
I 

A'l 
INTERNATIONAL CONFERENCE ~ 



Titulo: Avanca I Cinema 2013 
Coordena98o: Ant6nlo Costa Valente, Rita Capucho 

Capa: Gabriela Costa, Andre Pinto 
Paginayao: Ant6nio Os6rio 
Assistencla gratica: Gabriela Costa, Andre Pinto, Carlos Pereira, Roberto Oliveira 
Impresseo: Artlpol - Artes Tipograficas, Lda 

Reservados todos os direltos de acordo com a legislayao em vigor 
Edi95es Cine-Clube deAvanca, 2013 

Todas as imagens e graficos toram fornecidos pelos autores dos textos. 
A totalidade das imagens ou pertencem aos autores ou fcram retiradas de espayos da web onde se encontravam 
disponivels. 

EdlCfies Clne-Clube de Avanca 
Rua Dr. Egas Moniz, 159 
3860-078 AVANCA - Portugal 
TeVfax: 234 880658 
livros@avanca.com 
www.avanca.com 

Oep6sito Legal: 362192113 
LS.B.N.: 978-989-96858-3-3 

6 



Capflulo 11- Cinema - Cinema 

"Fantasia Lusitana", de Joao Canijo: 0 Portugal Ficcional vs. 0 Pais real. 0 
Estado Novo e a 'Portugalidade'. A Constru~ao da Identidade 

Vitor de Sousa 
CECS-Centro de Estudos de Comunicay8o e Sociedade/Universidade do Minho, Braga, Portugal 

Abstract 

In Lisbon, which welcomed refugees from around 
the world, we lived in the 40s of the twentieth century 
a fantasy of peace and happiness in opposition to the 
capitals of Europe affected by the Nazi invasion. In this 
documentary of Joao Ganijo we are struck immediately 
by the title - "Fantasia Lusitana" - from which we 
foresee a deviation from reality, and stress the irony, a 
staging pOint from which we look at Portugal. 

The director shows in an overwhelming "Way the 
images used in the Portuguese World Exhibition of 1940 
(the high point of propaganda of the Estado Novo) as 
a reference, overlapping texts of three famous foreign 
travelers who passed through Lisbon during World War 
II (Alfred Dobfin, author of "Berlin Alexanderplatz", Erika 
Mann, daughter of Thomas Mann, andAntoine de Saint
Exupery, author of "The Little Prince"). The mixture of 
simultaneous triumphal images of paradisiacal Portugal 
and the lucid and poetic texts read in "vo.ice-off', function 
as a methodical disassemble with which the film begins 
(the phrase "everything for the nation~ by Salazar) and 
the attempt to create a virtual identity. It shows a natian 
offantasists concerned with the supetfluaus and where, 
paradoxically, the foreigners are the anes who. believe 
the least in this less evident reality. 

Ganija shows how Portugal of the past continues 
today and dispels the unreality of the Portuguese 
identity, inoculated at Estado Novo, and which still 
lingers today. 

Keywords: 'Estado Novo', Portuguese World Exhibition 
1940 (Lisbon), Propaganda, Identity, 'Portugalidade'. 

Introdu4;80 

a meu interesse no documentario "Fantasia 
lusitana" (2010), de Joao Canijo, cuja analise incluo 
na minha investigayao de" doutoramento, em curso, 
intitulado "Da 'portugalidade' a lusofoniaH (na parte 
referente as representac6es da 'portugalidade'), deriva 
da coleyao de imagens sobre a Exposiyao do Mundo 
PortUgU6S de 1940 (lisboa) que apresenta e na ideia 
subjacente de identidade, inoculada pelo Estado Novo 
atraves da propaganda. Com efeito, 0 filme concenlra a 
montagem das filmagens decorrentes daquele evento, 
lodas elas apologeticas do regime, por via de a censura 
inviabilizar oulro tlpo de perspetivas, nao havendo, por 
isso, olhares diferentes sobre a realidade da epoca. 

Desta forma, 0 reaUzador apela ell mem6ria - da 
Hist6ria e do especlador ~, apresentando um filme 
em que nao precisou de utilizar a camara ja que sa 
socorreu dos arquivos, tentando desmlstificar a ideia 
sobre a propalada neulralidade que Portugal teve 
durante a 11 Guerra Mundial, com 0 pals a ser poupado 
aos bombardeamentos, e que fez do territ6rio luso 

quase que um oasis no panorama europeu. Portugal 
acolheu refugiados do conflito, em tr£insito para outras 
paragens, e que Canijo agarrou para sublinhar os 
contrastes com a situayao vivlda no pals em relayao 
ell Europa, evidenciando as fragilidades identitaria~ 

construidas pelo Estado Novo. 
a filme Integra as Ideias de Jose Gil sobre 0 

perlodo do Estado Novo e lan98 um olhar centrado 
na questao da identidade naclonal, sendo que a troca 
de perspetivas enlre 0 realizador e 0 fil6sofo. tera 
refor98do a ideia inicial do primeiro sobre a existencia 
de dois niveis de realidade: 0 da propaganda (virtual), 
e 0 decorrente da guerra (real). 

Com este artigo, pretendemos anallsar 0 
documentario, com 0 foco colocado na reflexao que 
promove sobre 0 que significa ser-se portugues, 
questionando a forma como foi construlda a Identldade, 
nomeadamente durante 0 perlodo do Estado Novo, 
ulilizando a Exposiyao do Mundo Portugues de 1940 
(um dos pontos alios do regime), para evldenclar a 
artificialidade Ideol6glca desse processo. De. resto, 
o regime· de entao utilizou 0 caminho trilhado pelo 
evento para, mais tarde, inlroduzir no dlscurs9 politico 
a idela de 'portugalidade', decorrente da alterayao do 
'Ato Colonial' (1951), e que ficou conhecida atraves 
da frase "Portugal do Minho a Timor". A 'portugalidade' 
tem sido, de forma recorrente, evocada na sociedade 
portuguesa. a discurso dos deputados 'do parlamento 
portugues que estudamos (durante a As~embleia 
Nacional, 1935-1974, na 'Constituinle, em ·1976; e na 
Assembleia da Republica, de 1976 ate a·atualidade) 
€I paradigmatico em relayao a essa matena. De resto, 
Jose Gil e Joao, Canijo defendem que as marcas 
deixadas pelo Estado Novo na sociedade portuguesa 
ainda perduram. 

o documentltrio 

'Enquanto 0 resto da Europa lutava numa guerra, 
a festa de regozijo de Portugal, of ere cia ao mundo 0 
exemplo da nossa disciplina e paz que n6s saudamos 
e que merecemos'. t desta forma qua 0 trailer de 
"Fantasia Lusilana~, com voz-off de Ant6nio ,lopes 
Ribeiro, retlrado dos arquivos relativos ao "Jomal 
Portugu:est, da propaganda do Estado Novo (uma 
especie de magazine clnematografico de atualidades 
exibldo antes de sessOes de cinema durante os anos 
de Salazar, que acabavam. quase sempre com a 
frase, "E asslm val 0 mundol"), apresenta o. filme e 0 
resume. sao 66 minutos em que 0 realizador mostra 
a montagem (feila por Joao Braz) das Imagens de 
epoca baseadas no ana de 1940, data da realizagao, 
em lisboa, da Exposiyao do Mundo POrtUgU6S, que 
decorreu enlre 23 de junho e 2 dezembro, destinada 
a assinalar, simultaneamente, a fundayao da nagao 
portuguesa (1140) e a restaurayao da Independencia 
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(1640). Ha fado, folclore, retigiao e a apresentayao dos 
indigenas vindos dos quatro cantos do imperio. 0 filme 
come~, de resto, com 0 efeito visual de classes de 
ginastica da Mocidade Portuguesa a coreografarem 
a frase "Tudo pela Nayao, nada contra a Na~o", 
proferida por Salazar, dando 0 'aviso' de que 0 que nao 
fosse permitido pelo regime, ficaria de fora. 

A Europa estava sob fogo intense e era devastada 
pela guerra, mas Portugal nao. A maquina de 
propaganda oficial do estado mostrava ums na~o 
pacifica e pr6spera que tinha recebido, inclusivamente, 
uma delega~o alema e outra bri!anica (paises 
em lados opostos do conflilo), evidenciando a sua 
neutralidade. Numa das edigCies do ja referido "Jomal 
Portugues~, 0 termo blitzkrieg, por exemplo, e expficado 
aos portugueses como se as bombas fossem cerejas 
que caiam do ceu. Eram as metaforas oficiais que 
pretendiam travestir-se de meias-verdades, destinadas 
a suavizar 0 conflito junto da populayao. 

o documentario expoe a dualidade de Portugal 
durante as dias da n Guerra Mundial: a guerra existia 
bem perto do pais, mas lsso significava uma larga 
distenda, ja que 0 pais vivia em paz, na sua dinamica 
rural, e proporcionando uma rota de fuga para mals 
de 100 mil refugiados europeus para as Americas. E 
nesse contexte que se realiza a exposi~o do Mundo 
Portugues, montada ao lado do Tejo. 

Joao Canijo promove a desmontagem de uma 
'alegria posti~', veiculada pelas imagens do regime, 
forjadas na propaganda do Estado Novo. E, a falta de 
documentos que conlrariassem a ret6rica oficial (por via 
de a censura ter inviabilizado outro tipo de abordagens), 
introduziu os testemunhos dos estrangeiros que 
passaram por Portugal, com a objetivo de mostrar que 
as imagens oficiais nao passavam de uma farsa. 0 
realizador mostra, assim, as imagens da Exposi~o do 
Mundo Portugues de 1940 sobrepondo-as com textos 
de tres famosos viajantes estrangeiros que passaram 
por Lisboa durante a II Guerra Mundial: as escritores 
Alfred Dtlblin ("Portugal" em "Schicksalsreise") e 
Antoine de Saint-Exupery ("Lis bonne Jouait au 
Bonheur" em "Lettre a un Otage"), e a atriz Erika Mann 
rln Lissabon Geslrandef, em "Ausgerechnet Ich Ein 
Lesebuch"). Os depoimentos, em que relatam as S1:l§lS 

impressi5es do contacto com 0 pais, sao lidos"pelos 
alores Hanna Schygulla, Rudiger Vogler e Christian 
Patey. 

Erika Mann, por exemplo, respondia negativamente 
a sua pr6pria interroga~o sabre se os refuglados a sua 
voila se sentiam fellzes e methor do que as pessoas 
nas cidades bombardeadas da Inglaterra: "Neo eram 
felizes, nem se sentiam melhor. Pois plor do que a 
catastrote em si a a amea~ da catastrofe ill qual 
se esta inexoravelmente exposto". Desconstruindo 
a dinamica em tons de cor-de-rosa, que 0 regime 
queria transparecer em Portugal, em contraste com 
a devasta~o da Europa, Alfred Doblin salientava 
que a perspetiva de encantamento de quem estava 
exilado em Usboa resvalava "amiude para 0 choque 
em rela~o a urn pals que chega a ser encarado como 
dentro de uma excentricidade primitivaH

• Urn pais que 
caracterizava como ruidoso "e onde toda a gente, 
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homens e mulheres, cospe no chao". Antoine Saint
Exupery mantinha 0 registo, observando que, por baixo 
do sorriso, ele pr6prio achava Lisboa mals triste que 
as (suas) cidades extintas. Multo, embora referisse 
que Portugal tentava acreditar na felicidade e que, em 
Usboa, se "representava a telicidade para que Deus 
acreditasse nela". Tralava-se, assim, de "urn paraiso 
claro e triste~. 

Ao longo do filme, Joao Canijo recupara imagens 
da comemora~o da Batalha de Ourique - em qua 
a propaganda do regime sublinhava a lenda que Ihe 
estava associada, com a independencia de Portugal a 
assentar na vontade expressa de Deus -, das paradas a 
desfiles de louvor a na~ao, e dos discursos de Salazar, 
de exalta~o da "modestia, esplrito de humildade, 
a.nimo sofredor e facilidade de adaptayao~ do 'povo 
portugues. Uma l6gica baseada na ideta salazarista 
de "viver habitualmente~ e que inclula a ideia que 0 
pr6prio Salazar, numa conferencia proterida,em 1928, 
na Uniao Operaria de Colmbra, ainda anles de ir para 
o govemo pela segunda vez (a primeira fora em 1926), 
e que ficou conhecida por "Duas economlas· que, em 
grande parte, tiplflca a funyao da riqueza e_do valor 
das economias pequenas (a economia domestica I e 
a economia da boa dona de casa) (Salazar, 1928: 577-
~OO). 

As (micas imagens a cores de "Fantasia Lusitana" 
podem ver-se no fim do documentario, relalando a 
inaugura~o, em 1959, do santuario do Cristo Rei, em 
Almada, como concretizayao de uma promessa que 
tinha side feita para 0 caso Portugal ser poupado ill 
guerra, como veio a aoontecer. 

Contexto 

A historiadora Irene Fulsner Pimentel1 refere que as 
decadas de 30-40 do sac. xx se assumiram como de 
grande implanta~o do Estado Novo. A novidade em 
rela~o a decada de 40 foi a presen~ de eslrangeiras 
refugiados, na sequlmcia da II Guerra Mundial (que 
teve inicio a 1 de setembro de 1939). Portugal, a par da 
Sui~ e da Turquia, tinham 0 estatulo de neutralidade, 
enquanto a Espanha assumia urn estatulo diferente, de 
nao·beligera.ncia. No entanto, refere que em Portugal 0 
conflito, embora ausente, estava bern presente. 

A sociedade portuguesa era machista, sendo que a 
funcao publica vivia mal, multo embora suficienlemente 
bern para nao se proletarizar. Os operarios, por 
exemplo, nao eram vistos no centro da capital, uma 
vez que vestiam 'fato de macaco', 0 que nao era 
'permitido'. Em junho de 1940, tudo isso se altera com 
a vinda dos estrangeiros (refugiados), que tlnham outra 
apar€mcia, de mais ricos (embora muitos s6 tivessem 
a roupa do corpo), oriundos de outra civiliza~o. As 
mulheres, por exemplo, frequentavam as esplanadas, 
usavam minissaia, e fumavam, 0 que provocava urn 
enorme contraste com 0 que se passava em Portugal. 
Irene Fulsner Pimentel2 recorda mesmo que 0 Rossio 
passa a ser conhecido por 'BonPemasse' (boas 
pemas), numa alusao francesa indireta. A historiadora 
refere que Portugal se descobriu europeu, sendo 
que os refugiados eslavam a passar por aquele que 



conhaceriam como 0 ultimo pais do continenta, am 
transito para os Estados Unidos daAmerica. 

As referencias a este fen6meno foram quase 
inexistentas ate aos anos 80 do sec. xx, tendo sido 
as estrangeiros que a comeyararn a investigar. "A 
mem6ria come1(8 a Ubertar-se", como refere Irene 
Fulsner PimenteP, evidenciando "urn cosmopolitismo 
bern diferente do propalado 'orgulhosamente s6s'". 
Refere, ainda, que Portugal era tido como urn pais 
paradisiaco, em que as judeus n1':io eram perseguidos, 
n1':io havia blackout a noite, e as produtos eram 
baratos. Um paraiso, no entanto, triste (Antoine 
de Saint-Exupery), com Portugal a ser a pals mais 
miseravel da Europa. A titulo de exemplo, em 1941, 
as Indices de mortalidade infantll eram as pia res da 
Europa (142/1000). Um pais onde era proibido andar 
dascalvo, cusplr para 0 chao, e era obrigat6rio ter 
licenya de isqueiro. Nao havia antissemitismo, mas 
existia anticomunismo, com perseguityOes assentes 
numa polfcia polftica, designada numa primeira fase 
par PVDE e, depois, par PIDE. De referir que as 
estrangeiros nunca foram hostilizados, pais n1':io faziam 
concorr~ncia aos trabalhadores portugueses, urna vez 
que a lei nao permitia que trabalhassem ca. 

Fernando Rosas4 salienta que a realidade era 
menos passiva do que 0 filme mostra, destacando 
que, par detras das imagens oficiais da propaganda 
(as (micas que existem e que a integraram, uma vez 
que a censura impadiu a existencia de abordagens 
diferentes das oficiais5

) havia a ~reacAo em curso do 
povo, do operariado nas grandes cidades, que lutava 
com greves violentissimas, e 0 reagrupamento da 
oposlcAo". Nao se tratava, asslm, de urna fantasia 
coletiva, jil que essa decorria da imagem oficial 
que pass ava, da existllncia de urn Portugal que nao 
existia, "de contas certas, de ordem, em que havia urn 
lugar para cade urn, em que mandava quem podia e 
obedecia quem devia". Tratava-se, no entanto, "de 
uma realidade em transformayao, que n1':io aceitava 0 
discurso oficial do regime". 

o fim da guerra e avocado com urna festa a beira 
Tejo, onde se vive urna verdadaira fantasia, com 
grandes 'vivas' a Salazar, sublinhado como 0 obreiro 
que fez com que Portugal n1':io entrasse no .conflito, 
mantendo 0 pais neutro. Segundo 0 historlador, tratou
se de uma situaya.o que decorreu de urna conjugayao 
de alguns fatores, tendo sido boa para Alemanha 
(que vinha buscar volframio a Portugal), e para os 
ingleses (que assim podiam fazer passar refugiados 
pela Peninsula Iberica). A festa de 'agradecirnento' 
pela nao participa~o na guerra mostrava a maneira 
em que se vlvia em Portugal: "Salazar descobriu de 
fonna intetigente que 0 que parecla era, sublinhando 
a aparencia". Uma fantasia que perdurou para alam 
deste pariodo. 

~ par isso que Fernando Rosas6 refere que 
"'contraste' e a palavra que melhor define este filme". 
Pela mao da propaganda de Ant6nio Ferro (lider 
do Secretariado da Propaganda Nacional-SPN), a 
historiador observa que Joao Canijo nos da a imagem 
de que "em cada casa era como se fosse um arrabalde 
do cau, sem tensoes socials, numa especie de 
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presepio". Mas tratava-se, de facto, de uma fantasia, 
uma vez que "era tudo mentira, ja que 0 que existia 
era a extrema miseria e a fame". 0 historiador1 recorda 
Hitler, quando esle afirmava pretender urn Reich para 
mil anos, para referir qua "a Exposlya.o de 1940 era 
a imagem do Estado Novo para a eternidade, 0 pico 
do regime". Ou seja: ~O filme mostra a imagem que 0 
regime queria dar de Portugal". 

Como defende Luis Trindade (2008: 301), 
a exposlyao da 1940 simbolizou varias coisas 
importantes para 0 regime. Com a Europa em guerra, 
"Portugal mostrava-se ao mundo - que na ocasiao, nao 
passava realmente de urn 'mundo portugues', ou seja, 
dos portugueses, mas que precisamente nesse sentido 
era erguido ao astatuto de totalidade", mostrando ao 
mesmo tempo "um pals reencontrado consigo masmo". 
Par detras da encenaya.o do acontecimento, ja existia 
"urn pais rendldo aquele cenSrlo", evidenciando que 
o SPN tinha no terreno uma maquina eficiente para 
produzir a "sintese consensual de Portugal" (Idem, 302). 
Fernando Rosass chama, no entanto, a atenyao 
para 0 facto de, em Portugal, no perlodo do p6s
guerra, 0 regime ter dado guma grande cambalhota", 
sendo obrigado a afirmar, par exemplo - face as 
movimentay6es oposicionistas - que 'democratas 
somas n6s' e que 'ninguem nos vence': "Mudou 0 
nome da P1DE, do SPN, e de outras coisas, antecipou 
as eleiy6es .. Alterou, em 1951, 0 Ato Colonial". 0 
que corresponde a "multa cosmetica, multo embora a 
ditadura se mantivesse forte e repressiva". 

Urn olhar sobre a Identidade 

Em "Fantasia Lusitana", Joao Canijo avan~ com 
uma abordagam realista sempre com 0 foco colocado 
na pergunta "0 que significa ser-se portugues" (Ribas, 
2012). Trata-se, entao, de um discurso sabre a 
Identldade, em que se verifica uma grande afinidade 
com 0 pensamento do fil6sofo Jose Gil, nomeadamente 
com as ideias constantes do "Portugal, 0 Medo de 
Existir". De resto, foi com Jose Gil que a reallzador 
discutiu a filme, constando a seu nome da ficha tecnlca. 

Em entrevista ao jornal "Publico"· (Camara, 2010), 
Joao Canijo diz que, ao fazer 0 filma, percebeu que 
"0 mito da gloriosa Hist6ria de Portugal esta enralzado 
na cultura portuguesa", 0 que se constata atraves das 
imagens da Exposiyao do Mundo PortuguAs. E afirma 
que esses mitos perduram, muito embora se trate 
de uma situa~o que n1':io tem "implantagao em lado 
nenhum". Nesse sentido, diz gostar de uma frase de 
Fernando Pessoa que aprendeu na adolesrencia e que 
refera que a mal em Portugal e a excesso de civllizaya.o 
dos inciviJizados (Idem, Ibidem). No fundo, trata-se de 
uma ideia que cruza a pensame·nto de Jose Gil, quando 
o fil6sofo observa que "pior do que a auslmcia de forma 
e a arrogancla de se tornar tonna" (Gil, 2005: 106). 

Berger & Luckmann (1999 [1966]: 179) referem-se 
a identidade como "um elemento-chave evidente da 
realidade subjetiva" e, como tal, que se posiciona -em 
relayao dialetica com a sociedade"; Moises de Lemos 
Martins (1996: 26) chama a atenya,o para a facto de 
n1':io se tratarem, apenas, de indicadores objetivos 
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ou subjetivos, ja que tambem eles sao simb6licos e, 
em termos epistemol6gicos, "definem valores que 
vao situar as representatyi5es e as praticas do grupo 
como transcendentes as decisOes subjetivas". E nesse 
sentldo que Rita Ribeiro (2011: 33) propoe que a 
identidade ~n!'io se limita a continuidade-mesmidade, 
sem dar conta das suas relatyi5es estrategicas e de 
poder". 0 facto e que a identidade pode "produzir 
efeitos praticos relevantes", como assinala Manuel 
Villaverde Cabral (2003: 529), para quem a identidade 
constitui "urn conceilo pobre e do foro do imaglnano" 
(Idem, Ibidem). 

Sobre Portugal, Eduardo Lourenyo observa que 
o pais "tem uma hiperidentidade porque tern um 
defice de identidade real", que compensa ,"no plano 
imaginario" (Silva & Jorge, 1993: 38) e, no mesmo 
sentido, Boaventura de Sousa Santos (1990) sustenta 
que 0 excesso mltico de interpretayao constitui um 
mecanismo para compensar 0 defice de realidade. 
Jose Gil (2009: 10) refere-se a subjetividade produzida 
pela "doenca da identidade", salientando que a 
identidade portuguesa vive entre a realidade e a ficgao. 

o Estado Novo, a propaganda e a construc;ao 
da identidade 

Luis Reis Torgal (2009) refere que 0 Integralisrno 
Lusitano, a par do movimento calolico, se assumiu 
como urn dos percursores aspiranles a um "Eslado 
Novo". Moises de Lemos Martins (2009: SIP) observa 
que a divisao que Salazar fez do mundo portuguAs 
deve ser perspetivada a luz do combate "por um 
conceito cat6lico de identidade nacionar, como luta por 
uma especlfica ordenaello simb6lica do pals". 

Urn acontecimento importante para a dlsseminayao 
ideol6gica do regime, foi a criaello, em 1933, do SPN e 
cujo objetivo visou fornecer "urna Imagem politicamente 
eficaz do regime dentro e fora das fronteiras do, pais" 
(Alves, 1997). A propaganda salazarista constitui, 
para Jose Gil (2005: 135) urn "trauma subtil" que nem 
sequer foi sentido como tal. No entanto, esse 'mal' 
"que acabrunhava a generalidade dos portugueses" 
disseminou-se: "Para estes, nao vinha do regime 
politico, vinha da 'Indole', do 'caracter', da 'esse!ncia' 
da portugalidade (como 0 fado, num certo dlscurso 
'nacionalista' de opiniao". 

Para Fernando Rosas 0 salazarismo, "assente numa 
certa ideia mitica de naello e de interesse nacional", 
tentou '''resgatar as almas'· dos portugueses, integra
tos, sob a orientaello unlvoca de organismos estatais de 
orientaello ideotOgica, 'no pensamento moral que dlrige 
a Naello', 'educar politicamente' o· povo portugu~s'", 
sendo tudo feito num contexte "de rigorosa unicidade 
ideol6gica e potitica deflnida e aplicada peros aparethos 
de propaganda e inculcaello do regime e de acordo 
com 0 idea rio da revoluyao nacionar (Rosas, 2001: 
1032). E, assim, colocada em pratica uma dinAmica 
do Estado no sentido de criar 0 "homem novo", aquele 
que pertence ao Estado Novo, que· nele habita e que 
nele esta tormatado. Em pleno pertodo aureo (anos 
30-40) "0 regime definira urn discurso propagandistico 
claro, agressivo, fundamentador de uma 'nova ordem', 
procedendo, para tal, quer a revisao puriflcadora e auto 

.2. 

legilimadora da mem6ria hist6rlca, quer a fabricaello de 
um conceito integrador e unificador de 'cultura popular', 
de raiz nacional-etnografica" (Idem: 1033-1034). 
o objetivo vlsava 0 estabelecimento de "uma Ideia 
mitica de 'essencialidade portuguesa', transtemporal 
e transclassisla", deixando para tras 0 liberallsmo 
e procedend9 a reeducayao dos portugueses, "no 
quadro de uma naello regenerada' e reencontrada 
consigo pr6pria, com a sua essencia etema e com 0 
seu destine providencial"·(ldem: 1034). 

De certa maneira, 0 povo do Estado Novo rasulla 
de. uma conjugaello aparentamenta ironica conciliando 
a modernidade com a afirmayao das especificidades 
nacionais, atraves do folclore e das artes populares. 
Aliava-se a perspetiva tradicionatista a aello de Salazar, 
caracterizada pelo seu conservadorismo, nacionalismo 
e autoritarismo, "e urn modelo de construello identitMa, 
mobilizador de muitos intelectuais, na Europa e na 
America da primeira metade do seculo XX" (Alves, 
2010: 193). Dessa forma se construia uma identidade 
nacional "supostamente exdusiva~ e baseada na 
imagem de um pais "onde ate 0 povo mais rude seria 
artista", ao mesmo tempo que sa reforcava um dos 
estere6lipos sobre Portugal, "0 do pals dos poetasH 

(Idem,' Ibidem). 
A mensagem do regime era pass ada "atraves de 

urn discurso simples e objetivo, com Jdeias claras e 
incontroversas, que s6 poderiam levar a concordlmcia 
geral, pois nao havia 0 que discutir"·(Silva, 2009: 4). 
o pr6prio Salazar impunha as balizas com base nos 
pilares do regime, como se pode concluir atraves do 
excerto de urn discurso proferido em Braga, durante as 
comemoratyOes do decimo aniversario do 28'de Maio: 
~N!'io discutimos Deus e a virtude; nao, discutimos a 
Patria e a sua Hist6na; nao discutimos a autoridade e 
o seu prestfgio; n!'io discutimos a famftia e a sua moral; 
n!'io discutimos a gl6ria no trabalho e 0 seu dever" 
(Salazar, 1961:130). 

Jose Gil reputa 0 salazarismo como' "um imenso 
sugadouro daquilo que torna a exisUmcia urn" dom 
da vida naturat (zoe) para a vida social, ,a maneira 
de viver (bios). Urn buraco negro que engoliu a 
exislancia no espayo,publico" (Gil, 2005: .135). E, nM 
obstante constatar que 0 mal "era a impossibilidade 
da expressao das for¢8s da' vida, uma extraordinaria 
chapa de chumbo que veio tapar os canais e redes de 
expressa.o na sociedade portuguesa" (Idem, Ibidem), 
evidencia uma exptlca980 que podera ter estado na 
origem da disseminayao de loda' uma 100ica assente 
na propaganda: 

De modo inedito, a chapa de sil~ncio nao desabou 
bruscamanle sobre a vida social, foi-se s6 insinuando 
e impregnando imperceptivetmante, de tat 'mo~o 
que quando 0 povo senliu a mudanc;a nao sabia js. 
quando e como ela tinha comeyado (fdel}', Ibidem). 

Para alem de se referir a trilogia "Deus, Patria, 
Famftia", representando urn mundo simultaneamente 
patriarcal, rUstico e cristao, Gil val mais longs ao 
subtinhar que 0 mal se insinuou sUb-repticiamente 
"em nome da moral crista e do born sensa de lodos 



os comportamentos", pelo que a dificuldade em lutar 
contra esta constata~o entranhada se revelou diffcil, 
ja que "virarmo-nos contra 0 mal era equivalente a 
virarmo-nos contra n6s pr6prios" (Idem, Ibidem). au, 
como defende Moises de Lemos Martins (1990: 158), 
"€I a na~o, na sua 'parte melhor', que reconhece a 
Ditadura, pela ratificat;:§o dos valores salvadores que 
a inspiram" ou seja, "a nayao sanciona 0 sistema de 
valores salvadores adotados pela Ditadura". 

Sobre a propaganda 'do Estado Novo, 0 proprio 
Salazar salientava que sempre que se referira ao 
assunto fazia a sua ligayao a educayAo politica do povo 
portugues, atribuindo-Ihe duas funyCies: "informa~o 
primelro; formayAo politica, depois" (Salazar, 1943: 
195). Nesse quadro, Ant6nio Ferro, destacava duas 
missoes relativas ao papel que 0 cinema portugues 
deveria assumir: "uma alta misseo educativa dentro 
do Pals (no sentido estetito e no sentido moral) e 
uma diffcil misseo externa levando aos outros povos 
o conhecimento da nossa vida, do nosso caracter e do 
grau da nossa civilizaqao" (Ferro, 1950: 70-71). 

o Estado Novo e a construc;ao da verdade 
Moises de Lemos Martins (1990) observa que 0 

regime de verdade salazarista impoe urn imaginano 
coletlvo que combate a desagregaqao da naryao, 
atraves da promo¢o da sua unidade, investe na 
regenera~o nacional, no sentido de evitar a sua 
degeneresdincia e cumpre a 'verdade'da patria, sendo 
vigilante com a sua posslvel contrafayao. Jose Gil, 
sublinha que a ordem discursiva salazarista assentava 
na identidade nacional ("a alma da patrla"), que se 
encontrava na "ideia de salvayao" (Gil, 1995: 22), 
sendo que a verdade era "natural" (Idem: 14). au seja: 
o regime de verdade salazarlsta encena a identidade 
nacional como se tratasse de um discurso dominante 
em relayeo ao espace e ao tempo. Pelo que 0 que se 
manifesta na.o corresponde a verdade da nagao, mas 
antes a verdade que convem a nayao, com um recorte 
assente na 'tradiyao' (autorltaria e espiritual), rural, 
em que se efabulavam os traces do caracter do povo 
portugues, que era assumido como herdeiro de urn 
destino colonial e de uma missao civilizadora (Martins, 
1990). Anne-Marie Ttliesse (2000: 159) destaca--os 
antepassados na constrUl;a.o da Na~o, em que 0 povo 
assume 0 papel principal" nomeadamente atraves do 
folclore, como instrumento para a modernizayao do 
pals. Isso acontece atraves do melhoramento das 
tradicoes, ou mesmo da sua invenya.o, 0 que it visivel, 
depois, nas' montras da· naya.o (iniciativas pablicas, 
museus ... ), onde a disponibilizado 0 rol de elementos 
identitarios, em ordem a naturallzar as relay6es entre a 
comunidade, 0 terrlt6r10, os habitos e a historia. Como 
refere Maribel ,Paradinha (2006: 136), 0 despontar 
do nacionalismo defendldo por Benedict Anderson, 
adequa-se ao caso portugues, mormente "8 ideologia 
romantica que encontrou uma certa continuidade 
na ideologia estado-novista do 'projeto nacional' ou 
'patri6tico'". Sintetizando, Patricia Vieira refere que 
essa verdade indiscutivel nao passava de "mais um 
truque de propaganda, uma constru~o ideol6gica cuja 
funyao era convencer a opiniao publica de que nao 
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existiam alternativas ao statu quo" (Vieira, 2011: 35). 
A Exposi~o do Mundo Portugues (1940), a par da 

Exposi~o Colonial do Porto (1934) e do concurso para 
eleger a aldeia mais portuguesa de Portugal (1936), 
foram os momentos mais emblematicos do Estado 
Novo. No caso da Exposi~o do Mundo POrtUgU9S, 
Martins et al., (2011) sustentam que, atravas de uma 
estatlca da ordem, nela se patentela um poder qu~ 
mostra 0 exemplo e afirma verdades incontesta'das 
para impor uma'dlsciplina que conduza a na~o ao seu 
futuro. No evento, podem encontrar-se"a interpreta~o 
da cultura do povo como tradigao e 'habitual!dade'~, 
a par da projeyao do- Imperio, enquanto "sonho 
necessario, feito de diferencas domesticadas e de 
ambi4;:oes unlversatistasH (Cunha, 2001: 85). 

Em "Fantasia Lusitana~ e desconstruida a ret6rica 
da propaganda do Estado Novo, que sUblinliava 
a existencia de um pals evocado pela Exposiyao 
do Mundo Portugues, assente no recorte mitico da 
Hist6ria colocado ao service do regime, com a sua 
independencia a assentar na vontade expressa' de 
Deus, e em que se destacavam os discursos de 
Salazar, exaltando a modastia, 0 espirito de humlldade 
e de sofrlmento e a facilidade de adaptaya.o do povo. 

'-'Fantasia Lusitana": urna dupla fantasia 

Toda a ret6rica do Estado Novo encenando, como 
vimos, a verdade, faz com que 0 titulo do filme, 
"Fantasia Lusitana", represente desde logo uma 
dupla interpreta~o: a fantasia, ela-pr6pria e a que 
esta subjacente a Ideia de 'Lusit€mla', de origem 
mltlca (contrapondo-se 8 realidade cruel da II Guerra 
Mundial). Ou seja, uma dupla fantasia, em que se 
observa um desvlo da realidade, e em que se sUblinha 
a ironia, sendo atraves dessa perspetiva que se olha 
para 0 pr6prio Portuga1. 

Ana Salgueiro Rodrigues (2010: 73) defends que 
o facto de 0 filme nao ter rocuya.o, a par da aparente 
relultmcia do reallzador em manipular imagens de 
arquivo, pode ser entendido como uma "reJeiyao 
do modele cinematograflco manipulador do Estado 
Novo·, e cOmo aproximayao a uma filmografia gmals 
proxima do clnema-direto, supostamente capaz de 
mostrar a realidade tar qual ela e-. Adverte, no entanto, 
para 0 facto de 0 filme trair, ainda que parclalmente, 
essa eventual filiayao, "ao ser 0 resultado Mo de 
urna filmagem direta do mundo real, mas antes a (re) 
cria~o fflmica a partir de um trabalho de montagem, 
mais -manipulador e ironico do que a primeira vista 
pode parecer" (Idam: 74). E, segundo a autora, a 
manipulayao a, desde logo, impifcitamente revelada 
na ironia do titulo, "paratexto que sublinha 0 cameter 
ficcional (Fantasia) deste documentario, desmontando, 
asslm, a ilusa.o do verismo imediato qU9'rnuitas·vezes 
se confere inconscientemente ao genera" (ldemJ 
Ibidem). 

a modo de abordagem do reallzador em rela~o 
ao tempo do Estado Novo fez com que Joao Lopes 
(2010; SIP) colocasse tres questoes. Se "a oposiyao 
linear entre 'realidade' e 'fantasia' (surgindo 0 cinema 
como garante da prlmeira) a suficiente para dar conta 
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desse nosso passado?~; ~Como IIdar com 0 kitsch, eo 
eslranho fasclnio-formal, com que a hist6r1a recobriu 
muitas das 'magens recuperadas?~; e, finalmente: 
~Como deslocar, uma imagem do seu contexto original 
para 0 nosso presenteT. 0 crltico de cinema vai mais 
longe, observando que 0 documentarlo, traz a nu 
uma "verdade" que apelida de pouco,popular e-que 
perturba: "a de que somos todos -salazaristas" (Idem, 
Ibidem). 0 que nao ldecorre nem Ideologla nem da 
crenga, mas da hlst6ria e do domlnio simb6Iico"sendo 
qu~ refere, nao ser, posslvel sabermos 0 que somos 
"banalizando a heranya de um regime que, de modo 
tao intenso e ,subtil, determinou todos os valores da 
nossa exist€lncla Individual e coletiva", advertindo que 
"tratar 0 salazarlsmo como uma espbcle de curiosidade 
extra!errestre sera sempre uma maneira pouco 
Intellgente de valorlzar: a democracia" (Idem, Ibidem). 

o Estado Novo e a,'portugalidade' 

. A socl610ga Rita Ribeiro refera que a dimensao 
temporal - existente. ou inventada -, faz com 
que 'as na¢es _se vlstam de "transcend€lncia e 
primordialidade", facto que as mitifica, ~'e'fllistlflca os 
processos reais de construyao identitaria que devem 
de facto mais ao presente do que ao passado". Ora"s 
nesse nevoeiro que se produzem as imagens idl1icas 
e se ~impede de ver ,as ,conting~ncias hist6r1cas, a 
geragao contemporimea de tradi¢es ,ou a mescla 
de contrlbutos etnicos e culturais que, na verdade, 
moldaram 0 percurso ·da nagao· (Ribeiro, 2012: 35). 
E dessa forma que, a luz das interpreta¢es pouco 
cientlficas de identidade nacio_nal, em que 0 apelo 
ao m~ssianismo dita as"suas leis; que, se promove 
a ,Interpretagao, do conceito, cruzando-o no caso 
portugu€ls,--com a 'portugaJidada'; uma atituda que se 
pretende como forma sublinhada de .. ser e de sentir 
(to portugufls, cujo significado subjacente e difuso. A 
este prop6sito" ~ose Mattoso (2008:, 97) sublinha que 
se 0 criterio de analise for 0 da objetividade, excluem. 
sa desde logo as, teorias mlticas e messianicas, "tao 
insistentes, tao carregadas de emotividada, cerca do 
dastino universal do povo portugu~s, do seu insondavel 
'misterio' e da sua irradutfvel originalldade", 

A "nossa observayao ·assenta numa dinAmica 
Idantitaria,,~ em que 58 enquadra: a 'portugalidade~ 

que abordamos de segulda -, tendo, presente que a 
identidade e, em primeiro lugar, uma emanayao:soclal, 
aind~ que: passlvel de ser inocula~a pelos regimes 
politicos vigentes, com todas as consequ€mcias 
apologeticas inerentes como ja vimos em relayao 'ao 
perfodo do Estado Novo, intitulado "0 Eslado Novo, a 
propaganda ,e a construr;:ao' da i~entidade". Fruto da 
investigayao que, estamos·a desenvolverj chegamos 
a conclusao "que, o,;conceito constitul uma emanayao 
do regime salazarista, sendo a palavra profusamente 
introduzida no discurso politico a partir de 1951. Ou 
seja: foi ja depols da Exposiyao do Mundo Portugu~s 
de 1940 que a 'portugalidade' comet;:Ou a fazer o_seu 
caminho, 

o termo nao consta, no entanto" ,nos dicionarios 
de refer€lncia portugueses, podendo encontrar-se nas 
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edi¢es mais comuns, como e 0 caso do Dicionario 
da Porto Editora, embora com urn sin6nimo pouco 
esclarecedor, a jurgar pelo seu recorte subjetlvo: 
~qual!dade do que b portugues"; e, numa dimensao 
ainda mais ampla, "senUdo verdadeiramente nacional 
da culture portuguesa" (Costa & Melo, 1995: 1432). 
o portal Ciberduvidas da LIngua Portuguesa aponta 
o aparecimento do termo nas,decadas de 50-60 (sec. 
XX), altura em que sa comecava a viver urna conjuntura 
intemacional marcada pela ideja de ~descolonlzayao"9. 

De nossa investigayao, e ulilizando a 'pista' 
fomecida pelo portal, _Clberduvidas, conseguimos 
obter ,alguma luz em rela~o a origem da palavra 
'portugalldade', nomeadamente no que, ao disourso 
polftico diz respeito. 0, ,trabalho do Estado Novo 
cQmet;:Ou em 1951 com a revogayao do ~Ato ,Coloniar, 
integrando-sa as disposi¢es num capitulo intitulado 
"Do Ultramar Portugu~s", em que a expressao 
Rcol6nias" era substituida por "provincias ultramarinas: 
e 0 MJnlsterio das Colonias passava a chamar-se 
Ministeno do Ultramar. 0 Governo portugu8s,passa a 
defender que Portugal seria um todo uno e indivisivel, 
do Minho a limor, em que fodas as col6nias passariam 
a ser provincias, ,tal como as outras que exlstlam na 
metr6poJe~ ,Fai desenvolvida a partir dar, toda uma 
ret6rica. destinada a sustentar um mito que apoiasse a 
ideia de que nao have ria razOes para odesenvolvlmento 
de movimen10s de independ~ncias - nos territ6.rios 
portugueses de Africa e de Asia, esbatendo as 
diferengas que pudessem existir. t a 27 de abrlt desss 
ana - ,16 anos apas 0 inlcio da Assembleia Nacional 
(AN) - que 'as, deputados comer;:am, a introduzir a 
palavra 'portugalidade' nos seus discursos1o, s9IVindo 
a AN, atrav9s do unico partido existente, _a Uniao 
Nacional, de eco da governayao, disseminando, a 
ideologia do Estado Novo. 

Em 1953, no contexto das alteracOes 
constitucionais, a Carta Org~nlca do ImperiO Colonial 
Portugu€ls foi substitufda pela Lei OrgAnica do Ultramar 
Portugues,,"que acabou POT afirmar. a ideia de uma 
maior solidariedade entre as provinclas- ultramarinas 
e a metr6pole" (Torgal", 2009: 488), com uma 
descentralizayao mais ampla, afargando-se tamMm 
os- poderes do Ministbrlo _ do Ultramar; Para 0 efelto 
contfibulram alguns fatores," como a aprovayao,' em 
1945, da Carta das Na¢es I,Jnldas, em que se fixavam 
os princlpios de administrayao, dos territ6r1os nao 
aut6nomos. Nesse senlido, 0, Estado Novo procurava 
um astatuto especIal para as ,'coI6nias ultramarinas' 
que sustentasse a, tese de que elas, integravam uma 
na98-o multirracial e que existia em varios continentes. 
De referiT _ que a primelra candidatura, de Portugal a 
membro de pleno direito da Organizayao das NayOes 
Unldas data de 1946, tendo, 0- pais sido recusado por 
diversas vezes ate 1955, ana em·qua a adesao fol 
aceife, e em que ,0 governo, portugults se :lant;:O,u na 
defesa de uma especificidade ultramarina portuguesa. 
, ,Da analise.levada a cabo ,as bases, de dados das 

sessi5es do parlamento portugu~s - entre 1935 e 1974, 
durante a AN, em 1976, na. 'Constituinte', e, de 1976 
ate 2012, na Assembleia da Republica (AR) w, varificouw 

sa que a utililayao da palavra 'portugalidade' nos 



discursos dos deputados €I quase residual, sendo que 
no caso do perlodo correspondente ao Eslado Novo a 
media €I de 0,6 vezes por ano e, em democracia, de 0,5 
vezes por ano, com a tendencia a ir no sentido de uma 
utilizacao cada vez menor. Apesar da ligacao do termo 
ao Estado Novo, este e utitizado de forma transversal 
pelos daputados da AR a am senUdos diversos. 

Durante a AN, a expressao foi encontrada por 61 
vezes, em 58 paginas, referenles a 54 diarios. ~ sobre 
a probJematica das colonias ullramarinas e ex-colonias 
(Brasil e India), que os deputados ulilizam mals a 
palavra. Seguem-se os assuntos ligados a Educat;ao 
e Juventude, nat;ao, ruralidade, restaurat;ao nacional 
e lingua portuguesa. E, tamMm, usada quando sao 
evocadas ou homenageadas personalidades. Ja no que 
respelta a AR, a expressao esla associada, na maior 
parte dos casos, quando 0 assunto versa a emigrat;ao 
(represenlada como 0 elo mars recente da corrente 
de 'portugalidade'), a lingua e cullura portuguesas, 
a diaspora e a lusofonia; evocando herois locals que 
lularam, por exemplo, contra os invasores franceses; 
para abordar a unidade do territ6rio, sublinhando 
as regiOes autonomas como parte inlegrante da 
'portugalidade'; como requisito primeiro para se ser 
portugues, enquanto elemento basilar de ligat;ao a 
Patria. Ou quando sao aprovados votos de pesar, como 
aconteceu aquando das mortes de Antonio Quadros, 
Agostinho da Silva, Miguel Torga, Carlos Oliveira e 
Jose Saramago. 0 mesmo se verificou no que respeita 
a aprovat;ao de volos de congratulat;ao, como foi 0 

caso da conquista de um titulo europeu de Atletismo 
por parte de Naida Gomes. 

Notas finals 

Na ponte que faz enlre a Exposiqao do Mundo 
Portugues de 1940 (em que se enalteceram os feilos 
mitificados dos portugueses) e a alualidade, Joao 
Canijo, socorrendo-se de Jose Gil, mostra como 
o Portugal de ontem continua no Portugal de hoje 
e desmonta a Irrealidade identitaria portuguesa, 
inocutada no tempo do fascismo e que perdura na 
atualidade, como se 0 povo continuasse numa especie 
de ategria melanc6lica, mesmo que a dureza social 
fizesse adivinhar outra atitude. Nao obstante exista 
o perigo da generalizat;ao, uma vez que a sociadade 
portuguesa e os portugueses nao estarao lodos 
abrangidos pela constatat;ao de Canijo e de Gil, faz 
sentido levar por diante esta discussao, quanta mais 
nao seja para sublinhar a memOria da construcao 
identitaria, desconstruindo alguns conceitos que, de 
forma recorrenle, ou se assumem muUas das vezes 
como tema tabu, au sao alvo de tentativas de introdut;ao 
no statu quo portugues sem qualquer contextualizat;ao. 

A palavra 'portugalidade' e urn desses examplos. 
Embora associ ada ao Estado Novo, como vimos, 
consta dos discursos dos deputados da AR, 
havendo varias tentalivas de definit;ao do termo 
que, paradoxalmente, nao se dislanciam do conceito 
utilizado pelos parlamentares da AN. E 0 caso do 
socialista Manuel Alegre, que utiliza a palavra de uma 
forma conlinuada. a que levan~l, entao, esle lutador 
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antifascista que esteve exilado durante a ditadura, 
regressando a Portugal ap6s a Revolu~o do 25 de 
Abril, a defender acerrimamenle um termo associado 
ao Estado Novo? Que rela~o existe, por exemplo, 
entre a 'portugalidade' de Manuel Alegre e a' de 
Alfredo Pimenla, um sarazarista' conviclo, autor do 
opusculo ~Em Defesa da Portugalidade" (1947), elT) 
que, para alem de se moslrar adepto da monarquia, 
defende 0 naclonalismo, a conl{arrevoluy8o .e 0 
Iradicionalismo? Num mundo globalii::ado, qual 0 

sentido da 'portugalldade'? Mera ret6rica?'Um racismo 
cultural, como comenta Stuart Hall (2000) sobre a 
'englishness'? au uma doenca como sustenta Jose Gil 
(2009) em rela~o a idenlidade? 

Num momenta de crise, constata-se um apelo 
ao palriotismo, nomeadamente por parte da classe 
polllica portuguesa que, de forma transversal, ~alienta 
ser necessario que as Pol/treas a seguir sejam 
patrl6ticas. Paradoxalmente e numa altura em qu~ 
Portugal esta sob ajuda financeira externa I limitado; 
portanto, na sua independencia, os membros do 
Governo, por exemplo, ostentam 0 pin dB" bandeira 
portuguesa na lapela. 

Jose Gil (2012: 22), num artigo publicado na 
revista ~Visao~, refere que 0 portugues' "foi expulso 
do seu pr6prio espaCO continuando, paradoxalmente, 
a ocupa-Io", como se Iratasse de um zombie. E, em 
linha com toda a narrativa de "Fantasia I,.usitana~ que 
ajudou a desenvolver, observa, de forma" coerente: 
"Sem presente, os portugueses estao a tornar-se os 
fantasmas de si mesmos, a procura de reayer a pura 
vida biologica ameacada, de que se ausentou loda a 
dimensa.o espiritual". 
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