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0 diario 0 Seculo, fundado par um punhado de republicanos em 1881, iria publi
car-se ate 1978 coma um dos principais jomais porcugueses. Ele atingiu na fase final da 
monarquia e nos tempos conturbados da Primeira Republica uma importante difusao 
entre as elites urbanas alfabetizadas e tornou-se por isso presa disputada por diversos 
lobbies econ6micos e por diversas correntes politicas. As vesperas do golpe militar de 28 
de Maio de 1926, ele chega como orgao oficioso da Associac;ao Comercial de Lisboa e 
como poderosa tribuna de agitac;ao anti-republicana, coma ja tern sido evidenciado em 
estudos diversos sabre esse periodo hist6rico 1• Para alern da vocac;ao putschista do jomal, 
existe contudo um aspecto que ate aqui nao foi suficientemente analisado: a simpatia 
que ele desde cedo manifesta pelos 'm.ovirnentos da extrema-direita europeia e dita
duras nacionalistas ou fascistas. Esta sirnpatia anda nos anos 1932-1934 de maos dadas 
com uma not6ria desconfianc;a face ao nazisrno, mas regista a partir do infcio de 1935 
uma inflexao a todos os tftulos impressionante, que ate ao inicio de 1939. 

E sobre estes anos de simpatia de 0 Secttlo pela Alernanha nazi que o presente 
vai Concentrar-nos-emos aqui nos editoriais e, acessoriamente, em algumas 
rnanchetes de 0 Seculo a partir de Fevereiro de 1935, data em que a viragem pode ser 
situada corn razoavel precisao. Deixaremos propositadamente de lado urn numero espe
cial de propaganda nazi que 0 Seculo publicou em 18 de Fevereiro de 1935, que ja nou
rro lugar se analisou2 e que, por constituir possivelmente um caso de publicidade 
nao devera ser amalgamado com a orienta¢o editorial do periodico. 

1. 0 Secttlo propagandeia as doutrinas fascistas 

1.1. A "lepra comunista" 

Em todo o perfodo referido, a ameac;a revolucionaria e descrita corn as cores rnais 
carregadas: ora se refere a "lepra comunista", ora a "barbarie asiatica"4

, ora a "onda de 
selvajaria" que, "vinda dos confins do Oriente asiarico", ameai;a subverter a civilizac;ao;. 
A Terceira Internacional e uma "sinistra organiza¢o, cujos tentaculos se cravam em 
todos OS civilizados, nfo para no seu avanc;o, nao se detem na ansia de obter pela 
forc;a e pelo crime os seus objectivos hediondos. Arrebanha energlimenos e desesperados 
por toda a parte. Recruta criminosos de todas as estirpes e forma hastes aguerridas a 
quern incita constantemente para a selvajaria e para os mais audazes cometimentos san
guinarios"6. Os inimigos dos govemos da ordem, afirma-se noutro momento, sao "todos 

' Cf. TELO, Antonio "As associac;oes parronais e o fun da . In: 0 Fascismo em Portugal Actas 
do Co!Oquio da Faculdade de Letras {Mar~. 1980). Lisboa, Regra do Jogo, 1982. C£ rambem RODRIGUES, 
Ana Maria - "Deambulando hist6ria d'O Seculn". In: SERRAO, Jose Vicente {Coord.) - Pelos seculos d'O 
Sernln. Lisboa, IANfIT, 2002. 

2 C£ Lorn:;A Antonio Conspiradores e traficantes. Portugal no de nos anos do 
nazismo (1933-1945). Lisboa, Oficina do Livro, 2005. 

3 1. Weissman a N. Goldmann e A. Tarrakower, do Congresso Mundial Judaico, 28.6.43. Arquivo de Yad 
Vashem, Jerusalem, M20/29 I. 

• "Palavras . In: 0 Slculo. 21.9.1936. 
~ "Raizes do nacionalismo". In: 0 Seculn. 1.12.1936. 
6 "A freme {mica da ordem". In: 0 Seculo. 3.8.1936. 
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os discolos, todos os vadios revolucionarios, todos os ladr6es e todos os assassinos, apos

tados em se apoderarem da direcc;:ao suprema dos povos a forcra de abominacr6es e de 
. "7 cnmes 

Na Espanha republicana pretende-se reconhecer o exemplo acabado da obra destru
tiva do bolchevismo: ai se concentraram "todas as forcras do mal, toda a crapula que cor
r6i a humanidade, todas as hastes internacionais do crime e da destruic;:ao, todos os 
sedentos de vinganc;:a"

8
• Essa legiao de servidores e constituida pela "escumalha comu

nista, essa fina-flor da cobardia e da poltronaria", por "hordas dementadas pela sede de 
sangue e enfurecidas pela insia de desnuir, de arrasar, de roubar"9

, por "massas ululan
tes, a pedir incessantemente a cabec;:a dos burgueses"

10
, por "ladr6es e assassinos 

contumazes e incorrigiveis"
11

• Ate aos ultimas dias da guerra civil, 0 Seculo continuara a 
falar dos combatentes da Republica como "essa tropa mesclada de todos os sangues e 
eivada de todos os vicios"

12
• Tambem a "Franc;:a comunista", que deu o triunfo eleitoral 

as listas da Frente Popular, ocupa um lugar destacado entre OS inimigos de estimac;:ao de 
0 Secu/0 13

• 

Definitivamente, quern sabe lidar com o "virus bolchevista" e o nazismo. Em 14 de 
Setembro de 1937, publiqm-se longos extractos do discurso pronunciado na vespera 
pelo Fiihrer, por ocasiao do encerramento de mais um Congresso de Nuremberga. Este 
enaltece o merito dos regimes que se "esforc;:aram por extirpar do organismo nacional os 
elementos predispostos a favorecer a invasao e as consequencias do virus bolchevista". 
0 risco que se corria era o de uma revoluc;:ao segundo o modelo russo, conduzindo a 
"ditadura ultra-brutal duma rac;:a estrangeira que tomou, absolutamente, exercendo-a 
duma forma ditatorial, o dominio dos elementos russos" 14

• 

1.2. 0 anti-semitismo nazi 

Raramente surge em 0 Seculo algum artigo convictamente anti-semita. 0 tom 
habitual do peri6dico e reservado: em 17 de J unho de 19 3 5, noticia desacatos das SA 
ocorridos no centro de Bedim, dando sempre uma no cravo e outra na ferradura, e 
geralmente citando convicc;:6es de outrem. Por um lado, admite-se que as desordens 
tenham sido "organizadas com antecedencia" e que tenham sido, "de comec;:o, dirigidas 
por membros do partido nazi, vestidos a paisana". Por outro lado, ecoa-se sem critica o 
comunicado da policia, desculpabilizando os pogroms, "bem naturais, dada a conduta 
arrogante dos judeus" e a versao da mesma poHcia segundo a qual "muitos judeus sao 
transferidos para campos de concentrac;:ao a fim de se lhes garantir a seguranc;:a". Tam-

7 "Governos que governam e governos que sao governados". In: 0 Stculo. 5.11.1936. 
""O fim duma especula~o". In: 0 Seculo. 21.10.1936. 
9 "A queda de Badajoz". In: 0 Secu!o. 17.8.1936. 
"'"Um Pacco". In: 0 Stculo. 28.11.1936. 
II "Um valhacouco da crapula incernacional". In: 0 Seculo. 27.11.1936. 
12 "Consequencia duma invasao". In: 0 Sectdo. 2.3.1939, p. 2. 
13 "O isolamenco da Fran~". In: 0 Seculo. 23.10.1936. 
14 "Que o criminoso soviecismo moscovica cesse de estender a sua barb:irie. Os tempos em que ele poderia 

enconcrar-se na presem;a de um povo desarmado ja acabaram!" - declarou Hitler ao findar o Congresso dos 
Nazis". In: 0 Seculo. 14.9.1937. 
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bem OS atentados "contra OS bons .costumes" Sao descritos na linguagem tipica dos nazis: 
"Em Breslau (Silesia) a policia prendeu seis judeus e seis arianas acusados de manterem 
relac;:oes. Vao ser internados em campos de 'por terem manchado a rac;:a"'15

• 

Um pouco mais tarde, noticia-se sem comentario a proibic;:ao de os judeus entrarem nos 
balnearios publicos de Augsburg. T ambem sem comentarios, cita-se o general Kurt 
Daluege, acusando os judeus de estarem "envolvidos no trafico de estupefacientes, em 
burlas, na falsifica¢o de aparelhos de jogos de azar, etc .. " e de serem frequentemente 
"carteiristas" [sic!f6

• Noutras ocasi6es citam-se sem comentario declarac;:oes de responsa
veis nazis tendentes a amalgamar judeus e comunistas17

, ou outras atribuindo as violen
cias a provocac;:iio dos judeus18

• Por ocasiao da da Austria e do ulterior plebis
cito, o periodico observa laconicamente que "os judeus ou pessoas que tenham pelo 
menos tres avos de r~c;:a judaica nao puderam participar no plebiscito. Aplicaram-se ao 
acto de hoje as chamadas leis de Nuremberga" 19

• 56 em raras excepc;:oes 0 Seculo foge a 
esta regrade constru~o do discurso20

• 

Um episodio que em tres dias sucessivos merece a atern;ao de 0 Seculo e o atentado 
cometido na Suic;:a pelo jovem judeu David Frankfu.rter contra o dirigente nazi local 
Wilhelm Gustloff, abatido a tiro nessa ocasiao. Frankfurter, a quern nao se conhece 
qualquer filiac;:ao polftica, decidira levar a cabo o atentado em protesto contra as violen
cias anti-semitas que os nazis vao multiplicando. 0 atentado dividiu as comunidades 
judaicas de toda a Europa, havendo dirigentes que o condenaram como acto de um 
"assassino"21

• 0 Stculo faz-se eco das reacc;:oes de judeus contra Frankfu.rter e, sem qual
quer critica, tambem das lamentac;:oes nazis por nao existir pena de morte na Suic;:a, nern 
censura que impec;:a a imprensa de os espiritos contra a Alemanhazz. 

1.3. 0 "cancro democratico" 

Os regimes parlamentares sao um alvo constante dos sarcasmos do periodico. 
Perante o crescendo da ameac;:a bolchevista, 0 Stculo acusa-os de inac¢o e atentisrno. 
E pergunta: "O que fazem as classes burguesas, o que fazern os conservadores, que 
medidas tornarn os governos das grandes nac;:6es conservadoras para esrnagar a rninoria 
que se encarnic;:a em prornover a rniseria dos povos [ ... ]?". Para esta pergunta ret6rica, 

15 
"AI; manifestm;oes ami-semitas de Bedim". In: 0 Seculo. 17.7.1935. 

16 "O Nuncio Apost6lico em Bedim entregou na Wilhelmsrrasse uma nota de protesto contra a polftica 
religiosaseguida pelo governo alemao". In: OSecu!o. 21.7.1935. 

17 "O novo ministro alemao dos culcos cemar:i par cermo as divergencias de car:icter religioso". 
In: 0 Secu!o. 20.7.1935. 

1
" "O novo prefeito da Policia de Berlim declara que vai agir energicarneme contra os manejos de car:icter 

politico". In: 0 Secuio. 22.7.1935. 
1 ~ "O plebiscito alemao". In: 0 Secu!o. 11.4.1938, p. 2. 
w "Um senador uorre-americano vai propor um inquerito para se averiguar se as carnpanhas nazis ami

israelicas e anti-cat6licas a rotura de rela¢es emre os Escados Unidos ea Alemanha'', In: 0 Secu!o, 
26.7.1935. "O Ultimo discurso do minisrro da Economia daAlemanha, dr. Schacht, desagradou nas esferas do 
nazismo porque condenava os excessos ami-semitas". In: 0 St!mlo. 20.8.1935. 

21 C£ RAJFUS, Maurice Sois juif et tais-toi! 1930-1940. Les franrais "israelites" face au nazisme. Paris, 
Editions de l'atelier, 1990, p. 135. 

u Cf. O Secu!o. 6.2.1936, p. 2; 7.2.1936, p. 2; 8.2.1936, p. 1. 
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tern o editorialista uma resposta ja engatilhada: "Assistem num comodismo que e 
cobardfssima abdicac_;:ao ao espectaculo espantoso que a sua roda se desenvolve"

23
• Noutra 

ocasiao, afirma-se: "A democracia, submetida a varias decantac_;:6es e sob a acc_;:ao de 
apetites de toda a ordem, conduziu ao comunismo, inimigo da civilizac_;:ao e fomentador 
delirante da guerra"24

• Por isso nao surpreende a conclusao de que a democracia "se 
transformou no maior cancro dos povos"25

• 

A democracia condena-se a si propria e mostra-se "por toda a parte em evidente 
decadencia". Na propria Inglaterra, berc_;:o do moderno parlamentarismo, as necessidades 
prementes da preparac_;:ao para a guerra vao impondo as classes dirigentes, passo a passo, a 
evidencia de que tudo tern de decidir-se a margem das instituic_;:6es democraticas. 
Quando o primeiro-ministro Baldwin cria uma comissao com representantes de varios 
partidos para tomar decis6es sobre a estrategia do rearmamento, o editorialista de 
0 Seculo exulta: "Esse pequeno parlamento substituira o outro, por esse outro, devastado 
pela politica partidaria, se ter mostrado incapaz de cumprir rapidamente o seu dever"26

• 

Mais adiante, quando Chamberlain e Daladier dao em Munique o seu aval ao retalha
mento da Checoslovaquia, tambem essa e uma prova da necessidade de curto-circuitar 
opini6es publicas e parlamentos: "Foi por terem as suas Camaras fechadas que os chefes 
dos governos britanico e frances puderam iniciar e levar a born termo as negociac_;:6es que 
precederam a Conferencia dos Quatro e os acordos firmados em Munique"27

• 

1.4. 0 culto do "chefe" 

A verdadeira alternativa a decadente democracia nao resultara, para 0 Seculo, de uma 
sua metamorfose gradual e cada vez mais autoritaria. Essa alternativa so pode esperar-se 
de chefes incontestados e de ferreas ditaduras: mesmo a Gra-Bretanha tern faltado "um 
chefe de genio e de presdgio e ninguem pode afirmar que venha a descobri-lo, quanto 
mais nao seja por os genios serem raros". E, num transporte de messianismo fascista, 
conclui o mesmo editorial que [o nervosismo da opiniao publica inglesa] "so passara 
quando do lado de la da Mancha aparecer o homem excepcional que traga dentro de si a 
coragem ea forc_;:a necessarias para reconduzir o Imperio ao seu amigo esplendor"28

• 

Em Italia, pelo contrario, encontrou-se ja o salvador da patria. A proposito de um 
discurso de Mussolini, volta-se ao tema: "O homem que dirige os destines da Italia com 
tanta firmeza e com tamanha decisao pode ser acusado de rudo, menos de encobrir o seu 
pensamento. Sabe sempre o que quer e para onde vai"29

• Tambem e suposto os discursos 
de Hitler distinguirem-se por essa franqueza propria dos grandes ditadores: "Por saber 
falar verdade e que a voz de Hitler e escutada com interesse e a sua vontade, em geral, 

23 "A frence unica da ordem". In: 0 Stculo. 3.8.1936. 
""E o Parlamenco?". In: OSiculu. 19.11.1936. 
25 

"Processos iguais, resulrados idencicos". In: 0 Secttlo. 19.3.1937. 
u "E o Parlamenco?". In: OSimlo. 19.11.1936. 
27 "Duas arirudes". In: OSiculo. 13.10.1938. 
1

" 0 Siculo. 22.5.1936. 
1

" "Palavras claras". In: 0 Siculo. 27.8.1937. "Governos que governam e governos que sao governados". 
In: 0 Stculo. 5.11.1936. 
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triunfa. Por saberem exprimir-se com verdade e que Salazar e lv1ussolini inter-
nacionalmente os seus criterios e as suas opini6es"30

• 

Outra caracteristica dos chefes, e a de nao perderem tempo e saberem utilizar com 
energia a tecnica do facto consumado. T anto Hitler como Mussolini deram disso bons 
exemplos em varias crises internacionais: "Foi assim com a reocupac,;:ao da Renania. Foi 
assim com a conquista da Eti6pia. E voltou a ser assim com a anexac,;:ao da . Esta 
ultima, em especial, foi levada a cabo com "a mao do mestre", "com uma precisao 
matematica e sempre dentro do ambito de oporrunidades que os outros criam e que o 
Fiihrer nao deixa jamais de aproveitar"31

• 

1.5. 0 fasdsrno como solu~ao 

A afirma<;:ao do papel do chefe vai emergindo, na Alemanha, atraves das diversas cri
ses internas do regime: prirneiro, na purga sangrenta de J unho de 19 34 e, depois, na 
se1ec~;:ao burocratica de Janeiro e Fevereiro de 1938. Nestas, e concluido o afasramento 
do banqueiro central Schacht, e substitufda a direc¢o militar (Blomberg) ea direcc:;:ao da 
diplomacia (Neurath). Em todos os casos se trata de conservadores aderidos ao regime 
nazi, no caso de Neurath tambem as SS. Nenhum destes homens chegou ao nazismo 
coma folha em branco. T odos traziam de mis uma bagagem poHtica que os tornava 
impr6prios para encarnarem o tipo de burocrata exigido pelo novo Ate 1938, 

0 SecuJo, "o chefe supremo do nazismo teve de aproveitar o que de melhor 
encontrou nos meios militares e politicos, corn rodas as suas qualidades e virtudes, e 
tambem com todos os seus defeitos". Mas, do ponro de vista do nazismo, e tambern de 
0 Seculo, "o periodo de transic,;:ao, porque o era, nao podia durar sempre. Tinha de atin-

um dia o seu termo". E, nesse momenta, "os homens novos cuidadosamente forma
dos para substituir os amigos a tomar conta de e de posic,;:6es 
que a boa tactica e a perfeita prudencia aconselhavam a enrregar apenas a genre de 
absoluta confian<;:a. Para que a mudarn;:a radical se desse, esperava-se apenas o ensejo 
propfcio". 

A purga de generais e diplomatas em 1938 e aplaudida por 0 St!cztlo, que ve nela um 
sinal de "o nacional-socialismo germanico ter atingido aquilo a que bem pode chamar-se 
a sua maioridade". Essa purga tinha de ser especialmente na cupula de uma 
Wehrmacht em acelerada preparac:;:ao para a guerra, afastando nos altos coman-
dos do exercito nao oferecessem ao nazismo e a sua politica a devida e necessaria con
fiarn;a. A indispensavel operac:;:ao cirurgica efecruou-se com fulminanre". Por isso, 
o balanc,;:o global e francamente positivo: "O nacional-socialismo nao saiu enfraquecido, 
nem coisa que se pares;a, da refi.mdi<_?o por que acaba de passar. Saiu, pelo contrario, 
dessa provac,;:ao viril e mais 

Duma maneira geral, o entusiasmo pelos exitos fascistas e generosa e equitativamente 
distribuido pelos editoriais de 0 Seculo aos regimes dessa familia. T anto mais curiosa se 
coma uma aparente derrapagem, em que o regime sofre uma comparac:;:ao 

"' "Col6nias alemas". In: 0 Seculo. 1.11.1937. 
3

' "Os factos e que falam ... ".In: 0 Seado. 31.3.1938 . 
. n "O caso alemao". In: 0 Seculo. 17.2.1938. 
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desfavoravel com o alemao. Surge esta a prop6sito da praga de acidemes de trabalho, 
tantas vezes mortais, registados em Portugal. 0 editorialista comrasta a impunidade rei
nante em Portugal com o rigor existeme na Alemanha: ai, "quern prevarica responde 
pela sua ausencia de competencia ou de consciencia. Vai para a cadeia ate se averiguar 
onde chegam as suas responsabilidades e la ficara se os ju1zes o declararem culpado"3

''. 

Com frequencia se glosa tambem o tema do nazismo como fen6meno dignificador 
da dasse trabalhadora. A prop6sito da visita a Lisboa de um navio de recreio com traba
lhadores alemaes em ferias, comenta-se que ele constitui "um deslumbrador prodigio de 
organizai;ao social". E acrescenta-se, categoricamente, que "tern sido as classes trabalha
doras da Alemanha as que mais tern aproveitado com o advento da Republica hitle
riana"34. Meses mais tarde, por ocasiao de uma nova visita com o mesmo caracter, opina 
o editorialista que, no comportamento dos trabalhadores alemaes desembarcados em 
Lisboa, transparece a solui;ao encontrada pelo regime nazi para os problemas sociais: 
"A alegria espirra-lhes [a esses trabalhadores] de todos os gestos e de todas as expressoes 
fision6micas" 35

• 

2. 0 Seculo defende a politica extema alema 

2.1. A ret6rica pacifista de Hitler 

Uma,das primeiras manifestas:oes da simpatia de 0 Seculo pelo expansionismo nazi 
tern lugar com o plebiscito do Sarre, em 1935. No editorial de 16 de Janeiro, celebra-se 
a "esmagadora maioria" obtida pelo nazismo no plebiscito. Nao escapam ao editorialista 
os indicios da voracidade nazi que ia permanecer insaciada: "Sabre 6 jubilo geral provo
cado pelos resultados do plebiscito, paira esse farrapo de nuvem que s6 o governo de 
Bedim pode adensar ou desfazer. Se esse governo persistir em exigencias impossiveis de 
atender, a um motivo de disc6rdia outros sucederao e a paz nao alcani;ara tao cedo a 
estabilidade indispensavel". Mas a esperani;a num com portamento sensato dos nazis 
domina as apreensoes do momenta: "Se [o governo de Bedim] seguir o criterio oposto, 
se souber dominar as suas impaciencias, dando tempo ao tempo, todos os pontos de 
frics:3:o [ ... ] desaparecerao num futuro pr6ximo". Noutro passo, afirma o autor do artigo 
que "os resultados do plebiscito sarrense nao podem deixar de ser favor:iveis a tranquili
dade. europeia". E passa a sustentar que "a humanidade inteira deve exultar com isso". 
lsto porque e suposto desaparecer "a fonte de disc6rdia que 0 predomfnio frances na 
regiao sarrense ocasionava". Entretanto, v:irios discursos de Hitler sob re polf tica externa 
sao, com frequencia, objecto de aprecias:llo positiva ou mesmo entusiastica. Um, de 
Maio de 1935, e apresentado aos leitores como pacote de propostas verdadeiramente 
pacifistas: o Fuhrer, "em lugar duma flamejante, trouxe nas maos um ramo de 
oliveira"36

• 

33 "Responsabilidades efecrivas". In: 0 Stculo. 26.12.1936. 
34 "Os factos e que falam ... ".In: 0 Sicu!o. 31.3.1938. 
35 "Comparemos". In: 0 Siculo. 7.11.1938. 
36 "Hitler falou". In: OSecu!o. 23.5.1935. 
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0 Seculo condenara a Italia pela invasao da e relatara a guerra desde uma 
posi<;[o de simpatia pelos etfopes. Mas evita condenar com igual dureza a remilitariza<;[o 
da Renania e, neste ponto, tern mesmo a audacia de tomar as suas distancias face a 
posi<;[o oficial do governo portugues, que na Sociedade das Na<;:6es votou favoravel
mente a mo<;:ao franco-belga contra a viola<;[o da legalidade internacional pela Ale
manha37. Sao sucessivos editoriais de 0 Seculo que vao manifestando uma posi<;:ao mais 
pr6-alema do que a da diplomacia porruguesa. Logo em I 0 de Mars;o, afirma-se que o 
dirigente nazi "colocado no ponto mais alto da escala social alema, nao pode deixar de 
ver a sirua<feo a que a Alemanha foi arrastada pela ultima guerra senao sob um criterio 
intransigenremente alemao"38

• Dias depois, em 26 de Mars;o, reitera: "Hitler afirma que 
quer sinceramente substiruir o espfrito da guerra pelo da paz. Nao traz na mao a espada 
flamejante de um Atila fero e bruto, mas um simb6lico ramo de oliveira"39

• 

2.2. O "belicismo" frances e o appeasement britanico 

Em Dezembro de 1937, por ocasiao da visita a Berlim do chefe da diplomacia fran
cesa, Flandin, um editorial de 0 Siculo insiste em responsabilizar a Fran<;:a pela tensao 
existente nas relas;6es com a Alemanha. lsto porque a paz "e ardentemente desejada do 
lado de Ia do Reno". Mas, do lado da as diligencias alemas "tern esbarrado inva
riavelmente com uma resistencia cujos efeitos inquietantes a ninguem tern passado des
percebidos"40. 

A contemporizas;ao briranica com a politica nazi de factos consumados e, pelo con
mirio, encarada com alguma simpatia nas colunas do jornal. Mas a simpatia pela poHtica 
britanica tern os seus altos e baixos. Aos baixos nos referiremos em seguida, a prop6sito 
da guerra civil de Espanha e das propostas de partilha colonial. Entre os altos pode espe
cialmente contar-se o entusiasmo de 0 Seculo pela subida ao poder do appeaser Neville 
Chamberlain 41

, que nao precisara de muito tempo a frente do Governo para ser catalo
gado como "o infatigavel, o her6ico salvador da paz"42

• 

Dois meses depois desta tirada, em plena crise dos Sudetas, o enrusiasmo ja nao tern 
limites, quando Chamberlain voa ao encontro de Hitler para evitar a guerra. 0 tele
grama de Chamberlain contendo a proposta de encontro "e a fotografia de uma alma 
nobre" e "atirou um raio de sol, abriu uma clareira no meio da noite em que os espfritos 
se perdiam". Enquanto dura a euforia pelas falaciosas promessas de paz cozinhadas entre 
Hitler e Chamberlain, vao em crescendo as loas cantadas ao primeiro-ministro britanico. 

37 A posii;ao ofkial resumida por Armindo Monteiro em 5 de Abril de 1936 no pr6prio 0 Seculo. 
""O discurso de . In: 0 St!culo. 10.3.1936. 
w "A resposta de Berlim". In: 0 Seculo. 26.3.1936. A originalidade da posi<rlio de 0 Seculo ressalta com 

particular clareza na comparai;ao com a do oficioso Didrio de Notlcias. E certo que af se enconrram algumas 
excepi;:6es em artigos assinados (vd., em especial, Didrio de Notfcias, 10.3.1936 e 30.3.1936). Mas, no unico 
editorial nlio assinado sobre a remilirarizai;ao da Renania, observa-se que, "depois do advento de Hitler, nlio se 
passou um ano sem que a Europa assistisse, at6nita, as vit6rias do 'fu.cto consumado"' ("A crise europeia". 
In: Didrio de Notlcias. 12.3.1936, p. 1). Corn a mesma tendencia, vd. rambem, entre ourros, "Nota do dia". 
In: Didrio de Notfcias. 30.3.1936. 

40 
"Maneiras diversas de emender a paz". In: 0 Stculo. 21.12.1937. 

41 
"Um libelo contra a demagogia". In: 0 Seculo. 23.12.1937. 

42 "Os fu.lsos . In: OSecrelo. 27.7.1938. 
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0 seu discurso, ao regressar da Alemanha, vituperou os "pacifistas sedentos de sangue" 
que, tomando a defesa da Checoslovaquia contra o expansionismo alemao, encorajavam 
o presidente checo Benes a recusar o "caminho das transigencias e da conciliac;ao"

43
• 

2.3. A "nao-intervern;;ao" na GuelTa Civil de Espanha 

A guerra civil espanhola produz uma nova arrumac;ao no xadrez politico e 0 Sr!culo 
espelha-a de forma altamente instrutiva. Alem de criticar severamente as vacilac;6es da 
diplomacia briranica, acompanha com simpatia a aproximac;ao gerrnano-italiana e vai ao 
ponto de rever radicalmente a sua repugnancia pela invasao italiana da Etiopia 

44
• Por 

outro lado, tambem a posicrao portuguesa sofre uma alteracrao sensivel devido a Guerra 
de Espanha. Salazar fora um dos pioneiros no apoio a franquista, transfor
mara Portugal numa retaguarda logistica de valor incalculavel e tomara iniciativas politi
cas tao audazes na cena internacional que chegou a ser apontado como uma especie de 
"ministro dos Negocios Estrangeiros do governo de Burgos". 0 Sr!cu.lo referiu-se sempre 
com entusiasmo a esse pioneirismo e justificou-o sempre contra as exigencias de uma 
retorica de nao-intervenc;ao, que a relutante diplomacia portuguesa subscrevera a insran
cias da Gra-Bretanha. Com frequencia glosou o tema da estabilidade conquistada em 
Portugal "merce de alguns anos de administrac;ao honradfssima e de renuncias de toda a 
natureza em favor da Patria convalescente" e agitou o espantalho do regresso a "um pas
sado tumultuario" se triunfasse a Republica45

• 

Entretanto, com o desenvolvimento e a internacionalizac;ao crescente do conflito, as 
grandes potencias foram tomando a dianteira e Salazar foi adquirindo um perfil mais 
baixo. Roma e Bedim reconheceram portanto o governo de Burgos antes de Lisboa se 
decidir a faze-lo. Sabre esta perda de protagonismo nunca 0 Sr!culo se queixou aberta
mente nem, menos ainda, imputou ao governo de Salazar responsabilidades por ela. Mas 
um curioso editorial de Maio de 1938 nao nos deix:a duvidas sabre a inquietacrao dos 
responsaveis do jornal quanta ao que terao considerado um papel da diplomacia portu
guesa, a partir de certa altura demasiado timorato, porventura demasiado condicionado 
pela Alianc;a Luso-Britanica. Aproveita o editorialista de 0 Secu.lo o tao esperado reco
nhecimento oficial d9 governo de Burgos por Lisboa para ir deixando, nas entrelinhas, 
repetidas express6es de alivio por esse passo que, em sua opiniao, ja tardava. Comec;a por 
perguntar-se retoricamente se nao "impendia sabre ela [a diligencia do reconhecimento] 
uma urgencia insusceptfvel de ser menosprezada". E logo sentencia que "nenhum 
parriota a quern repugnem todas as delongas" em assuntos vitais poderia responder 
negativamente. Em seguida, filosofa o seu tanto sabre o maleffcio das "tergiversac;6es nos 
momentos crfticos da vida dos povos". E dai conclui que o governo portugues, depois de 
ter estado "desde o primeiro minuto ao lado dos nacionalistas espanhois", ao longo de 
"quase dois anos", tinha de reconhecer o governo de Burgos. A situac;ao, remata, "so 
tinha tudo a ganhar em ser definitivamente esclarecida."46

• Depois das considerac;6es 

43 "Eu sou um Homem de paz!". In: 0 Seculo. 29.9.1938. 
44 "Politica de realidades" In: 0 Siculo. 4.3.1937. "O dinarnismo fascista". In: 
45 "Situa0io esclarecida". In: 0 Siculo 14.5.1938. 
'

6 "Situa0io esclarecida". In: 0 Siculo. 14.5.1938. 
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sabre "urgencia", "delongas" e "tergiversac;6es", temos portanto o final feliz de se ter 
clarificado o que andava ja ha demasiado tempo a pedir clarificac;ao. 

2.4. A politica de apaziguamento 

No momenta em que a Alemanha invade a Austria e desfere com isso mais um golpe 
mortal sabre o equilibria europeu, o editorial que o peri6dico dedica ao tema aplaude 
sem reservas a anexac;ao. Fa-lo, desde logo, "par, entre as erros acumulados nos tratados 
de paz, a sua [da Austria] instituic;2.o coma aglomerado livre, governando-se par si pr6-
prio, nao ter sido dos menores". A soluc;ao afigura-se, aos olhos do editorialista, inteira
mente satisfatoria: ela ira "fazer da Austria uma provincia au um Estado alemao, o que 
lhe permitira dar um passo de gigante em direc¢o a esse Oriente europeu, onde a Ger
mania tern interesses absolutamente indispensaveis a sua existencia ea sua seguranc;a"47

• 

Do plebiscito dira 0 Seculo que mostrou uma realidade impressionante: "A Grande 
Germania palpita no corac;ao de todos os seus filhos"48

• 

Com a agudiza¢o da crise entre Bedim e Praga a respeito dos Sudetas, 0 Seculo 
observara durante algum tempo uma desusada conten¢o nos seus editoriais. Mas ja a{ o 
tratamento noticioso era francamente favoravel a Alemanha e em tudo contrario ao da 
"maior parte da imprensa a soldo do Komintern e da Mac;onaria" que "apresenta a Ale
manha coma desejosa de guerra"49

• E neste cllmax de rituais guerreiros que 0 Seculo 
descobre subitamente em propostas de Chamberlain e de Mussolini um lampejo de 
esperanc;a. 0 primeiro-ministro britanico teve o arrojo, coma atds se disse, de voar ao 
encontro do Fuhrer. Mussolini, par seu lado, teve o born senso de enviar uma carta a 
Lord Runciman a propor um plebiscito nos Sudetas - proposta que faz descaradamente 
o jogo da Alemanha nazi, sem que isso diminua aos olhos de 0 Seculo a aura pacifista do 
ditador italiano50

• E e aos dais dirigentes, Chamberlain e Mussolini, que o diario 
especialmente se refere quando declara com solenidade: "A todos os que salvaram a 
pobre humanidade da maior de quantas provac;6es podiam retalha-la, presta 0 Seculo as 
suas homenagens reverentes e sentidas"51

• Mas a atmosfera jubilosa de vitorias nazis obti
das sem guerra ja nao vai durar par muito mais tempo. 

3. 0 Seculo modera a sua simpatia pelo Eixo 

Nos ultimas meses de 1938 e primeiros de 1939, uma sucessao estonteante deacon
tecimentos vai par a prova a orientac;ao de 0 Seculo. A sucessao comes;a com as pogronis 
anti-semitas da noite de 9 de Novembro de 193852

, em toda a Alemanha. Seguir-se-a, 
em Marc;o de 1939, a invasao e desmembramento da Checoslovaquia, que mesmo 

47 "O facto consumado". In: 0 Seculo. 15.3.1938. 
48 "Uma nova fase da polfrica imernacional". In: 0 Secu!o. 19.4.1938, p. 2. 
4

'' "Quern quer a guerra". In: 0 Seculo. 17.9.1938. 
50 "Quern quer a guerra". In: 0 SeC11!0. 17.9.38. Bern diferente, e muito mais distanciada face a Alemanha 

nazi, ea posi<?o do Didrio de Noticias. Cf., nomeadamente "A Europa e as seus 'problemas"'. In: Didrio de 
Notfcias. 4.9.1938; "As portas de Genebra". In: Didrio de Notfcias. 9.9.1938. 

51 "A grande vencida". In: 0 Secu!o. 1.10.1938. 
52 Conhecida coma Reichskrista!lnacht. 
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Chamberlain nao pode achar justificivel. Como sempre que se confronta com um 
dilema delicado, a direc\:ao do periodico evita dedicar-lhe as editoriais: tanto perante as 
pogroms de Novembro coma perante a invasao de Mar\:o, a sua posi\:ao apenas pode ser 
reconstitulda pela observa~o do tratamento noticioso. Entretanto, o diario volta a 
inquietar-se com a polfrica colonial italiana, coma ja sucedera durante a invasao da Etio
pia, e torna-se muito mais prudente sabre as reivindica\:6es coloniais alemas, ate al 
apoiadas sem reservas. 

Quando e assinado 0 pacto germano-sovietico, a desconfian\:a face a Alemanha nazi 
cede lugar ao horror: "Como as factos agora vieram demonstrar, a ofensiva do sr. Hider 
contra o 'Komintern' era um jogo que o sr. Estalin, fingindo-se zangado, secundava 
admiravelmente. Entendiam-se as dais ha muito tempo". Elabora-se mesmo uma teoria 
da conspira\:ao que suspeita nas conversa\:6es da URSS com a Fran\:a ea Inglaterra uma 
"trai\:ao vil", com o unico proposito de ficar a conhecer pianos militares dos dois interlo
cutores, provavelmente "para informar o sr. Hider". 0 naufragio das expectativas que a 
Fran\:a e a Inglaterra depositavam numa alian\:a com a URSS ter-lhes-a trazido, no 
entanto, "uma enorme vantagem". "E que a Fran\:a deixou de pensar na Russia e com
preendeu, com a Inglaterra, que um caminho se impunha: a alian~ absoluta com a 
Polonia, para contrariar a expansao alema e salvar a Europa". 

Com esta viragem, morre tambem a polf tica do appeasement: "Ninguem quer a 
guerra. Mas todos entendem que chegou o momento de acabar com exigencias desme
didas. A Fran~ - todo o povo frances - coma a Inglaterra compreende que esta ocasifo 
e unica. Se deixassem esmagar a PolOnia, teriam de ceder o resto ... Par isso estao prontas 
para lutar; par isso e diflcil evitar a guerra". Da polfrica anterior so parece restar uma 
aprecia\:ao benevolente do franquismo, agora desobrigado de uma fidelidade canina a 
essa Alemanha afinal aliada com a URSS, e uma aprecia\:ao igualmente benevolente do 
fascismo mussoliniano, porque "a propria Italia nao conhecia, perfeitamente, a extensfo 
do bluff'53

• Nos dias seguintes, nota-se mesmo um certo tom autocrfrico: demonstrou-se 
entretanto que "nao era a transigencia que podia conduzir a barca da paz a porto de sal
vamento, mas a firmeza, a decisao, a coragem das atitudes claras e terminantes, levassem 
elas onde levassem"54

• 

4. Conclusao: balan~o de um quadrieno de 0 Seculo 

0 Siculo realizou, assim, diversas viragens num pedodo relativamente curto. Assim, 
na procura de um modelo de ditadura, o que se lhe oferece com mais naturalidade 
come\:a par ser o fascismo italiano, que atravessou as anos 20 e parece chegar ao dob~ar 
da decada consolidado e pujante. Em Portugal, segue-sea tomada de redeas por Salazar, 
que 0 Seculo apoia com determina\:ao. T anto em Italia coma em Portugal, ambos paf
ses-apendices dos vencedores da Primeira Guerra Mundial, estao agora no poder ditado
res nacionalistas que tratam de sufocar o movimento operario, mas nao tern motivos 
para querer uma revisao das fronteiras da Europa. 0 Seculo, que apoia este duplo pro
grama, nao se deixara entusiasmar imediatamente pela ascensao do nazismo ao poder. 

53 "E necessario opor um clique a ambi<;(ies desmedidas". In: 0 Seculo. 28.8.1939. 
54 "Dois homens". In: 0 Seculo. 31.8.1939. 
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Mas, no inicio de 1935, muita coisa vai mudar na orienta<_?o do periodico. A partir 
de Janeiro desse ano, 0 Seculo aplaude o plebiscito no Sarre, como vai apoiar depois a 
remilitariza<_rao da Renania, a anexa<_rao da Austria, a ocupa<;ao dos Sudetas, a invasao e 
desmembramento da Checoslovaquia restante. Ele aplaude o expansionismo alemao e o 
correspondence revisionismo das fronteiras de Versalhes sempre contra a Fran<_ra e 
mesmo, quando e necessario, contra o grande baluarte do conservadorismo europeu - a 
Gra-Bretanha. Pelo menos no caso da remilitariza<_rao da Renania, vai ao ponto de 
aplaudir contra a politica externa de Salazar a polftica nazi de factos consumados. J a no 
que diz respeito ao expansionismo italiano, no caso da invasao da Abissinia, o jornal 
come<_ra por reprova-lo claramente. Depois, a aproxima<;ao italo-alema a partir da invasao 
da Abissfnia e principalmente a partir da Guerra de Espanha facilita ao jornal a defesa do 
que vai ser o Eixo nazi-fascista. Por seu lado, a polfrica apaziguadora de Chamberlain 
permite a 0 Seculo defender ao mesmo tempo a polf tica nazi e o respectivo cauciona
mento par Landres. 

0 alinhamento ao milimetro com a politica externa alema no quadrienio 1935-1939 
traduz-se numa propaganda sistematica do jornal a favor do regime nazi. Essa propa
ganda e fundamentalmente a das realiza<;6es do regime e a da instaura<;iio da ordem. Ela 
nao se apresenta, geralmente, como a de um exemplo a seguir em Portugal, e sim como a 
de um aparentado as restantes ditaduras nacionalistas, inc,,luindo a portuguesa, e 
com as mesmas, ou muito semelhantes, vinudes. Habitualmente, essas v:irtudes das dita
duras e dos fascismos real<;am-se no jornal em contraste com a falencia das democracias 
parlamentares. Ocasionalmente sucede, porem, que em nome dos direitos dos trabalha
dores se o nazismo coma modelo a seguir em Portugal. Caracterfsticas do 
nazismo mais dificeis de encaixar neste quadro idilico, como o seu anti-semitismo, sao 
minimizadas, recalcadas ou ocultadas. 

T odo o entusiasmo ideologico de 0 Seculo pelo nazismo esta, em termos praticos, 
sobredeterminado pela polfrica externa e dissipar-se-a a partir do inicio de 1939 e, defi
nitivamente, a partir de Agosto desse ano, com a assinatura do pacto germano-sovietico. 
Nesse momenta, o publico leitor ja encontrara o jornal a defender a integridade da 
Polonia contra a Alemanha. Assim termina o quadrienio germanofilo de 0 Seculo. 
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