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Abstract. This essay revisits the delicate situation of Brazilian Romantic

poets vis-a-vis Portugal as they find themselves at an intersection between

claiming their poetic and linguistic independence and revering the poetry

of their former colonial power. It is at this historical and cultural

crossroads that Brazilian poets of the first half of the nineteenth century

reflect on the complex nature of their relationship with the fatherland,

politically rejected yet culturally sought after as a form of legitimization

of their poetic writing. Many of these authors had common traits and

preserved a certain form of provincialism, and most of them were not

from Rio. Among these alternative poetic voices are authors such as

Trajano Galvao, Almeida Freitas and Augusto Emilio Zaluar, whose work

provides a better understanding of the canonical authors of Brazilian

Romanticism.

Foi bastante ambiguo o modo como os poetas romanticos brasileiros se

aosicionaram frente ao legado de Portugal. De um lado, apos a

ndependencia politica conquistada em 1822, era importante aflrmar os

ira^os diferenciadores da nova na^ao. De outro, todo o arcabougo politico,

;con6mico e social do pais fora delineado pelos portugueses ha pouco

•etirados de cena. Alem disso, a vastidao territorial do pais, e a conseqiiente

iificuldade de comunica^ao entre as provmcias, favorecia a existencia de
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focos comunitarios com graus diversos de adesao a ideia da Independencia,

tanto que, a data nacional—7 de setembro—somam-se datas regionais de

conquista da autonomia do pais, como o 2 de julho, louvado por tantos

poetas da Bahia.

Desenvolveu-se no pais um curioso processo que buscava, no primeiro

momento romantico, promover uma diferen^a na pratica literaria acoplada a

uma ferrenha preserva^ao lingiiistica—imagina^ao tropical administrada pela

morfologia e pela sintaxe lusas. Essa especie de colonialismo gramatical, e a

gradativa ultrapassagem de seus limites, foram questoes que atravessaram o

seculo XIX, gerando diversas e polemicas respostas.

Algumas delas, de modo sumario, apresentaremos aqui, nao sem antes

recordar que, em sessao da Assembleia Constituinte do Brasil, em 1823,

quando se discutia o local de instala^ao da primeira Universidade do pais, um

importante parlamentar, Jose da Silva Lisboa, advogou a escolha do Rio de

Janeiro, guiado nao por criterios financeiros ou administrativos, e sim

lingiiisticos: “Uma razao mui poderosa [...] para a preferencia da

Universidade nesta Corte e para que se conserve a pureza e pronuncia da

lingua portuguesa. [...] Nas provmcias ha dialetos, com seus particulares

defeitos. E reconhecido que o dialeto de Sao Paulo e o mais notavel. A

mocidade do Brasil, fazendo ai os seus estudos, contrairia pronuncia mui

desagradavel” (25).

A estrita obediencia aos padroes gramaticais lusitanos soava, assim, como

um tra^o de afirma9ao dos doutos frente as variances dialetais dos incultos. O
idioma, essa marca inapagavel que o colonizado contraiu do colonizador,

deveria vestir trajes solenes e portugueses para situar o escritor brasileiro na

esfera “civilizada” do mundo. Escrever a si mesmo com a palavra tutelada pelo

outro nao era tarefa simples. Sucessivos deslizamentos e deslocamentos

efetuados na matriz acabaram conduzindo a uma modalidade brasileira da

lingua portuguesa, a ponto de as semelhan^as nao mais soarem como

submissao, e as divergencias tampouco como conflito.

Eis a tarefa dos primeiros romanticos brasileiros: submeterem-se a norma

portuguesa, sob pena de serem desqualificados como escritores; mas levarem

em conta que nao eram autores lusitanos. De algum modo, caberia a eles

encarnar, ideologicamente, o papel de porta-vozes da mudan^a, na medida

em que a afirma^ao de uma patria brasileira teria de passar pelo rompimento

com os vmculos paternos. Porem, em vez de negagao do elo ancestral, prefiro

falar de denega^ao, uma falsa negativa que acolhe o sim dentro do nao.
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Ha varies exemplos desse movimento contraditorio, de querer ao mesmo

tempo matar o pai e nao deixar de chama-lo. Vejamos como patria, Portugal

e poesia se articulam na obra dos escritores romanticos brasileiros,

considerados na sucessao cronologica de seus autores canonicos, apos os quais

lexaminaremos alguns poetas ditos menores, nenhum deles reeditado.

Gonsalves Dias abre sen livro de estreia—Primeiros cantos, de 1846—com

aquele que se tornaria o mais famoso poema de toda a literatura brasileira, a

'‘Can^ao do exilio”:

Minha terra tern palmeiras

Onde canta o Sabia;

As aves, que aqui gorjeiam,

;

Nao gorjeiam como la. (83)

Nao e gratuito o fato de a se^ao inicial do volume portar o nome de

‘Poesias americanas.” A grande musa e a propria terra, louvada, porem, de

am ponto de ausencia, o exilio, e, nao sem certa involuntaria ironia, exilio no

itolo do colonizador: o texto e situado em “Coimbra, julho de 1841.” Se os

krsos se elaboram a partir de uma ausencia—a do emissor, frente ao objeto

imado—notemos que esse objeto, o pais, tambem se constroi pela ausencia

le signos humanos ou culturais, sendo, em contraparte, saturado de um

maginario da natureza: passaros, arvores, estrelas—, metafora de uma na^ao

jue ainda e um texto virgem como a natureza, pronto a ser modelado por

eus nativos cantores.

Enquanto as civiliza^des europeias puderam arrolar batalhas e conquistas,

jnaterializadas em epopeias e cantos ciVicos, no Brasil o recurso a natureza

epresentOLi uma especie de elisao da historia, de recalque a circunstancia de

{ue o solo brasileiro foi o espa<;o de uma domina^ao em que, por muito

tempo, a historia de um outro povo, o portugues, foi ali, e por esse povo,

scrita. Exibir a pujan^a de um enredo a vir, mas cujo exuberante cenario

Induz a crer que sera glorioso, era modo de se opor a historia alheia antes

lesenrolada, fazendo tabula rasa dos processos sociais que constituiram o

jais, substituidos pelo imaginario de um tempo inaugural, paradisiaco, fora

o calendario. Dai tambem, nessa faixa cronologica do primeiro Romantismo

rasileiro, a insistencia na elabora^ao mitica do personagem indigena,

bdispensavel a formula^ao de um real sem fissuras. Literalmente, o inferno

eria o outro, o que veio depois, para introduzir o horror, a violencia e a
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desordem no paraiso. E o que narra, referindo-se aos navios europeus,

Gonsalves Dias, no “Canto do piaga,” na verdade urn contracanto melancolico

entoado pelo indio:

Nao sabeis o que o monstro procura?

Nao sabeis a que vem, o que quer?

Vem matar vosso bravos guerreiros,

Vem matar-vos a filha, a mulher! (92)

Apesar do tom, dramatico e incisivo, neste e em outros textos o poeta nao

acusa diretamente Portugal, pais que por mais de uma vez o acolheu, e que,

mesmo no cotejo desfavoravel da “Can^ao do exilio,” e referido apenas como

“aqui,” local de uma escrita. Em Gonsalves Dias, o retorno ao Brasil, a rigor,

nao resolveu a questao do exilio; apenas fez com que se acendesse no poeta a

consciencia de um novo exilio: a perdida raiz do idioma. Dai, entao, o seu

regresso a essa outra origem, a patria da palavra portuguesa em seu estado de

gesta^ao, onde mergulhou para, em linguagem arcaica, redigir as Sextilhas de

Fret Antdo, em 1848: “Bom tempo foy o de outr'ora / Quando o reyno era

christao” (393). Observe-se, na elaboraqao desse texto, um gesto

programatico do poeta, pois, no prefacio, anotara: “quis [...] estreitar ainda

mais, se for possivel, as duas literaturas—Brasileira e Portuguesa—
,
que hao

de ser duas, mas semelhantes e parecidas como irmas que descendem de um

mesmo tronco” (268). A partir de entao, e ate hoje, as metaforas da arvore, do

tronco e dos galhos prosperariam para definir a rela^ao entre ambas as

literaturas... Posteriormente, elaboraria um Diciondrio da lingua tupi Todas

essas experiencias e preocupa^oes fazem de Gonsalves Dias o poeta que

incorporou com maior consistencia as mais diversas antinomias do

Romantismo brasileiro.

Outro aspecto a nao se negligenciar no processo de legitima^ao da

literatura brasileira e seu largo recurso a epigrafe: de um lado, tributo a uma

fonte inspiradora; de outro, uma autonobilita^ao no gesto mesmo de

convocar matrizes elevadas e canonicas, como se algo da grandeza do

homenageado pudesse transpor-se discurso do homenageante. O que

particulariza as epigrafes de Gonsalves Dias e a variedade de sua procedencia

lingiiistica: sao extraidas de nada menos do que sete idiomas, e entre esses

avultam o frances, o que nao surpreende, e o proprio portugues, mas o de

Portugal, confirmando nossa hipotese de que o antigo Reino, repelido no
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piano politico, reafirmava-se obliquamente no piano cultural.

As reverencias epigraficas se soma outra, talvez de maior vulto: a fortuna

critica, materializada em artigos de jornais ou prefacios. Com freqtiencia, eram

portLigtiesas as autoridades que se pronunciavam sobre os rumos que deveria

I

segLiir a literatura brasileira, e nenhum aplauso de escritor local se comparava a

consagra(;ao do elogio proferido por autor lusitano. Em termos de canoniza^ao,

o grito brasileiro parecia ser “Dependencia ou morte.” Na edi^ao dos Cantos,

)
de 1857, Goii(;alves Dias reproduziu o que define como a grande satisfa^ao de

I sua vida literaria: um artigo entusiastico de Alexandre Herculano, intitulado

“Futuro literario de Portugal e do Brasil,” datado de 1847. Dissertando

longamente sobre a decadencia espiritual de seus conterraneos, Herculano

afirmava: “Separado da mae patria [...] o Brasil [...] e a naijao infante que sorri,

Portugal e o velho aborrido e triste” (69). E fazia um reparo: “Nos poetas

transatlanticos, ha por via de regra demasiadas reminiscencias da Europa” (75).

Assim, na esteira de comentarios formulados por Almeida Garret, o principal

defeito de um poeta brasileiro consistia em nao se-lo suficientemente.

O mesmo recurso legitimador, e agora em dose dupla, compareceria no

livro As primaveras
, de Casimiro de Abreu, poeta falecido aos 22 anos,

!

e, por tra^os biograficos, ainda mais vinculado a Portugal do que Gonsalves

Dias. Nao apenas residiu em Lisboa, como la viu subir a cena sua obra

Camoes e o Jao. A dose dupla de juizos favoraveis, emitidos por Ramalho

I Ortigao e Pinheiro Chagas, consta de edi<;6es postumas de As primaveras,

respectivamente de 1866 e 1867, com uma peculiaridade: uma editada no

Porto, outra em Lisboa. Das quatro primeiras edi^oes do livro, tres foram

portuguesas... Ramalho afirma: “Nao verseja, poeta; nao conta,

suspira”(1866: II). A espontaneidade alimentada pela natureza tropical

poderia, assim, servir de alibi para uma eventual insuficiencia tecnica... Ja

Pinheiro Chagas lastima a morte prematura de Casimiro, pois o Brasil

necessitava de “um poeta verdadeiramente nacional, um genio inspirado pela

musa nativa”—de novo, e Portugal quern pede mais Brasil ao Brasil. Apos

elogiar Casimiro de Abreu, Alvares de Azevedo e Junqueira Freire
—

“esses

tinham um sabor nacional;” “eram verdadeiramente americanos pelo ardor

dos sentimentos,” conclui, contraditoriamente, pela afirma^ao da

lusitanidade: “referve um Etna de poesia no espirito desses portugueses da

j

America” (1867: VI).

Se o mais conhecido poema da literatura do pais foi escrito em Portugal,

I o segundo mais famoso tambem o foi
—

“Meus oito anos”:
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Oh que saudades que eu tenho
j

Da aurora da minha vida

Da minha infancia querida

Que os anos nao trazem mais. (1866: 27)

Diversamente da can^ao de Dias, esta, alem do exilio do espa^o, tambem

lasdma o irreversiVel exilio do tempo, “que os anos nao trazem mais.” Dialoga,

porem, com o poema anterior ao situar a patria no ambito da pura natureza.
|

Em outro poema da se^ao—a que, nao a toa, intitulou “Can^ao do exilio”
;

nao falta sequer o sabia, desta vez, porem corretamente pousado numa
|

laranjeira, em vez da palmeira gon^alvina. Denomina Tomas Antonio
;

Gonzaga de “o Petrarca brasileiro” (1866: 14), comprovando a desinforma^ao
,

sobre a efetiva nacionalidade do poeta portuense, ignorancia, alias, que o tera
|

favorecido, nos varios textos laudatorios que o evocaram como gloria nativa.
j;

A tematica social e quase ausente em Casimiro, e seu discurso sobre Portugal
j

se vaza em tom conciliatorio, a ponto de transformar a luta pela

Independencia em uma celebra^ao festiva e musical entre amigos;

'j

Um povo ergueu-se cantando

- Mancebos e anciaos - . !

E, filhos da mesma terra,
j

Alegres deram-se as maos;

Foi belo ver esse povo i

Em suas glorias tao novo,

Bradando, cheio de fogo;

Portugal, somos irmaos! (1866: 15)

Assim, o pai expulso retornava como o irmao desejado.

li

Em Alvares de Azevedo, morto aos 19 anos, considerado o maior nome
j

do Ultra-romantismo brasileiro, e o menos comprometido com a afirma^ao
j

localista, Portugal se faz presente em longo ensaio de natureza cultural e

historica, dissociado de tensoes ou ressentimentos pos-coloniais. O texto se

intitula “Literatura e civiliza^ao em Portugal.” Analisa, com grande simpatia,

as obras de Camoes, Antonio Ferreira, Bocage, Alexandre Herculano e ^

Almeida Garret. E, na contramao do fervor nacionalista, afirma: “Sem lingua

a parte, nao ha literatura a parte” {Obras completas 339). E famosa a fala de

um personagem seu, Macario: “nos mangues e nas aguas do Amazonas e do
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Orenoco ha mais mosquitos e sezoes do que inspira^ao” [Noite na taverna

195). Ao examinar o complexo problema dos autores nascidos no pais no

periodo colonial, pondera: “Os poetas, cuja nascen^a tanto honra ao Brasil,

al^aram seus voos d’aguia na mae patria” (Obras completas 341).

Curiosamente, sendo, em aparencia, tao pouco “nacional,” Alvares

abrasileiroLi o discurso literario, incorporando registros morfossintaticos que

Fugiam a ortodoxia gramatical. Pouco tempo apos a morte do poeta, versos

de sua autoria ja surgiam em epigrafes de novos autores do pais. Pela primeira

vez, o romantico ja podia chorar sob a sombra de um padrinho e um padrao

brasileiros, sem pedir licen^a as lagrimas metrificadas por Bocage ou Garret.

Na seqtiencia dos nomes canonicos do Romantismo brasileiro, surge

Fagundes Varela, cujo titulo mais famoso, Vozes d'America (1864), expressa o

desejo, afinal malogrado, de integra^ao americana como contraponto a

origem europeia. A segunda edi^ao, ampliada, da obra veio a lume na cidade

do Porto. Varela escreveu um poema em homenagem a data da

independencia, “Sete de Setembro,” servi^o poetico-militar obrigatorio de

quase todos os romanticos, mas, a medida que outros conflitos nas provmcias

ou com paises vizinhos (em especial, a guerra do Paraguai) se avolumavam,

tornavam-se palidas ou extemporaneas as manifestagoes de ressentimento

contra a antiga Metropole. Em Varela e nitida a adesao a um conceito

universalista de liberdade, para alem de um patriotismo topico. E o que se le

no proprio “Sete de setembro,” onde, em suas onze estrofes, sequer sao

citados Brasil e Portugal. Eis os ultimos versos:

Liberdade gentil, mil vezes salve!

Salve sem peias devassando os ares,

Espancando os bulcoes!

Salve nos pa<;os de opulentos satrapas,

Salve na cho9a humilde do operario,

Salve ate nas prisoes! (357)

No derradeiro grande romantico, Castro Alves, intensifica-se a visada

pan-americanista, e a conseqiiente retra9ao da presen<;a portuguesa. E certo

que, no teatro, escreveu Gonzaga ou a revolugao de Minas, mas, como

dissemos, Tomas Antonio ainda era brasileiro em boa parte do seculo XIX.

“O livro e a America” e uma eloqiiente conclama^ao a modernidade e ao

progresso pela via da leitura:

ANTONIO
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Oh! Bendito o que semeia

Livros...livros a mao-cheia...

E manda o povo pensar!

O livro caindo n’alma

E germe—que taz a palma

E chuva—que faz o mar. (31

)

Portugal e seus herois estao ausentes do panteao castro-alvino. Assim, em

“Ode ao dous de julho,” o poeta refere-se a terra “Columbia” e nao

cabralina... No mesmo diapasao, a estrofe final de “O navio negreiro,” ao

invectivar o regime servil, reescreve a descoberta do pais e a proclama^ao da

Independencia substituindo o nome de dois protagonistas: em vez de Pedro

Alvares Cabral, Cristovao Colombo; no lugar do imperador Dom Pedro, o

politico brasileiro Jose Bonifacio de Andrada e Silva:

Mas e infamia demais! Da eterea plaga

Levantai-vos, herois do Novo Mundo!

Andrada! arranca esse pendao dos ares!

Colombo! fecha a porta dos teus mares! (524)

O leitor de hoje pode supor, pelo arraigado presngio de Castro Alves, que

o combate a escravidao foi o nutriente ideologico do pensamento do pais, nos

decenios finals do seculo XIX no Brasil. O tema da escravatura, no entanto,

dividia opinioes, enquanto o mito da patria necessita de consenso ou

Linanimidade para fortalecer-se. Dai que o grande fator de imantagao ciVica,

mais do que o combate a escravidao, tenha sido a guerra do Paraguai, em que

os brasileiros se sentiam irmanados contra um inimigo comum. A magnitude

da repercussao literaria da guerra e restabelecida pela leitura de poetas hoje

esquecidos. O severo filtro da historia literaria muitas vezes nos induz a crer

que a fisionomia de um pen'odo se confunde com a obra dos canonicos,

quando, a rigor, eles expressam—como qualquer escritor—um determinado

ponto de vista sobre sua epoca. Lidos a posteriori, sem o contraponto de

outras vozes hoje inaudiVeis, fornecem uma imagem do passado que pode nao

dar conta de certos matizes deste passado quando ele era presente. Dai porque

buscamos tambem recuperar alguns nomes laterals ao consolidado canone

romantico, que parte de Gonsalves Dias e finaliza em Castro Alves. Esses

nomes nao carreiam, e claro, aspectos literarios necessariamente qualitativos.
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porem revelam, digamos, caracteres mais sub-repticios de seu tempo.

A escravidao, por exemplo, e tema trabalhado desde os primordios do

Romantismo, constando, inclusive, do livro que oficialmente “inaugura” o

movimento, os Suspiros pohicos e saudades, de Gonsalves de Magalhaes, de

1836—publicado trinta e quatro anos antes das Espumasflutuantes, de Castro

Alves. O discurso anti-escravagista romantico se pautou por duas claves, a

piedosa e a pragmatica. Pela primeira, o espirito cristao da sociedade brasileira

deveria condoer-se das maldades cometidas contra os africanos e seus

descendentes em solo patrio. Pela segunda, pragmatica, era melhor liberta-los

antes que eles o fizessem por si mesmos, pois dai poderia advir feroz

retalia<;ao, amea^ando a integridade e as propriedades dos homens brancos.

Ja a poesia patriotica, fermentada pelo ardor belico do conflito com o

Paraguai, repousava numa contradigao basica: conclamava os cidadaos a nao

se tornarem escravos de outro povo e silenciavam sobre a existencia de povos

mantidos escravos no proprio territorio brasileiro. A incita^ao xenofoba surge

no portico de uma coletanea de Moniz Barreto Cantos d'aurora (1868), cuja

razao de ser o autor credita unicamente a guerra: “So uma grande vitoria,

alcan^ada pelas armas brasileiras contra o tirano do Paraguai, poderia

convidar os amantes da poesia a leitura do meu despretensioso livro” (5). A
promessa e cumprida—e como!—no interior da obra, na se9ao intitulada

“Inspira^oes da campanha do Paraguai,” onde se le: “contra a firmeza estoica

de tens bravos, / que dos marcos da gloria nao se afasta, / a paraguaia vfbora

se arrasta” (346); e na se^ao “Lira do povo,” com o nada sutil verso “Enfim

chegoii a bora do extermmio” (“Brasileiros, a guerra” 237).

Se e tao sanguinario diante do Paraguai, e suavissimo no que range a Portugal,

sendo um dos mais nitidos representantes do veio lusofilo do Romantismo

brasileiro, sempre pronto a destacar convergencias, afinidades, e a silenciar sobre

impasses e confrontos. Ate onde pudemos averiguar, e o unico poeta do periodo

a unit os dois paises em titulo de poema (“Portugal e o Brasil”), nao por acaso

oferecido ao Gabinete Portugues de Leitura, e o texto real9a o nome de Cabral:

Longe o odio e politicos enganos

de um ou outro pensar caduco e vil;

a conquista melhor dos lusitanos

e que flores^a e eleve-se o Brasil.

Honra aos que realizam tais ideias
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o Brasil bem conhece Portugal,

porque o sangue, que gira em nossas veias

e o sangue dos filhos de Cabral. (276)

A insistencia em uma plena uniao desmentida pela Historia e tra^o obsessivo

em Moniz Barreto—e sen equivoco era supor que havia uma unidade com

diferen(;as, quando o que efetivamente ocorria era uma dualidade com

semelhan<;as,

A ideia da uniao, evidentemente, agradava aos poetas que gravitavam, ou

acalentavam o desejo de faze-lo, em torno da Corte brasileira, por seus vmculos

de sangue com a portuguesa. Franklin Doria, futuro Barao de Loreto, assim se

manifesta em Enlevos, de 1859, num poema encomiastico intitulado “Pedro F’:

Duas c’roas por tuas houveste,

Em dois mundos bateste co’o cetro![...]

Qual desvela-se um pai por seus filhos

Tal por nos te empenhaste, Senhor! (17)

Em “O dous de julho,” contorna a dificuldade de identificar os portugueses

como adversarios ao dizer que o inimigo era “o avido europeu” (39). Como

tantos outros, escreveu poema sobre Gonzaga, e, num texto surpreendente,

al^ou as classes populares a categoria de protagonista em “O povo,” nao sem

observar que a massa inculta, com a qual dizia identiflcar-se, deveria ser guiada

por Deus.

Se Moniz Barreto e encarna^ao da corrente lusoflla, Bittencourt Sampaio

representa a lusofoba. Um franco e desabusado confronto com Portugal

transparece em suas Flores silvestres, de 1860. E certo que, em alguns poemas,

ele prefere ater-se a generalidade do “europeu.” Apos os suaves gorjeios Ifricos

da se^ao inicial do livro, o poeta abre a segunda parte com uma incita^ao

ciVica
—

“A mocidade academica”—de flagrante espirito revanchista:

E nas Lecras que a patria querida

Ha de um dia fulgente se erguer.

Velha Europa curvada e abatida

La de longe que inveja ha de rer. (92)

Fica dificil saber o que mais o alegra, se a ascensao do pais ou a derrocada
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europeia. O rancor ressuma dos versos de “O canto de guerra”: “Nao vedes

que a Europa, de inveja levada / Nos rouba as riquezas, que o solo

produz?”(97). Em outros textos, a acusa^ao se particulariza, e a na^ao

portuguesa sao atribui'das as causas das principals mazelas brasileiras,

inclusive a da escravidao. Alguns trechos de “A liberdade”:

Portugal! Por que assim te alucinas

Rei potente que o orgulho perdeu?

[...]

Deixa em paz este povo selvagem,

Nao Ihe roubes o filho, a mulher!

Do Africano nao ouves o gemido?

Em ferros oprimido

Nao o ves a chorar? (160)

E, com extrema contundencia, prossegue:

Portugal! A ti somente

Lan<;o a minha maldi^ao!

E meu pais inocente,

Nao sonhou a escravidao.

Foste tu que em longe terra

Mandaste com surda guerra

Os pobres homens prender! (160)

A compara^ao com a Europa—invariavelmente amesquinhada—e outro

recurso no processo de consolida^ao da nacionalidade. Recordemo-nos de

que a “cartilha” de identidade poetica do pais—a “Canqao do exilio”—ja se

pautava pela competi^ao entre o “la” e o “ca.” O poema inicial do livro

Ultimas pdginas (1858), “Brasil,” de Pedro de Calasans, reincide na mesma

tecla; “E as luas formosas de palidos lumes / E as flores e os dias e os gratos

perfumes / Sao mimos, que a Europa bem pode invejar” (2). Uma variance

curiosa se localiza em “O Brasil”(1853), de Marques Rodrigues, no livro Tres

liras'.

Os templos soberbos da Grecia Formosa

E os arcos de Roma, de Roma orgulhosa,

Nao cobrem, nao ornam meu patrio Brasil:

ANTONIO
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Estatuas nao temos, primores das artes,

Mas temos os bosques por todas as partes,

E as verdes palmeiras viq:osas a mil. (66)

Aqui, de inicio, descreve-se a nao-paisagem, ou uma paisagem por

subtra^ao, tLido o qtie da nao contem—e, mais uma vez, esse “nao”

identifica-se com a Historia. Depois, o Brasil se revela o espa^o da arte

espontanea da natureza, arte sem artista, criatura sem criador (salvo e divino).

Um tra<;o comum identifica esses nomes excluidos do canone: foram

autores de provincia, nao circularam literariamente pelo Rio de Janeiro, dai

conservarem certo provincianismo, as vezes saboroso, que os faz guardioes da

memoria afetiva de suas origens. Trajano Galvao, por exemplo, nas Trh liras,

celebra nao a data nacional da Independencia, mas a data regional, 28 de

julho, de seu amado Maranhao, que ele, pesaroso, denomina “pobre estrela

sem luz” (11). Tal gesto de desinfla^ao do conceito de patria, ate reduzi-lo ao

ambito daquilo que a vista concretamente alcanq:a, na microscopia de uma

paisagem em tudo oposta ao apelo epico e grandiloqiiente do patriotismo

guerreiro, encontra singela expressao nos versos de um obscuro poeta baiano,

Almeida Freitas, autor de Folhas dispersas (1870);

Minha patria nao e o mundo inteiro,

Es tu, amavel terra da Oliveira,

Til, pequena por(;ao de uma provincia

Mesquinha de um Imperio, um ponto, um nada

Na vastidao do globo

[...]

Pobre de cabedais, pobre de gloria,

Humilde, nao es nada sobre a terra.

Assim mesmo, que santas alegrias

Sinto ao lembrar-me que es a patria minha. (5)

Parodiando um famoso poema, seriamos tentados a dizer que o rio

Amazonas nao e mais belo do que o rio que corre pela aldeia de Almeida

Freitas. E lembremo-nos tambem de que, quase um seculo mais tarde, um

poeta neo-romantico, Vinicius de Morais, desenvolveu uma sinom'mia entre

“Patria minha”(1949) e patria minima:
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A minha patria e como se nao fosse,

e intima doc^ura e vontade de chorar;

Lima crian^a dormindo

e minha patria. (7)

Restaria ainda, no rol dos ditos menores, falar de um poeta a margem, por

vincular-se a duas patrias e, talvez exatamente por isso, estar excluido do

canone de ambas. Referimo-nos ao portugues de nascimento Augusto Emilio

Zaluar, autor de vasta obra, e que, em Dores eflores (1851), publicado no Rio

de Janeiro, revela o outro angulo da sensa^ao do exilio, invertendo os termos

da equa^ao la x ca formulada por Gonsalves Dias. A perda de um referencial

identificador se revela em versos como:

Que busco? Que mundo habito?

Quern sou eu? - Que importa quern?

Sou um trovador proscrito,

Que trago na Ironte escrito

Esta palavra: - Ninguem. (20)

No preambulo do livro, sob forma de carta a um amigo argentino

tambem exilado, Zaluar rememora as condi^es nas quais redigiu seu livro:

“Foi no Brasil, a duas mil leguas distante de Portugal, que compus a maior

parte dos versos”(10). Duas mil leguas e o tamanho dessa longa saudade de

Zaluar, traduzida na insuficiencia do proximo e na magnifica^ao do

longinquo: “O sol da patria estava longe para as aviventar [as flores], o daqui

era muito forte para elas, queimou-as” (9). Como diria um poeta portugues

contemporaneo, Joao Camilo, “o que esta mais perto / parece pequeno e

pouco; e a desejar o que esta longe / vemo-lo grande e difkil de alcan(;ar” (“O

pequeno e o grande” 10). Observemos tambem a opera^ao de regulagem da

chama semantica da palavra: o mesmo signo—calor—do ponto de vista do

Brasil conota intensidade, luz, vibra^ao; do ponto de vista portugues, um
indesejavel excesso, o estiolamento. A ideia ressurge no poema “Numa ilha

americana”:

Onde irei, estrangeiro neste solo,

Buscar um peito que minh'alma entenda?

Em ludibrio da sorte, e sem conforto.
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Errante nestes plainos abrasados

D 'Americana plaga? (1863)

Trata-se, literalmente, de um autor em transito entre duas culturas—nao

e fortuito que o primeiro poema do livro tenha sido escrito a bordo de um
navio; intitula-se “Ao deixar Portugal”—embora Portugal nunca o tenha

deixado. No Brasil, Augusto Emilio busca uma invisivel paisagem: “Oh! que

saudade tamanha. / Nao tenho aqui a montanha / Onde nasci” (69). Na terra

estranha, o sopro da brisa e “pregui^oso,” a virgem e “indolente,” e as aves que

ali gorjeiam nao gorjeiam como la:

[...] nestas plagas

Onde nem aves tenho que me entendam

E poisadas nos galhos das florestas,

Da patria me recordem os gorjeios

Do rouxinol saudoso em noite amena. (66)

O rouxinol, claramente, representa uma versao em “primeira classe”

do tropical e humilde sabia... Outros poemas insistem no confronto. A
simplicidade do espaqo natural, trunfo para os poetas brasileiros, parece

apequenar-se frente a densidade do entrelaqamento historia/natureza

privativo de Portugal:

Aqui, fecunda o solo a tempestade!

Tern seu trono sublime a natureza!

Porem a Patria? [...]

Na Patria tern a vida mil Memorias

Em cada pedra ou tronco emaranhadas. (160)

No entanto, ele mostra-se capaz de relativizar sua escala de valores, ao

admitir que, mais do que a paisagem intrinsecamente bela, importa o

investimento afetivo que nela se deposita; e o que se le no poema “A um

brasileiro que viajou em Portugal,” relato do exilio no espelho, onde o eu-

poeta e o outro-estranho podem ocupar posiqoes intercambiaveis:

Quando nas margens do formoso Tejo,

Estrangeiro tambem, buscaste a sombra
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Dos verdes laranjais,

Nao sendste, qual eu, da patria ausente,

As saudades, no peito rebentar-te

Em moribundos ais? (Ill)

Augusto Emilio Zaluar naturalizou-se brasileiro em 1856 e morreu aos 57

anos, em 1882, sem conseguir realizar o sonho por duas vezes expresso em

Dores e flores-. que sua poesia chegasse a Portugal. Num poema, declara:

Vai perdido, meu canto, e desvairado

Por sobre as ondas murmurando um ai!

Embora de mil penas va cortado,

Vai na patria morrer, meu canto. ..vai! (72).

No Prologo, ja afirmara similar ambi<;ao: a de que seus versos

conseguissem atravessar as aguas do oceano, para se confundir “com todo o

cora(;ao portugues, que chora, como eu, as desgra9as do pais, e que espera que

no Horizonte do futuro ainda se nao apagasse de todo o astro das nossas

glorias passadas, para o culto da inteligencia e da Liberdade” (XI).

Num olhar de conjunto, e para finalizar, observamos que, por mais

oscilantes que tenham sido as rela^oes dos poetas romanticos brasileiros

frente ao legado portugues, num territorio, ao menos, a heran^a lusa nao

sofreu abalo: referimo-nos ao espa^o da poesia, esta patria da palavra para

alem de fronteiras. Independentemente das posi^oes politicas, das revisoes

historicas, das tentativas de minimiza^ao ou maximiza^ao das normas

lingiiisticas lusitanas, o amor brasileiro aos poetas portugueses atravessou

incolume todas as gera^oes romanticas, como comprovam textos a eles

dedicados por autores tao diversos quanto o aulico Araujo Porto-Alegre, o

vigoroso Gonsalves Dias, o cosmopolita Alvares de Azevedo, o encomiastico

Moniz Barreto. Muitas vezes, a declara^ao de afeto aos poetas se fazia

acompanhar de libelos contra as precarias condi^oes materiais de suas

existencias. Antonio Ferreira, Bocage, Gonzaga, Garret, Herculano, todos

foram cultuados. E, acima de todos, Camoes, smtese da lingua, da historia e

da poesia, como tao bem percebeu Machado de Assis, que a ele dedicou

quatro sonetos, um dos quais num volume de homenagem coletiva,

publicado em 1880, com a participa9ao de dezenas de poetas do Brasil. Eis o

soneto:



156 PORTUGUESE LITERARY & CULTURAL STUDIES 12

Um dia, junto a foz do brando e amigo

Rio, de estranhas genres habitado,

Pelos mares asperrimos levado,

Salvaste o livro que viveu contigo.

E esse que foi as ondas arrancado,

Ja livre agora do mortal perigo,

Serve de area imortal, de eterno abrigo,

Nao so a ti, mas ao teu ber(;o amado.

Assim, um homem so, naquele dia,

Naquele escasso ponto do universo.

Lingua, historia, nagao, armas, poesia,

Salva das frias maos do tempo adverso.

E tudo aquilo agora o desafia.

E tao sublime pre^o cabe em verso. (406)

Antecipando Mallarme, Machado intuiu o que os romanticos, decerto,

tambem subscreveriam: tudo no mundo existe para acabar num livro.
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