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A revista Vida Contenzporanea surgiu em Maio de 1934, ano marcado por eventos 
dramaticos em Portugal: · a Revolta de Marinha Grande em 18 de Janeiro, a entrada em 
vigor da Constitui<;ao de 1933 ea realiza<;ao das primeiras eleic;:oes, em 16 Dezembro, para 
a Assembleia Nacional. Perante estes momentos iniciais a consolidac;:ao do Estado Novo, a 
oposic;:ao ao regime, dividida e cada ve:z. mais enfraquecida pela repressao, parecia mostrar
-se incapaz de inverter a marcha dos acontecimentos p:ropicia ao salazarismo nascente. 
0 panorama internacional, caracterizado pelo triunfo dos sistemas totalicl.rios, acrescen
tava uma nota sombria a este contexto politico, dificil para os defensor:. s das democracias 
liberais. 

Ilustre homem publico1 

0 aparecimento da revista Vida Contempm-dnea, com o subtitulo de Revista Mensal de 
Estudos Economicos, Financelros, Sociais e Literdrios, obedecia a objectivos politicos e cul
turais espedficos. 0 propriecirio e director era o engenhciro Francisco Pinto Cunha Leal 
(1888-1970), chefe de ministerio na Primeira Republica, antigo reitor da Universidade 
de Coimbra e opositor ao Estado Novo2

• 0 periodico nasceu na sequencia do regresso de 
Cunha Leal de um dos seus exilios, resultantes justamente das actividades contra o regime 
politico, institucionalizado com a Constituic;:ao de 1933. Esteve exilado desde 1930 na 
Galiza ( Corunha), onde estabeleceu uma forte amizade com o lider nacionalista galego 
e futuro chefe do governo espanhol, Casares Quiroga. Aproveitaria a amnistia de finais 
de 1932 para regressar a Portugal e lanc;:ar a Vida Contempordnea, no conturbado ano de 
1934, como nos descreve Vasco da Gama Fernandes: 

Entretanto chegara do exilio, como disse, o engenheiro Cunha Leal. Fui cumprimenta

-lo e passei a &equentar a sua casa, na mesa-redonda dos seus amigos, com requintes de 

gentileza, e mais tarde de amizade, que profundamente me sensihilizavam. Cunha Leal 
procurava ganhar a vida e dai ter aceitado a sugesrao de se fundar uma revista, que seria 

A Vida Contemporanea, com a sua redacs;ao provis6ria em minha oisa, a direc<;ao, como 

se impunha, confiada ao antigo presidente do Ministerio, que, perante os ciUm.es dos mais 

velhos, me escolhia para redactor principal. A revista desempenhou um papel importante 

na epoca, particularmente atraves dos estudos e artigos de Cunha Leal, pois a censura · mais 

1 C£ REDAC<;AO - Um livro i~dispensavel. <<A Tecnica e as Transforma¢es Sociais Contemporilneas» por 
Cunha Leal. Vida Contemporanea. Lisboa: Renascen~ Ano I, n.0 1 (Maio 1934) p. 22. 

2 A Vida Contempordnea, Revista Mensa! de Estudos Economicos, Financeiros, Sociais e Literdrios, foi impressa 
inicialmente na Tipografia Renascem;:a. Os seus elementos principais eram respectivamente: redaci:or principal 
Vasco da Gama Fernandes, editor e secrecirio da redac¢o Victor Judice da Costa e admfoistrador Antonio 
Casanovas Augustine. Iniciada a sua publica¢o em Maio de 1934, resistiria dois anos a Comissao de Censura, 
tendo o Ultimo nUrnero saido em Abril de 1936. Vasco da Gama Fern.and numa cana emriada a Abel Salazar 
em 27 de Setembro de 1936 refere expressamente esca questao: «[ ... ] Tambtm Vasco da Gama Fernandes, em 
carta enviada ao histologista portuense, de 27 de Mar<;<> de 1936, lhe dizia acerca da Vida Contemporanea: 
«infelizmente creio que a nossa revista expira com o proximo nUrnero, completando dois anos duma existencia 
corajosa e ardua. A mesa censoria voluptuosamente tem-se encarregado de a esfrangalhar, cortando artigos a e'8IDO 
(o seu sobre 'ser ou nao ser- eis a questao' foi degolado) ". [ ... ]».In CUNHA, Norbeno Ferreira da-Genese e 
EvoltJftW do Idedrio de Ahel Salazar. Lisboa: INCM, 1997, p. 36~. 
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leve consentia que ele criticasse os acontecimentos, na orbita dos problemas da economia e 

das financ;as, e nas suas paginas se congregavam alguns valores nacionais, e grande relevo3• 

A sobrevivencia economica e a intervem;ao na vida publica nacional, . conjugavam-se 
em Cunha Leal com o recurso a imprensa peri6d.ica. 0 encerramento do espas;o publico, 
por parte do regime, nao chegara ao ponto de interditar a drculas;ao.de uma revista cul
tural imbuida de um espirito de dissidencia. A expressao de ideias her rodoxas ainda. era 
poss!vel, embora submetida aos constrangimentos da censura previa. Alias, o seu di.rector 
reconheceu-o plenamente, anos depois, ao referir-se a uma nova deporta<fto para Espanha 
em Maio de 19354

• 0 tratamento prioritario, dado as questoes financeiras e econ6micas, 
nao pode ser encarado de forma inocente, apesar do impacto da crise de 1929 e do New 
Deal na opiniao publica da epoca. 0 debate em tomo destas quest6es era essencial para 
decidir as orienta<;6es do Estado e a validade das solu<;oes protagonizadas pelos s.eus agen
tes, ou seja, as op<;f>es financeiras e politicas de Salazar. A Vida Co11tempordnea tinha a 
marca de um projecto politico, centrado na pessoa do seu director, propagandeado atraves 
dos seus editoriais e artigos, da publicidade aos seus livros, das homenagens em almoc;os de 
confraternizac;ao e ate da homenagem final, no Ultimo numero da revista, onde, por bai:ico 
do seu retrato, surge um legenda evocativa dos do is anos de luta5. 

Nao se trata de uma forma de narcisismo politico reduzido a promo~o da p rsonagem 
ilustre do proprietario, como o comprova a estrutura da revista. 0 peri6dico estava orga..
nizado em sec<;f>es que cobriam os diferentes aspectos econ6rnicos, financeiros, culturais, 
coloniais, internacionais, artisticos, literarios e sociais da vida nacional.Assim sendo, fun
cionava no conjunto como um grupo de estudos capaz de fornecer respostas especializadas 
em varias areas inerentes a gescio do estado. Aproximando-se do modelo moderno do 
governo. sombra oferecia aos seus leitores e ao publico cul to, em geral, um conjunto de 
respostas passiveis de serem apresentadas como altemativas as pollticas do. Estado Novo. 
A luta pelo poder no interior do regime nao estava ainda resolvida, sucedendo..,.se as pres
s6es de militares republicanos e liberais junto do presidente Carmona .para a d missao de 
Salazar. A possibi1idade de uma reviravolta politica esteve iminente na tentativa falhada 
de Vicente de Freitas e outros militares em 5 de Outubro de 1934. Cunha Leal jogaria ao 
mesmo tempo em dois tabuleiros: o da conspira¢o polfrico-milirar e o da transforma¢o 
intema da ditadura nacional, no sentido do regresso a um regime constitucional, sem 
implicar o retorno ao modelo da Primeira Republica. No primeiro caso importava nao 
excluir ninguem da «frente» anti-salazarista, tornando-se mesmo possivel, em 1934-1935 
um acordo de circunstancia com os nacionais sindicalistas de Rolao Preto. No. segundo 

3 C£ FERNANDES, Vasco da Gama - Depoimento lnaca.bado. Lisboa: Publicai;6es Europa-America, 1975, 
p. 53. Consultar ROSAS, Fernando - 0 Estado Novo (1926-1974). In MATIOSO, Jost (dir.) - Hutliria de 
Portugal. Lisboa: Editorial Estampa, 1994, Vol VII, p. 226-229. Ver tambem PAULO, Heloisa ~ Imagens da 
Liberdade: os exilados portugueses e a luta pela liberdade na Peninsula Iberica. Estudos do Stm!o XX. Cultura: 
Imagens e Representa<;:6es. RIBEIRO, Maria Manuela Tavares (dir.); NETO, Vitor (coord.). Coimbra: Imprensa 
da Unidade de Coimbra. N.0 8 (2008) p. 87-103. 

4 Cf LEAL, Francisco Pinto de Cunha - Coisas do Tetnpo Presente, Ilttsoes Macabms. Lisboa: Edi¢o do 
Autor, 1964, p. 180-181. 

5 C£ LEAL, Francisco Pinto da Cunha - Vida Contempordnen. Lisboa: Imprensa Lucas & C. a. Ano II, n. 0 

24 (Ahr. 1936) p. 1089. 
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caso, era necessario tornar credivel a hipotese de uma alternariva governativa a Salazar, 
capaz de seduzir boa parte das elites que se agrupavam, ainda de forma · fluida, no interior 
do regime. Nesta perspectiva, a apresentac;io da sua pesso~ pelos corr ligionarios na Vida 
Contempordnea, como «antigo presidente do governo», destinava-se a refun;ar esta segunda 
opc;io dos opositores ao Estado Novo6• 

A realizac;ao desta estrategia previa a publicac;ao das suas propostas na opiniao publica 
e a captac;ao das elites intelectuais nacionais para um projecto politico e cultural, alterna
tivo ao de Salazar. A difusao junto do grande publico era facilicada p lo prec;o da revista, 
considerado modico para a epoca, embora so ao alcance dos d centores dos rudimentos 
minimos da cultura escrita e, pelo menos de alguns conhecimentos lirerarios e cientffi.cos7• 

A divulgac;io da Vida Contemporanea, j.unto de um publico popular, foi conseguida gra(fas 
a publicidade obtida de empresas dos diversos sectores da actividade econ6mica nacional: a 
Sonap, a Lusalite, a Companhia de Moc;ambique, a Empresa de Fiac;io e Tecidos de Benfica 
S.AR.L., a Companhia de Seguros Tagus, a fabrica de conservas Jose Antonio Cabral & 
Filhos, a corticeira Silvestre Brito da Luz & C.a. No entanto, estas empresas, de tamanho 
medio e grande, nao exclufam as pequenas lojas de comercio lisboeta, OU OS escrit6rios de 
advogados que constitufam uma parte importante dos ammcios da revista. A credibilidade 
da Vida Contempordnea e assim atestada pela aparente facilidade em contar com o apoio 
publicitario no meio empresarial portugues, constituindo, de certa maneira, um apoio 
politico. Na verdade, a revista nao encerrara por raz6es economicas, mas devido a censura 
previa que, a partir dos ini'.cios de 1936, tornou impossivel publicar os respectivos artigos. 

Alias, parece ter tido uma boa recepcrao na imprensa da epoca como e referido orgu
lhosamente pela redaccrao: 

A parte um ou outro silencio, a imprensa do nosso pa.ls referiu-se, com palavras de imereddo 

elogio, a saida do 1.0 nfunero da Vida Contempordnea. 

Antes da sua publica¢o, com um.a genrileza que muito nos penhorou, dkigiram-nos 

palavras de incitamento e anund aram o nosso pr6ximo aparecimento o Didrio de Lisboa, 

Primeiro de Janeiro, Revista Portuguesa de Seguros e num longo e interessante artigo o nosso 

prezado amigo Raul Esteves dos Santos na sua Revista Portttguesa de ComunictZfoes. 

Depois de ter sido posto a venda, os mesmos jomais dirigiram-nos sauda<;6es conjuntamente 

com o Didrio de Notfcias, Democracia do Sul Montanha, Didrio do Alentejo e WJz da fustifa. 

Justo e destacar dentro destes a Republica, Montanha, WJz da ]tJStifa e Didrio do Alentejo que 

num artigo de fundo, da autoria do ilustre jomalista Juliao Quintinh,a, al~ID,u ao.valor e 

merecimento da nossa ideia. 

A todos a Vida Contemporanea agradece penhorada8
• 

6 C£ ROSAS, Fernando - 0 Estado Novo (1926-1974), p. 159-184. Ver REDAC<;AO- Um livro indis
pensavel, p. 22. 

7 «Vida Contemporaneai> e das mais valiosas puhlica~oes que nos Ultimas tempos apareceram no nosso 
pals merecendo, de verdade, o interesse de todos os estudiosos, mesmo dos mais pobres, visto que o seu,pre9> e 
acessivel». In QUINTINHA, Juliao - Vida Contemporanea. Didrio do Akn~jo. Engwa, M. A. (editor). Beja: 
Minerva Comercial, Ano II, n.0 611 (23 Maio 1934) p. 1. 

8 C£ REDAC<;AO- Nose a Imprensa. Vida Contemporauea. Ano I, n..0 2 Qun. 1934). 182. E tam.hem 
REDAC<;AO - Nose a Imprensa. Vida Contemporanea. Ano I, n.0 4 (Ago. 1934) p. 363. 
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Os apoios vem da imprensa republicana de oposic;ao ao Estado Novo, nacional OU 

regional, exceptuando a revista espanhola Nuestra Raza e a revista francesa Le Mois~ Sig-, 
nifi.ca isto a existencia de uma elite politica e intelectual de opositores ou pelo menos 
de hesitantes e neutrais face ao salazarismo progressivamente triunfante. Neste sentido 
as possibilidades de capta<(io politica destes diversos grupos parecia ai.nda ser realizavel 
e compreende-se o esforc;o da Vida Conternpordnea para os atrair. Nesta perspectiva, nos 
prindpios de 1935 a revista volta a referir esta questao e aproveita para salientar, nao 
so as novas ades6es dos periodicos nacionais, mas igualmente o · interesse crescente que 
se traduz na transcri<(io dos seus artigos9. A galc.lxia da imprensa da oposic;ao permite 
assim veicular ideias e mensagens que circulam, com certa liberdade, no cam.po jornalfs
tico ainda nfo hegemonizado pela imprensa do regime. A competi~o entre concepc;oes e 
idearios politicos e possivelnos periodicos nacionais, apesar do campo politico,se tornar 
impossivel, depois das eleic;oes de 16 Dezembro 193410

• 0 vazio criado nesta area, pelo 
fechamento do regime sobre si mesmo, seci amplamente compensado p . la valoriza¢o . do 
debate sobre as realidades sociais do pais, passive! de ser facilmente politizado. Alias, os 
editoriais, da responsabilidade do director, nao deixam qualquer margem para duvida . a 
este respeito u. A realiza<(io dos objectivos culturais da revista passava pela obtenc;~o de 
uma posic;ao, senfo hegemonica, pelo menos, dominante no campo intelectual. Assim 
sendo, compreende-se que seja esta a perspecriva salientada por aqueles que do. exterim:: 
saudam o seu aparecimento como «um verdadeiro acontedmento intelectual>P. 

Eterno renascer 

A inser<fio da revista no campo literario nacional implicava situar-se face a outros 
projectos alternativos e/ou rivais. Em consequencia, importa conhecer os pressupostos cul
turais que presidem a linha editorial, tal como emergem desde o inido da sua publicacrao 
em Maio de 1934. 0 director da Vida Contempordnea abordou, no seu prim iro nll.mero, 
esta quesclo, interrogando-se sobre o conceito da vida no mundo contemporaneo: 

9 C£ REDAC<;AO - Nose a Imprensa. Vida Contemporanea. Ano II, n. 0 10 (Fev. 1935) p. 155. 
10 Sohre o conceito de campo politico consultar: BOURDIEU, Pierre -A represenfa¢o politica. Elementos 

para uma teoria do campo politico. In 0 Potier Simbo!ico. Lisboa: Difel, 1989, p. 163-207. 
11 <<A.inda quando a Vida Contempon111ea nao tivesse a virtude de ser o 6rgao em que uma corrente ideol6gica 

esci tentando dar ao publico portugues um aspecto panorfunico da nos~ epoca e uma no¢o, ma.is .ou menos 
precisa do seu conteudo espiritual, a circunsclncia de se estar tornando um lugar de fratemo convivio de homens 
novos e de homens velhos bastaria para justificar, amplamente, a sua existencia.» In LEAL, Francisco Pinto da 
Cunha - Novas e Velhos. Vida Contempordnea. Ano I, n.0 3 Gul. 1934) p. 186. 

12 «Nao sao vulgares entre n6s tentativas desta especie, t1io indispensivcis a fonna~o mentaL do ,pais e 
ao esclarecimento dos mais importantes problemas contemporaneos. E das publicas:Qes, deste genera, que rem 
vindo a lume, poucas se assemelham ao cunho mental que reveste <rVida Contemporanea'~. que se apresenta com 
um grupo de colaboradores recrutados nos melhores valores do movimenro intelectual portugues, dirigida por 
Cunha Leal, espirito brilhante e culto, anrigo Presidente do Ministerio e reitor da Universidade de Coimbra, 
tribuno dos mais doquentes, engenheiro ilustre e homem de Estado e:i."Perimentado, a quern nem os mais intran
sigenres adversarios negam a inteligencia e o saber>>. In QUINTINHA, Ju1i1o - Vld.a Contempor-lnea. Didrio 

do Alentejo, p. 1. 
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Olhando em torno de si ou perscrutando a pr6pria intimidade do seu ser, o homem s6 

depara com duvidas e inquietas;6es. A interroga<;ao fundamental, aquela que se desenha 

no primeiro piano do panorama contemporaneo, aquda donde decorrem, como corolarios 

l6gicos, todas as outras interrogas;6es, e esta: - qual deve ser para as gera~oes actuais o 

conceito de vida13? 

A interrogayao de cariz filos6fico procurava ser o ponto de partida para a expli<;a~o 
da escolha do titulo da revista, mas era, igualmente, a reflexao sobre um tema caro aos 
discursos politicos da epoca. A primeira resposta autoriza o reconhecimeoto da mutayao 
civilizacional que se operou, na sensibilidade humana, do seculo XIX para o seculo XX. 
A ruptura, resulta, de facto, da mentalidade do homem actual se id ntificar, de forma 
materialista e hedonista, com a sua natureza 6sica, desprezando os aspectos espirituais 
anteriormente dominantes14• Porem, a desvalorizayao da alma, do espirito e da inteligen
cia traduz-se no presente na impossibilidade de conciliar aspectos fundamentais do ser 
humano: a conserva¢o e o progresso. A ausencia de mediac;:ao entre estes dois instintos 
opostos torna cada homem o campo de batalha de uma guerra civil interminavd 15• A 
divisao, em cada homem, alastra a todos os individuos e provoca uma cisao no tecido 
social. Os interesses particulares tornam-se dominantes e provocam uma fragmenta~o 
da sociedade, percepcionada por Cunha Leal como ausencia da visao de conjunto dos 
problemas. 0 mal estar civilizacional daqui resultante, so pode ser ultrapassado, criando 
um espa<j:o de debate onde diferentes vis6es do mundo possam encontrar um lugar_.padfico 
de discussao e esclaredmento, na base da toleranda mutua16• 0 -projecto culumu da Vida 
Contempordnea contem-se todo nesta aspirayao, formulada da seguinte maneira: 

A «VIDA CONTEMPORANEA», quereria, pois, que todos encontrassem nas suas paginas 

o complemento necessario das suas observas;6es pessoais. Na retorta do Mundo esta-:se 

elaborando um novo estilo de vida. Esta Revista convida os portugueses a debrus;arem-se; 

com avida curiosidade, sobre essa retorta, a ver se coll§~em lobrigar as incertas formas do 

futuro17
• 

13 Cf. LEAL, Francisco Pinto da Cunha - A Vida Conrempocinea. Vida Con~mpordnea. Lisboa: Renas
cem;;a. Ano I, n.0 1 (Maio 1934) p. 3. 

14 «0 homem do seculo XX ja nao consegue compreender o homem super-intelectualizado do seculo XIX, 
menosprezador do miserrimo ser flsico, que servia de portador a sua alma estilizada. As grandes preocupac;aes 
metafisicas duma epoca escitica cederam o passo, nos dias de hoje, ao culto pelo corpo humano, donde brotam 
e jorram, como efhivios, os instintos, os apetites, em suma as manifesta¢es exuberantes da vitalidade organka.» 
LEAL - A Vida Contemporanea. Vida Contemporanea, p. 3. 

15 «E, porem, necessario ter em atem;ao que o homem, e, ao mesmo tempo, produto do passado e portador 
de germenes, que tendem a projecta-lo para o futuro. Dentro dele coexistem insrintos de conserva<;ao que vem 
das profundezas da historia e instintos de progresso que o incitam ao aniquilamento das fonnas prnsentes da 
civiliza<;:lo e a conquista das suas formas fururas. A vitoria do corpo sobre o espfrito deu azo a que as almas 

humanas se transformassem em campos de batalha onde se degladiam aqueles dais instintos contraditorios, um 

dos quais acaba por triunfar do outro, mais ou menos inteiramente.» LEAL - A Vida Conccmpor:inea. Vida 
Contemporanea, p. 3-4. 

16 C£ LEAL -A Vida Contemporanea. Vida Contempordn~a. p. 4-5. 
17 C£ LEAL - A Vida Conrempocinea. Vida Contempordnea, p. 5. 
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Contudo, importa ter em considera¢o que a concepc;io da vida, em Cunha Leal tem 
um sentido espedfico que determina um dinamismo de transforma¢o social e a recusa 
da estagna¢o, ou de qualquer tipo de conservadorismo18

• Nestas conditroes, a Vida Con
tempordnea tem de ser a transposi¢o para o campo inrelectual deste «eterno renascer» que 
deve inRuenciar o mundo da politica e a sociedade, em geral. 

Resgate espiritual e renova<;ao material 

Este compromisso transparece da afuma¢o da necessidade de «resgate espiritual 
e renovac;io material» de Portugal19• A urgencia desta tarefa nao pode ser pensada sem 
nos situarmos face a uma caracteristica especial da alma porruguesa. A doentia saudade 
do passado, exaltado sempre como glorioso, alimenta o pessimismo nacional perante o 
presente e a incapacidade de pensar o futuro. 0 primeiro passo para realizar um pro
grama de recupera¢o nacional tern que por em causa a validade destes pressupostos que 
dominam a mentalidade lusa. Tal s6 e possivel se olharmos com objectividade a hist6ria 
do pais, na epoca de maior projec¢o mundial, situando a expansao portuguesa na epoca 
moderna. 0 impacto epis6dico que tivemos na «evolu¢o da civilizatrao mundial» resultou 
da disparidade entre o esforyo nacional e as capacidades de execu¢o que eram o resultado 
das limitayoes materiais do pais. A mentalidade dominante nos portugueses traduz-se 
num desequilibro entre as grandes expectativas sobre o destino nacional e as realidades do 
momento presente. Daqui nasce uma nostalgia, um desalento e um pessimismo nacional 
que parecem dominar tudo e todos2°. 0 quichotismo desta atitude tern de ser.ultrapassado, 
atraves de um «grande esforyo intelectual» que permita encarar as realidades com que se 
con&onta Portugal -no momento actual21

• Nesta perspectiva, a linha editorial evocara o 
passado nacional sem «histerismos patrioteiros», valorizando a «continuidade historica do 
pais» e olhando com lucidez para o seu presente e futuro22

• 0 combate contra um nacio
nalismo reaccion:irio, voltado para um impossivel regresso ao passado, ea desmistlfica<feo 
de um falso patriotismo serao as grandes orientac;oes da revista. 

18 <<A vida nao e a uniformidade, nem na ordem intelectual, nem na ordem material. A vida e a corrente 
nascida dos inevitaveis desnivelamentos, e a aspir~ de destrui-los, para que outros apare~ A vida e a ansia 
de ascensao - esta ansia que tern as suas vitimas, OS seus fracassados. A vida e uma renova¢o diaria e constante, 
e um eterno renascer. 

E assim a Vida Contempordnea.» LEAL, Francisco Pinto da Cunha - Novas e velhos. Vida Co11trmpordnea. 
Ano I, n.0 3 Oul. 1934) p. 188. 

19 C£ LEAL, Francisco Pinto da Cunha - No come~o da nossa jomada. Vida Contcmpor<luea. Ano I, n.O 2 
Oun. 1934) p. 106. 

20 «Ha uma explica~ao plausivel para este modo de ser espiritual. A nossa hisroria tern, coma as historias dos 
outtos povos - nem mais, nem menos do que elas - altos e baixos, ac¢es nobres e ac~oes reles, fa~has heroicas 
e manifesca¢es de poltronaria. Quiseram, porem, os fudos que a. ttajectoria ponuguesa tivesse influenc.i"'-do 
sobremaneira a evolu¢o da civiliza¢o mundial e que, em grande pane, os nossos cmpr ndim.entos colectivos 
nao estivessem em propor¢o com a nossa capacidade material, com as nossas possibilidades pratlcas de exi;:cu~ao. 
Desta maneira, a hist6ria de Portugal surge coma um fogacho, que se erguesse muito alto para logo quase se 
extinguir. lsto criou em IlOS a propensao para OS sonhos epicos e para OS contrastes bruscos da suma grandeza e 
da suma miseria.» LEAL - No com~o da nossa jomada ... , p. 105. 

21 C£ LEAL - No com~o da nossa jomada .. ., p. 106. 
22 CE LEAL - No come~o da nossa jornada .. ., p. 108. 
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Importa reflectir sobre as possibilidades de regenera¢o do pais, no plano econ6mico e 
espiritual, comeyando pelos aspectos de ordem material23• Sao numerosas as .insufi.ciencias 
a nivel da estrutura do capitalismo nacional e das capacidades tecnicas intelectuais. Consi
dera, porem, a existencia de factores positivos, nomeadamente o patrhn6nio colonial, que 
importa valorizar como elemento central de uma estrategia de desenvolvimento do pais. As 
transformay6es complexas do capitalismo internacional sao uma oportunidade linica que 
importa aproveitar pois, dado o colapso dos paradigmas dassicos, oferecem expectativas 
inesperadas para saltar o fosso que nos separa dos paises mais av~dos. A flexibilidade e a 
capacidade de adapta¢o parecem ser elementos para nos aproximarmos da maneira de ser 
do «homem contemporaneo», principal protagonista desta profunda mudam;:a. social do 
mundo. A prioridade esci no aggiornamento da «mentalidade portuguesa» que a ap.roxime 
dos «povos civiliza.dos». A realiza¢o deste ambicioso projecto de f furma das mentalidades 
exige contar com o apoio dos defensores da «educa¢o das massa.S>> que, na sua opinifo, 
significa a sua «europeiza¢o»: 

0 primeiro grande objectivo de qualquer programa de ac¢o nacional tern de ser pred

samente este de conseguir a sincroniza.¢0 da mentalidade portuguesa com a dos povos 

civilizados. Todos os outros objectivos empalidecem e se tornam secundarios em face deste. 

Educar os elementos selectos da nossa sociedade, de modo a que se possam tornar depois os 

grandes ap6stolos e propulsores da educa¢o das massas, da sua europeiza¢o - tal ea idefa 

que hoje se esci enraizando em todos os sectores da vida portuguesa24• 

A educa¢o dos portugueses est:i no centro do processo de moderniza¢o da sodedade 
portuguesa e a sua realiza¢o s6 pode ser feita se, em primeiro lugar, se educarem. as elites 
nacionais. A questfo ganha uma importancia que transcende as fronteiras lusas e abarca 
toda a Europa. 0 velho mundo atravessa uma profunda crise na qual o «europeu medio», 
herdeiro espiritual e material do liberalismo oitocentista, se encontra numa posi¢o mino
ritciria. Os exrremistas dominam as massas europeias, tornando dificil aos defensores das 
«ideologias intermedias» fazerem ouvir os seus pontos de vista em defesa da «eminente 
dignidade da natureza humana»25

• A cririca dirige-se aos extremismos de direita e de 
esquerda, ou seja, implicitamente o nazismo e o comunismo, outrora minorit:irios, mas na 
actualidade dominantes sob o impacto da crise financeira e econ6mica de 1929. Contudo, 
Cunha Leal considera tratar-se de uma situayfo tempor:iria e, uma vez ultrapassada a fase 
de desestabiliza¢o social e polirica, tudo voltara a normalidade. A «fun~;io educadora» das 

23 «Que probabilidades de sucesso teri um empreendimento desta naturez.a? Carecemos de forc;a capitalista, 
carecemos de capacidade tecnica, carecemos de prepara~o intelectual. A par deste passivo, muito para consi
derar, podemos inscrever no nosso activo alguns valores que nao sao tambem despiciendos. Temos um vasto 
dominio colonial, que nos permite esperan~ de reabilita~o econ6mica. Por outro lado, esramos assistindo 
neste momento, por esse mundo alem, ao curioso especciculo dum capitalismo ou em transes de falencia ou em 
via de mudar de pele, como os ofidios. E, sobretudo, vivemos em epoca em que a consciencia e a sensibilidade 
individuais e colectivas estao rompendo com os moldes classicos. A primeira vista dir-se-ia que nao poderia 
oferecer-se-nos melhor oportunidade do que esta para nos compenetrarmos dos interesses, das paix6es, das ideias 
e dos merodos de ac¢o do homem contemporaneo para nos aproximarmos dd e; galgando de vez a distancia que 
dele nos vem separando ha muitas decadas.» LEAL - No comec;o da nossa jornada. .. , p. 106. 

24 C£ LEAL - No comec;o da nossa jomada ... , p. 106. 
25 C£ LEAL - No com(!\:o da nossa jornada ... , p. 107. 
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elites vira a ter uma nova relevancia e efi.ciencia e, portanto, sera preparar o futuro, 
0 que e manifestamente 0 papel da Vida . Assim sendo, compreende.,..se 
o seu papel de captacfto dos intelectuais lusos, em nome do progresso, para «a obra edu-
cativa do agregado nacional»27

• 0 projecto educacional revista torna-se um elemento 
de mobiliza<;ao das elites da oposicfto, devido ao seu cultural na sociedade por-
ruguesa da epoca. Em 31 de Janeiro de 1935 realiza-se um almo~o de confraterniza<_rao, 
no Hotel Avis, corn o objecrivo explicito de organizar uma estrumra cultural destinada a 
propagandear as ideias de instru<_rao publica28

• 

A expulsao, em Maio de 1935, de Francisco Pinto da Cunha Leal para Espanha, pelo 
governo do Estado Novo, esteve ligada a sua participacfto na falhada intentona, desse 
mesmo mes, em ligacfto com republicanos e nacionais sindicalistas. Todavia, Vasco da 
Gama Fernandes nao deixa de ter razao ao chamar a aten<_rao para o aparente exito da tarefa 
de captacfto da intelectualidade porruguesa para o da oposicfto. 0 regime nfo podia 
deixar de considerar esta actividade extremamente perigosa, levando a transposicfto da 
heterodoxia para o interior do pr6prio Estado. Ou seja, arriscava-se a encontrar uma dis
sidencia refor<_rada, nas fi.leiras do regime, condutora de urna desagrega<;ao progressiva do 
bloco do poder. 0 salazarismo veria nao s6 as suas bases de apoio minadas mas confrontar
-se-ia com uma alternativa e um rival de peso no interior do Estado Novo29

• 

Novos e Velhos 

As diferern;:a.s geracionais foram essenciais nas anilises de Cunha Leal sobre o universo 
da culrura nacional. Com efeito, referindo-se a boa recepcfto da Vida entre 
0 publico pormgu~s, nao desdenha criricar OS «herdeiros espirituais do do Restelo» 
que se op6em ao projecto da sua revista30

• No entanto, o essencial joga-se na unidade entre 
os portugueses cultos de todas as idades em prol de um rnesmo objectivo31• Neste sentldo, 

26 C£ LEAL- No comei;o da nossa jornada ... , p. 107-108. 
27 C£ LEAL- No comec;:o da nossa jomada ... , p. 108. 
28 «No dia 31. de Janeiro num dos restaurants da capital reuniram-se num almoc;:o de confi:aterniz<!.wo cerc;i 

de duzentos jornalistas, escritores e artistas, para trocar impress6es sabre alguns insrantes prob)eiftas mentais. 
Resolveu-se criar um organismo de caracter cultural que propagandeasse no meio portugues as ideias da 

instruc;:io publica, num trabalho serio e honesto pela reforma inadiavel da mentalidade n~ional. 
Vida Contempordnea associa-se esse empreendimento louvivel.» In REDAC<;AO -Almoc;:o de confraterni

zac;:ao intelectual. Vida Contempordnea. Ano II, n.0 11 (Mar. 1935) p. 227. 
29 «Simultaneamente, aproximava-se do fim do meu curso, num esforc;:o sem duvidacom algum merito, dada 

a dispersao das minhas actividades. Cerca de um ano depois da publicac;ao da revista, dava-se o acontecimento do 
almoc;o de confraternizac;iio, no Hotel Avis, trazendo coma consequenda o de Cunha Leal para 
Espanha, e com ele o Dr. Domingos Pereira e o comandante Prestes Salgueiro. E, para coroamento detest:avel 
da repressao inesperada, o Conselho de Ministros demitia ou reformava trinta e tres fundonarios publicos, 
muitos deles sem quaisquer afinidades com a revista e que nao haviam comparticipado sequer no almoc;:o que 
desesperava Salazan>. In FERNANDES, Vasco da Gama - p. 53. 

3° C£ LEAL- Novas e velhos. Vida Contempordnea. Ano I, n.0 3 ijul. 1934) p. 185. 
31 «Fizemos um apelo a colaborac;fu> dos portugueses cultos e com poder sem distinguirmos entre 

velhos e novas porque, para nos, a certidao de idade nem constitui garantia sufidente de capacidade, nem prova 
automatica de impotencia. 0 valor dos homens, a falta de um registador mecanico de merecimentos potenciais, 
tern de aquilatar-se pelas suas obras. Ora, nem, aqueles que ja as produziram devem ser perseguidos pela ciumeira 
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a oposi¢o entre velhos e IlOVOS e um absurdo pois todos Sao necessarios para a resolU\aO 
dos problemas nacionais e os seus contributos sao igualmente e vilidos: 

Perante a imensidade dos problemas que temos a resolver, somos poucos demais para que 

no nosso escol de homens selectos as divisorias de idades se venham juntar as. barreiras 

ideolOgicas, de modo a enfranquecerem o esfon;o colectivo. Queremos cali;ar as «botas 

de sete leguas» para podermos transpor a distancia que nos separa dos povos civilizados, 

elevando-nos para isso sob o ponto de vista intelectual e economico? Queremos ser um 

povo colonizador, isto e um povo capaz de fazer brotar na selva, pouco menos do que 

virgem, novas nacionalidades e qui~a novas civiliza(_toes? Queremos, em suma, deixar de 

ser quantidade desprezivel no concerto da vida internadonal, de modo que no futuro nao 

sejamos motivo para as can¢es bottlevardieres em que !es gais altemam 

com os ret6ricos e espampanantes portugµeses de toma-viagem? Se tudo isso queremos com 

vontade fume, como e possivel esta guerra do esta justa incruenta 

entre o reumatismo senil e a borbulha adolescente32? 

Trata-se da tentativa de ultrapassar o hiato geracional, simbolizado pelas figuras opostas 
de Apolo e Dionisos, numa vaga referenda nietszchiana, estabilidade da ordem 
e o dinamismo criador da mudan<ra33• Apelo unicirio que transcender barreiras 
ideol6gicas, mas, principalmente, proteger os jovens com quern se identifi.ca no corpo 
do artigo e que deseja captar para a colabora\ao na revista, face as velhas notabilidades 
republicanas34

• A preocupa\ao era legitima, num tempo marcado pela emergencia, nos 
campos literario e ardstico, da «Politica do Espirito» da S.P.N. e, simultaneamente do 
aparecimento de «Os Engenheiros de Almas» estalinistas. Na verdade, os intelectuais por
tugueses eram facilmente captados para a estrategia de poder salazarista, corporizada por 
Antonio Ferro com o apoio do presidente do conselho, desde o inicio do Estado Novo em 
193335• Um dos casos mais conhecidos foi o de Almeida Negreiros que, nesse mesmo ano, 
produziu um cartaz para a Uniao Nacional a apelar ao voto na Constitui\fo de 1933. Ora, 
e exactamente este artista que, em Maio de 1934, colabora pela primeira e ultima vez com 
um artigo na Vida Contemporanea. As dificuldades de afirma¢o dos jovens pertencentes as 
vanguardas artisticas da epoca, face aos consagrados que, na Republica, domina-
vam as institui¢es culturais, explica esta imediata adesao as culturais do regime. 
Alias, Almeida Negreiros refere-o expressamente nas da revista: 

mesquinha dos aspirantes a celebridade, nem tao pouco os que ainda se encontrem no estado de promessas 
devem ser impedidos de se revelarem pela emb6fia dos consagrados.» In LEAL - Novas e velhos, p. 185. 

32 C£ LEAL- Novos e velhos, p. 187-188. 
33 C£ LEAL- Novos e velhos, p. 187-188. 
34 C£ LEAL- Novas e velhos, p. 186-187. 
35 C£ 6, Jose Ramos do - Os Anos de Ferro. 0 dispositivo a «Polfrica do Espirito», 1933-

1949. Ideolugia, instituifoes, agentes e prdticas. Lisboa: Editorial Estampa, 1999, p. 113-122. Consultar tambem 
6, Jorge Ramos do - Salazarismo e Cultura. In ROSAS, Fernando (coord.) - Novo (1930-
1960). SERRAO, Joel; MARQUES, A.H. de Oliveira (dir.) - Nova HistOria Editorial 
Presern;:a, 1992, Vol. XII, p. 401-412. 
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Oficialmente a arte em Portugal esta em . tres s{tios: nos Museus, na Escola de Belas Artes 

e nas exposic;oes da Sociedade Nacional das Belas Artes. Aqui, nesta Ultima, sobretudo- no 

cerclmen anual chamado Exposic;io Nacional de Belas Artes se exibe o que produzem os 

artistas portugueses e onde se retinem, para vergonha nossa, pintwras de varios senhores, 

unidos pela mesma desgrac;a que a nos, como portugueses., tambtm nos ati:nge. Se nao fosse 

«Nacional», nada tinhamos que ver com essa miseravel misb-ia. Miscria, digo-o com todas as 

letras aos pr6prios expositores e para que o publico me oic;a. Essa dilzias de pintores jovens 

e velhos ai reunidos, e os quais serao sem duvida pessoas individualmence mc.rccedoras do 

nosso melhor respeito, nao tern o direito de se apresentarem na nossa epoca daquela maneira 

tao inconsciente do momento actual do mundo, a nao ser que sejam, o que nao cremos, 

conscientemente charlataes. Interrompo-me para perguntar ao povo ponugues: Ha por ven

tura algum sentimentalismo que permita, a ritulo de humanidade, termos contemplac;oes 

para com uns pintores e escultores que nao estiio de maneira nenhuma a altwra da dignidade 

estetica portuguesa e que ainda por cima seja o proprio Estado quern oonceda o privativo da 

palavra «Nacionaln para os seus certamens36? 

0 apoio de Antonio Ferro era fundamental para conseguir derrubar os elementos con
servadores da Sociedade de Belas Artes que monopolizavam o sector das exposic;oes publi
cas, constituindo uma oligarquia anti-modemista. Alias> o Estado, sendo o representante 
do interesse colectivo, pode legitimamente operar uma mutac;ao radical no fundonamento 
das instituic;oes culturais. Compreende-se, assim, o apelo a uma inrerven~o- <wiolenta>~ 

do Estado na luta entre sectores no campo artistico, a favor da vanguarda modernist~!. 
A aparente satisfac;ao destas reivindicac;oes por Antonio Ferro e o S.P.N .. explicam pro
vavelmente o seu afastamento da revista e as suas ligac;oes posteriores ao Estado No"V'o38 ~ 

No campo oposto podemos colocar a personagem de Abel Salazar, rambem ele cola"" 
borador da Vida Contemporanea embora de forma mais permanente desde Dezembro ,de 
1934 a Marc;o de 1936. Pertencendo a mesma gera<;ao de Cunha Leal pautou, parte da 
sua vida pela colabora¢o com os estudantes universitarios, sendo assim . um efomento de 
liga¢o entre «velhos» e «novos». A colabora~o nas paginas da revista foi regulada par uma 
actividade constante de divulga~o sistemanca de formas de pensar e senti:r, hem p~esentes 
nas suas cr6nicas culturais sobre Paris, a par de reftexoes mais complexas sabre a rela~o 
entre a ciencia e o direito. Contudo, o maior impacto filos6fico do seu contributo resulta 
sem duvida dos artigos de apresenta¢o do positivismo l6gico da escola de Vlena, que nao 
pOde prosseguir pelo facto da revista ter deixado de se publicar. A participa<;ao na Vida 

36 C£ NEGREIROS, Jose de Almada - S.O.S. BELAS ARTES. Vida Co11t~mpard11m. Ano I, n.0 1 (Maio 
1934) p. 88. 

37 <<A soluc;:ao nao pode deixar de ser de ordem violenta, violenta contra os acomodados a situa~oes que nao 
interessam senao aos pr6prios, violenca a favor dos que mal conseguem produzir, asfixiados pela hostil atmosfera 
da burocracia oficial artistica. 

Nos acreditamos no Estado e acreditamos que Ele nao pode de maneira nenhuma deixar de ser competence 
em todos os seus assuntos um dos quais se chama Arte. 

E que nao duvide nem um segundo o Estado que a situac;:2.o da Arte em Porrugal e neste momenta exacta
mente esta: S.O.S. 

Lisboa, 21 de Abril 1934». NEGREIROS, Jose de Almada- S.O.S. BELAS ARI'ES. Vida Omtnnporanea. 
Ano I, n.0 1 {Maio 1934) p. 90. 

38 C£ 6, Jose Ramos do - Os Anos de Fen-a, p. 152-212. 
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Contempordnea nao foi um acto isolado, pois Abel Salazar conduziu, entre 1935 e 1940, 
uma activa acvao de propaganda nas paginas dos mais divcrsos peri6dicos da oposi~o, em 
prol do apostolado da vulgarizac;ao cultural. 0 esfor~ tinha uma componenre poHrk a, 
marcada pela . contestas;ao das principais concepc.;oes doutrinais do Estado Novo, mas sem 
opc.;ao ideologica definida. Na verdade, o seccarismo era-lhe estranho preferindo acentuar 
uma colaboracrao com todos os grupos oposicionistas em prol da difusao de «um para
digma de conhecimento positivo e cientffico»39

• Assim sendo, compreende-se a relevancia 
do seu Ultimo artigo na revista na qual reflecte sobre a «degenerescencia intelectual» da 
Europa e se faz a apologia do positivismo l6gico da escola de Viena: 

Faz isto parte do grande sfndroma europeistico, como dernonstrarei noutro lugar; e a Europa, 

em inicio de degenerescencia intelectual,. tende, como a Grecia outro.ra em perfodo analogo, 

a sepultar-se nas brumas do irracionalismo rnistico. 

Esta filosofia anti-racional, fascista, imperialista e aristocratica, que utiliza um idioma de 
combate e tenta violenta.r o nao convencido, e que alimenta e da subsclncia a uma mistica 

politica e social correspondence, condilz-nos na sequencia desta corrente, ao momento 

actual. Enquadra coda uma vasta prodrn;:ao polimorfa, mas que obedece a este tipo geral; e 

faz assim contraste, como vemos com a corrente empiro-logica de que um dos expoentes e 
precisamente a Escola de Viena40

• 

0 antidoto contra o veneno ideof6gico do fascismo, do romantismo mistico, do irra
cional encontrava-se nao no marxismo mas, no positivismo logico do Cfrculo de Viena. 
Abel Salazar nunca se transformou num «engenheiro da alma» estalinista, apesar dos 
esforc;os de seduc;ao de Alvaro Cunha! com o qual manteve um activo di.a.logo inteleccual41 • 

Erudic_;:ao e cultura 

A desmistificacrao das conceps:oes orgaruc1scas da culcura esta estreitamente ligada, 
em Cunha Leal, a reflexao sobre o' papel dos intelectuais na sociedade. Compreende--se 
a sua contestas;ao das afirmas:6es de Goering sobre a cultura e a ciencia feitas na base da 
ideologia do sangue e da terra42

• Ridiculariza «o prodigio mitol6gico» do culto nazi do 
«Chefe» e regressa ao conceito de vida para exprimir de forma clara os seus pontos de vista 

39 Cf. CUNHA, Norbeno Ferreira da - Genesee Evolufllo .. . , p. 359-360. 
4° Cf. SALAZAR, Abel - A Nova Escola Filos6fica de Viena. Vida Contempor4ntci. Ano II, n. 0 23 {Mar, 

1936) p. 1036-1037. 
41 Cf. PEREIRA, Jose Pacheco - Alvaro Ctmbal ttma biografta polltka. «Dttarte» o Dirigente Clandatino 

(1941-1949). Lisboa; Temas & Debates, 2001, Vol. 2. p. 2-19. Ver camb~m MADEIRA, Joao - Os Engmheiros 
de Almas. 0 Partido Comimista e os lntelectuais (dos anos t1inta a inicios de sessenta). Lisboa:. Editorial Estampa, 
1996, p. 75-140. 

42 «Os verdadeiros chefes nasceram do sangue e da cerra e nao t~m nenhuma ntCCSSldade de cukura e de 
ciencia» e ai.nda «0 verdadeiro cliefe e portador duma maior dencia: sao as capacidadcs dad.as por Deus afim de 

. que o chefe goveme os seus irmaos de ~» LEAL, Francisc.o Pinto da Cunha - Compreensivos e cristaliza.dos. 
Vida Contempon!/,nea. Ano I, n.0 1 (Ag-0. 1934) p. 269. Sohre o cema da responsabilidade dos intelectuais na 
Europa dos anos 30 consultar: WINOCK, Michel - Le siecle des intelkct11els. Paris; Editions du Seuil, 1999, 
p. 238-311. 
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nestas materias43• Assim sendo, a ciencia ea cultura sao formas diferentes, mas interliga
das, de obter um conhecimento provis6rio do mundo pelo homem, com urilidade pratica 
imediata para a vida de cada individuo. A cultura define-se por um esfor<;o de apropria9ao 
dos conhecimentos, adquiridos pela ciencia, num pmccsso con.tinuo que rejeitaa sua facil 
obtem;ao por uma casta de predestinados: 

A caracteristica da aquisic;ao da cultura e o esfor~. 0 povo tern para significar isto uma frase: 

o saber nao cai do ceu aos trambolhoes. E contra a ordem estabelecida por qualquer religiao 

a revelac;ao divina em materia cultural. E o que e que dev remos entender por capacidade? 

E a possibilidade de mais ou menos rapida absor¢o de conhecimemos e a maior ou menor 

facilidade de, concatenando-os, extrair deles novas concepc;oes. Deus pode dar e di, com 

efeito, aos virios seres humanos capacidades desiguais. 0 que seria abominavel e revoltante 

e que, ao mesmo tempo, poupasse inteiramente ·a uma reduzida casta de privilegiados o 

trabalho de armazenar no cerebro certa dose dos factos e das leis .. que coustitu~ a tjencia44
• 

Estas concep96es da ciencia e da cultura permitem-lhe seguidamente operar a, distinc;io 
entre erudi<;ao e cultura a partir de uma conferencia de Eduardo Coelho sqbre «a crise do 
pensamenro contemporaneo»45

• Com efeito, a ideia de_erudi<?o rrad":z. agora um conhe
cimento cientifico e filos6fico da vida, sendo a cultura a integra<;ao dos factos do tempo 
hist6rico nas teorizac;<)es elaboradas pela primeira46

• 0 homem cult:o ea figura central do 
universo civilizacional. pela sua capacidade criadora e assume um papel ~de p,i;Jme,h;o .velevo 
nas crises que abalam as sociedades modernas. Na verdad~, s6 ele e "apai de lf:va,r .~ cab() a 
«idealiza<;ao dum mundo novo» totalmente impossivel para o homem erudiw j,mqkiliz~do 
nas concep96es estiticas de um saber puramente for.qial47

• A oposi~Q: er.i;tre ep~.di~.ao e 

43 «Somos dos que nao defendem a cristalizac;io dos conceitos sobre a vida. 0 homei:µ ~ µma inqS~it<!. que 
vive no meio de misterios, tentando penetci-los com todas as veras do seu instinto e da sua ·intellgci~cia'. b qu~ 
o~ distingue dos outros animais e precisamente a :lnsia de saber, a capacidade de ir construindo representas;oes do 
mundo exterior condenadas ao desaparecimento no fun de algum tempo, a possibilidade de arquitectar hipoteses 
sobre o seu mundo interior. 0 conjunto de todas as no9oes formuladas em cada epoca a tal respeito pela espede 
humana constitui a ciencia, e a parcela destes conhecimentos absorvida por cada um forma .a sua cultura1>. lo. 
LEAL - Compreensivos e cristalizados, p. 270. 

44 C£ LEAL - Compreensivos e cristalizados, p. 270-271. 
45 «Na sua interessante conferencia sobre a «Crise do pensamento contemporaneo", o Dr. Eduardo· Coelho 

afirmou que, «para nos conduzirmos e oriencarmos no tablado revolto da vida, temos necessidade de possuir 
roteiros seguros: ideias fumes sobre o mundo, convic¢es fortes sobre a vida, concep9oes reais sobre o nosso 
destino e o nosso tempo". E acrescentou que (<o conj unto dessas ideias e que oonstitui a cultura, ritmo individual, 
particular, de cada homem e de cada epoca''». In LEAL- Emdic;io e cultura. Vida Contempari111ea. Ano I, n.0 5 
(Set. 1934) p. 367. 

46 «Quern atentar hem nas palavras que vimos de transcrever, oonsidcr.mdo-as no seu significado intimo e 
profimdo, ha de oompreender, sem grande esfors;o, a distinc;io existente entre erudi'rao e cultura. A primeira, de 
sentido mais restrito, consiste no conhecimento das teorias cientificas fundameotais e dos conceitos sobre a vida, 
que vigoram em cad.a epoca, ao passo que a segunda, de sentido mais lato, consiste na capacidade de integrar os 
fu.ctOS que se desenroJaram em nos OU em tOfllO de nos dentro desses sistemas de ideias basilares.Assim; pois, se 
o homem erudito pode nao ser culto, o homem culto e necessariamente erudito.» LEAL - Erud.1¢0 e cultura, 
p. 367. 

47 ((:E que - repetimos - cultura nao e saber escitico: e saber diniimico, isto e animado de vida; ea capacidade 
de complecar, a custa de observas;oes pessoais aquelas ideias dominantes sabre o mundo, aqueb. convk:s:oes 
contemporaneas sobre a vida, aquelas concep¢es vigentes sobre o nosso destino e o nosso tempo, de que nos 
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cultura fornece a chave para definir o intelectual e a fun¢o que deve desempenhar num 
momento de crise civilizacional: 

Observe-se, por Ultimo, que a simples erud.i<;:io torna o homem propenso a optimismos 

ingenuos e a contentamentos enfatuados, ao passo que a verdadeira cultura comunica as 
almas uma curiosidade insaciavel, eivada de inquietas;6es e de duvidas sistematicas sobre 

o valor das ideias que definem o fades espiritual de cada geras;ao. E, deste modo, se a 

primeira conduz a cristaliza<;:io do saber, a segunda e eminentemente progressiva, por isso 

que a insatisfas;ao intelectual, que a caracteriza, fors;a os espiritos a torcerem-se sobre si 

pr6prios, na ansia baldada de a transformarem em pleno contentamento, e, a o mesmo 

tempo, atentos aos seus menores movimentos para os cotejarem com os prindpios que lhes 

parecem regula-los48
• 

Ou seja, sendo a actividade cultural eminentemente criadora, o papel do intelectual 
deve definir-se pela acc;ao dinamizadora que incute na pr6pria sociedade. Assim sendo, o 
intelectual nao pode ser uma personagem acomodada e, logicamente, a Vida Contempo

rdnea apela a uma reforma das mentalidades, ao chamar os intelectuais a participarem no 
processo de transforma<fe.o cultural de Portugal. Nesta perspectiva, o fim precoce da revista 
nao e considerado um insucesso, pois 0 germen da heterodoxia, da insaciavel curiosidade 
intelectual, persistira como um heranc;a que transcendera os tempos, justificando plena
mente, a legenda por debaixo do retrato de Cunha Leal no seu Ultimo nilmero: 

Vida Contemporanea completa hoje dois anos da sua existencia. 

Dois anos de luta, de sacriftcios bmz compensados com a cemza de que alguma coisa de util 

resultou para a Patria e para a Republica, da publicafqo desta revista49• 

falou o Dr. Eduardo Coelho, quando umas e outras se nos afiguram insuficientes e imprecisas; e e, acima de tudo, 
a constante integra<;:ao dos factos que se produzem dentro dos sistemas que se idealizam». In LEAL-Erudi<;:io 
e cultura, p. 369. 

48 C£ LEAL - Erudii;:W e culrura, p. 370. 
49 C£ REDAC<;AO - Francisco Pinto Cunha LeaL Vida Contempordnea. Ano II, n.0 24 (Ahr. 1936) p. 370. 
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