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A. memoria de Mario Sottomayor Cardia, em 
reconhecimento do desafio que me lam;ou na 
direc~o de estudo da historia dos imelectuais. 

Entre o ultimo quartel do seculo XIX e o primeiro quartel do seculo XX, segundo 
tive recente ensejo de propor as linhas de uma perspectiva geral de compreensao, desen
volveu-se no nosso pais uma cultura urbana de massas num quadro historico de efeitos 
multiplicadores nos pianos social e cultural que transformaram o espas;o publico em 
Portugal 1

• Num contexto de mobilidade social ao nfvel do publico culto ou com acesso 
aos meios de difusao da cultura, ainda essencialmente literarios e a escala dos meios 
urbanos, entrou em crise a nos;ao romantico-liberal do homem de letrP.s, inicialmente 
designado por escritor pitblico numa aceps;ao mais pr6xima do conceito iluminista, em 
seguida generalizado na figura instalada do publicista. No ocaso do longo seculo XIX, o 
testamento desta figura foi subscrito por Sampaio Bruno (numa obra emblematica de 
1906), a partir desta curta expressao de uma visao nostalgica do passado: 

Olho para a minha pena. 
2 

E interrogava-se, de imediato, sabre a eficacia p\J.blica e, portanto, sobre o capital 
simb6lico eventualmente realizado {ou nao): 

Trouxe-me ela a riqueza, a posii;:ao definida, a inclependencia, a formna, a rutilancia 
social, as considerac;:6es sociais? Granjeou-me o desGlllso para meus velhos c:lias, a seguranc;:a na 
vida? Libertou-me da apreensao do amanha? Favore.ceu-me com a rranquilidade de 
espirito, indispensavel (se delas fosse capaz) as cogitai;:6es altas e desinteressad:is, que, 
honrando o cismador, dignificam as sociedades e enobrecem as literaturas? Conquistou
me a amizade dos mens patdcios, a estima de mens concidadaos? 

Pois a resposta encontrada par Bruno nao passou afinal de um desabafo de desilusao 
{numa leitura mais finissecular que pertens;a de um novo seculo) sobre o que constitufa, 
sem do facto com rigor se aperceber, um esvaziamento do estatuto do homem de letras 
que a sua interpelada pena metaforicamente representava: 

Quase que comec;:o a ganhar-te rancor e 6dio. 3 

Ora a ruptura do paradigma de intelectual que adquirira eficacia ao longo do seculo 
XIX ocorria numa siruas;ao de crise de mobilidade social, quando esse «homem de letras» 
se viu rodeado por um conjunto de estatutos em vias de crescente presdgio ou de auto
afirmas:ao, isto e num contexto hist6rico de ampla {conquanto lenta e, ao cabo, contra-

1 
DIAS, L.A. Costa - Um quadro de efeitos multiplicadores na tramfimnafiio do espafO pitblico em Portugal 

(1Utimo quartet do sic. XIX ao p1imeiro quarte! do sec. XX), conrerencia no Seminario de investigac,:ao «Cultura de 
Massas em Portugal no Seculo XX». Lisboa, Instiruto de Hist6rfa Contempoclnea/Universidade Nova de 
Lisboa, 2006. 

2 BRUNO, Sampaio - Os Modenzos Preblicistas Portugueses. Porto, s.n., 1906, p. XIX 
' Idem, ibidem, p. XX. 
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ditoria) transforma<feo do espas;o publico que colocou em causa o valor representativo 
das velhas elites, a cuja consagra<feo publica haviam chegado pela porta de acesso da cul
tura. Essa fora, ao longo de Oitocentos, uma elite de burgueses cultos e proprietarios 
cuja actividade polf tica nao correspondera a um desdobramento ou autonomia a partir 
da sua condi<feo socio-economica e cultural, mas com esta se misturara, numa sobreposi
c;:ao intima do campo politico e do campo inte!ectual 4• Neste sentido, a figura do cidadao 
nao passou, desde a origem, de uma construs;ao abstracta5

; em suma (ea longo prazo), 
uma mistificas;ao nos limites concretos do modelo censitario oitocentista que assegurou 
uma esfera ptiblica estritamente burguesa6

• 

Repare-se que Sampaio Bruno, ja nos alvores do seculo XX porrugues, proceclia a definis;ao 
verdadeiramente «profissional» do que designava por publicistas modemos, num momento em 
que a emergencia de especialistas era uma marca de amplia<feo e influencia das profiss6es 
intelectuais. Mas al consignava aqueles que, por fors;a, orientavam a opiniao publica: «fors;a 
lhe e recorrer e confiar nos profissionais: confiar nos letrados, nos publicist.as e nos politicos./ 
E estes, especificava, «Sao os pensadores isolados [ ... ] os que fornecem com antecedencia as 
normas da sociabilidade futura.»8 Os intelectuais de fori:nru;ao liberal e romantica permaneciam, 
assim, no essencial, segundo o estatuto dominante, uma simbiose de letrados e politicos, 
individuos isolados que, mesmo na sua expressao mais sincera de rela<feo com a 
comunidade, mais do que arautos, nao passaram de profetas das causas publicas9

• 

Relembre-se em brevlssima arqueologia a trajectoria de crise dos intelectuais portu
gueses de Oitocentos, desde a n0<;ao de «escritor publico» que, pela mao de Almeida 
Garrett10

, procuraram fixar os nossos primeiros romanticos e liberais entre a arma da 
cr.itica e a crltica das armas, ate a derradeira figura do «publicista» tipico do perfodo 
regenerador, sem maos a medir entre as colunas dos jornais, a intriga dos partidos, a 
exibis;fo parlamentar, o assento no governo e a aura diletante. Ora dessa elite, vista no 
seu todo, deu Teofila Braga, em 1878, uma acabada e contundente defini<feo dos termos 
que lhe asseguraram a hegemonia desde o cerco do Porto: 

[ ... ] esses homens, revolucionarios no seu prindpio, acharam-se insensivelmente reaccionarios, 

timoratos, ordeir6es, conservadores, improgressivos; como possuiam um grande prestfgio, 

como monopolizavam entre si o exerdcio da autoridade executiva, nada fizeram nem 

deixaram fazer
11

• 

• Seguindo os siscemas de rela¢es proposms por BOURDIEU, Pierre - "Le marche des biens symboliques". 
In: L'Annee Sociologique. Paris, 1971, vol. 22, p. 49-126; a namreza desca «dependencia» foi amplamente 
derecrada por SANTOS, Maria de Lourdes Lima dos - lnte!ectuais Portugueses na Primeira Metade de 
Oitocentos. Lisboa, Edit. Presem;a, 1988, p. 155-156. 

1 V d. TENGARRINHA, Jose - Da Liberdade Mitificada a Liberdade Subvertida. Lisboa, ed. Coilibri, 1993. 
6 

Vd. HABERMAS, Pttblique. Archeologie de la Publicite comme Dimension Constitutive 
de la Societe Bourgeoise. Paris, Payor, 1997, p. 127. 

7 BRUNO, Sampaio Op. cit., p. 151. 
•Idem, ibidem, p. 183-184. 
, Enquadrar na rese de BENICHOU, Paul Romantismes Franfais IL Les Mages Romantiques. L 'Ecole du 

Desenchantement. Paris, Edit. Gallimard, 2004. 
io Vd. DIAS, LA. Costa "Uma dourrina~o liberal da «opiniao publica» como modelo de inrervern;ao 

dvica". In: GARRE1T, Almeida - Dotttrinafli.O Liberal Lisboa, Publica¢es Alfu, 1990. 
''BRAGA, Te6filo SoltlfOeS Positivas daPoliticaPortuguesa. Pono, Livr. Chardron, 1913, vol. II, p. 67-68. 

310 



E como, segundo ainda acrescentou, esses homens «tiveram a ventura pessoal de 
viverem muito tempo», dominaram longamente o nosso seculo XIX, ao menos indiscu
tivelmente ate a decada de 1870 em que Teofila Braga procedeu a essa leitura. Dou por 
vilida esta simplica<;io geral da elite intelectual oitocentista, insistindo nas duas grandes 
metamorfoses por que passou o «escritor publico», representante, na melhor das hipote
ses, dos interesses abstractos do cidadao, ate ao «publicista» instalado ou, na melhor das 
hipoteses, desiludido e em risco permanente de se retirar da cena publica, pela demissao 
ou pelo suiddio. Entre ambos, interpos-se a Conven<;io de Gramido, ditada pelos con
servadores vitoriosos, que pos termo a qualquer solu<;io na rua, esmagado o (embora 
confuso) movimento popular da Patuleia; mesmo os elementos mais progressivos das 
elites cultas, sem excepc;ao, entregaram-se de boa mente a descansar profundamente a 
partir de entao. Exemplar foi a resposta dada, no rescaldo imediato, por Rodrigues Sam
paia que, logo em 1847 e em nome dos homens de letras, explicava que, «entrando 
numa situa<;io nova [ ... ], ja nao temos objecto que defender, nem inimigo a quern ata
car.» E fazia um convite, que se revelaria duradouro: 

Cidadaos, toca a ensarilhar armas e a descansar! 12 

Instalou-se entao essa «quadra adormecida» das elites cultas, segundo a expressao 
sugestiva com que Lopes de Mendonc;a cedo diagnosticou o campo literario a partir de 
entao e no qual, conforme ainda acrescentou, «nenhum acontecimento notavel inspiraria 
a imaginac;ao dos poetas»

13
, como em geral na Europa depois das revoluc;6es de 1848. 

A esta luz leia-se, pois, a receita para o responso profimdo passada por Luis Augusto Pal
me1nm: 

Escrever com ideias e uma cedic;:a banalidade
14

• 

E foi, assim mesmo, que a partir da gerac;ao portuguesa de 1852, desenraizada de 
coragem pratica e de timida expressao socialista nas oscilac;6es entre Louis Blanc, Fourier 
e Proudhon, se remeteram expressamente como «remedio» para o «futuro» quaisquer 
aspirac;6es15 

••• Ate um qualquer despertar sugestivo. 
Pois, em 24 de Julho de 1870, num jornal diirio de novo tipo, fundado, nao havia 

muito, em Lisboa, alguem pareceu disposto a desemarilhar armas e dava -publicidade a 
uma carta anonima (ou, antes, vagamente assinada por um tal «doutor ***») assim diri
gida, com um sensacionalismo de novidade: 

Sr. Redactor do Diario de Noticias: 

Venho par nas suas maos a narrac;:ao de um caso verdadeiramente extraordinario [ ... ], 
pedindo-lhe que, pelo modo que entender mais adequado, publique na sua folha. 

12 [BRUNO, Sampaia: «Editorial»]. In: 0 Espectro, n.0 63 (3 Jul.). Lisboa; 1847, p. 1-2. 
13 MENDON<;A, A P. Lopes de - Memorias de Literatura Contemporanea. Lisboa, Tip. do Panorama, 

1855, p. 22. 
14 PALMEIRIM, Luis Augusto - "Folhetim". In: A Revolurtio de Setembro. n.0 6045 (8 Jul.), a. XXIII, 

Lisboa 1862, p. (1). 
15 V d. FERREIRA, Albeno - Perspectiva do Romantismo Port11g1tls. Lisboa, Edic;Oes 70, 1971, p. 172-177. 
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E acrescentava a imporrancia dessa publicidade sabre a opiniao: 

[ ... ] a publicidade do que se passou[,] por mim[,] toma-se importandssima como chave 
unica para a de um drama que suponho terrlvel. 

A narrativa (afinal, pura ficc;ao, coma deve estar a imaginar-se, e talhada no folhetim 
de sensac;ao cuja crama evolutiva aqui nao interessa16

) dava inicio a uma serie de trinta 
folhetins que veio a terminar em Setembro desse ano, conquistando imediata notorie
dade publica, sob o tltulo de 0 l~1isterio da Estrada de Sintra17

; e o seu sucesso, visivel nas 
inumeras cartas de leitores que consta terem chegado a redac<_rao do jornal lisboeta, 
justificou a reuniao em livro no mesmo ano, ja sob a assinarura de de Queir6s e 
Ramalho Ortigao. E nao foi ainda sem espanto que o anterior ex.ito da obra entrou 
«inesperadamente na sua terceira edic;ao», segundo reconheceram as seus autores no 
prefacio a reedic;ao, quinze anos ap6s (alias, foi o mais reeditado titulo a que apos o 
seu name), suscitando esta reconstituic;ao das motiva<_r6es folhetinescas iniciais: 

Ha catorze anos, numa noire de Verao, no Passeio Ptiblico, em freme de duas chavenas de 
cafe, [ ... ] deliberimos sabre nos mesmos e acordar tudo aquilo a berros, num 
romance tremendo, buzinado a Baixa <las alturas do Didrio de Noticias. 

18 

Acordar a berros a opiniao publica (a Baixa lisboeta e, leia-se, simbolicamente, o 
forum dos centros urbanos, o espac;o representativo da vida culta) e desencemi-la do tor
por em que a deixara a sociedade da Regenerac;3.o - ainda conforme os dais escritores, 
«uma sociedade que por todos os lados se dissolve» - poderia dizer-se que foi o primeiro 
passo de uma caminhada longa (mas tambem lenta) de transformac;6es para as quais 
concorreram inumeros factores de evoluc;ao do espac;o publico em Portugal. Que espac;o 
era este, afinal? - e caso de inquirir com o maxima rigor, para aferir a natureza de aquilo 
que acordava a berros. 

Ora, no periodo de que estamos aqui a falar, a cultura de massas no nosso pais nao 
poderia ser um fen6meno a escala nacional, para a aferic;ao da qual tern sido obstaculo 
fundamental a reserva a resistencia estrutural (para utilizar uma expressao do que tern 
sido quase um 6bice a abermra de novas perspectivas cientfficas19

) representada pelas 
condic;6es de acesso a cultura pela massa da popula<_rao. Naturalmente, os quase 80% de 
analfabetos na decada que abre o periodo aqui em analise (por volta de 1875) e os quase 
68% de iletrados para o seu final (antes de 1930)20 colocam-nos sob um quadro hist6rico 
em que nao tern sentido falar de fen6menos de massas de extensao verdadeiramente 

'"A importancia da literamra de folherim para a conquista e fixa\=ao de um publico leitor foi ja analisada e 
bem documentada por RODRIGUES, Ernesto - Mdgico Folhetim. Litemtura e fornalismo em Portugal. Lisboa, 
Edit. Noticias, 1998. 

17 Dr. *** [ORTIGAO, Ramalho e QUEIROS, Ec;a de] "O misterio da escrada de Sintra. I". In: Didrio 
de Notlcias. N.0 1660 (24 Jul.), Lisboa 1870, a. 6. 

"ORTIGAO, Ramalho; QUEIROS, Es;a de "Prefacio". In: 0 Mistirio da Estrada de Sintra, Lisboa, 
Livr. de Antonio Maria Pereira, 1884, 2a ed. 

1
" V d. SERRAO, Joel - "Escrucura Social, e Siscemas de Ensino". In: AA W. - 0 Sistema de 

Ensino em Portugal. Lisboa, Fund. Calouste Gulbenkian, 1981, p. 32. 
Quadro evolucivo em MARQUES, A. H. de Oliveira - Histdria de Portugal. Lisboa, Pallas Edie., 1978, 

vol. II, p. 228. 
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democratica. Pois, antes que as noc;:6es de tempo e de espac;:o tradicionais fossem postas 
radicalmente em causa pela difusao do cinema, da radio e da televisao, sem · esquecer o 
rapido progresso da aviac;:ao intercontinental na reduc;:ao das distincias, 0 espac;:o de que 
falamos e ainda o que unem os caminhos de ferro e, quase paralelo a estes, o telegrafo 
que ainda mal haviam ambos retrac;:ado o territ6rio nacional no Ultimo quarrel do seculo XIX 
e pouco progrediram ate a decada de 1920. Mas foi em torno do seu trac;:ado que se 
registaram, segundo penso, um conjunto de mudanc;:as significarivas que transformaram 
o espac;:o publico em Portugal, na sequencia de um progresso material que e em geral 
reconhecido ter sido atingido no termo da Regenerac;:ao. A partir de entao, pode dizer-se 
- pese embora o aparente exagero, porem sugestivo - que o pais encontrou condic;:6es 
socio-culturais para «acordar a berros» ... ou melhor, acordar o conjunto urbano que 
aquele rrac;:ado de comunicac;:6es ponrilhava. Pois e de uma cultura urbana emergente e 
em crescimento de que estamos a falar, dos mecanismos de massificac;:ao no tecido dos 
grandes centros. E esse processo, embora lento e denuo de limites que ainda haverei de 
detectar, veio a acentuar uma maior diferenciac;:ao cultural em relac;:ao ao pais agrario. 

Como podemos detectar esse despertar a berros? Que audiencia seria capaz de des
pertar? E dentro de que limites? Ora, quando a serie de folherins de Ec;:a e Ramalho 
encerrou, ao cabo de 3 meses, o Didrio de Noticias tirava 20 mil exemplares diarios, mais 
2.500 do que expedira no inicio da publicac;:ao dos folhetins e, apenas cinco anos ap6s, 4 
vezes mais exemplares diarios do que a riragem do jornal no ano da sua fundac;:ao

21
• Ja no 

inicio do novo seculo, sob um incremento tecnol6gico paulatino, a edic;:ao do Didrio de 
Noticias era assegurada por grandes rotativas que imprimiam, por hora, quase 25 mil 
exemplares de 6 paginas. Ainda de acordo com outro indicador (pois e de indices multi
plicadores de crescimento que se caracteriza este tempo), entre a variedade informativa 
que ia ao encontro do aumento e da diversidade de leirores a olhos vistos, o segmento 
ocupado no jornal pelos anlincios, alem de vital para o conceito empresarial deste diario 
de novo tipo, criava efeiro de visivel correspondencia com o moderno dinamismo da 
vida urbana: dos 4 anuncios publicados no primeiro numero, o Didrio de Noticias saltou 
para quase 15 mil no final do primeiro ano de publicac;:ao e 40 mil ao longo do segundo; 
vinte anos depois, atingia os 180 mil anuncios anuais e, em 1913, ultrapassava mesmo os 
250 mil

11
• Foi, alias, um campeao europeu neste dominio. 

0 quadro ampliou-se sob efeitos multiplicadores: a exemplo do pioneiro lisboeta e 
logo uns meses ap6s o seu aparecimento, surgiu com o tftulo de Jornal de Noticias um 
peri6dico com edic;:ao simultanea em Lisboa e no Porto; dez anos depois, 33 diarios 
publicavam-se ja no continente ao prec;:o popular do Didrio de Noticias, que se tornara 
nao apenas matriz do jornalismo industrial, mas simbolo de uma etapa de crescimento 
da cultura urbana a que recente e muito justamente se chamou a «era dos jornais>/3

• Na 
verdade, os jornais do fim-de-seculo, independentemente da sua perfodicidade, vieram a 
atingir, ja para o lapso entre 1894 e 1900, uma media de 500 tftulos anuais em circu-

" V d. MIRANDA, Paula Cristina - As Origem da Imprema de Massas em Portugal 0 Didrio de Noticias 
(1864-1889). (disserr. Mestrado, polic.). Evora, 2002, p. 128. 

21 
TENGARRINHA, Jose-Hisroria da!mprensaPeriodicaPortt~~. Lisboa, Ed. Carninho, 1989, 2a ed., p. 225. 

n FERNANDES, Paulo Jorge -A Era dos Jomais .. Para uma nova contextualizarao da Historia da Imprensa 

em Portugal (1865-1905). Comunic. ao col6quio Transforma¢es Estruturais do Campo Cultural Portugues 
(1900-1950). Coimbra, 2005, ed. no prelo. 
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la<;ao 24 que se manteria estavel no primeiro quarrel do seculo seguinte25
, alastrando pelos 

principais centros urbanos do pa1s e veiculando um jornalismo de informa<;ao que rapi
damente ganhou terreno ao jornalismo de opiniao que ate entao fora predominante. 

Mas nesta civiliza<;ao do impresso - ou, reutilizando uma expressao sugestiva, na 
entrada do nosso pa1s em «regime mediatico» 16 niio podem ainda esquecer-se, num 
quadro que tendia a crescer para as margens de gostos menos cultos, as publica<;6es mais 
mundanas, a literature bleu que Sampaio Bruno, ao analisar o campo que transcendia 
afinal estritamente o que considerava serem Os Modemos Publicistas Portugueses (ainda 
que destes fossem provenientes muitas colabora<;6es), reunia sob a designa<;ao de «revis
tas de Jaime Seguiern; ou os jornais de actualidades mundanas como A Folha Nova, do 
Porto, sob propriedade literaria, assim mesmo designada, de «Jaime Seguier e c.a}). Mas, 
deixando o mundo desta figura ainda envolta em razoavel misterio, devem contabilizar
se ainda entre os impressos que proliferam os almanaques e as revistas de serao - Seriio 
foi sintomaticamente o tftulo de uma revista de leitura a lareira que E<;a de Queiros 
intentou realizar em colabora<;ao com Alberto de Oliveira, alem de ter dirigido um 
Almanaque ao jeito de literatura de lazer. Todo este campo cultural constituiu uma das 
faces mais popularizadas dessa imprensa, para um publico de· interesses cada vez mais 
diversificados, incluindo os menos exigentes (a que nao faltou mesmo espa<;o para uma 
literatura pornografica). 

0 crescente apetite pelo impresso (alias estimulando-o) nao e estranho a introdu<;ao 
da imagem, da ilustra<;ao ate a reprodu<;io fotografica incluindo a versao intermedia de 
copia ilustrada da fotografia, antes que a tecnica permitisse a reprodu<;ao desta em papel 
de jornal. Para alem de uma pagina<;io mais cuidada e da utiliza<;ao de mwtiplos ele
mentos graficos que aliam o ver (simplesmente) ao !er, a imagem constituiu um ele
mento chave de efeitos poderosos. A estreia de Rafael Bordalo Pinheiro, por exemplo, 
quando justamente abre o perfodo aqui em estudo, fez-se com a ilustra<;ao de panfletos 
de publicidade a estreias dramaticas: um verdadeiro sucesso que antecedeu (e e um marco 
na hist6ria da ilustra<;ao) a novidade da sua Berlinda, de 1871, especime not:ivel de jor
nalismo grafico que retratou alguns dos mais importantes acontecimentos nacionais e 
internacionais de entao, atraves da caricatura. 

Para um publico heterogeneo em crescimento, ao lado de uma imprensa diaria em 
ex1Ja11sa.o e de uma variegada- publica<;ao rnais ou rnenos periodica ou ocasional de 
ambito cultural, politico e recreativo, come<;aram a ocupar um lugar e um papel impor
tantes outros tipos de irnpressos, nomeadarnente as colec<;6es editoriais de ampla divul
ga<;iio, com prop6sitos formativos e em rnoldes populares que denunciam o destino a 
novas camadas de leitores. Corn urn exemplo de radical sucesso, a celebre «Biblioteca do 
Povo e das Escolas», editada entre 1881 e 1913 por David Corazzi, constituiu urna 
matriz de projectos seguidores ate a decada de 1940, tanto pelo figurino ternatico 
quanto pelo sucesso de urna colec<;ao popular que, atingindo os 237 volumes em pouco 

24 TENGARRINHA, J. 
2s MARQUES, A H. Lisboa, ed. Llvros 

Horiwnte, 1975, za ed., p. 96. 
Vd., emre outros, estudos de KALIFA, Dominique - La Culture de Masse en France l. 1860-1930. 

Paris, Edit. La Decouverre, 2001. 
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mais de 30 anos, chegou a realizar tiragens na ordem dos 20 mil exemplares (numeros 
apenas referentes a 1 "'. edi<_roes e ao fim de 16 volumes quando, entretanto, 2."" edi<_r6es ja 
se faziam imprimir), e a sua circulac;ao foi assegurada por um circuito de distribuic;ao 
com mais de duas centenas de correspondentes comerciais, implantados nas principais 
cidades do eixo ferroviario do continente27

• Este editor, alias, nao foi apenas referencia na 
epoca por for<_ra da sua afamada biblioteca popular, mas virou estrategias, que nao 
escaparam entao a aten<_rao dos seus contemporaneos, para outras margens da leitura 
tradicional, como o publico feminino que, segundo o testemunho muito atento de 
Fialho de Almeida28

, passou a consumir a moda «dos romances Corrazzi» de amores e de 
aventura. 

Quando Se fala desta indlistria de bens culturais, na transic;ao do seculo XIX para 0 

seculo xx, e essencialmente de um universo da leitura que se trata, veiculada pelo papel 
impresso; e o seu crescimento pressup6e uma mudan<_ra no quadro do acesso as letras, 
mau grado a precauc;ao que os baixos indices de alfabetismo num pais cuja 
grande maioria da populacrao penence a um universo agrario. Quando Oliveira Marques, a 
volta dos indicadores estruturais de atraso que marcavam em geral a sociedade portu
guesa na I Republica, acentuava a elevada desproporc;ao de 1 jornal para 11 ou 14 mil 
habitantes (oscilando conforme os anos entre 1911e1923), poderia levar-nos a esquecer 
que essa era a relac;ao europeia na epoca enquanto a Inglaterra ea Franc;a, por exem
plo, publicavam 1 dtulo por 23 mil cidadaos, na Alemanha a relac;ao era de l por 26 mil 
e em Italia de 1 por 44 mil. Mas sobretudo nao e tido em conta que a pertinencia dessa 
relac;ao entre as publica<;6es periodicas e a populac;ao leitora deveria ser deslocada para o 
contexto estrutural dos meios urbanos, a que o impresso se destinava e em que o publico 
constitufa um fndice multiplicador imponante ainda a espera d~ estudo em profundidade. 
Seja como for, uma ideia desse crescimento do espa<;o pub1ico culto (entenda-se, de 
letras e meias letras), ja muito aquem da reduzida elite de eleitores censitarios que 
correspondera ao nosso liberalismo classico, pode ser obtida atraves dos indicadores do 
acesso ao ensino primario, se nao se perder de vista, volto a insistir, que os ganhos ao 
nfvel da popula<;ao com acesso basico a leitura se registaram sobretudo nos (ou em torno 
dos) centros urbanos. 

Assim, entre os resultados de um relat6rio do Conselho Superior de lnstrw;:ao 
Publica de 1853 e os dados registados pelo Anuario Estadstico para o ano de 1900, 
enquanto o mimero de escolas primarias publicas e particulares pouco mais que dupli
cara, a frequencia de alunos quase triplicou29

; e, aqui, a recuperac;ao foi ainda mais 
significativa na popula<_rao feminina que representava, nos meados de Oitocentos, cerca 
de 15% dos inscritos nos estabelecirnentos de ensino e, ja na alvorada dQ seculo XX, 
constitufa quase 40% d~s individuos corn acesso a prirneira instruc;ao, sinal de que os 
ganhos se reportam sern duvida aos meios urbanos. Estes e outros indices multiplicado
res produzern efeitos igualmente rnultiplicadores a diversos niveis sociais e culturais do 

27 DOMINGUES, Manuela - Estudos de Sociologia da Ctdtura. Livros e Leitares do Seculo XIX. Lisboa, 
Instituto Portugues de Ensino a Dist:lncia, 1985. 
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AI.MEIDA., Fialho de - "Arfotografias" 1~asfJru111''1dtis ljor1iitd~1to11 Va~rl1tt1ldo}. Pono, 1890, p. 20. 

29 GOMES, Joaquim Ferreira - "Escolas Normais primarios". In: Estudos 
para a Histi:Jria da Educafiio no Secu!o XIX Lisboa, lnsrituto 1996, za ed., p. 33, 56. 
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quadro urbano em expansao. A aposta nas escolas normais, por um lado, e nas escolas 
industriais e comerciais, por outro, que correspondiam a um ensino tecnico e politecnico 
em crescimento de especializas;ao (inclusivamente para fora dos principais centros, 
potenciando a periferia urbana), bem coma o comes;o da descentralizas;ao universitciria e 
a crias;ao de novas cursos que a politica de ensino republicana vai coroar ao cabo de 
sucessivas reformas nas decadas finais de vigencia monirquica, situam;..se nessa <<Viragem 
para a plena contemporaneidade» global, que me parece ter ja sido bem assinalada30

• 

Reproduzindo uma pequena e media burguesias de especialistas, gerou efeitos na forma
s;ao de um novo espas;o culto e de novas elites e na amplias;ao dos degraus intermedios na 
textura socio-cultural. Os pr6prios insucessos registados no relat6rio do Inspector-Geral das 
Escolas, Carneiro Moura, em 1909, nao deixam de atestar estas transformas;6es no tecido 
social e cultural (constituindo, e certo, efeitos contradit6rios que marcariam afinal a sociedade 
portuguesa): nessa altura, por exemplo, assinala-se o concurso anual de 500 alunos que 
procuram as Escolas Normais, permanecendo acumulados, porem, 1.900 diplomados 
sem colocas;ao, saidos dos seus 23 estabelecimentos distritais. Num piano mais geral, o 
mesmo relat6rio assinala que, nesse periodo de transis;ao da monarquia para a republica, 
dos individuos que concluiam a instrus;ao primaria, apenas 14% ingressavam, em media 
anual, nos ramos de ensino liceal, tecnico e politecnico, 18,5% ocupavam empregos na 
indtistria e funcionalismo ou estavam em vias de emprego, enquanto a larguissima maioria 
permanecia em subsistencia preciria, no desemprego ou na dependencia familiar31

• 

Ora, em suma, no longo pedodo compreendido entre o Ultimo quarrel do seculo 
XIX e o primeiro quarrel do seculo XX, num quadro em que a sociedade portuguesa 
assiste ao inicio do refors;o da organizas;ao burocratica do Estado, nomeadamente a um 
nivel periferico que comes;a a ser conhecido, por exemplo, no dominio da organizas;ao 
das Finans;as32

, bem como ao arranque do processo de terciarizas;ao, cujas relas;6es com o 
pensamento e a acs;ao politica foram recentemente lembradas33

, - o crescimento da 
populas;ao com acesso as letras, essencialmente urbana e na qual avulta uma instrus;ao de 
meias letras cujo peso no campo cultt:1ral pode ser atestado nos escassos estudos sabre o 
estado da leitura publica

34
, esbarrou com a crise politica e econ6mica do liberalismo, 

sobretudo depois de 1890. Isso a que Sampaia Bruno, uma vez mais, ao reflectir sabre a 
situas;ao social contemporanea dos seus modernos publicistas, deu a designas;ao literaria de 
«bacharelice pedinte» para a pequena burguesia em crise de acesso ao funcionalismo nao 
foi mais, afinal, que a expressao desdenhosa de dicotomias fundamentais abertas pela 
crise do sistema liberal. 

30 SERRAO, Joel - "Republicanismo". In: Diciondrio de Hist0ria de Portugal. Porto, ed. Figueirinhas, 
1992, vol. V, p. 292. 

31 GOMES, Joaquim Ferreira- Op. Cit., p. 56-58. 
32 SOUSA, Paulo Silveira e - "A Construc;:ao do Aparelho Periferico do Ministerio da Fazenda em 

Portugal (1832-1878)". In: ALMEIDA, Pedro Tavares de; BRANCO, Rui (dir.) - Burocracia, Estado e 

TerritOrio: Portitgal e Espanha nos Siculos XIX e XX Lisboa, ed. Livros Horizonte, no prelo (texto cedido pelo 
autor, a quern agradec;:o ainda o permanence debate). 

33 ROSAS, Fernando - Pensamento e Aq:ao Politica. Portugal Siculo XX (1890-1976). Lisboa, Edit. 
Noticias, 2003, p. 14-15. . 

34 TENGARRINHA, Jose Manuel - "Quern lia e o que lia no final do regime mon:irquico [ ... ]". 
In: Estudos de Histdria Contemporanea de Portugal. Lisboa, Edit. Caminho, 1983, nomeadamente p. 217-220. 
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Para o que aqui nos interessa assinalar corno relevante para a historia cultural - e, em 
particular, nas suas incidencias sociais, envolve a evolu¢o do vasto universo de publica
i;:6es irnpressas, corn o jornal na sua prirneira linha - deve reter-se o contraste entre a 
dinarnica de crescirnento dos grandes centros urbanos (Lisboa e Porto) e os restantes. 
E, em geral, neste quadro da cultura urbana ernergente tendeu a acentuar-se urna 
dicotornia entre a elite culta e a rnassa do publico corn acesso a cultura, mas tarnbern urn 
desfusarnento entre a ernergencia e prolifera¢o dos tecnicos e especialistas (e, em geral, 
dos segrnemos socioprofissionais intelectuais, e a realidade historica portuguesa) ou a 
ideia que dela se tinha. Pais, entre arnbas, interpos-se a ernergencia de urn fen6rneno 
que, por fresco, ainda rnal se vislumbrava, mas o olhar de verdadeiro soci6logo que foi 
Fialho de Almeida reteve sob a ideia de um novo e «forte colosson, ernbora com espanto 
e ainda sob a designa¢o deixada pela literatura romantica: «a multidao, cuja voluptuosidade 
se complicou, reclarnando novos prazeres e novos excitan tes.»35 

·'
1 ALMEIDA, Fialho de - "Religiao e Toilette". In: Op. cit., p. 137. 
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