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Abstract. This article discusses the discrepancy between the relative lack of

critical visibility surrounding Garrett’s educational treatise Da educagao

and its paramount importance as an ideological foundation of Garrett’s

works and actions. Fernando Augusto Machado reviews the genesis of this

incomplete treatise and provides an indepth background to its partial

publication that could be responsible for its lack of representation.

Machado also focuses on the intended audience of the text, its possible

sources, and highlights some of the main areas of the treatise that link

education to the concept of nation.

1. Garrett e a educagao

O tratado Da educagao e um dos escritos de Almeida Garrett que ostenta um dos

mais flagrantes contrastes entre o baixo mVel de representagao alcangado e o seu

merecimento, quer tendo em conta o valor objectivo do mesmo, quer pelo

significado que transporta relativamente ao autor. Esta realidade justifica a

importancia de algumas consideragoes e o olhar que apresentamos sobre esta

obra.

A educagao e vector estruturante da globalidade do ideario, da acgao e da

obra de Almeida Garrett. Nas Luzes, na Europa delas e no contraste que com

a Europa faziamos bebeu e cimentou ele a inabalavel convicgao da radical

proeminencia desse valor no destino dos individuos e dos povos, convicgao

muito potenciada por uma especial circunstancia: a intrmseca conexao entre
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a SLia vida e a historia do seu pais. Esta e a realidade que esta historia assinala

em multiplas conjunturas e variadas fun^oes em que se cruza com este

cidadao militante. Sobre a importancia do valor, abundantemente

demonstravel na generalidade da obra, atemo-nos ao tratado, onde sobre ele

nos fornece juizos varios, alguns com foros de valora^ao absoluta, quer no

contexto do individuo quer no da na^ao. Nele se afirma, logo a partida, ser

ela “o maior e mais importante negocio da patria,” assumindo logo o autor,

que essa era a ideia orientadora da constru^ao de toda a obra (Garrett, Da

educagao ii)d depois, que a educa^ao nao so garante a felicidade, mas

determina a propria existencia das na^oes como tal (2); em terceiro lugar, que

ela e “o mais natural e ingenito cuidado do homem” no quadro da

conserva<;ao da especie (5); finalmente, que ela e, entre todas, a arte mais

sublime e litil e a que mais diviniza a ac^ao do homem, pela afinidade que

estabelece entre a criatura e o criador (4). Nestes pressupostos funda Garrett

a predilec(;ao e o deleite por este estudo e ac^ao, que, assevera o proprio,

constantemente ate ai o ocuparam {Da educagao 5). Ate ai, e dai em diante,

diremos agora nos. De facto, nem poderia ser de outra maneira, ja que foi

ditame da cidadania activa que sempre o moveu, sob a convic^ao um dia

confessada a Agostinho Jose Freire de que era a instru^ao “[...] o unico meio

de assegurar a liberdade da gera^ao futura portuguesa” (Garrett, Obras I:

1 139). 2 E assim sendo, necessario seria reconhecer que o trabalho, o estudo e a

pratica que a ela dedicasse, se tornariam o criterio mais eficaz, em nome da

valiosa utilidade, para ser pela historia julgado como fiel e devoto servidor da

causa da civiliza^ao e da liberdade do pais.

2. O tratado Da educagao

O tratado Da educagao foi editado em Londres nos principios de Novembro de

1829. Ha razoes e ha circunstancias que determinaram a sua elabora^ao. Se bem

que o autor insista na indigencia de obras na materia, e fa-lo com cores

excessivamente carregadas, as razoes prendem-se, sobretudo, com as

considera^oes anteriores e podem enunciar-se nesta siimula: dar cumprimento,

em projecto, as profundas convicgoes de que, por um lado, a educagao e a casa

da liberdade; por outro, de que, assim sendo, aquela seria, de facto, a grande

tarefa da na<;ao.3 Quanto as varias circunstancias, apontamos duas de mais forte

incidencia: o lastro de competencias teoricas e praticas adquirido antes no

exercicio do cargo de chefe da reparti<;ao da Instru^ao Piiblica e

Estabelecimentos Pios, situaQo que claramente concedia apetencias e facilitava
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a elabora(;ao da obra;"^ a imprevista ida da rainha para Inglaterra, onde Garrett

cumpria o terceiro exilio, circunstancia que activoti nele o agudo sentido de

oporttinidade para, por essa via, infltienciar os rtimos educacionais da “infantil

soberana” (Amorim I: 492) que, em 9 de Abril de 1829, completava dez anos de

idade.5 Fa-lo-ia dando ao tratado a forma epistolar, como era muito vulgar fazer-

se neste tipo de escritos, elegendo como destinataria a futura marquesa de Ponta

Delgada, D. Leonor da Camara, escolhida pouco antes para encarregada de

educa^ao daquela.

Por CLiriosa e estranha coincidencia, desditosas fatalidades envolvem os

dois escritos sistematicos de Almeida Garrett sobre a tematica edticacional:

este tratado e o Plano de reforma geral de estudos (1834).

Deste, pelo qual Garrett teve grande apre^o, diremos apenas que se

preservoLi o esquema ordenado das materias que na altura fez publicar na

Cronica constitucional de Lisboa (n° 77 de 2 de Abril de 1834), acabando por

se perder o rasto do vasto documento. Tratando-se de um projecto que

abrangia a totalidade do sistema educativo do pais, o primeiro de cunho

moderno que se planeou em Portugal, segundo dizer de Delfim Santos, e que

reflecte o espirito das reformas da Conven(;ao francesa, as ideias avan^adas

que veicula e que claramente se percebem neste simples mdice, fazem

adivinhar no pouco que resta o muito e bom que se perdeu.^

Fatalidade paralela envolve o tratado Da educagao. Sigamos

apressadamente o trajecto:

Em 15 de Abril de 1830 escrevia o pedagogo ao seu amigo Jose Gomes

Monteiro sobre um encontro tentado uns dias antes mas nao realizado. O fim

deste era diligenciar “[.••] alguma assinatura mais para o meu Tratado de

educagao, pois quero entrar com a impressao do segundo volume e desejava

aliviar-me do peso das minhas despesas que as costas ainda tenho” (Garrett,

Obras\\ 1392-93). Esta situa^ao de grande indigencia pessoal e familiar havia

de prolongar-se, e o volume nao foi impresso na altura, o mesmo

acontecendo com o Dom Magrigo cuja impressao mandaria suspender em

Fevereiro do ano seguinte, aguardando melhor ocasiao (Garrett, Obras I:

1397). Entretanto, alistou-se Garrett na expedi9ao militar que almejava

libertar Portugal do usurpador Dom Miguel. Sai de Franca em 1832, chega

a Terceira e dai partita, depois de uma muito litil estadia nas ilhas para si e

para a patria, na frota da liberdade que havia de desembarcar no Mindelo,

com objectivo do Porto.^ Outro barco, mais tardio e carregado com as

bagagens dos militates, com as suas tambem, teria sorte tragica a entrada do
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Douro, sendo afundado pela artilharia miguelista. Com ele arrastou

preciosidades literarias e ensaisticas do cidadao da invicta. Entre elas, o

manuscrito do prometedor Magrigo, trabalhos de historia, uma tragedia e o

segundo volume do tratado Da educagdo. “Descansem em paz, no amigo lodo

do meu patrio rio!,” desabafara ele no prefacio da 2^ edi<;ao de Adosinda

{Obras I: 1742), onze anos depois. Promessas varias expressas para colmatar

este vazio, nunca chegaram a ter realizagao, se bem que no Prospecto que

compos para publicitar a edi^ao das Obras completas, em 1839, ainda figure a

indica(;ao dos dois volumes. Resta-nos, entao, o editado, o qual corresponde,

relativamente ao esquema total da obra que apresenta na introdu9ao, apenas

a materia do livro primeiro, a educa^ao domestica ou paternal para os dois

sexos. Para alem de uma parte de teoria educativa e principios gerais, abrange

a educa^ao que corresponde aos periodos da infancia e da puericia. Ficara em

branco a materia de mais tres livros: o segundo, havia de tratar da educa^ao do

ginasio para rapazes; o terceiro, da educa^ao maternal ou do gineceu para

meninas; o quarto, da educa^ao piiblica propriamente dita, desde a academica

e profissional em geral ate aos casos especiais de orfaos e desamparados, de

privilegiados e de classes inferiores.

E nossa convic^ao que o infortiinio que atingiu estas duas obras

sistematicas teve responsabilidade significativa na menor representa^ao

conseguida nesta area. Nao nos parece, todavia, nem unica nem

determinante.

Se bem que motivada a redac^ao e publica^ao do tratado pela presen^a da

jovem rainha, nao estamos, como se afirma com alguma frequencia, perante

uma obra de educa^ao de prmcipes. Cedo se delineou esta ideia, tornando-se

importante esclarecer este ponto pelo rasto que tern deixado. E muito curioso

confrontar o titulo da primeira edi(;ao, unica da vida do autor, com o da

segunda de 1867, da Casa da Viuva More. Um pormenor ressalta do

confronto, mas nao o vi ainda notado. Da edigao originaria nao consta

qualquer subtitulo. Apenas inclui a indica^ao, nao sub titulada mas a seguir ao

nome do autor, da parte da obra tratada no volume, conforme piano que na

introdu^ao revela: Livro primeiro, / Educagao domestica ou paternal A segunda

edi(;ao introduz como subtitulo a especificagao: Cartas dirigidas a uma Senhora

ilustre encarregada da instituigao de uma jovem princesa. Este elemento novo e

arrastado da primeira pagina do corpo da obra, na qual tern inicio a carta

primeira, depois do preambulo “Ao Leitor,” de 8 paginas, e da introdu^ao com

18 paginas.
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Embora pare^a tratar-se de detalhe insignificante, o que e certo e que a

iniciativa de tal transferencia, mesmo que sem objectives intencionados, alem

de indevida, gera facilmente sentidos e induz leituras que nao correspondem

nem as finalidades, nem ao objecto nem aos conteudos do livro, como

veremos ja. O que e certo e que as edi^oes que se seguiram adoptaram o novo

e errado perfil. Talvez possamos encontrar algum significado na separa^ao a

tracejado que Teofilo Braga insere no volume da edi^ao ilustrada das Obras

completas (1904), entre o verdadeiro titulo e o acrescento. Mas aduzamos

alguns elementos que sustentam a nossa posi^ao sobre a natureza geral da

obra.

Antes de mais, e importante ter em conta que estamos perante um tomo

que representa apenas a primeira parte de uma obra inacabada. Assim sendo,

a analise desta parte tern de ser feita a luz quer dos fins que globalmente serve,

quer dos desenvolvimentos que adopta. Ora, nem o piano global, nem os

desenvolvimentos sustentam interpreta^oes que vaticinem a obra como

destinada a educa^ao de principes, o mesmo acontecendo com a forma que,

incluida na titula^ao, induziu mais facilmente leituras de conteudo.

Comecemos por aqui.

Que a op^ao epistolar serve uma estrategia ideologica de destino,

organizacional, de motiva^ao de leitura, e de op^ao metodologica segundo

principios de modernidade, nao veiculando fins ou conteudos determinantes

da natureza da obra, infere-se logo dos dois primeiros paragrafos do

preambulo:

Quanto a forma, dei a este corpo de reflexoes a epistolar, que por mais singela e

desataviada, mais se da com a facilidade do estilo e sinceridade da expressao, e

melhor quadra ao natural pouco dogmatico de um autor despresumido de si, que

antes propoe como quern duvida, do que assevera como quern sabe.

Sup6em-se estas Cartas^ dirigidas a uma Senhora ilustre encarregada da educa9ao

de uma jovem Soberana, porque sendo este o apice da educa^ao, tanto pelo vasto

como pelo difi'cil, deu-me assim maior latitude, e veio a compreender todas as

especies desde a mais alta e dificultosa (Garrett, Da educagao ii),

Que nao se deve inverter a rela^ao da logica processual de compreensao e

extensao que encara a educaQo do prmcipe como mera sequencia, adequada

ao momento, da educaqao geral, e tambem aviso do proprio autor: “O meu

livro nao e um tratado de educaQo de principes, e um tratado de educaQo
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geral, que em SLia general idade ate essa especie compreende” (ii). Mais tarde

reafirmara o principio
—

“A edtica^ao e uma so...”—ilustrado com metaforas de

zoologia e botanica que percorrem caminhos de classe, genero, especie e

variedade (7). Para alem do mais, como se aplicaria a educa^ao do principe o que

define como fim geral dessa educagao que teoriza no livro e que precede o

enunciado do proprio objecto, que e fazer um membro util e feliz da sociedade

(8 )?

Introduzamos um outro aspecto: das doze cartas que compoem a obra,

apenas a ultima, alias bastante curta, se refere directamente a educa^ao da

princesa. Ate ai, duas aplica^oes havia feito da educa^ao geral aos soberanos.

A primeira tern lugar na quinta carta e tern como materia a educa^ao

religiosa. Todavia, mais que teorizar esta educaq:ao para reis, a carta cumpre

fundamentalmente uma missao ideologica. Por um lado, releva a desgra9a

que transportam para o povo a intolerancia e o fanatismo religiosos dos que

reinam, ilustrando com a historia de fora e a nacional, e percorrendo nesta os

nossos monarcas para trazer a ribalta os modelos do que nao deve ser: o fraco

D. Joao III que os arteiros confessores subjugaram, e o “facho exterminador”

(109) da nossa inquisi(;ao, que ele ergueu. Por outro, veicula uma perturbante

amea^a a educadora em questao: que o povo estaria pronto para perdoar a

qualquer rei, por mais que este o tiranizasse ou oprimisse, mas que nunca

perdoaria ele ao conselheiro da infancia, ao que o trouxe pela mao desde o

ber^o ate ao solio: “Sobre vossas cabe<;as choverao as maldi^Oes das gentes se

Ihes derdes um mau principe e ‘devorador de povos,’ em vez do ‘pastor’ e

guarda que se prometiam” (116). Enfim, cumpre-se a missao da carta

invertendo a historia de qtiase todo o passado recente—valha a excep<;ao do

pombalino D. Jose—acometendo ao rei a responsabilidade de vigiar os

sacerdotes que invadem a jurisdi^ao civil “[...] usurpando fun^oes que a

sociedade Ihes nega e a religiao Ihes proibe” {Da educagao 117), e nao o

contrario. A sintese vem em duplo recado, telegrafico mas carregado de

mensagem e algum humor negro: “rei impio ou rei fanatico... - Deus nos livre

da abominosa escolha;” e a frente: “por mim creio seguro que aos vigilantes

olhos de V. Ex.^ nao escaparao os defeitos se os houve, no passado, nem

falecera emenda deles no que de futuro resta para completar essa de todas mais

importante parte da edLica9ao” (118).

A segunda aplica^ao diz respeito a questao da educagao moral e tern como

ponto crucial a perspectivagao da historia como perfei^ao e complemento

daquela. Porfiando no metodo moderno e relevando a finalidade que Ihe deve
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presidir de forma(;ao de cidadania, a aplica^ao introduz apenas a relativiza^ao

da escolha dos quadros historicos, concedendo-se para o caso, uma

diferencia^ao quantitativa para mais, que nao de qualidade.

Em termos globais diriamos que a educa^ao do principe e um

complemente circunstancial que nao quebra o fio da educa^ao geral de que

trata o volume e que preenche, principalmente, a fun<;ao estrategica que, no

momento, a situa^ao da patria pedia.

Anotemos, entretanto, algumas caracteristicas substantivas que nos fa^am

ter ideia do perfil filosofico e psico-pedagogico da teoria educativa do tratado,

num quadro de constru^ao de um projecto de modernidade.

Sobre as fontes, reafirmamos aqui o que ja demonstramos noutro escrito, ou

seja; por um lado, o papel estruturante que o Emile desempenha na obra, desde

os pressupostos que fornece, aos fins, objecto e pilares fundamentals do processo

educativo; por outro, que e Garrett quern verdadeiramente introduz o

pensamento educacional de Rousseau em Portugal, o que, so por si, Ihe reserva,

e a esta obra em particular, um lugar proeminente no panorama pedagogico

portugues.9

Quanto a teoria educativa, damos realce apenas a tres pressupostos que a

enformam:

1) Retomando caminhos que trilhara no campo da literatura, afirma a

importancia da educa(;ao nacional: “Eu tenho que nenhuma educagao pode ser

boa se nao for eminentemente nacional Nem o proprio ‘cidadao de Genebra’

era capaz de educar bem um cidadao estrangeiro” {Da educagaoyi) Este tern

sido um dos vectores mais deturpados e interesseiramente usados do seu

ideario educacionalPi Ora, bastaria complementar tal principio com o que

enuncia no prefacio a segunda edi(;ao de Adosinda—“Nenhuma coisa pode

ser nacional se nao e popular” {Obras I: 1745)—e que repete em formula

mais desenvolvida na introdu^ao ao Romanceiro, ou entao segui-lo no que foi

a constru^ao do seu ideal romantico, para verificar que nao cabe neste

pressuposto qualquer marca de nacionalismo xenofobo e que nele apenas

segue a doutrina que as Luzes ha muito haviam ditado e que os periplos

europeus do proprio haviam amadurecido. Na perspectiva do cidadao

portuense, a nacionalidade nao anula a universalidade, nem a patria a

humanidade, nem a forma^ao de cidadaos e incompativel com a formagao de

homens, como a sua vida e escritos demonstram abundantemente. Alias, esta

relevancia do nacional, e li<;ao frequente do seu mestre, patente no prefacio

ao Emile ]i. antes referido em nota, onde releva a importancia que tern de se
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dar aos contextos nacionais na organiza^ao educativa, ou no quadro aplicado

que constroi para a educac^ao nas Considerations sur le gouvernement de

Pologne.^^ Fazendo aplica^ao deste paradigma, educar portugueses atraves de

modelos estrangeiros nao caberia em qualquer boa educa^ao, da mesma

forma que desprezar os ensinamentos das obras, das escolas e dos sistemas

estrangeiros, apropriando-os aos nossos costumes e circunstancias, seria

igualmente insensato. Universal e nacional cruzam-se construtivamente nos

escritos e no pensamento de Garrett como se cruzaram na sua vida.

2) A crian^a e crian^a, um ser em desenvolvimento. Este e um pressuposto

que atravessa todo o tratado e que e ensinamento directo do Emile,

ensinamento que se estende tambem ao fim do processo que se atinge com a

edificagao da autonomia do ser.

3) Finalmente, a questao metodologica. As li(;6es vem de muitos lados, mas

principalmente de Montaigne, de Locke, de Rousseau e de Condillac. O
“como” e o “quando” sao elementos de grande aten<;ao. Verbera com

persistencia as inutilidades da abstrac^ao, a metafisica das ideias inatas, o

dogmatismo da ciencia certa, a dedugao da sintese universalista, enfim, esses

“metodos das trevas,” expressao que recolhe do abade Frances. A regra de ouro

e assim dita: “A analise e o metodo da natureza; ha-de vir com a for^a da razao

e da experiencia” {Da edncagao 24). Antes, em nota que atingia os

incompreensiVeis Kant e outros espiritualistas, amplificara e radicalizara a

situa^ao: “No fisico e no moral nao ha ja hoje ciencia verdadeira senao a

experimental” (10, nota). Nestes enunciados de modernidade cientifica e

pedagogica fara Garrett caber todos os saberes e todo o ensino, nao concedendo

excep^ao a propria religiao—das obras se deve subir ao Criador—nem as artes,

como a musica, a poesia, a eloquencia e outras.

Seria importante destacar alguns segmentos, de pertinencia mais

inovadora, do processo organizacional e substantivo do sistema, como a

importancia que da a educagao do corpo, a feigao naturalista e racionalista

que aplica a propria religiao e metodologia que a serve - aquela “que os

sentidos sentem” e “que a razao facil concebe” (98) - conforme a filosofia do

vigario de Saboia que tanto exasperou o arcebispo de Paris, o aproveitamento

intelectual e moral da historia enquanto “curso experimental da ciencia da

vida” (121), o principio rousseauniano, tambem tao caro as Luzes, da

inseparabilidade entre a moral e a politica (169).^^

E pacifica a leitura sobre a modernidade que envolve o tratamento destes

objectos educacionais. Sao mais criticos os juizos quando entramos no
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capitulo da educa^ao intelectual. O principal pecado apontado ao nosso

pedagogo e que organiza esta segundo pressupostos de diferencia^ao selectiva,

o que nao Ihe concederia lugar na galeria dos mais corajosos e avan^ados

inovadores. Ha fundamentos teoricos neste julgamento. Contudo, alguns

mostram-se claramente eivados de voluntarismo idealista e radicalismo

metah'sico. A questao e que a obra tern de ser julgada no quadro do seu

contexto, quer pessoal quer nacional, que nao era propicio a vanguardismos.

la longe a poesia e a festa da revolu(;ao; quebrara-se em muito o proprio

optimismo iluminista que os poemas Camoes e D. Branca ja faziam verd"^ e

lan^ara ja raizes o realismo atigado pelos desencantos pessoais e as agruras da

patria que agora eram de tirania e de sangue; enfim estavamos em tempo que

desembocaria na revoltada Carta de M. Cevola (1830). Mas mesmo assim,

nao e apoucada a modernidade que envolve este vector. Comecemos pela

senten^a mais controversa: “Em qualquer grau da sociedade que nos ponha a

sorte, todos carecemos de educa^ao intelectual, mas nem todos igualmentC

{Da educagao 27). Repare-se que desde logo se consagra o principio da

educa(jao universal, o que, na epoca, nao deixa de ser avan^ado. Tenha-se em

conta que a progressista constitui^ao de 1822 nao a consagra, que a Carta

apenas prescreve a gratuitidade da instru^ao primaria (art° 145, n® 30), e que

so a legisla(;ao de Passos Manuel a consagrara em 15 de Novembro de 1836

(art® 33 do respectivo Decreto) em ambiente de revolu^ao e, note-se, sob a

sombra do Garrett de 1834. E se qtiisermos ler a segunda parte de tal

senten<;a pelo prisma do realismo historico, bastara verificar que ainda hoje se

nao cumpre o desiderato consagrado na primeira! Alias Garrett consideraria

o principio bem ousado, uma vez que o posiciona, se bem que atraves de uma

interpreta(;ao inexacta do texto em causa, a um mVel mais progressivo do que

o que aparece no Emile. De facto afirma ele em nota aposta a primeira parte

da afirma(;ao: “Ate o ‘cidadao de Genebra’ aristocratizou nesse ponto” (27 )

Mas caracterizemos agora o “nem todos igualmenteC

A partir do grau da educa^ao basica universal que obedece ao principio da

necessidade, Garrett perfila mais dois mVeis de ensino a serem frequentados

por destinatarios que neles se enquadrarao segundo principios de utilidade ou

de ornamento, ou seja, cada um destes dois mVeis, para uns funcionara como

absolutamente necessario, para outros como litil e para alguns como simples

ornamento.

A

aprendizagem das Imguas vivas, por exemplo, que pertence

ao segundo mVel, sera indispensavel para todos os nao destinados a oficios

mecanicos, podendo ser, para os outros, litil ou um simples ornamento; o
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mesmo para a anatomia ou algumas das belas artes como o desenho ou a

dan^a, do terceiro nivel, que poderao ser encaradas segundo as situa^oes de

quern as aprende. So que, os criterios que encontra para determinar tais

situa^des sao o sexo, a posigdo social^ as inclinagdes e o destino futuro do

educando (Da educagao 14). Esta classifica^ao distributiva deixa, de facto,

combalido, pelo menos teoricamente, o principio da igualdade. No que

respeita ao sexo, por exemplo, Verney caminhara muito mais no seu

Verdadeiro metodo de estudar (V: 123-48). O mesmo acontece com Luis da

Silva Mousinho de Albuquerque que franqueia totalmente a instru^ao piiblica

as mulheres (12). Mas, subtraindo este criterio, mais do que condicionar ou

sugerir discriminai^ao de piiblicos, Garrett le a realidade socio-economica do

pais, e isto compreende-se melhor se tivermos presente a globalidade do piano

da obra e que ja antes referimos, nomeadamente no que toca as classes

inferiores. Ora, neste campo, estamos muito para alem do iluminismo

enciclopedista de Voltaire ou Chalotais que incluiam no principio da

conveniencia social o desvio das classes baixas da piiblica instru^ao, ou de

Kant que via na instru^ao piiblica tarefa incomportavel para o Estado.i^

Clara e, tambem, a modernidade do piano curricular que apresenta. Nao

apenas pelo conjunto de saberes que o compoem, desde as Imguas vivas as

ciencias positivas e aplicadas, mas tambem pela forma como as concebe, como

Ihes le a utilidade social, como as expurga de formalismos e abstractismos,

como metodologicamente encara a sua construcao e ensino. Veja-se a quase

sempre fastidiosa gramatica que ele define como ciencia das palavras e nao

alfobre de regras, entendidas aquelas como sinais de ideias que, por sua vez,

mergulham na realidade do mundo e das coisas. Ou como encara a evolu^ao

criterial das Imguas vivas que perspectiva em rapido transito de simples

ornamento para a utilidade e ate a necessidade dada a acelerada

intercomunicabilidade das nagdes.

No meio desta claridade com salpicos de preconceito reconhecemos o

teimoso labeu da educacao da mulher. A mulher que faz as delicias, ado^a a

amargura, afaga a existencia do homem, do Toucador, a da feliz ignorancia e

inocencia de Helena que quanto mais sabe mais erra; a da filha Adelaide que

nao queria para doutora; a das Viagens, linda Joaninha sem boquinha

gravezinha e espremidinha pela doutorice; a da Memoria historica da Duquesa

de Palmela que encontra a mais dourada aureola na encarna^ao da matrona

romana e nas virtudes de filha, esposa ou mae, tern rasto paralelo no tratado.

Tendo de ver a pequena rainha mais como soberana do que como filha, esposa
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ou mae, nao visliimbra outro caminho senao transforma-la de femea que de

facto e, em varao, para como tal poder ser instruida. Assim o exigia a lei e a

na^ao.

Nao ha bela sem senao. Jean-Jacques teve mais maculas, pois descobrindo

a crian^a para o mundo, pos os filhos na roda, e amando como Garrett as

mulheres, educou mal Sofia que sujeitou preconceituosamente ao Emilio.

Nao deixoLi, mesmo assim, de ser o nome mais importante da educa^ao

moderna.

Garrett e um dos nossos maiores escritores, e como tal e reconhecido e

venerado. Mas e tambem, nao e questionavel, o mais destacado educador e

formador de mentalidades do liberalismo e do seculo XIX portugues.

Sabemos que nao e muito brilhante a historia do nosso pensamento

educacional e da pedagogia. Mas pela abrangencia, pela qualidade, pela

inova^ao e oportunidade do conjunto do seu pensamento disperso e

sistematico, o nosso autor ocupa espa^o cimeiro no seu seculo e lugar

proeminente na nossa historia pedagogica. Da dualidade educador / pedagogo

resulta um todo que trespassa a globalidade da sua obra, projecto de vida e a

propria existencia. Ele proprio recorrentemente o confessou. Ora, deste real

esta longe o reconhecimento e uma equiparada representa^ao.

Na “Introdu(;ao” as preciosas e incomparaveis Memorias biogrdficas de

Garrett, escreve o autor:

Af vai, pois, o liberal convicto, o divino poeta, o dramaturgo insigne, o narrador

admiravel, o orador sublime, o publicista eminente, o artista incomparavel que

abragou no seu gigante amplexo todos os generos da literatura e da poesia, que em

todos se mostrou grande, deixando em cada um seu monumento (Amorim I: 23-

4).

Tern todo o sentido, estas palavras! Gontudo, pelo que foi e representa na

materia o biografado, mas tambem pelo proprio enaltecimento que ao longo

dos tres volumes Ihe concedeu neste campo, bem poderia Gomes de Amorim

ter completado a qualificada e justa enumeraqao com o duplo epiteto de

indomdvel educador t notdvelpedagogol Gom efeito, para quern uniu a sua vida

a historia da patria e indicou a educaqao como negocio mais importante desta,

nao poderia a mesma educaqao deixar de ser um dos mais importantes

negocios de si proprio. E assim foi, de facto.

Este tratado, no feito e nas linhas do inacabado, e peqa fundamental de
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aclaramento desta penumbra que estranhamente persiste no outro seculo XIX

do seu maior escritor e poeta.

Notas

1 Utilizaremos como referenda bibliografica o texto da primeira edi^ao, a unica da vida do autor.

^ E tambem muito sintomatico o episodic por ele atestado em 1827 no Cronista, e ja

referido por Ofelia Paiva Monteiro (A formagdo II: 76). Perante a noti'da que correu sobre a

vontade de D. Pedro querer reunir cortes extraordinarias, nao perde Garrett a oportunidade de

indicar a instru^do como materia imprescindiVel a ser nelas tratada.

^ Garrett passa em claro escritos importantes, quer do periodo anterior a revolu^ao, como
sao os casos de Martinho de Mendon(;a, Verney e Ribeiro Sanches, quer do periodo pos-

revolu(;ao, como e o caso, por exemplo, do inovador projecto de Luis da Silva Mousinho de

Albuquerque, oferecido as cortes, Ideias sobre o estabelecimento da instru(;do publica.

Em 1 2 de Agosto e assinado o decreto que o nomeia para este lugar.

5 O problema e conhecido. Programada a viagem para a corte de Viena com vista a

aprimorar a sua educa^ao junto do avo, imperador da Austria, e onde o tio D. Miguel

costumava ter permanencia, a usurpa^ao do trono por este, a revelia de tudo o que tinha sido

previamente consertado, fez mudar os pianos e tragar novo rumo a viagem.

^ Escreve Delfim Santos: “O primeiro piano de estudos de cunho moderno que se planeou

em Portugal e que se deve a Almeida Garrett, que o elaborou por sugestao do senhor D. Pedro

IV, em 1834, e ainda nas suas linhas gerais o que subsiste como piano, embora desfigurado,

retorcido e quase inoperante. Os nossos graus de ensino estavam previstos nesse piano; as

alteraq:6es posteriores limitaram-se a cria^ao de escolas deste ou daquele tipo, depois a sua

extin(;ao e, o que e mais grave, parece que foram as extintas as que contribuiram para dar a

Na^ao a melhor consciencia de sua organiza^ao pedagogica e finalidade formativa” (132).

^ Ai trabalhou com Mousinho da Silveira na elabora^ao das leis que tomariam o nome deste

e que inaugurariam o Portugal novo.

^ “As do 1.0 Livro.” Trata-se de uma nota do autor.

^ Cf Fernando Augusto Machado, Almeida Garrett e a introdu^do.

Esta e uma das consideragoes que Rousseau faz no curto prefacio ao Emile (IV: 243).

Garrett tem-na certamente em conta quando afirma isto.

^
^ Percorram-se os discursos da publica^ao Comemoragoes do primeiro centendrio do Visconde

de Almeida Garrett (1854-1954).

Ilustramos com este escrito pelo grau de explicitude e afinidade que apresenta com

Garrett. Diz o genebrino: “L’education nationale n’appartient qu’aux hommes libres; [...] A
vingt ans un Polonois ne doit pas etre un autre homme ; il doit etre un Polonois. Je veux qu’en

apprenant a lire il lise des choses de son pays, qua dix ans il en connoisse routes les productions,

a douze routes les provinces, tons les chemins, routes les villes, qua quinze il en sache route

I’histoire, a seize routes les lois, qu il n’y ait pas eu dans route la Pologne une belle action ni un

homme illustre dont il n’ait la memoire et le coeur pleins, et dont il ne puisse rendre compte a

I’instant. [...] Ils ne doiv^ent avoir pour instituteurs que des Polonois...” (Ill: 966).

Sobre a importancia e consequencias deste pressuposto em Rousseau, ver Fernando

Augusto Machado, Rousseau em Portugal parte I, cap. IV.

Ver Ofelia Paiva Monteiro, A formagdo de Almeida Garrett, vol. II: 246.
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O sublinhado pertence ao autor.

Demos o exemplo da aritmedca que faz parte do primeiro nivel: “A aritmetica e o

rudimento imediato da educa^ao elementar. [...] A extensao com que esta importante parte doa

conhecimentos humanos deve ser ensinada depende das circunstancias do educando. O que

sobeja a um nao bastara a outro, mas decerto a nenhum pode dispensar absolutamente de a

aprender, nem sexo, nem posi^ao social, nem aptidao” (Garrett, ObrasV. 789).

Voltaire exultou de contentamento quando viu que Chalotais nao previa no Essai

((’education nationale a educa^ao para todos; da mesma forma Kant considerava a

impossibilidade da educa^ao piiblica para todos face as despesas incomportaveis que dai

adviriam para o Estado (Kant 85-6).

Obras Citadas

Albuquerque, Luis da Silva Mousinho de. Ideias sobre o estabelecimento da imtrugao piiblica.

Paris: Impresso por A. Bobbee, 1823.

Amorim, Francisco Gomes de. Garrett, memorias biogrdficas. 3 Tomos. Lisboa: Imprensa

Nacional, 1881-1884.

Chalotais, Louis-Rene de la. Essai d’education nationale, ou plan d’etudes pour la jeunesse. s.l.,

MDCCLXIII.

Garrett, Almeida. Da educa^ao. Londres: Em Casa de Sustenance e Stretch, MDCCCXXIX.

. Da educagao— Cartas dirigidas a uma senhora ilustre encarregada da instituigdo de uma

jovem princesa. 2^ ed. Porto: Em Casa da Viiiva More—Editora, 1867.

. Da educando— Cartas dirigidas a uma senhora ilustre encarregada da instituigdo de uma

jovem princesa. 3^ ed. Porto: Ernesto Chardron, Editor, 1883.

. Da educando— Cartas dirigidas a uma senhora ilustre encarregada da instituigdo de uma

jovem princesa. Edi^ao ilustrada - Revista coordenada e dirigida pelo Dr. Teofilo Braga.

Lisboa: Empresa da Historia de Portugal, 1904.

. Obras de Almeida Garrett. 2 vols. Porto: Lello & Irmao Editores, 1966.

Kant. Reflexions sur I’education. Trad. A. Philonenko. 2^ ed. Paris: Librairie Philosophique J.

Vrin, 1974.

Machado, Fernando Augusto. Almeida Garrett e a introdu^do do pensamento educacional de

Rousseau em Portugal. Porto: Edi^oes ASA, 1993.

. “Modernidade portuguesa na senda de Garrett.” Eorum 26 (Jul.-Dez 1999): 3-25.

. Rousseau em Portugal—Da clandestinidade setecentista a legalidade vintista. Porto:

Campo das Letras, 2000.

Monteiro, Ofelia Paiva. A flormagdo de Almeida Garrett, experiencia eforma^do. 2 vols. Coimbra:

Centro de Estudos Romanicos, 1971.

Monteiro, Ofelia Paiva e Maria Helena Santana, orgs. Almeida Garrett um romdntico, um
moderno—Actas do congresso internacional comemorativo do bicentendrio do nascimento do

escritor. 2 vols. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2003.

Rousseau, Jean-Jacques. Oeuvres completes. 5 vols. s.l.: Editions Gallimard, 1969.

Santos, Delfim. Obras completas. 2^ ed. Vol. III. Lisboa: Funda(;ao Calouste Gulbenkian, 1987.

Verney, Luis Antonio. Verdadeiro metodo de estudar. Ed. Antonio Salgado Junior. Vol. V Lisboa:

Livraria Sa da Costa, 1953.

FERNANDO

AUGUSTO

MACHADO



82 PORTUGUESE UTERARY & CULTURAL STUDIES 12

Fernando Augusto Machado holds a degree in Philosophy from the Universidade de

Coimbra, and a Masters in Philosophy of Education and a PhD in History’ of Philosophy

and Portuguese Culture from the Universidade do Minho, where he is an Associate

Professor in the Department of Philosophy’ and Culture. His current research focuses on

eighteenth- and nineteenth-century’ Portuguese culture, and in particular, on the \sTiter,

pedagogue and politician .Almeida Garrett. He is also part of the research team working

on the critical editions of this authors work. Some of his most imponant publications are:

Almeida Garrett e a introducao do pensamento educacional de Rousseau em Portugal (Porto:

Edicoes ASA, Colec^ao Perspectivas Actuais, 1993); Rousseau em Portugal: da

clandestinidade setecentista a legalidade vintista (Porto, Campo das Letras, 2000); and

Educacao e cidadania na ilustracdo portuguesa: Ribeiro Sanches (Porto, Campo das Letras,

2001). E-mail: fmachado@ilch.uminho.pt




