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Oliveira Salazar, 0 Dutro Retrato, 
Revisao e indices de Ines Pinto Basto, 
A Esfera dos Livros, 1.a edic;ao, 2007 
264 p. + 32 de extratexto. 

0 Dutro Retrato ou a Subversao da 
Historia? 

Entrado na 3.a edi<;ao, Antonio de Oli
veira Salazar, 0 Dutro Retrato, da autoria 
de Jaime Nogueira Pinto (JNP) justifica 
aten<;ao. 

0 autor confirmara ja talentos por 
ocasiao das alega<;6es orais que apresentou 
na qualidade de defensor de Oliveira 
Salazar no programa de entretenimento 
do canal de servi<;o publico de televisao, 
Os Grandes Portugueses. As alega<;6es 
escritas foram deixadas por JNP para o 
Dutro Retrato, que a Esfera dos Livros 
publicou com sentido de oportunidade 
editorial. 
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Signatario que fui de um documento 
legitimamente critico do formato do 
referido programa televisivo, que JNP 
considera ser expressao ridfcula de reac<;fo 
a Os Grandes Portugueses, «um abaixo
assinado - escreve -, de historiadores 
"preocupados"», entendo que seria lasti
mavel deixar passar 0 rriomento da divul
ga<;ao do livro sem que sobre ele, sobre o 
retrato de Salazar pintado por JNP, se 
comentasse nada. Merece-o a obra e o 
autor, mesmo que o registo seja critico, 
como o que se segue essencialmente e. 

Importara antes de mais clarificar que 
as observa<;6es, notas, interpela<;6es que 
nos foram sugeridas pela leitura de 
0 Dutro Retrato ultrapassam o ambito 
limitado da presente recensao, ficando 
registadas tao s6 as que nos pareceram 
mais relevantes, todas se inserindo no 
dominio estrito do conhecimento historio- · 
gr:ifico. E que, se JNP tern todo o direito 
de escrever sobre Oliveira Salazar o que 
bem emender, de pintar a personalidade 
do amigo Presidente do Conselho com as 
cores que se lhe afiguram · quadrarem mais 
adequadamente a sua visao do. homem e 
do politico, ja nos parece criticavel que 
essa visao assente, em aspectos essenciais, 
numa revisao ou subversao da verdade 
historica. 

Temos presente que JNP nao ilude o 
leitor e logo lhe prop6e uma «visao alter
nativa», nao s6 do homem, mas do seu 
tempo, «Um relato escrito, uma narrativa 
breve, corrida, mais de sinteses alternativas 
do que de problemaricas suspensas» (pag. 15). 

A proposta de JNP aparentando resol
ver um problema, a semelhan<;a do que ha 
muitos anos atras fizera Jesus Pabon na 
sua La Revolucion Portuguesa1

, verdadeira
mente cria o problema de 0 Dutro 
Retrato. 

Ao contrario de se libertar duma 
16gica maniqueista em que a primeira 



vista se enquadraria a sua critica ao que 
designa por «visao uniforme da historio
grafia "antifascista"» (pag. 15), JNP acaba 
traido por essa mesma 16gica, atraido, 
a.final, nao pelo retratar, mas pelo retratar 
de um «OUtro angulo». Ora, e exactamente 
o problema da focagem, que acaba por 
desvalorizar o livro de ]NP enquanto obra 
historiografica que nao alcarn;.a ser, valori
zando-o como documento politico que na 
verdade e, e que ficara como testemunho 
duma «percep<_;:ao alternativa» na qual se 
descobre alias uma linha de coerencia 
assinalavel com um texto de juventude do 
autor publicado na Pol!tica em J ulho de 
1971. 

Construido declaradamente D Dutro 
Retrato como «visao alternativa)), cabe 
perguntar: alternativa a que, a que visao 
ou vis6es de Salazar e do Salazarismo? 
E que, contrariamente ao que pode 
depreender-se da proposta de ]NP, sao 
hoje praticamente inexistentes na histo
riografia portuguesa vis6es ideologica
mente comprometidas com qualquer 
preconceito "antifascista", ea ja numerosa 
produ<.;:ao ciendfica sobre o Estado Novo 
portugues desmente inteiramente que os 
investigadores dedicados ao seculo xx 
portugues continuem apegados aos «cli
ches» sugeridos por JNP. Pelo contrario, 
ao que se assiste e ao acolhimento no 
piano historiografico de vis6es plurais, 
interdisciplinares, pluridimensionais, que 
olham o seculo XX, por imposi<.;:ao de 
criterios e metodologia ciendficas, como 
um tempo hist6rico, cuja apreensao e 
compreensao nao e por natureza incom
padvel com o fen6meno subestimado por 
]NP das «problematicas suspensas». Essas 
problematicas sao exactamente as que 
devem convocar hoje os investigadores, 
para que as sf meses futuras se possam 
consolidar em factos, podendo ser verda
deiramente «liteis», e nao em (pre) conceitos. 

JNP declara-se em condi<_;:oes de 
«entender o tempo e o homem o Estado 
Novo e Salazar - com conhecimento, com 
substancia e com objectividade» e de 
historicamente o integrar «ultrapassando a 
"lenda negra antifascista» que permanece 
entre os seus inimigos, e a cegueira fana
tica de alguns dos seus simpatizantes» 
(pag. 14). Te-lo-a conseguido, ou mesmo 
visado, numa obra que define como sendo 
mais de «proposi<.;:ao de problematicas que 
de solm;:6es definitivas e consolidadas» 
(pag. 17)? 

Sem entrar imediatamente em 0 Dutro 
Retrato do seu biografado, JNP cuidou de 
recuar no tempo para tra<_;:ar de igual 
modo um outro retrato do Portugal do fim 
da monarquia e o do Reino dos 
Democrdticos. 

Um aspecto sublinhado por JNP e 
naruralmente a polftica religiosa da Repu
blica. Embora refira que o «conflito per
manente com a Igreja Cat6lica vai ser uma 
constante da I Republica na sua primeira 
fase» (pag. 36), a verdade e que 0 autor 
nao esclarece qual e a «fase» a que faz 
alusao, e qual a evolu<_;:ao posterior das 
rela<_;:6es entre o Estado e a Igreja, como se 
a polftica religiosa que decorreu entre 
1910 e 1926 se houvesse cristalizado no 
anri-clericalismo afonsista, esquecendo 
que a reac<_;:ao religiosa e poHtico-religiosa 
na qual acabaria por participar numa 
linha destacada o pr6prio Oliveira Salazar, 
se ira desenvolver ja nao contra o Regime, 
mas "dentro" do Regime, de acordo, alias, 
com as directrizes da Santa Se. 

Nos tres paragrafos que dedica ao 
Integralismo Lusitano, JNP escreve que o 
movimento «come<_;:ava tambern por uma 
revista, Integralismo Lusitano ( ... )» (pag. 38). 
0 autor nao se detern nern na Alma 
Portugueza, nem na Nafiio Portuguesa, 
tftulos que antecederarn aquele que cita e 
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se confundem, eles sim, com a funda<;ao 
do movimento. 

Escreve o autor que a «primeira reac
<;fo organizada e triunfante, com um 
pensamento sobre as institui<;6es e vendo
se como alternativa a Reptiblica democra
tica e parlamentar, e o Sem que se pretenda 
desvalorizar a sidonismo» (pag. 41). 
importancia politica da experiencia sido
nista, e pelo menos duvidosa a afirmac.rao 
de JNP, ten do em considera~o, note-se, 
o que exactamente sabre aquele «pensa
mento» haveriam de afirmar colaboradores 
pr6ximos do "Presidente-Rei", incluindo 
figuras gradas da polftica monarquica e do 
Integralismo Lusitano. 

A pags. 45, JNP refere-se a Alfredo da 
Silva para sublinhar o clima de violencia 
que se vivia no Pais e levara o 
industrial» a «vtver no 
A ac<;ao polfrica de Alfredo da Silva 
constitui por certo uma problemdtica 
suspensa, a merecer cuidada 
designadamente no que relaciona o seu 
jornal, lmprensa da Manha com os aconteci
mentos tragicos de 19 de Outubro de 1921, 
com a «epilepsia da desordem» para 
utilizarmos as palavras de Raul Proen<;a. 

Sobre essa pagina da historia 
contemporanea nacional, JNP uma 
afirma~o que pela sua relevancia carece 
de ser demonstrada: a de que era «esquer
dista» a «duzia de marinheiros ( ... ) che
fiados pelo cabo Abel OHmpio» que no 
Arsenal liquidaram barbaramente Antonio 
Granjo. Perque «esquerdista»? Disp6e 
porventura o autor de fontes que funda
mentem o que afirma, ou trata-se de uma 
mera convia;io pessoal? Se assim e, que dados 
ou informas:oes teve em vista para a formar? 

Em rela<;ao ao movimento de 18 de 
Abril de 1925 considera-o JNP uma 
«mera insurrei<;ao moral contra o Partido 
Democratico ... o que nao o incomodou 
ou abalou grandemente», para logo 

adiante escrever: «56 que os efeitos colate
rais do movimento falhado, acabam por 
preparar o caminho, nas Forc.ras Armadas e 

para o sucesso futuro» (pag. 46). 
l'e1~211ntal-se entao: o 18 de Abril abalou, 
OU nao abalou, 0 poder democratico? 
A resposta e inequivocamente afirmativa. 
Abalou, incomodou profundamente. 
0 julgamento do Arsenal e a absolvic.rao 
dos implicados - reclamada por 6scar 
Carmona, na qualidade de promotor de 
justi<;a -, traduziu-se, como escreveu Raul 
Proen<;a na consagrac.rao do "direito de 
impunidade"; por isso se disse do 18 de 
Abril ter sido o upr6logo» do 28 de !vlaio. 

0 autor de 0 Ounv Retrato nao fuz 
mem;ao ao gorado movimento de 19 de Julho 
de 1925 que foi chefiado por Mendes 
Cabes:adas, um dos her6is do 5 de Outubro. 
A desvalorizasio desse acontecimento preju
dica a compreensao das virias "arrancadas" 
do 28 de Maio, circunstancia em que 
aquele oficial de marinha se assumiu 
como uma das faces do movimento, tendo 
gorado obter, sem derramamento de sangue, 
a "transferencia" de poderes por parte de 
Bernardino Machado.· 

0 28 de Maio sintetiza-o o autor, 
num quadro romanceado e com tenue 
correspondencia com a realidade historica, 
escrevendo a dado passo: «Eram 4 da 
manha do dia 28 de Maio. Come<;ava a 
revoluyao nacional em Braga, capital do 
Minho e do Portugal catolico e conserva
dor do Norte» (pag. 52). 0 trecho podia 
ter sido retirado de um manual escolar do 
Estado Novo, e em certa medida, consti
tui um passo exemplar do livro de JNP, 
por corresponder, tambem ele, a um 
retrato feito de um outro «angulo». Uma 
vez mais, 0 «angulo» nao favorece 0 

retrato, tanto mais que o autor nao esda
rece os leitores sobre o que define como 
«revoluc.rao nacional», que sup6e logo 
iniciada a 28 de Maio, quando na reali-
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dade nessa data se inicia apenas urn pro
cesso de sucessivos golpes de Estado, que 
se concluira corn a assunc;ao de poderes 
pelo general Carmona, cuja ac9lo ici perrnitir 
que a Diradura Milirar se transforrne no 
momenta constituinte do Esrado Novo. 

0 general Gomes da Costa surge na 
narrativa coma o chefe do rnovirnento, de 
urna «revolta que alastra, registando 
progressivas ades6es corn as resistencias 
rnilitares centradas quase so nos altos 
comandos e nos generais politizados» 
(pag. 54), achando mesrno JNP que quern 
verdadeirarnente mandava e decidia erarn 
os subalternos (pag. 55). Sem que se 
negue a irnportancia. desses rnilitares, a 
verdade e que a decisao da forc;a armada 
que fez baquear o governo de Antonio 
Maria da Silva e encerrou depois as portas 
do Congresso rernetendo para o exilio o 
Presidente Bernardino Machado, assentou 
fundarnentalmente no comprornisso das 
altas patentes militares e na transacriio ha 
muito anunciada entre estes e os rnais 
altos responsaveis politicos da Republica. 
Se Bernardino Machado acabou por con
sentir a deposic;ao de poderes em Mendes 
Cabec;adas imaginando a viabilidade de 
urna ditadura comissarial -, 0 que e facto 
e que a «marcha sabre Lisboa» acabaria 
por colocar o rnovimento em irrernediavel 
rota de colisao com as instituic;oes repu
blicanas, tendo-se de irnediato compro
rnecido o projecto de urna ditadura comissarial, 
que foi substituido na realidade por uma 
ditadura soberana a qual teve por objectivo 
destruir a Constimic;ao de 1911. 

Facto curioso e relevance no discurso 
de 0 Dutro Retrato: JNP que insiste na 
natureza comissarial da Ditadura Militar 
logo lhe revela 0 tipo Soberano, OU nao 
fosse verdade que o autor regista mesmo a 
«queda da Republica» corn a entrada do 
general Gomes da Costa em Lisboa (pag. 5 5). 

T al corno observa o autor, a «euforia 
unitaria do triunfo durou pouco tempo»; 
«entretanto - acrescenta -, o choque deixa 
uma perda colateral: Salazar, Manuel 
Rodrigues e Mendes dos Remedios, os 
professores de Coirnbra, perante as confu
s6es entre OS militares, declaram nao 
poder perrnanecer. E explicarn que, para 
eles, a questao nao e tecnica mas polfrica 
nao havendo entendimento entre quern 
rnanda, os seus servi<;os de nada poderiam 
servir. Regressavam, por isso, a Coimbra» 
(pag. 60). Na verdade, Manuel Rodrigues 
Junior optou por permanecer em Lisboa, 
op<;iio que se iria revelar da maior irnpor
tancia politica. Antes de Salazar, e num 
tempo decisivo, a Ditadura Milirar encontrou 
em Rodrigues nao so o seu politico civil, 
mas tambem o seu jurista. Em 1946, na 
Assernbleia Nacional, o deputado Joao do 
Amaral reconhece-lo-ia em terrnos muito 
expressivos. 

A 61 le-se: «Os democraticos, o 
sector governance e radical dos republica
nos incluindo politicos e militares, recebe
ram corn surpresa e perplexidade o 28 de 
Maio». Com surpresa nao receberarn com 
certeza. A em certos meios civis e 
militares era inteiramente conhecida do 
Governo, designadamente do Ministro da 
Guerra que conversara em Coirnbra corn 
rnernbros do comite revolucionario, reu
niao essa em que participou tarnbern o 
Ministro das Armando Marques 
Guedes que relatou o epis6dio. 0 Presi
dente da Republica nao desconhecia 
igualmente a situa¢o, s6 assim se com
preendendo as diligencias que tomou a 
m1cianva de designadamente 
junco do general Ribeiro de Carvalho, tal 
como testemunhou seu filho, o ao tempo 
coronel A.G. Ribeiro de Carvalho, que 
cinha sido Ministro de Alvaro de Castro e 
acompanharia de perro Bernardino Machado 
aquando das "arrancadas" de 28 de Maio. 
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Acresce que e equivoca a referencia do 
autor ao sector «radical dos republicanos», 
tanto mais que estava constituido a epoca 
o chamado Partido Republicano Radical, 
em cujo programa e corpos directivos 
existia "marca" do outubrismo, partido 
esse a que - recorde-se -, pertencia o 
general Gomes da Costa, facto nem sem
pre referido, mas relevante, desde logo, no 
curricula politico do oficial. 

Desconhecendo-se a fonte na qual 
JNP colheu a informac_;:ao segundo a qual 
Jose Domingues dos Santos, vitoriou na 
rua o general Gomes da Costa (p:ig. 61), a 
verdade e que 0 jornal da Esquerda 
Democr:itica - A Choldra -, revela anti
patia e oposic_;:ao declarada e virulenta do 
partido ao chefe da "marcha sabre Lis
boa", tratando-o nas colunas do jornal 
com a mais absoluta das desconsiderac_;:6es. 

A afirmac_;:ao de que o Partido Comu
nista tinha marcado «com grande sentido 
de oportunidade» (p:ig. 61) o seu II Con
gresso para o dia 29 de Maio de 1926, 
induz o leitor a concluir que Rates - que 
anos mais tarde viria a dar a sua adesao ao 
Estado Novo -, e os seus amigos politicos 
estavam conhecedores da data das "arran
cadas", do que nao conhecemos prova, 
Conhece-a porventura JNP? 

Entende o autor que Gomes da Costa 
foi afastado por «falta de jeito governa
tivo» (p:ig. 62). Foram porem fortissimas 
raz6es politicas que estiveram na origem 
do seu afastamento, insusceptiveis de 
serem confundidas com mera «falta de 
jeito». A demissao que provoca do general 
Carmona traduziu as divis6es profundas 
que se tinham cavado entre as lideranc_;:as 
das "arrancadas" de Maio, e na origem da 
qual esteve nao so a questao do regime 
(sendo que apoiantes de primeiro plano 
de Gomes da Costa eram partid:irios da 
restaurac_;:ao da monarquia), mas, funda
mentalmente, o problema da revisao do 
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regime juridico em que se operava o rela
cionamento entre o Estado e a Igreja 
catolica. Foi neste quadro que actuou o 
Ministro da Justic_;:a Manuel Rodrigues 
Junior, que chegou a ser dado coma 
demicido do Governo juntamente com 
Carmona, o qual, no entanto, em poucas 
horas, seria confirmado coma titular da 
pasta num gabinete presidido exactamente 
por aquele General, num momenta em 
que Gomes da Costa tinha j:i sido retirado 
de cena, primeiro arredado para Cascais e 
depois embarcado para os Ac_;:ores. 

«Carmona passou a ser o centro geo
metrico do poder militan> escreve JNP a 
p:igs. 62, no que tern razao, afirmac_;:ao, 
essa, que de certo modo desmente aquela 
outra do autor: «Carmona e - ser:i sempre 
- mais um simbolo do que um lider». Mas 
pergunta-se: teria sido possivel ao general 
Carmona transformar-se nesse «Centro 
geometrico», num «ponto de equilibria de 
forc_;:as», «apaziguador de conflitos» e 
«catalizador de energias», num «mediador 
ponderado e aceite» (p:ig. 60), mais, na 
«cabe<;a hier:irquica visive! do nucleo 
militar direitista dos anos 20» (pag. 61), se 
carecesse de capacidade de lideranc_;:a? 
Figura a carecer de estudo aturado, Oscar 
Carmona nao so exerceu co mo lider, 
coma foi a sua lideranc_;:a, de facto, assina
lada por muitas das caracteristicas que 
]NP sublinha, que viabilizou o momento 
constituinte do Estado Novo em que a 
Ditadura Militar essencialmente se trans
formou. Na verdade, s6 sob a sua lide
ran<;a foi dado sentido revolucion:irio a 
acc_;:ao governativa entao empreendida. 
E foi com ele que surgiu, apos a derrota 
"constitucionalista" de Fevereiro de 1927, 
ap6s o que ]NP classifica coma a «clarifi
cac_;:io trazida pelo 7 de Fevereiro» (p:ig. 
102) a ideia de "Revoluc_;:io Nacional", 
tradutora de um plano de convergencia de 
republicanos e mon:irquicos comprometi-



dos, antes de mais, na defesa da Situac_;:ao e 
na conquista do Estado, obstaculizando, 
portanto, com sentido pragmatico, qual
quer pretensao de regresso a chamada 
"normalidade constitucional". 

A «agitac_;:ao interna e externa das opo
sic_;:oes» a que alude o autor a pags. 103, 
teve correspondencia com a repressao das 
suas actividades, que nao visou coma 
parece resul tar do discurso de JNP, tao s6 
os responsaveis de «manifesta\=Oes» ou de 
«atentados bombistas», ou mesmo os 
implicados na "Revolta das ilhas", mas 
teve como objectivo desarticular o que 
ainda restava das antigas organizac;Oes 
partidarias e organizac_;:oes sindicais e promover 
0 "saneamento" nao apenas do funcionalismo 
publico mas da for~ armada. 

Se as «revoltas de Fevereiro» assenta
ram naturalmente na maxima mobiliza¢o 
dos sectores oposicionistas a Ditadura 
Militar, tambem e certo que as fontes 
conhecidas nao permitem de nenhum 
modo confundir o sentido politico dessas 
revoltas - que desde logo lhe era dado 
personalidade dos seus Hderes militares e 
civis -, com qualquer piano de "assalto" 
de «novas forc_;:as radicais» (pag. 62) ao 
poder, ou de risco de bolcheviza\=ao da 
Republica. Da separac_;:ao de aguas, cuidou, 
alias, o Partido Comunista que haveria de 
reconhecer o que considerou um equi
voco: a "unidade" com a burguesia em 
Fevereiro de 1927. 

A pcigs. 68, JNP a respeito 
das «revol tas de Fevereiro», a «Violencia 
dos insurrectos». Sem que se negue essa 
violencia, ela nao foi exclusiva da ac<_;:ao 
dos «insurrectos». A este prop6sito merece 
a pena recordar o testemunho do insus
peito tenente Assis Gonc_;:alves: 

«0 Ministro da Guerra Passos e Sousa 
regressara do Porto com a vitoria, e na 
noite do dia 8 os revoltosos retiraram do 
Rato tendo-se entregado os chefes da 

revolta as 8 horas do dia seguinte com 0 

seu comandante Mendes dos Reis, no seu 
Quarrel instalado no Hotel Bristol em 
S. Pedro de Alcantara que fora fortemente 
batido pela nossa artilharia postada no 
morro do castelo. 

Na noite da retirada do Rato fui 
levantar os mortos do tenente Moreira 
Lopes e leva-los num caminhao ao mor
tuario da Estrela. 0 cenario, no Rato, era 
de tao ftinebre tragedia, que apetecia estar 

na Calabria ou entre os 
do deserto. 

Mas, ainda depois, a meia-noite, o 
comandante Lobo da Costa, supondo que 
a resistencia a sensibilidade nao tern limi
tes, me diz: «Va com uma camioneta 
armada de metralhadoras percorrer a 
cidade e fazer cumprir as instruc_;:6es do 
"estado de sftio'', apagar a tiro sinais 
luminosos, prender ou fuzilar noctfvagos e 
recalcitrantes se tanto for preciso». 

Achei que isto ja era de mais e res
pondi: "So sei fazer fogo contra inimigos 
de armas na mao". Compreendeu o 
melindre, e foi nomeado o tenente Caeiro 
Carrasco, tao decidido que nao tergiversa
ria em arredar obstaculos. E ao ver prepa
rar a camioneta e montar as metralhado
ras, disse ao comandante no momento da 
saida: "Posso ir tambem como simples 
observador?". 0 comandante sorriu, com
preendeu e autorizou. La fomos percorrer 
a cidade e regressamos sem ouvir nem dar 
um tiro». (Assis Gonc_;:alves, Intimidades de 
Safazm~ 0 Homem ea Sua {Memo
rias do sett Secretd1io nos p1·imeiros sete e 
diflceis anos da sua Vida Pttblica), Lisboa, 
1971, pags. 40-41). 

Interroga-se o autor: «Como actuou 
Salazar para, nestes poucos anos, conse
guir o poder total no bloco complexo de 
forc_;:as "nacionalistas") ele, que a partida 
estava, e esteve sempre, sozinho, sem 
partido, sem lobby?», para concluir que 
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foi «com o apoio macis;o, definido, defi
nitivo, dos militares» (pag. 81 ). Conviria 
esclarecer o tempo historico desse «apoio», 
as circunstancias da sua evolus;ao, por tao 
marcadamente diferenciado ao longo do 
Ditadura Militar e do Estado Novo. 
E recuperar para a narrativa o que se conhece 
do relacionamento de Salazar com os 
presidentes dos ministerios que integrou, desig
nadamente com Ivens Ferraz, cujo registo 
memorialistico constituiu uma fonte de 
inestimavel interesse, ate para o conhecimento 
da personalidade do enrao ministro das Financ;as. 

Quanta a solidao de Salazar a afirma
s;ao de JNP e equivoca. Esteve a partida 
sozinho ou esteve sempre sozinho? Mas 
sed possivel imaginar um homem so com 
a «apoio macis;o» da fors;a armada? 

Por outro lado, ainda: sem partido e 
sem lobby, Salazar nao teria sido chamado 
a formar Governo. Mas se e facto que o 
Ministro das Finans;as acaba por ganhar 
ascendente politico e governativo em 
relas;ao a outras figuras da Situas;ao, nao 
cremos que possa afirmar-se que antes de 
1932 a «Verdadeira politica.» fosse «SO com 
Salazar». A afirmas;ao de JNP parece des
considerar um conjunto de diversas per
sonalidades cuja acs;ao tornou possivel o 
fenomeno salazarista, entre muitos outros, 
o ja referido Manuel Rodrigues ]Unior e 
Duarte Pacheco. A este ultimo coube, 
alias, uma funs;ao historicamente assinala
vel; em primeiro lugar foi Pacheco que se 
incumbiu de ir buscar Salazar a Coimbra 
em 1928 e vai ser ele a pedir-lhe, em 
1932, que nao perca tempo - quer dizer, 
que nao coloque em risco a indigitas:io -, 
e apresente o elenco governativo ao Presi
dente Carmona. Sohre as circunstancias 
em que foi constituido o primeiro 
governo de Salazar - que se nos afigura 
contrariarem a ideia de que o presidente 
do ministerio ja o era de facto antes de o 
ser (pag. 103) -, revestem-se da maior 
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importancia os registos memorialisticos de 
Leal Marques, cuja divulgas;ao recente nas 
paginas da Andfise Social se fica a clever a 
Fatima Patriarca. 

A ideia da solidao de Oliveira Salazar, 
bem como a do seu pessimismo antropo
logico, ressaltam em diversas paginas de 
6 Outro Retrato, transformada mesmo na 
chave interpretativa do regime de um 
homem so. Assim se explica o discurso de 
JNP, e os tras;os que sublinham a perso
nalizac;ao do regime, fundado no homem 
e no seu pensan1ento politico. 

0 percurso justificativo do autor importa 
ao exerdcio de caracterizas;ao da «identidade 
politica do regime que Salazar criou», para 
tras:ar as «diferens;as significativas» (pag. 98) 
que o terao separado do fascismo. 

Julgando superar o maniqueismo da 
discussao, que expressamente denuncia, 
]NP deixa-se atrair por ele, optando por 
um discurso legitimo, ideologicamente 
comprometido, assente nao no aprofun
damento historiografico das particularida
des do salazarismo, mas na dialectica entre 
uma conceps;ao aprioristica - a do autor -
sabre o velho problema em discussao, e a 
que entende ser a partilhada por ((alguns 
drculos, mesmo de academicos respeita
veis>>, que se apresentariam como os 
mitologos do antifascismo (pag. 98). E certo 
que JNP reconhece que na discussao da 
natureza do regime se aten uaram os 
«factores maniqueistas» (pag. 99). Ora, se 
e assim, no que acompanhamos o autor, 
talvez importe menos ao esdarecimento 
do problema insistir na critica dos factores 
ideologicos que so o tern na verdade con
fundido, e importe mais apurar a analise 
historiografica das realidades concretas. 
A comparas;ao vid depois, naturalmente, 
incompativel com pre (juizos), possibili
tando, por certo explicar, por exemplo, as 
motivas;6es que determinaram «O que se 
encorajou tambem em Portugal do estilo 



fascista europeu, a nfvel de propaganda e 
mobiliza\3.o de massas» (pag. 121). 

·A pags. 100 de 0 Dutro Retrato le-se: 
«Pica daro que a crf tica de Salazar a tal 
sistema [ democratico] e aos seus proces
sos, mais do que uma crf tica substancial 
OU filosofica, e uma avaliac;ao historica e 
pragmatica de que este regime nao fun
cionou em Portugal, coma funcionou, por 
exemplo, em Inglaterra. E que foi nega
tivo para os interesses nacionais. E que se 
tivesse · funcionado, pois tanto melhor>>. 
Sendo conhecida a avaliac;ao hist6rica que 
Oliveira Salazar fez da experiencia da I 
Republica, expressa em diversos momen
tos da sua vida polltica, nao se questio
nando que essa avalia\3.o tenha sido 
«pragmatica». Porem, ja duvidamos que a 
«crftica» ao sistema democratico de Salazar 
tenha revestido 0 caracter que lhe aponta 
]NP. Atente-se a este respeito no estudo: 
Centro Catolico Portugues, Principios e 
organizarao, Tese apresentada ao 2. ° Con
gresso do Centro Catolico Portugues, 1922, 
Tipografia da Coimbra Editora, Limitada, 
Coimbra, 1922, passim. Nele Oliveira 
Salazar pergunta-se sobre a existencia de 
um direito politico cristao, para conduir 
afirmativamente que a Igreja catolica 
apresentava «uma solm;ao propria para os 
problemas fundamentais do direito poli
tico», escrevendo a dado passo: 

«0 fundamento do poder publico ou 
origem da soberania que se encontra em 
Deus (non est potestas nisi a Deo), e que na 
noc;ao crista exige uma sociedade nao 
igualitaria, mas hierarquizada, meio neces
sario ao homem para a realiza\3.o dos seus 
fins. Esta dourrina exdui pois a origem 
contratual da sociedade e a origem demo
cratica do poder, no sentido de que a 
origem do poder esta no povo e nao em 
Deus» (ob. cit., pag. 15). 

Tal afirma\3.o, perguntamos nos, con
sentira que se desvalorize, como o faz 

JNP, o caracter substancial, filosofico, da 
crftica de Salazar ao sistema democratico? 
Sendo OS fundamentos dessa crftica nao so 
filosoficos, mas teol6gicos, seria de admi
tir que Salazar se houvesse conformado 
com o sistema democratico se ele tivesse 
funcionado entre nos como em Inglaterra? 
Aqui se entra num domfnio meramente 
opinativo estranho a historiografia. Pas
semos por isso adiante. 

A Constitui<;ao de 1933 dedica o 
autor pags. 104 a 107. ]NP ve na preocu
pa\3.o de «criar legitimac;ao te6rica e de 
deixar articulados para o futuro mecanis
mos preventivos e regulat6rios dos exces
sos do passado pr6ximo ( ... ) muita da 
fonna mentis de Salazar; e as rafzes cat6li
cas, bem ao do tempo e da sua 
formac;ao». Talvez merecesse a pena aten
tar a respeito da influencia de Salazar na 
redacc;ao do texto constitucional nos estu
dos que recentemente foram reunidos em 
livro por Antonio de Araujo (A Lei de 
Salaza1-, Estudos sobre a Constituiriio Poli
tica de 1933, Coimbra, Tenacitas, 2007), 
particularmente esdarecedores quanta a 
alguns aspectos da genese do texto cons
titucional, que confirmando a importan
cia "constituinte" de Salazar, desmentem a 
ideia de que a Constitui\3.o e apenas obra 
sua, como se antes do seu regresso ao 
Ministerio <las Financ;as em 1928, nao se 
viesse ja discµtindo amplamente a reforma 
constitucional, ate com reflexos na 
imprensa peri6dica. S6 mais tarde o pro
jecto de uma nova Constitui\3.o se inscre
veu nas finalidades polf ticas dos sectores 
preponderantes da Ditadura Militar. 
Longe de estar so, Salazar esteve muito 
acompanhado nos trabalhos constituintes, 
entre outros, pela figura enigmatica de 
Quirino Avelino de Jesus, a que o autor 
nao se refere, nao obstante a sua proximi
dade com o biografado. Vigente ao longo 
de mais de quarenta anos, a experiencia da 
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Constituis:ao de 1933 imp6e que ela seja 
aprendida na sua dupla dimensfo, formal 
e material. 0 registo de JNP atenta 
sobretudo a primeira dessas dimens6es. 
A realidade constitucional foi porem 
muito distinta da ideologia constitucional. 
Faltou em Constituis:ao material o que 
sobejou em Constirui<;ao semantica. Como 
JNP acaba por reconhecer, houve separa<fio 
de poderes, mas quern «domina» e 0 

executivo; a Assembleia N acional era 
eleita por sufragio universal e directo, mas 
«este "universal" nao .era tao universal como 
isso» (pag. I 06) e a Camara Corporativa 
organimda como «um embriao, verticalista 
pela sua composis:ao; de uma "organizas:ao 
corporativa")) (pag. 107)' nao passaria disso 
mesmo - afirmamos nos - transformada 
que foi, nfo em instrumen to de uma 
«terceira via» como sugere JNP (pag. 
107), mas da via unica em que acabaria 
por se cristalizar o regime do Estado 
Novo. 

Caracterizando o modo como Salazar 
actuava «na gestao das crises, e mesmo em 
relas:ao aos seus inimigos ideol6gicos da 
Primeira Reptiblica», escreve JNP que o 
metodo era «nunca os desesperar» e acres
centa: «Quando se tornam demasiada
mente inc6modos e entram claramen te 
em conspim;ao e rebeldia, chegara a sua 
expulsao e fixas:ao de residencia nas Ilhas, 
no Ultramar ou no estrangeiro. Ivias tudo 
e feito geralmente de forma civilizada, 
como entre os militares das revolus:6es da 
Primeira Republica e dos primeiros tem
pos da Ditadura que, quando vencidos, 
partem para esses exflios nos seus trajes 
civis normais, as vezes com os coman
dantes do lado contrario a despedirem-se 
no cais, com toda a urbanidade. Por isso, 
tambem as revolw;6es se repetiam ... » 
(pag. llO). Ha nas linhas transcritas 
muito de verdade hist6rica. De facto, o 
clima de insurreii;ao permanente em que 
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viveu a I Reptiblica, que subsistiu ao 
longo da sua vigencia e acabaria por estar 
na origem da sua desgrai;a resultou em 
grande medida do clima de impunidade 
que se instalou no Pais. Acresce que fun
cionou coma factor agravante desse clima 
a camaradagem - para o que contribuira 
em momento pr6ximo a experiencia nas 
trincheiras da Flandres -, presente na 
relai;ao entre os militares, militares cuja 
omnipresencra na vida politica nacional o 
autor nfo deixou de sublinhar (pag. 39). 
Compreende-se, portanto, que tais facto
res determinassem modos de procedi
mento que se afastavam, regra geral, de 
violencias intiteis. Sublinhe-se que ao 
sucesso militar das "arrancadas" do 28 de 
Maio nfo foi estranho aquele factor da 
camaradagem, que, em ultima instancia, 
travou o confronto fisico. E se e verdade 
que o mesmo ambiente foi vivido nos 
primeiros tempos da Ditadura Militar, ja 
os acontecimentos de Fevereiro de 1927 
abrem um novo capitulo na hist6ria desse 
tempo, co mo JNP, alias, reconhece. 
Quando Salazar assume fims:6es em 1928, 
e em 1932 e nomeado chefe do Governo, 
ja a Ditadura Militar se assumira como 
Revolui;ao, identificara os seus adversarios 
e reprimia-os. Ao afirmar que «tudo» era 
feito «geralmente de forma civilizada», e 
que Salazar adoptava «metodos de bran
dos costumes», JNP constitui-se no clever 
de o demonstrar, com factos e datas. 

Nao entrando na aprecia<f3.o detalhada 
dos Capitulos VII (No Labirinto Espanhol) 
e Capfrulo VIII (Pequeno Pais, Grande 
Politica: Portugal na II Guerra), nem por 
isso eles deixaram de merecer a nossa 
leitura crf tica, em especial a versfo do 
autor sobre o encontro de Hendaya entre 
Hitler e Franco. Na perspectiva de JNP, o 
<<lider espanhol cria intencionalmente, 
com pedidos materiais e polfrico-territo
riais, um condicionalismo dificil e quase 



impossivel para Hider». Mas ted. sido 
«intencionaimente», au em Hendaya, 
Franco nao reconheceria sobretudo no seu 
interlocutor o previsivel vencedor da 
contenda? E Gibraltar deixou de ser uma 
prioridade por virtude da poifrica de 
Franco, ou por motivo da reorientac;ao 
estrategica e dos pianos de guerra do Eixo? 

Um outro aspecto justifica a nossa 
interrogativa: «Salazar estimava, respeitava 
e confiava em Franco, e Franco pagava-ihe 
da mesma moeda». A afirmac;ao de JNP e 
feita no contexto das referencias a guerra 
mundial. Mas teni sido assim, de facto 
assim? E pergunta-se: se os se_n timentos de 
Oliveira Salazar par Francisco Franco 
tivessem sido aqueies, nao teria sido natu
ral que o presidente do Conselho o tivesse 
demonstrado pubiicamente, desiocando-se 
a Coimbra para a cerim6nia de imposic;ao 
das insignias doutorais ao Generalissimo? 
Ainda para mais n um acto carregado de 
significado polf tico, pela justificac;ao jurf
dica e moral que ai foi ensaiada do Alza
miento e da Cruzada nacionalista? E 
ainda: esses sentimentos a terem existido 

mantiveram-se ao iongo da duradoura 
relac;ao entre os ditadores peninsulares? 

A pags. 143 escreve JNP: «Os comu
nistas, por sua vez, estavam interessados 
no frentismo, desde que fossem eles a 
mandar. Quando isto nao acontecia, 
coma na campanha do general Norton de 
Matos a presidencia da Repubiica, entra
vam em ruptura vioienta com os seus 
aiiados. 0 velho general, grande defensor 
do imperio ultramarino, acabou mesmo 
protegido pelo Governo da vinganc;a dos 
comunistas. E, no final, o PCP sempre 
arranjava forma de boicotar as eleic;6es, 
levando a oposic;ao a desistir, alegando 
falta de garantias». As desinteligencias do 
PCP com Norton de Matos, que se rela
cionaram com a desistencia da sua candi
datura continuam envoltas em misterio. 

Se e facto que OS comunistas defenderam 
junto do General a tese de que nao esta
vam reunidas condic;6es para o ievar a 
votos, a verdade e que, tambem de diver
sas figuras responsaveis pelas estruturas 
iocais da candidatura, sem qualquer iiga
c;ao ao PCP, chegaram indicac;6es no 
sentido da desistencia. Que Norton de 
Matos se transformou num apoiogista da 
maxima unidade da oposic;ao, mas com 
exdusao dos comunistas, e tambem ver
dade, mas que tenha passado a estar 
«protegido pelo Governo da vinganc;a dos 
comunistas» e um dado novo, cuja fonte 
importaria que fosse revelada por JNP. 
Facto assinalavel, JNP menciona em 1951 
(pag. 142) o name de Quintfo Meireles -
sem aludir ao de Ruy Lws Gomes -, 
ficando por iembrar que Meireles fora 
Ministro da Ditadura Militar e se apre
sentou coma candidato apoiado par figu
ras, algumas das quais haviam desempe
nhado um papel de primeiro piano na 
Situac;ao saida das "arrancadas" de 1926, 
apresentando a sua candidatura contra a 
perversfo do "programa" do 28 de Maio. 

]NP regressa a pag. 144 aos mimeros 
de Uma econornia a crescer, para a dado 
momento da narrativa, reconhecer que 
«SO» quanta a mortalidade infantil OS 

mimeros nacionais eram «significativa
mente acima da media (65/1000 em 
Portugal para 31/1000 na Europa - EUA 
nos anos 60» e «que se poderia ter feito 
mais» para combater o analfabetismo 
(pag. 145). Em matfoa de resuitados 
econ6micos, talvez merec;a a pena con
trastar o quadro de JNP com os nlimeros 
de Silva Lopes na obra ja antes citada, 
olhando designadamente para o fndice de 
Desenvoivimento Humano (IHD) (aut. 
cit., A economia portuguesa no seculo XX, 
Imprensa de Ciencias Sociais, pigs. 53-56). 

De acordo com ]NP, os «grandes escri
tores, que publicavam livremente - Aquilino 
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Ribeiro, Ferreira de Castro, Miguel T orga, 
Virgilio Ferreira, os neo-realistas todos, 
Cardoso Pires, Manuel da Fonseca, Alves 
Redal, Urbano Tavares Rodrigues, assim 
coma os principais poetas e criticos literarios, 
eram contra o Regime» (pag. 155). Tal 
informac;ao nao tern correspondencia com 
a realidade hist6rica. Alias, todos os 
autores cujo name e expressamente citado 
pelo autor foram vftimas da censura, as 
suas obras apreendidas, autorizadas com 
cones, ou bbjecto de proibic;ao de 
reedic;oes. Estes Sao OS factos. 

Uma hist6ria pitoresca (pags. 167-168) 
- coma outras que ilustram a narrativa -, 
leva o autor a consagrar Oliveira Salazar 
coma: 0 Provedor de justifa, sublinhando, 
na oportunidade, o caracter «atento e 
humano» do Presidente do Conselho. 0 
epis6dio relatado revela, porem duas 
realidades. Em primeiro lugar a importancia 
de certas figuras ou interesses, s6 aparente
mente colocadas a margem pelo poder 
politico, mas na verdade influentes e poderosas, 
e, em segundo lugar, a intromissao directa 
de Salazar em assunto da alc;ada do 
judicial. Nenhuma razao havendo para 
duvidar da hist6ria, regista-se o seu significado 
politico, interessante para a compreensao 
da forma coma em muitos momentos foi 
entendida a separac;ao de poderes durante 
o Salazarismo, tanto mais que, coma o 
pr6prio autor escreve, as autoridades respei
tavam os «santuarios sociais» (pag. 171). 

Nas paginas que dedica a «pedra osci
lante», ou seja a Igreja cat6lica nos anos 
50 e 60 (pags. 168-171 ), JNP nao escapa 
tambem a 16gica dos contrastes - para 
evitar chamar-lhe maniqueista -, entre a 
«lgreja de Pio XII, do Cardeal Cerejeira, 
conservadora, constantiniana, devota, com 
a mem6ria da Primeira Republica, grata a 
Salazar», que no dizer do autor «Vai pro
gressivamente perder terreno» e aquela 
outra Igreja, a de Joao XXIII e Paulo VI. 
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Por este ultimo Oliveira Salazar nao 
escondeu a antipatia pessoal, exacerbada 
pela viagem papal a Bombaim, e em geral, 
pelo entendimento da Santa Se do pro
blema colonial portugues. As confidencias 
que Franco Nogueira revelou, sao muito 
significativas quanta a perspectiva de 
Salazar em relac;ao a polftica do Vaticano, 
subjazendo a ela, afinal, a incompreensao 
do Presidente do Conselho com a reali
dade do Concilio Vaticano II, tema que 
JNP nao aborda, preferindo antes a alusao 
a acontecimentos domesticos que sendo 
historicamente relevantes, nao explicam 0 

facto essencial: a ruptura de Salazar com a 
Igreja conciliar. E nessa ruptura se espelha, 
tambem, o pessimismo antropol6gico de 
Salazar e a dificuldade que revelou em 
entender que OS fenomenos evolutivos nao 
tern por consequencia inevicivel liquidar as 
instituic;6es, antes podem revelar-se poderosos 
motivos do seu engrandecimento por via da 
renovayao e da madernidade. 

0 autor e da opiniao que Salazar 
recrutava os seus ministros «numa linha 
de competencia funcional e nao de expe
riencia ou competencia politicas», forne
cendo depois uma lista de names que a 
comprovaria (pag.173). Limitamo-nas a 
registar a nassa divergencia no que res
peita a generalizac;ao impli~ita na afirma
c;ao do autor, e se cancedemos quanta a 
«experiencia» - ja que Sao inlimeros OS 
casos de recrutamenta politico entre 
jovens para a exerdcia de altas func;6es de 
governo -, ja nao aceitamos que Salazar 
desvalorizasse o factor da competencia 
politica dos seus ministros, tanto mais que 
e conhecido o, por regra, moroso processo 
de escolha, e a audic;ao previa a que pro
cedia j unto de figuras da sua confianc;a 
sobre o nome ou nomes possiveis para o 
desempenho dessas funy6es. 

Declara a autor, a respeito dos «esca
l6es medias e superiores» da administra-



c;:ao publica durante o Estado Novo, a 
«neutralidade ideol6gica» dos funciona
rios, justificando-a no «recrutamento», 
para o qual nao se lhes «redamava uma 
participac;:ao e fidelidade ideol6gicas a 
UN, mas competencia e lealdade funcio
naln (pag. 17 4). Sem entrarmos em deta
lhes que a importancia do tema do fun
cionalismo publico durante o salazarismo 
inteiramente justifica, incompacivel no 
entanto com o objectivo da presente 
recensao, sempre se lembrara a vinculac;:ao 
dos servidores do Estado a uma dedarac;:ao 
de honra de caracter politico, cuja natu
reza, conteudo e objectivos, contraria a 
afirmac;:ao generica de JNP. 

A identificac;:ao do autor com as 
directrizes de polfrica ultramarina de 
Salazar, protagonizada nos anos finais do 
seu consulado pelo Ministro Alberto 
Franco Nogueira, influencia naturalmente 
a narrativa que JNP intitula significativa
mente: A Ultima Batalha (pags. 184 e 
sgs.). Apenas duas observac;:6es. A primeira 
para notar que see verdade que a I Repu
blica nao discutiu a dimensao colonial d,o 
Pafs, antes pelo contrario, nunca com
preendeu a realidade nacional senao na 
sua dimensao pluricontinental, ja e duvi
doso que possa afirmar-se, como o faz 
JNP, que Salazar integrou o «patriotismo 
ultramarinista da Primeira Republica». 
E que outros, que niio Salazar, podiam ser 
testemunhos desse «patriotismo ultrama
rinista», os quais sem quebra de prind
pios, haviam compreendido que o tempo 
mudara e encaravam crfrica mas constru
tivamente a polfrica ultramarina, como o 
fizeram os subscrirores do Programa para 
a Democratizafil.O da Rep1iblica, em Janeiro 
de 1961, ao acentuarem a «reprovac;:ao de 
processos internacionalmente condena
dos», e ponderando: 

«Problema essendalmente politico 
como este e, torna-se fon;oso reencontrar 

na paz nunca na guerra - o caminho do 
dialogo entre as populac;:6es e o assegura
mento de todos os direitos». 

A segunda observac;:ao e relativa a 
afirmac;:ao do autor (pag. 198), segundo a 
qual «a opiniao publica e as familias 
tinham-se adaptado, talvez sem entu
siasmo, mas tambem sem tragedia, a uma 
ideia de conflito de longa durac;:ao, que 
tinha como contrapartida manter o 
Ultramarn. 0 dom.l'.nio e o da mera con
vicc;:ao do autor, mas que factos, que 
dados sociol6gicos, que inquerito, o habi
litaram a formar tal convicc;:ao? 

Para um capfrulo final de 0 Dutro 
Retrato, ]NP deixou a Repressao: o outro 
!ado do espelho. A seu respeito tres n6tulas 
crfricas. A primeira de caracter geral. JNP 
nao indui, e na sistematica da sua obra 
talvez fosse este o capfrulo indicado para o 
fazer, uma reflexao sobre o funciona
mento dos trihunais, designadamente dos 
tribunais politicos, da condic;:ao prisional 
dos condenados por sentens:as judiciais ou 
por mera aplicac;:ao ou prorrogac;:ao de 
medidas de seguranc;:a, da nao admissao 
ou demissao do funcionalismo publico 
por motivos de opiniao, da acruac;:ao da 
polfcia polftica mais conhecida agora a 
partir da recente investigac;:iio de Isabel 
Flunser Pimentel, da actuac;:ao da censura 
nos domlnios da imprensa, do livro, do 
cinema e do teatro etc. Isto e, ha aspectos 
essenciais da repressao, que nao era apenas 
«reactiva» como afirma o autor (pag. 206), 
OS quais nao sao abordados. 

Segunda n6tula. Na pag. 208, escreve 
JNP: <<A Ditadura Militar, como ditadura 
comissarial, instituiu uma Censura ad hoc, 
pensando aboli-la rapidamente». Nao 
voltamos aqui a critica ja assinalada a 
classificac;:ao da Ditadura Militar proposta 
pelo autor, mas a um aspecto da hist6ria 
da Censura. Em que fundamento se apoia 
o au tor para escrever que «era» in tenc;:ao 
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da Ditadura Militar «aboli-la rapida
mente»? 

T erceira notula, muito breve. Escreve 
JNP, sob re o assassinato de Humberto 
Delgado: «E pouco credivel a tese de que 
Salazar ordenasse a sua morte ou consen
tisse numa operac,;:ao para matar Delgado» 
(pag. 212), afirmando logo na pagina 
seguinte: «Condusao: a PIDE matou Delgado 
sem conhecimento previo e muito menos 
sob ordem de Salazar» e na pag. 214: 
«Crime ou erro, o caso Delgado ficara 
coma uma outra sombra negra no regime 
( ... )». Em que ficamos? 

Um jufzo no Final podia igualmente 
ter sido incluido a titulo de prologo: Um 
Juizo no Principia. E a justificac,;:io do 
discurso ideologico, da anunciada «visao 
alternativa», em sintese 0 Dutro Retrato. 
Pena que ]NP nao tenha reflectido na 
frase dita par Salazar a Franco Nogueira, 
registada par este no seu Diario a 15 de 
Julho de 1963: «Nunca se deve ser minis
tro durante trinta anos. Aprende-se 
muito, assiste-se a muita intriga, a muita 
reviravolta, a muita desonestidade. Fica-se 
com uma ideia horrorosa da humanidade. 
Horrorosa!». 
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1 Numa nota preambular dedicada aos 
lei tores portugueses, escreveu ] es6.s Pabon, La 
Revolucitin Portuguesa (De Don Carlos a 
SidOnio Paes), Vol. I, Madrid, Espasa - Calpe, 
SA., 1941, pag. 7: «En primer lugar, mi libro 
no es imparcial. Es decir, toma partido par 
Don Carlos contra Alfonso Costa, par 
Sidonia Paes contra Bernardino Machado; en 
definitiva, par el Esrado Nuevo contra el 
regimen demoliberal» ( existe traduc,;:ao portu
guesa). 
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