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Uma intelectualidade identificada com questoes brasileiras, e nao unica-

mente portuguesas ou europeias, come^u a aparecer no seculo XVIII, espe-

cialmente depois de 1750. Ate entao, eram principalmente os jesuftas que

refletiam sobre os problemas da colonia, preocupados em especial com a

catequese dos mdios. Nuno Marques Pereira, autor do Compendio Narrativo

do Peregrino da America, denunciou o comportamento as vezes degenerado e

corrupto da popula^ao que habitava o Novo Mundo. A visao, porem, desse

autor, bem como as de Jose de Anchieta, no seculo XVI, e de Antonio Vieira,

no seculo XVII, correspondia a do ilustrado europeu que tentava, por meio

de textos ou a9oes, implantar a civiliza^ao numa terra barbara.

Diferente foi a atitude de escritores como Basilio da Gama e Silva

Alvarenga: eles se perceberam como homens originarios da America que, na

Europa, como o primeiro, e no Brasil, onde o segundo produziu boa parte

de seus poemas, nao hesitaram em colocar em sua obra a perspectiva do local

de onde procediam, entendido como diferente, ainda selvagem, e certo, mas

ja no rumo apropriado da cultura e da civilidade. 1

Basilio da Gama e Silva Alvarenga, que admirava o autor de O Uraguai e

celebrou esse poema epico em varios de seus versos, almejavam para o lugar

onde tinham nascido - ainda nao uma na^ao independente - o estatuto de

civiliza^ao. Vale dizer, queriam equiparar-se a Europa e ao mundo da

Ilustra^ao, que julgavam superior, mas alcan^avel se as institutes se mo-

dernizassem e progredissem. Assim, nao os incomodava a conditio ameri-

cana, mas nao desejavam que essa sinalizasse a separa^ao e a diferen^a, e sim

a semelhan^a e a igualdade. Nao por acaso Silva Alvarenga foi adepto dos re-

volucionarios franceses de 1789, cujas publica^oes procurou acompanhar

desde o distante Rio de Janeiro; afinal, eles expressavam os ideais igualitarios

com os quais se solidarizava, o que lhe custou a prisao, bem como a do grupo
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que, com ele, formou a perseguida Sociedade Literaria do Rio de Janeiro.2

Silva Alvarenga foi professor de Januario da Cunha Barbosa (1780-

-1846), pregador da Capela Real a partir de 1808, quando a Real Familia

Portuguesa chegou ao Rio de Janeiro, conego da Capela Imperial apos a

Independence e diretor da Tipografia Nacional, orgao oficial do governo,

cargo para o qual foi nomeado quando nao conseguiu se reeleger deputado

pelo Rio de Janeiro. Nesse periodo, organizou os dois volumes do Parnaso

Brasileiro

,

ou “Cole9ao das Melhores Poesias dos Poetas do Brasil tanto

ineditas, como ja impressas,” primeira antologia editada no pais reunindo a

produ^ao ate entao conhecida dos autores locais.

Ao faze-lo, o diligente conego seguia uma praxe estabelecida na epoca, a

de difundir a produ^ao literaria de uma dada nacionalidade, como o autor

alude na apresenta^ao, ao mencionar “os que se deram a uma semelhante tare-

fa na Inglaterra, Franga, Portugal, e Espanha” (Barbosa, v. 1, Caderno 1).

Poderia ter incluido exemplos americanos, pois, em 1816, Jose Mariano

Beristain de Souza lan^ou a Biblioteca Hispano-Americana Septentrional, e

Ramon Diaz, em 1824, a Lira Argentina; alguns anos depois, entre 1834 e

1836, Luciano Lira editou, em Montevideu, El Parnaso Oriental 3 Seu mo-

delo, contudo, foi o Parnaso Lusitano, compila^ao de poemas em lingua por-

tuguesa atribuida a Almeida Garrett e publicada em Paris, em 1 826.4

O impacto dessa coletanea nao se restringiu a manifesta^ao de Januario,

que tao-somente acompanhou a forma exterior do trabalho do poeta por-

tugues. A avalia^ao que este faz da obra de autores nascidos no Brasil, expos-

ta no ensaio que introduz a antologia, o “Bosquejo da Historia da Poesia e

Lingua Portuguesa,” igualmente impressionou os intelectuais brasileiros

durante algumas decadas do seculo XIX, que se posicionaram contra ou a

favor de ideias ali expressas, as vezes copiando-as literalmente, as vezes per-

vertendo-as, outras vezes ainda fingindo ignora-las.

Esse dialogo alimentou a historia da literatura brasileira, genero que

comeijava a se esbo9ar a partir da publica9ao de Januario da Cunha Barbosa.

E deu nova dire9ao as rela9oes entre a cultura brasileira e a portuguesa, pois

se iniciou logo apos a confirma9ao da separa9ao politica entre as duas na9oes,

uma tradicional e consolidada, outra recente, em vias de estabelecimento e

legitima9ao de suas institutes.

Essas rela9oes vinham sendo pacificas ate o final do seculo XVIII, pois,

como se observou acima, para os intelectuais do seculo XVIII, classe forma-

da a partir de 1730, nao se tratava de afirmar a desigualdade, e sim de
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chamar a aten^ao para a semelhar^a. Apos 1822 e, com mais intensidade,

depois do golpe de 7 de abril de 1831, quando Pedro I retornou a Portugal e

desapareceu da cena politica brasileira, a diferen^a tomou a dianteira, ocu-

pando cora^oes e mentes. Os procedimentos, contudo, orientavam-se antes

para a reprodu^ao e a copia, do que para a novidade e a ruptura.

A situa^ao confere singularidade ao dialogo que, mostrando-se ora amis-

toso, ora agressivo, revela a natureza ambigua e seguidamente oscilante da

historiografia da literatura brasileira, com reflexos nas tecnicas e temas da

critica literaria e sobretudo da poesia. O exame do papel desempenhado por

duas figuras paradigmaticas - Almeida Garrett e Gonsalves de Magalhaes -

retoma as questoes relativas a imita^ao, originalidade, aproxima^ao e

divergencia, que foram candentes a seu tempo e que permanecem vigorando

ate nossos dias na cultura nacional. 5

Almeida Garrett e os Brasileiros

O Parnaso Lusitano, ou “Poesias Seletas dos Autores Portugueses Antigos e

Modernos, Ilustradas com Notas,” atribuido a Almeida Garrett, data de

1826, epoca dos livros de poemas Camoes e D. Branca, considerados os

introdutores da estetica romantica em Portugal. Precede a coletanea o

“Bosquejo da Historia da Poesia e Lingua Portuguesa,” anunciada, na folha

de rosto do primeiro volume da antologia, como “Historia Abreviada da

Lingua e Poesia Portuguesa.” Na pagina VII, contudo, quando o ensaio ini-

cia, ele traz o titulo pelo qual passou a ser conhecido. O Parnaso Lusitano

compoe-se de seis volumes, editados por J. P. Aillaud, de Paris. O primeiro

volume, com o ensaio de Almeida Garrett, apareceu em 1 826, os demais em

1827. 6

Aparentemente o Parnaso Lusitano constitui a primeira seleta da literatu-

ra em lingua portuguesa, precedido em termos historiograficos tao-somente

por Diogo Barbosa Machado (1682-1772), autor da Biblioteca Lusitana, bib-

lio-grafia geral portuguesa em quatro volumes, publicados de 1741 a 1739.

Seu pioneirismo tornou-o modelo das antologias subseqiientes lan^adas no

Brasil, como a ja citada de Januario da Cunha Barbosa, de 1829-1831, e as

de Joao Manuel Pereira da Silva, de 1843, e Alexandre de Melo Morais

Filho, de 1883, todas denominadas Parnaso Brasileiro. Pereira da Silva acom-

panha Almeida Garrett tambem quando abre a cole^ao de poemas de autores

nacionais com “Uma Introdu^ao Historica e Biografica sobre a Literatura

Brasileira.”
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Igualmente coletaneas que adotaram outra denomina^ao, mas foram orga-

nizadas durante o periodo romantico, levaram em conta o padrao esta-beleci-

do por Almeida Garrett. Exemplo disso e o Florilegio da Poesia Brasileira, de

Francisco Adolfo de Varnhagen, de 1850, cujos titulo e metodologia sao

escolhidos em resposta a estrutura do trabalho do poeta portugues:

Como nao tratavamos de oferecer modelos de arte poetica, preferimos, em lugar

do metodo do Parnaso Lusitano, o de apresentarmos as poesias pela ordem

cronologica dos autores, cuja biografia precedesse sempre as composites de cada

um. (Varnhagen 1 : 4)

O impacto do livro de Almeida Garrett excedeu essas marcas externas: nao

so a coletanea modelou a produ^ao de obras similares, como presenteou os

intelectuais atuantes no pais com uma interpreta^ao da literatura em lingua

portuguesa, conferindo-lhes paradigmas esteticos e historico-literarios,

empregados para se definirem perante a nova historia da literatura a ser escrita

- a do pais em forma^ao, qualificada de brasileira.

Januario da Cunha Barbosa nao o nomeia, mas menciona que tarefa

semelhante a sua foi desempenhada em Portugal; outros vao bem mais longe:

incorporam os juizos formulados por Almeida Garrett, citando-o direta-

mente, como Pereira da Silva, quando se refere a tendencia dos poetas

brasileiros a imitarem os escritores europeus:

Este defeito se tornou, no seculo XVIII, tao saliente, que os Srs. Garrett e

Ferdinand Denis, nos seus esbo^os de literatura, imediatamente o reconheceram, e

fortemente o censuraram. (Silva 1:31)

O julgamento de Almeida Garrett torna-se, para Pereira da Silva, o aval que

afian^a a qualidade dos autores brasileiros, como Sousa Caldas:

Caldas e um dos maiores poetas que conhece a lingua portuguesa: os proprios por-

tugueses, como Garrett, no seu prefacio ao Parnaso Portugues [sic], e Stockier, em

varios escritos, sao os primeiros a confessa-lo, e que mesmo talvez maiores incensos

queimem a gloria desse genio tao raro, e tao grandioso. (Silva 1 : 33)

Sao, contudo, as avalia9oes de quatro poetas do seculo XVIII, Claudio

Manuel da Costa, Tomas Antonio Gonzaga, Jose Basilio da Gama e Santa
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Rita Durao, que mais repercutem entre os intelectuais brasileiros, que ou as

reproduzem diretamente, ou as repetem sem mencionar a origem ou entao as

questionam, nutrindo o debate por excelencia que movimenta a historia da

literatura brasileira - o de sua nacionalidade e representa^ao da natureza local.

Eis os jui'zos formulados por Garrett, na ordem em que aparecem:

a) a Claudio Manuel da Costa, ele reserva primeiramente uma posi^ao na

historia da literatura, pois “mui distinto lugar obteve entre os poetas portugueses

desta epoca, ”a da “restauragao das letras em Portugal, ’’ocorrida do “ meio do

seculo XVIII, ate o fim. ’’Salienta que “o Brasil o deve contar seu primeiro [em

nota, observa: 'em antigiiidade’
]
poeta, e Portugal entre um dos melhores.

”

Depois qualifica “alguns sonetos” seus de “excelentes, ”colocando-o em pe de

igualdade com Metastasio: “rivalizou no genero de Metastasio, com as melhores

cangonetas do delicado poeta italiano ”, mas conclui apontando as falhas do

poeta mineiro: “nota-se em muitas partes dos outros versos dele varios resqulcios

de gongorismo e afetagao” (Garrett, vol. 1).

b) do Caramuru, de Jose de Santa Rita Durao, afirma que o assunto “nao

era verdadeiramente heroico, ”e sim apropriado a “poesia descritiva.
”
Durao

poderia ter acertado, pois “o autor atinou com muitos dos tons que deviam na-

turalmente combinar-se paraformar a harmonia de seu canto”, o resultado, no

entanto, ficou insatisfatorio: “so se estendeu nos menos poeticos objetos, ”esfrian-

do “muito do grande interesse que a novidade do assunto e a variedade das cenas

prometia.
”
Destaca o episodio de Moema, valendo-se dele para explicitar sua

critica:

Notarei por exemplo o episodio de Moema, que e um dos mais gabados, para de-

monstrate do que assevero. Que belissimas coisas da situa<;ao da amante

brasileira, da do heroi, do lugar, do tempo nao pudera tirar o autor, se tao de leve

nao houvera desenhado este, assim como outros paineis? (Garrett, vol. 1)

Conclui a critica a Durao, examinando o estilo, que considera “por vezes afe-

tado: la surdem aqui ali seus gongorismos”; elogia igualmente os acertos estilisti-

cos do autor: “mas onde o poeta se contentou com a natureza e com a simples

expressao da verdade, ha oitavas belissimas, ainda sublimes

”

(Garrett, vol. 1).

c) Quando passa para a analise dos poemas de Tomas Antonio Gonzaga, a

critica muda de dire<;ao: nao mais ataca os residuos de gongorismo e seiscen-

tismo, observados e condenados nos poemas de Claudio e Durao, o que leva a

supor ter o arcade radicado em Ouro Preto superado esses senoes. Mas nem
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ele fica isento do rigor de Garrett, que o censura por nao explorar as sugestoes

oriundas do meio americano. Assim, depois de afirmar que “ha dessas liras

algumas de perfeita e incompardvel beleza, ’’expoe as ressalvas, num trecho tor-

nado paradigmatico em futuras historias da literatura brasileira, razao por que

e citado integralmente:

Quisera eu que em vez de nos debuxar no Brasil cenas da Arcadia, quadros inteira-

mente europeus, pintasse os seus paineis com as cores do pais onde os situou. Oh!

E quanto nao perdeu a poesia nesse fatal erro! Se essa amavel, se essa ingenua

Marilia fosse, como a Virginia de Saint-Pierre, sentar-se a sombra das palmeiras, e

enquanto lhe revoavam em torno o cardeal soberbo com a purpura dos reis, o

sabia terno e melodioso, - que saltasse pelos montes espessos a cotia fiigaz como a

lebre da Europa, ou grave passeasse pela orla da ribeira o tatu escamoso, - ela se

entretivesse em tecer para o seu amigo e seu cantor uma grinalda nao de rosas, nao

de jasmins, porem dos roxos martirios, das alvas flores dos vermelhos bagos do lus-

troso cafezeiro; que pintura, se a desenhara com sua natural gra^a o ingenuo pincel

de Gonzaga! (Garrett, vol. 1)

d) O exame de Jose Basilio da Gama come^a igualmente pelo quesito re-

presenta^ao da nacionalidade, em que o autor de O Uraguai sai aprovado:

“justo elogio merece o senslvel cantor da infeliz Lindoia que mais nacionalfoi que

nenhum de seus compatriotas brasileiros.

”A obra “e o moderno poema que mais

merito tem na minha opiniao

,

”dadas as seguintes razoes:

Cenas naturais mui bem pintadas, de grande e bela execu^ao descritiva; frase pura

e sem afeta^ao, versos naturais sem ser prosaicos, e quando cumpre sublimes sem

ser guindados; nao sao qualidades comuns. (Garrett, vol. 1)

Basilio da Gama recebe o primeiro premio: “os brasileiros principalmente lhe

devem a melhor coroa de sua poesia, que nele e verdadeiramente nacional, e legl-

tima americana. "O que nao impede o rol de falhas de O Uraguai:

Magoa e que tao distinto poeta nao limasse mais o seu poema, lhe nao desse mais

amplidao, e quadro tao magmfico o acanhasse tanto. Se houvera tornado esse

traba-lho, desapareceriam algumas incorre^oes de estilo, algumas repeti^oes, e um

certo desalinho geral, que muitas vezes e beleza, mas continuado e constante em

um poema longo, e defeito. (Garrett, vol. 1)
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Ao avaliar a produ^ao de quatro poetas brasileiros (a que se segue o para-

grafo dedicado a Antonio Jose, descartado por sua gra^a degenerar “a miudo

em baixa e vulgar”), Almeida Garrett esta reiterando o paradigma com que

julga a literatura em lingua portuguesa de modo geral:

a) reprova os residuos gongoricos e seiscentistas, assim como em outros

momentos censura o elmanismo;

b) condena a ausencia da cor local, quando a representa^ao cenica nao

explora as sugestoes da natureza e dos costumes proximos e contemporaneos.

Nao surpreende, pois, que ele aplique esses criterios tambem aos poetas

setecentistas nascidos no Brasil. Mas as palavras de Almeida Garrett tocaram

os intelectuais romanticos brasileiros quando se referiram particularmente a

esse grupo, por duas razoes:

a) ele da a entender que a literatura brasileira e a portuguesa sao distintas,

ja que, ao se referir a Claudio Manuel da Costa, menciona claramente as duas

patrias: “o Brasil o deve contar seu primeiro poeta, e Portugal entre um dos me-

Ihores” (Garrett, vol. 1), pouco importando que, num caso, se tratasse do

lugar de nascimento, no outro, da cultura que compartilhou.

Dois paragrafos adiante, ele torna a apontar para a diferen^a:

E agora come^a a literatura portuguesa a avultar e enriquecer-se com as produces

dos engenhos brasileiros. (Garrett, vol. 1)

Tambem nesse caso nao se mencionam dois paises, e sim uma unica lite-

ratura, povoada por homens provenientes de terras diversas. Mas o reconhe-

cimento de que existiam os dois locais, identificaveis por gentilicos distintos,

bastava para despertar a aten^ao dos intelectuais interessados em frisar a sin-

gularidade e autenticidade da produ^ao literaria de seus precursores.

b) Ele cobra dos poetas a necessidade de representarem a natureza local,

como maneira de conferirem originalidade - logo, autonomia-a sua literatura:

Certo e que as majestosas e novas cenas da natureza naquela vasta regiao deviam

ter dado a seus poetas mais originalidade, mais diferentes imagens, expressoes e

estilo, do que neles aparece: a educa^ao europeia apagou-lhes o espirito nacional:

parece que receiam de se mostrar americanos; e dai lhes vem uma afeta9ao e

impropriedade que da quebra em suas melhores qualidades. (Garrett, vol. 1)
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Quando Garrett enfatiza essa fraqueza, ele poe o dedo na ferida: o risco

da imita^ao amea^ava poetas do presente e do passado, razao por que essa

observa^ao reaparece com frequencia nos historiadores da literatura do perio-

do romantico no Brasil.

Pereira da Silva, por exemplo, apoia-se na avalia<;ao de Garrett para se

referir a Claudio Manuel da Costa:

Claudio Manuel (...) e autor de varias poesias, no gosto de Metastasio, as quais

tem merecido os maiores elogios de Garrett, e outras celebridades, que lhe mar-

cam lugar distinto na literatura portuguesa. (Sousa Silva, “Uma Introdu^ao” 42)

Machado de Assis, em “O Passado, o Presente e o Futuro da Literatura,”

de 1858, acata o parecer relativo a obra de Tomas Antonio Gonzaga:

Gonzaga, um dos mais lfricos poetas da lingua portuguesa, pintava cenas da

Arcadia, na frase de Garrett, em vez de dar uma cor local as suas liras, em vez de

dar-lhes um cunho puramente nacional. (Assis, O Passado, vol. 3)

Tambem a avalia^ao de O Uraguai, de Basilio da Gama, e mediada pelo juizo

do critico portugues:

Para contrabalan^ar, porem, esse fato cujos resultados podiam ser fimestos, como

uma valiosa exce^ao apareceu o Uruguai (sic) de Basilio da Gama. Sem trilhar a

senda seguida pelos outros, Gama escreveu um poema, se nao puramente

nacional, ao menos nada europeu. (Assis, O Passado, vol. 3)

Macedo Soares, compilador das Harmonias Brasileiras, de 1859, tambem

recorre a Almeida Garrett para se posicionar diante do epico O Uraguai

:

Foi o primeiro monumento levantado pela lingua portuguesa em honra da poesia

americana - o celebre Uraguai de Jose Basilio da Gama, o moderno poema que

mais merito tinha na opiniao de Garrett, e ao qual diz ele que os brasileiros prin-

cipalmente lhe devem a melhor coroa de sua poesia, que nele e verdadeiramente

nacional, e legitima americana. (Macedo Soares 12)

E Joaquim Norberto o historiador da literatura mais sintonizado com os

ideais esteticos expressos por Almeida Garrett. Seu estudo, nao por acaso
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denominado “Bosquejo da Historia da Poesia Brasileira,” de 1841, adota

criterios similares que se incorporam a linguagem do critico. Suas obser-

vances sobre a imitanao, pelos poetas nascidos no Brasil, da literatura

europeia, por exemplo, estao bastante proximas das queixas de Garrett feitas

a proposito do mesmo tema:

Almeida Garrett

O Tejo, o Mondego, os montes, os sitios

conhecidos de nosso pais e dos que nos deu

a conquista, figuram em senspoemas;

porem raro se ve descrigao que recorde

algum desses sitios queja vimos, que nos

lembre os costumes, as usangas, os precon-

ceitos mesmospopulates; que dai vem a

poesia o aspecto efeigoes nacionais, que sao

sua maior beleza.

A educagao europeia apagou-lhes o espirito

nacional: parece que receiam de se mostrar

americanos; e dai Ihes vem uma afetagao e

impropriedade que da quebra em suas

melhores qualidades.

Joaquim Norberto

Quando deviam se apoderar dos pdtrios

costumes, das usangas e dos preconceitos

populares, das tradigoes das tribos, que as

nossasflorestaspovoaram, com que dessem

cores efeigoes nacionais a poesia,

abragaram as ideias do grego politeismo,

que as nossas praias abordaram com as

armas portuguesas (...). (Sousa Silva,

“Bosquejo”)

Deixaram-sefascinar das belezas dos gre-

gos e romanos poetas, e imitarprocuraram

de Camoes, de Bernardes, de Caminha, de

Fernao Alvares do Oriente (...)! Falta de

reflexao, erro gravissimo, que tanta quebra

da em suas melhores composigoes! (Sousa

Silva, “Bosquejo”)
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Comparem-se sobretudo os jin'zos formulados por Almeida Garrett e

Joaquim Norberto sobre os poetas do seculo XVIII, antes examinados:

Almeida Garrett Joaquim Norberto

Rivalizou no genero de Metastasio, com as

melhores cangonetas do delicado poeta

italiano.

Elegantissimas cangonetas que rivalizam

com as do ameno poeta italiano,

Metastasio.

Quisera eu que em vez de nos debuxar no

Brasil cenas da Arcadia, (...) pintasse os

seus paineis com as cores do pals onde os

situou.

[Gonzaga] etemizou sua paixao ardente,

mas Candida, em belas poesias, (...)foi o

que menos brasileiro se mostrara em suas

composigoes.

0 Uraguai (...) e o modemo poema que

mais merito tern na minha opiniao. (...)

Frasepura e sem afetagao, versos naturais

sem ser prosaicos (...).

O Uraguai e a melhor de suas produgoes; o

estilo e correto, a dicgao, ainda que pobre,

adequada e os versos ora simples, ora sub-

limes e sempre apropriados ao objecto de

que tratam.

0 assunto nao era verdadeiramente heroi-

co, mas abundava em riqulssimos e varia-

dos quadros (...). 0 autor atinou com

muitos dos tons que deviam naturalmente

combinar-separaformar a harmonia de

seu canto; mas de leve o fez: so se estendeu

nos menos poeticos objectos (...). Notarei

por exemplo o episodio de Moema, que e

Santa Rita Durao nao soube aproveitar-se

dos mais poeticos quadros que em tao

dilatado numero Ihe oferecia a patria; (...)

A par de pessimas oitavas sobressaem har-

monicos versos, oitavas escritas com deli-

cadeza excessiva, e muito para admirar e

esse episodio de Moema, expirando, repas-

sada de saudade, nas aguas baianas.

urn dos mais gabados, para demonstragao

do que assevero. Que belissimas coisas da

situagao da amante brasileira, da do herdi,

do lugar, do tempo nao pudera tirar o

autor, se tao de leve nao houvera dese-

nhado este, assim como outrospaineis?

O estilo e ainda por vezes afetado: (...) ha

oitavas belissimas, ainda sublimes.
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Verifica-se que Joaquim Norberto, sem confessa-lo, absorveu o posiciona-

mento de Garrett. Ele ou repete as frases do crftico portugues ou resume-as,

dando a entender que, como se identificou completamente com as ideias

manifestadas, nao precisa citar a fonte. O mais interessante e, contudo, quan-

do o protocolo se rompe, ja que o resumo as vezes altera o significado original

do texto, como ocorre na avalia^ao do Caramuru , de Santa Rita Durao.

Nesse caso, o negativo torna-se positivo, aumentando o valor da obra: como

essa traduz um tema de origem historica e inclina^ao nacionalista, Joaquim

Norberto pode adequar o julgamento de Garrett ao criterio que lhe importa,

qual seja, aquele que sublinha a originalidade e autonomia dos textos em

rela^ao a literatura europeia, em especial a portuguesa.

Quando Almeida Garrett, no “Bosquejo da Historia da Poesia e Lingua

Portuguesa,” destacou, no grupo de poetas examinados, aqueles nascidos na

America, ele apresentou aos brasileiros do seculo XIX um conjunto de artis-

tas que podiam responder pela almejada literatura nacional para o pai's que

acabava de ser criado. Talvez mais do que Ferdinand Denis, autor do Resume

de I’Histoire Littteraire du Bresil, de 1826, Garrett, porque era uma voz que

falava desde Portugal, outorgava aos jovens intelectuais aquilo que eles mais

desejavam: um corpus literario, a ser equiparado ao da ex-Metropole.

O interesse pelo seu estudo fica patente, quando se verifica que, em 1856,

Alexandre Jose de Melo Moraes reproduz o texto no capftulo “Historia

Abreviada da Literatura Portuguesa e Brasileira,” entre as paginas 153 e 1 77,

do livro Elementos de Literatura. Por sua vez, Almeida Garrett ja se revelara

amigo do pais: na Lirica deJoao Minimo, consta o poema “O Brasil Liberto,”

em que o autor aproxima a conquista das liberdades portuguesa e brasileira,

apostando que

Em la^os iguais unidos,

Sobre o seio da patria reclinados,

Como irmaos viveremos.

(Garrett, vol. 1: 76 - 77)

Mas, ao mesmo tempo, seu ensaio expressa uma denuncia, quando exa-

mina a obra dos poetas originarios do Brasil: a de que “a educa^ao europeia

apagou-lhes o espirito nacional. ”A advertencia deflagrou um problema, bem

como a urgencia de se encontrar uma solu^ao que reacendesse o “espirito

nacional.” Joaquim Norberto, reapropriando-se do discurso de Garrett, mas
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alterando parte de seu conteudo, achou um caminho possfvel. O novo con-

teudo que da as palavras de seu mentor intelectual nao modifica o sentido,

mas atenua o julgamento. Com isso, matiza-se a condena9ao, e o reu e par-

cialmente inocentado.

A segunda estrategia utilizada para contornar os problemas flagrados por

Garrett encontra-se igualmente no texto de Joaquim Norberto: trata-se de

adotar raciodnio compensators. Assim, se, de um lado, o autor critica a imi-

ta^ao, de outro, ele recorre a conjun^ao adversativa e emenda a compensa^o.

Gramas a esse processo, pode, logo apos reprovar os poetas do passado por

“falta de reflexao, erro gravlssimo, que tanta quebra da em suas melhores com-

posigdes, ’’reescrita do citado trecho relativo a “afetagao e impropriedade que da

quebra em suas melhores qualidades, ”absolve-los, afirmando:

Mas nem todos; alguns houve, se bem que em diminuto niimero, que admi-

radores das a<;6es gloriosas, que ilustram as paginas de nossa historia, cantaram, e

cantaram como o vate lusitano, nao movidos de premio vil, mas pelo amor da

patria, sem almejar outro galardao senao a gloria.7

A terceira margem so foi experimentada, no seculo XIX, por Machado de

Assis, que, se em 1858 seguiu os passos da epoca, em 1873, quando redigiu

“Literatura Brasileira - Instinto de Nacionalidade,” tratou de revisa-los e cri-

tica-los. Assim, provavelmente ainda dialogando com Almeida Garrett, torna

a discutir avalia9oes como as que pesaram sobre Tomas Antonio Gonzaga.

Admite primeiramente que “quern examina a atual literatura brasileira reco-

nhece-lhe logo, como primeiro trago, certo instinto de nacionalidade,

”
“instinto

que leva a aplaudir principalmente as obras que trazem os toques nacionais”

(Assis 129). Entretanto, logo a seguir, parece fazer autocrftica, ao atribuir essa

tendencia “ [a] juventude literaria, sobretudo, [que] faz desteponto uma questao

de legltimo amor-proprio. ”A ninguem melhor que a ele cabe a frase seguinte,

se relacionada ao estudo escrito quando contava dezenove anos:

Nem toda ela tera meditado os poemas de Uruguai (sic) e Caramuru com aquela

aten9ao que tais obras estao pedindo; mas os nomes de Basflio da Gama e Durao

sao citados e amados, como precursores da poesia brasileira. (Assis 1 30)

Presumivelmente mais maduro, o ensafsta busca outros motivos para va-

lorizar as cria9oes de Basilio da Gama e Santa Rita Durao: “a razao e que eles
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buscaram em roda de si os elementos de uma poesia nova, e deram os primeiros

tragos de nossa fisionomia literaria.
”
Mas isso nao e pretexto para se condenar

Gonzaga, que - alguem parece dar-se conta enfim - respirava “alias os ares da

patria.” Para Machado, Gonzaga nao soube “desligar-se dasfaixas da Arcadia

nem dos preceitos do tempo, ”mas ninguem pode negar seu talento. O autor

encerra o assunto, desaprovando seus contemporaneos, mas, ao mesmo

tempo, revendo sua posi^ao anterior: “Admira-se-lhes o talento, mas nao se

lhes perdoa o cajado e a pastora, e nisto ha mais erro que acerto” (Assis 130).

Admirador de Almeida Garrett, Machado de Assis esta rejeitando o pare-

cer de seu mestre. 8 De certa maneira, o escritor brasileiro marca o final de um

percurso: o seu, pessoal, porque o crftico come9a a ceder lugar ao ficcionista,

responsavel por uma obra que ignora o denunciado instinto de nacionalidade;

e o da historiografia da literatura brasileira que, adotando o cientificismo

propugnado pelo Positivismo, sublinhara de modo crescente a importancia

da forma^ao racial. Silvio Romero e o porta-voz da nova tendencia, conforme

a qual o elemento portugues se miscigena ao negro, construindo o prototipo

brasileiro, configurado no mestizo.

Abre-se outro horizonte de leitura do passado e do presente, e nele parece

nao haver mais lugar para Almeida Garrett. Menos ainda para a cultura por-

tuguesa, entendida como superada pelo caldeamento de ra^as em andamento

ao longo do processo de moderniza^ao da sociedade brasileira. Machado de

Assis e Silvio Romero constataram o fenomeno, traduzindo-o cada um a sua

moda, o primeiro no romance e o segundo na historia da literatura. Ambos

os generos se renovaram, deixando para tras as queixas de Almeida Garrett

transpostas e transfiguradas nas diferentes versoes dos historiadores romanti-

cos da literatura nacional.

Gonsalves de Magalhaes e os Portugueses

Provavelmente mais lido no Brasil que Garrett, Domingos Jose Gonsalves de

Magalhaes desempenhou na literatura nacional papel similar ao do poeta

portugues nas letras de seu pais: o de introdutor da estetica romantica, a que

tambem foi apresentado durante estada em Paris.

Almeida Garrett exilou-se na Fran£a em torno a 1826, por se opor ao

governo absolutista vigente em Portugal. Gonsalves de Magalhaes, nascido

em 1811, em 1833 diplomado em Medicina, seguiu para Paris “em viagem de

instrugao e recreio, ”nas palavras de Jose Verissimo (Verfssimo 147). Quando

desembarcou na Franca, Magalhaes ja tinha publicado Poesias, contendo ver-
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sos de teor neoclassico, como faziam todos os que escreviam no Brasil naque-

la epoca. A beira do Sena o futuro lider do Romantismo conheceu a nova

estetica, assim descrita a seu correspondente e ex-professor, Mont’Alverne,

em carta de 20 de Janeiro de 1834:

Os poetas estao aqui empenhados em explorar a mina da meia-idade, fatigados

com as ideias antigas, e nao podendo quase marchar na estrada de Racine e

Corneille e Voltaire, eles calcam todas as leis da unidade tao recomendadas pelos

antigos; as novas tragedias nao tern lugar fixo, nem tempo marcado, podem durar

um ano e mais; o carater dessas composigoes e muitas vezes horrivel, pavoroso,

feroz, melancolico, frenetico e religioso. (...) Os principais tragicos sao De

Laragotine, Alexandre Dumas, Victor Hugo. Esses poetas chamam-se romanticos;

eu tenho visto representar as principais dessas pe<;as. (Porto Alegre)

Talvez tambem o tenham impressionado outros propositos romanticos,

como os de valoriza^ao da literatura nacional e recupera^o de seu passado.

Ao mesmo interlocutor revela, em carta de 22 de julho de 1834, o projeto de

escrever uma historia da literatura brasileira; e sublinha as dificuldades para

execu9ao do trabalho de pesquisa:

Eu estou concluindo uma historia da literatura no Brasil desde a sua origem ate os

nossos dias, para isto foi-me preciso entregar-me a serio estudo de algumas obras

antigas que encontrei na biblioteca real (que quanto a livros portugueses e bem

pobre)
.
(Porto Alegre)

Gonsalves de Magalhaes declara a mesma inten^ao aos socios do Instituto

Historico de Paris, em fala reproduzida por Jean-Baptiste Debret, no livro

Viagem Pitoresca e Historica ao Brasil, publicado na Franca em 1834:

“O premio que obtive antes de luta,” disse o Sr. Magalhaes, membro da terceira

classe, “serviu-me de incentivo para terminar uma empresa dificil, a que me

dediquei de ha muito: a de escrever a historia literaria do Brasil. Os documentos

esparsos que me cabe consultar, por nao existir nenhuma historia literaria do pais,

exigem muito tempo e estudo para que possam ser reunidos e comparados e para

que se tire deles alguma coisa nova.” (Debret)
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Semelhante queixa volta em 29 de Janeiro de 1836, quando escreve a

Mont’Alverne: “desespero com afalta de documentos ”
; e acaba sendo registrada

no texto final, para que o leitor entenda a dimensao de seu trabalho pioneiro

e os obstaculos enfrentados:

Investigamos todas as bibliotecas de Paris, de Roma, de Floren^a, de Padua e de

ou-tras principais cidades da Italia, que visitamos: foi-nos preciso contentar-nos

com o que pudemos obter. Acresce mais que dos nossos primeiros poetas igno-

ramos a epoca de seus nascimentos, que tanto apre^o damos nos aos grandes

homens, que nos honram, desses homens cuja heran^a e hoje nossa unica gloria.

(Magalhaes)

Talvez por essa razao, o estudo, iniciado em 1834, ainda nao esta pronto

em 27 de novembro de 1835, quando Gonsalves de Magalhaes informa

Mont’Alverne:

Eu tambem estava disposto a ler um trabalho [no Congresso Europeu convocado

em Paris neste mes pelo Instituto Historico] sobre Historia da Literatura no

Brasil, trabalho este que esta terminado, mas que devendo traduzir para poder

aparecer num Congresso Europeu composto de sabios de todos os pafses, nao me

resta tempo para isto. (Porto Alegre)

Em janeiro do ano seguinte, o poeta ainda elaborava o ensaio; mas urgia

termina-lo, porque outro projeto interferia: o de organizar a Revista

Brasileira (Niteroi, Revista Brasiliense, quando de seu lan^amento), onde

apareceria o texto. Eis por que, em 29 de janeiro de 1 836, anuncia ao corres-

pondente que podera ler o trabalho em breve:

A Historia da Literatura no Brasil seriamente me ocupa (...). Como brevemente

espero que saia o primeiro numero da Revista Brasileira, de que eu, o Torres, e o

Araujo somos os autores, la vera V. Revma. um ensaio. (Porto Alegre)

De fato, a Niteroi ostentou, no primeiro numero, o “Ensaio sobre a

Historia da Literatura do Brasil,” cujo subtitulo, “Estudo Preliminar,” sugeria

que o autor nao pudera concluir o trabalho, de uma parte, provavelmente

por considerar a pesquisa incompleta, de outro, talvez por nao ter encerrado

a reda^ao do texto.
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O ponto de partida do ensaio e o ineditismo da pesquisa; conforme

Magalhaes, “nenhum nacional, que nos conhegamos, ocupado se tem ate hoje

com tal objeto” (Magalhaes, Ensaio). Registra o trabalho anterior de

Bouterwek, Sismondi e Denis, que “alguma coisa disseram, ”insatisfatoria,

todavia. Nao menciona Almeida Garrett, mas cita a Biblioteca Lusitana, do

portugues Diogo Barbosa Machado, de onde provieram as informa^oes, para

ele incompletas e equivocadas.

A recusa dos precursores estrangeiros nao se deve apenas a insuficiencia de

suas pesquisas ou comentarios. O texto do brasileiro apresenta lacunas

maiores, limitando-se a citar num unico periodo suas leituras dos escritores

nacionais: “Apreciais vos as belezas naturais de um Santa Rita Durao, de um
Basilio da Gama, e de um Caldas?” (Magalhaes, Ensaio).

A fala perante o Instituto parisiense, registrada por Debret, tambem sug-

ere que seu conhecimento da literatura brasileira restringia-se a alguns nomes

do seculo XVIII e comedo do seculo XIX:

E somente do ultimo seculo que datam os melhores escritores do Brasil. Durao,

no seu Caramuru; Basilio da Gama, no seu Uraguai, cantam como Homero sem

deixar de ser brasileiros. O infeliz Gonzaga, menos original e mais classico, ressus-

citou Anacreonte, imitando-o. Caldas, filosofo, orador e poeta, retira da harpa de

Davi novos sons religiosos. Sao Carlos celebra a assun^ao da Virgem e descobre no

coragao do homem segredos que haviam escapado a Dante. (Debret)

Com efeito, talvez a rejei^ao se devesse ao nacionalismo exacerbado de

Magalhaes, que condena de modo cabal a presen9a e a atua^ao portuguesa no

Brasil. Primeiro, o autor revisa o processo de coloniza^ao patrocinado por

Portugal, reprovando:

a) a violencia e incuria com que foi conduzida a administrate do ter-

ritorio: “O Brasil, descoberto em 1500, jazeu tres seculos esmagado debaixo da

cadeira de ferro, em que se recostava um governador colonial com todo o peso de

sua insuficiencia, e de sua imbecilidade” (Magalhaes).

b) a politica economica e cultural, que impedia o desenvolvimento e o

progresso: “Mesquinhas intengoes pollticas, por nao avangar outra coisa, leis

absurdas e iniquas ditavam, que o progresso da civilizagao e da industria entor-

peciam. Os melhores genios em for morriam, faltos deste orvalho protetor, que os

desabrocha; um ferrete ignominioso de desaprovagao, na fronte gravado do

brasileiro, indigno o tornava dos altos e civis empregos” (Magalhaes, Ensaio).
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Por causa dessa politica regressiva, nao desabrocha o sentimento da

nacionalidade:

O brasileiro, como lanc^ado numa terra estrangeira, duvidoso em seu proprio pais

vagava, sem que dizer pudesse: isto e meu, neste lugar nasci. Envergonhava-se de

ser brasileiro, e muitas vezes com o nome portugues se acobertava, para ao menos

aparecer como um ente da especie humana, e poder alcan^ar um emprego no seu

pais. Destarte, circunscrito em tao curto estadio, estranho a nacionalidade, sem o

incentivo da gloria, este novo povo vegetava. (Magalhaes, Ensaio)

Nem a poesia assume cores proprias, preferindo, em vez disso, imitar esti-

los alheios, de preference oriundos do Classicismo e da Antigiiidade. Sua

denuncia e contundente, expressando-se desde uma imagem doravante tor-

nada caracteristica do autor: “A poesia do Brasil nao e uma indigena civiliza-

da, e uma grega vestida a francesa, e a portuguesa, e climatizada no Brasil”

(Magalhaes, Ensaio).

A condenanao nao para at, e, ao continua-la, no mesmo periodo,

Gonnalves de Magalhaes deixa escapar observances que associam seu texto ao

de Garrett, pelo menos ao trecho em que esse censura as liras de Tomas

Antonio Gonzaga. Pois se, nesse caso, o poeta portugues pede a Dirceu que a

“ingenua Martli
a”

sente “a sombra das palmeiras

,

” Gonsalves de Magalhaes

instala a alegoria formulada para a poesia, “a virgem do Helicon, ”na mesma

posi^ao, “sentada a sombra das palmeiras da America, "como se, nessa situanao

figurativa, corporificasse o sonho de Garrett.

No passo seguinte, o processo se inverte: Garrett esperaria que Gonzaga

colocasse, revoando em torno a Marilia, tanto “o cardeal soberbo com a purpu-

ra dos reis, "quanto “o sabia terno e melodioso, "aves que confeririam cor local

ao cenario natural habitado pelos dois amantes brasileiros; Magalhaes, por

sua vez, desaprova a “poesia brasileira, "a “virgem do Helicon, "por tomar “por

um rouxinol o sabia, que gorjeia entre os galhos da laranjeira” (Magalhaes,

Ensaio)?

Nunca e demais lembrar o carater emblematico que, com o Romantismo

brasileiro, o sabia passou a deter, e sua presen^a em ambos os textos ajuda a

refor^ar a imagem. Mas ela talvez nao se deva a leitura do “Bosquejo” de

Garrett por Magalhaes, que, como se disse, nunca cita esse trabalho, e sim a

interference de um terceiro estudo, o “Ensaio Critico sobre a Colenao de

Poesias do Sr. D. J. G. Magalhaes” que Justiniano Jose da Rocha, em 1833,
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edita no segundo volume da Revista da Sociedade Filomatica, de Sao Paulo.

Leitor e admirador do primeiro livro de Gonsalves de Magalhaes, Poesias,

editado em 1832, Justiniano Jose da Rocha vale-se, com pequenas diferen9as,

da sugestao de Garrett a proposito de Gonzaga - a de introduzir elementos da

flora e da fauna brasileiras - para destacar a validade do resultado obtido pelo

jovem poeta, em sua obra de estreia:

Entre as qualidades que recomendam o Sr. Magalhaes nao deve ser esquecido o

seu amor ao Brasil. Gramas a ele, ja a majestosa mangueira substituiu os choupos, e

os carvalhos, ja o sabia brasiliense desentronizou o rouxinol da Europa, e algumas

das belezas americanas trajaram as ricas galas da Poesia. (Rocha 38)

Nessas formulates, o sabia simboliza a identidade brasileira, em oposi<;ao

ao rouxinol europeu, assim como a mangueira (ou as palmeiras, ou os galhos

da laranjeira), em lugar do choupo ou do carvalho, representa o enraizamen-

to de uma poetica autenticamente nacional. Talvez por isso Gonsalves de

Magalhaes tenha incluido o passaro num dos poemas dos Suspiros Poeticos,

cercado de plantas, entre as quais se salienta a freqiientemente requisitada

palmeira:

Enquanto o sabia doce gorjeia,

Gemem na praia as merencorias ondas;

Eleva-se a palmeira suntuosa,

E desdobra-se nos ares verdes leques,

E perto da raiz, a sombra sua,

Definha humilde arbusto.

(Magalhaes, Suspiros 286)

Por sua vez, nas estrofes de “O Dia 7 de setembro, em Paris,” de

Saudades, o poeta lembra que “Nem longe do seu ninho o canto adeja / O
sabia canoro” (Magalhaes, Suspiros 293). Nao e por nada que Gon9alves

Dias, no poema que abre os Primeiros Cantos, de 1846, coloca o mesmo sabia

gorjeando seus versos na provavelmente identica palmeira desenhada por seus

precursores, o portugues Garrett 10 e o carioca Magalhaes, com escala em

Justiniano Jose da Rocha.
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Ao faze-lo, Gonsalves Dias concretiza o sonho de seu homonimo, que,

embora tentasse, nao conseguiu vestir adequadamente suas estrofes de

canoras aves brasileiras. Dias, pelo contrario, confunde-se com o sabia de seu

texto, poeta da natureza que, de modo espontaneo, da vazao a musicalidade

da lingua portuguesa e a beleza do meio ambiente nacional. Mas ele obtem

esse resultado, desde a dicotomia entre o “aqui, ”o exflio de onde escreve seus

versos, e o “la,” paisagem ideal, mas no momento fora de alcance.

Com isso, ele nao resolve, e sim agudiza, a clivagem experimentada pelos

romanticos, entre o desejo de autonomia diante de Portugal e a dependencia

a tradi^ao literaria desse pais, sintoma da submissao maior ao mundo capita-

lista burgues europeu. Historiadores da literatura, como Joaquim Norberto,

reproduziram a subordinate, repetindo formulates da poetica de Almeida

Garrett; pensadores, como Gonsalves de Magalhaes, reuniram argumentos

para condenar a colonizato portuguesa, procurando, pela rejei<;ao, negar a

sujeito.

Em ambos os casos, o reprimido retornou pelas vias de praxe: Joaquim

Norberto rasura o texto que nao lhe convem; Gonsalves de Magalhaes, num

lapso evidente, engrossado pela vaidade de quern deseja mostrar-se simul-

taneamente precursor e guia do Romantismo brasileiro, reproduz expressoes-

chave de Almeida Garrett, mentor nao confessado de ambos. Cabe ao outro

Gonsalves resolver o paradoxo, o que ele faz pela contramao, colocando o

utopico sabia da palmeira sonhada no lado de la, o de sua dic<to poetica, mas

nao o de sua localizato fisica.

Solu<;ao que sublinha a divisao, a “Can^ao do Exilio” desenha o lugar do

artista brasileiro diante do peso da tradi^ao europeia, corporificada pela inde-

sejada influencia portuguesa: invariavelmente do lado de fora, em busca de

um dizer situado mais alem, nem aqui - area do sujeito - ou ali - local do dito

-, mas “Id, ” espa^o do longe e nota musical quase inatingivel, como um
“outro” stmpre fugidio.

Entre o “aqui ” e o “la, ”construiu-se a historia da literatura brasileira, num
processo ainda nao resolvido, porque, como entoa outro poeta com seme-

lhantes notas musicais, sonhamos “a sombra de uma palmeira / quejd nao ha.
”
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nao se indicam os numeros de pagina podem ser encontradas igualmente nessa obra, em vias de

lan^amento. V. tambem Zilberman, Regina. A Terra em que Nasceste. Imagens do Brasil na

Literatura. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 1994.

^ Teofilo Braga indica que o ultimo volume teria sido publicado em 1834. Cf Braga,

Teofilo. Garrett e os Dramas Romanticos. Porto: Lello & Irmao, 1903.

Curiosamente, a “emenda” e sugerida pela reapropriac^ao de um trecho do “Ensaio sobre a

historia da literatura,” de Gonsalves de Magalhaes, de quern se falara a seguir: “Ao principio can-

tava-se para honrar a beleza, a virtude, e seus amores; cantava-se ainda para adogar as amarguras

da alma; e tanto que a ideia de patria apareceu aos poetas, comegaram eles a invoca-la para objeto

de seus canticos. Mas sempre, como o peregrino no meio dos bosques, que canta sem esperar recom-

pensa, o poeta brasileiro nao e guiado pelo interesse, e so o amor mesmo da poesia e de sua patria o

arrasta. Elepode dizer com o epico portugues: ‘Vereis amor da patria, nao movido / Depremio vil

(Magalhaes 1836).

8 O que nao quer dizer que ele nao recorra, quando necessario, ao parecer do poeta por-

tugues, a quern cita literalmente, como se verifica em cronica de 7 de julho de 1893, em que

recorda o centenario da morte de Basilio da Gama e louva O Uraguai: “Jose Basilio nao escreveu

Eneidas nem Iliadas, mas o Uraguai e obra de um grande e doce poeta, precursor de Gongalves Dias.

Os quatro cantos dos Timbiras, escapos ao naufragio, sao da mesmafamllia daqueles cinco cantos do

poema de Jose Basilio. Nao tern este a popularidade da Marllia de Dirceu, sendo-lhe, a certos

respeitos, superior, por mais incompleto e menos limado que o ache Garrett; mas o proprio Garrett

escreveu em 1826 que os brasileiros tern no poema de Jose Basilio da Gama \

'a melhor coroa da sua

poesia, que nele e verdadeiramente nacional, e legltima americana”’ (Assis 1959, v. 2, 392).

9 Cf. a observa^ao de Cassiano Ricardo ao estudar o Indianismo de Gonsalves Dias:

“Magalhaes empregou o sabia em oposigao ao rouxinol, o que se tornava muito importante numa

hora de reivindicagao nativista. O sabia passava a ser um argumento ideologico, como o indlgena”

(Ricardo, s. d., v. I, Tomo 2, 675).

10 Talvez valha a pena lembrar que, se Almeida Garrett, tambem em 1846, assina Viagens

na minha terra, Gonsalves Dias come^a seu poema de abertura dos Primeiros cantos, afirmando

que “'minha terra' tern palmeiras.
"
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