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0 presente texto pretende proceder a uma narrativa, necessariamente sintetica; da 
estrutura<;ao dos mundos da edi<;fo de livros durante um perfodo particular do seculo . 
XX portugues, o Estado Novo. Procura, nessa medida, contribuir para a hermeneo.tica de 
um universo social com participa<;ao no processo de composi<;ao e recomposi¢o cultural, 
processo concretizado nas opera<;6es de um conjunto de agentes em torno da defini<;ao do 
clnone tipografico nacional, envolvendo este conteudos, autores; linhas esteticas, tema
ticas e graficas, generos, modos tecnicos, econ6micos e relacionais de publicar e ed.itar 
objectos irnpressos. Compreender, e procurar fazer compreender; algumas das formas de 
funcionamento de um universo como 0 editorial durante 0 arco temporal estudado nao e 
senao um caminho de explora<;ao de pistas e mecanismos que visam um duplo objectivo 
mais alargado. A inten¢o assim assumida e, por um lado, trat;ar um es'bos:o da cu:ltura 
escrita portuguesa na sua dimensao editorial ao longo de boa parte do seculo XX e, por 
outro, fornecer pistas para um entendimento analiticamente fundado das esferas sociais da 
edi¢o de livros em regimes autorit:irios desse mesmo seculo XX. 

lmp6em-se, neste momenta, duas notas relativas as opt;oes adoptadas no texto -no 
sentido de o constituir como leitura cienclfica do real. A primeira concerne a escolha 
das balizas temporais utilizadas. Aparentemente c6moda, a op¢o tomada releva, nao 
tanto da continua¢o de uma tradi¢o cronolOgica assimilada as temporalidades pollticas 
e governativas, mas antes de uma decisao radicada na relativa unidade de um contexto 
que, embora se paute pela mudan<;a, manifesta tra<;os de continuidade. As transformas;oes 
que ocorrem nos anos 30 e que iniciam um trajecto de recomposi~o editorial coincidem 
com a emergencia de um tempo politico novo, trazido pela instituciouallza~o e consti
tucionaliza<;fo do Estado Novo. As rela<;oes e influencias, que nao convem cxagerar, nao 
deixaram de suceder. A formaliza<;ao programatica de um regime que procurava afuma<;ao 
foi portadora de efeitos no campo editorial, de que se destacam como exemplos as medi~ 
das conducentes a organiza¢o corporativa dos sectores produtivos e o recrudescimento 
legislativo e administrativo de instrumentos repressivos sobre a palavra escrita e publicada. 
0 ocaso do regime, mesmo antes da revolu<;ao, testemunhou igualmeme o aparecimento 
de novos actores e de novas formas de configura¢o social da edi¢o e de rela¢o com o 
mercado das ideias e do dinheiro, inaugurando nova momento e nova conjuntura. 

Uma segunda nota diz respeito ao empreendimento explicativo de um objecto com 
as caracteristicas do que e perscrutado. Quando se trata de interrogar 0 universo edito;rial 
e os sens agentes, as tentativas de explica¢o de tipo exclusivamente modelar encontram 
dificuldades e barreiras di:ficilmente transpomveis, decorre.ntes da natureza tensional 
e · paradoxal desse mesmo universo. A porosidade e rugosidade das l6gicas · encentradas 
impoem obsciculos de tomo a modeliza¢o, ainda que plastica, utilizcivel na' hist6ria do 
livro ou na socio logia da edi¢o2

• A complexidade e, em certa medida, a volatilidade do 
dominio social estudado destabilizam a coerencia abstracta das propostas e frustram · as 
suas aspirac;:6es a prua generaliza~o, obrigando a uma reaprecia<;ao da importa<j:ao directa 
de abordagens, aproveitando o seu potencial heuristico num cotejo com o reconhecimento 
das peculiaridades analiticas da realidade a explicar. Com efeito, a diversidade no cerne do 

2 Vejam-se, relativamente a tal desfgnio, as fortes reservas de BARBIER, Frederic - La librairie allemande 
comme modele?; e de MINOWA, Shigeo - The societal context of book publishing. Veja-se ainda CURTO, 
Diogo Ramada - Cultum Escrita: semlos XV a XVIIL 
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universo editorial e de tal forma vincada que se torna impossivel, mantendoo rigor inter
pretativo, falar de edis;ao co mo uma realidade Unica3• Ohedecendo a esquemas industriais 
diferentes .. assentes em entidades de produ¢o peculiares, e operando em ambientes s.odais 
distintos, a edi¢o e um ohjecto pltµ-al. Como para outras areas da esfer;i cuh:ural, . mais 
que um mundo editorial existem niundos editoriais4

• A superas:fto da tentas;ao modelar 
obriga a uma conceps:<lo dos mundos editoriais como dados contingentes e fabricados 
processualmente, sujeitos a uma inscri¢o social a parrir de situas;oes e actores concretos, 
num jogo permanente e aberto de imhricas;fo entre autonomia e heteronomia de um 
campo onde se cruzam cultura e comercio. 

Apostolado cultural e aiitoritarismo: os mUltiplos caminlws de uma relas;ao 

Durante o arco temporal que se inicia na decada de 30 e termina no prindpio da. 
decada de 70 do seculo XX, correspondendo aproximadamente aos anos de vigenHia 
institucional do Estado Novo, a edis;fo portuguesa sofre um cortejo de mudan~as que 
parecem subtrai-la definitivamente ao que noutro lugar se denominou de antigo regime 
editorial5, mas cujos resquicios ainda se hao-de notar em todo este perfodo:. 0 movimentQ 
nao e teleologico. As mllltiplas direc¢es tomadas nao se dirigem inevitavelmente para 
a consolida¢o de um sector maduro e propenso a rapida tr(.UlsforJlla~o. 0 mercad() e 
pequeno e agrilhoado a factores estrururais indutores de inercia, para alem <ks. resso
nandas artesanais perceptiveis nos processos utilizados pelos agentes do livro. Por oun;o 
lado, as irn;:idendas da limjra¢o quantitativa e qualitativa do mercado editorial porrugues 
fomentam a perpetuas:fto dos constrangimentos efectivos. A inexistencia qe um mer<:ad<> 
de largueza suficiente tende a restringir fortemente as edis;6es a pres;os internadonalmente 
competitivos. As tiragens reduzidas, OS escolhos Ila exporta¢o e as perdas reportadas. a 
acs;ao policial oneram excessivamente o custo por unidade. 0 unhrerso edirqrial nao e 
movedis;o mas tambem nao e refracclrio a modifica¢o e a uma dinamica propria cujo 
recorte se foi desenhando com intensidades e sentidos diversos .. e de modo mais visivel, a 
partir de finais da decada de 30, principios da de 40. 

A edis;fo de livros em Portugal durante os cerca de quarenta anos em apre<;o encqntra
-se dispersa numa miriade de entidades de media, mas essencialmente peqqena e muito 
pequena dimensao. Esta caracteristica confere ao campo editorial. portugµ~s do perfodQ 
analisado um dinamismo espedfico de cria~o, morte e reanimac;fo de editoras. Ao longo 
dos anos observados, os agentes do livro progridem numericamente, evidenci;l.nclo ,o 
campo editorial um aumento constante dos seus efectivos. Outro atributo particula~m~nte 
not6rio traduz-se na prevalencia da dimensao artesanal sobre uma organizas;ao empresarial 
moderna, sendo a paisagem editorial portuguesa nas decadas exploradas povoada por 
empresas nas quais a personaliza¢o da gesrao, a baixa segmenta¢o e a re.duzid~ especiali
za<;a.o interna constituem aspectos nudeares. A aura em que frequentemente se inscreve o 
trahalho do editor, se bem que nao corresponda ao exacto perfil dos capitaes da industria 

3 Confira-se COSER, Lewis; KADUSHIN, Charles; POWELL, Walter - Books: the culture and commerce 
of publishing. 

4 Veja-se, para efeitos comparativos, BECKER, Howard -Art Worlds. 
5 MEDEIROS, Nuno-Edifdo e Editores Portugueses. Prescrifoes, pnrursos e dinamicas{decadas de 1940 a 1960). 

234 



franceses de oitocentos nem ao da idade dourada do espas;o anglo-sax6nico6, permanece 
como consequencia da ligas;ao sisremica dos trayos assinalados, definindo-se ainda no final 
da decada de 60, prindpios da de 70, a pertenya ao mundo editorial como uma pertens;a 
a um clube de cavalheiros formado de maneira maioriciria, mas nao exclusiva, por agentes 
voltados para a vertente cultural. Com alguma consistencia, principalmente no quadro 
das tradus;6es e da atenyao as correntes literarias e de pensamento, a sensibilidade ao 
exterior e a modos de produyao menos artesanais vai fazendo o seu percurso, embora a 
intervenc;ao em certames internacionais de referenda constitua um plano ignorado quase 
em absoluto ate muito tarde. Alheios as vagas de transnacionaliza~o, concentra<;ao e fusao 
que se come<;am a desenhar em alguns sistemas-livro centrais7, como o norte-americano, 
o britaruco, o frances ou o alemaoy alguns editores portugueses adoptam. algumas tecnicas 
recentes e demonstram, sobretudo a partir de meados dos anos 50, um interesse relativo 
no acompanhamento das tendencias mais recentes. Essa preocup~ de modemidade, 
menos visivel e mais tardia nos processos de comercializayao e distribui~ao, mais, patente e 
precoce na apresenta¢o ao publico nacional de autores e movimentos esretico-literarios e 
na relevancia e sofistica¢o que vai adquirindo o aspecto grafico nas vertentes de ilustra9ao 
e capa, encerra a prevalencia e permanencia nos mundos da edi¢o de uma representa¢o 
privilegiada do editor como figura de cultura. A concepyao dominante nao anula, porem, 
0 paulatino surgimento de um discurso - minoritario, e certo - que tende a infund.ir 
no acto de editar uma perspectiva econ6mica, complexificando a definis;ao do oficio e 
distanciando-a de uma tradis;ao que, no final da decada de 60, mantendo-se hegemonica, 
deixa de subsistir indisputada. 

Esse efeito dissolvente da modernidade sobre a gentry do mundo editorial portugues 
parece ter-se demorado a fazer sentir. Em 1961, na cerim6nia de entrega a Fernando 
Namora do primeiro «Premio Jose Lins do Rego», pelo livro Dominga a Tarde; ·Antonio 
Sousa Pinto, patrono do galardao, afirmou que, «desta obra [ ... ], tal como· de ·futuros. 
Premios «Jose Lins do Rego», farei apenas uma edis;ao, para que os outros editores, · meus 
colegas, e sobretudo aqueles a quern o vencedor do concurso eventualmente esteja ligado, 
possam tambem aproveitar o prestigio do Premio, reeditando-0»8

• Mais do que simples 
benevolencia, e possivel extrair das palavras do editor da Livros do Brasil uma estrategia 
de afirmac;ao de um premio literario instituido pela sua editora, ·com proveitos simbolicos 
de estatuto e credibilidade, sustentada numa op¢o de irradia<;ao editorial das ohras ga.1.ar
doadas. De todo o modo, semelhante intento e a sua prodama¢o s6 eram possiveis num 
cencirio de persistencias artesanais num sector ainda distance das grandes movimenta<;6es 
comerciais e das operayaes obsessivamente dependences dos titulos que se consumam 
como sucesso de vendas. 

A edic;ao portuguesa nao logrou, portanto, ao longo das cerca de quatro dezenas de 
anos analisadas, uma fuga eficaz a todos os aspectos do passado, teimando uma pleiade 
de . trac;os em inscrever o sector e os · seus agentes numa especie de siruas;ao hibrida. A 

6 Confuam-se CHARTIER, Roger; MARTIN, Henri-Jean - Hiftoire de J'l1di11'o11 Franflllre. Vol. 3 - Le 
temps des editeurs: du romantimze a la Belle Epoque; e KAESTLE, Carl; RADWAY. Janice -A Hiitory of the Book 
in America. Vol. 4 - Print in Motion: the expansion of publishing and 1-endi11.g in the Uni rd States, 1880-1940. 

7 Na expressao de BARBIER - La librairie allemande ... 
8 Livros de Portugal N. 0 36 (Dez. 1961) p. 11. 
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edic;iio e os editores portugueses manifestam uma hesitac;ao. entre comportamentos tipkos 
de mercados mais vastos, maduros e consolidados, e outros, p,roprios de sistemas edit:o..,. 
dais mais exiguos, incipientes e limitados nas possibilidades de crescimento .. Sect:Qr de 
actividade estruturalmente privado de uma populacrao .letrada sufidentememe.atnpla e 
con:i hahitos de leitura sedimentados e concentrando espacial e socialme11te a actividade 
num pals desprovido de rede difusora, na edicrao e, ate certo ponto, a determinac;.ao nap 
colectiva - corporizada por editoriais individuais - que pontifica na superacrao de escolhos, 
de entre os quais os colocados pelo poder niio sao desprez!veis. Persistentes no designio 
da produc;ao e da circulacrao impressa dos saberes, os editores confrontam-se com outras 
contingencias, de que e exemplo a constricrao da exportacrao. lncapazes de alterar 0 cenarip 
rest:ritivo, os actores do livro perpetuam a ret6rica da difiq.tldade expressa .na ideia de .crise 
permanente (do livro, da leitura, da edi¢o), niio endemica, de resto, da edicrao portuguesa. 

Neste amhito, produz-se e reproduz-se uma classe dosa do seu papel na coustrucrao 
intelectual do pais e disposta a praticas de autonomia compatfveis com esse posiciona
mento representacional. Este reconhecimento da sua dimensao presci:itiva e mediadwa.na 
interpretacrao de sentidos extraidos da leitura da materia publicada acaba por ac.arretar um 
comportamento particular relativamente a fontes de poder interpretadas frequentemente 
como anti-culturais. Dai a tendencia de cariz hegem6nico para a adopcrao pelos editores 
portugueses de uma relac;ao com 0 regime de distanciamento OU de frieza_, quando nao de 
oposic;ao militante, constituindo este um dado fundamental para se compre~nder a edicrao 
em Portugal no perfodo do Estado Novo. Mais ou menos estmturado id , ologicamente, 
o posicionamento da maior pane das insclndas editoriais parece tradu.zir uma .especie.de 
conscienda de missao adstrita ao oficio de editar, o que, em con.jun<;ao com a relativa 
exiguidade e estabilidade de um universo editorial de cottage9 familiar,. tornava a visao pie
dominante do editor centrada numa proximidade ao prindpio de apostolado) colocando 
a cultura. como hem primordial a defender, quer do lado do panteao, quer do da uan.s
gressao. Presente - por vezes, hem presente - nas praticas, o comerci.o tende no discurso 
a ser relegado para um lugar menor, embora nao ausente. Alguns editores portugq.eses 
com papel de destaque demonstram inclusive o cumprimento ,de deontologias t<kitas de 
amantes do pensamento e proponentes da independencia das let~s e do pensamento10

• 

Durante o Estado Novo, a edic;ao e os editores portugueses. em. actividade. tendem,, a 
recrutar para a 6rhita da sua actividade elementos essencialmente oriundos de dominios 
externos - ou mesmo em oposi9ao - aos designios do governo. incapai. de congracrar 
a generalidade do empenho editorial. A constitui¢o de um mercado paralelo .que .ere.s
eed no decurso do tempo, a refina¢o de mecanismos de coeldst&ncia com o dispositivo 
repressivo e de ludihrio da vigilancia, hem como a delegacrao no gremio do sector: de uma 
plataforma de entendimento padfico com os pr6ceres da situa<;ao, tr~duzem o cortejo de 
estrategias de relacrao com o Estado Novo, que nunca se tera coibido das suas prerroga
tivas persecut6rias. A clivagem entre edicrao e accrao governativa nao significa, portanto, 

9 As express6es cottage indusny e mom-and-pop ent1?1prises, de grande aceirai;:2.o no mundo anglo-saxonico da 
edii;:ao de ambas as margens do Atlantico, referenciam a pureza, mas tambem o acanhamento e indiferencia¢o 
do sistema editorial mitificado de um passado dourado dos anos 20, 30 e 40 do ~culo XX. Veja-se, por exemplo, 
WALTERS, Ray- Paperback Talk. 

10 Vejam-se LISBOA, Irene - Inquirito ao Livro em Portttgal; MEDEIROS, Nuno - Edifiio e Editores Por
tugueses ... 
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hiato normativo insuperavel. Os pontos de contacto e de colaboras;ao sao varios. Com 
efeito, os entendimentos e relas;6es entre a edis;ao e o poder politico recobrem uma pleiade 
de realidades que vao da realizayao de certames como a Feira do Livro aos · apelos dos 
editores a interven¢o estatal - administrativa, politica e ate diplomatica - em quest6es 
como a dos pagamentos congelados pelo Banco do Brasil a partir dos anos 50, passando 
pela participas;ao das genres do livro nas iniciativas gov rnamentais na esfera do livro 
escolar Unico, sector de mercado, recorde-se, definido esraralmente segundo prindpios 
doutrinarios explicitos inequivocamente identificados com os desfgruos do regime, motivo 
aparentemente insuficiente para impedir que um mimero significativo de editores nele 
sempre tivesse procurado participar11

, revelando esta caracterfstica uma relayao entre 
regime e edis;ao mais complexa do que se poderia supor numa abordagem mais imediata 
e na qual a dimensao mercantil parece assumir um papel determinance. Mas, quanto a 
entendimentos directos e duradouros entre as duas partes, nao houve muito mais do que 
isto. Neste domfnio, foi a actuas;ao do Gremio Nacional dos· Editores e Livreiros que se 
investiu de instrumento catalisador na interacyao institucional entre os 6rgaos de poder 
e o sector da ediyao, dissipando o conflito e outorgando um caracter relativamente paci
ficado ao relacionamento entretido entre as partes. A excep¢o do sufrcigio de 1964 para 
os corpos sociais do Gremio, com a eleiyao da lista liderada por Antonio Alc;ada Baptista, 
cujo resultado nunca foi reconhecido, impossibilitando, por isso, a homologa¢o da nova 
Direcc;ao pelo Ministerio das Corporac;6es ( criando um limbo juridico por varios anos na 
conduc;ao dos destinos colectivos dos editores), o confilto com a ditadura ve-se reduzido a 
niveis de intensidade surpreendentemente baixos12

• A ingerencia do salazarismo nao sefez 
propriamente sentir na vida associativa, preferindo centrar-se em alvos individuais. 

A distancia ou neutralidade relativamente ao Estado durante o perfodo observado 
nao se basearam necessariamente numa afumas;ao politica. De costas maioritariamente 
voltadas para os atributos politicos e institucionais do regime, com quern mantinham fre
quentemente uma relas;ao de nao anuencia, quando nao de confronto, OS editores m uito 
dificilmente se mobilizariam para enderes;arem de maneira sistematica e deliberada o feixe 
de reivindicac;6es a intervenc;ao salvifica OU correctora do futado, missao que, de resto, OS 

poderes publicos nao reservaram para si. Entre finais dos anos 30 e prindpios dos anos 70 
nao se verifica a formas;ao consistente de um dispositivo ad.mirustrativo e juridico duravel 
que traduza uma concep¢o global de ac¢o publica, situada fora de balizas repressivas, no 
atinente a edis;ao. Nao e possivel descortinar na actua¢o dos poderes publicos a adopc;ao 
de um conjunto de mecanismos de regulas;ao e acompanhamento do mercado do livro. 
Os esforc;os encetados no dominio de uma politica de apoio a crias;ao, produ¢o e distri-

I I Nas ediroras com intervenc;:ao nos - e, nesse sentido, ratificac;:ao dos - concursos de adjudicac;:ao e comis
sionamento de livros escolares, contaram-se, ao longo dos anos, a Editora Educa~o Nacional, a Pono Editora, a 
Coimbra Editora, a Livraria Studium Editora, a Livraria Popular de Francisco Franco, a Livraria Cruz, a Empresa 
Industrial Grafica do Pono (atraves das Edi~oes Maranus), a Livraria Bemand, a Livraria Sada Costa, a Editorial 
Domingos Barreira, a Livraria Figueirinhas, a Livraria Simoes Lopes, a Livraria Rodrigues, a Atlantida Editora, 
entre outras empresas ligadas a produ~o do livro. 

12 Confiram-se MEDEIROS, Nuno - Edic;:ao e editores nos anos 30 e 40: mercado do livro, aq;ao cultural e 
tens6es; e MEDEIROS, Nuno - Editores e Estado Novo: o lugar do Gremio Nacional dos Edirores e Livreiros. 
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buis;ao, radicados numa matriz ideol6gica daramente orientada, revelaram-se in&utffuros 
e de fragil reitera<;ao13• 

A matriz de apostolado na edi<;ao, como fulgura<;ao doutrinaria de militancia e op<;ao 
etica e estetica, e apenas um dos factores de explica<;ao da disclncia que a maioria dos 
editores interpos entre a sua actividade e os poderes publicos. Embora socializado por 
decadas de repressao, de grande regularidade em alguns so em parte se pode afirmar 
que 0 universo editorial portugues e estimulado a autonomia estatal quanto ao 
enquadramento e fomento politicos do livro. Durante o seculo XX, e no arco temporal 
estudado que os editores reproduzem, talvez como nunca, a historica de reduto 
de contra-dominas:ao, transportando colectivamente a de maior ou menor 
resfduo clandestino, para o universo da legitima<;ao propria do campo cultural, com par
ticular premencia no piano literario. Incapaz de forjar um sistema de conversao literaria 
susceptfvel de motivar uma adesao axial da esfera autoral, o viu-se esboroarem .. se as 
tfbias e desarticuladas tentativas que fez - e paulatinamente abandonou - face a pujanc;a 
com que se afirmou a legitimidade do sistema de do campo cultural 
para o qual a edis:ao concorria estruturalmente. Os canones de genero literario e. nao-
-literario que se foram impondo erigiram-se, com efeito, no de um forte contributo 
da edi<;io. 0 papel da academia, impossfvel de nao tera 
revelado a mesma latitude e implica<;ao que o sector decisivo para a prescri<;ao e 
legitima<;ao de temas ignorados ou atacados por outras insclncias consagradoras - como 
a literatura para a inf"ancia, a fic<;ao cientffica,_ o romance policial ou a banda desenhada. 
No piano particular da literatura, a actividade de varios editores e coordenadores editoriais 
e literarios na projec<;io de autores, temas e tftulos, traduziu a de dispositivos 
de exposis:ao e autorizas:ao publicas que se localizaram pretensoes de arregi-
menta<;io cultural e literaria do poder politico quanto d.a identificada 
com uma certa ortodoxia institucionalizad.a de denll.ncia e de Apostando em 
estrategias alternativas de acumula<;ao e concessao de credito simholico, as vias autonq
mas de canoniza<;ao passaram ocasionalmente pela institui':;ao de premios pr6prios ou 
associados a outras editoriais14

, emergindo ate uma form.a de parceria unindo os actores 
colectivos de representas;ao, quer de editores, quer de escritores: o premio literario Camilo 
Castelo Branco, de promo<;ao conjunta do Gremio Nacional dos Editores e Livreiros e da 
Socied.ade Portuguesa de Escritores. 

Din3.mico nos projectos e na acs:fo de dos seus agentes, o universo d.a edi<;ao 
portuguesa caracteriza-se contraditoriamente por possuir especie de estabilidade ima-

13 Vejam-se 6, Jorge Ramos do - Os Anos de Ferro: o dispositivo durante a ((Politica do Espirito», 
1933-1949; MELO, Daniel - Salazarismo e Cu/tum Poptdar (1933-1958}; MEDEIROS - Edifao e Editores 
Po1~tugueses . .. 

14 De que silo exemplo, referindo apenas premios de liteci.rio, o «Premio Lltedrio Ddfun Guimaraes>>, 
o «Premio Literario Anronio Feijo» (ambos institu.ldos Guimariies Editores em 1952), o «Premio Atlca», o 
«Premio Fernando Pessoa.1> (Edii;Oes Arica, 1959), o «Premio (Porwgilia Editora 
e Editorial Inova, 1968), entre outros. Houve ainda esp~ para parcerias internacionais, envolvendo a partici
pai;iio conjunta de editoriais nacionais com congeneres esttangeiras na atribui¢o de premios inrernacionais, de 
que se destaca o caso da Editora Arcadia, com a criai;a_o em 1960 do Internacional dos Editores» e do 
«Premio Formento[)}. 
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nente. E verdade que a concentra<;ao, atraves de aquisi\:6es15 e fusoes, e a industrializa<;ao 
da fileira e dos seus ocupantes sao realidades desconhecidas em Portugal, mas as estruturas 
de um ambiente organizacional relativam.ente pacato sinalizam-se por via de um 
de rotinas que se foi constituindo. As rotinas que se vao estabilizando ao destes 
quarenta anos consentem, por uma coexistencia de amplitude relativamente 
visivel com um poder matticialmente autoritario. As estrategias editoriais de evasao ou 
coexistencia com 0 caracter policial do regime sao registos apenas na apart::nc:ia. 
As l6gicas ritualizadas que se em al.guns casos, tomando quotidianas na rela<;ao 
entre editores e dementos da censura e da policia politica, obrigando a um.a interac<;ao 
entre as mesmas pessoas que chegou a durar anos, terao funcionado como plataforma 
instituida - e, portanto, como uma outra forma de estabilldade - que formulou a pr6pria 
representa¢o do editor e do aero de editar. 

Lastros e rupturas na esfera editorial 

Nao obstante as peculiaridades e descontinuidades expostas, a sirua~o portuguesa no 
dominio da. edi<;ao nao habita um espac;o Hmbico, indefinido Mas vive 
numa especie de meio-termo que hesita entre o artesanato e a indtistria no atinente aos 
processos, formas e modos da sua produ<;ao. Com excep¢o de casos isolados, o sector 
vive numa especie de artesanato hodierno, denotando visfvel resistenda a industrializa¢o 
e a economia de escala. A l6gica dominante do Sistema editorial porrugues e periferica 
e paroq uial. As tomadas de posi~ao individuais e institucionais no sentido do. reconhe
cimento critico da situ~ao apontam. factores explicativos. Em artigo datado de 1967 
e significativamente intitulado «Problemas da expansao do livro porrugues», Henrique 
Martins de Carvalho diagnosticava alguns aspectos de travao a expansao do livro por
tugues, contando-se entre estes a ausencia de inser<;ao internacional para informa<;ao 
sobre «os parametros actuais dos problemas do livro»16 (nomeadamente na participa<;ao 
nas actividades da Uniao Internacional de Editores e nos congressos internadonais, como 
o Congresso das Associa\:oes e Camaras Ibero-Americanas do Livro), a necessidade de 
organiza¢o que rompesse com a pouca eficlcia das iniciativas isoladas e a inexistenda de 
«metodos actuais de difusiio de infonnafiieS>>17 cadernos de apresenta<;ao 
individual dos autores, pratica de regularidade e no «contactO''com os 
meios cultos estrangeiros, para tornar neles conhecidos os escritores portugueses>>18 e listas 
de bibliografia disponivel19

). Tambem no interior do campo emergem os diagnosticos, que 
nao poupam OS seus proprios agentes. Refere-se, tambem allOS 60, uma carencia <<Ra 
classe, do dinamismo que lhe permitiria nao s6 superar a das entidades ofi.dais, mas 

15 As aquisi~6es que se registam nesre periodo refurem-se a mwian'?-8 de esttanhas a processos 
concentracionarios, antes se relacionando com a compra isolada de uma editora ou. com uma opera¢o de diver
sificai;ao do universo editorial de empresas constituidas e em actlvidade. 

16 Rtemo. N.0 128 (Out. 1967) p. 278. 
17 Ru.mo, p. 278, iuilico no or.iginal. 
18 Ru.mo, p. 278. 
19 fudicador eloquente, are ao ocaso da ditadura nao ex:iste colecti:vo da edi<_;ao portuguesa OU 

rep1ortc>no annal de livros portugueses disponiveis. 
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tambem criar e prosseguir iniciativas que so a ela competem»20
, alvitrando-se possiveis 

vias de supera<_;:ao dos atavismos21 e de revisao de processos, «tais como: a) Participar em 
exposi<_;:oes naqueles paises onde a sua presen<_;:a pudesse ser b) Estudo real das 
necessidades da sua clientela; c) Comparencia a onde o conhecimento de 
diversos meios e processos de actua<_;:ao mais adequados sempre util»22

• 

A partir de certa altura, a ideia de necessidade moderniza<_;:ao vai fazendo o seu 
caminho no discurso de alguns agentes da edic;ao, desacompanhada de alte-
ra<_;:6es efectivas na praxis generica dos editores. Uma conclusoes do I Encontro de 
Editores e Livreiros, signHicativamente ocorrido apenas em 1973, foi justamente a de «que 
as empresas editoriais e livreiras nacionais sofrem frequentemente de faltas intrinsecas de 
organiza<_;:ao, deficientes bases de funcionamento e dimensao excessivamente exigua para 
fazer face as mUltiplas exigencias que cada vez mais delas exige um mercado crescentemente 
complexo»23

• A afuma<_;:ao nao pretende fazer a defesa de «que so as grandes empresas 
possam corresponder as necessidades actuais do mercado, mas sim que bases 
de funcionamento e objectivos devem constituir um todo harmonica, a fun de que o 
editor e o livreiro possam corresponder ao que deles a sociedade tern o direito a esperar»24

• 

Reconhecendo que a obra publicada «e, cada vez mais, uma tarefa conjunta, de autores, 
tradutores, ilustradores, artistas graficos, revisores e editores», os «editores consideram 
indispens:ivel e urgente uma maior profissionaliza<_;:ao dos tradutores, ilustradores e reviso
res, para que estes possam corresponder cabalmente as exigencias crescentes da moderna 
edi<.;:io»25• 

Semelhante proclama<_;:ao dos editores, de teor quase evangelico, acaba por ser de dificil 
aplica<_;:ao a classe. Muito identHicada ainda com orientac;oes ernanadas de .uma ou duas 
figuras (editor e director liter:irio, por exemplo, mais rararnente um colegio de associados 
OU colaboradores, frequentemente nao especializados), a dos destinOS' editoriais 
na edi<_;:ao entre a decada de 30 e a de 60 evidencia o resquicio de tempos passados. 
A postura, perfil e modo de trabalho dos editores, inclusive dos que cornandarn empre
sas muito pequenas, j:i nao comportam, e certo, as caracteristicas que prefiguraram em 
Portugal o editor artesao solipsista do seculo XIX, que entrou ainda no 
Chamando a si uma constela<_;:ao de tarefas e competencias, reunidas numa pessoa .que,,se 
apresentava como ponto nuclear de uma casa editorial, esta personagem era modelarmente 
exemplificada por Henrique Marques. Para alem de tratar directamente da negocia<_;:ao 
e aquisi¢o dos direitos das obras a publicar e de comissionar outras. ohras a. autores, 
tradutores e ilustradores, o editor acumulava ainda, nos seus pr6prios termos, a «direc<_;:ao, 
publica<_;:ao, revisao, anota<_;:6es e propaganda destas d.iversas especies, [que] estava Uni.ca e 
exclusivamente a meu cargo»26

• 0 seculo xx ve surgir na edic;ao uma serie de personagens 
nas quais os editores vao delegando competencias, por vezes bastante alargadas, de escolha 

20 Livros de Portugal. N. 0 64 (Abr. 1964) p. 3. 
21 Confira-se, por exemplo, editorial em livros de Porntgttl. N.0 91 Qul. 1966) p. 1-2. 
22 Livros de Portugal N.0 64 (Abr. 1964) p. 3. 
23 GREMIO NACIONAL DOS EDITORES E LIVREIROS - Conclusoes do I Encontro de Editores e 

Livreiros, p. 2. 
24 GREMIO NACIONAL - Conclusoes do I Encontro •.. , p. 2. 
25 GREMIO NACIONAL - Conclusoes do I Encontro ... , p. 3. 
26 MARQUES, Henrique - Memorias de um Editor (pu11Jti1~tfl!~O ,,,,,_ ... ,_,, p. 253. 
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e decisao, interferindo ou, em alguns casos, determinando o curso e a imagem de· uma 
editora. Um dos exemplos que melhor ilustram esta proposic;ao e o de Bento de Jesus 
Carac;a., cuja actividade cunhou em grande medida a imagem da edirora onde exerceu 
magisterio de director de colecc;io (colec¢es), as ~oes Cosmos. A especializac;ao pro
priamente editorial nao existe senfo como resultado de uma aprendizagem empirica, con
ferindo a algumas editoras a valencia informal de escolas. A progressiva especializa¢o de 
colaboradores em dominios como o da selecc;io literciria ou grafi.ca nao parece, no entanto, 
corresponder a uma mudanc;a. estrutural. Se nos anos 30 e 40 nao eram raros casos como o 
de Eduardo Salgueiro, editor da Editorial Inquerito a quern se acometiam tarefas como a 
de coordenador de colecc;io, prefaciador, anotador ou traduto~ ainda em finais da decada 
de 60 o funcionamento de um nfunero significativo de casas encaixava na descri¢o que 
Francisco Espadinha faz do esquema operativo da chancela que fundou:. «a :Presenc;a. era 
uma pequena editora; tudo era muito familiar, tudo era muito sintetico, indiferenciado, as 
decisoes estavam muito concentradas, muito tambem na minha pessoa>P. 

0 meio, diminuto, promove um funcionamento de pequeno m undo, que sobrevive no 
seculo XX co mo residuo hist6rico, situac;io extensiva a outras realidades nacionais28

• Uma 
das especificidades portuguesas e, todavia, a perenidade estrutural desse modo paroquial 
de produc;io, pertinaz num certo efeito de impugna¢o da mudanc;a.. Um dos sens indica
dores imediatos e 0 da reduzida dimensfo da-generalidade das entidades comactividade de 
publicac;ao de livros. Por outro lado, um dos tra~s que melhor caracterizam .o panorama 
editorial portugues durante todo 0 periodo abordado e 0 caracter .fumiliar de muitas das 
empresas, comportando esquemas sucess6rios de tipo dinastlco ou mudando de maos entre 
associados e colaboradores pr6ximos. A inserc;io da ac:s:ao editorial elabora-se empresarial
mente num contexto reticular de relac;oes de amizade, familia ou conhecimento pr6ximo 
do oficio, forjando um universo microc6smico de articulac;oes essencialmente infurmais. 
Fen6meno comum no universo empresarial, a dinastia sobrevem como elemento es.trutu.., 
rante da manuten¢o familiar como um forte eixo das relac;6es de produ<tao e de represen
tac;io, tanto do oficio quanto do mercado, erigindo-se como modalidade de organizac;io 
interna predominante durante o periodo analisado. A propensao dinastica configura um 
dos exemplos tradutores do que remanesce na organizac;ao social e econ6mica da edic;io 
como elemento potenciador de durabilidades e tradic;oes. Estas encontr?Ill-se igualmente 
na continuidade da indefinic;io de papeis ou da sua diluic;ao, com os editores-livreiros ou 
os livreiros com actividade editorial a marcarem forte presenc;a no campo · durante todo 
o periodo investigado. Os elementos de inercia tam.hem se pressentem no dominio .·de 
realiza¢es anuais como as feiras do livro, ritual cristalizado e praticamente inalterado nos 
seus moldes e prindpios desde o seu inicio, em 1930. Exceptuadas as feiras do livro de 
Lisboa e Porto, e avulso o investimento em certames do genero, normalmente dirigido 
a eventos situados em territ6rio encarado como ancestral ou naturalmente disponivel e 
expectante a irradiac;io das obras publicadas em Portugal, isto . e, o imperio colonial e, 

27 MEDEIROS, Nuno -Edifdo e Editores Portugueses ... , p. 277-278. 
28 Vejam-se, por exemplo, para os casos furnces e none-americano, CHARTIER, Roger; ~TIN, Henri

-Jean - Histoire de !'Edition Franfaise. Vol. 4 - Le livre concurrence: 1900-1950; MOLLIER, Jean-Yves - Les 
mutations de l' es pace editorial fran~ du XVIII• au XX• siecle; e TEBBEL, John- Between Coven. lhe rise ttnd 
transformation of American book publishing. 
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noutra medida, o que tao cedo nao deixara de ser tornado como seu sucedaneo, o Brasil29
, 

consumando-se com o Ultimo, ao longo dos anos observados, uma inversao nos processos 
de inB.uencia tipografica, com o mercado brasileiro a assumir-se como o grande centro 
irradiador da edi<;ao em lingua portuguesa e a subalternizar a anterior potencia dominante 
em termos da produ¢o do livro. 

Ao panorama descrito acresce a inexistencia efectiva e regular de distribui~o de livros 
editados em todo o territ6rio. Sinai da macrocefalia social, politica e cultural em que o 
pais vive, a difusao nacional do livro corresponde a um designio amiudadamente.invocado 
pelos editores que nfo vai encontrando eco na realidade, desertica no que concerne . a 
presen<;a e consolida¢o de infra-estruturas de distribui<;ao eficaz e atempada de clivros 
aos locais de venda disseminados pelo pais. 0 eixo hist6rico Braga-Pono-Coimbra-Lisboa 
permanece im6vel como uma espede de colegio dos eleitos para o comercio de livros. So 
bastante tarde e que o universo de circula¢o llvreira deixa de se confuiar aos centros ·de 
produ¢o tradicionais. Existiam, e verdade, as encomendas por correio e as subscri<_roes 
directas de cllentes finais, embora ambas - com maior incidencia nas segundas - conhe
<;am um declinio indesmentivel ao longo das decadas em apre<_ro. Ja nos anos 60 surgem 
algumas empresas distribuidoras com uma equipa de vendas e comissionistas encarregue 
do estabelecimento de la<_ros directos com o maior nllm.ero de postos de venda siruados 
fora dos centros editoriais-livreiros. Um nllm.ero reduzido. de editoras come~a a abrir 
llvrarias, alargando a sua area de influencia directa, casos da Bertrand, das Pub1ica<,;:6es 
Europa-America e, em menor e mais efemera medida, da Livros do Br.a.sil, com as livrarias 
Divulga<,;::10. Mas o sistema contem anacronismos e pesam factores como a demora nas 
encomendas e a vigilancia politica repressiva. A era de alguma sistematizas;ao na instalas;ao 
de vias de comunica<,;::10 entre OS varios actores do comercio do livro em termos da SUa 

extensfo a totalidade do territ6rio da entfo metr6pole so se come<_raria a verificar com 
uma eficicia visive! ja nos anos 70, sobrevindo entao uma tentativa de diferenda<_rao e 
semi-industrializa<;:lo da distribui<,;::10. 

Por outro lado, alem dos entraves e diliculdades colocados ao aparecimento e conso
llda¢o de um mercado do llvro editado pela regula<.rao asfixiante de um sistema assente 
na censura e no policiamento (apes.ar do paradoxal efeito de promo~ao de um mercado 
paralelo de obras proibidas ou clandesrinas, que nunca deixou, no entanto, de ser restrito), 
a reduzida taxa de popula¢o alfabetizada e, dentro desta,.a pouqulssimo signilicativa fatia 
de pessoas cultivadas no consumo leirural do impresso (nao obstanre os sucessos de livraria 
ocasionalmente registados), potencia o efeito reverberativo da desigualda,de social no con
tacto com o llvro, comoSorma de expressao cultural e de acesso ao saber, contribuindo for
temente para a constri¢o a que a edi¢o se encontra submetida. As. fragilldades .estruturais 
do sector e os constrangimentos de internacionaliza¢o vulnerabilizaram a actividade edito
rial, cenario mais visivelnum clima de choque e aperto persistentemente focado pelos seus 
actores como de crise permanente, favorecedor de argumentos contradir6rios, de esperan<;a 
ou soturnidade relarivamente ao mercado do llvro, baseados no nascimento de projectos 
novos e mo rte de editoras anrigas, das quais algumas com o estaruto de classicas3°. Os 

29 Saliente-se que o espac;:o brasileiro do livm nunca teni perdido para uma razoavel pane dos editores 
portugueses o estatuto colonial de mercado mais ou menos mitificado. 

3° Confua-se MEDEIROS, Nuno - Edic;:ao e editores nos anos 30 e 40 ... 
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exemplos de resistencia a adversidade, de que as Publica<;6es Europa-America prefiguram o 
paradigma, nao deixam, no entanto, de surpreender num ambiente em que a criatlvidade 
e o engenho eram aliados obrigat6rios da perseveranc;a. Logrou-se, assim, a sobrevivencia 
de nao raras editoriais e forjou-se a identidade do editor porrugues, caldeando-se estes 
ingredientes na estruturas;i.io do espa<;o tipografico da cultura que o pa.is conheceu. 

Sem uma produ<;ao e um consumo verdadeiramente de ou sequer modera-
damente alargado, a sedimenta<;ao de l6gicas comerciais na condu<;ao dos destinos das 
editoras foi lenta, por vezes demasiado · lenta. 0 recurso a publicidade. e a diversificac;ao 
dos seus suportes nao possui qualquer tipo de tradic;ao, excluindo as paginas de algumas 
publica<;oes culturais. A explorac;ao proveitosa de espac;os como o telev:isivo para a projec
c;ao da actividade nao acontece logo e reline poucos adeptos, de entre os quais se destaca 
a Editorial Verbo. A inovac;ao e a agressividade na gestao foram muito paulatinas e, com 
frequencia, fruto de uma mais individual do que comum ao sector. Com um mer
cado sujeito a tal montante de constrangimentos, nao deixa de surpreender o dinamismo 
revelado pela edi¢o no arco temporal observado. Sendo verdade que a constitui<;ao de 
comunidades de leitura, vistas como comunidades de compra e fidelizac;ao de autores, 
colec<;oes, generos e ate editoras, atraves de regimes como o. das assinaturas, e anterior 
inclusive ao seculo xx, e, porem, a partlr dos anos 30 e, 40 e 50 que se percebe 
com maior nitidez um conjunto de esfurc;os para a edificac;i.io de comunidades de leitores 
atraves do lanc;amento de prospectos, boletins, revistas e jomais de timbre literario com 
cariz mais ou menos promotor da casa editora, que os produz, com exemplos no Boletim 
de Informaftto Literdria da Editorial Estudios Cor, publicado pela editora hom6nima, e no 
Boletim Bibliogrdfico LBL, editado pela Livros do Brasil. 

A concomiclncia da edi¢o de livros com a publica¢o de uma revista ou um peri6dico 
de outra natureza nao foi caso raro. 0 exemplo 6bvio e o da Seara Nova, titulo de revista 
e de chancela editorial. De durabilidade diversa, por vezes o lac;o nao se estabelece com 
uma ligas;ao formal, materializando-se a ponte numa comunhao de projecto feita por 
intermedio de redes sociais em que colaboradores importantes do peri6dico sao global
mente publicados numa editora, caso ilustrado pela Tempo Presente e pela Editorial Verbo. 
Inversamente, o vinculo entre peri6dico e editorial de livros tambem pode ser manifestado 
de modo explkito, circulando nomes entre um e outra, instaurando uma coc~re1noa.11c:Le
ol6gica, cultural e comercial enrre ambas as actividades editoriais, de que sao oruraatta;1na 
0 Tempo e o Modo ea Livraria.Morais Editora. Aparecem 1eu1a1.Ine1!lte como o 

Jornal de Letras, Artes e Ciencias, promovido menos como o.fidal da editora pro-
pnerarta (apesar cl.as incidencias publicitarias da casa mae, as Europa-America, 
nas pciginas do jornal), e mais como componente central de de um certo ethos 
interventor na cultura e no mundo das ideias. 

No conrexto invesrigado, as praticas editoriais nao foram arredias cl.a inova<;ao. Sendo 
indesmentlvel para os editores, tal como para os outros actores cl.a constelac;ao do livro 
impresso, uma «teimosia das continuidades culturais presentes no trabalho»31

, as estrategias 
e praticas que empreenderam nao se alhearam da 0 incremento e segmenta<;ao 
que a edic;ao vai experimentar no decurso destas quatro decadas percebidos em aspectos 
como a heterogeneiza<;ao da oferta e da procura de novos generos e temas - nao deixam 

31 DURAO, Susana - Ojicinas e Tipografos. p. 38. 
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de se exprimir como consequencias da gradual penetra~o de uma logica mercantil, pro
gressivamente incorporada por um campo cujas praticas tradicionais de afuma~o, ao ni'.vel 
do discurso mas tambem da acyao concretizadora, a tendiam a secundarizar, quando nao 
a negar. 0 surgimento de projectos de crescente arrojo tecnol6gico, gcifico, comercial 
e auroral, conjuga-se com a introdu~ao - frequentemente, a.final, . a reintroduyao - de 
inova~oes, como o livro de bolso. Sem retumb:1ncias revolucionirias mas de efeitos con
sequentes. 0 editor destes anos recorre crescentemente a personagens com fun~oes de 
coordena¢o editorial. Sem que isso signifique ainda uma mudan~a na orgamca interna 
das casas em termos de uma divisao e especializa~o do trabalho editorial, o perfil que um 
relevante nllm.ero de empresas do sector vai construindo ~ a virios ti'.tulos, contempornneo. 

Assentam-se os alicerces de um movimento de renovayao e actualidade prosseguido por 
virias editoriais. Se em 1968, Francisco Lyon de Castro, editor das Publi~oes Europa
-America, refere «a actualiza~ao da produyao editorial das empresas· mais activas»32, 

ja antes, a partir dos anos 50, varios agentes do livro, nomeadamente editores, haviam 
comec;:ado a veicular uma atitude de satisf~o com a qualidade do que se ia publicando, 
sobretudo por parte de algumas editoras, comparativamente a um passado pouco distante. 
A avalia~ao positiva prende-se com o progresso qualitativo das tradu~6es, do aspecto gra
fico e da selec¢o dos autores e obras, em linha coeva com o que se fazia nos centros mais 
avan~dos, atributo que passa de raridade a apanagio do universo tipognifico portugues. 
Aquando da visita a Frankfurt em 1959, por exemplo, Lyon de Castro nan se come de 
o afumar33, enquanto no ano seguinte, o presidente do Gremio Nacion.al dos Editores 
e Livreiros, Luis Borges de Castro, assegura que o «movimento editorial atingiu, · entre 
nos, um ni'.vel francamente superior as expectativas mais optimistas. Jamais se publicou 
tao consideravel volume de obras nacionais e nunca, como agora, a edic;:ao portuguesa 
foi tao esmerada sob todos os aspectos»34• A componente discursiva auto-congratulatoria 
quanto a estes aspectos da produ~o editorial nao mais se perdera. No Ultimo terc;:o da 
decada de 60, Henrique Martins de Carvalho afian~ que, mesmo «aferido pelos padroes 
internacionais, 0 livro portugues e em regra de boa qualidade; e 0 grande aperfei~oamento 
das artes graficas registado ultimamente torna a sua apresentayao satisfatoria, · nao so para 
o mercado interno como perante o mercado internadonal»35• ·Em artigo consignado aos 
temas profissionais e intitulado «Da necessidade de modernizar as Llvrarias e a concessao 
de creditos», Lyon de Castro sustenta nao ser «novidade para ninguem afirmar que nos 
Ultimos anos a actividade editorial portuguesa tomou um incremento»36 considerado 
digno de registo, asseverando que essa «intensificac;:ao da actividade editorial portuguesa 
pode criar, se nao esta criando jci, uma superprodu¢o, que agrava o problema da organi.,. 
za~ao e intensifica~fo das vendas para a qual e necessaria uma rede de livrarias adaptadas 
as novas necessidades»37• Antecipava-se a questao da elevada rotatividade da edi¢o e dos 

32 Didrio de Lisboa (16 Maio 1968) p. 6. Lyon de Castro acrescenta que <{OS editores esrao mais actualizados 
e mais atentos as necessidades de informa<;ao do publico. Basta dear, por exemplo, o facto de livros editados em 
paises que estao na vanguarda da produ<;ao livreira serem, quase ao mesmo tempo, publicados em Portugab, p. 6. 

33 Livros de Portugal N.0 11 (Nov. 1959) p. 3-6. 
34 l/Oz de Portugal, apud Livros de Portugal N.0 20 (Ago. 1960) p. 13. 
35 Rttmo. N.0 128 (Out. 1967) p. 276. 
36 Livros de Portugal N.0 22 (Out. 1960) p. 4. 
'>! Livros de Portugal, p. 5-6. 
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seus efeitos perversos na comercializa<;fu> e exposi¢o do Jivro e na consistencia financeira 
das editoras. 

No lapso de tempo perscrutado as dinamicas dos mundos da edi¢o de livros em 
Portugal demonstram uma 16gica de paradoxos nao desamarrada do co~texto onde se 
produziu. A audacia e o desejo de modernidade que pautou a actua¢o inovadora de 
um numero significativo de editores nunca terao deixado de conviver com um sistema 
de certa forma relapso38 e incerto na navegac,rao a vista em que irun consistindo as suas 
opc,r6es e estrategias. As contradic,r6es sao, portanto, transversais ao campo. 0 acompa
nhamento da actualidade editorial dos grandes centros produtores, conducente a uma 
opc,rao de privilegio as traduc,r6es, que ocupam um lugar prc::pond•::raJnte 
portugueses, e precocemente manifestado por um conjunto de chancelas que oferece, por 
essa via, a contemporaneidade livresca de pensamento e literatura. Imporra,dor liquldo, 
quanto as trocas no mercado internacional do livro, em termos de espedmes e de direitos 
de tradu¢o, o sector devota uma aten¢o ao exterior que contrasta com o prolongado 
afastamento dos circuitos internacionais de exposi<;ao, comerdo e associarivismo do, livro. 
Nao surpreende, pois, o lugar periferico ocupado por Portugal no contexto mundial da 
edi¢o e literatura. A exiguidade empresarial alia-se um alheamento do Gremio Nacional 
dos Editores e Livreiros quanto a mobiliza¢o dos seus membros a part;1c1pac;ao em 
feiras no exterior. So nos mandatos gremiais de Fernando Guedes (a partir de 1969) .e de 
Rogerio Moura {iniciado em 1972 e o derradeiro do Gremio) parecem estar reunidas as 
vontad.es .para uma participac,rao sistematica nas feiras de Frankfurt e Madrid, no.festival 
de Nice, na Uniao Internacional de Editores. Este lento e tardio despertar para 
intemacional, nas vertentes comercial e institucional, e simulclneo de uma aem<:>raaa 
irregular penetra¢o de interesses estrangeiros, balizada em 1967, com o surgimento das 
Selecc,r6es do Reader's Digest, e em 1971, ano da entrada no mercado portugues do colosso 
Bertelsmann, atraves do Circulo de Leitores. 

0 predominio das traduc,r6es nas obras editadas nao configura somente um acto de 
acompanhamento da actualidade editorial dos centros irradiadores. lmbuida de uma ine
xoravel componente venal, a edic,rao corporiza a mescla conffitual de cultura e neg6cio39• 

Publicar um autor ou uma obra que venha de fora pode significar uma reduc,rao do risco 
inerente ao devir editorial. Apostar num nome estrangeiro faz-se, em prindpio, num con
texto de teste previo a sua capacidade de venda, situa¢o impossivel com autor aut6ctone, 
especialmente se impublicado. A diminui¢o de custos e de risco e, com efeito, factor de 
primordial relevancia na actua<;ao das editoras e que explica, por exemplo, que a estreia 
de casas como as Publicac,r6es Europa-America, a Editorial Verbo, a Livros. ,do Brasil ou 
a Livros Horizonte tenha recebido contributo essendal da de livros e outras 
publicac,r6es. A despeito das variadas colecc,r6es formadas. por ti'.tulos de escritores portu
gueses, nao e esptiria a acusa¢o feita por Juliao Quintinha de que, «a nao ser para meia 

38 Um artigo de Rogerio Fernandes, com o titulo «Considerac;Qes a margem de uma iniciativa», sobre a 
desatenc;:ao dos editores e livreiros portugueses em geral a comemorac;:fu> do Dia Internacional do Livro Infantil 
e ilustrativo da persistencia deste trac;o. Perante uma efemende de profundo alcance literario, livreiro e editorial, 
os actores do livro «como sector organizado nao reagiram. Parece terem ficado indiferentes ao significado da 
iniciativa e as virtualidades culturais de que ela se revestlw>, A Capital (21 Ahr. 1968) p. 23. 

39 Para um aprofundamento da relac;:ao entre cultura e comercio na edi¢o, veja-se 1\.1EDEIROS, Nuno -
Cavalheiros, mercadores ou centauros? Trai;:os de actividade e sentido de si dos editores. 
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duzia de autores consagrados, nao ha editores. Os escritores novos, mesmo que revelem 
qualidades liter:irias, lutam com as maiores dificuldades para lancrar um livro e · nao contam 
com o encorajante apoio que deviam ter, ate da parte dos livreiros»40

• 

A insistencia nos autores consagrados ou conhecidos, que esteve longe de signilicar um 
espas;o editorial hermetico a revela¢o de novos nomes das letras e do pensamento nacionais, 
conheceu como altemativa a edi¢o de autor, ferramenta de entrada no dorninio publico 
da escrita editada. A edi¢o sem editor representou uma via de divulga¢o tipografica 
paralela ao universo de canoniza¢o impressa engendrado pela figura do editor, ·facultando, 
dessa forma, aos autores uma via diferente de consagra~o. De efic:icia variada, a edi~o 
de autor ter:i sido a porta de entrada de um nUm.ero assinalavel de autores no quadro dos 
public:iveis pelas editoras, marcando mesmo a postura de alguns escritores. Recorde-se 
Miguel Torga, amplamente lido e cujas obras em vida nao conhe.ceram outra forma de 
publica¢o senao a da edi¢o de autor, pese embora com uma produ~o e distribui~ao 
nao artesanais, inteligentemente confiadas a uma organiza¢o com os meios ea logistica 
de irradia¢o nacional da Coimbra Editora. Nos espfritos da epoca, as formulas editoriais 
sem recurso a uma editora nao se esgotariam na subven¢o da publicac;ao de um original 
pelo seu autor. 0 patrodnio chegou a ser seriamente ponderado como forma de supera\=ao 
das dificuldades de lanc;amento de novos autores. Para obviar os obst:iculos, geradores de 
um drculo vicioso, Ferreira de Castro defende em 1959 a cria¢o de um Fundo Liter:irio; 
«destinado a financiar a edi'rao dos livros de escritores novos com valon>4~, alimentado 
por uma percentagem das vend.as de obras caidas no dominio puhlico, propondo que a 
administra¢o desse fundo, bem como a selec¢o de obras, ficasse a cargo da Sociedade 
Portuguesa de Escritores. Quatro anos depois e anunciada, precisamente pela Sociedade 
Portuguesa de Escritores, a cria¢o de um fundo de edic;oes com o explicito objecrivo de 
estimular a acrividade liter:iria portuguesa42

, assumindo o proposito de «edi<;ao de obras 
de qualquer genero liter:irio e de reconhecido merito, que nao tenham merecido a atenc;ao 
dos editores» 43• A extin¢o da associac;ao, menos de dois anos volvidos, ditaria a nao apli
ca~o do mecanismo gizado. 

Conquistando e mantendo uma pos1~0 simh6lica com algum relevo no seio dos 
grupos ligados a produ¢o, dissemina¢o e consagra'rao cultural, mesmo que pouco com
par:ivel com o lugar cimeiro que ocupou noutras paragens, o editor portugues no decurso 
do perfodo autorit:irio encontra-se - e concebe-se como - acossado, por uma realidade 
adversa, na compressao das ideias, na exiguidade de mercado e na progressao de. meios 
alternativos de comunicac;ao e concorrentes no 6cio, como o jornal, a radio, o cinema ou a 
televisao. 0 seu oficio tende a ser empurrado para uma tensao inerente a hist6rica func;ao 
de propiciador de novidade - literaria, de entretenimento, de saber - realizada cada vez 
mais com um pano de fundo que o transforma em conservador; conservador dos textos, 
conservador do pr6prio livro enquanto artefacto ou especie que se reifica44 e conservador 

40 Rep1tblica (14 Dez. 1953) p. I. 
41 Livros de Portugal. N.0 1 Qan. 1959) p. 4. 
42 Confua-se Livms de Portugal. N.0 56 (Ago. 1963) p. 6. 
43 0 regulamento deste fundo e transcrito no Jamal de Letms e Artes (7 Ago. 1963) p. 7. 
44 Confira-se o que Alain-Marie Bassy escreve a respeito da conserva¢o do e no livro, referindo-se ao esped

fico caso frances da primeira metade de novecentos, em BASSY, Alain-Marie - I.:edition en marche. 
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de uma posi¢o no mercado em que actua, factor explicativo de um relacionam,ento par
ticular - mas diversificado - do sector com o contexto politico em que se viu fors;ado a 
actuar. A sobrevivencia e constitui<;ao de mercados do livro explica em grande medida que 
entre regime e edi<;ao se tivessem estabelecido lac;os e articulac;6es, ainda que mediados 
institucionalmente e com um pano de fundo de praticas e discursos de distanciamento 
editorial face a matriz autorit:iria e ideologica governativa. A alternativa teria sido a clan
destinidade. E ao eixo cultural, assimilado ao papel representado pelos editores, que cabe 
a gesrao, equiHbrio e justificac;ao das contradic;6es. Nao surpreende, entao, a permanencia 
sem modificac;6es de tomo de uma carga social auto-concedida de valorizac;ao simbolica 
do editor, presumindo-se da pratica de muitas casas a demanda do exito livreiro sem que 
isso se tivesse tornado, como noutros pafses, no motor da industria do livro, designac;ao 
equivoca que oculta as ambivalencias de um campo onde sao indisfarc;:iveis as ressonancias 
artesanais. Tera sido, em grande parcela, o duplamente diminuto universo da edi¢o por
tuguesa (no sentido do reduzido numero dos seus agentes, muitos deles cultivando entre si 
relac;6es de amizade e ate familiares, e da acanhada expressao do mercado, confinado quase 
exclusivamente ao consumo interno e com um.a rede de distribuic_;:ao de cobertura livreira 
insuficiente) que, fazendo da constela¢o editorial portuguesa um campo nao governado 
imperialmente pela logica da best-sellerizaftio e do suc~so explorado em articula¢o wm 
outros suportes como o cinema ou a televisao, permitiu a sobrevivencia mais generalizada 
e prolongada de um ambiente editorial de matriz vocacional. 

Apesar das persistencias, contudo, as transformac;6es ocorridas no seio dos mundos 
da edi<;ao e nas figuras do editor testemunham que a ruptura com o que se designou de 
antigo regime da edi¢o parece concretizar-se nestes anos. Nao sem hesitac;Oes, nao sem 
instabilidade de fronteiras entre conservadorismo e modernidade, tradi¢o e suhversao, 
resquicio historico e actu~fo contemporanea, num contexto estruturalmente desfavo
ravel, em que 0 optimismo competiu com 0 discurso do infausto e do coridicionamento 
nas preferencias retoricas dos editores. Na realidade estudada conseguem discernir-se os 
contornos da peculiaridade portuguesa, uma especie de per.iferia editorial com laivos de 
centro em ponto pequeno. Nessa medida, nao e absolutamente temer:iria a proposic;ao de 
que o trabalho do livro na sua personifica¢o editorial entre os decisivos anos 30 e 60 se 
reconfigura enquanto sistema de praticas nas quais se ohserva o lastro de permanencias 
que a inscri¢o social dos editores num quadro historico preciso faz sobreviver, prpt:elando 
para as decadas seguintes a explosao multiplicativa pos-revolucion:iria (p,renunciada ainda 
antes do 25 de Abril de 1974), a extin¢o do Gremio Nacional dos Editores e Livre,iro~ e 
o aparecimento da Associac_;:ao Porruguesa de Editores e Livreiros, a cisao associa~va e o 
nascimento da Uniao dos Editores Portugueses, o desenvolvimento e autonomiza¢o de 
sistemas de distrihuic_;:ao, o surto e estagna¢o no mercado dos clubes do liv,ro, a expansao 
do livro escolar e o decorrente processo de hegemonia no sector, a entrada em cena das 
grandes superficies e cadeias do livro, a inevitabilidade dos movimentos concentraciona
rios e o aumento das participac;6es estrangeiras, a propaga<;ao formativa pbs-graduada e de 
especializa¢o para o sector, entre uma pleiade de outras circunst:1ncias que concorreram -
e esrao concorrendo - para a complexifica¢o do universo da edi¢o e dos editores. 
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