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A actividade do mensario f ornal da Europa, como a de tantos outros peri6dicos 
aparecidos nos primeiros decenios do seculo XX, deve ser compreendida a partir dos 
ideais de redenyfo que vinham a marcar a intelectualidade e o discurso politico desde 
meados de Oitocentos. Com efeito, de uma forma ou de outra - ou nao figurasse a 
crenya sehastianista entre as mais arreigadas no imaginario idiossincratico portugues 
-, quase todos os movimentos artisticos, culturais e ideol6gicos, foram norteados por 
um certo messianismo redentor1. Tal aspirayao regeneradora conheceria um novo 
folego em torno dos territ6rios coloniais, com o Estado Novo e a sua maquina de 
propaganda a personificarem 0 paroxismo da atitude messianica ate a derrocada final 
de 1974. 

Sendo verdade, no que as col6nias concerne, que a utilizayfo de vocabulario 
oriundo do espectro religioso ja se vinha insinuando desde os finais da Monarquia 
Constitucional, coube ao regime estadonovista vulgarizar ainda mais tal pratica. A 
mitificayfo do imperio e a inviolabilidade do seu espac;o, perante a ameaya de outras 
potencias coloniais, caso da Alemanha, necessitava de um fundamento vestido nos 
termos mais "elevados". Relembre-se que a pr6pria linguagem dos nacionalismos 
emprega vocabulos de evidente raiz sacra2 e que, a luz do entendimento das nossas 
elites coloniais, as parcelas ultramarinas mais nao eram do que prolongamentos e, 
portanto, partes integrantes da nac;ao. Como se dizia: ''Angola e Portugal". 

Dentre todas essas palavras e express6es de cunho religioso, a que mais sucesso 
obteve foi a de "mistica imperial". Embora se encontre relacionada com a figura de 
Armindo Monteiro, Ministro das Col6nias entre 1931 e 1935, ela designa e define, 
por extensao, a politica ultramarina do regime de Salazar ate ao final da Segunda 
Guerra Mundial. Nas palavras de Fernando Azevedo, autor deste perfodo, seria "um 
apetite her6ico de acyfo [ ... ] que acima de tudo exige a manutenc;ao integral de tudo 
quanto se fez ou se conseguiu" 3, pois, devido ao "zelo civilizacional"4 para com o 
indigena, 0 "imperialismo portugues e muito diferente dos outros imperialismos 
europeus"5. 

No entanto, tal expressao (ou similar) ja circulava nos meios coloniais. 0 Jornal 
da Europa, que, em Dezembro de 1927, iniciava uma nova fase (2.a serie) com uma 
direcyfo e orientayfo igualmente renovadas, indicou a "mistica colonial' como 
caminho a seguir6. "Sob a egide de Vasco da Gama", este peri6dico "de gente nova" 
punha-se "ao serviyo da causa ultramarina portuguesa'', a fim de "igualar o que de 

1 Ver CATROGA, Fernando - "Hist6ria e Ciencias Sociais em Oliveira Martins". In: CATROGA, 
Fernando; TORGAL, Luis; e MENDES, Jose Amado - Hist6fia da Historia em Portugal. Lisboa: Temas e 
Debates, 1998, vol. l, p. 165-173. 

2 Cf. SMITH, Anthony - Nacionalismo. Lisboa: Teorema, 2006, p. 11. 
3 AZEVEDO, Fernando Alves - Mistica Imperial. Lisboa: Editorial Cosmos, s. d., p. 4. 
4 CORTESAO, Armando Zuzarte - "O Boletim da Agencia-Geral das Col6nias". In: Boletim da Agin

cia-Geral das Col6nias. Lisboa: Agencia-Geral das Col6nias, 1925, n. 0 1, p. 3-9. 
5 AZEVEDO, Fernando Alves - ob. cit., p. 5. 
6 MONTEIRO, Guilherme de Ayala - "Ressurgimento Colonial". In: Jorna! da Europa. Lisboa: Edito

ra Portugal Ultramar, 31 de Dezembro de 1927, 2.a serie, 1.0 numero especial, p. 1. Apesar da mudanc;:a de 
direcc;:ao, o jornal manteve o name original, uma vez que, para todos os efeitos, era a Europa quern dirigia 
os destinos das regi6es colonizadis. 0 seu titulo completo denunciava, de resto, uma tentativa de abrangencia: 
Jornal da Europa. Informapio colonial e maritima para Portugal, col6nias, ilhas, Brasil e America do Norte. 
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melhor se faz la fora"7 em materia de propaganda. Ou seja, ao mesmo tempo que se 
evocava o passado expansionista, apontava-se um futuro ·de ressurgimento. 

Numa epoca de transi<;ao, pautada pela inc6gnita do destine da ditadura inau
gurada em 1926, o ultramar era encruzilhada de opinioes. Factores como o impacto 
financeiro das reformas tentadas por Norton de Matos na Angola dos anos 20 e a 
incapacidade de encaminhar os fluxes migrat6rios metropolitanos para as col6nias 
em lugar do Brasil, assim como o implacivel saneamento da despesa publica empre-
endido pelo entao Ministro das Oliveira Salazar ou o desconhecimento quase 
geral da populac;:ao das coisas de ombreiam entre os que mais convidavam 
a uma tomada de consciencia, como ao tempo se dizia. 

Alias, ja em 1925, ultimo ano de vigencia da Primeira Republica, dois impor
tantes eventos ilustravam o estado do problema: por um lado, com o intuito de 
publicitar e valorizar os territ6rios ultramarines, era criada a Agencia-Geral das 
Col6nias; por outro, vinha a lume um relat6rio apresentado pelo norte-americano 
Eduardo Alsworth Ross a Sociedade das Nac;:oes, denunciando a desumanidade dos 
colonos portugueses para com os seus trabalhadores de origem africana8. Em ambos 
os casos, era o designio da aq:ao que se impunha. 

Neste sentido, uma serie de peri6dicos de tematica ultramarina viu a luz do dia9• 

Informativos e/ ou combativos, esses jornais e revistas esforc;:aram-se por alargar o 
reduzido espac;:o que, por vezes, as noticias coleniais ocupavam na imprensa. Como 
quer que seja, quase todos eles inevaram peuco no modo de transmitir os seus 
objectives. Continuavam, de um modo geral, a dirigir-se a um publico muito espe
dfico, que o mesmo e dizer tao-so aos drculos ultramarines. Tentavam, tambem, 
recorrendo a publica<;ao de tabelas e dados sebre a riqueza ecen6mica das parcelas 
ultramarinas, atrair o potencial colono, mas negligenciavam a eventual seduc;:ao sus
cit;ada atraves das vertentes cultural e literaria. 

Nao foi essa a linha editorial seguida pelo peri6dico aqui analisade. Apesar de os 
artigos versando a economia ocuparem um maior volume de paginas, temas como a 
cultura dos "indigenas", a beleza das paisagens, as impress6es de viagem e as privac;:oes 
romanceadas do quotidiano dos colonos, tenderam a ocupar uma significativa fatia. 
Antecipando o que o Estado Novo iria promever nas suas publicac;:oes, o ]ornal da 
Europa combineu literatura e propaganda, numa tentativa de cativar os leitores. Com 
e recurse a belas fotografias e a nfo menes sugestivas ilustrac;:oes, foi not6rio o seu 
esforc;:o em apelar a uma dimensfo visual pr6xima daquela encetada pelas exposi<;6es 
comemoracionistas e pelas mostras culturais10. 

Tendo isto presente, e trabalho que se segue buscari tra<;ar a traject6ria e des
crever o papel do ]ornal da Europa no espa<;o jornalistico e propagandfstico pertugues, 

7 Idem, Ibidem, p. 1. 
8 Ver ROSS, Eduardo Alsworth - Relat6rio sobre o trabalho indigena Portttguesa. Luanda: Im-

prensa Nacional, 1925. 
9 Sao os casos de: 0 Colonial (1927);Jornal das Co!Onias (1927); Liuocolonial (1927); Expansao Naci

onal (1928}; Imphio Portugues (1929); I11formapfo Colonial (1929}; Acfdo Colonial (1930); Portugal Colo
nial (1931); e Boleti.,,;. da Sociedade Luso-Afi·icana do Rio de ]anefro (1932). 

10 Ver SIMAO, Maria Isabel - Memoria e lmperio. Comemoraroes em (1880-1960). Lisboa: 
Fundai;:ao Calouste Gulbenkian .e Fundai;:ao para a Cienda e a 2002. 
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em breve ocupado pelo Estado Novo e pelos seus mecanismos ligados a Agencia-Geral 
das Col6nias (AGC) e ao Secretariado da Propaganda Nacional (SPN). Simultanea
mente, ensaiara descortinar algumas nuances ideol6gicas no seio dos colaboradores 
e captar os elementos que definiram a sua originalidade. 

1. Entre a renova<rfo e a reden<rao 

1.1. "Ao servic_;:o da causa ultramarina portuguesa" 

E um facto incontestavel que OS ultimas anos da Primeira Republica e 0 perfodo 
da Ditadura Militar se revelaram assaz proliferos em publica<_;:6es peri6dicas votadas 
a tematica ultramarina. Mas, tirando o Boletim da {Agencia) Geral das Colonias/Ul
tramar, que prqsperou ate ao inicio dos anos 70, debaixo do agasalho oficial, a 
efemeridade foi a palavra de ordem. E francamente provavel que o caricter espedfico 
da linha editorial destes jornais e revistas tenha condicionado a sua sobrevivencia. 
Num pais marcado pelo analfabetismo e pela disrancia fisica e "psicol6gica" das 
col6nias, percebe-se que a falta de leitores entraria no lore das dificuldades principais. 
Assim, ou opt~vam por se dirigir a um publico ligado a uma parcela ultramarina 
concreta - normalmente Angola e Mo<_;:ambique -, e publicavam artigos nesta veia, 
ou a solu<_;:ao passava por dar enfase a comemora<_;:6es, mostras e feiras coloniais, ao 
mesmo tempo que incluiam fotografias, imagens e desenhos apelativos. Uma terceira 
hip6tese consistiu em aliar estas duas linhas editoriais ou inserir artigos subordinados · 
a outros temas. 

De facto, ja nos finais da Monarquia Constitucional e nos primeiros anos da 
Republica, o Boletim do Centro Colonial de Lisboa personificara a p.rimeira op<_;:ao, 
ou seja, defender os "interesses ligados a explora<_;:ao agricola, commercial e industrial 
das colonias portuguezas" 11 , sobretudo de 5. Tome e Principe e de Angola. 0 que 
se compreendia, uma vez que as principais disputas esgrimidas pelo centro giraram 
em torno das acusac;6es inglesas ao trabalho quase escravo promovido nas ro<_;:as de 
cacau de S. Tome12. E o que explica, tambem, a relativa longevidade do boletim13 . 

Outros peri6dicos, caso do Lusocolonial (1927), apostaram em combinar noticias 
do quotidiano das col6nias, alguns artigos apologericos e, mais esporadicamente, 
rubricas culturais, como as viagens de Cam6es ou o Padroado do Oriente. 0 seu 
editorial de abertura, ap6s enaltecer o supostamente peculiar trato dos portugueses 
com os "indigenas", lanc;ava o alerta contra "as formidaveis cobic;as" e "as ambic;6es 
desmedidas" das potencias estrangeiras, "sobre o patrim6nio que, integro, temos 
obrigac;ao de transmitir aos nossos filhos" 14. 

11 AFRICA, Joao de - "O Boletim do Centro Colonial". In: Boletim do Centro Colonial de Lisboa. Lis
boa: Centro Colonial de Lisboa, 15 de Abril de 1909, n. 0 1, p. 3. 

12 Penenceram ao roceiro Francisco Mantero os anigos mais fundamenrados, depois reunidos em livro: 
A mdo d'obra em S. Tome e Principe. Lisboa: Edi<;:fo do Auror, 1910. 

13 Muito embora o Centro Colonial de Lisboa ja exisrisse desde 1899, o Boletim do Centro Colonial de 
Lisboa foi publicado entre 1909 e 1919. · 

14 "Duas palavras". In: Lusocolonial. Revista de Defeza e Propaganda. Lisboa: 15 de Dezembro de 1927, 
n.o 1, P· 1. 
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Expansiio Nacional, "revista mensal de intercambio econ6mico, scientiflco e litera
rio entre Portugal, col6nias portuguesas e Brasil", nasceu no ano seguinte, tendo 
privilegiado temas tao diversos quanta o ensino da Historia, o teatro ou os tribunais 
de infancia. No seu primeiro editorial, intitulado "A expansiio da ra<;a portuguesa 
pelo mundo", niio obstante se poder ler que os objectivos passavam por "dar a 
conhecer melhor, por em liga<;iio mais intima todos aqueles que nasceram sob a nossa 
bandeira e que andam espalhados por todos os continentes" 15, a verdade e que a sua 
mensagem se esgotou rapidamente. 

Em 1929, apareceram lnfarmafdo Colonial e lmperio Portugues. Enquanto o pri
meiro, muito irregular, despareceu em 1931, tendo consagrado parte das suas 
paginas a Angola, ja o segundo manteve-se activo ate 1940, apesar de as suas noti
cias versarem mais a metropole do que propriamente o ultramar. 

Sob a direc<_;;ao de Henrique Galviio surgiu, em 1931, Portugal Colonial. 
Comprometendo-se a tratar "assuntos econ6micos, comerciais, agricolas, industriais 
e financeiros [ ... ] de todo 0 mundo colonial" 16, 0 peri6dico, fiel as inclina<_roes do 
seu director, deu primazia aos problemas econ6mico-sociais do territ6rio ango
lano17. 

Mais regulares, ]ornal das Co!Onias (1927-1931) e AcfdO Colonial (1930-1934) 
empenharam-se em diversificar OS seus artigos. Este ultimo procurou publicitar a 
totalidade das parcelas ultramarinas e incluir tematicas afins a cultura, como a 
imprensa, os navegadores de Quatrocentos e de Quinhentos ou a dissemina<_rao da 
Lingua Portuguesa no mundo. Atento a Exposis;iio Colonial do Porto de 1934, fez 
publicar reportagens do evento, enunciou os antecedentes e esclareceu os leitores do 
significado "patri6tico" da iniciativa. 

Posto isto, importa, pois, questionar: tendo, tambem, visto a luz do dia no periodo 
da Ditadura Militar e ostentando um programa quase identico, em que diferiu o 
]ornal da Europa dos seus congeneres? Por outro lado, sendo certo que, como eles, 
nao primou pela longevidade, como conceber que a sua influencia ultrapassasse em 
muito as sementes deixadas pelos demais? 

1.2. Para uma perspectiva globalizante 

0 ]ornal da Europa dinamizou as suas paginas no sentido de obter uma pers
pectiva Iara das problematicas. Importava atrair um alargado leque de leitores, tanto 
mais que a pr6pria redacs;ao o reputava de "jornal caro". Decerto, a qualidade do 
papel, a profusiio de imagens e a quantidade/qualidade dos colaboradores explicam 
o encarecimento do custo. Mas, em ultima analise, ajudam a esclarecer o arrojo 
das iniciativas levadas a cabo. 

I5 TRANCOSO, Peres - "A expansao da ra~a portuguesa no mundo". In: Expansiio Nacional. Revista 
mensal de intercambio economico, scientifico e litertirio entre Portugal, co!Onias portuguesas e Brasil. Lisboa: Maio 
de 1928, n. 0 1, p. 1. 

l6 Inscris;ao na contracapa de Portugal Colonial 
l7 Acrescente-se que Galvao, em 1934, seria director da revista Ultramar. Orgao oficial da Exposi~o 

Colonial do Porto. 
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Por exemplo, um.a sene de n6.meros especiais pretendeu divulgar cada um.a das 
col6nias africanas em todas as suas facetas. Mos;ambique foi o primeiro territ6rio passado 
em revista. As rubricas visaram, essencialmente, tras:ar o perfil das grandes companhias 
industriais e dos servii;os de Loureni;o Marques. Todavia, o artigo mais interessante perten
cia a Juliao Quintinha, redactor do peri6dico, que empreendeu uma viagem de dais anos 
ao continente africano. A sua cr6nica paisagistica e humana conferia ao mimero de 
Moyambique um.a dimensao literaria que foi muito apreciada 13• Mas, cum.pre, de igual 
modo, assinalar o texto "Tres chefes", cujo sabor "fascista" do dtulo se aliava ao revivalismo 
das figuras de Antonio Enes ("visao"), Mouzinho de Albuquerque ("chefe realizador") e 
Freire de Andrade ("o elaborador paciente; o montador da maquina"), para erialtecer a 
coloniza\io de Moi;ambique19. 

Por seu lado, o numero sabre Angola incluiu mais rubricas. Sem falar na sempre 
habitual cr6nica de Juliao Quintinha, o fasdculo angolano, para alem ·de destacar as 
companhias agricolas (Cazengo e Amboim) e dos diamantes (Diamang), tratava um 
conjunto mais diversificado de problemas. Era assim que "a assistencia ao indigena" 
e a necessidade de melhorar os servic;:os de saude para os colonos, em Luanda, se 
perfilavam como requisitos basicos para "honra[r] a colonizac;:ao portuguesa''20• 

Em todo o caso, sob o ponto de vista cultural, o retrato de Angola revelava-se mais 
rico do que aquele trai;ado a prop6sito de Moi;ambique. Tal depreende-se a partir das 
alusoes a influencia da "arte gentilica'' na congenere europeia e nos dois contos de "lite
ratura colonial", um dos quais da lavra de Ferreira de Castro21 . 0 mesmo se percebe 
atraves da elaborada pagina desportiva e da interessante descri<;ao da cidade de Luanda. 

Uma analise aos colaboradores deste numero permite, por outro lado, extrair uma 
conclusao passive! de ser extrapolada com a linha editorial do mensario. Diz respeito 
ao facto de o peri6dico ter integrado nas suas fileiras genre oriunda dos mais diversos 
quadrantes politico-ideol6gicos, apesar de unidas na certeza do sucesso do sistema 
colonialista. Nao deve, pois, estranhar que o integralista Hipolito Raposo e o repu
blicano e seareiro Augusto Casimiro, no que respeita ao "factor africano"22, afinas
sem pelo mesmo diapasao. E que, s6 muito tardiamente, a oposii;ao ao em 

breve liderado por Salazar enveredaria pelo anticolonialismo. Alias, mesmo o Partido 
Comunista Portugues (PCP), apesar das recomendai-;6es de Marx e da politica do 
Kremlin, inspirada no opusculo leninista As questoes nacional e colonia/2.3, tfo-somente 
em 1957, quando do V Congresso, tomaria uma posic;:iio inequivoca de repudio do 
colonialismo enquanto sistema de "explorai;ao do homem pelo homem"24• 

18 Cf QUINTINHA, Juliao - "Do Atlantico ao fndico. Na Africa Oriental". In: ]ornal da Europa. Lis
boa: Editora Portugal Ultramar, 31 de Dezerobro de 1927, 2.a serie, 1.0 mimero especial, p. 15-17. 

l9 VELOSO, Francisco "Tres chefes". In: ]ornal da Europa. Lisboa: Editora Portugal Ultramar, 31 de 
Dezerobro de 1928, 2.a serie, 1.0 numero especial, p. 12-14. 

20 "A assistencia ao ind1gena''. ln:]omal da Lisboa: 8 de Mar~o de 1928, 2.a serie, 2.0 numero 
especial, p. 34. 

21 Ver CASTRO, Ferreira de - "O navio que de Africa''. In:]omal da Europa. Lisboa: 8 de Mars:o 
de 1928, 2.a serie, 2.0 numero especial, p. 23. 

22 Cf. ANTUNES, Jose Freire - 0 factor a.fricano 1890-1990. Venda Nova: Bertrand, 1990. 
23 Ver LENINE (Vladimir Ilich Ulianov) -As nacional e colonial. Lisboa: Latitude, 1973-4. 
24 Cf. MADEIRA, Joao - "O PCP e a Questao dos fins da guerra ao V Congresso (1943-

-1957)". In: Estudos do Sernlo XX Coirobra: Minerva, 2003, n.0 3, p. 209-243. 
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Veja-se como, em Jeito de contra-prova, o mensano aqui analisado, quando da 
promulgas;ao, em 1930, do Aero Colonial25, o publicou e o saudou nos termos de 
"diploma basilar [da] missao de Portugal no mundo"26 • De resto, o editorial do pri
meiro numero, ja em 1927, parecia prever o seu aparecimento: 

[E preciso] que um estado de espfrito nacional, de entusiasmo e de fe, consiga reunir 
todos os portugueses de boa-vontade, em redor das col6nias, para que seja possi
vel, num futuro pr6ximo, apresentar perante o mundo, na sua verdadeira grandeza, 
o Imperio Colonial Portugues, dotado de um estatuto, de uma organizas;ao poli'.tica, 
que garantam a eficiencia da sua acs;ao na politica colonial27. 

Coube, porem, ao numero especial seguinte, dedicado ao arquipelago de Caho 
Verde, ser ainda mais profetico, na medida em que anunciava o que se viria a tornar 
um verdadeiro cavalo-de-batalha da propaganda ultramarina de Salazar. Na verdade, 
"se Mos;ambique e a primeira col6nia portuguesa pelo avans;o incontestivel de todos 
os ramos da sua actividade" e Angola, devido aos "tesouros inextinguiveis do seu solo 
e do seu sub solo"28, a "j6ia da coroa'', ja Caho Verde e, "em Africa, a sentinela do 
portuguesismo"29. 

Se hem que nao escondesse o facto de o territ6rio ser "geralmente considerado 
como pertencendo ao grupo das nossas col6nias pobres" ou que "e possivel que haja 
portugueses que nao saibam d~ todo onde 0 arquipelago fica situado [ ... ] mas nao 
havera um s6 que nao tenha conhecimento dos farnintos de Caho Verde", o editorial 
vaticinava, ainda assim, o "grande futuro de Caho Verde"30. Na realidade, para alem 
"[d]a sua posis;ao estrategica" de chave do "Atlantico sul"31 , o arquipelago possufa 
uma populas;ao "rica de recursos de inteligencia''32, propensa a manifestas;6es culturais 
tidas por civilizadas e pr6ximas daquelas existentes na metr6pole. 

Cidadaos de pleno direito e nao "indfgenas", os cabo-verdianos ocupavam um lu
gar a parte na Africa portuguesa. Em breve, um melhor conhecimento das suas elites 
letradas, assim como das suas produs;6es literarias, revelariam um espas;o nos quais 
muitos descobriram um pequeno Brasil ou mesmo uma versao ligeiramente africanizada 
dos elementos culturais lusos, que ai vinham sendo depositados desde 0 seculo xv. 

25 Saliente-se que, ate ao aparecimento do Acto Colonial - consagrando que "os dominios ultramarinos 
de Portugal denominam-se col6nias e constituem o lmperio Colonial Portugues" -, vinha perdurando a 
convivencia entre a tradicional expressao de "provincias ultramarinas" e a mais recente de "col6nias". 

26 "O Acto Colonial". In: ]ornal da Europa. Lisboa: 30 de Abril de 1930, 2.a serie, n.0 24, p. 10. 
27 MONTEIRO, Guilherme de Ayala - "Ressurgimento Colonial". In]ornal da Europa. Lisboa: 31 de 

Dezembro de 1927, 2.a serie, l.0 numero especial, p. 1. 
28 Idem - "O grande problema de Angola". In: Joma! da Europa. Lisboa: 8 de Marc;:o de 1928, 2. a se

rie, 2. 0 numero especial, p. 7. 
29 OLIVEIRA, Jose Osorio de - "A alma caboverdiana. Impress6es do escriptor Jose Osorio de Olivei

ra''. In: ]ornal da Europa. Lisboa: 22 de Abril de 1928, 2. a sfrie, 3. 0 numero especial, p. 18. 
30 MONTEIRO, Guilherme de Ayala - "O grande futuro de Caho Verde". In:Jornal da Europa. Lis

boa: 22 de Abril de 1928, 2.a Serie, 3. 0 numero especial, p. 7. 
3! Idem, Ibidem. 
32 "A notavel ac\:ao do Governador Guedes Vaz". In: Joma! da Eumpa. Lisboa: 22 de Abril de 1928, 

2.a serie, 3. 0 numero especial, p. 37. 
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No intuito de travar as criticas anticoloniais da comunidade internacional surgidas 
no rescaldo do conflito de 1939-1945, o Estado Novo iria servir-se da irnagem 

multicultural e rnultirracial do arquipelago. E nao foi despiciendo o papel do Jornal 
da Europa na construc;:ao desta ideia. De urn conjunto de 28 rubricas publicadas no 
mencionado nurnero especial, 50% desenvolviarn problernaticas econ6rnico-sociais. 
Desse parcial, 21 % referiarn-se ao Porto Grande de S. Vicente, enquanto as restantes 
cornpreendiarn analises gerais (21 %) e a cada urna das ilhas (44%), assirn corno 
entrevistas e evocac;:6es de governantes (14%). Por sua vez, as quest6es culturais, que 
abarcavarn a outra rnetade do total de artigos, repartiarn-se entre as impress6es de 
viagern (37%), o desporto ea instruc;:ao (14%), as produc;:6es literirias de autores cabo
-verdianos em prosa e poesia (14%), a rnorna (7%) e outros (14%) 33. 

Corn rnetade dos artigos a versarern a cultura, o peri6dico dava o mote para rnuitas 
das posteriores leituras de Cabo Verde: urn territ6rio assolado pelas secas e pelas fornes, 
mas abenc;:oado pela pujanc;:a cultural das elites e do povo. Jose Osorio de Oliveira e Juli:io 
Quintinha, que ai se fizerarn representar, forarn, alias, dois dos mais irnportantes escri
tores sobre o arquipelago nos anos subsequentes. E firrnavarn o padrao de, doravante, 
rnedir Cabo Verde pela "alma de um povo'', e rnenos pelo "capitulo de econornia''34. 

Finalrnente, o nurnero dedicado a Guine e a S. Tome e Principe dava prioridade 
a situac;:ao econ6rnico-financeira, corn esboc;:os hist6ricos e enurnerac;:6es dos 
governantes35. Referencias a fortaleza de S. Joao Baptista de Ajuda, alguns desrnen
tjdos sobre a existencia de trabalho escravo nas roc;:as de S. Tome, urn estudo sobre 
as "rac;:as" da Guine e urn conto rnandinga, confirrnavarn o pendor globalizante do 
jornal. Toada essa que seria prosseguida nos nurneros seguintes. 

2. Entre a propaganda e literatura 

Curiosarriente, a Agencia-Geral das Col6nias foi urn dos rnaiores responsaveis pela 
revivescencia de urna especie de literatura de viagens. Trata-se de urn facto urn pouco 
paradoxal, tanto rnais se nos lernbrarrnos o quanto a maior parte das paginas do seu 
boletirn desenvolviarn ternaticas de teor econ6rnico-social, exibiarn tabelas estatisticas, 
difundiarn discursos oficiais e davarn indicac;:6es liteis dirigidas aos colonos, caso das 
datas dos ernbarques e dos desernbarques rurno ao ultrarnar. 

Seja corno for, a Agencia-Geral das Col6nias organizou, a partir de 192636, urn 
concurso anual de literatura colonial37. A inspirac;:ao deveria ser a literatura de viagens 

33 Cf. ]ornal da Europa. Lisboa: 22 de Abril de 1928, 2.a serie, 3. 0 numero especial. 
34 OLIVEIRA, Jose Osorio de - "As ilhas adjacentes de Caba Verde I". In: Seara Nova. Lisboa: 28 de 

Junho de 1928, n. 0 123, p. 53. 
35 Cf. ]ornal da Europa. Lisboa: 1 de Julho de 1928, 2.a serie, 4.0 numero especial. 
36 Recorde-se que, no ano anterior, a Sociedade de Geografia de Lisboa lanc;:ara a "Semana das Col6nias", 

iniciativa que ia ao encontro dos "novas de Portugal", para que "se habituem a considerar os nossos domi
nios ultramarinos coma um prolongamento da Patria". As actividades incluiam ciclos de conferencias na sede 
e em liceus e escolas de rodo o pais, sess6es de poesia e musicas oriundas das col6nias e inaugurac;:6es de est:i
tuas de figuras ligadas a expansao. C£ GARCIA, Conde de Penha - "Semana das Col6nias de 1934". In: Boletim 
da Sociedade de Geografia de Lisboa. Lisboa: Maio e Junho de 1934, Serie 52.a, n. 0 s 5 e 6, p. 216. 
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do tempo dos exploradores portugueses quatrocentistas, quinhentistas e seiscentistas. 
Vale a pena transcrever uma longa passagem, na qual o militar e dramaturgo Carlos 
Selvagem (pseud6nimo do major Carlos Tavares Afonso dos Santos) parecia dar o tom 
de tudo quanta se haveria de seguir nesta materia: 

Alem da paisagem, quanta outras fontes mais de sugestao e de inspirac;:ao, quantos 
outros campos mais de observac;ao por toda a pane. Os habitos, a moral, as estra
nhas e picarescas tradic;:6es, as antiquissimas e ingenuas legendas dos indigenas, a sua 
mentalidade primitiva, o seu foldore, a sua hist6ria oral, os seus misterios religiosos, 
a sua candidez nativa de rac;as escravas, todo esse mundo de sombras tao inexplorado! 
Que riquissima mina para a curiosidade sagaz e para a imaginac;ao criadora dum 
romancista! No campo da observac;ao psicol6gica! Que admiravel galeria de tipos 
morais, de tao rico garbo, nos passam constantemente diante dos olhos! Mesmo em 
tempo de paz, a vida do colono europeu, em Africa, mormente no int_erior, e uma 
obscura e interminavel epopeia! Poema admirivel de energias empreendedoras e 
activas, de astucias felinas, de intrigas burlescas ou tragicas, de situac;6es imprevistas, 
de humor, de simplicidade, de sucessivas e alternadas derrotas e triunfos! Admirivel 
panorama da hist6ria da civilizac;ao humana, em todos os seus estadios, a vida em 
Africa e o mais imprevisto caleidosc6pio ou cosmorama que possa imaginar-se38. 

A abertura do concurso estimulou muitos autores. Alguns, coma Henrique Galvao 

e Julia.a Quintinha, ganharam-no mesmo por mais de uma ocasifo. Este ultimo, de 
resto, pas o seu talento ao servic;:o da causa ultramarina, canalizando a experiencia e 
os conhecimentos adquiridos numa longa viagem empreendida ao continente africa
no, na qualidade de reporter do Jornal da Europa. As suas cr6nicas foram publicadas 
em tres volumes39• Ainda nesta veia, assinou, com a colaborac;:ao de Francisco 
Toscano, A Derrocada do Imphio Vdtua e Mouzinho de Albuquerque40 . 

Contudo, foi o seu primeiro volume de cr6nicas, Africa Miste1·iosa, verdadeiro best
seller e obra incontornavel da literatura ultramarina portuguesa do seculo XX, que 
maior sucesso granjeou. Ai, Quintinha reunia alguns dos textos ja publicados no 
]ornal da Europa. A introduc;:ao, sugestivamente intitulada ''A Esfinge Negra'', nar
rando a partida do Tejo do autor, nfo s6 evocava as viagens dos tempos da expansfo 
marfrima, como estabelecia o padrfo do vocabulario: rebuscado, luxuriante, apto a 

37 Ver PINTO, Alberro Oliveira - "O Concurso de Lirerarura Colonial da Agencia Geral das Col6nias 
(1926-19 51). Colonialismo e Propaganda". In: Clio. Lisboa: Centro de Hist6ria da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, Nova Serie, vol. 7, 2002, p. 191-256. 

38 SELVAGEM, Carlos - "Literatura porruguesa de ambiente ex6tico. Conferencia realizada no Salao de 
Conferencias da Uniao lntelectual Portuguesa, em 18 de Junho de 1926". In: Boletim da Agencia-Geml das 
Co!Onias. Lisboa: Agencia-Geral das Col6nias, Fevereiro de 1926, n. 0 8, p. 8-9. 

39 QUINTINHA, J ulli.o -Afi'ica Misteriosa. Cronicas e impressoes duma uiagem jomalistica 1ws Cownias da Afiica 
Pormguesa. Lisboa: Nunes de Carvalho, 1931 (2.0 lugar do Premio de Literarurn Colonial). Idem - Giro afi'icano. 
Cnfnicas e impressoes duma viagem jomalistica na Africa 01iental portuguesa. Lisboa: Editora Porlliooal Ultramar, 1929 
(2.0 lugar do Premio de Literarura Colonial). Idem - Terrn.s dn sole da fibre. lmprosoes do Congo Belga, Afiica Equa
torial Francesa, Thznsvaal Nyasaland, Taganyka, ilznzibar, Mombttta, Ade1n e Egipto. Lisboa: Nunes de Carvalho, 1932. 

40 QUINTINHA, Juliao; TOSCANO, Francisco - A Derrocada do Impirio Vtitua e Mouzinho de 
Albuquerque. Lisboa: Nunes de Carvalho, 1930, 2 vols (1. 0 lugar do Premio de Literatura Colonial). 
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descrever o exotismo "rubro-negro" e a "beleza barbara" da "Africa lendaria''41• Na 
segunda edic;ao, Quintinha explicaria que, apesar de se tratar "de um simples livro 
de impress6es", tambem havia pretendido chamar a para o "sistema de tra-
balho" (indigenato), que reputava de "incompativel com as e humanitarias 
aspirac;6es sociais"42 defendidas pelos europeus: 

Se este livro conseguisse, ao menos, chamar a atern;ao de alguns europeus para os 
lugares onde essa por~ao de homens negros arrastam o seu obscuro drama social, 
ate eu poderia ser perdoado por o ter envolvido num colorido cartaz de misterio e 
fantasia 43 . 

De qualquer modo, "misterio" e "fantasia" eram mesmo as palavras de ordem. E 
foi, nos capitulos dedicados a Caho Verde e a S. Tome e Principe, que 
Quintinha explorou ao maximo essas dimens6es, ainda que sempre por 
um sentido crfrico das realidades locais. A respeito de Caho Verde, que apelidou de 
"arquipelago da melancolia'', o jornalista anotava que, muito embora os "mais altos 

do arquipelago tenham perfeita consciencia das medidas econ6mico
-sociais a implantar, "o que nao COmpreendo [ ... J e 0 motivo por que OS poderes 
competentes nao atendem tao lucidas palavras e claras sugest6es"44• 

Tem-se debatido a possivel influencia do texto de Juliao Quintinha - e, sobrerudo, 
a sua vivida descric;ao do Porto Grande de S. Vicente -, nos jovens cabo-verdianos 
que fundaram a revista Claridade45. Indiscutivel, porem, foi a ascendencia do 
lista sobre muitos dos vindouros que escolheram Africa como objecto das suas 
efabulac;6es. A comec;ar por Guilherme de Ayala Monteiro, director do fornal da 
Europa, que publicava, em 1930, o "romance colonial" Conquista do Sertiio. De 
"profundo sentido nacionalista", a obra captaria a "fascinac;ao dessa Africa enorme 
eternamente misteriosa''46. 

No entanto, mais do que um florescimento deste sucedaneo da literatura de via
gens, tratou-se de uma explosao de curtos artigos com o (sub )titulo de "impress6es". 
Se e certo que ha muito que proliferavam ensaios e are albuns sabre q.s "campanhas 
de pacificac;ao47" e a dos povos colonizados, coube ao f ornal da Europa 
vincar a importancia da vertente cultural. Assim, todos os usuais estere6tipos e gene
ralizac;6es sabre e os africanos deslocaram-se dos ensaios sociol6gicos e dos 
ensaios etnograficos para pequenos cantos ou novelas, textos descritivos e poemas: 

41 QUINTINHA, Juliao Misteriosa. Cr6nicas e impressiies duma viagem jornalistica nas Col6nias 
da Africa Portuguesa. Lisboa: Nunes de Carvalho, 1931, p. 23. 

42 Idem, Ibidem, p. 21. 
43 Idem, Ibidem, p. 22. 
44 Idem, Ibidem, p. 57. 
45 SILVEIRA, Pedro "Urn escritor que continua vivo [Juliao Quiminha]". In: Seara Nova. Lisboa: 

Outubro de 1968, n. 0 1476. 
46 "Conquista do sert:io. Urn ernocionante romance colonial por Guilherrne de Ayala Monteiro". In: 

]ornal da Europa. Lisboa: 28 de Fevereiro de 1931, 2.a serie, n.0 34, p. 14. 
47 Ver Album das Colonias Portuguesas. Lisboa: Edic;:6es Cosmos, 1933. Norton de Matos assinou oar

tigo de abertura. 
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Porque te pintas, minha doida pequena? 
Decerto nao sabes que para mim 
Vales mais com essa cor morena 

Do que pintada de branco e carmim!48 

Por outro lado, prodw;:6es literarias de aut6ctones das provincias ultramarinas 

frequentemente figuravam nas paginas do jornal. Retenha-se o caso dos cabo

verdianos, alguns dos quais futuros escritores da revista Claridade. Pretendia-se, com 

tal inclusao, atraves de uma atitude que muito devia ao paternalismo colonial, 

publicitar o que vinham fazendo os esctitores/poetas de alem-mar. 

Mais importante ainda: se hem que toda esta actividade proviesse de um jornal 
de orienta<_;:fo republicana, haveria de influenciar um importante peri6dico do Estado 
Novo. De facto, come<_;:ada a publicar em 1934, pela Agencia-Geral das Col6nias e 
pelo Secretariado da Propaganda Nacional, 0 Mundo Portugues, com o subtitulo de 
"revista de cultura e propaganda, arte e literatura coloniais", tornar-se-ia uma refe

renda e um inestimavel veiculo propagandistico da mistica imperial do regime de 

Salazar. 

48 RIBAS, Rafael - "Morena". In: jornal da Europa. Lisboa: 1 de Julho de 1928, 2. a serie, 4. 0 numero 
especial, p. 13. 
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