunha Rego. 
0 periodico conta ainda com a participa<_;:ao activa de Galva.a e Humberto 
Delgado, mas este ultimo acaba por romper com a redac<_;:ao do peri6dico ap6s os 
primeiros nlimeros. 0 jornal tern um periodo de vida bastante curto, desaparecendo em pouco 

63 tempo . 
Em Julho de 1961, no Rio de Janeiro, aparece o peri6dico Oposiriio Portuguesa, diri

gido pelo jornalista brasileiro Seraphim Porto64
, mas concebido pelo amigo combatente 

de Espanha e elemento pr6ximo aos "Budas'', Francisco Oliveira Pio. Este jornal, um 
porta-voz assumido dos seguidores de Humberto Delgado no Brasil e do Movimento 
Nacional Independente, tern dois perfodos de existencia; um primeiro, de 1961 a 1963; 
e outro, hem efemero, em 1965. Nos seus numeros, a grande figura de destaque e o 
General Humberto Delgado, como representante da bposi¢o, e, depois da sua 
morte, coma "her6i". 0 peri6dico tambem regista as comemora<_;:6es do 5 de Outubro, 
assim como biografias de antigos republicanos vinculados a sua redac<_;:ao, como a pr6-
prio Oliveira Pio e Carneiro Franco65

• Entre os seus colaboradores, na sua primeira fase, 
temos o anarquista Roberto das que, posteriormente, ao romper com o General 
Delgado, e afastado da publica<_;:ao66

• 

Ainda neste periodo, temos um outro peri6dico, de curta dura¢o, com os mesmos 
tra<_;:OS do anterior. 0 jornal Co!Onia Portuguesa e publicado em Sao Paulo, a partir de 
1959. 0 seu administrador e um antigo militante do Centro Republicano Portugues, 
Joaquim Duarte Batista, um comerciante oriundo da regiao de Coimbra, com forma¢o 
anarquista. Como chefe de redac¢o, Gon<_;:alves Paratudo, outro oposicionista not6rio. 
0 lema do jornal e "O culto da Fraternidade Luso Brasileira", pretendendo ser um 
jomal voltado para a vida da col6nia, apesar do seu caracter de oposi¢o. Um outro 
peri6dico, mantido pelo mesmo administrador, e o Semana Portuguesa, surgido nos anos 
setenta, sendo este fortemente vigiado pelas autoridades brasileiras67

• 

M Nao foi possfvel localizar uma colec¢io completa do jornal, sendo que o pr6prio Miguel Urbano 
Rodrigues afirma ter perdido os seus exemplares, ver, RODRIGUES, Miguel Urbano - "PortugaJ Livre". 
In : 0 tempo e o esparo em que vivi. Procurandn um caminho. Porto, Campo das Letras, 2002. 

64 
Seraphim Porto e de lingua portuguesa, possuindo uma forma<;:io anarquista. Sohre o 

tema, ver, enrre outros, ver o trabalho de mestrado de Maria Alice Paes Barreto Gomes, apresentada ao 
CPDOC, Funda<;:io Genllio Vargas, com o tftulo Com a Palavra, Sua Excelencia, 0 vereador. R. J. 2006, 
hrtp://www.cpdoc.fgv.br/cursos/bensculturais/reses/CPDOC2006MariaAlicePaesBarretoGomes.pd£ 

65 Ver, respecrivamente, PORTO, Seraphim - "Francisco Oliveira Pio". In: Oposiriio Portuguesa. Agosto 
de 1961, p. 4, e "Ernesto Carneiro Franco, uma vida pela grandeza de um povo". In: OposifiiO Portuguesa, 
Outubro de 1961, p. 4. 

66 Sobre Roberto das Neves, ver: MARQUES, Manuel Pedroso - "Roberto das Neves, cidadao do 
Mundo". In: Gremio Lusitano. Lisboa, Gremio Lusitano, Man;o de 2007, n.0 11. 

67 0 jornal e fortemente censurado no pedodo da ditadura milirar brasileira, sendo o seu proprieclrio 
posm sob suspeita pelo OOPS. Ver documenta<;:io disponivel sobre o jornal no Arquivo do Depanamento 
Esradual de Ordem Polftica e Social. Sao Paulo. 
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Um jornal que merece menc;ao e o Duas Bandeiras publicado no Rio de Janeiro, a 
partir de 1967. 0 seu mentor, o militar Fernando Queiroga, possui uma coluna per
manente no periodico, onde escreve tambem um outro opositor, o anarquista Roberto 
das Neves. Os seus ataques constantes ao governo de Salazar colocam o jornal sob a mira 
das autoridades brasileiras e portuguesas. Queiroga chega a publicar nas . suas paginas, 
com vers6es. em portugues, frances e ingles, um manifesto intitulado As forras Armadas, 
onde apela aos combatentes em Africa: 

Penicenciai-vos. Abandonai o salazarismo escrangeiro. Salazarismo e subnazismo e nazismo 
nao e criscao nem e nosso. Regressai ao lar. Regressai a vos mesmos. Apeai do poder esse 
anao moral de Sama Comba, que ja fraqueja cremulo de pavor, escorado apenas em vossas 
espadas. Rescaurai em Portugal a verdadeira democracia [ ... ]68 

A vida destes jornais e dos exilados politicos no Brasil sofre uma mudanc;a com a 
implanrac;ao da ditadura militar no pais, a partir de 1964. A promulgac;ao de fortes leis 
de censura e o inicio da perseguic;ao polftica no final da decada de sessenta vai contribuir 
para a efemera existencia de muitos dos periodicos e para a vigilancia policial dos mes
mos e dos seus colaboradores69

• 0 unico sobrevivente, o Portugal Democrdtico, desaparece 
apos a oposic;ao ter cumprido "o seu ideal", o 25 de Abril de 1974. 

68 
Recone da publica~o no jornal Duas Bandeirm, Picha de Fernando Queiroga no Arquivo PIDE/DGS. 

921/SR. UL 2336. p. 12. ANTI. 
69 

Sohre o tema, ver, entre outros, FICO, C. -Alim do go!pe: versoes e controvirsias sabre 1964 ea Ditadura 
Militar. Rio de Janeiro, Record, 2004. . 
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