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O leitor das Viagens depara-se frequentemente com manobras de antecipa^ao

tacita por parte do narrador, o qual aproveita para se colocar estrategicamente

nas suas costas: “Eu gosto, bem se ve, de ir ao encontro das objec^oes que me

podem fazer; lembro-as eu mesmo para que depois me nao digam: —‘Ah,

ah! Vinha ver se pegava!’” (101).
1 A partir do momento em que o narrador

expoe desta forma a cena da leitura, o que se possa dizer a proposito do seu

relato implica sempre um movimento de recuo, em busca de um lugar ante-

rior, mais propfcio a fundamenta^o do jufzo crftico. Esta nao e a primeira

vez que tal jogada ocorre no livro. Mais adiante, a proposito do receituario

aplicado na fabrica^ao da literatura romantica, o leitor descobre-se de novo

j

tornado pela soberba do narrador, justamente antes de lhe serem concedidas

umas quantas explicates sobre o modo “como nos outros fazemos o que te

j

fazemos ler” (105). Referindo-se a estas encena9oes da sinceridade, Jacinto do

Prado Coelho escrevia ha algumas decadas que “talvez um pouco por amor da

pose, pelo gosto de escandalizar o burgues, Garrett faz nas Viagens profissao

de irracionalismo” (61). Creio, no entanto, que o suposto irracionalismo de

Garrett convoca algo mais perturbador do que a pose ou o choque. Tomo,

pois, a hesita^ao contida no adverbio usado pelo crftico portugues como uma

oportunidade para rever os procedimentos irracionais de Garrett, confron-

|

tando-os com a rela^ao que a epoca se estabelece entre a teoria (e a razao que

ela pede), o nacionalismo e o romantismo (cf. Simpson). Para tanto, assumo
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a integra^ao das Viagens na cronologia da obra do autor, bem como a especi-

ficidade do lugar “nacional” que a originou. E certo que nada obsta a uma lei-

tura imanente do livro, sobretudo tendo em conta uma tradi^ao interpretativa

excessivamente dominada pela inteiKjao autoral. Ainda assim, entendo que a

defini^ao do momentum teorico-racional contido nas Viagens solicita igual-

mente as questoes da Historia e as da Obra, ou melhor, as questoes da obra

enquanto questoes marcadas por uma historicidade contfgua ao “homem do

mundo” que se exibe no Prologo, um conviva indiferenciado, “nas cortes com

os principes, no campo com os homens de guerra” (78).

Uso o conceito de momentum tambem no seu sentido propriamente fisico,

enquanto massa em desloca^o contmua, determinada pela conjuga^ao tripla

de inercia, movimento e direc<;ao. Isto significa que em Garrett o fmpeto

racional nao e exactamente algo de imutavel e fixo, embora permane^a no

conjunto da sua escrita como apelo reflexivo. Interpretar os episodios de resis-

tencia a teoria presentes nas Viagens como produto de uma “pose,” apenas

enfatizaria a componente teoretica desse momentum , a sua versao mais dispo-

nfvel para legitimar na obra a presen^a de uma racionalidade instrumental,

constante e igual, independentemente dos seus generos e do seu devir. A mao

escrevente deste autor, enquanto autor de teoria, manifestou-se de facto em

tftulos como o Tratado de educagao , de 1829. Em todas estas “cartas dirigidas

a uma senhora ilustre encarregada da institui^ao de uma jovem princesa,”

como se indica em subtftulo, temos provas abundantes de racionalidade diri-

gida a fins. Mais do que isso, o texto contribuiu mesmo para a institui^ao de

uma teoria que entre nos historicamente tardava.
2 O Tratado corresponde,

portanto, ao momento afirmativo do autor enquanto teorico, onde devemos

incluir o empreendimento civico do vintismo, as especula^oes e sistematiza-

^oes do Portugal na balanga da Europa (1830), bem como grande parte do

contributo parlamentar e legislativo de Garrett. Os trabalhos de indole teo-

retica conferem a obra desta fase um ethos francamente produtivo, orientado

para a mudan^a e para a transforma^ao da esfera social, poh'tica e cultural.

Julgo que o finpeto teorico destas obras nao sofre nas Viagens apenas uma

inflexao de tipo estih'stico, mas ja uma modula^ao relacionada com a sua pro-

pria possibilidade, com a sua territorialidade, por conseguinte, com a felici-

dade do programa teorico num momento em que a universalidade do projecto

liberal se confrontava com a avidez do baronato emergente e com as demais

contingencias da nacionalidade lusitana. Retomando os termos da Ffsica, a

desloca^ao inerente ao momentum abeira-se nas Viagens do instante da colisao.
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Trata-se de uma resistencia a teoria que no romantismo europeu, por

exemplo, vem sendo assinalada por crfticos como David Simpson. No caso

ingles, a deriva anti-teorica assentou na recusa de dois factores essenciais a

qualquer empreendimento racional: o metodo e a teoria. O primeiro elemento

nao e tanto um “sistema totalizante,” mas um modo de “fazer as coisas de

acordo com um procedimento progressivo”; o segundo, a teoria , seria ja decla-

radamente uma “projeajao mental de tipo especulativo ou hipotetico,” cujo

poder de abstrac^ao so ocasionalmente seria acompanho pelas “capacidades

executivas” do metodo (Simpson 7). Ora, numa coincidencia impressiva, o

Tratado de educagao ilustra em Garrett a complementaridade deste mecanismo

de ac$ao afirmativa, chegando o autor portugues a antepor sistema e metodo

ao que em Simpson se diz teoria e metodo. Exemplifico apenas com o perfodo

de abertura, dirigido “ao leitor,” onde se confirma a primazia da teoria sobre o

1

estilo. Note-se que isto sucede antes de a escrita literaria aplacar as veleidades

da teoria, como creio que acontecera nas Viagens :

Antes de dar uma ideia sucinta do meu sistema e do metodo que segui na redac9ao

desta obra, pareceu-me necessario dizer algo sobre forma, estilo, e outras circuns-

tancias, que suposto nao sejam as primeiras, nao sao todavia insignificantes nem

para desprezar. (Garrett, Obras 2: 281; italicos meus)

Neste momento teorico, e o racionalismo que mantem unidos os dois princf-

pios, pois, “no ambito do ideal racionalista, as projec^oes da teoria tern de estar em

concordancia eventual com as conclusoes do metodo” (Simpson 8). Daf a nega-

£ao cientffica do dogma e a admissao do risco inerente a materia especulativa por

parte do autor portugues, logo no segundo perfodo, dirigido ao mesmo “leitor”:

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

viada, mais se da com a facilidade do estilo e sinceridade da expressao, e melhor qua-

dra ao natural pouco dogmdtico de um autor despresumido de si, que antespropoe como

quern duvida , do que assevera como quern sabe. (Garrett, Obras 2: 281; italicos meus)

Note-se que o facto de ser dirigido “a uma jovem princesa” nao faz do Tra-

tado um livro conivente com o servilismo da preceptiva tradicional. O leitor

fica a saber que o universalismo a que a teoria aspira nao e lesado pelo circuns-

tancialismo da dedicatoria do autor. Ao inves, tal e racionalmente justificavel

pela maior relevancia que a educa^o da futura soberana teria para o bem da
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na^ao. Em sfntese, este Garrett eminentemente teorico lembra-nos que o seu

“livro nao e um tratado de educa^ao de prmcipes, e um tratado de educa^ao

geral, que em sua generalidade ate essa especie compreende” (Simpson 8).

A satura^ao sistemica do Tratado prova que a percepgio do movimento teorico

nas Viagens, enquanto rarefac^ao metodologica, ganha em ser explicitada pela

escrita que antecede e sucede as Viagens.

Esta rarefac^ao insinua-se na crftica garrettiana em diversos momentos. 3

Em 1943, Antonio Jose Saraiva da-lhe a forma de um compromisso ceptico.

O historiador da cultura explica assim o que designa como a “crise” das Via-

gens'. “Em Garrett, o cepticismo e voluntario, e um suicfdio de fadiga, e revela

a agudeza do drama ou do problema em que ele se jogou” (Historia 1: 77).

O sintagma “suicfdio de fadiga” tern contudo maior profundidade analftica

do que a “pose” irracional proposta por Jacinto do Prado Coelho. Trata-se

de uma descri^ao que cauciona o que designarei como a territorialidade do

esgotamento teorico, pois a “fadiga” fala no texto de Garrett uma linguagem

nacional e predominantemente anti-teorica, seguramente contfgua ao nojo

filosofico do narrador (Mendes 77). Antes de prosseguir, vale a pena avan^ar

com uma breve antologia dos seus enunciados anti-teoricos, dispensando, por

enquanto, qualquer enquadramento co-textual:

A ciencia deste seculo e uma grandessfssima tola. E como tal, presur^osa e cheia

de orgulhos dos nescios. ( Viagens 97)

Dessas traidoras praias [de Franca] da vossa indole e da vossa for^a, nao tardara que

tambem vos chegue outro Guilherme bastardo que vos conquiste e vos castigue

[...]. ( 121 )

Eu nao sou filosofo [...]. Mas nao sou filosofo, eu: estive no campo de Waterloo,

sentei-me ao pe do Leao de bronze sobre aquele monte amassado com sangue de

tantos mil [...]. (125)

Ora eu filosofo nao sou, seguramente nao sou, ja o disse; de poeta tenho o meu

pouco [...]. (137)

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

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

in statu forma-se logo. (151)
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Condillac chamou a sfntese metodo de trevas: Fr. Dinis ria-se de Condillac [. . .]

e eu parece-me que tenho vontade de fazer o mesmo. (162)

Este e um dos muitos pontos em que a religiao das tradi^oes deve ser respeitada

e crida sem grandes exames, porque nada ganha a crftica em por duvidas, e o

espfrito nacional perde muito em as aceitar. (175—76)

Detesto a filosofia e detesto a razao; e sinceramente creio que num mundo tao

desconchavado como este, numa sociedade tao falsa, numa vida tao absurda como

a que nos fazem as leis, os costumes, as institutes, as conveniences dela, afectar

nas palavras a exactidao, a logica, a rectidao que nao ha nas coisas, e a maior e

mais perniciosa de todas as incoerencias. (289)

Esta insistencia prenuncia algo mais consequente do que a simula^ao irracional.

Com base nesta antologia, percebe-se que e sobre os fundamentos amoleci-

dos da teoria que os valores locais e o programa literario do romantismo avan-

9am. A propria cronologia dos restantes tftulos do autor confirma a progressiva

debilita^ao teorica e o refor^o simetrico do nacional e do popular, ja em transito

acelerado para a entroniza^o mftica do “povo-povo” nas Viagens. E sabido que

“a partir de 1928, data da Adozinda, o interesse de Garrett pelo Romanceiro foi

sempre aumentando” (Coelho 58). Este fortalecimento do discurso da na^ao

traduziu-se em diversas tentativas de intemporalidade do arquivo cultural,

acompanhadas pela sua aproxima^ao crescente a expressividade popular, por

oposto ao universalismo lexical e estilfstico dos autores classicos da juventude

(cf. Monteiro). Mesmo quando a na^o se mostra indigna do seu arquivo,

como sucede na visita a monumentalidade arruinada de Santarem, a voz que

enuncia o desastre e ainda a voz que fala em nome da na^ao intemporalizada.

E se os pressupostos territorials da teoria tendem para a des-nacionaliza^ao,

o narrador responde com a na^ao mitificada, integrando-a no dommio da

cren^a, na citada “religiao das tradi^oes.” Esta conserva^ao tematica e linguis-

tica aproximara o autor de posi^oes politicamente mais conservadoras. Trata-se

de uma deriva que se verificou tambem no Garrett parlamentar: temendo as

consequencias da democracia directa, come^ou com a defesa de um metodo

misto de elei^ao, mas terminou em regime distintivo, como Visconde.

Como e facil de ver, a resistencia ao universalismo da teoria beneficia o

particularismo identitario dos valores nacionais. Dai a insinua^ao sobre o

muito que o “espfrito nacional perde” ao optar pelo exercfcio crftico da duvida
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( Viagens 175-76). A duvida nao interessa nem poderia interessar quando se

trata de celebrar a cren^a na na£ao ou de pensar os portugueses como “povo-

-povo.” As absrrac<;6es inquietantes do filosofo, o narrador das Viagens opoe

coisas concretas, explicadas com verbos presenciais, como “estar” e “sentar”:

ter estado no “campo de Waterloo” ou ter-se sentado ao pe do respectivo Leao

de bronze, num “monte amassado com sangue de tantos mil” (125). Mais do

que isso, o narrador tende a crer que a abstrac<;ao da teoria nem sequer pode

melhorar a realidade concreta das coisas nacionais.

Como vimos acima, idealmente, uma teoria pede um metodo que a rea-

lize. No Tratado da educagao , o jovem Garrett mostra que foi capaz de con-

jugar momentaneamente o que designa como sistema e metodo. No tempo

das Viagens, a situa^o nao e ja a mesma. A escrita resume a descren^a em

maior grau e os portugueses tao-pouco parecem conseguir aplicar os materiais

teoricos importados: “Por mais belas teorias que se fa^am, por mais perfeitas

constitutes com que se comece, o status in statu forma-se logo” (151). A
cita^ao antecipa realmente o mal da burocracia que abastarda a destina^o

instrumental da teoria importada. A burocracia emperra as iniciativas siste-

micas e, nas paginas das Viagens, todos os seus supostos representantes sao

perseguidos por uma crftica digressiva que vem a fazer o estilo do livro. Que

a burocracia lusitana nao era o metodo que a teoria pedia percebe-se pela des-

cri^ao repetida das prodigiosas “manga^oes liberais.” Antes destas, seria tudo

“com muito cora^ao e poucas palavras, muito patriotismo, poucas leis . . . e

menos relatorios” (113). A desgra^a patrimonial deve-se tambem a Camara

de Santarem; a sua decadencia monumental origina-se num sistema tornado

pela falacia burocratica, por via do “feliz sistema que nos rege” (226; italicos

meus). O sistema emperrado e entao um dano atribufdo a toda a nomencla-

tura da governa^ao, desde o “Ministro da marinha” ao “governo civil,” ambos

responsaveis pela corrup^ao moral do povo (228, 292).

No seu conj unto, o investimento anti-teorico presente nas Viagens revela

uma componente historica e retorica. A historicidade desta resistencia tern

que ver com aquilo a que o autor, num momento particularmente ilustrativo,

chama “pecado da infancia,” conferindo a teoria, e a polftica que esta arrasta

consigo, o credito das traquinices juvenis. A cita^ao que se segue, feita na

forma interrogativa, situa em Franca a teoria recebida em defice experiencial:

Quern me diria quando, por esse primeiro pecado politico da minha infancia, por

esse primeiro tratado duro, e—perdoe-me a respeitada memoria de meu santo



GARRETT'S TRAVELS REVISITED 289

pai!—injustissimo, que me trouxe o mero instinto das ideias liberals, quem me

diria que eu havia de ser perseguido por elas toda a vida! que apenas saido da puber-

dade havia de ir a essa mesma Franca, a patria desses homens e dessas ideias com

que a minha natureza simpatizava sem saber porque, buscar asilo e guarida? ( 1 30)

Mas ha uma notavel passagem que no livro sintetiza os contornos deste

conflito teorico, ao mesmo tempo que reafirma as negocia9oes inevitaveis

entre a teoria e o nacionalismo. O excerto introduz-nos igualmente a uma

guerra entre as na^oes, a uma especie de luta pela cor da teoria. O texto toma a

forma de um aviso aos “amigos ingleses,” os que em primeiro lugar acolheram

a pessoa do autor aquando do exi'lio:

Bebei, bebei bem zurrapa francesa, meus amigos ingleses; bebei, bebei a peso de

ouro, essas limonadas dos burgraves e margraves de Alemanha: chamai-lhe, para

vos iludir, chamai-lhe hoc, chamai-lhe hie, chamai-lhe o hie haec hoc todo inteiro,

se vos da gosto . . . que em poucos anos veremos e estado de acetato a que ha-de

hear reduzido o vosso caracter nacional. (121)

A chave do texto esta contida na referenda ao “acetato.” O dicionario diz-

nos que o acetato e composto por um lfquido incolor, de cheiro picante e sabor

acido. Nas Viagens , o incolor do acetato ilustraria o estado da nac^ao que bebesse

“zurrapa francesa.” Dito de outro modo, beber a teoria gaulesa transformaria

em vinagre qualquer promessa de bom vinho. Mas o conflito nao termina por

aqui. O que se lhe segue constitui uma inedita actualiza^o daquelas anedotas

passadas entre um frances, um ingles e um portugues. O remate que Garrett

lhe imprime surge logo a seguir a narra<;ao do episodio da trai^ao das praias

francesas. O frances e passado, foi vagamente a infancia vintista; do ingles

resta algo nas Viagens. E do portugues? A resposta do narrador surge como

pergunta que reafirma a vincula9ao do vinho a nacionalidade, a ponto de a

bebida se insinuar como thesaurus pre-teorico entre as na9oes mais dadas ao

trabalho metodologico: “o que e um ingles sem Porto ou Madeira?” ( 121 ).

Nestas questoes de merito, os fins nacionais justificam por vezes meios bar-

baros. A anedota e contudo do genero negro, pois a nacionalidade factual do

Porto so retoricamente e portuguesa—o que nos deixaria simultaneamente

sem pinga e sem nacionalidade. Mas talvez isto se deva a uma real preferencia

pelos ingleses na escala das nacionalidades. Nas Viagens, os ingleses chegam

virgens a Fran9a, ber9o da teoria poh'tica do Continente: “Em tudo, para
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tudo, e assim. Chegou um dia um ingles a Paris; um ingles legftimo e cru , vir-

gem de toda a corrup^ao continental” (227).

Um dos recursos mais usados para arrefecer a teoria francesa consiste na

valoriza<;ao de um outro anglicismo, o “senso comum.” Julgo que foi Hel-

der Macedo quern primeiro alertou para a positividade desta viragem inglesa

em Garrett, via Jeremy Bentham, tomando-a como “um acto revolucionario

de interven^o polftica” (Macedo 17). Apesar de tudo, recordo o significado

nacional do episodio no qual uma dor de cabe^a leva o narrador das Viagens

a celebre troca de Bentham por Camoes. A troca parece reverter simbolica-

mente a favor da na^ao cultural, no sentido em que esta representa a organici-

dade e a homogeneidade identitaria que Herder lhe atribuiu. Ainda assim, as

Viagens trocariam a teoria pelo utilitarismo. Ja nos fragmentos de um Diario

da minha viagem h Inglaterra , do perfodo vintista, a imagem da Ilha e descrita

em termos explicitamente utilitarios: “Tudo quanto e util acha protectores

e promotores: feliz gente, aben9oado pais” (Garrett, Obra 2: 479; italicos

meus). Neste Diario , os termos exactos da linguagem coincidem igualmente

com os do utilitarismo. Assim, se o Velho Mundo da mostras de se atrasar na

mudan^a da humanidade, e a America que o autor confia as suas esperan^as

quanto a felicidade do maior numero: “ao menos que em o novo alguns passos

se andarao para a felicidade humana” (Obra 2: 479).

A argumenta^ao a favor do “senso comum” representa um dos grandes

compromissos da economia polftica e discursiva de Garrett. A op^ao content

algo de redentor, perante as consequencias da descren^a teorica e as necessi-

dades evidentes do lugar portugues em que essa mesma descren^a se origina.

De entre os varios apelos ao senso comum, o mais exemplar e o que conclui

a apresenta^ao das ideias do celebre “cavo filosofo de alem-Reno” ( Viagens

90). Perante o impasse teorico contido no par espiritualismo-materialismo, o

narrador manifesta a sua frustra^ao enunciando o advento salvffico do senso

comum: “O senso comum vira para o milenio: reinado dos filhos de Deus!

Esta prometido nas divinas promessas” (9 1).
4 As insinua9oes relativas ao senso

comum e ao utilitarismo nao constituem exactamente uma contradi^ao quanto

ao que tenho vindo a dizer sobre a nega^ao da teoria, pois o utilitarismo e

uma filosofia de tipo moral, nas palavras do proprio Stuart Mill (45). A ques-

tao do nacionalismo nas Viagens so e realmente compreensfvel num quadro

moral, mesmo de cren9a. Alem do mais, para o caso ingles, o benthamismo

aceita o “princfpio da imprecisao”; a imprecisao era o modo de a literatura

inglesa se defender das amea^as da teoria da Revolu9ao Francesa e de se definir
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como nacionalidade (Simpson 143). Sendo a literatura uma forma superior

de “imprecisao,” e tambem por ela que a teoria fracassa nas Viagens. Junte-se a

isto o romantismo desta literatura e ainda a abdica<;ao teorica que a opt^ao pelo

registo autobiografico encerra, eis como o fmpeto teorico se desvanece.

Alem dos gestos de mitifica^ao nacional, o regime da imprecisao propaga-

se nas Viagens de duas formas suplementares: atraves do feminino e atraves

da religiao. O feminino e o genero historicamente associado a literatura, con-

trariamente a imagem masculina da teoria. Carlos, um teorico juvenil, dizia

a Joaninha que ela jamais poderia compreender o seu excesso de energia

—

Joaninha, nao o esque^amos, e o centro da literatura no livro das Viagens.

Quanto as imprecisoes de indole religiosa, muito haveria para dizer. Fico-

me pelo paralelismo entre a secreta admirac^ao pelos frades, pela sua capaci-

dade de “poetizar” ou espiritualizar as paisagens (mais literatura e imprecisao,

portanto), e a adesao de Garrett ao dicionario do Genio do Cristianismo , de

Chateaubriand. O livro do autor frances, recorde-se, era tambem o resultado

das interrogates de um exilado sobre o futuro das Letras, agora que so os

misterios cristaos poderiam resgatar a aridez espiritual promovida pelo abur-

guesamento de Paris, apos o final do Antigo Regime. Em 1933, Antonio Jose

Saraiva chamava a aten^o para a excepcionalidade da historia de Carlos e

Joaninha no conjunto da obra do autor, ao referir que geralmente “Garrett

nao tinha imagina^ao para inventar intrigas” {Historia 2: 23). A afirma^ao foi

produzida no contexto da analise do teatro de Garrett e terminava acrescen-

tando que o autor se encontrava “no drama romantico como um peixe fora

de agua,” pois o mais frequente era ele receber dos modelos classicos “temas ja

tratados” (2: 23). Este defice de imagina^o assenta bem num crftico racional

como Jose Antonio Saraiva, mas no caso enuncia de facto o afrouxamento

teorico de Garrett no seu livro maior, investindo antes na fabrica^ao roman-

tica de uma nacionalidade intemporal.

O abrandamento teorico e metodologico nas Viagens traduz-se, final-

mente, no esgotamento do modelo setecentista das Letras como “fictes da

realidade” (cf. Damrosch). Neste sentido, podemos entender as Viagens como

o prenuncio do seu ocaso, paradoxalmente atraves da sua revisita^ao satu-

rada. Entendo, por isso, que a afec^ao nacional e o trabalho da imagina^ao

impedem a integra^ao plena das Viagens no modelo ficcional-publicitario de

setecentos. Sobre este assunto vale a pensa convocar as alegates pragmatis-

tas de Stanley Fish quanto ao desfasamento entre o modelo crftico solicitado

por essa literatura e a pretensao de academicos contemporaneos em a fazer
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migrar dos departamentos de estudos culturais para alem das fronteiras do

campus.

5 Ora, lendo os 49 capi'tulos das Viagens
,
percebemos que neles se

assiste precisamente a uma endogeneiza^ao (que o devir literario tornara defi-

nitiva) da instancia cntico-teorica. Se a viagem pelo Vale de Santarem traduz

algum acrescimo de conhecimento—o narrador chega a negar as “rabiscadu-

ras da moda,” ao genero das simples Impressoes de viagem , e lamenta as pou-

cas viagens dos seus conterraneos—a jornada de Garrett mostra-nos apenas

a migra<;ao ja demasiado espessa da teoria, afastando-se mais decididamente

do espaqo parlamentar e jornalfstico, nao ainda para o isolamento do actual

campus universitario, mas ja para o espa^o simbolico da literatura, sintomati-

camente na companhia da novela que protagoniza a menina dos rouxinois.

Logo no irn'cio do livro, o leitor tinha sido avisado sobre a natureza sim-

bolica do percurso: “Primeiro que tudo, a minha obra e um sfmbolo” ( Viagens

91). Esta concessao ao simbolico sobressai mais nas Viagens
,
precisamente

porque aqui o autor deixou de praticar as habituais distinqoes genologicas,

por exemplo, ao escrever cronicas para os jornais, discursos para o Parlamento

ou dramas para o teatro. Isto significa que a cedencia da teoria e tambem

de ordem discursiva. Nas Viagens, como vimos, a “noveliza^o” neutraliza a

teoria polftica e o “senso comum” remanescentes, privilegiando a literatura no

livro e o livro como literatura. Porque a teoria esmoreceu, porque o apelo ja

nao e feito a razao mas apenas a “Razao divina,” porque subsiste a nostalgia da

ordem teorica, o narrador antecipa a duvida com uma derradeira encena^o

nas costas do leitor:

E eu que escrevo isto serei demagogo? Nao sou.

Serei fanatico, jesufta, hipocrita? Nao sou.

Que sou eu entao?

Quem nao entender o que eu sou, nao vale a pena que Iho diga . . . (307)
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Notas

1 O termo “narrador” constitui aqui uma nomeagao legitimada pelo habito. Sobre a indeter-

mina^ao e a autoridade da sua voz vale a pena confrontar as posi^oes de Victor Mendes (17-38).

2 Sobre a vertente rousseauniana deste “corpus” teorico leia-se o livro de Fernando Augusto

Machado, intitulado Almeida Garrett e a introdugao do pensamento de Rousseau em Portugal, no

qual podemos tambem perceber os avan^os e recuos da cronologia que presidiu a institui^ao de

um discurso teorico entre nos.

3 Augusto da Costa Dias tentou ainda salvar a teoria por via da retorica dialectica. No cele-

bre prefacio que dedicou ao texto maior de Garrett, qualificou a obra sintomaticamente como

uma “autentica disserta^ao de cri'tica dialectica consciente” (43).

4 E em Santarem a promessa de um liceu que ficara “fora na gazeta” e nao no “tinteiro”

justifica-se porque ate “hoje nao fica nada no tinteiro senao o bom senso” ( Viagens 292).

5 Stanley Fish e particularmente enfatico a este proposito: “It is not so much that literary critics

have nothing to say about these issues [oppression, racism, terrorism, etc.] but that so long as they

say it as literary critics no one but a few of their friends will be listening” (1). A segunda alega^ao

de Fish e mais ati'pica, ja por excesso historico, e tern que ver com a motiva^ao deste discurso

politizado, proveniente de criticos que se ocupam sobretudo com a literatura dos seculos XVI e

XVII, mormente da epoca isabelina-jacobina. Ora, em sua opiniao, o facto de em tais epocas as

fronteiras entre o literario e o nao-literario terem sido mais permeaveis, nao significa que o discurso

crftico por elas suscitado seja igualmente valido para a situa^ao contemporanea, pois as condi^oes

materiais que regulam a existencia moderna do literario sao bem diferentes (37).
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