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A imprersa coTno importante seetor do aparelho ideol6gico do Estado, toma
proporgdes de lorga inegdoeis num cornbate pela translormagdo do ideol6-

gico. Hoje em Portugal € ldeil obseroar quern a eontrola, indubitaaelrneflte
a direita
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lonial-faseismo prepe t u a d a e m
Abril de 1974 e de que isso nio te-
ria que significar exclusivamente
uma vit6ria do proletariado portu-
gu€s mas que pelo contrArio po-
deria ser aproveitada pela pr6piia
burguesia desde que ela fosse ca-
paz de se movimentar convenien-
temente, como foi o que essa bur-
guesia deu a entender no 25 de
Novembro, observa-se i tomada
dos principais org6os formativos
do aparelho ideol6gico de Estado,
nomeadamente os orgios de infor-
mag6,o, por parte das forgas de
direita portuguesas.

Efectivamente, a partir do tlti.
mo trimestre de 1975 e primeiro
de 1976, podemos observar em
Portugal a invasio das redacg6es
dos principais orgdos de informa-
g6o portugueses (televis6o, ridio
e jornais) por parte dos melhores
demagogos da direita portuguesa,
transfot'mados em <potentes che-
fes de redacgio e redactores prin-
cipais>. E para que isso aconteces-
se nada foi preciso fazer para que
nio aparecesse como ilegal i legis-
laglo fascista ainda em vigor em
Portugal mas pelo contririo, bas-
tou que os patr6es desses demago-
gos interessados no seu trabalho,
<contribuissem para o restabeleci-
mento da ordem eeon6mica Por'
tuguesa>, adquirindo tais orgdos
de informagio que se encontra-
vam em profundas crises financei-
ras. Ao mesmo temPo que isso
acontece nos orgdos da informa-
96o que funcionavam ent6o ji nu-
ma base de jornalismo revolucio'

Portugal dois anos depois da de-
posigio do gabinete politico colo-
nial-fascista de Caetsno, alberga
mais de seiscentas mil pessoas pro-
Venientes das suas ex-col6nias e a
quem chamam de <retornados>.

A partir de 25 de Novembro de
19?5, data que marca uma movr-

mentagio da cripula governamen- n5.rio, toda uma s6rie de novos
tal, em Portugal e em que a bur- iornais declaradamente fascistas
guesia portuguesa "raz lembrar i comegam a" surgir nos escapara-
esquerda que ainda detem o Poder tos das cidades portuguesas como
Politico,e que por muito esquisito se se tratassem de cogumelos nu-
que posse parecer ela pode ganhar ma mata frondosa.
muitb maibr estabilidade e segu- No seu processo agora encetado
ranga com a queda do pr6prio co- de reorganizagi"o e reestruturagio
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A inlormagdo de

Uma manilesta,gd,o de <<retortlc,dos>> nurno proga de Lisboa. Ontetn a polteia
bar,ratsa-lhes o carninha, omanh6, poderd,o leehar os olhos quand,o a burgue-
sia portuguesa, os incumblr de lozer aquilo no que ela <<nd,o se quer sujar>

anna lulcral para desmistilicar o po-
der ideol6gieo do catollcismo fascista.
PorCrn a burguesio fuortuguesa parece
ter sabido boicotd-la <a tirnpo>t

dos seus orgios de informagdo es- portuguOs P. P. D., que conseguiu
tes novos (senhores directores-edi- adquirir um correspondente e m
tores> n6o se esquecem de incluir Mogambique, ao principio.
um dossier <informagao sobre ex- Extremamente subtil nas suas
-col6nias>. Por6m, gu€ tipo de in- <cr6nicas analiticas> sobre a so-
formagio queriam estes novos jor- ciedade mogambicana actual e cu-
nalistas dar em Portugal sobre as jo contr6udo mais i frente tentare-
suas ex-col6nias recentemente tor- mos discutir, todos os outros jor-
nadas independentes, muito em es- nais (6 de nomear que alguns jor-
pecial sobr-e o quotidiano na socie nais independentes de esqueid.a
datle mogambicana? lograram deter o avango da direi,

Para podermos perceber a res- ta nas suas redacg5es t€m manti-
posta a esta pergunta fulcral, ten- do embora com fraca intensidade
temos primeiro obsenrar que fon- uma correeta perspectiva de in-
tes de informagdo estio eles inte- formagdo sobre Mogambique), ho-
ressados em utilizar neste sector je controlados pela direita portu-
de informageo profundamente for- guesa preferiram utilizar como
nrativa. <fonte segura de informagio> so-

Com a excepgfi,o de um seman6- bre as suas ex-col6nias a palavra
rio cujos leitores sflo na sua maio- dos colonos agora regressados <i
ria intelectuais sociais-democratas, sua derradeira p6tria> os retorrra-
e que num principio de certa <ho- dos. Efectivamente podemos clara-
nestidade politica> p6e ainda a mente obsenrar que quando um
verdade factual acima de tudo e jornal da direita portuguesa dese
que talvez para salvaguardar esse jh f.azer uma cr6nica analitica ou
principio enviou a Mogambique mesmo reportagem sobre Mogam-
um enviado especial ji depois da bique prefere mandar os seus (en-
proclamagdo da independ6ncia, e viados especiaio), aos aeroportos e' 
de ainda um outro semanirio ex- pontos de concentragflo de retorna-
tremamente conhecido e controla- dos, a mandi-los a Mogambique,
do por intelectuais de direita do apesar de isso nio ter como eau-
conhecido partido neo-eapitalista sas directas problemas finaneei-

ros. Podemos agora perguntar:
qual 6 a rn,zdo que leva estes se
nhores jornalistas a preferirem as
palavras deqtes (retornados> i
sua pr6pria capacidade de observa-
96o que poderiam utilizar se fizes-
sem chegar i.s ex-col6nias envia-
dos especiais ? Para esta pergunta
tamb6m existe resposta.

O pretenso pretexto de apoliti-
cidade da informag6,o cai logo que
se inicia um estudo bisicd so6re
o papel desempenhado pelo apare-
lho ideol6gico de Estado do qual
faz parte integrante a informagio
de massas. Abandonamos portanto
aqui a discussflo sobre a politici-
dade ou apoliticidade da informa-
gflo, partindo de um rinico
principio de que qualquer tra-
b a l h o  d e  i n f o r m a 9 6 o  t o m a
posig6es politicas, eu€r funeionan-
do na base de um objecto de alie-
nagflo de massas, - eomo o fa-
zem certos jornais ditos desporti-
vos, de modas, automobilisticos,
etc. caracteristicos de uma socie-
dade de consumo, euer directa-
mente opinativos quando se trata
de jornais que se declanam aber-
tamente politicos, e que s6o' de
longe os que mais se encontram
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em Portugal. Observamos Por'
tanto que todos os jornais que se
preocupam em dar informag6es
em Portugal sobre as novas so:
cidades das suas ex-eol6nias, jo-
gam uma posigdo politica ao nivel
da informagdo. E, ndo 6 Por aca-
so, que os jornais que Preferem
dar cr6dito i voz dos (retornados>
em lugar de o darem i, caPacidade
de obsenragdo dos seus jornalistas
quando se trata de informar so-
bre Mogambique, sdo jornais con-
trolados pelas forgas politicas di
direita portuguesa. E Porqu6?

Sabese de antemdo que dentre
as forgas politicas Portuguesas,
foram as forgas de esquerda e em
parte as forgas da direita r.nais
liberal (nomeadamente o P.S.) que
Iutaram dentro de Portugal Para
a concretizagio do Processo de
descolonizagdo. Por6m, logo que a
direita liberal portuguesa pode ob-
servar que havia aeeite incondicio-
nalmente a tomada do Poder Poli
co nas ex-col6nias portuguesas por
parte de frentes revolucionirias
em lugar de o terem feito a fren'

tes nacionalistas (apenas) que
aceitassem herdar sem mudangas
a sociedade colonial nos seus pai'
ses, permitindo assirn a manuten-
96o das relagdes de depend6ncia,
logo que observaram que tinham
errado na sua estrat6gia, comega-
ram por tentar a todo o custo res-
ponsabilizar a esquerda portugue-
sa de ter traido a burguesia o que
i primeira vista pode parecer ab'
surdo, mas o que um estudo mais
profundo pode mostrar certo ca-
bimento. Efectivamente, a direita
portuguesa, ao nivel ideol6gico,
tem estado a utilizar comQ arma
fulcral a forga da moral religiosa
cat6lica herdada je do fascismo
salazarista, no sentido de ganhar
uma larga frente da pequeno bur-
guesia bem como at6 um grande
eampesinato n6o proletarizado -
agricultores com pequeno retalho
de terras, que desde he s6culos
v6m sendo piofundamente domina-
do ideol6gicamente por uma igreja
que serviu prefeitamente os objec-
tivos do fascismo. Na realidade pa-
ra essa ampla pequeno-burguesia e

campesinato nflo proletariado, (os
comunistas> aparecem como o ,ex-
poente m6ximo da imoralidade, do
desrespeito pela nnoral religiosa
que os domina. Todo o aparelho
ideol6gico de Estado em Portugal
e que hoje 6 dominado na sua
maior parte pela burguesia est6
interessado em dizer que se (os
comunistas e esquerdistas> hoje
em Portugal n6o cometem atroci-
dades, matando criangas, violando
mulheres e roubandoa pequena
propriedade alheia, 6 porque a bur-
guesia nflo deixa f.az€'-lo. Por6m,
ela nf,o pode dizer o mesmo de
Mogambique por exemplo, e por
isso (os comunistas> mogambica-
nos que nflo t6m nenhuma burgue-
sia com"forga politica a trav6-los,
<terf,o forgosamente que cometer
essas atrocidades n moral cat6li-
ca perante essa pequeno-burguesia
e campesinato portugueses>>. Por
outro lado entretanto, os jorna-
listas de tais jornais n6o se podem
expor i mentira declarada que te-
rianr que empregar se visitassem
Mogambique. Depois, o facto de

bols retot/ndos Keswram ieb lwrol)> no aetoporto ate L,sbos, qua,E Kdu,os alntna no pugatffio eSgeraLib a GLtffu
in paratso que esperan estsr prdtirnon. Chpgou urn Jonwlista qual <<snjo ata gwrda, que ltuE IBrguntard sgomo lal-
tam ito hlerrw?D. Eles responderfu certtmente KNAo queremos n4d,q, com o atiGbo,\in qrerernos tuala com os comu-

nistas>t.
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ser ficil para a informagio de di'
reita portuguesa apresentar a voz
do retornado como a, voz PoPular
o que di a mixima forga a qual-
quer artigo, bem como o facto de
o retornado se encontrar numa si-
tuagdo de alta tensflo social e em
que lhe 6 quase impossivel tomar

. consciEncia do papel que poderi de-
sempenhar na sociedade Portugue'
sa, responde afirmamente a qual-
quer interrogagio sobre <posgiveis
atrocidades> cometidas pela F RE-
LIMO em Mogambique aos subdi'

nados tem o maior cr6dito quan-
do se trata de informar sobre Me
gambique.

o QUE REPRESENTAVATL OS
RETOBNADOS NA SOCIEDADE

ooLONraL Moclar[BrcANA

Para podermos fazer um neces-
sirio estudo i" voz de tais retorna-
dos, 6 necessirio que fagamos um
recuo tentando observar o que re-
presentavam na sociedade colonial
em Mogambique.

A maior parte desses retorna-

berais ou altos e m&lios funcioni-
rios do aparelho de Estado colo-
nial. Constituiam portanb, & clas"
se dominante da sociedade colo
nial mogambicana. Por6m, ideol&
gica e mesmo politicamente a
grande maioria desta classe domi-
nante ndo vivia em Mogambique,
viviam sectarizados de todos os
outros extractos sociais mogambi-
canos. Tinham constituido todo um
quotidiano social que ndo lhes per-
mitia criar uma fusdo com qual-
quer mogambicano, quer fosse ete

i$& ffi

KRegresssdos d, su4 derrod,eira Ntrl$L os retorn&dos rclnolitle^m a potlgfu de cl,,sse W2 i&,ttttlto;'/r, a, closEe al,ot rL
nente nns coldn&,s que irel',o.ram ile exlstlr. Que lazer atelas a buglusb porhrfrreEa s6fiD optooeitif-',os sifu mel,har

lon u?r>

tos portugueses. Para al6m do
mais, parf, um retornado a quem os
rneios de produgio que detinha fo- .
ram afeotados pelas nacionaliza-
Sdes e gue representavam a sua ca-
facteristica de classe, uma classe
dominante, o seu inimigo poderS,
fazer tudo o resto (eomo matar
gente ir fome) pdis que tudo isso
6 menos grave do que o que fize-
ram a ele. 6 efectivamente por
tudo isto que para os jornais, da
direita portuguesa a voz dos retor-

dos constituiam em Mogambique a
classe dominante da sociedade co-
lonial, a burguesia colonial. Gran.
de parte era detentora de meios
de produg5.o como fibricas, gran-
des machambas ou farmes, minas
ou at6 mesmo plantag6es. Outros,
de bens de rendimento como prr!
dios, outros de estabelecimentos
comerciais, outra . grdnde parte
ainda que nflo detinham qualquer
meio de produgdo ou bens de ren-
dimento, eram ou profissionais li-

de origem oper6ria, camponesa, ou
mesmo at6 de uma burguesia na-
eional nascente. Por isso eles cons-
tituiam uma burguesia colonial,
um& burguesia eolonizadore que ji
n5,o se.definia pela sua cdr ou mes-
m9 1t6 talvez pela sua posigflo eco-
n6mica, mas sim pelo quotidiano
social.

Com a Independ6ncia Naeional
de Mogambique, essa sectarizagdo
foi-lhes negada, o seu quotidiano
foi abalado. Efectivamente, os cb-
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bar6s fecharam, os clubes ji n6o
tinham a mesma liberdade, os m6-
dicos particulares e os col6gios
deixaram de existir, os pr6dios ji
nio podiam dar rendimento, a liga-
gdo com a metr6pole colonizadora
quer ao nivel ideol6gico, quer ao
nivel da importagdo de mercado'
ria de luxo ameaga ser eortada.

Por outro lado a crise da econ6-
rnica colonial agravava a sua inse-
guranga social. Em Mogambique
era-lhe impossivel manter j6 a sua
situagdo de classe dominante, por
isso abandona o pais e como quem
volta a casa de familia na pele de
filho pr6digo, <retornam> a Por-
tugal. Por6m, a burguesia colonial
6 uma classe condenada, uma clas'
se ultrapassada, que n6o tem se-
quer lugar nas soeiedades capita-
listas -industrializadas, uma classe
ultrapassada pelas pr6prias clas-
ses dominantes do primeiro mundo,
a burguesias industriais e finan-
ceiras. Em Portugal elas servirio
de carne para canhfr,o i burguesia
portuguesa. Serviri i burguesia
portuguesa para fazer aquilo que
esta n6o est6 interessada em fa-
zet: constituiri os grupos terro-
ristas de direita, far[. aquelas ope-
rag6es clandestinas em que a bur-
guesia portuguesa (n6o se quer
sujar>. A utilizagdo de tais retor-
nados na informagio sobre as ex-
-col6nias, 6 apenas o inicio de to-
do um processo de utililagio poli-
tica que sofrerio as burguesias
coloniais portuguesas.

A INCOMPETTNCIA DE UMA
BURGUESIA NACIONAL

UOQAMBICANA (NO EXILIOT

Podemos encontrar em Portugal
de hoje, se bem que em reduzido
ntimero, um grupo de (<retorna-
dos> que n6o podem efectivamente
ser considerados como elementos
de uma burguesia colonial pois
trata-se de individuos que pelo seu
quotidiano social e origem cultu-
Bl, se diferenciavam da br.rgue-
sia colonial podendo ser considera-
dos como nacionais, portanto mo-
gambicanos. Por6m, eles perten-
ciam a uma classe que dentro do
quadro da estrat6gia imperialista
deveria vir a ocupar o lugar da
burguesia colonial como classe do.
minante, constituiam a burguesia
nacional fomentada, pelo imperia-
lismo a partir de 1970. Parte des-
sa burguesia interna portanto,
mais claramente o extraeto mais
minorit6rio e aristoeritico dessa

burguesia nacional, pode tambrSm
acompanhar a burguesia colonial
no abandono do pais. Esse 6 o ca-
so de Domingos Arouca que ridi-
culamente isolado pretende criar
(um governo no exilio>> D& Europa
entregando a responsabilidade de
o p6r no poder atrav6s de um fan-
tasmag6rico golpe de estado, a
Uma burguesia nacional que se en-
contra no interior de Mogambique.
Quando dizemos ridiculamente iso-
lado n6o nos referimos apenas ao
isolamento do ambicioso advogado
latifundiirio senhor Domingos
Arouca e seus ac6litos de tal <go.
verno no exilio>> em relagio ao vqn-
to campasinato mogarirbicano, As
massas populares mogambicanas,
mas at6 em relagdo i pr6pria bur-
guesia interna hoje nascente em
Mogambique. Se os senhores rer
tornados n6o portugueses de ori-
gem mogambicana fossem um pou-
co mais inteligentes no seu estq-
do i, situagdo das classe sociais na
sociedade mogambicana actual,
compreenderiam que a fraca for-
ga politiea que det6m hoje a bur-
guesia nacional em Mogambique
n6o lhes permite qualquer movi-
mentagdo do tipo <putch> cupulis-
ta,. Muito menos esti interessada

a burguesia nacional mogambica-
na nisso, pois ela ssbe que hoje a
sua finica arma 6 ideol6gica e que
o que mais lhe interessa 6 fingir
colaborar na frente politica ten-
tanto entravar as vit6rias da revo-
lugf,o de forma a poder sobreviver
at6 ir altura em que possam parar
o motor da revolugdo o que pen-
sam talvez ser possivel fazer. Por-
tanto nem a burguesia nacional
vai fazer qualquer golpe especta-
eular. Pequenos golpes j6 ela faz ao
entravar as vit6rias da classe tra-
balhadora mogambicana, impres-
cindiveis ao desenvolvimehto da
revolugdo no 'nosso pais. O cr6di-
to que a informagfi.o reaccioniria
portuguesa dh a Domingos Arou-
ca nada'significa portanto para a
correlagdo de forgas politicas em
Mogambidue. Domingos Arouca
morreri no exilio como morreu
Tchang Kai-Cheque, como morre-
16 Van thieu e muitos mais reac-
cionirios politicamente abatidos.
Domingos Arouea foi um ilos mui-
tos reaccionirios que nio teve a
sua oportunidade de actuar politi-
camente ta.Wez
seus mestres, o

um effo dos
<mestre Mar-

celo Caetano> por quem clamava
quando se encontrava preso no

por
seu

Cereteira, cardeal
conoersando com

patriarca de Lisboo (nos prim6rdios do lascismo portuguOs)
Salazar. Inegaoelmente atd aqui, a igreja em poriugal seraiu
perleitamente os objectiuos do lascisrno
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forte de Peniche is ordens de Sa-
lazar..

A SENSACIONAL PERSPECTI-
VA IDEALISITA DO SSNIIOB

CORRESPONDENIE DO
JORNAL TEXPB,ESSOT

Pouco depois da Independ6ncia
Nacional de Mogambique, o jornal
portuguGs <Expresso> interessa-
do em <informar sobre a socieda-
de mogambicana> aos inteleetuais
da direita portuguesa, consegue

sobre as posig6es pollticae da di'
reegio da F'RELIMO, o correspon-
dente do <Expresso) comete um
erro greve na sua tarefa de en-
treter os intelectuais da direita
portuguesa sob um pretenso caos
politico-social. Efectivamente o
<correspondente do <<Expresso>) re-
vela ter uma perspectiva idealista
da hist6ria ao escrever sobre a si-
tuagio politico-social em Mogambi-
que na base de especulagOes que
faz sobre a estrat6gia politica de-
finida pela direcgio da F RELI-

gambicana. Logo a seguir este cor-
respondente tem por6m obrigato-
riamente, eu€ tentar provar os
erros dessa estrat6gia pcr si je
criado numa base especulativa.

Ao tentar provar (os erros> de
uma estrat6gia da direcAio estra-
t6gia essa que ele pr6prio criara
especulativamente, o correspon-
dente do <Expresso ndo encontra
uma oposigflo organizada que lhe
aponte tais erros. Por outro lado
impossibilitado de ir i base, onde
verdadeiramente se trava o com-

f.ff
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Alguns retornados transportatn os seus
sua derradeira pdtriat>. Em breae uerd,o

<<caitotes>> o resto de um quotidiano eolonial que
pord,m que nern nTesrno na <<tnetrdpole>> ele pode

pensam transportar para <<a
sobreaiuer

adqqirir em Maputo um corres-
pondente cuja identidade fica at6
hoje por conhecer mesmo n o s
meios jornalisticos mogambicanos,
sob um enigmitico <J.L.>.

O correspondente do <Expres-
so>. aparentemente muito bem in-
formado no inieio sobre as discus-
s6es politicas no seio da direcAdo
da FRELIMO, eedo faz descobrir
os objectivos do seu trabalho e
com os objectivos o seu t ipo
de jornalismo. Efectivamente ap6s
ter esgotado as suas especulag6es

MO. Ao informar, os intelectuais
de direita portuguesa sobre Mo-
gambique n volta de cada movi'
mentagfi,o ou palavra do Presiden-
te Samora Machel, o correspon-
dente do <Expresso> parece crer
no principio idealista e reaccionS"-
ria de que 6 um homem que faz a
hist6ria e de que todos os outros
se limitam a execut6-la. Efectiva-
mente o <correspondente do Ex-
presso> comega por dar apenas
uma perspectiva cupulista ao nivel
especulativo sobre a politica mo

bate entre o velho e o novo, e on-
de poderia realmente observar as
vit6rias e as denotas do Povo em
luta impossibilitado de o fazer
at6 pela sua pr6pria condigio de
cDrrespondente de um jornal Para
intelectuais reaccionS,rios, v6-se
obrigado a falar pela voz do Povo
sem que eom ele tenha vivido nada.

O senhor (J.L.> errou na sua ta-
reta ao enganar nio s6 o Povo
p<lrtugu€s como at6 os Pr6Prios

intelectuais burgueses do <Jornal
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