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RESUMO: 

Ha, a nosso ver, a possibilidade de encarar os textos escolares do ensino 
primario do Estado Novo como urn sistema cultural, como urn sistema de simbolos 
em interaclraO, 0 que quer dizer, como uma rede ou uma teia de significalroes 
que se entrecruzam. 

Encarar os textos escolares deste ponto de vista, conduz-nos a identificalrao 
dos objectos discursivos como valores que exprimem crenlras e sonhos. Estas crenlras 
e estes sonhos integram urn corpo simb6lico, que ao mesmo tempo age sobre a vida 
real e a reflecte. 

Pois bern, propomo-nos indagar aqui ate que ponto a rede simb6lica que 
perpassa os textos escolares do Estado Novo repete e privilegia aquilo que Gilbert 
Durand chama de <dmaginario profundo do povo portugues», cujos principais mito
logemas, ou grandes grupos miticos, sao 0 «salvador oculto», a <mostalgia do impos
sive}", 0 «fundador vindo de fora» e a «transmutalraO dos actos». 

* Estudo apresentado ao Col6quio «A ideologiza!;ao dos manuais escolares durante 
o Estado Novo», que se realizou na Universidade do Minho, a 5 de Maio de 1993. 

** Professor auxiliar no Instituto de Ciencias Sociais da Universidade do Minho. 
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Correndo 0 risco de sermos esquemftticos em excesso e ate mal 
compreendidos, diremos que a temfttica deste debate, «A ideologiza<;ao dos 
manuais escolares durante 0 Estado Novo», nos colocou perante duas 
op<;6es metodologicas distintas. Podiamos tentar desmontar, atraves dos 
manuais escolares, a ideologia salazarista. Mas podiamos, igualmente, numa 
atitude rebelde, encarar estes textos como urn sistema cultural, como urn 
sistema de simbolos em interac<;ao. 

Tentar a desmontagem ideologica foi a primeira tenta<;ao. Para 0 

fazer, deveriamos interrogar a fonte dessa ideologia, deveriamos interrogar 
o Estado Novo, procurando identificar uma soberania, isto e, caracterizar 
urn Estado. Entr~ outras quest6es, poderiamos colocar as seguintes: 

- 0 Estado Novo era corporativo; quer isto dizer que ele era tota
litario? Ou, pelo contrario, a categoriza<;ao salazarismo-fascismo
-totalitarismo deve contrapor-se, por exigencia de maior rigor, 
a categoriza<;iio, mais suave, de urn Estado despotico mas nao 
totalitario? 1 

-E 0 salazarismo urn Estado fascista sem movimento fascista? 
Ou pelo contrario, e urn Estado fascista em que as grandes pere
grina<;6es a Fatima constituem 0 equivalente das grandes mani
festa<;6es de massas que caracterizaram, tanto 0 regime musso
liniano, como 0 regime itleriano? 2 

Da resposta a estas quest6es, que identificariam urn tipo especi
fico de soberania, e caracterizariam 0 Estado salazarista, fariamos, pois, 
depender a defini<;ao da ideologia presente n<?s textos escolares em apre<;o. 
E uma vez feita esta caracteriza<;ao, passariamos a analise das suas conse
quencias, nos seguintes termos. 0 Estado tinha uma fun<;iio nacionalista 
e clerical, uma forma autoritaria antidemocratic a, uma legitimidade cor
porativa. Tratar-se-ia agora de detectar 0 seu grande designio, que de alto 
a baixo se espalhava por todo 0 sistema de ensino. Haveria entao a dizer 

1 Manuel de Lueena(1976 e 1984), Vilaverde Cabral (1976 e 1982), M. Braga da Cruz 
(1980 e 1988), Fernando Rosas (1989) e Ant6nio Costa Pinto (1992), proeuraram, entre outros, 
responder a esta questiio. Existem tambem, sobre este ass unto, algumas eomunicac;:oes impor
tantes apresentadas ao Col6quio «0 Estado Novo. Das origens ao fim da autarcia», eujas aetas 
foram publieadas em 1987, em dois volumes. 

2 E nesta direec;:iio que aponta urn estudo ja relativamente distante de Silas Cer
queira (1973). 
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que 0 salazarismo destilava obediencia, sujei~ao e submissao, e que tinha 
relativamente ao en sino uma preocupa~ao: inculcar 0 conformismo e 
impedir que a escola servisse a mobilidade social 3. Neste sentido, trata
va-se de limitar as expectativas de mobilidade, alimentadas por uma mais
-valia escolar, canalizando os investimentos pessoais para a optimiza~ao 
do estatuto pessoal (Novoa, 1992: 510). Tratava-se apenas de desenvolver 
a «natural voca~ao» de cada urn, que e a mesma coisa que 0 nosso «destino 
social» (Ibid.: 480). Enfim, tratava-se de formar consciencias, de educar, e 
nao de transmitir conhecimentos, ou de instruir. 

Urn exemplo. Le-se num Decreto de 1928: «0 ferreiro quere 0 filho 
medico; 0 alfaiate quere 0 filho matematico; 0 carcereiro quere 0 filho juiz 
do Supremo; a openlria quere a filha form ada em letras [ ... ]» 4. Diz entre
tanto Marcelo Caetano, por essa epoca: «Na mecanica da escola (mica, selec
cionado pelo professor primario para estudar ciencias para as quais nao 
tern a mesma prepara~ao hereditaria que tern para 0 oficio, [0 filho do ope
rario] nao passara nunca de urn mediocre intelectual [ ... ]» 5. 

Desmontar a ideologia ia, portanto, obrigar-nos a desmontar, de 
seguida, a propria institui~ao escolar do Estado Novo. E a desmontagem 
do sistema educativo obrigaria a passar pel a analise das politicas educa
tivas e pelos momentos estruturantes do sistema educativo; obrigaria a 
passar tambem pela analise dos aspectos concretos da interven~ao do 
Estado na educa~ao (estudando, por exemplo, os despachos ministeriais); 
e ainda, pela analise do investimento estatal na educa~ao; e finalmente, pela 
considera~ao dos agentes educativos: professores, pais, padres e catequistas. 

Analisar os textos escolares em termos de ideologia reverteria, 
assim, a pensar 0 salazarismo em termos juridico-politicos. Seria pensar 
o poder em termos de identidade de uma soberania (urn determinado tipo 
de Estado), em termos tambem da estrutura de uma lei (a legitimidade de 
urn Estado), e em termos ainda de uma unidade de domina~iio ou de hege
monia (uma frac~ao de classe, uma classe, urn conjunto de classes). Assim, 
por exemplo, e relativamente a este ultimo aspecto, diz-se do fascismo que 
ele e «a unidade orgfmica de todas as for~as da burguesia num so corpo 

3 Vejam-se, neste sentido, M. de Fatima Bivar (1971); Filomena Monica (1978); 
Luiza Cortesiio (1982); Joiio Formosinho (1988); Antonio Novoa (1992). 

4 Decreto 14900, de 16 de Janeiro de 1928, citado por Luiza Cortesiio (1982: 69-70). 
5 Marcelo Caetano, apud Luiza Cortesiio, Ibid.: 218. 
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politico» 6. E Filomena Monica (1978: 85) diz do salazarismo, de uma modo 
urn tanto impressionista, que ele e a «unHio entre pequenos e grandes agri
cultores, openirios e industriais, for~as armadas, integralistas e ate urn con
sidenivel grupo de republicanos». 

A analise dos textos escolares em termos de ideologia remeter
-nos-ia, pois, para uma representa~ao do poder como lei, interdito e cen
sura, com os seus efeitos de obediencia, sujei~ao e submissao 7. 

Seria esta uma possibilidade- de encarar os textos escolares dos 
manuais de instru~ao primaria. E foi esta a primeira tenta~ao que tivemos, 
ate por corresponder a tematica· proposta para debate: desmontar uma 
ideologia, 0 que significa interrogar a fonte da ideologia, assim como 0 

sistema de ensino, e mesmo as suas consequencias na educa~ao. 
Ha no entanto, a nosso ver, uma outra forma de analisar os textos 

escolares. Podemos encara-Ios como urn sistema cultural, como urn sistema 
de simbolos em interac~ao, 0 que quer dizer, como uma rede ou uma teia 
de significa~6es que se entrecruzam. 

Encarar os textos escolares deste ponto de vista, conduz-nos a iden
tifica~ao dos objectos discursivos como valores que exprimem cren~as e 
sonhos 8. Estas cren~as e estes sonhos integram urn corpo simbo1ico, que 
ao mesmo tempo age sobre a vida real e a reflecte. Corpo simbolico, porque 
esquema transcendental, que define valores, que vao situar as representa
~6es e as praticas como transcendentes ao individuo. E ao situar as repre
senta~6es e as praticas como transcendentes ao individuo, 0 simbolico 
organiza duravelmente a vida da comunidade, e a rela~ao dos individuos 
com a comunidade. E essa a sua fun~ao 9. 

6 Teses de Lyon do P. C. I. (1926), citadas por M. Lucena (1973: 79). 
7 Sobre a representa~ao jurfdico-politica do poder, veja-se Michel Foucault 

(1976: 107-120). 
8 Este ponto de vista conjuga-se com uma teoria geral do sentido que integra no 

seu campo, alem do conceptual (as ideias), tudo aquilo que respeita a afectividade 
(a emo~ao, 0 desejo, a vontade, a inten~ao, etc.). Quer dizer, no processo semantico integramos 
a pr6pria enuncia~ao, entendida esta como a actividade de urn sujeito que fala, escreve, produz, 
enuncia urn discurso. 

A nossa abordagem conjuga-se, assim, com a semantica da enuncia~ao de Andre 
Joly (1982). 

9 Que 0 simb6lico produz a vida colectiva e funciona como urn «esquema trans
cendental» vemo-Io em Michel Oriol (1979: 22). 
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Esquema transcendental, portanto. Nao quer isto dizer que enten
damos 0 simb6lico como uma heran<;a imutavel, mas antes como objectos 
e agentes de lutas e poderes desiguais que se desenrolam ao longo da his
t6ria. 0 simb6lico define valores, e estes sao estados de poder, estabele
cidos ou produzidos incessantemente no solo m6vel das rela<;6es de for<;a. 

Olhar os textos escolares como urn corpo simb6lico e, pois, investir 
uma regiao mitica onde nao se trata tanto de caracterizar 0 saber legal de 
urn regime politico 10, mas de especificar'e funcionalizar os sonhos, 0 

corpo de cren<;as que urn sistema simb6lico sempre mobiliza e confirma. 
E por falarmos em cren<;as, diga-se, com as palavras de Bachelard (1942: 
105), que «os interesses mais poderosos sao os interesses quimericos, os 
interesses sonhados, nao os calculados». Podiamos ainda convocar a este 
prop6sito Pierre Janet: «a cren<;a e uma promessa de ac<;ao: crer e agir; 
dizer que acreditamos em alguma coisa e dizer: faremos alguma coisa» 11. 

Esta foi, em certa medida, a perspectiva com que Miguel Vale de 
Almeida (1992) leu os textos escolares do livro oficial da 3. a classe. E foi 
tambem neste sentido que n6s pr6prios lemos, em tempos, os textos do livro 
oficial da 1. a classe (Martins: 1990). 

Aquilo que hoje, no entanto, nos propomos fazer e indagar ate que 
ponto a rede simb6lica que perpassa os textos escolares do Estado Novo 
repete e privilegia aquilo que Gilbert Durand (1986: 11) chama de imagi
nario profundo do povo portugues, cujos principais mitologemas, ou 
grandes grupos miticos, seriam 0 «salvador oculto», a <<nostalgia do impos
sive!», 0 «fundador vindo de fora» e a «transmuta<;ao dos actos». 

Com efeito, 0 salazarismo foi mais simbolismo (sonhos e cren<;as, 
e especificamente, saudade e sebastianismo) do que ideias. Estas foram som
brias, e s6 serviram para nos esquecer do mundo e aos olhos do mundo. 
Sem duvida que 0 salazarismo durou porque foi uma for<;a real, uma razao 
annada de baionetas (com Exercito, com Policia, com Censura, com mor
da<;a). Mas ele durou, de igual modo, porque abriu de par em par as portas 
do oriente simb6lico da patria lusitana, fazendo-nos penetrar sem esfor<;o 

10 Caracterizar uma ideologia levar-nos-ia a isso: seriamos remetidos para a repre
senta~ao juridico-politica do poder (identidade de uma soberania, estrutura de uma lei, uni
dade de uma domina~ao ou de uma hegemonia). 

11 P. Janet, apud M. de Certeau (1981: 8). 
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artificial, e como que naturalmente 12, nesta sobrenatureza que constitui 
o destino de uma patria 13. 

Eo destino da patria lusitana nao foi s6 a vontade de urn povo, 
as vicissitudes da hist6ria, a conquista de urn Imperio, a especificidade de 
uma lingua. Todos estes tra~os constituem os varios orientes simb6licos 
do destino nacional. 

Dai que possamos dizer que a montagem da maquina adminis
trativa do ensino salazarista tern eficacia,.nao apenas por ser uma «admi
nistra~ao central autoritaria e hierarquizada, corn prolongamentos buro
crliticos aos diversos niveis do sistema», como pretende Ant6nio N6voa 
(1992: 465). Tern eficacia, sim, porque esta conforme it ideia de uma natu
reza autoritaria da patria, estribada na sacrossanta trindade - Deus, 
Patria e Familia. 

o salazarismo nao se equivocou, portanto, ao projectar a imagem 
de urn pais antigo, tradicional e humilde, que todavia sonha urn Imperio. 
Equivocou-se, sim, quando a figura de urn pais antigo, de alma her6ica e 
santa, serviu a politica ruralista, corporativa e domestica, ama~ada num 
espirito de miseria. Equivocou-se, sim, quando a alma corn «sonhos de cara
velas» serviu a politica colonialista do Portugal multirracial e multiconti
nental, que se erguia contra a vontade manifesta das col6nias. Mas ao 
convocar-nos para a analise da ideologia e para a caracteriza~ao de urn tipo 
de Estado, este e ja 0 tipo de indaga~ao de que nao cuida 0 nosso estudo. 

Vale de Almeida (1992: 249) atenua a nossa conclusao, dizendo 
apenas que 0 salazarismo «sobrep6s ou fez coincidir os seus pr6prios 

12 «Fazer viver Portugalhabitualmente» foi urn proposito reiteradamente susten
tado por Salazar numa entrevistaconcedida a Henri Massis, urn intelectual maurassiano, da 
Academie Franfaise (H. Massis, 1961). «Nao», confessa-Ihe Salazar, <mada de injecc;oes fortes 
que excitam mas nao curam. Devolver a saude, mas nada de fazer subir a temperatura, reen
contrar 0 equilibrio, 0 ritmo habitual. Proceder como a natureza! ... » (Massis, 1961: 74). 

Esta ideia de fazer Portugal participar <maturalmente» do seu destino decorre 
tambem da imagem do parafuso, utilizada por Salazar numa entrevista a Antonio Ferro (1933: 
152): «urn parafuso que verruma lentamente sem ferir a madeira, que faz pressao doce mas 
constante, penetrando pouco a pouco, sem provocar a reacc;ao viva da materia». 

13 0 cumprimento de uma identidade (nacional) nao pode fazer-se senao atraves 
da fidelidade a uma vocac;ao, a urn apelo ou a uma convocac;ao - que com Goethe e Spengler 
podemos chamar «destino» (Schicksal) (Cf. G. Durand, 1980: 130-131). 

Diga-se entretanto que a nenhuma patria, antiga ou moderna, e recusado 0 des
tino. Este esta ao alcance reflexivo de uma patria que se conhec;a a si mesma, e nao pertence 
especificamente a uma cultura privilegiada nem a nenhuma rac;a eleita. 
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valores com os valores da sociedade camponesa, entao largamente maiori
taria em Portugal». 

No entanto, esta ideia de urn «pais-aldeia rural» deve, a nosso ver, 
ser tomada com algumas precaw;6es, uma vez que os textos e as imagens 
dos livros escolares em causa nao transmitem apenas a imagem idilica de 
«urn Portugal rural». Nao acontece ai apenas a exalta<;ao da concordia. Acon
tece tambem a exalta<;ao do imperium. 0 pais de que nos falam os textos 
escolares nao e so 0 Portugal-quinta, «a pequena cas a lusitana», a que se 
referiu Cam6es. E tambem 0 Portugal-imperio, aquele que deu «novos 
mundos ao mundo» 14. 

Ja tinhamos feito este exerdcio de verificar ate que ponto os sonhos 
salazaristas coincidiam com as cren<;as do nosso imaginario profundo, ana
lisando outrora 0 Portugal dos Pequeninos, que e uma narrativa homologa 
ados livros de leitura, embora se trate de uma narrativa fixada na pedra, 
em 1938 15• Ai encontramos a mesma ideia de uma alma portuguesa con
tada as criancinhas e lembrada ao povo. Num e noutro caso, a narrativa, 
embora obedecendo a uma cenografia de brinquedo, e urn modelo reduzido 
de poder. No Portugal dos Pequeninos, tal como nos livros de leitura da 
primaria, temos exerdcios do olhar, da memoria, do desejo e da vontade, 
de modo a preservar a unidade da na<;ao e a combater a sua fragmenta<;ao, 
de modo a realizar a regenerafao nacional e a combater a sua degeneres
cenci a, de modo a realizar a verdade da patria e a combater a sua dissimu
la<;ao e contrafac<;ao. Tal como as pedras do Portugal dos Pequeninos, 
tambem os textos dos manuais escolares sao imagens de uma tradi<;ao 
autoritaria e espiritual (<<a tradi<;ao dos nossos bispos e reis»), imagens 
que figuram 0 trabalho, 0 sacrificio e a independencia de urn tempera
mento rural, imagens que nos contituem herdeiros de urn destino colonial 
e de uma missao civilizadora. Enquanto exerdcios do olhar, da memoria, 
do desejo e da vontade, as pedras, assim como as palavras, podem tor
nar-nos d6ceis e uteis, podem tornar-nos herMs e santos. Numa palavra, 
podem salvar-nos. 

14 Vejam.se, neste sentido, varios textos e imagens no Livro de Leitura da 3. a Classe: 
"A Patria» (p. 5-6); "Portugal e grande» (p. 17-18); "Conquistas e Descobrimentos» (p. 91-92); 
,,0 Infante D. Henrique» (p. 95-96); ,,0 Man> (p. 106); «0 Infante Santo» (p. 107-108); "Vasco 
da Gama» (p. 125-126); «Os Jer6nimos» (p. 131-132); «Pedro Alvares Cabral» (p. 141-142); «Afonso 
de Albuquerque» (p. 143-144); «Camoes» (p. 153-155). 

15 Cf. M. Martins (1990: 88-89). 
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No seu conjunto, os textos e as imagens dos manuais escolares sala
zaristas, embrulham-se em 'papel de memoria' e projectam 0 modelo da 
cidade perfeita, isto e, a 'visao do nosso esplendor'. E memoria, como diz 
Nuno Portas (apud Pereira e Fernandes, 1987: 329), «chama-se rustico 
(as raizes do povo) e joanino (as raizes do poder e sumo do Imperio)>>. 

Podiamos dizer de outra maneira. Memoria chama-se saudade, e 
chama-se tambem sebastianismo. Saudade, como lembran~a obsessiva de 
urn passado. Sebastianismo, como ensaio mistico de urn futuro. 0 nexo entre 
os dois e fornecido pela epopeia dos Descobrimentos - a gloria do passado 
que seria eventualmente 0 modelo da gloria futura. Saudade, pois, do tempo 
medieval, saudade do Portugues, rural, diligente e virtuoso, it maneira da 
'boa dona de casa': solidamente ancorada bern no meio das coisas e das pes
soas, suavemente catolica e supersticiosa, que tanto vai it igreja como it 
bruxa, de brandos costumes e paix6es 16. E sebastianismo, conquanto 
imagem gloriosamente epic a, imagem do Portugues navegador-guerreiro 
das caravelas, sedento de aventura, mais para 0 mar do que para a terra, 
apaixonado, violento e de uma religiosidade ternamente mistica. 

Por urn lado, pois, 0 desejado medievalismo, bucolico e corda to, 
figurado pela terna 'boa dona de casa'. Por outro, a ambi~ao do Imperio, 
ousada e epica, figurada pelas caravelas. 0 medievalismo e a saudade, esse 
modo de ver (dirigido a pessoas, a lugares ou it propria historia), caracteri
zado por determinada maneira de sentir, que valoriza «0 passado it custa 
do presente e, de certo modo perverso, mas coerente, 0 presente it custa 
do futuro» (Esteves Cardoso, 1982: 1399) 17.0 sebastianismo e a certeza de 
uma garantia, transitoriamente oculta, de ordem, justi~a e paz (<<fara 
paz em todo 0 mundo», diz Bandarra de D. Sebastiao), em que radica a 
alma da patria e que se vai consolidando, por assim dizer, ao longo da 
historia portuguesa. 

Nas palavras de Gilbert Durand (1986: 18), esse sebastianismo «ins
pira 0 espirito de cruz ada, a epopeia dos Templarios, dos Hospitalarios, 
dos Cavaleiros da Ordem de Aviz e de Cristo, artifices da Reconquista, a 

16 E a nostalgia do campo e da ingenuidade rural, essa patente hostilidade de 
Salazar pela industrializa<;iio, que origina «0 mito da camponesa alegre, trabalhadora (niio 
assalariada, e claro) e prolifica» (M. Belo et ai., 1987: 268). 

17 No entendimento que fazemos de saudade, temos presentes tambem as suges
tivas considera<;oes feitas a prop6sito por Jorge Dias (1971: 20), apesar do seu pendor psicolo
gizante. «Estranhc;> sentimento de ansiedade», diz, «que parece resultar da combina<;iio de tres 
tipos mentais distintos: 0 !irico sonhador - mais aparentado com 0 temperamento celtico -, 
o faustico de tipo germanico e 0 fatalistico de tipo oriental». 
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vontade missiomiria dos franciseanos, e enfim 0 ideal de expansao mun
dial- com a demanda do Preste Joao». Mais ainda, podemos aereseentar, 
essa ideia de sebastianismo subjaz a restaura~ao nacional no seeulo XVII, 
com 0 sebastianismo propriamente dito, e a nova grandeza nacional, eor
porizada no Estado Novo 18. 

Com efeito, a ordem salazarista enuncia-se segundo as metaforas 
de urn aeontecimento messianico, a reclamar «a tranforma~ao do pao dos 
pobres em rosas», e distribui-se de aeordo. com a 16gica imposta pelo seu 
exclusivismo: de urn lado, a salva~ao de uma na~ao, una, regenerada, ver
dadeira; do outro, a sua perdi<;:ao as maos de urn anti-Cristo, que a irracio
naliza, perverte e falsifica 19. 

Saudade e sebastianismo, as grandes estruturas arquetipicas do 
nosso imagimirio, eonvergem numa (mica diree~ao: a paixao do aiem, a abso
luta atopia imagimiria. Pois bern, atravessando os textos eseolares do Estado 
Novo, pereorremos os quatro mitologemas, quer dizer, os quatro grandes 
grupos miticos, que no dizer de Gilbert Durand (1986: 11), «0 imagimirio 
profundo portugues repete e privilegia». Referimo-nos, eoneretamente, aos 
mitologemas do «fundador vindo de fora», da «nostalgia do impossive!», 
do «salvador oeulto» e da «transmuta~ao dos aetos». 

E vemos claramente a paixao do aiem nos mitologemas do «fun
dador vindo de fora» e do «salvador oeulto», uma vez que 0 «salvador 
oeulto» (os her6is e os santos da hist6ria patria, entre os quais a «boa dona 
de easa» que e Salazar)eonstitui 0 eeo do «fundador vindo de fora», ou 
«vindo do alto», numa versao que nos pareee legitima 20. Ouer dizer, os 

18 E curiosa notar que 0 Livro de Leitura da 3. a Classe passa directamente do 
seculo XVII, a que se refere com tim texto sobre «A Restaurac;iio» (p. 159), para 0 seculo XX, 
e especificamente, para a «epoca de prosperidade e de grandeza, companivel as mais brilhantes 
de toda a sua historia», aberta para Portugal com 0 Estado Novo (p. 161-162). 

19 E esta a tese por nos defendida em 0 olho de Deus no discurso salazarista (1990). 
Mas 0 recente trabalho de Jose Rebelo (1993) vern trazer urn novo £Olego a esta explicac;iio 
mistico-religiosa do salazarismo. 

20 0 espac;o simbolico cristiio e urn sistema orientado segundo dois paradigmas: 
altolbaixo (ceulterra) e paraiso/inferno (direitalesquerda) (cf. J. Mourao, 1988: 78). Alias, e gene
ralizando, podemos dizer que 0 cristianismo privilegiou 0 paradigma altolbaixo, embora con
serve 0 esquema direito/esquerdo, herdado do Antigo Testamento (Ibidem: 21). E e claramente 
o paradigma alto/baixo (ceulterra) que informa 0 mitologema do <<fundador vindo de fora». 

Assim, por exemplo, no Livro de Leitura da 1. a Classe, 0 nome de Salazar aparece 
associado a «alto, altar, altura» (p. 34), enquanto na pagina ao lado (p. 35), duas meninas estiio 
ajoelhadas aos pes de urn altar de «Maria imaculada». . 
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nossos herois e santos sao a voz e 0 instrumento da Providencia divina 21. 

Vemos tambem a mesma paixao, ainda que de forma menos explicita, nos 
outros dois mitologemas. Por urn lado, na «nostalgia do impossive!», nessa 
vontade de manter urn Imperio - vontade absurda aos olhos do mundo. 
Com efeito, so uma fe inquebrantavel num alem absoluto permite a uma 
simples «boa dona de casa» ter «sonhos com asas de caravelas», na bela 
expressao de Gilbert Durand (1986: 21). Por outro lado, so a invoca~ao de 
urn alem todo-poderoso permite que a alma.crente e esperan~osa se afoite 
a reclamar 0 impossivel, isto e, a reclamar a transforma~ao e a transmu
ta~ao das coisas terrenas em via gens ao alem, a reclamar a transforma~ao 
do pao dos pobres em rosas 2. 

A travessia deste imaginario arquetipal reconduz-nos, pois, a uma 
moral do espa~o, que dita a boa maneira de apreender urn lugar: percor
re-lo com 0 olhar, guarda-lo na memoria, figura-lo, enfim, recolher e 
arquivar os seus elementos caracteristicos para uma pratica do desejo 
e da vontade. 

Pensamos que devemos dar a esta moral do espa~o 0 sentido atri
buido ao tradicional milagre da Rainha Santa Isabel. Ver rosas em vez de 
pao, ver «per interiores oculos» (ver com os olhos da alma). 

Gostariamos entretanto de colocar a seguinte questao: nao consti
tuira urn dos tra~os da alma portuguesa este ver com «olhos interiores», 
este modo de ver 0 milagre na natureza? A fazer fe em Jorge Dias, so 
podemos dar uma resposta afirmativa. Enunciando «os elementos funda
mentais da cultura portuguesa», este etnologo mostra-se convencido de que 
a religiosidade portuguesa apresenta 0 mesmo fundo humano que nos e 
peculiar. E acrescenta: «Nao tern 0 caracter abstracto, mistico ou tragico 

21 «Estas ai como urn emissario dos amigos de Deus», escreve D. Gon~alves Cere
jeira a Salazar. «Tu estas ligado a ele [milagre de Fatima]: estavas no pensamento de Deus 
quando a Virgem SS.ma preparava a nossa salva~ao». E logo acrescenta: «E ainda tu nao sabes 
tudo ... Ha vitimas escolhidas por Deus p. a orarem por ti e merecerem p. a ti». (D. Gon~alves 
Cerejeira, apud Franco Nogueira, 1977: 9). 

22 A narrativa da transforma~ao do pao dos pobres em rosas, conhecida como 0 

«milagre das rosas», aparece no Livro da primeira classe, p. 90. 
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proprio da espanhola, mas possui uma forte cren<ra no milagre e nas solu
<roes milagrosas» (J. Dias, 1971: 19) 23. 

Em Portugal, «os olhos da alma» vao iluminar a conquista dirigida 
para 0 alem do mundo(conhecido), para «os mundos dados ao mundo», e 
iluminam tambem 0 apologetico aforismo imbuido de fervor nacionalista: 
«E se mais mundos houvera, la chegara Portugal». 

23 Jorge Dias volta a acentuar esta ideia no mesmo estudo, umas paginas a frente: 
no seu intimo, 0 portugues «alberga uma certa esperanc;:a de que as coisas acontec;:am mila
grosamente» (Dias, 1971: 31). 

Penso que ao dizermos isto nao estamos a ceder a dassificac;:ao psicol6gica 'passe
-partout' (analoga a teoria dos dimas de Montesquieu ou as taxinomias de uma certa hist6ria 
literaria derivada de Taine), a que se refere Christophe Charle (1980: 43). E que, em seu entender, 
tais dassificac;:oes permitem nomear, mascarando-as, as tensoes intern as, e desvia-Ias para 
horizontes sublimados. 
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