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Abstract. This article presents a crucial moment in Portugal’s history

through the late 1820s writings of a seldom-remembered youthful

Garrett. These texts appeared in O Cronista, a weekly journal for which

Garrett was the sole editor and main contributor during its six-month

existence from March to August 1827. It was a time when Portugal

experienced budding liberalism that, following the granting of the

Constitutional Charter in April 1826, confronted Absolutist opposition

until its overturn in 1828. Ofelia Paiva Monteiro demonstrates that the

role of O Cronista was to present a mature and analytical reflection on the

current weekly events, fully and boldly aware of the necessity of the

nation’s public opinion to support the regime. Drawing from Garrett’s

social, political, cultural, literary and educational considerations, Ofdia

Paiva Monteiro makes reference to fundamental trends that will guide

ideologically Garrett’s later work. She emphasizes Garrett’s call for a

national literature and a re-evaluation of contemporary projects. As such,

this reading of O Cronista not only illuminates Garrett’s intellectual

thought at a watershed in Portuguese history, but also connects these

journalistic writings to other well-known Garrettian texts.

Ficou celebre o livro que ao seculo XIX dedicou em 1922 o escritor Frances

Leon Dander, urn tradicionalista inflamado de linguagem particularmente

corrosiva: Le stupide XIX siecle. Quern o ler—e muitos admirativamente o
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fizeram em Portugal ao longo do chamado “Estado Novo” (lembro o Cardeal

Cerejeira ou o historiador Joao Ameal)—encontrara, a justificar o polemico

titulo, Lima acusa^ao contundente dos programas regeneradores que se

SLicederam ao longo de Oitocentos e do confiante “cientismo” que se foi

impondo: tanta militancia tivera por saldo esteril—clamava Daudet—deixar

abalada a solidez das cren<;as e dos pilares do edificio publico.

Todos nos distanciamos hoje deste extremismo simplista. Que o Pais

sofreu nessa centtiria perturba^oes de toda a indole, entre entusiasmos por

vezes ingenuos e inoperantes, oportunismos perversos e resistencias as

sucessivas ideologias do progresso, por convic(;ao, inercia ou interesse,

mostra-o a Historia; tambem ela diz que dessa inquietagao emergiu, porem,

o Portugal moderno, porque as ac^oes e reacgoes que se deram, tantas vezes

violentas e atabalhoadas, foram construindo, mesmo se tortuosamente, um

“caminhar.” Desta marcha para diante cheia de trope^os e esclarecedor o juizo

que Garrett formulava em 1849 a proposito das reformas
—

“radicals e

tremendas,” diz ele—que Mouzinho da Silveira elaborara em 32, nos Azores,

sob a regencia de D. Pedro: lan^ando o Pais no caos, porque—e vou citando

o Escritor
—

“a terra, a indiistria, a familia, a governa^ao, a administra^ao,

toda enfim a constitui^ao material e social do Reino” fora “revolvida de alto

a baixo por essas leis formidaveis,” devia-se-lhes o terem desferido “os golpes

cerceos no tronco velho e caduco” da Na^ao {Obras completas II: 438). “Se ha

futuro para nos, ha-de vir por ali,” afirma vigorosamente Garrett, que

continua:

Hoje nos achamos entre um passado impossiVel depois daquelas leis—entre um

luturo tremendo porque e obscuro, insondavel e de nenhum modo preparado

—

e com um presente tao absurdo, tao desconexo, tao incongruente, tao quimerico,

tao ridiculo enfim, que se a perspectiva nao viesse, como vem, tao cheia de

lagrimas, seria para rir e tripudiar de gosto ver como vivemos, como nos

tributamos, como nos administramos, como somos enfim um povo, uma na(;ao,

um reino!

E vem, nao ha duvida, direitamente vem daquelas leis o nosso estado. Sim vem,

porque a aboli(;ao dos forais, a extin^ao dos dizimos, porque a divisao da

autoridade fiscal, administrativa e judicial queriam outra ordem de politica, de

governo, de tudo. Queriam emendas e melhoras progressivas no sistema, queriam

simplificadas as formas, queriam severidade na vigilancia, rigor nos metodos, e

coerencia, sobretudo, coerencia, concordancia, logica e harmonia nos diversos
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ramos da governa^ao do Estado. E nos temos andado as apalpadelas na

obscLiridade, descrevendo o mais vicioso dos circulos, entre o velho e o novo [...].

Circunvagamos a aridez do deserto, corremos apos miragem e miragem: - agua

para esta sede nao a ha, nem mana para esta fome. {Ohms completas II: 438-9)'

Foi longa a cita(;ao, mas tera valido a pena recordar estas palavras

energicas, um canto esqiiecidas, que expressivamente desenham as

dificuldades do Pais para se construir numa “ordem” sustentada—e retomo

imagens do mesmo texto—por “tabuas da lei” que o afastassem decisivamente

do “Egipto do antigo regimen” onde Ihe era “impossivel demorar mais” (O.C
II: 438-9).

Julguei de algum interesse dedicar a minha interven^ao a por

precisamente em relevo, com a ajuda de um pouco lembrado Garrett ainda

jovem, mas que ja agudamente pensava Portugal, um dos momentos em que

o Pais mais andou “as apalpadelas na obscuridade,” entre “o velho e o novo,”

acentuando a corajosa luta que o Escritor travou, no papel moderno do

intelectual-cidadao, em prol das causas que julgou esteios do pais progressivo

e pacifico que desejava ver Portugal tornar-se na “balan^a da Europa.”^ Corres-

ponde esse momento, muito breve, ao tempo que medeia entre a outorga por

D. Pedro IV da Carta Constitucional, em 29 de Abril de 1826 (D. Joao VI,

seu pai, falecera havia pouco, em 10 de Mar^o), e a tomada do Poder, em

1828, do infante D. Miguel, seu irmao, exilado desde 1824 em Viena, por ter

acaudilhado a reacgao absolutista que, logo em 1823, com a Vilafrancada,

levara muitos liberals—entre eles Garrett—a buscarem protec^ao no

estrangeiro. Um semanario de que o Escritor foi praticamente redactor linico

—

O Cronista, lan^ado em 4 de Mar^o de 1827 para calar-se no Agosto

seguinte—constitui a base onde fundamentalmente buscarei a visao que desse

tempo convulso, em que o liberalismo tentava sobreviver perante a clara

ascensao absolutista, teve um Garrett de 28 anos, recem-chegado do exilio

gramas a atmosfera aliviada pela outorga da Carta^ e ja autor de obras que Ihe

tinham dado alguma notoriedade: os poemas Camoes e D. Branca, saidos em

Paris (1825 e 1826, respectivamente); o Bosquejo da historia da poesia e lingua

portuguesa, publicado na mesma cidade em 1826, como introdu^ao ao

Parnaso lusitano, antologia poetica em cuja organiza^ao participara; os ensaios

Da Europa e da America e de sua mutua influencia na causa da civilizagdo e da

liberdade, aparecido em 1826, em Londres, no jornal O Popular^ e Carta de

guia para eleitores em que se trata da opiniao publica, do mesmo ano, ja
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publicado em Lisboa. For^oso me sera, porem, convocar com frequencia

outro jornal que de pouco precedeu O Cronista e o acompanhou na morte

—

o diario O Portugues, iniciado em 30 de Outubro de 1826—
,
ja que na sua

hmda^ao e redac^ao teve Garrett tambem um papel importante, ao lado de

amigos de longa data (Paulo e Luis Francisco Midosi, Joaquim Larcher,

Antonio Maria Couceiro e Carlos Morato Roma).

5

Lembro esquematicamente, para situar um pouco mais o lan^amento dos

dois periodicos, que a Carta Constitucional, suporte de um regime

moderado, fora outorgada a partir do Brasil, por D. Pedro, seu Imperador, no

contexto da abdica^ao da coroa lusa, que por direito de primogenitura Ihe

pertencia, em sua filha Maria—a futura D. Maria II— , sob uma condi9ao

que se queria apaziguadora das dissensoes entre absolutistas e constitucionais,

agudizadas desde o vintismo: a de vir a pobre menina de sete anos a casar,

quando nubil, com o tio, D. Miguel, que seria nomeado Regente apos

juramento da Carta. Em Julho de 1827, teve esse juramento lugar na capital

austriaca, o lugar geometrico do absolutismo europeu, onde o Infante se

encontrava exilado; e a 26 de Fevereiro de 1828, foi solenemente repetido em

Lisboa por D. Miguel, elevado pois a Regencia do Reino, com promessa de

cumprimento integral das disposi^oes de seu irmao. Tao claros sinais se

vinham, porem, manifestando de que o retorno ao Pais de quern fora o

caudilho da reac^ao traria o regresso da ordem antiga e duras persegui^oes aos

seus adversarios, que muitos destes nem esperaram para de novo buscarem

refiigio no estrangeiro verem a concretizagao do que temiam—a usurpa^ao

do Trono por D. Miguel, em Julho de 1828, sustentada na suplica que Ihe

haviam dirigido os representantes dos tres Estados reunidos nas Cortes

extraordinarias por ele convocadas havia um mes.

Entre os profugos estavam Garrett e Luisa Midosi, sua esposa, que ja

sulcavam o mar, em Junho, rumo a Inglaterra. Boas razoes para ser prudente

tinha o Escritor: ao seu passado vintista, bem conhecido da polkia, que o

dava por homem perigoso,^ somara-se, sob o regime da Carta, uma entrega

total ao esclarecimento da “opiniao publica” em prol da “regrada liberdade,”^

que concitara, pela isen^ao e pela firmeza, a acrimonia dos que desejavam o

absolutismo e nas proprias estruturas do poder se alojavam. O Cronista cessa

de moto-proprio em 14 de Agosto de 1827, pouco apos o juramento da

Carta por D. Miguel em Viena; no seu ultimo fasciculo, que reune os

numeros XXIV, XXV e XXVI, o Redactor, ou seja, Garrett, justifica, em

nobres e destemidas palavras dirigidas “Ao publico,” a decisao de calar-se:
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Nao cabendo nas for(;as do redactor do Cronista contrastar os obstaculos

invenci'veis que se opoem a publica^ao dele, e tendo de optar enrre a sua

consciencia e a absoluta supressao deste semanario, nao hesitou na escolha. Ele

declara e protesta perante o publico [...] que nem o temor nem respeitos humanos

de nenhuma especie o fazem abandonar o campo em um momento em que a luta

se trava mais decisiva, em que a realeza e a liberdade legitimas estao talvez no

ultimo e mais decisivo ataque das formas inimigas.[. • •]

Vejo porem ja agora que o meu empenho e meus esfor^os de nada podem servir;

as dificuldades da censura avultam de dia a dia; os perigos de escrever redobram;

nao me desanimara isso: mas desanima-me a inutilidade de escrever. E nem ainda

assim me impedira isso de taze-lo; mas os obstaculos da censura tern crescido de tal

modo, que nao e possiVel escrever. Nao basta cortar, e necessario substituir ainda as

palavras e aos pensamentos do escritor as palavras e as ideias que manda o censor.

Nao ha homem de bem que queira escrever assim. [...]

O Cronista ctssz pois. (O Cronista II: 239-43; O.P. 8: 273-8)

O Portuguh aguenta-se escasso tempo mais, com significativas

intermitencias, ate cessar em dolorosas condi^oes: suspenso de 23 de Agosto

a 13 de Setembro, dadas as dificuldades que tambem Ihe criava a censura

previa, faz ainda aparecer alguns numeros—o antepenultimo traz a indica^ao

“De 28 de Agosto ate 13 de Setembro” e apresenta largo espa^o em branco a

assinalar os cortes sofridos—ate sucumbir definitivamente, com a prisao no

Limoeiro, a 17 desse mes, de todos os sens redactores, acusados de demagogia

republicana e actuagoes sediciosas;^ para Garrett e os companheiros seguem-

se tres meses de carcere, ate serem absolvidos ao cabo de muitas

representa^oes dirigidas a D. Isabel Maria, ainda Infanta-Regente. Um belo

poema do autor de Camoes, mais tarde incluido em Flores sem fruto com o

titulo de “Tronco despido” e a data de 1828, deixa-nos entrever o abatimento

em que ficara:

Qual tronco despido

De folha e de flores,

Dos ventos batido

No Inverno gelado,

De ardentes queimores

No estio abrasado,

De nada sentido,
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Que ele nada sente...

Assim ao prazer,

A dor indifVente,

Vao-me horas da vida

Comprida

Correndo,

Vivendo,

Se e vida

Tao triste viver. (O.C. I: 148)^

Recordadas estas vicissitudes, acerquemo-nos de O Cronista, portador do

subtitulo Semandrio de politica, literatura, ciencias e artes, para detectarmos

como avaliou a sua contemporaneidade e que projecto educador Ihe dirigiu.

O Portugnes, com o subtitulo Didrio politico, literdrio e comercial precedera-

o, como vimos, em cerca de quatro meses, sinal de que o novo periodico se

queria diferente. E O Cronista era-o, de facto, desde a aparencia exterior: os seus

numeros semanais, com cerca de trinta paginas cada, tinham formato pequeno,

razao pela qual os dois volumes que a sua totalidade perfaz se assemelham a dois

livros; O Portugnes era ao inves de formato grande, com paginas que

apresentavam as tres colunas que Ihe valeram, da parte do seu atrabiliario

inimigo, Jose Agostinho de Macedo, o apodo de “len^ol de tres ramos.’’^^ Ao

jornalismo praticado pelas duas publica^oes, identico nos principios, presidiam

objectivos tambem distintos. Em termos que julgo novos no devir da nossa

imprensa periodica, o “Prospecto” que antecede o primeiro numero de O
Cronista {O.P. 8: 13-5) acentua a indole diversa que separa dos diarios os

jornais com publica^ao intervalada; aqueles, diz o texto, cabe sobretudo

informar com “rapidez,” pelo que—cito
—

“satisfazem melhor a curiosidade do

momento e ansiedade das crises em que por desgra^a lutamos ha tanto tempo”;

“reflectir” sobre o acontecido cabe as publica^oes mais espa^adas, ja que “a

sisudez e madureza das reflexoes” pedem “vagar e remanso.” Quotidianos,

havia-os bons entre nos, le-se no “Prospecto” (pois nao existia O Portugues, pelo

menos?); ao inves, continua o texto, “uma das muitas lacunas que vao por nossa

literatura” {O.P 8: 13) estava na falta de um periodico dedicado a reflexao: esse

era, pois, o vazio que O Cronista queria preencher. O “Prospecto” apresenta em

seguida a estrutura que, para tal fim, teria o semanario, significativamente

publicado aos domingos, dia de lazer: sempre com duas partes, a primeira

ofereceria uma “cronica analitica da semana,” isto e—esclarece— ,
“um resumo
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pensado e refiectido de todas as noticias do interior e exterior que houverem

corrido na semana,” a que se seguiria “um artigo, ou memoria breve sobre o

mais transcendente objecto de politica, economia, jurisprudencia, ou

administra^ao, que na semana se houver agitado ou encetado” {O.P. 8: 14); a

segunda parte, mais multifacetada, conteria “analises de novas publicagoes e

objectos literarios de toda a especie,” bem como “memorias e noticias

cientificas” da mais variada natureza, para as quais seria pedida colabora(;ao

idonea (O.P. 8: 14). O Cronista assemelhava-se, pois, a uma “revista” no seu

desejo de alargar a capacidade reflexiva e os conhecimentos do publico,

mostrando-se um antecessor de tao ilustres vindouros como O Panorama, de

1837, ou a Revista universal lisbonense, de 1841, verdadeiras “institui^es” do

nosso Romantismo. Bem acolhido—pelo menos, no artigo de despedida,

Garrett fala do “lisonjeiro favor” com que o publico o tinha “honrado”— ,
o

hebdomadario nao teve, contudo, o largo eco de O Portugues, lan^ado em

moldes quase industrials, novos para nos, que os Redactores tinham conhecido

no estrangeiro: como se le no “Prospecto” que tambem precede o numero

inicial do diario (O.P 7: 147-52), a sua publica^ao, anunciada como a do

primeiro “verdadeiro jornal” portugues, era assegurada por “uma sociedade de

homens de letras, jurisconsultos e negociantes” criada expressamente para tal fim,

sociedade que se dizia possuir “um largo fundo” capaz de “satisfazer todas as

consideraveis despesas do estabelecimento” (O.P 7: 149): tipografia propria

—

onde se imprimia tambem O Cronista—
,
taquigrafos para anota^ao das sessoes

das duas Camaras estabelecidas pela Carta, mais de cem empregados e

“correspondentes habeis” nas “principals terras das provmcias,” no Brasil e em

“algumas cortes estrangeiras,” recep^ao de “todos os jornais estrangeiros

acreditados, tanto da Europa como da America” (O.P 7: 150). Sobretudo

noticioso, mas oferecendo tambem artigos de reflexao e de critica teatral (estes

com toda a certeza de Garrett, os outros de autoria sua pelo menos frequented

O Portugim a tiragens de dois mil exemplares, tornando-se—diz Gomes

de Amorim—o centro do “partido constitucional” e merecendo o aplauso de

conhecidos orgaos da imprensa inglesa e francesa pela modera^ao e rigor que o

norteavam (I: 409). Ainda segundo o biografo de Garrett—e tera razao— ,
O

Cronista era mais ousado na analise das “coisas publicas,” pois sendo ai o

Escritor, redactor linico (um redactor que ate usa a primeira pessoa, embora

anonimamente), expunha as suas posi^oes com mais desassombro, sem o

receio, que tinha n’O Portugues, “de ievar os sens colegas mais longe do que

desejassem ir” (I: 414-5).
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Modera^ao, rigor e tambem cuidada linguagem eram, porem, propositos

comuns aos dois jornais, plenamente conscientes do papel da imprensa na

forma^ao da “opiniao publica,” cuja importancia o liberalismo vinha

sublinhando na sua aten^ao a vontade popular. Como dizia O PortugueSy

provavelmente pela voz de Garrett, um periodico pode tornar-se “um bem ou

urn mal segundo o espirito com que e redigido” (n°- 194, 20-VI-1827; 0.7?

7: 424); querendo o Escritor e os seus amigos que os empreendimentos

jornalisticos que lan(;avam fossem um “bem,” dedicam-nos, pois, a educa^ao

da “opiniao publica”
—

“rainha tutelar do mundo” como Garrett Ihe chama na

Carta de guia para eleitores {O.C. I: 520)—segundo o “espirito” que

consideravam o da razao mesma, tomadas em conta a conjuntura do Pais e a

experiencia colhida ate entao: o espirito que animava a prudencia da Carta,

ao dar resposta as grandes reivindica(;6es liberais, mas alterando os principios

e praticas do vintismo que maior rejei9ao tinham causado porque julgados

lautores de convulsoes sociais temiVeis (lembro apenas que o texto legal de D.

Pedro diluia o principio da soberania popular, mantinha separados os poderes

legislativo, executivo e judicial, a que acrescentava o poder moderador atribuido

ao Rei, estabelecia o bi-cameralismo, instaurando a par da Camara de

Deputados, eleita, a Camara dos Pares, de designagao regia, onde tinham

assento as classes mais prestigiadas). Em face, porem, da contesta^ao

reaccionaria crescente, apostada em recusar a legitimidade de D. Pedro IV, por

em causa a bondade e boa fe do regime por ele proposto e discutir os moldes

da sua abdica^ao da Coroa portuguesa, O Portugiies e O Cronista entram na li^a

dos argumentos, indo da analise circunstanciada dos eventos, com corajosa

deniincia de estrategias perversas e movimenta^oes armadas, a explica<;ao da

propria arquitectura da monarquia constitucional.^^ Nao vou deter-me nessa

luta ardua; irei por em relevo questoes mais abrangentes, colhidas nas

afirma^oes ideologicas, nas reflexoes sobre o evoluir social e nas considera^oes

de natureza cultural e literaria que o semanario de Garrett contem e que

desenham tra^os fundamentals do vulto intelectual do Escritor, nestes meados

do seu percurso; pressupondo mas transcendendo os do confiante “Alceu da

Revolu^ao de Vinte”!"^ que ja fora, esses tragos iluminam toda a sua cria^ao

posterior e deixam penetrar no amago de um momento-chave do nosso devir

historico.

Ahrmei ha pouco que a educa^ao da “opiniao publica” que O Cronista

intentou, a par de O Portuguhy era pensada em fun^ao da conjuntura nacional.
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invocando a razao e a experiencia. Roboram-no expressivamente estas palavras

de Garrett na “Introdu^ao” que inicia o primeiro numero do semanario:

Antes que os anos e o labirinto da diplomacia obscure(;am e enredem a historia

destes poucos dias, cujo valor importa seculos na de Portugal, e talvez do

Universo, quero consignar aqui os factos notaveis que esta epoca memoravel

encerra [...]• Nao pretendo escrever para os vindouros, que nao sobe tao alto

minha presun^ao. [...] Com os metis coevos, com os que sao testemunhas do que

escrevo, que viram ou ouviram dos factos presentes, com esses falo; porque mais se

trata aqui de bem expor, elucidar e reflectir sobre o que todos sabemos, do que

narrar simplesmente SLicessos ignorados ou esquecidos. {O Cronistah 1; 0./?8; 17)

Este proposito de actualidade e reflexao analitica indicia que Garrett,

continuando a crer, como iluminista cristao, nos grandes criterios da razao,

intemporalmente validos porque impressos no espirito humano pela energia

divina, reconhecia, com mais acuidade do que antes, ser necessario, para

entender o mundo historico e nele actuar com sensatez e eficacia, conjugar as

inquestionaveis “verdades” essenciais com um principio de relatividade, atento

ao concreto conformado por tempo e espa^o, e conselheiro por isso de

maleabilidade e tolerancia. Leituras modernas, ja de orienta^ao romantica, de

Benjamin Constant a Herder, Schlegel ou Mme de Stael, Iho tinham ajudado

a perceber. Daqui nasce a acusa<;ao frequente no jornal do “espirito de

sistema” ou de “smtese,” muito difundido entre nos, incapaz, na rigidez com

que sustentava teorias—ate generosas por vezes— , de praticar a analise

necessaria a avalia^ao da sua exequibilidade. Quando no n^^ 5 de O Cronista,

Garrett escreve um artigo sobre a perturbada situa^ao europeia coeva, dando-

Ihe o titulo interrogativo “Teremos guerra ou paz?,” e pela analise que vai

tentar responder, tecendo considerandos deste teor tao moderno:

[...] a impostura e correlativa da ignorancia, e a par e passo que as luzes se

difundem e os conhecimentos aumentam, diminuem, perdem valia e credito os

sistemas e teorias magistrais; a analise ganha o terreno que vai perdendo a smtese,

os homens querem saber por si e nao pelos outros, acreditar em sua experiencia e

no resultado de seus proprios exames, mas nao jurar nas palavras de ninguem.

Esta e a natural ordem de marcha do espirito humano. [...]

Nos que vivemos hoje, achamos a humanidade menos docil ao magisterio

absoluto, mais ilustrada, e mais pronta a crer pela demonstra^ao do que pela
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prega^ao. (O Cronista I: 104-5; O.P. 8: 73-4)

No mesmo sentido, confessa, no adeus aos sens leitores: “Desenganei-me

a tempo das teorias dos filosofos e li na realidade das coisas” (O Cronista II:

241; 0.7? 8: 275).

A par desta acusagao do “espirito de sistema,” cujos efeitos nefastos o

fracasso do vintismo podia provar, pois impusera principios em si bons, mas

inadeqiiados—reconhecia-o agora Garrett—a sociedade portuguesa, uma

OLitra objurgatoria, que entra na esfera destas questoes, percorre

insistentemente o periodico, volvida contra outro tipo de espirito que

campeava nas tumultiiosas vesperas do triunfo miguelista: o feio e arruaceiro

espirito de “fac^ao” ou de “partido,” que Garrett, desta vez no Portugal (23-

VII- 1827), assim define:

O espirito de partido e uma especie de furor que preocupando o homem com uma

so ideia, faz que ele nao possa ver os objectos que o cercam, enquanto

deslumbrado por seu sentir ve unicamente aquele objecto a que se propoe [...]:

quando o interesse pessoal se Ihe junta, entao falece o raciocinio e fica em

completa cegueira de entendimento. Tal e o estado dos absolutistas, e de seus

defensores. Acostumados a desfrutar a rica prebenda dos abusos e dos privilegios

contra a lei, e alem da lei, julgam a reforma deles um atentado contra a sua

propriedade que resolvem sustentar a todo o custo, nao fazendo caso da diferen^a

dos tempos, do progresso da civiliza(;ao e das novas ideias filhas da ilustra^ao [...].

Querem dominar ainda que seja sobre ruma! (0.7? 7: 447)

A negatividade destas duas formas de espirito—o de sistema e o de

partido— , ambas inimigas da “ordem,” palavra que ja era chave do evangelho

ideologico e etico do Escritor,i5 Garrett contrapoe a positividade do “espirito

publico,” ou seja, daquele que procura, com sentido de realidade e disposi^ao

abnegada, sondar pela analise a indole e as urgencias da colectividade

nacional. Em artigo d’O Portngues n® 238, eis como o define, repetindo um

passo da Carta de guia para eleitores-.

O espirito publico e a parte mais ou menos activa que a classe ilustrada da na(;ao

toma no sistema geral do seu governo e nos actos particulates da sua

administra^ao. Porque bem se ve que ele nada pode ter de comum com a

estupidez da massa ignorante, que e tao incapaz de julgar de um principio, como
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de Ihe seguir as consequencias. {O.R 7; 458)

Nas posi^oes que os textos citados manifestam—posiqoes que na generalidade

se mantem, mas ganhando alguns prolongamentos importantes, no percurso

posterior de Garrett, seja enquanto politico, seja enquanto ficcionista que encena

a vida em situa^oes e personagens— ,
desejo acentuar duas perspectivas de que

decorrem ik(;6es importantes para a defini(;ao do intelectual que fala n’O Cronista

e n’O Portugues. A primeira e o optimismo que o Escritor revela, apesar das

desilusoes ja sofridas, ao falar, como Condorcet, na “natural ordem de marcha do

espirito humano,” comparada, noutro texto, a um “rio” que “rompe por todos os

estorvos e nao para sem que desague nos mares” (O Portugues n° 222; O.P. 7:

45 1 ). Ja se desvanecera no Garrett desta etapa a euforia confiante do seu idealismo

vintista; mas nao o atingira ainda a ironia que o andar dos tempos vira a impor-

Ihe, tao impressivamente colocada no narrador das Viagens quando fala, por

exemplo, no celebre capitulo II, da eterna luta entre “espiritualismo” e

“materialismo”—D. Quixote e Sancho Pan^a—que subjaz ao Progresso,

comentando:

Mas, como na historia do malicioso Cervantes, estes dois principios tao avessos,

tao desencontrados, andam contudo juntos sempre; ora um mais atras, ora outro

mais adiante, empecendo-se muitas vezes, coadjuvando-se poucas, mas

progredindo sempre.

E aqui esta o que e possivel ao progresso humano.

E eis aqui a cronica do passado, a historia do presente, o programa do futuro. (91)

Sob o humor deste juizo esta, como vemos, um desengano que nao tinha

o jornalista de 26-27; e fundamentalmente, a meu ver, porque este nao

assistira ainda ao surdir do reinado do barao, “usurariamente revolucionario

e revolucionariamente usurario,” como tambem diz o narrador ironico das

Viagens no conhecido passo do capitulo XIII da obra, onde afirma:

Porque, desenganem-se, o mundo sempre assim foi e ha-de ser. Por mais belas

teorias que se fa^am, por mais perfeitas constitui^oes com que se comece, o status

in statu forma-se logo: ou com frades ou com baroes ou com pedreiros-livres se vai

pouco a pouco organizando uma influencia distinta, quando nao contraria, as

influencias manifestas e aparentes do grande corpo social. Esta e a oposi^ao

natural do Progresso, o qual tern a sua oposi(;ao como todas as coisas sublunares
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e SLiperlunares; esta corrige saudavelmente, as vezes, e modera sua velocidade,

OLitras a ernpece com demasia e abuso: mas enfim e uma necessidade. (151)

Em sLima, a lei do mundo—diz o Garrett da decada de 40 em que as

Viagens —e a Formosa mudan9a contmua; mas ja nao comparavel a um

caminhar teleologico, como o do rio para o mar...

Com esta ordem de qtiestoes se prende a segunda perspectiva que desejo

acentuar a partir dos textos jornalisticos que atras citei: a que imputa o benefico

“espirito publico” a “classe ilustrada da na^ao,” negando-o a “estupidez da massa

ignorante” {O.P. 7: 458). Na Carta de guia para eleitores, de onde O Portugal

retirara essa afirma^ao, Garrett definia consentaneamente o perfil idoneo do

deputado, atribuindo-lhe o “amor desinteressado da causa publica,” o “amor da

liberdade legal, prudente e moderada,” a “religiao sem fanatismo,” a “inteligencia

sobretudo das nossas coisas, e nao so de estrange!rices e modernices afectadas,” o

“saber bom e litil,” e, acima de tudo, “honra, probidade e inteireza de caracter”

{O.P. 7: 138-9); e a completar esta indica(;ao dos requisitos da elegibilidade,

enunciava o rol das mas atitudes que aconselhavam a rejei(;ao: “nada de homens

que mudam com as circunstancias,” “nada de exaltados em materia nenhuma,”

“nem ignorantes, nem sabichoes que so sabem dos seus livros,” “nada de

afidalgados, desta genre que se envergonha da classe em que nasceu, e quer ser

nobre por for(;a” {O.P. 7: 138-9). Dava ainda importantes conselhos adicionais:

limitar os elegiVeis aos “produtores de toda a especie,” recusando o “homem que

nao tern profissao, nem exerce emprego”—membro inutil do Estado— , e apoiar

o voto censitario a partir de um limite minimo, comentando a proposito:

[...] em iguais circunstancias, o homem mais rico deve ser preferido, porque e

mais independente, e quando essa qualidade se junta a outras, da-lhe realce e

valia maior. Entenda-se porem isto bem—em iguais circunstancias, sendo em

tudo o mais bom, tao bom como os outros; porque havendo a minima

inferioridade, antes mil vezes o pobre sabio, prudente, honrado, que o rico

ignorante ou mau. (0.7? 7: 139)

Ve-se bem a partir destes textos que o pensamento politico de Garrett nao

se identificava—nem vira a identificar-se, como ressalta da sua actuaqao

parlamentar desde o final do decenio de 30 ou de criaqoes ficcionais como o

drama O Alfageme de Santarem—com um democratismo basista; e tambem

que o seu liberalismo moderado, invocador do “centro” e glorificador do
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trabalho, tanto desconsiderava os privilegiados, se iiuiteis, como os que nada

possLiem, ja que tenderiam para a degrada^ao moral, tornando-se

dependentes e netastamente manobraveis: na sociedade reestriiturada pela

liberdade que se desenhava no sen espirito, a boa alavanca estava na tal “classe

ilustrada da na^ao,” intelligentsia operosa e abonada; estava, em suma, na

classe media, provinda, como diz O Portugues n° 222, do comercio e das

riquezas, constituida por “uma por^ao numerosa de homens fortes, instruidos

e opulentos” interessados na solidifica^ao do liberalismo “ordeiro,” porque

assegurava ao cidadao o direito de propriedade e o desenvolvimento das suas

potencialidades {O.P. 7: 448). Le-se n’O Cronista n° XII:

[...] os proprietarios e os negociantes sao por toda a parte as pessoas mais

adictas as novas institui^oes [...].

E realmente tanta a conexao entre a riqueza e a inteligencia na massa do povo e

a liberdade na constitui^ao do governo, que se pode olhar a uma como a bitola

ou o barometro da outra, e que o caminho mais seguro de inspirar a todo o povo

amor a liberdade e dirigir todo o nosso afinco a civilizagao geral do seu

entendimento, e ao estabelecimento daqueles habitos de industria que conduzem

a riqueza e a independencia. (O Cronista I: 254-5; O.P. 8: 142-3)

A historia iria mostrar a Garrett quanto optimismo ingenuo albergavam

estas afirmaqoes; o narrador das Viagens, que vira ao longo da decada de 30 a

classe media ascender, desvelando temivel voracidade, perguntava aos

economistas politicos (cap. Ill) se ja tinham calculado “quantas almas” era

preciso “dar ao Diabo” (93) para fazer um rico (como se le no sumario do

capitulo referido) e identificava a historia do mundo com a fabula grotesca do

Castelo do Chucherumelo (cap. XIII): “Aqui esta o cao que mordeu no gato,

que matou o rato, que roeu a corda, etc., etc.: vai sempre assim seguindo”

(150). 16

O Redactor d’ O Cronista, no seu convicto papel de tornar a imprensa uma

for^a motriz da civiliza^ao,!^ louvava, porem, essa disciplina moderna, a

economia politica, “a mais grave e importante ciencia que hoje ocupa a

aten(;ao da Europa,” como diz ao dar noticia da publica^ao em Londres de

uma obra de Malthus, Definitions in Political Economy (O Cronista n° 6, I:

1371 ^); e identico juizo formula em extenso artigo (O Cronista n°7, I: 144-

51; O.P. 8: 90-6) dedicado as teorias economicas do frances F. L. A. Perrier,

diversas das sustentadas por autoridades na materia tao cdebres como Adam
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Smith ou Jean-Baptiste Say, de quern sorri o narrador das Viagens (cap. VI,

46-7). Nao posso deter-me neste campo que me e alheio; mas sublinho ao

menos a importancia que este Garrett de 28 anos concede ao dinheiro, pela

propriedade que tern “de fazer mais activas a circula<;ao e a produ^ao” (O

Cronista 7, I: 148; O.P. 8: 94), bem como ao comercio que proporciona

“meios de prosperidade, fundados na economia e no trabalho” (O Cronista I:

150; O.P. 8: 95). Correlativamente, ele lamenta o pais desorganizado,

estagnado e pobre que eramos: fala do “caos horroroso” da nossa Fazenda e

da necessidade urgente de uma “reforma fiscal” que permitisse sabermos o

que temos, o que gastamos e o que podemos ter ou gastar (O Cronista n° V,

I: 93-4; O.P. 8: 64); acusa o estado “cadaverico e desmembrado” da nossa

administra^ao (O Cronista n° V, I: 98; O.P. 8: 69); procura divulgar meios

modernos, ainda entre nos incipientes, de rentabilizar o dinheiro em prol da

causa publica, defendendo que os particulares investissem a sua riqueza no

Estado, a imagem do que acontecia na Inglaterra, desenvolvendo o espirito

de associa^ao de que resultaria maior coesao social (O Cronista n° XII, I: 264-

5 ^ 9
).

Neste voto de aumentar no Pais a benefica riqueza, propiciadora de bem-

estar e sustentaculo do regime constitucional, O Cronista empenha-se em

divulgar tecnologias modernas que permitiriam dinamizar em multiplos

sectores as capacidades do Pais. Sublinho, por exemplo, o relevo posto, com o

auxilio de uma obra estrangeira sobre os trabalhos publicos em Inglaterra, mas

tambem de notas fornecidas por Bernardo de Sa Nogueira (o fiituro Marques

de Sa da Bandeira, que possuia formaq:ao em matematica e engenharia), no

desenvolvimento da rede de estradas, pontes, canais e portos, que aumentaria o

comercio interior—base fundamental, pensava, da riqueza das na<;6es—pelo

incremento da circula^ao de pessoas e mercadorias, associando-se a desejada

supressao das peias administrativas e fiscais que a dificultavam (O Cronista n°

III, I: 56; O.P. 8: 48^0). E assim que descreve minuciosamente (O Cronista n°

X, I: 221-3^0 como construir estradas macadamizadas (as que, nas Viagens,

considerava para o nosso Pais mais adequadas do que “os caminhos de ferro dos

baroes” 338); mas muitas outras noticias da o semanario para melhorar a

qualidade e a quantidade da produ^ao nacional22: um modo de condensar

madeira (O Cronista n° IV, I: 86-90), outros para tornar o couro impermeavel

(O Cronista n° II, I: 40-2), conservar o trigo (O Cronista n° XVIII, II: 112),

bem praticar jardinagem (O Cronista XVII, II: 91), etc., etc. Compreendidos

no voto global de moderniza^ao e enriquecimento do Pais, estes conhecimentos
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que o semanario prodigalizava no dominio cientifico e tecnologico queriam-se

uteis e simples, para que pudessem beneficiar a ilustra<;ao piiblica. Anunciando

o aparecimento em Paris de um curso elementar de optica, comentava Garrett

que seriam escassas as vantagens que dao as ciencias se delas se ocupassem

apenas os que se empenham nos sens “labirintos intrincados,” acrescentando:

“Dai o merito singular daqueles genios organizadores, que depois de haverem

penetrado os seus mais reconditos arcanos, as sabem reduzir a metodos simples,

separando-as de tudo o que constitui a sua parte sublime, para p6-las ao alcance

da juventude e da multidao” (O Cronista n° IX, I: 200- D3).

Instruir o “povo,” ou seja, a rnassa energica e trabalhadora da Na9ao, na

cren^a de que a generaliza^ao das luzes aumentaria no Pais o dinamismo que

o faria crescer e o apego as institui^oes liberais que apoiariam o

desenvolvimento do individuo, torna-se em consonancia tema insistente do

Redactor de O Cronista: nao dizia ele, num passo ja citado, que as “novas

ideias” eram “filhas da ilustra(;ao,” vendo a contra-prova dessa cren^a no

apego ao absolutismo de ignorantes, inertes, fanaticos e sabichoes

autoritarios? A educa9ao piiblica torna-se assim um campo importante das

reflexoes do semanario, que, lamentando o “triste estado” em que ela se

encontrava em Portugal, insistia na urgencia de Ihe acudir. Em artigo

intitulado “Sobre a educa9ao literaria,” lembra “o nada que valem os

melhores codigos, as melhores institui96es, se Ihe faltarem homens, e que os

homens se nao fazem senao pela educa9ao” (O Cronista n° XVII, II: 86); e

reflectindo consequentemente sobre o sistema educativo que conviria a um

“governo liberal,” responde em palavras fortes:

Aquele em que a razao obtenha todos os direitos que naturalmente Ihe competem;

aquele em que nao se conceda nada, nem as preocupa(;6es, nem as subtilezas;

aquele em que o pensamento nao esteja ligado pela autoridade dos mestres, nem

pela autoridade dos livros; aquele finalmente em que o entendimento do homem

goze de certa especie de cidade. (O Cronista II: 83)^“^

Aponto rapidamente que Garrett, cujo empenho neste campo continuara

muito vivo—basta lembrar o tratado Da educagao, publicado em Londres, em

1829—lanqou n’O Cronista^ a traqos muito largos, um esquema de reforma

educativa que sintomaticamente colocava no topo das prioridades “as ciencias

matematicas, fisicas e ideologicas porque elas formam, para assim dizer, o

codigo das leis a que deve submeter-se a inteligencia Humana, se quer ser livre.
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e nao licenciosa” (O Cronista n° XVII, II: 83).^^ Porque a imagina^ao do

homem reclama tambem os seus direitos, esta reforma educativa nao esquecia,

porem, o estudo das “belas artes,” tambem fautor de “civiliza^ao,” por inspirar,

dizia ele, o amor do belo e “suaves sentimentos” (O Cronista II: 84).

As considera^oes que a este proposito tece o jornal, bem como as proprias

poesias que Garrett nele publica, mostram-nos que o jovem Escritor, ja autor

de Camdest D. Branca, se mantinha preso, em questoes de estetica, a um bom

gosto, de forte componente racionalista mas cultor da simplicidade nimbada

de sentimento,^^ que tera, alias, ainda ecos no criador das obras ficcionais

vindouras

—

Frei Luis de Sousa, por exemplo— ,
inimigo de exageros e

inverosimilhan<;as descabeladas. Lemos n’O Cronista:

Contudo os prazeres da imagina^ao devem ser regulados pela razao. O bom gosto,

que e o habito da mesma razao, aplicado as belas letras, e o que liga o estudo das

humanidades com o das ciencias abstractas. A mesma razao, que julga e analisa as

belezas de uma ode de Horacio, ou de uma tragedia de Racine, e a que resolve os

problemas mais complicados da geometria, ou calcula a for9a que tern o planeta

na sua orbita. Portanto na republica literaria deve acontecer o mesmo que na civil:

os prazeres do cidadao devem ser regulados pela lei. (n° XVII, II: 84)

Nao fazem senao desenvolver estes criterios as quatro “Li^oes de poesia e

de literatura a uma jovem Senhora” que o semanario integra^^ (parte escassa

de Liceu das damas, obra de que se conserva um fragmento bem mais lato no

espolio manuscrito de Garrett da Biblioteca Geral da Universidade de

Coimbra^^), mostrando que o proposito educativo de Garrett desejava, para

beneficio da sociedade, que tambem a mulher se “ilustrasse,” mas de acordo

com o seu sexo, para melhor cumprir os seus deveres familiares e saber

cultivar a sociabilidade. Dirigindo-se a uma Lilia, desejosa de aprender, em

tom galante e leve para que a aluna se nao magasse (tom que ja usara em

1822, no engraqado jornal O Toucadod-"^)
,
O Cronista, entremeando prosa e

versos de graciosidade amaneirada,^^ fala-lhe do prazer que as artes

propiciam, tendo no belo ideal o seu principio; e repete criterios da doutrina

classica da imitagdo, ao explicar que, por belo ideal, se queria significar que os

artistas nao copiam a natureza tal qual e, mas a “apuram” e Ihe “dao realce

com o magico de seus enfeites e adornos” (O Cronista n° V, I: 111), dando-

nos no piano fisico e no moral, “em resumo, e quase em essencia, o mais

deleitoso e aprazivel de quanto espalhou pelo universo a mao do Criador” (O
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Cronista I: 113). Neste preceptorado, so estara um leve matiz mais moderno

na insistencia com que e invocado o deleite, principio subjectivo, a presidir

tanto a cria^ao como a recepq:ao da arte. No Liceu das damas, em passo que

O Cronista nao chega a publicar, escreve Garrett, em consonancia—talvez

inspirando-se em Burke, a cujo Discourse on Taste (1758) se refere—que, ao

falarmos de beleza, seja no mundo fisico ou no moral, estamos a falar do

sentimento de beleza que cada um possui em fun^ao da sua idiossincrasia e da

sua CLiltura. Era um passo grande em direc<;ao ao Romantismo e as suas

reivindica^oes de liberdade estetica e tolerancia, passo acompanhado, n’O

Cronista, por outros tambem relevantes, de que assinalo a afirma^ao do

nacionalismo literario, como via da expressao a dar, atraves da literatura, a

subjectividade do criador e ao contexto espacio-cultural em que se fez. Que a

literatura portuguesa fale, pois, diz O Cronista, da nossa identidade, que deixe

de se conduzir por modelos, exaurindo o engenho proprio em tradu^oes,

sobretudo francesas; que busque no espago nacional os sens temas e os sens

motivos, como tao necessario seria no teatro, escola da alma colectiva (O

Cronista n° X, I; 224-5). Incentivo para a adop<;ao dessas orienta9oes e

buscado no romance historico de Walter Scott, de cuja novidade, quer na

mdole, quer nos processos, O Cronista faz uma analise perspicaz e inovadora

para o nosso contexto (O Cronista n° XVII, II: 87-9): nele encontra

exemplificado um modo novo de praticar a mimese, proprio de generos que

considerava serem verdadeiras “cria^oes da literatura moderna,” o romance e

o drama; agarrando as sinuosidades e a cor do real, essas formas iam

ocupando o lugar da velha epopeia e da velha tragedia (O Cronista n^^ II, I:

28-32).

Porque urge que termine, quero fazGlo sobre um dos aspectos que mais

sobressaem, n’O Cronista, pela recorrencia e pela capacidade de observa^ao e

interven^ao que traduzem: a constante pondera^ao da “balan^a da Europa” no

espantoso mundo coevo,^i ja que o Redactor, Garrett, tinha compreendido

que nele tudo estava em equa^ao, numa interdependencia que podia tornar

centrais os problemas de espa<;os pequenos e perifericos. Era o que acontecia

entao com Portugal e a Grecia,^^ pontos extremos do velho continente: os

grandes da Europa—Espanha, Franca, Inglaterra, Austria, Russia—ocupavam

o jogo dos seus gabinetes e, em muitos casos, o das suas armas, no debate

politico-ideologico de que esses paises, exiguos e pobres, se tinham tornado

icone e alvo: a luta entre a liberdade e o despotismo, entre as luzes e a

ignorancia. A America—a do Norte, republicana, a do Sul a lutar por se-lo
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tambem—ja pesava, e muito, nesse debate, tao nuclear. Para Garrett—e aqui

termino—os Estados-Unidos eram o pais modelar do espirito cidadao e

filantropo, do trabalho empreendedor e produtivo, da energia civilizadora da

Liberdade, a patria de uma repiiblica que pairava talvez no seu espirito como

urn ideal que, para a Europa envelhecida, so podia ficar por entao no dominio

da fabula.^5

Que os Estados-Unidos possam conservar esse grande prestigio.

Notas

^ Memdria historica de J. Xavier Mouzinho da Silveira in Obras completas de Almeida Garrett,

ed. Teofilo Braga, 2 vols. (Lisboa: Empresa da Historia de Portugal, 1904) II: 438-9. Passarei a

designar esta edigao, que frequentemente citarei, pelas iniciais O.C., seguidas da indica^ao de

volume e paginas. Optei por actualizar, no interior do meu texto, a grafia dos tftulos e das

cita(;6es. Na Bibliografia final, os tftulos serao apresentados com a grafia original.

^ Portugal na balan^a da Europa e o titulo de um importante ensaio publicado por Garrett,

em Londres, em 1830.

^ Por decreto de 26 de Agosto de 1 826, Garrett e readmitido no lugar, que tinha sido o seu,

de oficial da Secretaria do Reino.

O Popular. Vol. IV, n° XIX (Londres, 1826): 25-81. Muitos passos deste ensaio serao

retomados no mais volumoso Portugal na balan^a da Europa, que tambem reutilizou textos

dados a lume por Garrett nos jornais O Cronista e O Portugues.

5 Na colecqao das Obras completas dc Garrett publicada pela Editorial Estampa (Lisboa), os

volumes 7 (1991) e 8 (1992), intitulados Obra politica. Doutrina^do da sociedade liberal (1824-

27) integrant a colabora^ao, em materia polftica, atribufda pelos seus organizadores a Garrett,

n’O Portugues (Vol. 7, com organiza^ao, fixa^ao de textos, prefacios e notas de Maria Helena da

Costa Dias, Helena Carvalhao Buescu, Lufs Augusto Costa Dias e Joao Carlos Faria) e n’ O
Cronista (Vol. 8, com os mesmos organizadores a excepgao de Helena Buescu). Nas cita^oes d ’O

Cronista, indicarei a pagina9ao dos dois volumes originals do jornal e, sempre que possfvel, a do

citado volume 8; nas d’O Portugues, recorrerei ao volume 7 acima referido; para estes volumes

7 e 8, utilizarei a sigla 0.7? {Obra politica), seguida do algarismo respectivo.

^ Vejam-se os documentos transcritos por Gomes de Amorim em Garrett. Memorias

biogrdficas I: 378-9. Em documento de 7-III-1825, a policia (ao dar informa^oes sobre um
requerimento apresentado por Garrett, entao exilado, a solicitar permissao para regressar ao

Pafs) refere-se ao seu “caracter empreendedor e revolucionario,” lembrando que pertencera as

sociedades secretas e que propalara em diversas obras “ideias subversivas da Monarquia, com as

quais muito contribuiu para alienar os espfritos durante o fatal perfodo da revolu^ao.”

^ A expressao pertence ao Cronista (II: 239; O.P. 8: 273).

^ Sobretudo nas chamadas “Archotadas,” de finals do Julho antecedente (veja-se o relato

d’O Cronista, n«22, II: 191-6; O.P. 8: 247-53).

^ No manuscrito 122 do espolio de Garrett pertencente a Biblioteca Geral da Universidade

de Coimbra, o poema tern o titulo de “Cantiga” e a data de Lisboa, 3 de Fevereiro de 1828.

Recordo a existencia do Inventdrio do espolio literdrio de Garrett, por Henrique de Campos

Ferreira Lima (Coimbra: Publica(;6es da Biblioteca geral da Universidade, 1948).

O Portugues € muito visado, frequentemente sob essa designa^ao, nas Cartas de J. A. de
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Macedo a sen amigo J. J. P. L. [Joaquim Jose Pedro Lopes] (Lisboa, 1827).

'
' No “Prologo” de Portugal na balanga da Europa, Garrert refere-se aos dois jornais, O

Portugues e O Cronista, dizendo que se “gloria” muito de os “haver lundado, e depois em

maxima parte sustentado e dirigido” (O.C II: 528).

Jose Tengarrinha diz que, em 1 827, O Portugues rinha 1 500 assinaturas, enquanto o outro

jornal liberal mais importante, O Periodico dos pobres, “noticioso e politico de fei^ao cartista pura,”

chegava, no mesmo ano, a 5000, por ser venciido a um pre^o muito modico e ter um estilo mais

acessivel a leitores com pouca instru(;ao (94; 199). O inicial apoio do Poder a O Portuguh mostra-

se no facto de ter obtido da Infanta-Regente um censor privativo para que fosse cumprida a

exigencia de censura previa em tempo compatiVel com o ritmo quotidiano do jornal; logo desde

Abril de 1 827, no clima de reac^ao que se fora instalando, o periodico teve, porem, dificuldades

em manter essa regalia necessaria a sua sobrevivencia. No espolio de Garrett da Biblioteca Geral

da Universidade de Coimbra, o conjunto de manuscritos com o n® 1 29 (b) contem documenta<;ao

relativa a estas questoes e ao processo movido a O Portugues (publicada em O.P 7: 490-560).

Assim faz O Cronista, no sen n® 23, ao recensear uma obra francesa sobre o assunto,

considerada “excelente,” que integrava judiciosas considera(;6es sobre a questao, fulcral entao

para o Pai's, da transmissao dos direitos do trono e das regencias. Dir-se-ia, afirma o jornal, ser

um comentario da Carta. Veja-se tambem, no n° 9 (I: 188-91; O.P. 8: 112-5), o artigo “Da

actual regencia de Portugal e de sen principio constitutivo.”

Assim se intitula Garrett na nota A a ode “A patria” da 2^ ed. (1853) da Llrica de Jodo

Minimo {O.C. I: 99).

“Toda a moral nao e mais do que o sentimento da ordem" le-se n’O Cronista (II: 102-3;

O.P. 8: 210; italicos de Garrett).

No romance Helena, que a morte nao permitiu a Garrett acabar (o fragmento foi

publicado postumamente, em 1871), o Escritor parece ter concebido a alian^a de riqueza,

honestidade e filantropia. Veja o meu estudo ''Helena-, os dados e as incognitas de um enigma

romanesco,” Almeida Garrett, org. Maria Fernanda Abreu, Leituras. Revista da Biblioteca

NacionalXM (Lisboa, 1999): 147-73.

No artigo “Sobre a imprensa,” chama-lhe Garrett, entre outros louvores dirigidos a sua

capacidade de format a opiniao do publico, a “arte maravilhosa que sabe saltar pelos tempos e

lugares distribuindo igualmente a todos os homens os mais variados conhecimentos,” a “parte

mais preciosa da heran^a do genero humano” (O Cronista n° 20, II: 152-3; O.P. 8: 236-7).

O texto nao esta integrado em O.P. 8.

O texto nao esta inserido em O.P. 8.

Falando dos nossos interesses comerciais, escreve O Cronista, no mesmo niimero, a

proposito das nossas rela^oes com a Prussia, que dela “ha-de vir-nos mais comercio quando se

entender em Portugal que agricultura nao quer dizer somente cultura de trigo, mas arte de extrair

valores da terra; quando os nossos legisladores souberem que em tudo o que e industria de

homem a acq:ao da lei deve consistir em nao tCla, isto e, em Ihe deixar a mais plena e perfeita

liberdade que lor possivel; quando os nossos economistas politicos perceberem que nao

lavorecem a agricultura com proibi^oes, com medidas afirmativas, mas somente com as

negativas, isto e, removendo os estorvos, cortando as peias, aliviando os gravames que a

esmagam, a comprimem, a definham” (I: 56; O.P. 8: 48).

O texto nao esta integrado em O.P. 8.

Estas noticias nao estao integradas em O.P. 8.

Texto nao integrado em O.P. 8.

Garrett coloca em italico cidade, esclarecendo em nota: “No sentido juridico.” Em O.P.

8, estes textos nao foram integrados.
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Nas “ciencias ideologicas,” colocava a moral, a historia, a legisla^ao e, por apendice, a

economia politica, que, “desenvolvendo as ideias de justi(;a,” dirigem a “vontade” (O Cronista

II: 84). Textos nao integrados em O.P. 8.

26 Sempre anonimamente, sao publicadas no Cronista as odes “A rosa” (I: 37-9), “O amor

maternal” (I: 63-5), “Os mens desejos” (I: 192-3), “Passeio de madrugada no Jardim Botanico de

Coimbra” (II: 65-9), “A saudade” (II: 117-8), depois integradas em Lirica de Joao Minimo

(Londres, 1829), e “O Mar” (I: 78-85), so publicada no Livro I de Flores sem fruto (1845). A ode

“O amor maternal” vem acompanhada de uma nota extensa e significativa (que alarga um pouco

a que se segue ao mesmo poema, com o n'tulo de “A ternura materna,” no ms. 53 do espolio da

Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, compila^ao feita por Garrett no im'cio do exi'lio);

ai diz o autor, respondendo a observa(;ao que um seu conhecido “dos tempos de estudante” Ihe

fizera sobre a simplicidade das suas odes, despidas de adornos mitologicos: “A confessar a verdade,

nem me lembra assim de cor de quatro nomes feitos de deuses da fabula. Pinto ca d’apres nature

o que posso nas minhas regrinhas curtas e compridas; [...] certos Alemaes e Ingleses, que li,

fizeram-me perder a devo9ao aos santos de Hesi'odo. Nao reprovo o uso da fabula; mas a tempo e

boras. O muito recheio de mitologia da as composi^oes modernas um ar de afecta^ao e

desnacionalidade pedantescamente ridiculo. — Quero fazer versos portugueses, e

portuguesmente.”

22 Estes textos (n° V, I: 109-15; n° VII, I: 152-7; n° VIII, I: 176-81; n° XXI, II: 175-84)

nao estao naturalmente incluidos em O.P. 8.

28 O incompleto e complexo Liceu das damas constitui o ms. 127 do referido espolio;

parece ser formado por fragmentos compostos em datas diversas, embora a maior parte perten^a

sem diivida a redac^ao primitiva, de 1822-23. As “Li^oes” publicadas no Cronista fazem

algumas altera^oes ao texto original. Estudei com alguma demora o Liceu das damas nos

capitulos VI (“Um sistema estetico: a arte, retrato de Venus”) e VII (“Da estetica a cn'tica

literaria”) do vol. I da minha obra A forma^ao de Almeida Garrett. Experiencia e criagao

(Coimbra: Centro de Estudos Romanicos, 1971).

29 N’O Toucador, com o subtitulo de Periodico sem politica dedicado as Senhoras Portuguesas,

Garrett teve por colaborador Luis Francisco Midosi. Da edi(;ao do jornal levada a efeito, em
1957 (Lisboa: Portugalia Editora), por Fernando de Castro Pires de Lima, fez-se uma reedi^ao

em 1993 (Lisboa: Vega).

Garrett diz expressamente no Liceu das damas que o modelo desse tom e dessa mistura

de prosa e verso foi Demoustier, nas Lettres a Emilie sur la mythologie (6 vols., Paris, 1786-

1798), parcelarmente traduzidas por J. Ferreira Borges, Cartas a Emilia sobre a mitologia.

Eraduzidas em linguagem. Primeira parte (Paris: A. Bobee, 1819).

No n° XXI, le-se: “Rara vez na historia do universo apareceu epoca mais importante,

fertil de mais extraordinarios sucessos, pejada de mais transcendentes resultados: nunca o olho

do observador politico se volveu para o passado com mais espanto, nunca repoisou no presente

com menos quieta^ao, nunca se estendeu pelo futuro com tanta incerteza. O homem de Estado,

suspenso entre o porvir e o preterito, sente fugir-lhe o momento actual: os sucessos vao com tal

rapidez, as circunstancias afluem com tal frequencia, o mundo corre nao se sabe bem para onde,

mas corre; nao ha formas de Atlante para o suspender” (O Cronista II: 167; O.P. 8: 239).

32 A questao grega ocupa numerosas paginas d’ O Cronista.

33 Apenas cito um pequeno passo: “Se quiserem preparar a ordem, e assegura-la para o

futuro, e preciso, segundo me parece, faze-Ia desejar, e nao faze-la temer. Para obter os efeitos

da confian(;a, nao sera seguro meio excitar uma desconfian^a perpetua. Qual e o pais do mundo
em que a ordem e menos perturbada? E aquele em que menos se tern recorrido a meios

mesquinhos e miseraveis. Nos Estados-Unidos prefere-se formar os espiritos no sentido politico,

a exaspera-los ou embrutecGlos” (O Cronista n° XVIII, II: 102). Relembro o ensaio que Garrett

publicou em Londres, no jornal O Popular, em 1826, Da Europa e da America e de sua mutua
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influencia na causa da civiliza(^do e da liberdade, em parte retomado, em 1830, em Portugal na

balanga da Europa.
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