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ou Viagens na minha terra e a tradigao lucianica
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Quern disse de Garrett que ele so por si valia uma literatura disse bem e breve o

que dele se podera escrever sem encarecimento nem falha. Tambem ele o procla-

mou assim ainda que mais longamente, naquele prefacio das Viagens na minha

terra, que e a sua maior apologia.

[...]

Estamos a celebrar o centenario do nascimento do poeta, que pouco mais

viveu que meio seculo e acodem-nos a mente todas as suas invengoes com a forma

em que as fez vivedouras. [. . .] Celebramos o escritor, um dos maiores da lingua,

um dos primeiros do seculo, e o que junta em seus livros a alma da nagao com a

vida da humanidade. (Assis, Obra 931)

Machado de Assis e a tradigao lucianica

No capftulo-prologo das suas Memorias postumas, intitulado “Ao leitor,” Bras

Cubas constroi a genealogia de seu proprio texto, reportando-se aos precurso-

res de sua forma narrativa. Diz o narrador machadiano: “Trata-se de uma obra

difusa, na qual eu, Bras Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne ou de um

Xavier de Maistre, nao sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo” (9).

A personagem de Machado de Assis refere-se obviamente aos textos de Lau-

rence Sterne, A Sentimental Jouney through France and Italy e The Life and

Opinions ofTristram Shandy; e tambem Voyage autour de ma chambre, da auto-

ria de Xavier de Maistre.
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Se, no piano da enunciado, a voz do narrador machadiano vem sempre

marcada pela auto-ironia—e talvez por isso nao pudesse ser levada totalmente

a serio enquanto discurso referencial—no piano do enunciado, entretanto, o

texto acaba por remeter ao proprio autor Machado de Assis, o qual, atraves da

voz ironica de Bras Cubas, desvela as suas afinidades eletivas e a consciencia

sobre a sua posi^ao autoral diante do fazer narrativo. Nao por acaso, no prefa-

cio a terceira ed^ao das Memdrias postumas de Bras Cubas, Machado de Assis

retoma o enunciado de sua personagem, mas agora emitindo-o a partir da

sua posi^ao de autor, a qual, mesmo mantendo-se firmemente auto-ironica,

assume-se como estando sustentada por aquela afirmativa que liga o texto das

Memdrias a uma certa linhagem de narradores. A repeti<;ao da mesma ironia,

antes no piano da personagem, e posteriormente no piano do autor, e o que

da for^a ao enunciado.

Nessa retomada das relates entre as Memdrias postumas e suas afinidades

eletivas, um novo nome, o qual nao constava da lista de Bras Cubas, vem juntar-

-se aos de Sterne e Maistre. Trata-se do nome de Almeida Garrett. Diz Machado:

Macedo Soares, em carta que me escreveu por esse tempo, recordava amigamente

as Viagens na minha terra [. . .]. Toda essa gente viajou: Xavier de Maistre a roda

do quarto, Garrett na terra dele, Sterne na terra dos outros. De Bras Cubas se pode

dizer que viajou a roda da vida. {Memdrias 7—8)

A referenda machadiana a Garrett, colocado ao lado de Sterne e Maistre,

poderia passar despercebida, se nao atentassemos para o fato de que o proprio

Garrett, no texto das Viagens
,
ja havia construfdo a mesma relac^ao entre sua

escrita e a dos outros dois autores citados; e tambem pelo fato de que o nome

de Garrett possui recorrencia no corpo da obra machadiana.

Dessa maneira, o alinhamento feito por Machado de Assis dos quatro

nomes come^a a deixar o piano de uma simples blague narrativa de Bras

Cubas, ou de apenas mais uma auto-ironia garrettiana, para constituir-se em

elemento construtor de uma tradi^ao textual. E se investigarmos a recorrencia

do nome do autor das Viagens no interior da obra machadiana, poderemos

come9ar a perceber que uma faceta especffica de Garrett interessa a Machado

de Assis, faceta essa que seria aquela capaz de construir uma ponte entre o

proprio Machado e uma certa tradi^ao textual.

Estudando a presenqa dessa tradi^ao textual em Machado de Assis, Enylton

de Sa Rego denomina-a, seguindo Mikhail Bakhtin, como sendo uma tradigao
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lucidnica (29-69), por referencia ao barbaro helenizado Luciano de Samosata,

mestre da parodia e da fic^ao, por ele desenvolvidas no contexto da Segunda

Soffstica, no seculo II D.C., enquanto mecanismos de crftica do discurso filo-

sofico.
1 Partindo do dialogo socratico, o autor de textos satfricos tais como Filo-

sofos a venda , Saturnalias, O amante da mentira, O dialogo dos mortos , Lucio—

o

asno, e Uma historia verdadeira (Lucian, Works), entre tantos outros, reverte em

pura materia de jogo ficcional a seriedade representacional da Filosofia, e assim

fazendo cria formas discursivas que terao larga fortuna ao longo da literatura oci-

dental, tais como o proprio dialogo dos mortos e aquela outra forma que Bakhtin

denomina dialogo no limiar (Problemas). Os textos da “trilogia das barcas,” da

autoria de Gil Vicente, tais como o Auto da barca do inferno
,
para citar um exem-

plo central na lingua portuguesa, mostram com toda for^a a presen9a da tradi^ao

satfrica de matriz lucianica no horizonte da cultura medieval portuguesa.

Mikhail Bakhtin foi sobretudo quern teve o merito de caracterizar a per-

manencia da tradi^ao lucianica na literatura moderna, atraves de suas analises

das obras de Rabelais e Dostoievski (Problemas-, Cultura), e de enfatizar a exis-

tencia dessa tradi^ao como sendo formadora de um canon grotesco, por opo-

si<;ao a um cdnon classico. A tarefa dos historiadores da literatura, no entender

de Bakhtin, seria a da recomposi^o do canon grotesco e de seu sentido auten-

tico (Cultura 26). Enylton de Sa Rego, em seu trabalho sobre os romances de

Machado de Assis, segue exatamente aquela proposiq:ao bakhtiniana. 2

Quanto a presen^a da atitude crftica na obra de Luciano de Samosata, vale

lembrar o pensamento de Jacyntho Lins Brandao, que caracteriza Luciano

como sendo antes de tudo um “pensador da cultura”:

Se insistirmos na necessidade de classificar Luciano, talvez o mais adequado seja

reconhece-lo como pensador da cultura. Nao no estilo academico dos antropologos,

sociologos, historiadores e filosofos, mas como iniciador de uma linha de escritores

(em que se incluem Erasmo, Rabelais, Voltaire, Dostoievski e Machado de Assis),

os quais souberam aliar um grande interesse por todas as esferas que constituem o

patrimonio cultural herdado a uma crftica que consegue visar os multiplos aspectos

desse patrimonio apenas da perspectiva das ultimas questoes. (“Dialogos” 14)

Colocando em crise o carater representacional de todos os discursos, e

assim enfatizando a presen^a material da linguagem que diz o mundo, Luciano

foi com certeza um autor-chave no desenvolvimento do discurso ficcional

na literatura ocidental. 3 Aqueles autores citados por Jacyntho Lins Brandao,
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assim como Gil Vicente, Moliere, Cervantes, E^a de Queiros, Thorton Wilder

ou Umberto Eco—alem de Sterne e Maistre, entre tantos outros— , seriam

elos constitutivos dessa tradi<;ao que Machado de Assis elege sua afim, e cuja

existencia ele reconhece viva na obra de Almeida Garrett.

Essa tradi^ao discursiva, afinal, pode ser caracterizada, de maneira geral,

pela presen^a decisiva e recorrente de certos elementos construtivos, tais como:

a mistura intencional de generos; a utiliza^ao sistematica da parodia; a enfase

na imagina^ao em detrimento da historia e da filosofia; a ironia para com a

figura da auctoritas\ e tambem o uso recorrente de certos topoi> tais como as via-

gens fantasticas ou a crftica a sabedoria. O “Humanitismo” de Rubiao, a cien-

cia alucinada do alienista Simao Bacamarte, a viagem-delfrio de Bras Cubas ao

princfpio dos tempos, ou ainda o capftulo apocrifo de Fernao Mendes Pinto

intitulado O segredo do Bonzo , sao alguns exemplos da tradi^ao lucianica rein-

ventada na obra de Machado de Assis. E se as Memorias postumas do defunto-

autor Bras Cubas sao por excelencia uma reinven^ao moderna e brasileira do

dialogo dos mortos, a referenda a Garrett, feita pelo proprio Machado no

prefacio do romance, constitui por sua vez uma forma explfcita de inscr^ao

do escritor portugues enquanto elo da tradi^ao lucianica. E cabe ainda lembrar

que Garrett, especialmente nas Viagens, ja havia por si mesmo seguido aqueles

passos da satira menipeia. A mistura dos generos, a crftica a historia por via do

primado da imagina^ao, a ironia contra a auctoritas , o dialogo dos mortos e a

viagem alegorica sao alguns dos topicos recorrentes no texto garrettiano.

Basta lembrar por exemplo, no capftulo IV das Viagens, a descida do nar-

rador ao mundo dos mortos para entrevistar o Marques de Pombal. La che-

gando ele ovea jogar whist com o imperador Leopoldo, o Barao de Bidefeld,

o poeta Diniz e o ministro Talleyrand. A cena constitui uma reconstru^ao

exemplar do modelo lucianico do dialogo dos mortos, sobretudo porque o

objetivo do texto, como no caso do autor grego, e o de falar nao da tradi^ao

em si mesma, mas do mundo dos vivos. Nao e outro o procedimento de

Machado no Bras Cubas . Da mesma forma, podemos justapor a consciencia

narrativa exposta na ironica “formula do romance,” apresentada por Garrett

no capftulo V das Viagens
,
com a blague lucianica sobre a composi^ao da

Odisseia
,
que abre o texto Uma historia verdadeira (Lucian, vol. 1). E a crftica

aos modelos de pensamento, o que em Luciano aparece atraves da exposi^ao

material das escolas filosoficas, no texto Fildsofos a venda (Lucian, vol. 1), tern

sua contrapartida garrettiana na ironia a marcha da civiliza^ao, exposta pela

alegoria de Dom Quixote e Sancho Pan^a. Alias, a presen^a dessa imagem
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coloca Cervantes como um elo central entre Garrett e a satira lucianica. Essa

mesma alegoria sera fundamental para E$a de Queiros nas deliciosas satiras do

conto Civilizagao e do romance A cidade e as serras. Como se pode ver, trata-se

de uma cadeia de reinven^ao que constitui formalmente uma tradi^o.

Nao pretendo, entretanto, ater-me simplesmente aqui a uma crftica das

fontes de Garrett, E$a ou Machado, critica essa cujo discutfvel valor seria

apenas o de reduzir alguns autores a condi^ao de epigonos de outros. Seria

no minimo ironico, para nao dizer ingenuo, tomar autores da estatura de

Machado de Assis, E<;a de Queiros e Almeida Garrett como epigonos de quern

quer que seja. Meu ponto de vista, portanto, visa menos a prova das influ-

ences e mais a uma investiga^o da transforma^ao que os elementos estrutu-

rantes daquela traditjao textual sofrem no caso de cada autor envolvido, o que

faz com que a propria tradi^ao avance.

Em outra ocasiao, ja tive a oportunidade de me remeter, seguindo a

linha aberta por Sa Rego, aos elementos lucianicos de algumas das cronicas

machadianas (Freitas). Essa linha de trabalho, ja constituida sobre a obra de

Machado de Assis, possui ainda muitos desdobramentos a serem investigados,

como de resto esta por ser investigada toda a extensao da tradi^ao lucianica

na literatura do Ocidente. Como bem aponta Jacyntho Lins Brandao, “ainda

esta por fazer-se um estudo sistematico da tradi^ao lucianica na literatura oci-

dental” (“Dialogo” 15). Penso que tal investigate deve levar em conta o caso

de Almeida Garrett, para nao falar tambem de E^a de Queiros, autor no qual

a tradi^ao lucianica me parece que alcanna um de seus pontos culminantes no

interior da literatura de Portugal.

Muitos dos criticos que se debru^aram sobre a obra de Garrett, tais como

Lia Raitt, Maria Fernanda de Abreu e Victor Mendes, analisaram elementos

discursivos da tradi^ao lucianica no interior dos textos de Garrett, sobretudo

nas Viagens na minha terra , sem entretanto nunca explicita-los como perten-

centes aquela tradiq:ao textual. Esse ato de explicita^ao e o que me proponho

a iniciar aqui, na medida do possfvel. Trata-se apenas de um pequeno passo

em um trabalho que aponta para um longo caminho. Parto da privilegiada

posi^ao de Machado de Assis enquanto agudo leitor da tradi^ao lucianica

em geral, e de Garrett em particular, para, junto com Machado, trazer a tona

alguns elementos lucianicos da obra de Garrett, o que nao pode ser mais do

que apenas esbo^ado no espa^o desse texto.

As relates entre a escrita de Machado de Assis e os textos de Garrett, com

especial aten^ao as Viagens na minha terra
,
podem ser, para fins de analise,
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separadas em duas ordens: a primeira, do ponto de vista da influencia, revela-

se no reconhecimento do uso machadiano de certas formas narrativas e na

demarca^ao de certas posturas autorais antes usadas e demarcadas por Gar-

rett. De fato, o capftulo curto, as digressoes, o dialogo com o leitor, a crftica a

filosofia, o elogio da imagina^ao, o uso da ironia sao todos elementos macha-

dianos que encontram uma de suas referencias em Garrett; de um ponto de

vista da recep9ao ativa de Garrett por parte de Machado, e portanto ainda

mais importante no que concerne a produ^ao de novos sentidos a partir da

tradi^ao, faz-se fundamental observar as muitas vezes em que Machado cita o

nome de Garrett, e procurar ver o sentido dessa recorrencia.

A digressao, a crftica a filosofia e o papel do leitor

Partindo da fala do narrador Bras Cubas sobre a “forma livre” adotada por

Sterne e Maistre, Antonio Candido aponta que a presen9a da digressao narra-

tiva constitui o elemento de liga^ao entre todos esses autores:

Quando Machado fala em maneira livre, esta pensando em algo praticado por

Maistre: narrativa caprichosa, digressiva, que vai e vem, sai da estrada para tomar

atalhos, cultiva o a-proposito, apaga a linha reta, suprime conexoes. Ela e facilitada

pelo capftulo curto, aparentemente arbitrario, que desmancha a continuidade e

permite passar de uma coisa a outra. (101)

Para demonstrar a sua tese, Candido compara o capftulo LXVI das Memo-

rias postumas, intitulado “As pernas,” com passagem semelhante retirada da

Viagem a roda do meu quarto , de Maistre. Em ambos os casos, o que esta em

cena sao os desacertos da vida psfquica, a separa^ao entre a alma e o corpo,

numa especie de parodia do pensamento platonico, na qual a materialidade

prevalece sobre o espfrito. Num sentido que aponta tambem para a moderni-

dade desses autores, essa separa^ao aparece como consciencia sobre a existen-

cia da alteridade enquanto elemento constitutivo da alma humana. Ja dizia

Sa de Miranda, sintetizando os conflitos do homem moderno: Comigo me

desavim, / Sou posto em todo perigo. /Nao posso viver comigo, /Nao possofugir de

mim (1: 24). Vejamos, entao, os dois trechos trabalhados por Candido:

Enquanto minha alma fazia essas reflexoes, o outro ia indo por sua conta, e Deus

sabe onde ia!—Em lugar de ir a corte, conforme as ordens recebidas, desviou-se

de tal maneira para a esquerda, que no momento em que minha alma o alcan^ou
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ele estava a porta de Madame de Hautcastel, a meia milha do Palacio. Pense o

leitor no que teria acontecido se ele entrasse sozinho na casa de uma senhora tao

formosa. (Maistre 103)

E:

Sim pernas amigas, vos deixastes a minha cabe9a o trabalho de pensar em Virgflia, e

dissestes—Ele precisa comer, sao horas de
j
antar, vamos leva-lo ao Pharoux; divida-

mos a consciencia dele, uma parte fique la com a dama, tomemos nos a outra, para

que ele va direito, nao abalroe as gentes e as carro^as, tire o chapeu aos conhecidos e

finalmente chegue sao e salvo ao hotel. E cumpristes a risca o vosso proposito, amaveis

pernas, o que me obriga a imortaliza-las nessas paginas. (Assis, Memorias 212—13)

O texto de Maistre brinca com as motivates sexuais do narrador; o de

Machado fala prosaicamente da fome. Esses dois instintos basicos da condi^ao

humana ali estao em contraposi^ao aos devaneios da alma. Ha em ambos os

textos uma poderosa metafora a criticar as alturas do pensamento filosofico,

crftica essa que se revela construfda pela via do humor. Comparemos os tre-

chos dos dois autores acima com um trecho retirado das Viagens de Garrett.

Ao final do capftulo IV, apos uma longa discussao sobre a virtude da modes-

tia, diz o narrador:

Mas o que tera tudo isso com a jornada da Azambuja ao Cartaxo? A mais ultima

e verdadeira rela^ao que e possfvel. E que a pensar ou a sonhar nestas coisas fui

eu todo o caminho, ate me achar no meio do pinhal da Azambuja. Af paramos e

acordei eu. Sou sujeito a essas distra^oes, a esse sonhar acordado. Que Ihe hei de

eu fazer? Andando, escrevendo, sonho e ando, sonho e falo, sonho e escrevo, fran-

camente me confesso de sonambulo, de somloqiio, de . . . Nao, fica melhor com

seu ar de grego (tenho hoje a bossa helenica num estado de tumescencia pasmosa!);

digamos sonilogo, somgrafo . . .

A minha opiniao sincera e conscienciosa e que o leitor deve saltar estas folhas,

e passar ao capitulo seguinte, que e outra casta de capftulo. (36)

Vemos af, ironizado pelo narrador garrettiano, o mesmo sentido de divisao

da consciencia antes visto em Machado ou Maistre. Mais importante ainda e

perceber que Garrett conscientemente traz a cena a tradi<;ao grega, atraves da

mais desbragada ironia, e assim fazendo revela o objetivo visado em sua crftica.
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A filosofia, tantas vezes ironizada no texto de Garrett (Mendes 76), aparece aqui

“aterrisada,” para usar o termo de Bakhtin (Problemas)

.

O devaneio, naquele

texto garrettiano, como antes em Machado de Assis e em Maistre, constitui

uma imagem ironica da metafisica, preterida em fun^ao de uma atitude mate-

rialista e dialetica. Cabe lembrar que a crftica a metafisica, construfda a partir

da dialetica—literalmente atraves do dialogismo—esta no centro da obra de

Luciano de Samosata. Basta ver um texto como Filosofos a venda , em que as

escolas filosoficas desfilam como num mercado de ideias, banalizadas pela sua

condi^ao de mercadoria (2: 459). A cena das Viagens se desenvolve a partir,

portanto, dos mesmos elementos da tradiq:ao lucianica.

Cabe dizer, em vista do exemplo acima, que a tecnica narrativa apon-

tada por Candido, e que e comum a esse grupo de autores, nao se reduz ao

seu tra<;o estilfstico, mas constitui uma estrutura a partir da qual os autores

podem avan^ar crfticas mais amplas a determinados modelos de pensamento.

A dialetica de Machado e de Garrett, entretanto, nao se reduz a crftica de

posi^oes filosoficas. Ao se materializar exatamente nessa tecnica narrativa de

vai-e-vem, que nao admite a linha reta da exposi^ao, mas convida o leitor a

participar do dialogo, a dialetica desenvolvida por esses autores visa sobretudo

o leitor, e por isso constitui uma explfcita enfase no estatuto ficcional do texto.

Nao e por acaso que, nas passagens, os tres narradores terminam por se dirigir

ao leitor enquanto componente do jogo dialetico proposto pelo texto.

Em analise sobre a influencia de Sterne sobre Machado, a qual nos e aqui

util para compreender o texto de Garrett, Luiz Costa Lima segue exatamente

essa linha de observa^o que aponta para o elogio da fic^ao a partir do dialogo

com o leitor. Para Costa Lima, a influencia capital de Sterne sobre Machado esta

na quebra da linearidade narrativa (como Candido tambem mostra) e na crftica

a retorica. Mas em Machado, diz o crftico (e em Garrett, diria eu): “o vaivem

narrativo adquire outra fun^ao. Aqui nao se trata [como o seria em Sterne] de

tomar-se alguma fonte contra alguma posi^ao filosofica, mas, basicamente, de

visar o leitor e [atraves dele] sao visadas as poeticas romantica e realista” (60).

Luiz Costa Lima real^a o dialogo com o leitor como sendo uma marca da

modernidade de Machado, o que seria tambem aplicavel a Garrett. Cabe no

entanto lembrar que o dialogo com o leitor, enquanto marca do estatuto fic-

cional do texto, nao constitui marca exclusiva da nossa modernidade. Ha nesse

pensamento um certo orgulho contemporaneo que ve a modernidade como o

tempo privilegiado da tomada de consciencia sobre os limites representativos

da linguagem. Nesse sentido, eu diria que a pos-modernidade nao seria mais
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do que a exacerba<;ao ingenua desse orgulho. Mas autores como Luciano, ja no

segundo seculo depois de Cristo, possufam plena consciencia sobre o estatuto

da fic^ao. Colocar as obras de Machado de Assis ou de Garrett na perspectiva

da tradi^ao serve exatamente para nos trazer a mente a certeza de que o estatuto

radical de seus textos nao constitui simplesmente orgulhosa inven^ao moderna

(alguns, anacronicamente, diriam pos-moderna). Interessa-me muito mais o

fato de que a obra desses autores possui um tra^o de reinvengao , em novo con-

texto, de certos elementos narrativos que sao constitutivos de longas tradi^oes

textuais. Uma das grandes marcas das obras de Machado de Assis e de Almeida

Garrett e a de usarem eles dessas tradi^oes para pensarem os quadros socio-

-historicos em que ambos estavam inseridos, no ambito do Romantismo e do

Realismo, em Portugal e no Brasil. Apropriando-se de uma tradi^ao textual que

se demarcava pela mistura dos generos discursivos, pela parodia e pelo distan-

ciamento crftico, ambos esses autores revolvem os contextos em que se inserem.

A modernidade de ambos passa entao pela reinven<;ao da tradi^o.

No que concerne a crftica machadiana a retorica, antes apontada por Costa

Lima como advinda de Sterne, cabe lembrar as observances de Josue Mon-

tello, as quais apontam uma vez mais para a presen^a de Garrett na escrita

machadiana, bem como para as relates entre Machado e a tradi^ao literaria

da lingua portuguesa:

Machado de Assis soube ser, desde os seus primeiros escritos, o mestre da frase

lfmpida e curta, que o levou a buscar nos mestres da lingua portuguesa nao os

escritores eloqiientes, como que feitos para tribuna ou pulpito, como o padre

Antonio Vieira, mas os mestres da sobriedade verbal, como o padre Manuel

Bernardes, mais inclinados a voz baixa dos confessionarios. Dai ter aludido ao

divino Garrett, numa pagina exemplar sobre o narrador perfeito das Viagens na

minha terra , em quern naturalmente reconheceria—para repetirmos aqui o verso

de Baudelaire—seu semelhante e seu irmao. Dai tambem o seu poder de repensar

o lugar-comum. (719 )

Montello acrescenta a esse comentario, a partir das notas de leitura de

Machado de Assis coligidas por Mario de Alencar, uma lista dos predecessores

reconhecidos por Machado, no que concerne ao uso da frase lfmpida: padre

Manuel Bernardes, Camoes, Fernao Mendes Pinto, Filinto Elfsio, Garrett, Gil

Vicente, Frei Lufs de Sousa, Correia Gar^ao, Damiao de Gois, Joao de Barros,

D. Francisco Manuel de Melo, Rodrigues Lobo, Sa de Miranda (721 ). Essa
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lista possui um sabor classicizante, e constitui ao mesmo tempo uma sinaliza-

<jao das relates de Machado com a tradi^ao, o que seria importante aprofun-

dar em outra oportunidade. Vale notar que Garrett e o unico autor constante

dessa rela^ao que esta temporalmente mais proximo de Machado. Ha ainda

uma terceira referenda de Montello a Garrett, a qual sugere que Machado

teria encontrado em um verso deste ultimo a palavra casmurro , definidora da

personagem central do romance de Capitu (726).

As observa9oes de Josue Montello refor^am a importancia que Garrett

teria para Machado enquanto imagem de escritor. O “divino Garrett” seria

nao somente o mestre machadiano da frase curta e h'mpida, mas igualmente

o mestre do capftulo curto, da digressao narrativa, da ironia. Dentre todos

os comentarios de Montello, entretanto, parece-me sobretudo instigante o

que constroi a ponte entre Garrett e Machado atraves do “poder de repensar

o lugar-comum.” Ai parece estar o Garrett pelo qual Machado mais se inte-

ressava, qual seja, um autor epigramatico, capaz de retirar da frase feita um

novo sentido filosofico. Esse sentido do epigrama vai aparecer sobretudo nos

momentos em que Machado usa do nome de Garrett como sendo uma iro-

nica auctoritas. Machado e Garrett eram igualmente ironicos em rela^ao aos

discursos de autoridade. Especialmente nas cronicas em que cita o autor das

Viagens, Machado desbanca o recurso retorico da auctoritas , ridicularizando

assim um dos procedimentos da sisuda filosofia.

Como diria Garrett . . .

Pelo levantamento feito por Galante de Sousa, apenas nas cronicas, nas cartas,

nos textos crfticos e em alguns esparsos, sao 16 as referencias de Machado a

Garrett, sem contar obviamente os textos ficcionais, como o caso ja visto das

Memorias postumas de Brds Cubas. Um levantamento apurado dos autores cita-

dos por Machado de Assis no corpo de seus romances e contos esta ainda por

ser feito, o que pode levar a um novo angulo de visao sobre a obra machadiana.

Nos textos crfticos de Machado de Assis, tais como aquele de onde tomei

a epfgrafe deste texto, as referencias a Garrett sao sempre da ordem do mais

aberto elogio. Garrett aparece ali sempre como autoridade. Mas nunca como

um guardiao autoritario da tradi^ao ou da lingua, e sim como aquele escritor

cuja autoridade estava na capacidade de reinventar a tradi^o. Um texto de

Machado, lido na sessao de encerramento dos trabalhos da Academia Brasi-

leira de Letras, no seu ano inaugural de 1 897, pode bem dar a medida dessa

li^ao garrettiana aprendida por Machado:
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A Academia [. . .] buscara ser, com o tempo, a guarda da nossa lingua. Caber-lhe-a

entao defende-la daquilo que nao venha das fontes legftimas—o povo e os escrito-

res—nao confundindo a moda, que perece, com o moderno, que vivifica. Guardar

nao e impor; nenhum de vos tern para si que a Academia decrete formulas. E depois,

para guardar uma lingua, e preciso que ela se guarde tambem a si mesma, e o

melhor dos processos e ainda a composRao e a conserva^ao das obras classicas.

A autoridade dos mortos nao aflige, e e definitiva. Garrett pos na boca de Camoes

aquela celebre exortagao em que transfere ao “Generoso Amazonas” o legado do

casal paterno. Sejamos um bra^o do Amazonas; guardemos em aguas tranqiiilas e

sadias o que ele acarretar na marcha do tempo. (Obra 928 )

Machado traz nesse texto, falando sobre si mesmo e sobre Garrett, a marca

distintiva daqueles autores que se alinham na tradi^ao lucianica, qual seja,

uma rela9ao absolutamente aberta com a tradi^ao literaria e cultural. Uma
rela^ao de inven^o com o patrimonio legado. Cabe lembrar que estudiosos

mais conservadores da cultura grega sempre consideraram a obra de Luciano,

assim como a todo o movimento da Segunda Sofistica, sinal de decadencia da

cultura classica, uma vez que Luciano se apropriava livremente dos textos e

das ideias do passado .

4 Podemos entretanto ver que essa liberdade na rela^ao

com a tradi^ao—a qual se espelha por exemplo na mistura dos generos ou na

crftica a autoridade impositiva—e o que caracteriza a for^a da obra de um
autor como Luciano, e que reaparece na aguda analise machadiana, mediada

por Garrett, sobre o mesmo fenomeno da tradi^ao. Garrett e Machado, assim

como Luciano, Cervantes ou Rabelais, possufam profundo conhecimento da

tradi^ao, e estavam conscientes de que qualquer trad^ao—seja lingihstica,

literaria ou cultural—so sobrevive se for reinventada ativa e continuamente.

Na frase h'mpida de Machado: a moda perece, o moderno vivifica.

A ideia segundo a qual a obra e a voz de Garrett constituem referencias cen-

tral para Machado de Assis vem igualmente exposta no famoso texto crftico de

Machado sobre Oprimo Basilio , da autoria de E9a de Queiros. Depois de criticar

duramente o detalhismo naturalista da narrativa de E9a, Machado termina o texto

com um elogio lapidar a Garrett: “A atual literatura portuguesa e assaz rica de for9a

e talento para podermos afian9ar que este resultado sera certo, e que a heran9a de

Garrett se transmitira intata as maos da gera9ao vindoura” (Obra 908). Note-se

na passagem que, novamente, o nome de Garrett vem a baila em uma observa9ao

sobre a rela9ao dos escritores com a tradi9ao literaria. E nao sao Camoes, Gil

Vicente ou Sa de Miranda que ali encarnam a tradi9ao, mas Almeida Garrett.
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Em outro texto, ao comentar o teatro de Jose de Alencar, Machado traz de

novo a cena o nome de Garrett e, para elogiar Alencar, nao faz senao elogiar o

autor das Viagens : “Como dissemos, e o Sr. J. Alencar um dos mais fecundos

e brilhantes talentos da mocidade atual; possui sobretudo duas qualidades tao

raras quanto preciosas: o gosto e o discernimento, duas qualidades que com-

pletavam o genio de Garrett” (879). Cabe notar que Machado possufa imensa

admiragao por toda a obra de Alencar, e a dimensao dessa sua admira^ao so

encontra termo de compara^ao no “genio de Garrett.”

Vale ainda dizer que nao era somente o Garrett da frase curta e precisa ou

o autor aberto a manipula^ao da tradi^ao o que encantava Machado. Tam-

bem o praticante do verso brando, sem o peso da rima, recebia de Machado

os seus elogios. Em carta a Mario de Alencar, comentando a inten^ao desse

autor de escrever em versos brandos um longo poema intitulado Prometeu , diz

Machado: “Sobre o verso solto em que pretende faze-lo, nao pode ter senao

os meus aplausos. Sabe como aprecio este verso nosso, que o gosto da rima

tornou desusado; e o verso de Garrett e de Go^alves Dias, e ambos, alias,

sabiam rimar tao bem” (1085). Note-se uma vez mais que o comentario leva

aos usos da trad^ao. O moderno, em um momento no qual a rima esta na

moda, deve ser buscado na reinven^ao da tradi^ao. Se em todas essas passa-

gens machadianas Garrett aparece como a autoridade, exatamente por saber

dialogar abertamente com as autoridades do passado—e assim reinventar para

si e para o seu tempo a tradi^ao—ja nas referencias feitas ao autor das Viagens

em algumas das cronicas de Machado, essa mesma marca garrettiana vira a

tona pela via especial do humor e da ironia.

O Machado de Assis das cronicas so ha pouco tempo come^ou a ser valo-

rizado. As cronicas sao sobretudo exercicios de escrita que o autor dos grandes

romances utilizava desde sempre para afiar a sua verve. A releitura do lugar-

-comum, como apontava Josue Montello, parece ter nas cronicas o seu lugar

ideal, ja que, construfdas com a materia passageira dos acontecimentos cotidia-

nos, elas eram a princfpio apenas um comentario sobre o lugar-comum do dia-a-

-dia. Mas, nas maos do agudo observador da realidade que sempre foi Machado

de Assis, elas acabam afinal por sempre ganhar a dimensao, tanto historicamente

localizada quanto universalmente abrangente, de um comentario sobre a vida e

a cond^ao humana. Pela via do humor, os lugares comuns da vida cotidiana se

reconstroem atraves da pena machadiana como sendo deliciosa medita^ao sobre

a vaidade humana, no mais genufno sentido de um Matias Aires, autor tao caro

a Machado. E Garrett tern at o seu lugar de comica auctoritas.
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A cronica publicada no jornal A Semana ,
em 23 de Junho de 1893, versa

sobre um anuncio publicado pela companhia teatral Fenix Dramatica, pro-

pagandeando os espetaculos que essa companhia levava a cena aquela altura.

A primeira parte do anuncio, sobre um espetaculo chamado Artur ou dezesseis

anos depois , titulo sugestivo de cavas lembran^as, da a Machado a oportuni-

dade de discorrer sobre memorias da infancia. A segunda parte do anuncio

possibilita ao cronista todo o exerdcio de seu humor:

Agora a segunda parte do anuncio da Fenix, que parece dar ao todo um ar de

paralelo e compensa^ao. A segunda parte e uma can^oneta, com esse titulo suges-

tivo: Ora toma, Mariquinhas! Nao posso julgar da can^oneta, porque nao a ouvi

nunca; mas, se, como dizia Garrett, ha tftulos que dispensam livros, este dispensa

as coplas; basta-lhe ser o que e para se lhe adivinhar um texto picante, brejeiro,

em fraldas de camisa. Nao sao dezesseis anos, como na comedia, mas trinta anos

ou mais, que decorrem daquele Arthur a essa Mariquinhas. Ha uma historia entre

as duas datas, historia gaiata, ou nao, segundo a idade e os temperamentos. Dai a

significa^ao do anuncio e sua inconsciente filosofia. (659)

Parodiando os dois autores, eu diria que ha cita^oes que dispensam comen-

tarios, tal a for^a nelas contida, tal como nessa de Machado. Ainda assim, vale

realgar o humor da expressao “como dizia Garrett,” aplicada ao contexto de

Ora toma, Mariquinhas! O mesmo autor, chamado seriamente por Machado

de “genio,” e aqui a autoridade do riso que apanha no ar o significado de uma

pe$a teatral a partir de seu titulo. E mais do que simples comentario sobre a

can^neta, o texto de Machado real^a a potencia do humor como instrumento

de analise da historia—e portanto da tradi<;ao—estrategia essa na qual Garrett e

nomeadamente o seu guia. A palavra de Garrett, glosada por Machado de Assis,

aparece ali sob a forma de um epigrama, “ha tftulos que dispensam livros,” for-

mula condensada de humor que le pelo avesso os lugares-comuns.

A mesma expressao “como diria Garrett” volta a aparecer em outra cronica,

esta publicada na coluna Balas de Estalo , em 20 de junho de 1885, na qual a

expressao se associa ao mesmo sentido epigramatico. O assunto da cronica sao

os negocios escusos de dois trambiqueiros. O primeiro, chamado Custodio,

estava vendendo carne estragada na cidade interiorana de Sorocaba; o segundo,

chamado Cristo Junior, vendia falsos bilhetes de loteria. Machado come^a por

notar, comicamente, que o nome Cristo Junior e importante para distinguir

a personagem do outro Cristo, “que e o Senior. Chamamos-lhe simplesmente
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Junior,” diz o autor. Depois de analisar, com a mais rasgada ironia, a virtude e

o vfcio envolvidos nos casos, Machado fecha assim a sua cronica: “Meia virtude

ou virtude municipal, e a virtude posta ao alcance de todas as bolsas. Custodio

ou Junior, ou qualquer outro nome, que eu de nomes nao euro, como dizia o

Garrett, que Deus tenha por la muitos anos sem mim” (466). E importante

notar como Machado de Assis transforma aqui o recurso a auctoritas em um

processo totalmente humorfstico, e como, ao trazer o nome de Garrett, reco-

nhece neste autor um praticante do mesmo tipo de humor crftico.

Na cronica de 12 de Novembro de 1893, tambem publicada em A Se-

mana, o epigrama garrettiano volta ao texto de Machado. A cronica, na

peculiar maneira transversal de Machado, se reporta aos acontecimentos da

Revolta da Armada, que balan^aram o governo Floriano Peixoto em finais de

1893. O autor se reporta a discussao que teve com dois homens, em plena

Praia da Gloria, sobre o sentido dos bombardeios. O primeiro dos transeun-

tes dizia que as bombas eram muito bem-vindas; ja o segundo abominava-

as, garantindo ter feito logo o seu testamento, como garantia contra aqueles

dias em que a vida dependia de uma bala fortuita. Acontece que o primeiro

individuo, diz Machado, era vidraceiro. Nao queria a morte de ninguem, mas

regalava-se com o estilha^amento das vidra<;as. O segundo, preocupado com o

testamento, era tabeliao. Como no caso da tabuleta, presente em Esau eJaco,

quando a proclama^ao da Republica e vista atraves da crise de um dono de

confeitaria que tinha adiantada a pintura de um nova tabuleta com os dizeres

“Confeitaria do Imperio,” aqui tambem os graves acontecimentos historicos

sao vistos pela otica humorada de um vidraceiro a torcer pelos estilha^os das

bombas. O mais importante, entretanto, para o objetivo deste texto, e o arre-

mate garrettiano da historia: “Assim vai o mundo. Nem sempre o cidadao

mata o homem. E Bruto, o cidadao, tambem e homem, diz um verso de Garrett
”

(392). A gravidade da historia ganha na pena de Machado seu contraponto

ironico e humorado, a partir do verso ja originalmente ironico de Garrett.

Rindo da filosofia, lendo pelas bordas a historia, misturando os generos

literarios e reinventando a tradi<;ao, Machado de Assis constitui um dos elos da

tradi^ao satfrica que remonta aos finais da cultura grega. Atraves do texto de

Machado, e em especial atraves de sua rela9ao com a obra de Garrett, podemos

ver que o autor das Viagens na minha terra participa da mesma tradi^ao, o que

faz com que Machado de Assis se reporte em especial a esse texto garrettiano

como um dos modelos fundamentais de sua veia satfrica. Um estudo deta-

lhado dos mecanismos satfricos na obra de Almeida Garrett, como naquelas
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passagens que sugeri anteriormente, pode comprovar devidamente os elos que

ligam o autor das Viagens aquela tradi^ao. Em todos os casos, tanto no de Gar-

rett como no de Machado ou no de E$a, o mais importante e perceber que a tra-

dig:ao satfrica nao foi simplesmente uma voz autoritaria que se impos, mas um

patrimonio reinventado por cada um desses autores em fun^ao de seu tempo

e da especificidade de cada uma de suas vozes narrativas. A reinven^ao vivifica

a tradi^ao, para repetir as palavras de Machado de Assis. E e pelo poder da

reinven^ao que Machado e Garrett sao cada vez mais nossos contemporaneos.

Notas

1 Ver Barbara Cassin.

2 Sobre a tradigao lucianica na literatura ocidental, alem dos estudos de Bakhtin e do tra-

balho de Sa Rego, vale conferir igualmente o texto de C. Robinson, que versa sobre as mar-

cas lucianicas encontraveis na literatura europeia; e tambem o largo estudo de Jacyntho Lins

Brandao sobre a obra de Luciano.

3 Vale dizer que uso aqui o termoficgao no sentido proposto por Luiz Costa Lima, enquanto

o discurso que se dobra sobre a propria linguagem para assim revelar os mecanismos da represen-

tagao. Nesse sentido o discurso propriamente fictional possuiria sempre um carater metadiscur-

sivo, o que o faz diferir do meramente fictlcio, fantasia compensator^ que nao poe em xeque o

nosso ponto de vista de compreensao da realidade. Para usarmos os termos de Platao, o primeiro

filosofo que se debrugou sobre as relagoes entre o discurso e a realidade, o ficcional estaria para

o simulacro , assim como o meramente ficticio estaria para a cdpia. A restrigao platonica do papel

do poeta, no espago da Repiiblica, ao de ser o cantor de hinos aos deuses revela a consciencia do

filosofo sobre a potencia transformadora da ficgao.

4 Ver M. J. Bompaire.
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