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Comparados os dais governor, o norte ameri-
canojicou-me parecettdo Mitt re16gio que marco as
horns da opiniao, o ingles, um rel6gio que marco
os segundos... Para ndo fair da relojoaria, a re
publica era. para mim, urn re16gio de que fosse
precise retiavar a ttlota no fim de pouch tempo; a
monarquia, um ret6gio por assam dizer perp6'
t'uo.

Etta reflexgo tem por objetivo sinalizar possfveis mediag6es en-

try a polftica e a narrativa hist6rica, abordando um dos texton maas im-

portantes para o estudo da poll.tica brasileira do s6culo XIX: a obra
[/m fsladfsfa do /lnpdrfo de Joaquim Nabuco. Para tanto, procurarf

explicitar as origins, tomas e alguns argumentos constitutivos deste
trabalho escrito entry 1893 e 1897 com o declarado intuito de home-

NABUCO, J.A.- MI/IAa .l;'ormafdo. Introdugao de Gilberto Freyre. 5' ed. Brasilia,
Ed. da UNB, 1963.Pg. 24-25.



nagear a monarquia -- nas figuras do imperador e de sous maid impor-

tantes estadistas -- e, sobretudo, reconhecer naquela experi6ncia hist6-
rica princfpios e procedimentos politicos significativos de um ''libera-

lismo aut6ntico ''. Para Nabuco, a retomada deste passado imperial vi-

sava tamb6m construir uma argumentagao convincente contra os gol-
pes de estado e as ditaduras militares de cunho jacobino identiflcados:

naquele momento, com o desempenho dos dots pHmeiros govemantes

da repablica -- Deodoro da Fonseca e FloHano Peixoto -- e com o pre-
sidents chileno Vicente Balmaceda. Portanto, nossa anglise almeja
identificar a teia na qual se engendraram como epis6dios politicos,
tanto a narrativa historiogrffica quanto os acontecimentos que molda-
ram o percurso de vida do historiador.

Etta reflex&o pretends ainda destacar a complexidade deste texto

construrdo por um politico de oHcio, no qual se pode reconhecer polo
ments quatro propostas 1) trata-se de uma biografia do senador e con-
selheiro Jose Tomas Nabuco de Araujo; 2) uma anfilise avaliadora da

polftica imperial; 3) um lexto-Projeto denotativo das proposig6es de
Nabuco para a po16mica que contrapunha facg6es monarquistas entry
sie grupos republicanos. Assam, compreendemos o livro como um

discurso enderegado aos republicanos hist6ricos, aos monarquistas re-
centemente convertidos ao republicanismo(sous interlocutores maid

evidences) e, inclusive, aos correjigiongrios monarquislas de cujas le
ses o autor discordava; 4) um texts politico e artfstico, expressivo do
domfnio do autor sobre as quest6es colocadas pelo liberalismo na vi-
rada do s6culo XIX para o XX, e de uma refinada arte de escrever, tra-

gos que garantiriam seu encanto e domrnio sobre o tempo, ou sqa so-
bre as gerag6es que sucederam sua criagao.2

Apresentamos um estudo mats amplo do desempenho de Joaquim Nabuco homo
politico e historiador em MARION, lzabel A. O lazpZrfo da "Cb/zc///arlo'T .po/&}..
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Indaganda-se sabre as raz6es da sobrevivfncia de C/m fs/ails/a,

apesar de seu evidente e assumido significado politico e de ''sz/as im-

perfeig6es documentais e duxidosos pressuposlos historiogrdjicos

Raymundo Faoro enfatizou com pertinencia o perfil artfstico do texts:
O tiNTo ornatnento, o ti'Pro luixo de eruditos, o livro di'persiio de te-

trados encotttrou afinidade corn o leitor de Joaquim Nabuco, artiste

gzrelez da hfsfdrfa okra de ar/e". Este perfilo tornaria "/nvu/nerdve/
necessdria revisdo critics(.. .) permanecendo vito tlo elegance estilo

imagistico. metaf6rico. cano cotlv6m ds suns inspirag3es rortidnti-
identificadas em Burke, Ranks, Macaulay, Burckhardt,

Mommsen, Ronan e Tame."

Portanto, ha um certo consenso entry os estudiosos, aqui repre-

sentados pda opiniao de Faoro, que a hist6ria/arte de Nabuco -- exercida

com inegavel maestria como orat6ria no Parlamento e nos n?ee/ings, ou
como texto - foi tamb6m uma decorr6ncia do ''ofTcio'' de politico,

conting6ncia que deu origem e conferiu sentidos precisos a today suas

obras historiogrfficas.S Assam como os historiadores artistas que Ihe

serviram de exemplo, exercitando com talento a arte de representar e

exercendo o oHcio que Ihe garantia a sobreviv6ncia, Nabuco proferiu

ca e m2todo em Joaquim Nabuco - a tessitura da revotugao e da escraviddo. 'Tele
de Livre Doc6ncia. Campinas, LECH-UNICAMP,1999. . . . . . ..
3 FAORO, Raymundo - .Ekfs/e m .pe/zsamen/o po/ ico blasi/biro? s. rauio, luca,

1994. P 12R.121' effcio IN: NABUCO, J.- (/m fs/adia/a do Jimpdrlo. 5'. ed. R. de

5 Conforms nos adverts Peter Gay, em Ranks, Macaulay, Burckhardt, o exercfcio do

17.25. 29l
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habilidosos discursos. Praticando como poucos a arte de escrever, pre-

parou muitos artigos para a imprensa no Brasil e na Europa e escreveu

livros para o debate politico numa faso crucial da vida do Imp6rio e da

Repablica. Ou sega, praticou, ao mesmo tempo, ci6ncia, arte e polftica,

fate que Faoro tamb6m nio deixou de lembrar ao considerar que o

;r( #ormador socfa/" era tamb&m um "nosed/glco" da monarquia, um

!iberat utilit&rio'' , po\.s '' o }"enovador '' exa. '' tamb6m um aristocrats

6 Portanto, Faoro sinaliza que se os texton de Nabuco sio ''i/zvz//nerd-

veis'' enquanto obras de arte, des podem ser interrogados enquanto

ofTcio da polrtica/ci6ncia ', e nos revelar muito sobre a arte de confec-
cionar a hist6ria no Brasil do final do XIX

1. 0 DiALOGO ENTjiE O TEXTO E OS ACONTECIMENTOS
DA PRIMEIRA DECADAjiEPUBLICANA

A primeira d6cada republicana foi um perfodo particularmente

fertil na criagao de projetos reformistas para a nagao brasileira. A crisp

da monarquia, a forma inesperada como foi implantado o regime re-

' Uma vez maid lamentando a persist6ncia de estruturas arcaicas herdadas das insti-
tuig6es ib6ricas, responsfiveis pda destruigao do reformador social, Faoro registra,
tamb6m em Nabuco, o desvirtuamento do liberalismo que gostaria de ver bem suce-
dido. FAORO, R.- .Ekfs/e wm pe/zsa ze/z/o... p. 135.

Nests exercfcio de interrogagao inspiramo-nos em l=EBVRE, L - C'o#z6a/es .pe/a
Hist6ria=Lisboa,PresenQa., \91'7. Le Probt&nte de t'lncroyaltce au XVle. Stacie. La
re//g/o/z de Race/ais.Paris, Albin Michel, 1942; LEFORT, C.- ,4s .F'o/maas da
Hist6ria. S. Pau\o,Bta.st\\et\se, \919\ Peltsaltdo o Politico. Eltsaios sabre democra-
cla, repo/Kfaa e/f6erdade. R. de Janeiro, Paz e Terra, 1991. SKINNER, Q.- Raz o
e retdrica }!a Jiloso$a de Hobbes. \] {ESPiCanbl\dge. \999', Liberdade antes do
//bard/it/no. Editora UNESP/Cambridge University Press 1999.
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publicano e, sobretudo, as intlmeras dificuldades enfrentadas polos

primeiros govemos acabaram por tomar o destino da jovem repablica
um tema de reflexgo para os intelectuais-politicos daquele moments,

tanto para sous defensores quando para sous adversgrios. Na origem
deltas dificuldades pods-se reconhecer polo menos dual motivag6es,

bem apontadas polos trabalhos das historiadoras Maria de Lourdes

Janottie Suely Robles Queirozs. Por um lada, a frustragao das expec '

tativas republicanas originou grupos com opini6es divergentes, dentre

CIGS uma aguerTida facgao jacobina. Por outro, a falta de coesgo dos

adeptos da restauragao monfrquica, decorrentes das rivalidades pes-

soais, origins polfticas, discord6ncias sobre o perfil da monarquia ide-

al e sobre quaid deveriam ser as estrat6gias para reverter a ordem re-

publicana rec6m instaurada.
O embate politico se exteriorizou de diversas fomlas ao longo

desta d6cada. Pods-se reconhece-lo nas discuss6es parlamentares, nas

manifestag6es de rua, nos golpes de bastidores, nos atentados e nas ten-

tativas de guerra civil. Mas, ngo se restringiu a estas maneiras clfssicas

de lula polftica. Um outro lugar importance delta disputa, no qual se
manifestaram id6ias e argumentos, pods ser reconhecido na imprensa

digria e, especialmente, em obras de cunho historiogrffico laudat6rias

ou cdticas do novo regime. Dentre os trabalhos que o avaliaram positi-

vamenle estgo: O advert/o da Repay/fca no Blasi/, de Cristiano Ottoni

(1890) e Orfge/zs Repub/ica/zas, de Felicia Buarque(1 894) Ja entre os

B Sobre a atuagao dos monarquistas e radicais jacobinos apes o 15 de novembro ver
JANOTTI. M.L. Os s bversfpos da Repay/lca. S. Paulo. Brasiliense, 1986, e
QUEiROZ. Suely Robles Reid de - Os rad/cds da rep b/fca. S. P. Brasiliense.
1986.Ver tamb6m, COSTA, E.V. da - .Z)a zo/zarqw/a rep 6/ica; meme/zzas deck
silos. 2'. ed. S. Paulo, Ci6ncias Humanas, 1979; e LAPA, J. R. do Amaral (org.)--
His/6r/a Po/h/ca da Repay//ca. Campinas/SP, Papirus Ed., 1990



texton crfticos da rep6blica e valorizadores da monarquia destacam-se:

,4chen/o da Z)i/ad ra U7/f/ar no Brash/ , de Afonso Celso(1891); Fasfos

da Ditadura Miiitar no Brasil (\ S9q e A lusdo americana (\B93b, de
Eduardo Prado; J4emdr/as de meu Zelnpo, de Pereira da Silva( 1896-

99); e os livros de Joaquim Nabuco, Ba/maceda, .4 fn/e enf o es/ran-

geira e a Revolfa da ,4i'dada (an\bas de 1.89S), Um Estadisfa do !mp6-

rfo(1 897-1899) e Vfn/za ,f'ormafao, escrito autobiogrifico de 1900.9

Os textos que abordaram a hist6ria do Imp6rio foram preparados

em circunst2ncias muito diHceis para sous autores e para os militantes

da causa mona.rquica no Brasil. Por um lado, em virtude a tenaz perse-

guig:io desenvolvida por grupos jacobinos que agiram abertamente

durante o govemo Floriano (1 892-1894) e mats controlada, mas ngo

ments ameagadoramente, durante a gestao Prudente de Morais(1 894

1898). Por outro, polo fate destes militantes terem divergentes opini6es

sobre como realizar a oposigao a rep6blica: se apenas homenageando a

monarquia e denunciando os politicos adesistas, a prfitica e os politicos

republicanos; ou se realizando uma agitagao sistemftica atrav6s da im-

prensa, conspirando e promovendo uma guerra civil no intuito de derru-

bar o regime; ou kinda, se construindo uma s61ida argumentagao em fa-

' OTTONI, C.- O dave/z/o da Repo?6//ca /zo .Bras/Z. R. de Janeiro, Perseveranga
I B9a; BX3PStQtiS. T.- Origins Republicaltas. Estudos de Gfnese Polificu em re-

f {agao ao livro da sr. Alonso Cetso, O ltnperador ito EMlioR.w\te, F anclsca Sp-
ares Quintas Ed. 1 894;. CELSO, A .- ,dave/z/o da .Di/adara ]l/I/&ar /zo .Bras//. Paris.
E.. P\exon, \%9\; PROJ)O, E..- Fastos da I)itadura Militar }lo Blasi! e A liusfio
,4Hzer/ca/la. S. Paulo, Escola Typographica Salesiana, 1902.; PEREIRA DA SILVA,
J.M. - 4/emd/fas da /?ze /e zpo. R. de Janeiro, Garnier, 1895-6. 2 v.; NABUCO,
J.A. .Ba/znaceda. R.J., Typ. Leuzinger, 1895; 4 i/z/erie/zhao es/ra/lge/ra dare/z/e a
Revo[ta du Armada. R.]. 't'yp. 'Leuzibaoex, \%96\ Unt Estadista do Inlp&rio; Nabuco
de Hraldo, slid v/da saas opf/z/des, saa (boca. R.J./Paris, H. Garnier livreiro e edi-
tor,1897-99. 3 vole.
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vor da monarquia e esclarecendo a sociedade atrav6s da propaganda, de

forma a prepare-la para a viv6ncia conseqUente daquela modalidade de

governo. Tail discordincias acabariam aparecendo no debate na im-

prensa e no contetldo das obras sabre a experiencia mon&quica

'''' Apesar das discrepancias, a oposigao monarquista -- especial-

mente os grupos do Rio de Janeiro e de S. Paulo partilhou argu-

mentos, pmcedimentos e um percurso ao longo da primeira
d6cada

republicana.io Este percurso, jf elucidado polos mencionados estudos
de Janottie Queiroz, constituiu polo menos Eras momentos - balizados

grosso modo polos marcos crono16gicos dos primeiros governor repu
blicanos - que ficaram registrados na correspond6ncia pessoal

e nos

escritos de Joaquim Nabuco. Tal documentagao nos esclarece ainda

sabre um importance trago da oposigao monarquista: os conflitos pes-

soais entry as liderangas, fundados em convicg6es political dfspares

(de origem liberal ou conservadora), no personalismo e no desejo de

independ6ncia, caracterfsticas presentes tamb6m na trajet6ria de Na-

buco A preservagao delta independ6ncia Ihe custaria um quake isoja-

mento dentro do grupo restaurador e o faria desenvolver uma milit5n-

cia singular que privilegiou a dedicagao a imprensa e, especialmente, a

confecgao de livros sabre a polftica contemporanea e sobre a hlstona

do Imp6rio. Vqamos as circunst&ncias vivenciadas pda oposigao mo-
narquista e, nelas, a particular intervengao de Nabuco.

B
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No primeiro moments (1889-1891, pedodo do govemo ])eodo-
ro), os monmquistas acreditaram numa "transitoriedade do regime" -

em virtude da "situagao de caos'' implantada pda rep6blica -- pressu-

posto que os levou a atuar nos jomais denunciando uniformemente o

descalabro tfpico dos regimes republicanos: a falta de liberdade, o
dome'nio da caserna, a corrupgao polrtica, financeira e moral, e o in-

contornfve] esfacelamento do pals. Ainda, alguns de sous membros

gestionaram junto a famlHia real(especialmente junta a princesa Isa-

bel), no sentido de que definisse um sucessor para o trono e expressas

se sua simpatia em relagao ao movimento monarquista existente no

Brasil. A certeza sabre ''um retomo natural a monarquia'' provinha,

segundo opiniao expressa por Nabuco em cartas a correligionfrios
exilados, do exemplo do passado -- a Maioridade do Imperador ocorTi-

da em 1840 --, das inQmeras circunst&ncias de restauragao acontecidas

na Europa ao longo do s6culo XIX, da crenga numa inevitfvel milita-

rizagao das repablicas americanas e, especialmente, da convicgao de

que a pave brasileiro, embora afastado das quest6es e decis6es polite

cas, continuava fill a monarquia
Atuando no Rio de Janeiro como colaborador do Jornal do Bra-

sil, nests primeiro perfodo, Nabuco infomlou sous coneligiongrios(o

bario de Penedo, o bar2o do Rio Branco) e o Imperador, sobre uma
inevitfvel queda da repablica, em decorr6ncia dos equi.vocos intrfnse-

cos ao exercfcio daquela modalidade de pacto politico nos parses ame-
ncanos

Paulo, IPE, 1949. v. 1-2; NABUCO, C. - ,4 vida de Jaaq im iVabKca, por swa.P/&a
Caro/i/za 7Vabaco. 3' ed. Americ=edit., s/d; e VIANA FILHO, L.- .4 vida de Joa-
gw/m /Vabwco. S. Paulo, Martins/Brasilia/INL, 1973
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Fodor ndsfa eixos voids para que o emilio de V.M. }tdo se p"olongue

at6 o complete esgotamento do pals que nfio tardy. A Zinguagem dos

jo} Rats mash'a que o descontentamento cresce sem paras, na ra:&o da
corrupgao republicans. (...) A.shim coma a M.onarquia, por ser um go-

,.rno nacional. honesty e responsdvet, n&o serbia pra a epoch de es-

pecu/aldo desert:#eada que arravessamos. os avenrurefros precnam
de um governs ram&Zm avenrurefro, assam /ambdm a Repay/ica ndo
serNird(coma se asta vendo no Rio da Plata) pu'a a dpoca de repo

ra ao.<...)

De politico brasileira nada sends (...) sua anarquia degradante a

qua! os holnens politicos do anfigo regime que se t6m associado ndo
!evan nenhum prestigio, perdendo arenas o que finham. (...) O roto
continua mon&rquico -- carla vez mats convencido de que indo mats f

uma orgia gavel'namentai -- mas nfio se meme por sua nafureza para '

guaia de sofedor inesgoldve!. Quell babe. porfm. de unl momenio

para o outdo! O bom 6 que a repablica 6 uma id6ia hde gasta e desa-
creditada. Ndo sera o Ftoriano que a reabilitar&

De poiitica, meu caro, ndo h6 o qzie diner. Uns silo pessimistas, ou-
[ros oltmislus(rata dos nossos). mas d preciso dar tempo ao tempo

nao qtierer que judo se revels num dia e saber esperar. Eu acredito

Prmemenle que buda este crescendo no sentido das nossas esperw:qas

: que o proprio cericismo cios que aceit am rude e s6 acredifam na
possibilidade dQ que este. rrabalha sem o saber a nosso favor. Atual-
mente a Rep&btica este sem oposigao -- mas a verdade tamb€m 6 que

kinda o novo ndo aceitou e que, apesar do sentiments nacional
azhar-se fdo debiiitado qae nem pods expressar-se, n8o se dove con-

siderarfulTdado. somenle po'que Bingham combate, um regime a que

o pals se mant€m esh'ando e covtsidera estrangeiro. Os
impacientes
8 1..j. ..

pardo desanimam logo(...) Eu pordm. ndo esrou nada abalado, po-
r'6m peta con&drio quito restaurado. na minha esperanga da primed'

ra hora, para redo diner da vdspera.(-..) a Repablica esld inteiramente
desucredilada, pronia para cain de padre. com sutisjaqao geru1. {...) 4

siluagdo Jinanceira. a careslia de generis. a crlse da praia. a doenga

9



de Deodoro, a desmoralizagao do Congresso, a propaganda separa

testa {udoju topaz um belo horizonte'

Tamb6m recusou convites feitos por antigos companheiros do

partido liberal(Dantas, Saraiva, dentre outros) para que aderisse ao
novo regime. Sua argumentagao sobre estes [emas foi sistematizada no

OP6sculo Por gue con/i/zuo a se/" monarquis/a, publicado em 1890i3.

Nell deixa claro que, em virtude da inexist6ncia de uma tradi(lao his-

t6rica de interesse dos cidad5os polos problemas de suas comunidades

polfticas -- confomle se podia perceber na hist6ria norte americana --

ngo considerava possfvel uma repablica '' aut6ntica" na Am6dca Lati-

na. Para Nabuco, a rep6blica no Brasil tomara-se press ffcil dos dita-

dores por ter fundag6es frageis -- o ressentimento dos escravistas e o
despreparo do ex6rcito -- e incapazes de sustentar uma verdadeira de-

mocracia. Criticando sobretudo a fa]ta de ]iberdade e a centralizagao

polrtica, prgticas condenfveis tanto no passado quanto no presents:

esclareceu que ngo hipotecava seu apoio nem a monarquia vivida no

Brasil no final do XIX -- para a qual propusera indmeras reformat --

nem a rep6blica que se implantara em 1889, pois era muito diversa de

:repablicas aut6nticas'' como a Sufga e os Estados Unidos. Entry as

'pseudo-repablicas'' e a monarquia prefeHa asta 61tima por ser, para o

cano das nag6es americanas, a forma de governo maid pr6xima do per-
fil das genufnas instituig6es e inteng6es republicanas:

'' NABUCO, J.- Carta ao Imperador (9/2/1891); Carta ao Bar8o de Penedo
(11/5/1891); e Carta ao Bario do Rio Branco (9/9/ e 18/10 de 1891). IN:Ca//as a
4m;gos.v. 1, Pg. 199, 204, 205-6

'' NABUCO, J.- /)orqwe co/z/&zao a ser zo/zarb h/a. Carta ao Difrio do Commer-
cio. Londres, Abraham Kingdon & Newham Impressores, 1890.
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Eu era monarqttista torque a !6gica me dizia que n&o se delia ab-
sotutamenie aproveitar para nenhuma jUndaQao nacionalo ressenti

menlo do escravismo; por prefer que a monarquia parlamentar s6

podia ter por sttcessol'a revotucion&ria a ditadura miiitar, quando a
sua !egitima sttcessora evotutiva era a democi'aaa cNi!; por pensar

que a repQblica syria no Blasi! a pseudo-rep&btica que 6 em todd a
America Latina. Eu dizia qtle a repQblica ndo podetia funcionar
cano governs !imre, e que* desde o dia em que ela fosse praciamada

desapareceria a con$anqa, que levamos lantos arcs a adquir r sob a

monarquia, de que a massa iiberdade dentro da !ei era ntangivel. (...)

!n$etizmente o ma s que ell posse diner 6 que n&o !endo kinda faldo

alguma para inostrar na rep&blica triunfante a esperanga que a tnili-
tante nance me !nsptrou.

=onfesso; entretanto, que pinto nikita manor consfrangimenlo hole do

;ue aries ao recusal filer-me rep tblicano. (...) de halo. u repQblica.
maralmen£e jalaKdo* s6 {em perdida terreno desde !S de novembro

N&o se veri$cou someute qHe o pats } a astana preparado para eia

mas tamb&m, o que 6 talvez pier, que eta ndo esiava preparada para

o governs.' Diz-se que eta n&o tiKha homed, f um pe#elto engatlo(..-)

O que ela n&o tinha era principios
Eu sou o primeiro a dal' testenlunhc de que o partido republicans joi
inicialmente um movimento pure de aspiragiio democr&tica; o primei-

ro grande contingellie. porfnt. que ele recebeu. o da escruviddo. ja-to

pender de vista o poco; e o segundo contingents, o do exfrcito, que o
{ornou vencedor sem combats, lff-to pender de vista a pr6pria rep&b!i-

t..J'Se eu {ivesse por ambigao na vida ser cidad&o de tilna rep&blica*
hd quito, conjormc a liberdade jalmse ntais & minha imaginugao peta

prestigio de umn tradiqao imenlorial ou de um futuro garantida por
s6cutos. eu me terra naturalizado suigo ou norte-americano. Terra as-

sam a certeza de pertencer a uma repttblica aut&ntica.. (...). A repQbli-

ca nos pulses latinos da America, f um gavel'no no qua! f essencia!
desistir da tiberdade para oster a ordem. (...)

ca. ( . ..)
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(...) serra di$cilfundar ttma repQblica no Brasil que fenha tatltos ca

racteristicos da verdadeira rep&blica coma tinha a monarquia. CIGS
siRlcar os governor peta sua farina £ cotno a antiga clmsi$cag o bo
tdnica peias semelhan(las ucteriores]...)

+

A ren6ncia de Deodoro, em dezembro de 1891, pareceu de inf-

cio confirmar as expectativas da oposigao ao regime. Por6m, o insus-

peitado vigor e organizagao dos florianistas no poder e os vrnculos

entry o ''Marechal de Ferro '' e os jacobinos assinalaram equfvocos na-

quela avaliagao e anunciaram um segundo momento na trajet6ria mo-

narquista. Sitiada polo recrudescimento da repressao que levou ao
exrlio muitos de sous membros, mas tamb6m alentada pda resist6ncia

dos republicanos federalistas que nio viam com bona olhos o domfnio

do militarismo jacobino sobre a jovem repablica, e polo sucesso da

revolugao restauradora promovida pda armada chilena contra a dita-

dura de Vicente Balmaceda, parte significativa das liderangas monar-

quistas passou a acreditar numa agro maid decisiva: a guerra contra a

ditadura florianista. Alguns se engajaram na Revolta da Armada ocor-

rida entry setembro de 1893 e margo de 1894, um movimento de re-

sist6ncia is medidas de excegao decretadas por Floriano -- que termi-

naria em humilhante derrota para os rebelados -- comandado polo al-

mirante republicano Cust6dio de Mello e reforgado por contingentes

monarquistas conduzidos por Saldanha da Gama. Outros, mais restri-

tivos em relagao is solug6es violentas, deram continuidade is denQn-

cias na imprensa, embora ngo deixassem de expressar uma indisfarga-

da simpatia polos rebeldes, a exemplo de Nabuco nos artigos que trata-

ram da Revolta da Armada e que avaliaram a intervengao das pot6n-
cias estrangeiras naquele epis6dio:

' /dahl, /b/dem, pg. 4 -9,14,21
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Ndo pods haven nada de mats err6neo do que pretender-se que a re

voila joisttfbcada palo entusiasino republicano. Decerro. os balalh3es
votuvttdrios e a Guards Nacional prestaram bans sewigos ao Gover-

ns (...) repetindo os ataques coma o da At'macao; a grande vit6ria,

pordm. n6o jaiganna por baralh6es em terra; joiganha pda jortiD-
cagdo da cidade. e esse farttficaqao o marechal Floriano Peixoto s6 a
leven a cuba grugas uo bragg forte que cm outubro e mesmo em se-

tembro a esquadra estrangeira the prestot{ indiretamente. (...) a vit6-

riu de 13 de margo foi origindria e principalmente devida d inutilizu

9ao do poder agressivo da esquadra no porto do Rio de Janeiro, o

que auer diner quejoidevido a interxenQdo estrangeira. (-..)

A revotta, que alias disp6s sempre de pouch pessoa! }ubilitado, so-

breludo para a ntanejo da urtilharia. perdeu-se peta julia de unido e
acordo entry os elemenios da Marinha; por detnasiada conDanWa do

almirante belo(...); perdeu-se. mats. por fella de ullidade de coman-

do e dispersao dos Ratios e dm forWas; (...) por mat enlendida gene-
rosidade com um inamigo que nao dana quartet -- quem ndo quer em-

pregar os meias de guerra nio faz a guerra. sacrifice inutilmente os
seas subordinados, come esse valett£e marinhagem de yiilegaignon

que. enquunto se batty de fcnte u cunhdo cam asjortatezm da barra.
era derribadu de terra. pdas costas. a tito de jiuit; perdcu-se por ex

cessiva deferancia aos desejas das potenclas. desisti)ldo do cmprego

de melds que pertencem a togo beligerante de Jatoi por esperanqas
v€is em movimentos na cidade, que o Terror impedia de congre-

gar.(...) Mas a causa pri'ndria do im cesso da revolla foia volpe da

esqttcldra estraugeira que a paralisou e o acai"do ilus6rio de S de ou-
tt£bro, em que ela se deixou endear

Em estudos que abordaram a hist6ria do Imp6rio, alguns destes

escritores tamb6m desenvolveram uma consistente argumentagao des-

15 NABUCO, J.- "A Intervengao Estrangeira durante a Revolta de 1893". IN:
SILVA, Leonardo Dantas da(org.)- /Va&zfco e a Repfb//ca. Recite, FUNDAJ/Ed.
Massangana, 1990. p. 155-156.
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tacando a importancia e adequagao da monarquia ao Brasil, e recusando

teses recentemente divulgadas em texton de politicos republicanos sobre

as rarzes ''naturais'' da repablica na Am6Hca. Nesta modalidade de obras

criadas pda oposig5o monarquista projetam-se, a16m de (Ifm fs/czciEsfa,

.,4 .#usdo ,4merfcana de Eduardo Prado e .AZem6rfas de meu /e/npo, de

Pereira da Silva, etta 61tima contendo uma ]eitura do perfodo imperial

destoante e po16mica em relagao is colocag6es de Nabuco.i6

Nesta circunstancia, Nabuco engrossou o contingents daqueles

que militaram nos jomais e na pesquisa hist6dca. Entry janeiro e
agosto de 1892, embora residindo em Londres onde novamente tenta-

va se fixar, continuou a escrever para folhas brasileiras como corres-
pondence. Entretanto, mal sucedido no intento de encontrar uma colo-

cagao na Europa, e premido por problemas familiares, voltou ao pars

para, juntamente com o trabalho na imprensa, retomar um prqeto an-

tigo (jf pensado quando de sua estada da Ingjaterra na d6cada de 1880)

escrever a Vida de seu pai projeto agora(re)significado por novak

quest6es polfticas: o engajamento na defesa da causa monirquica, as
dissid6ncias entry os monarquistas e a deni3ncia das mazelas do milita-

rismo e do ''terror" jacobinos, tomas que orientariam todos sous escri-

tos a partir daquele memento. Entao, aliando polftica e sobreviv6ncia,

produziu arduamente: escreveu para o Jo/na/ do Commerc/o os artigos
que, maid tarde(em 1895) reunidos, fomiariam o livro de ,4 i/zferven-

' Adversfrios no Parlamento Imperial durante dodo o tempo em que ali atuaram,
sendo Pereira da Silva conservador e Nabuco liberal, uma vez desalqados de sous
carlos, os ex-deputados continuaram a polemizar, nas obras que escreveram, sobre
as raz6es da queda da monarquia. A prop6sito conferir o texto introdut6rio de C61io
Tasinafo que acompanha a segunda edigao da obra de Pereira da Silva:TASINAFO.

PEREIRADA Sll I '' ' ''u Tempo:. politica como ci6ncia experimental I. IN:
Senado Federal, 2003. 3 v marius ao me& /eHlpo. 2'. ed. Brasilia, Edig6es do
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f o es/rangeircz e cz repo//a da .armada. A16m disso, selecionou a do-

cumentagao e preparou o esbogo dos 3 volumes de Um fs/pdfs/a

A instalagao do govemo civil de Prudente de Morais, a concessio

da anistia aos rebeldes federalistas e monnquistas e o consequence

afrouxamento da repressao a este ultimo grupo -- especialmente apes a

monte de Floriano e de Saldanha da Gama ocorddas em junho de 1 895 --

assinalaram um terceim memento(1895-1898) no percurso monarquis-

ta. Admitindo a forma do republicanismo no pHs - apesar de fragmenta-

do em villas correntes, dentre as quaid se destacava o jacobinismo -- e

contando com a frfgil abertura franqueada polo novo govemo, a oposi-

fao planejou a montagem de um panido mon6rquico que agisse legaj-

mente no jogo partidgrio, e uma aguerrida propaganda na imprensa.

Os novos procedimentos sinalizavam mudangas nas concepgoes

e estrat6gias delta oposigao. Ela passava a aceitar a id6ia de que a re-

pi3blica -: inclusive o jacobinismo -- tinha respaldo em setores signifi-
cativos da populagao, setores que se propos conquistar por memo da

propaganda e da organizagao partidgria. Mas o consenso nestes as-
suntos terminava af. As diferengas eclodiram, por exemplo, na defini-

gao dos tomas e linguagem delta propaganda, das proposig6es que
constariam dos manifestos, dos m6todos de atuagao do partido, do es-

pago para as facg6es nas folhas monarquistas. Foram diferengas dente

tear que levaram a exclus5o de Nabuco do manifesto monarquista pre-

parado no Rio de Janeiro, manifesto que ele, inclusive, auxiliara a re-

digir Elam o levaram ainda a recusar uma participagao no jomal .fi-

berdade, capitaneado por Ours Proto e Carlos de Lait, um de seus de-
safetos; e a desistir da chefia da redagao do Jor/za/ do CommZrcjo de

S. Pzzu/o, folha de propriedade de Eduardo Prado. A16m de exigir au-

tonomia no gerenciamento das publicag6es, Nabuco ngo aceitava o

15



pHncipio do "quanto pier melhor" e a previsao de uma qaeda pr6xima

da repablica -- pressupostos aceitos por muitos monarquistas -- diver-
g6ncias que o fizeram resister a id6ia de uma agitagao en6rgica fundada

em ataques pessoais aos adversgrios. Nests sentido, contrapunha uma

campanha de bongo puzo visando a(re)condugao da sociedade a um

pacts politico civilizado: ou ao regime monarquico -- escolha que consi-

derava moldada para as condig6es do pai's -- ou, na impossibilidade

deste retbmo, pensava em uma(re)configuragao da rep6blica de maneira

a assemelha-la a experi6ncia chilena, id6ia externada no livro .Ba/mzzce-

da publicado no initio de 1895. Respondendo ao convite de Eduardo
Prado para assumir a cheHia da redagao de O Commdrcfo de S Paz//o,

explicou que nio poderia fazer um jomal de agitagao ou panfletgrio pois

compreendia que o papal da imprensa naquele momento deveria ser ''o

de um m6dico em um hosprcio de alienados''. Eis suas proposta:

H& a s modes, a meu ver, de jager um jarna{ montarquista nests
memento. Um € faze-!o lorna! resiauradcr, cetttro de agilagao, um

lorna! na !inguagena da Autorit6 ou da Libre Parole. Esse lorna! ou
era recebido com indiferenfismo, $e fosse escrito sem talents. ou re-
almente assustava os guardas da RepQblica, que agulariam o ex6rcito

contra ele. Esse jorlta! eu ndo o jana. Estou convencido de que ndo

h& seguranga para ele; que syria uma provocag€io seguida de uma

juga, se ndo o jesse de um massacre de {ip6grcgbs e revisores.

O segundo modo dejazer o lorna! jtt e-!o imtnxmeKfo de demoligao.

Na6 jail pan$eto que match a monarquia. foia espirito da Gazeta de

Noticias e da piada de guarda !ivros porttigueses. O genera Roctwfort 6

um genera terrivel, eu o reconhego. EssejorKat eu nao o poderia jbzer.

H& um terceiro }nodo -- 6 um jornat que reconhecendo a jorge da
alma! tend&ncia republicans a irate coma uma doenga da ignordncia

ou da ra:€io, e cQo pape! na {mprensa posse ser comparado ao de um

mddfco em z/m /zospZfo de a/ienado.s. 'Au fond de touts femme, ily a
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une douce folIC qu'il faut ramener par des caresses et des suaves pa '

roles ', dfsse o nosso /nesfre Raman. 7}/"e as 'doles carfcias ' e af es/d o

casa da id&ia republicans, sobretudo na }nocidade e o modo de trata-
ia. Esse serif o meld jornat. Um jorna} mondrquico colno o entendo
terra que semear primeiro a toterdncia. S6 quando eta tivesse en&ado

nos quartets e nas escolas militares (parece um sonho) e a sombre

lela. f que cle pensarta em faber agitaqao mondrquica Oll ajudar u

que se finesse enl radar pele ( ); Jicwu etltcndldo que o jornut ndo
soferia a celisura de nenhuln dos grupos ou dtrer6rios cnquunto du-
rasse o meu contrato, que eu syria o capit&o do nawio em alto mal'

Suas opini6es acabaram por isola-lo na oposigao e levaram-no a

escrever na imprensa apenas o necessfrio para sobreviver. Preferiu de-

dicar se ao prepare de livros a16m de t/m fs/adfsfa. organizou Ba/ma-

ceda, .4 1nrervengao Esrrangeira e a repo/fa da .4rmczda -, idealizou

uma biografia do Imperador e uma hist6ria do abolicionismo. Tamb6m
deu continuidade a po16mica com ex-correligionarios registrada, por
exemplo, no opasculo O dover dos n?onarqz/fs/as(1 895y8, escrito em

resposta is crfticas feitas polo bargo de Jaceguaia monarquia
Embora maid confonfvel do que nos antes anteriores, a sltuagao

dos oposicionistas ainda era delicada durante a gestao de Prudence de

Morais. Apesar de encoberto, o ''terror jacobino'' de cuneo floiianista
(representado no governs pele vice presidenLe Mandel Vitoilno) conti-

nuava atuante e, principalmente, ameagador em relagao aos restaurado-

res e mesmo ao presidents civil, conforms testemunha uma tentativa

frustrada de assassinato ocon.ida em novembro de 1897, que vitimou o

:liar
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ministro da guerra Marecha] Machado Bittencourt. Em virtude das der-

rotas do Ex6rcito republicano frente ao Arraial de Canudos, interpretada

como uma ''conspiragao restauradora '', a ameaga jacobina havia atingido

seu spice naquele ano. Em retaliagao aquelas derrotas, empastelaram

jomais da oposigao e, no Rio de Janeiro, assassinaram o cel. Gentil de

Castro, proprietfrio de uma deltas folhas, epis6dios que obrigaram
muitos monarquistas, dentre CIGS Nabuco, a deixar a cidade. Em carta a

Rebougas, datada de margo de 1897, expressou sua opiniao sobre o ja-

cobinismo dominante, sobre o perfil, o destino e as causas dos proble-

mas do pals e sobre como achava que se deveHa proceder diante doles:

compreender as causal naturais e hist6ricas da selvageria e da vio16ncia

e ter a paci6ncia cobrada pelts desk.gnios divinos para ultrapassa-los:

Estamos outta vez nests desgragado pats sob o !error jacobino Os
monarquistas desapal'eceram da cidade por ndo se encontrarem com

a mczso/'c-a 27rczde'n/es, com les bandes de massacreurs ' qz/e/i/zc&aram
o pobre Genti! de Cash'o no tram de Petr6polis. A norte do Moreira

Cesar [em alg%ma coisa que parece a mdo de Deus. Eie que$ez mater
tanta genre em Santa CaLarina, $a=endo desaparccer cs corpus. joi

morrer no sert&o da Bahia da bala de um jagungo, tends a cabega,
segultdo se diz, nevada paj'a Canudos. A derrola joi um p6nico, uma

juga, que quito desmoraliza o nosso exarciio E um gripe no presligio
da ex6rcito cong a revoita c joins prestigio da armada. e a dimintti-

g&o do ascendente militar no espirito dos republicanos 6 um impulse
para a anarquia do pals. Os monarquistas que nada tiveram com o

Antonio Consetheiro, que ndo sdo culpados do panics da napa nem
de sua {ncapacidade para tamar um !ugareja defendido porjaraticos
quake sem armaments, forum !ago respcnsabilizados por tndoli)es
truiram judo quando havia nas tipogra$as monarquistas e mataram a

rev61ver o Gentii de Castro, que era o grande amigo, cano voc& saba,

io euro Prego. A nossa condigao aqui6 este; ao mellor contratempo

ia rep&biica, a coda in4pcia qtfe ela cometh, asneira que Jaz ou que
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the sai ma! sucedida soltam o grits de mata monarquista! E a rua do

ouvidor @oje Moreira C6sarl) enche-se de 'sans-culQtte;s' p'ontos

para quatquer sewiqo. Eis a que redo:tram o nosso pals De um poco
honesty e s6rio que 4ramos tiraram esse esc6ria sanguin&ria e epi!&'

mica que hole nos governs, dominando as mas e impondo o goperno

Sqa judo peta amor de Deus. A p&n'ia f assam mesmo, € precise nQO
recuse-ta messes mementos em que eta se lorna setvagem e hedionda,

torque es£a manifeslaqao io resultado e a expressdo de causes ante-
riores acumt£ladas, f o ergo das gerag6es passadas que da o seu $'u-

[o. E precise dakar passat Q carnava! de langue e a onda
de lama,

diet aa nosso pr6prio deslino. que foillascerntos brasileiros(.--)"."

Foi nests clima de conviv6ncia com o militarismo e o terror ja-

cobinos, ora explosivos ora encobertos, vigentes entry 1893 e 1897, e

sob o receio constants de sua intervengao, que o texto de ZI/m fs/adfsfa

ganhou compo, foi finalizado e publicado. Seu conteQdo demonstrou a

republicanos e monarquistas de vfrios matizes as origins hist6ricas

daquela "docnga republicana" que acometia alguns govemantes e ilu-

dia uma populagao imatura e despreparada para o exerci.cio da polfti-

ca. E intentou faze-los compreender, a partir da experi6ncia monarqui-

ca, os prince.pios e procedimentos do ''liberalismo aut6ntico'' e da po-
lftica com P maiQsculo. Para Nabuco, asta modalidade de politica

pressupunha premissas: a soberania da ordem sobre a anarquia; da to-

lerincia sobre a forma bruta; da argumentagao burilada como conheci-
mento e arte, voltada para o esclarecimento dos errol do presents e do

passado, no lugar da propaganda panfletgria. Tamb6m pressupunha

precisos procedimentos politicos: a primazia das reformas sabre as
revoluQ6es e das conciliag6es de cuneo conservador ao exclusivismo e

radicalismo partidgrio. Todavia, a toler6ncia e a conciliagao concebi-

19 NABUCO, J.- Car/a a .4Hzigos, p. 274-5
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das por Nabuco tinham balizas muito claus: deveHam estar subordi-

nadas ao princfpio da ordem e da autoiidade, tragos que, em seu Ca-

lender, n:io comprometiam seu per.HI liberal, pols inspiravam-se num

loma recorrente na hist6ria do Imp6do e no desempenho de sous Bran-

des estadistas: ''poupar os submissos e debelar os soberbos''. lsto si-

gnificava que, na experi6ncia brasileira, n5o poderia haver qualquer
lipo de contemplagao com os 'jacobinos'', ou com ''as influ6ncias lo-

cais'', quando insubmissos. Vejamos como a argumentagao e anflise

realizadas polo historiador Nabuco em C/m fs/dais/cz privilegiam estes
princfpios ao narrar o desempenho de Nabuco de Araqo e rememorar

o passado da nagao.

2. REFORMA CONTRA REVOLUCAO: MEDIAC6ES ENTRE
A POLiTlcA E NARRATlvA DA nisT6iuA DO IBlpijuo

Parcere subjetis, debellare superbos. 20

(...) era organicamenie um liberal, mesmo quando data dado se!{ apoio
ao principio da autoridade, quando se dizia consewador(..) por6m, um
consewador que auer con.sonar as obl'as s6tidas do passado, mas tam-

b€m co truer as obras novak da geraQao que dirige" (...)2*

(...) a necessidade da epocct f ccusclidar o principio da autoridade
em relag€io a today as in#luencim. a {odos os partidos, a todd a socio

dade; f precise que a autoridade adquira o respeito de todos, para
que posse ser poderosa para com todos e co tara todos(...) " 21

:' Poupar os submissos e debelar os soberbo.f. f/zefda, 6. 853. VIRGILE
Textes 6tablies par Henri Goelzer. 12' ed. Paris, Le Belies Litres. 1966.
'' NABUCO, J.- ZI/HZ fs/pdfs/a, p. 74. v. I.
" /dem, fb/dem, p. 145-146.

fneide
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Um fs/pdfs/a do /mpdrfo foi planejado enLre 1893 e 1894, du
range a Revolta da Amlada, "quando ao repo/ver a poefra de nossas

lukas paci$cas eu ouvia o duels da arLilharia do mar e da terra fiesta
hara". finalizado e publicado entry 1896 e 1899. Seu texto leceu, con

juntamente, a biografia do ministro, senador e conselheiro
Jose Tho-

maz Nabuco de Araujo, e a hist6ria da monarquia no Brasil at6 1878,"

fundamentadas num minucioso trabalho de reflexio sobre o biografa-

do e a polftica monaquica; numa criteriosa selegao de artigos de jor-
nais, discursos parlamentares e de outros documentos que integravam

o arquivo particular de Nabuco de Araujo, a16m de outras obras dispo-
niveis sabre a hist6ria do imp6rio.24 No conjunto, o Autor construiu uma

narrativa que avaliou as praticas revolucion6rias(identificadas com o

regime republicans) e as refonnistas(remetidas a monarquia constttucl-
onal, em especial aquelas pautadas palo principio da condi/fa€ao9, vi-

venciadas no Imp6rio, que rigorosamente condenou as pnmeiras e
valorizou as segundas.

A premissa "r(:korma contra repo/undo" preside a narrativa do

historiador. Nabuco periodizou a hist6ria do Imp6rio dividindo-a em
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doin grander momentos: o primeiro, signatfrio das revolug6es e da
consolidagao da opgao monarquica (1813-1840), e o segundo (1840-

1889) perfodo das refonnas pacrficas, a Grande rra J?ras//ezra(o

Segundo Reinado) -- da plenitude do regime. Ainda, subdividiu gfgg$Q

neale este Qltima etapa em tr6s faces: 1840-1850, memento de molda-

gem da ordem intema com o .flm das revoluq16es e o apedeigoamento

do sistema parlamentar; 1850-1878, perfodo de grandes e efetivas re-

format pacfflicas e de apogeu da monarquia e, flnalmente, 1879-1889,

faso que n5o chega a explorar -- pois o biografado faleceu em 1878 --

etapa de declinio devido f doenga do imperador, o retomo das agita-

g6es(abolicionista, republicans e militar) e o desaparecimento dos

grander estadistas. Apesar de acompanhar todo o peHodo de duragao

da monarquia, Nabuco phvi]egiou os ands de ]850 a 1878, 6poca de
;/urns pacl77cas e de condi/fag o po/ffica ". Destacou a atuaggo de Pe-

dro 11, de Nabuco de Araqo e de outros estadistas; o funcionamento

do regime monfrquico constitucional, em especial a ' o/aida de con-

c//fafao '' de Parang que encaminhou o flm do trffico e as reformas

financeira e e]eitora]. Destacou, ainda, a constituigao e definhamento

da Lila Progressista, a reforma do Partido Liberal, em 1869, e a pro-
mulgagao da lei de 28 de setembro de 1871, estas iiltimas consideradas

as obras maid importantes do estadista Nabuco de Araujo.

Homenagear a mem6ria do imperador, dos estadistas do imp6rio

e, especialmente de seu pai, destacando seu papal politico de ''refor-

mador liberal ''; e demonstrar a superioridade da monarquia sobre a

repablica e, sobretudo o risco das revo]ug6es ]iberais de inspiragao
girondina e jacobina, parecem ter fido as raz6es maid evidentes do li-

vro. Nabuco retomou o passado para destacar a contribuigao do regime

monfrquico parlamentar na construgao, sobreviv6ncia e progresso da
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nagao; no exerci.cio e confecgao do ''aut6ntico liberalismo '' -- aquele
que permitia a pratica da polftica civilizada; a16m de comprovar sua
adequagao is condig6es sociais e ffsicas do pats, decorrentes de prati-

cas ja condenadas pda ''civilizagao '', em especial ao feudalismo e a

escravidgo. Nests sentido, contrap6s as vicissitudes vivenciadas na

independ6ncia e, principalmente, na reg6ncia -- momento de uma pri-

meira experi6ncia republicana -- com a tranqtiilidade propiciada polos

cinqiienta antes do segundo reinado. Para ele, a rep6blica de inspiragao

girondina ou jacobina, sin6nimo de revolug6es, anarquia, despotismo

e risco a integridade do imp6rio, constitufa a negara.o da obra monh-

quica, e ja tivera, sem sucesso, sua chance hist6rica. E, se fora tolerada
como uma atitude imatura e de despreparo inscrita na juventude da

nagao, ngo haveria como justifica-la nestes tempos outros de amadure-
cimento.

A CONntNAGAo DAS REVOLUG6ES: 0 7 DE ABRJL E A
PjtAIEIRA

Tail premissas fundamentaram sua leitura sobre os aconteci-
mentos oconidos entry 1822 e 1870. Representou o imp6rio como um

ser vivo. e construiu a hist6ria de sua vida conciliando o depoimento

(e os documentos) de Nabuco de Araujo, com trechos de outros relates

sabre a hist6ria polftica do Imp6rio -- de John Armitage, Justiniana
Jose da Rocha e Te6filo Ottoni25; e informag6es de outras fontes." A

'BB©laZZR;Z'1%HH:3 ilElli:
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recorr6ncia ao imaginario organico possibilitou uma analogia entry a

vida de Nabuco de Araujo e o percurso da monarquia27, pressuposto

que Ihe pemlitiu projetar o testemunho do pai como expeH6ncia mo-

dular na compreensao da trajet6ria e constituigao do Imp6rio, do de

sempenho de seleto grupo de estadistas que o instituiriam e conduziri-

am at6 1878, e da prftica liberal no Brasil. Assam, a infincia e a ado-

lesc&ncia do estadista coincidem com o nascimento e a mocidade da

nagao, ou deja a independ6ncia e o perfodo da reg6ncia. O autor mes-

clou as atribulag6es da vida do paid do av6 -- que desempenhava a
fungao de juiz da alfandega em Be16m do Para -- com o desassossego

vivenciado polo pars nos anos de 1821 a 1835. Integrando polftica e

natureza, assim como Justiniano Jose da Rocha28, interpretou o con-

go/z///zaafdo da .Hk/dr/a do .B/as// de Soz///zey. 2a. ed. B. Horizonte-ltatiaia; S.
Paulo-EDUSP, 1981 p.47-126; ROCHA, J.J. da - .4fdo, .Reafao, Trans'ag'ao. dz/czs

patavras acerca da aiualidade. \]N\ MfvG)J.H$:E.S ]R, Tr8s PmlPet&rios do Se-
ga/ do .Re&zado, S. Paulo, Cia. Ed. Nacional, 1956, p. 161-218; OTTONI, T. B
=ircuiar dedicada aos senhol"es eleitores de senadol'es peta provincia de Mings
llerais no quatrifnio aetna! e especiatmente dirigida aos senhores eleitores peta 2o.
districts eleitora! da mesma provincia para a pr6xima iegislatura, peta ex-deptttado
Zeophi/o .Benedfc/o Ottoni. Pref ado de Base.lio de Maaalh5es. 2a. ed. .nevis/a do
.I.ll. G.B. Tome LXXV]11 (2a. parte) R. de Janeiro, ]mprensa Naciona], ]916.
" Para os acontecimentos de 1822 a 1837 recorre tamb6m a: RAIOL, - .4/o/hzs Po/#}..
cos. ; ABREU E LIMA - Cb/mpaiz#o de .Hk/aria do .Bras//; PEREIRA DA SILVA

Hist6ria do Brasil de t831a !840.\ MIEN.X.O MORALS - A Independancia.
V\SCONDE. \)E GOY),)qNA. - .Apolttamentos da vi,da politico do viscoltde de
Goya/z/za. ; e artigos do Cbrrefo JI/area/z/// da Bahia e do Rio de Janeiro
'' A narrativa destaca a coincid6ncia entry os marcos da vida do bioarafado e da
monarquia. Por exemplo, em 1823 acontecem as guerras da independ6ncia da nagao
e a monte da mie de Nabuco de Araujo; em 1831 a abdicagao e o ingresso do biogra-
fado na Academia de Olinda; em 1840, a maioridade e o casamento do jovem politi-
co; em 1850, a afirmagao do Imp6rio e o reingresso de Nabuco de Araujo na vida
parlamentar; em 1 878, a morte do senador e o infcio do declrnio da monarquia
" O texto de .4f ao, reggae, /ra/zsafao publicado polo deputado conservador Justini-
ano Jose da Rocha em 1 855, no auge do confronto entry as liderangas conservadoras
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fronto entry patriotas e portugueses e a revolugao que se seguiu, como

resultado de um anrago/z/smo de raga que deu vazio a "exp/tsao de-

mag6gica do novo espirito naciona!, excitada polos especutadores

politicos
Nests sentido, Nabuco assinala o contrasts entry a seguranga do

primeiro reinado -- onde se gozou da.p/"o/eg o de am monarccz doma-

dor de ambig6es -- e a situagao de cisco implantada polo 7 de abril
Ainda, contrap6e o comportamento irrefletido e desp6tico dos revolu-

cion6d.os -- ignoran£es do s stena constituciona! -- com a magnanimi-
dade do imperador na abdicagao. Assim, a nagao aparece como si-
gnatgria da imaturidade e despreparo para o exercfcio da politica, ex-

presso, por exemplo, no equivoco de procurar imitar a Europa confun-

na Cimara e o Presidents do Conselho de ministros, o marques de Parang, combinou

tragos organicos e mecinicos na criagao de um esquema elucidativo do percurso da
hist6ria da nagao. Nile o autor ordenou os eventos politicos do passado em tr6s pe-
riodos necess&ios: um de predomfnio da afar (1822-1836),outro da reef o (1837-

1852), e um terceiro de transagao (1852-1856). Depois os subdividiu em cinco fasts:
agro: luta (1822-1831), agro: triunfo (1831-1836); luta da reagao (1836:1840); triun-
fo mongrquico (1840-1852); e transagao (1852-1856). A16m de periodizar a hist6ria
politico, disciplinou-a, submetendo-a a duas leis existentes na natureza. A primeira,
de aWaD-reagao, compreende etapas cfclicas sucessivas e inevitfveis, resultantes do
confronto instintivo e "efe/"no e/zPe a /iberdade e a auforidade ". A segunda, a lei do
progresso, imprime a este ritmo a possibilidade de algum avango, quando a luta
agate-reafdo fosse substitufda pda moderagao e racionalidade da fran.safdo. Tal
esquema interpretativo concebeu a politica como ci6ncia e atrelou-a quash que ex-
clusivamente ao movimento da natureza, tornando suas origins e desenvolvimento

transparentes e previsfveis. Dessa forma, pretendeu superar outras explicag6es para
as ocorr6ncias hist6ricas, consideradas maid instfveis e subjetivas, em voga na epo-
ca: os interesses pessoais, a moral, o destino, o drama, a farsa, e a trag6dia. Funda-
mentando-se num imaginhio capaz de explicitar comportamentos mediados polo
1;;11::':Jbpfi;;'Z ;l ;:i« ..mo "«o ..«. . ,eW 'ja. a. hf.rd ';'.. «' 'fa"flr.f '
PO/fl'jco dbznonspada ", almqou colocar-se arima das paix6es partidfrias, e, profes-
soralmente. fazed uma releitura do passado para retirar lig6es a serum ensinadas aos

politicos do presents. Conferir ROCHA, J.J.da - Ob. CTZ.
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dindo ''a /zosscz siruag o & da Franca '', e de identificar Pedro I -- um
soberano constitucional -- com um d6spota, sucedfneo nacional de

Carlos IX. Sobre o significado do primeiro reinado e a decisio de Pe-

dro I no 7 de abril - mczgnc2nimcz no respeito a Constituigao e respon-

sfvel no contomar a guerra civil -- Nabuco partilhou a opiniao e am-
pliou a argumentagao do politico conservador Justiniano J. da Rocha.

Associando, a sua maneira, vfdos depoimentos, panicularmente

Armitage, Rocha e Ottoni, e certamente, Nabuco de Araqo, o autor
proJetou diferentes significados para o 7 de abril. No entender do his-

toriador, se a situagao tivesse fido conduzida por verdadeiros estadis-

tas -- homens de saber experi6ncia e bom denso, cujo exemplo maior

era o do pr6prio Imperador -- e ngo tivesse imperado a impaci6ncia dos

exaltados, poder-se-ia ter evitado a forma tumultuada do desfecho a

que se chegou, at6 porque ''.4 revs/zzf &o do 7 de agri/, con.s'eguiu ope-

ras {mpor subitameKte a Pedro lama sol.undo que ja estava aceita por

ete e para a quat$alta'pa sonente combinar as $i£imas pro'pid6ncias e

esco//ze/" o women/o '',29 Naquela circunstancia, Pedro I conciliara

compromissos politicos e afetivos: fora um "desguffe amfgdve/ " com

a nagao pols evitara a guerra civil, uma medida serena e racionalmente

cogitada por ele, que Ihe assegurou o trono portugu6s, seu dover pater-

nal e "seu paper hist6l"ico de ker6i de dots mundos.30

Para outros segmentos da sociedade foi um grande engano, ima-

gem apropriada a Ottoni, mas para a qual Nabuco, ampliando o con-

(...) A nio ser a impaci6ncia, o pessimismo, de politicos exaltados, que viam o
embri8o do despotismo em qualquer resist&ncia do Imperador a id6ias que ngo par
tilhava desde logo, e descobriam em D. Pedro I um segundo D. Miguel, a revolugao
de 7 de abril teria fido evitada com vantagem para a pr6pria causa democrftica.'' ZI/m
fs/dais/a, p. 19.

.Ide/n, i&/demi, p. 18-19.
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tingente de iludidos, conferiu significados diversos. Para o ex6rcito, a

participagao no 7 de abri] fora um grande equi.voco, pris enquanto o
Imperador sempre o promovera, os regentes o combateram e dispersa-
ram. Confomle assinalara Armitage, o liberalismo brasileiro atribufra

pouca importancia a efici6ncia militar, fato que podia ser comprovado
nas tarefas conferidas ao ex6rcito tanto no 7 de abril quando no 15 de

novembro.3i Para os excz//aaas, e aqui Nabuco reproduziu apenas

Ottoni. foi uma verdadeira journ6e des dupes, ja que, no dia seguinte,

foram alilados da alianga revoluciongria polos moderados, como ini-

migos da sociedade. E, n8o poderia ter fido de outro modo:

A fnlatidade das revolu$aes d qtle sem os exaltados nao f possiveE

faze-tas e com BIBS € impossivel goverltar. Coda revoluqao subentende

ama tata posterior e atianga de um dos aliados, quash sempre os
ucaltados. com os vencidos. A irritagao dos Exaltados trard a agtta-

faojzderalista exrrenla. o perino separatisla. que durante a Regincta

ameaga o pats de norte a sti!, a anarquizagao das provincial""

panholaJ. .iden, fbidem, p. 19-20.
3z Iden ibideHZ, p. 21.
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Da mesma forma os ./2a/rfo/as que apoiaram a revolugao, especi-

almente os soldados arregimentados polo resienflmen/o nacio/za/. Tal

ressentimento foi compreendido, sobretudo, coma an/agonfsmo de
raga, razio que sobrepujou outras discord&ncias ou o 'lHermenro po//ri-

co ou cz.s excessil'czs dec/amczfdes da oposfgao ''. Dente ponto de vista,
Nabuco, divergindo de Justiniano, fez o significado do ato da inde-
pend6ncia perdurar e tomar-se apenas ins/i/z/o, minimizando o sentido

po[ftico da abdicagao. Considerou -- ]embrando Ottoni mas, apenas no
sentido da duragao -- o 7 de abril "z/mcz rape/if'go e umcz const//davao

do 7 de se/emb/"o ", maid uma reagao instintiva, antagonismo de raga,

do que o resultado da propaganda poll.tina. Ele terra fido instigado,

inclusive, pda imaged da "sub ervf acid fn@zfa/zciapor/uguesa

Ou ro desaponlamenlo $aio dos pafriotas. A jorWa motors do 7 de

agri!, a quem deu impuiso o elements militar. goto ressentimenio na
dona!. Em cerro sentido, o 7 de Abri1 6 uma repetigdo , uma consoli-

dagdo do 7 de setembro(...). O$ermento politico da revolugao joi se

clinddrio, a excitageio rea!. calarcsa. joie antagonismo de raga; en-

rao$aci!monte exptor6ve!. O tape Kacianat ccflcorreu mats para a re-

do!ta da trope do que as excessi'pas deciamag6es da oposigao"3s

]l)orem, ''a maid/" decepf o de /aaas" 6 atribuida a nagao, ou a
minoria potitica que ela }"epresenta '' , quex dxzex os A4oderados'?4'

aquela clause representativa do pals, que assumira o govemo e tomara,

5s Idem, ibidem, -p- 22.
" ''A situagao politica do partido Moderado era tal que se n2io fosse o terror da res-
tauragao ele se teria esfacelado, logo em comego, e que se nio fosse o mesmo terror
nenhuma reforma terra ele feito. A nagao sem desejar a volta de Pedro I era todavia
ca/'an?z/rd, into 6, voltava sua simpatia e confianga para os homens que a revolugao
tinha porto de parte. " /dem,. ibfdem, p. 24
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no engender do "espiriio coltservador" , "os jovens principes sells re-

j2rzs ". Na construgao do perfil dos .A4oderadas que conduziram o 7 de
abril. Nabuco associou imagens apropriadas de Ottoni -- tinham hor-

ror. ao mesmo tempo, a restauragao de Pedro le aos exaltados; de Ro-

cha eram profundamente {nexperientes; e de Amlitage a nagao sa

bia de sua di.vida com Pedro 1, ou deja era preciso preservar a monar-

quia constitucional. Os dirigentes que "a repo/zz€ao .produziu Cram ncz

sua maier parte homers novos sem tirocinio cQa inexperiancia delia

inspirar quash compaixao ao grupo de estadistas provectos do pri-
meiro ref/lada "ss pois, ao fazerem a revolugao, esperavam do Impera-

dor apenas a mudanga de minist6rio ou o ''abandons de umcz cczmari '

//za suspei/a". A abdicagao os surpreendera profundamente mas, com-

be a des reagir e "vo/[ar a mdquina para reds, Jars nada sf ragu/ar nas

revolug6es: os revol,uciondrios passavam, de um memento para outdo

a consemadores, quash reaciondrios(...) '4 nagdo lido portia esquecer

num mol zen/o o que devfa a Pedro /".3a Referendando Justiniano Jose

da Rocha, comentou: "o qz/elem a grande repo/ragao de Feg(i, Evans/o

e Vascottcetos, n&o 6 o que eles$zeram peta liberatistno. & a resistdn-

cia que opuseram Zt anarquia
37

ss Iden, ibidem,p. 23
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A interpretagao do autor sobre a revolugao do 7 de abril e a re-

g6ncia reiterou um arguments essential na tess que relacionou forte-

mente liberalismo e monarquia e rdeitou a rep6b]ica sob sua forma su]

americana, inscdta nos texton de Francisco Sales Torres Homem. o

'Timandro''38 e OttoniS9. Em primeiro lugar, Nabuco, muito menos

BEntendimento diverso proUetaria o deputado liberal Torres Homem, o Timandro.
quando, em 1849, engajado na defesa da Rebeliio Praieira, escreveu O Z,/be/o da

p'ovo. Preservando o sentido inequfvoco de progresso e a preva16ncia da razio para
avaliar today as experi8ncias revolucionfrias dirigidas pelos cidadgos proprietarios,
alinhou, num mesmo processo, a Revolugao da Independ6ncia, o 7 de abril e a Re-
volta Praieira. Espelhando-se nos exemplos da revolugao americana e das revolug6es
liberais europ6ias de 1848, ele compreendeu estes confrontos homo atos poll.ticos,
encaminhamentos adequados e incontornfveis na conquista e conformagao da sobe-
rania da nagao e da monarquia constitucional, direitos representativos do progresso e
afinados com as id6ias do s6culo. Nesta medida, os patriotas brasileiros, assim homo
os cidad5os da repablica americana e dos rhinos europeus , enfrentavam a resist6ncia
e as reiteradas interveng6es de forgas absolutistas e retr6gradas que procuraram faber
naufragar este processo de construgao da soberania da nagao em 1824, em 1837 e
em 1848. Descartando a id6ia de que resqufcios do passado colonial pudessem se
tornar entraves a construgao desta soberania, como a escravidao, por exemplo, Ti
mandro interpretou a situagao brasileira homo perfeitamente preparada para assumir
o perfil da rep6blica norte-americana ou das monarquias constitucionais da Europa
Ainda, considerou-a, do panto de vista poll.tice, homo mais avangada do que a euro-
p6ia, cato sobejamente comprovado polo desempenho da nagao' na experi6ncia re-
gencial. Para Timandro a revolugao 6 legrtima porque foi uma luta dos cidadios
contra a opressao. HOMEM, F. S. T.- O .f/be/o do Poco IN: MAaALHAES JR
ZTZs' Pa/!#e/dr/os da Sega/zdo .Rehzado, S. Paulo, Cia. Ed. Nacional, 1956, p.47-

Outra syria a interpretagao do veterano politico liberal Te6filo Ottoni. Na C/rczi/ar
enderegada a deus eleitores, quando do pleito para a Cfmara temporfria de 1860,
denunciou as arbitrfrias interveng6es do Poder Moderador que vinham inviabilizan -
do uma polftica de efetiva ''conch/iagao " entre os partidos, e a vig6ncia de uma ge-
nuina monarquia constitucional. Nela, a revolugao do 7 de abril "concilia'' imaaens

jf consagradas por Amlitage e Timandro; ou deja, havia sido sin6nimo de progresso,
de agro presidida pda razio e de panto de chegada inevitfvel, porque sintonizada
com as conquistas do s6culo. Contudo lembrando Rocha, os politicos e a sociedade
do Imp6rio ngo estavam preparados. As revolug6es intentadas na independ6ncia, no

39
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condescendente que Armitage40, Justiniano e Ottoni no trato com os
moderados, descmtou a id6ia de que CIGS tivessem feith alba polo libe-

ralismo no Brasil; apenas resistiram "z} anarqufa gue e/es mesmos /za-

7 de abril e na revolta de S. Paulo e Minas haviam sido ainda prematuras para as
circunstincias do pars. Embora signatarias do progresso e desta atualidade, e con-
cretizadas por alguns politicos efetivamente imbuidos de bom senso e de espfrito
liberal, que perseguiam uma aproximagao com as nag6es maid avangadas do tempo;
sobretudo com a repablica norte-americana e com algumas monarquias europ6ias
das n&o haviam atingido os objetivos esperados. Ref6m dos trezentos anos de viv6n
cia da escravidio e ainda enredada no movimento mecfnico e natural de agro e rea-
gan, a nagao era, por um lado, presa ffcil do reacionarismo de muitos politicos ape-
gados ao absolutismo; e, por outro, ameagada pda anarquia e desordem tfpicas. .da
ignorancia que ainda dominava grande parte da populagao. asta imaturidade poll.tica
tamb6m se expressou nos equfvocos dd'sous ministros e parlamentares que, pautando
sua conduta na lisonja e nos interesses pessoais, vinham confundindo o Poder Mode-
rador com o poder pessoal do Imperador, inviabilizando o sucesso das revolug6es
progressistas e a pratica de uma verdadeira monarquia constitutional. Dessa manzi
ra, a intervengao dos retr6grados, dos moderados, dos exaltados e de uma ''o/igar-
gz/fa " que se estabelecera no poder no segundo reinado, desviara a revolugao de seu
curso natural -- a construgao de uma monarquia constitucional modular, regime in
termedifrio entry a monarquia e a repablica, a ser construfdo pda intervengao do
Parlamento. Conferir OTTONI, T.- 06. C/f
40O comerciante ing16s, assfduo freqiientador do paco imperial durante o primeiro rei-
nado, John Amlitage, escrevendo em 1835, sob o impacto do falecimento de Pedro I e
das decorr6ncias do Ato Adicional, desenhou uma revolugao necessfria, quando con-

duzida por maas habilitadas, homo um momento inevitfvel na construgao da civiliza-
gao e do progresso. E, nas circunstincias da independencia e do 7 de abril, o autor --
pressupondo a raz8o e a agro conseqiiente dos politicos brasileiros -- considerou-a ma-
dura e pertinente para o aperfeigoamento da monarquia constitucional. lsto porque as
circunstfncias politicas e sociais do Imp6rio brasileiro ngo espelhavam, cxatamente, as

europ6ias, na medida em que aquio feudalismo fora uma criagao artificial e
tardia,

institufda no reinado de Pedro 1. No Brasil, o feudalismo fora uma prftica agregada a
uma sociedade que, embora ainda abrigasse a barbaric da escravid8o e tivesse convivi

do com o despotismo politico inerente a condigao colonial , vinha sends gerenciada por
cidadgos sensatos e inteligentes que aprendiam, rapidamente, desde a independ6ncia, o
exercicio conseqiiente e moderado da monarquia constitutional. Nesse sentido, Armi-
tage valorizou a revolugao de inspiragao francesa e girondina homo prftica instaurado-
ra da civilizagao. Conferir ARMITAGE, J.- Ob.CTf.
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v/am .provocado ''. Em segundo, interpretou a reg6ncia coma a ''repel.

h//ca deja/o " praticada:

nas condig6es maisjavordveis em que a expert ncaa poderia ser$ei-
{a. Eta tiara dianne de si pda Constituigao do Imp6rio treze amos

para $azer saas proves; durante este prado, que f a da madureza de
uma geragao, se o governs da pats tivesse juncio adc de modo satis-
fat6rio baklava lao prod%zir abaios insuportdveis a desnecessi-
iade do eleltlenio dindsiico feria $cado amplatnente demoKstrada'ax

Concluiu que a viv6ncia da Repablica no Brasil n5o tinha con-

tribufdo para a aut6ntica causa liberal. Polo contrfrio, ameagara a
exist6ncia do pars que, com a maioddade, retomara sz/avemen/e a mo-

narquia e ao liberalismo. Mas, apesar de sous discos, havia fido uma

etapa tfpica dos organismos despreparados, necessgria para atingir a

matuHdade, e que s6 poderia ser evitada se as circunstfncias fossem

outras, e tivesse predominado a experi6ncia e paci6ncia signatgrias da

razgo. A revolugao do 7 de abril e a reg6ncia poderiam ter fido ''eco-
nomizadas com grande vantagem, se em centos hempel"amentos as !ou-

curas da mocidade n o fossem necess6rias para a mats eie'dada dire-

gdo da vida. A agitag&o disses dez ands produz a paz de cinq8enta
gue se //ze v o seguir". Blas cumpriram uma fungao hist6rica: ''des-

pt"under o sentiments I.abet"at da aspiragao repubticana '' 4z bJlas \am-

b6m prestaram um desservigo a nagao: a anarquia por das criadas(a

revolugao e a regancia) reforgara o indesejfvel poder das "i?2g7z£2ncias

iocaig

4i NABUCO, J.- ZI/m fs/adfsfa, p. 32
: Ideltt,ibidem, p. 2S
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O esquema interpretative e o m6todo utilizados na manipulagao
das fontes e na leitura sabre o 7 de abril orientariam tamb6m a inter-

pretagao sobre a revolta do partido da Praia ocorrida em Pernambuco
entre novembro de 1848 e abril de 1849. Conciliando o depoimento (e

os documentos) de Nabuco de AraOjo e infonnag6es de outras fon

tes.43 Nabuco historiou detalhadamente os acontecimentos tomando

aquela revolta um modelo de revolugao entendida como desordem e
imaturidade. Identificou-a com aspirag6es polfticas dispares, mescla

de republicanismo e socialismo, e estabeleceu suas origins numa in-
trincada game de motivag6es, dense as quaid o Jeuda/isnzo vicente no

Brasil, uma heranga do Antigo Regime, teve um significado essencial

O poder da feudalidade tenitorial fundamentava os abusos que esti-

mulavam as paix6es e instintos constitutivos do comportamento das
massas favorecendo a atuagao dos demagogos. Foia conjungao destes

fatores que fizeram explodir na Praieira o movimenro .socfa/, o ''/u/"-

bilbao popular viotento. indiferente a leis e principios" , e desp6txca,
caracteHstico da democracia:

A heranga do Antigo Regime tamb6m explicava o oportunismo, a

'fnexpe/"fe/zola .po/#fca'' e o radicalismo -- sin6nimo de barbaric -- da

dissid6ncia liberal que originara o partido da Praia, as.sim como seu su-

cesso politico na provincia. Chegara ao poder em Pemambuco gragas a

45

43 RAIOL, - .It/o//lzs Po/&/cos. ; ABREU E LIMA - C'oHzp2/zd/o de .Hhfdria do .Bra-
wl/: PEREIRA DA SILVA - .iris/d/fa do .Bras// de/83.Z a /840. ; MELLO MORALS -

ladiyieizdl ncaa.; VISCONDE DE GOyANNA - Apo/zzame /os da v/da po/a/ca
do viscoade de Goya iza; artigos do Cbrrefo .4/area/z/i/ da Bahia e do Rio de Janei-

:lE)l$ :1 :f Eh f
de maria, 1847. .
45 NABUCO, J.- ZI/mz fs/pdfs/a,. p. 74-75.
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manobra palaciana junto a facgao gulica, e ali fizera uma administragao

truculenta que revolvera a sociedade, colocando-a num estado revoluci-

onfrio. Pda vio16ncia, alterou os costumes, obrigando rendeiros e mora-

dores a votarem contra sous '>aO'amos ncz/u/"cols'', com quem, na maioria

das circunstancias, tinham uma relagao antiga e estfvel.46

A16m da trucu16ncia, a imaturidade da Praia se expressou tam-

b6m em sua falta de organizag5o. Embora fizesse proclamag6es mo-

narquistas, aliara-se a conhecidos politicos republicanos -- Borges da

Fonseca, por exemplo -- e adotara um programa impraticfvel, que con-

ga:lana. "o preconceito vulgar e retr6grado da nacionalizagao do co-

m6rcio a retalho, com a t'epubticana e socialistct reivindicagao do
trabalho cano garantia de vida pat"a os cidaddos brasileil"os'' 4n

Esta versio sobre a Praieira, a16m de registrar uma recusa das

revoltas jacobinas e republicanas, aparentadas a vio16ncia e manipula-
doras dos instintos das massas, reiterou o desfecho a ela conferido

polo presidents da Provfncia Manoel Vieira Tosca e pele juiz que con-

duziu o julgamento dos rebeldes -- o biografado Nabuco de Araujo --

que aplicaram pena exemplar aos r6us acusados de instigar e coman-

dar a rebeliio. Todavia, para chegar a etta leitura dos acontecimentos

pemambucanos, Nabuco privilegiou precisos testemunhos, em especi-

al os escritos de seu paid a vers5o cdada polo Chafe de Polfcia da
Provfncia , Jer6nimo Martiniano Figueira de Memo.48

Iden, ibidem, p. 6S
]. Iden, ibidem, 'p. 12.

M[EX..O, ]:MS\.guez.ta. de - C]irolticQ da Rebelii€io Praieira ent 1848 e 1849. R. de
Janeiro, Typographia do Brasil de J.J. da Rocha,1850. A 2' edigao foi publicada polo
senado Federal em 1978
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"REFORMA PARA CONJURAR A REVOLU(;Ao"; A
"CONCiLIAgAO" DE PARTIDOS E A "REFOR]VIA" DO
PARTIDO LIBEjiAL

A avaliagao negativa de Joaquim Nabuco sobre as revolug6es

jacobinas em gerd e a Praieira em particular teve tamb6m o intuito de
valorizar outras estrat6gias diversas daquela praticada polos liberais e

pda Praia at6 a d6cada de 1 840, e que ele considerava retomadas polos

jacobinos republicanos na d6cada de 1890. A queda dos grupos politi-
cos liberais em setembro de 1848 e seu afastamento do poder, e a der-

rota da revolta praieira em 1849, efetivamente abriram espago para

novas experi6ncias levadas a tempo em sua grande maioria, a partir de

entao, por gabinetes conservadores, dentre as quads se destacaram a

aboliga.o do trffico intercontinental de escravos, as reformas implanta-
das durante o gabinete Parang; a reorganizagao do Partido Liberal em

1869-70, e a lei emancipadora do ventre, de 28 de setembro de 1871

Nestas novas circunst6ncias 6 que se proletaria a atuagao do de-

putado, depois Ministro da Justiga dente Gabinete, Nabuco de Araqo

que se disp6s a controlar a anarquia ameagadora da unidade do Imp6-

rio disciplinando os ''jacobinos'' e as ''influencias locais'' indesejaveis,
submetendo todos a autoridade do Estado. Diferentemente dos praiet-

ros que haviam recorrido is armas, o jovem politico proporia uma

rc:lor/na paczHca", a ser realizada "den/ro e a parrir da /ei" no Par-
lamento, com o intuito de, num primeiro momento, ''impor a vonrade

do goverrto aos partidos, sublneter a aulottotnia a autoridade, e de-

betar chefes que prejudicassem a causa publica'
O texto de t/m .Es/czdis/cz procura projetar uma coerente tralet6ria

para o juiz/deputado/ministro Nabuco de Araqo, desde o momento em
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que inaugurou sua vida parlamentar na legislatura de 1843. Tal coer6n-

cia pautou-se em principles e prfticas reiteradamente lembrados, que
tragam o perfil de um profrcuo e consequence "r( #ormador"4P Entao, o

biografado terra agindo sempre por ''razdes de fs/ciao '' e compromis-

sado com a nagao, a ordem e o progresso; motivado por um "idea/is-

ms pr6r/co e posff/vo" que legislava para "a socfedade prefers/e, base-

ando-se no direito conservador e na concepgao dos janos coho sinto-

mas de um estado soda! que compete modi$car prudentemente" . Pat

ipso, lena invariavelmente defendido a id6ia de que ''ndo .9e .poderia

conceded" ao cidad&o o diYeito de reporter &s arenas'' , qxe ''a proprie-

dade era /nv/o/dve/" e que se fazia urgente um "ape;=Heifoamen/o do

sistema parlamentar'' ;u

Todavia, a16m do engajamento na obra de submeter as "!n@uen-

c/as Z'occzis'' de todos os matizes politicos is orientag6es do govemo,

destacou a ''/o/er6/zc/a e moderafao '' com que Nabuco de Araqo --

sensrvel is mudangas polfticas e econ6micas apontadas pele esgota-

mento da reagao conservadora e a aboligao do trffico -- assumira em

relagao aos denotados de v6spera, os liberais. Etta atitude de tolerin-

cia e aproximagao de antigos adversfrios periodiza no texto de C/m

fs/pdfs/a o final da etapa de "a$8o //agra/ " e infcio da "fransaf a

que marcaria a polrtica imperial at6 a d6cada de 1870. Desta fomla,

em virtude do "espa'fro repo/ucfondrfo /erleffo 6ancarro/a" o deputa-

4p A obra projeta o envolvimento de Nabuco de Araujo em Brandes proUetos de re-
forma judiciaria, criminal e hipotecfria, em especial nas gest6es do Marques de Pa
rant (1853-56/7) e do Marques de Olinda (1865-66), circunstfncias em que o bio-
grafado ocupou a Pasta da Justiga. Realga tamb6m o desempenho de Nabuco de
Araujo no Conselho de Estado -- a partir de 1866 -- quando se dedicou a reforma da
escravid5o

50 NABUCO, J. - ZI/m Zs/az/is/a, p.46-50.
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do Nabuco de Araqo defendeu a presenga do liberal Souza Franco no

Parlamento, e a reconciliagao entry os partidos -- numa relagao num6rica

em que os conservadores imperavam soberanamente sobre os adversfri-

os de v6spera -- postura que o terra aproximado de Hon6rio Hermeto e

distanciado das liderangas conservadoras no Parlamento, inclusive de
Olinda, Eus6bio de Queiroz e de Justiniano Jose da Rocha:

A sitnaQao interns titlha-se modi$cado sensivetmente, a reaqdo con-
semadora {inha gas£o sita jorge, a cdma entrara nos espiritos, as

Ponteiras das parlidos se iam, de tata obliterando. A revolugao de
Pernambuco, em vez de exaltar os &nimos, os havia repentinamenle

serenade; o espirito revoluciondrio inca jetta batlcarrata.(...) A vi{6
ria sabre Roses tinha aberto novak esperangas no pats, despertado

ambig6es mats vargas (...) o grande abalo comercia! da supressao do

[r4lico. feKameno que se repetiu ccm os astros dole Brandes golpes
na escravidao, a !ei de }9 de setembro e a !ei do }3 de mata, !inge de

dar raz&o aos press&gios de catamidades, $oi um imputso satutar po-
deroso dado ds energies !atentes no pals e o sinalde uma faso nova e

diferenie de atividade econ6nlica" F'

O discurso proferido na Cimara em 6 de julho de 1853, que fi-
cou conhecido como .H Pon/e de Ou/"o -- ''/a/vez cz orafao .par/ame/z/cz/"

lzzafs pez:Berra de Nazi/co" assinalou tanto a descoberta de um moto

do brilhanle e eficaz do orador5Z, quanto a emergfncia do estadista,

5i /de#z, abide/m, p. 105
5z Nile Nabuco de Araujo chegara ao "comp/ero deienvo/v/me/zro de seu fa/e/z/o
demonstrando ''/zdo o eifi/o /f/e/'ariamenre ornado, a a//a re/erica de Torres Ha-
mel'' mas ''o esf//o do./z/rfsconst///o e .pensador". Dessa forma, o discurso projetara
o z/s-o da /mage/zafao " 6que advinha da proles &o das econ/ecimenros9, "a manf-

festagdo espontdnea do pensamenta cln j6rmlllas sintdhcas, u novidade dos ponies
de vista. a demonsn'aWaD da plausibilidade que tograva a aquiesc&ncia do audit6-
rio* o hdbito de tratar osfatos coma sintomas do eslado soda! qKe se compete ma '
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arauto do projeto politico maid importante do Segundo Reinado e do

Imp6rio: a '>o/fflca de condi/iafao" de orientagao conservadora, que

se efetivaria pouco depois na gestao do gabinete presidido por Hon6-

rio Hermeto Cameiro Leia. Nell o jovem estadista, discordando da

atitude de oposigao ao Minist6rio Monte Alegre assumida por grupos

conservadores maid radicais, inclusive pda bancada pemambucana,

sistematizaria magistralmente os prince.pios essenciais de sua atuagao

homo legislador e "r( lormador". Reafimiando a defesa da autoridade

e o respeito is famflias influentes -- pressupostos essenciais do partido

conservador -- mas tamb6m, concebendo a unanimidade coma ''uma

aroma.ria do sfs/ema represen/cz/fvo '', Nabuco de Araujo teria buscado

uma solugao reformista de memo termo: defendera o reforgo do poder

dos magistrados para coibir "os abz/sos e cfdmes dos po/e/zfados", va

lorizara a grande propriedade e as "fn@zf ncfas /ocafs" submissas ao

Estado e a associagao dos partidos, procedimentos que nio podedam

se efetivar se o governo e o partido(conservador) que o sustentava nio

fizessem algumas concess6es a oposigao. O discurso esclarece as in-

terveng6es necessgrias para uma reforma nas praticas ''feudais'' vi-
gentes, por6m, te$pglilande ''a sociedade .pre.s'en/e '', as circunstancias,

e o direito de propriedade. Nenhuma das mudangas previstas naquele

memento, tocou nas bases materiais do poder deltas "i/1/7zlgnciai", ou

bela, na grande propriedade terdtodal e nos direitos da escravidgo:

(...} Senhores. a missac do governs e principalmenEe do governs que

represents o principio conservador, n&o 6 guerrear ou exterminar

families, aKtipatizar com }lomes. destruir itglu Heim que se jbrldam

iificar prudentemenie. o ideatisma otimisia caracterizado peta co ganga excessive
zm medidas !egisiativas" . Idem, ibidetlt p. LOD
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ria grande propriedade, na pique:a, nas importdncias socials; a mis-
s&o de uln govcrno conservador deNG $er aproveifar essay inf! encim

nc interesse politico, {denii$ca-!as com a nloRarquia e co": as insti
tuigaes, dandy-ices proves de coti$anQa para que posse domini-!as.

dirigi-las e neu&alizar saas exagerag6es. Se representais o princiPio
consewador coma quereis destruir a in©uencia qae se funds na gran-

de props iedade? (...) se quereis a conciliagao, f precise fbzer cottces-

s8es ao partido da oposig&o; mas, vide bem, para esse concitiagao n io

pode+n dewar de ser consideradm e ctmmadm essay in#u ncias dc

partido da arden, porque das sdo parte no titigio e ndo Fade huey
acomodaQao sem intewengao de uma das panes;(...) se o governs quay

(...) forti$car o principio comewadar, estendendo seu circulo. enido
dove dar ploslras de con$a}2Qa aas seas amigos, Kda desenganar(...) as

dedicag6es e athidades do partido consenador, Keio neubatizar sells
eiementos. mas dirigi-los e apraveita-!os(...) dena reorganizar o pariido

se este mal organizndo, dove procurar dattxind-lo (...)"s]

A oportunidade para tentar concretizar etta proposta aconteceria

poucos moses maid tardy pois, segundo o historiador Nabuco, ''a con-

=itiag€io estava nos espiritos, o minist€rio Ro&igues Tori"es e sua ori-

zlatagdo de deletlder a singularidade e a inteireza dos parlidos esta-
vcim gaston peta seu tango domingo e ttda podia impirar con$anQa

Entretanto, apesar da oportunidade inscrita no ''espaifo dos /e/nPos

o implemento de uma poll.tica de ''mode/"afar const/z/dneo com czs

opinides const/"vadoras'', em virtude das inevitfveis resist6ncias, a
confecQbo da "cal,ma das paix6es s6 pode ser imprimida por um drago

quito forte" , aquele "do politico de maier ascetlddncia no pats,e s6
co/nparcive/ a O/indo": Hon6rio Hemleto, o marques de Parang. As-

sim, este experiente e conceituado parlamentar reuniu em tome de si

um grupo de politicos comprometidos com reformat prudentes, presi-

53 /aem, ibidem, p. 1 1-1 12
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didas pelo ''espa'iro de modera€ao '', alguns doles rec6m safdos das
hostes liberals."

Ao comentar as raz6es que algariam Parang e seu minist6rio de

:moderados'' ao poder, o texto de (I/m Zs/amos/a destaca quest6es polf-

ticas e hist6ricas incontomfveis: a odentagao jf desgastada do Gabi-

nete Rodriguez Tones que reiterava a integridade dos dois partidos
preservando um clima pautado pda aus6ncia de ''seguridade ''; a ne-

cessidade de administrar questianculas intemas aos conservadores, em

especia[ a arrogancia das e]ites ]ocais insubmissas ao Estado; a emer-

g6ncia de um momento de ''rena.scimen/o, de renovafao .po/#ic;a e so-

da/'' em virtude da agilizagao dos neg6cios propiciada pda liberagao

de capitals antes comprometidos com o trffico de escravos. Tats ra-

z6es justificavam as reformat propostas no programa de Parang.

Engrandecendo a atuagao dos ''conciliados'', em especial as id6i-

as que os diferenciavam de sous contemporaneos, o historiador des-

creve as medidas por CIGS encaminhadas, em especial polo Ministry da

Justiga. Projeta em primeiro plano uma transformadora reforma judi-

cifria -- a primeira a ser comentada no livro e considerada o grande

proleto de Nabuco de Araujo -- um conjunto de propostas que valori-

zariam ao mfximo a atuagao dos jufzes de direito, no intuito "de co/s-

car ajustiga criminal nas maas de magistrados vitaticios'

A defesa da "r(;korma para conyzlrar a repo/ufao" ainda caracte-

rizaria a atuagao do estadista anon maid tardy, quando da inversio po-

54 Rec6m ingressos no partidos conservador , Limpo de Abreu, Pedreira e Paranhos
integraram o gabinete Parang ( 6/9/1853) nas pastas dos Estrangeiros, do Imp6rio, e
da Marinha. Francisco Sales Torres Homem (ex-Timandro) tamb6m prestaria valioso
apoio aos ''conciliados''. A16m doles, o minist6rio contou com Nabuco de Araujo
(Justiga), Cotegipe (Fazenda/Marinha ) e Bellegarde (Marinha e Guerra).Parang
tamb6m atuou na Fazenda por algum tempo. .Iden, /bidemz, 1 15-128, .raisin.
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lrtica oconlda em julho de 1868. Naquela circunstincia, uma interven-

gao aparentemente inesperada do poder moderador resultou na substi-
tuigao do gabinete conservador ''moderado-progressista'' de Zacarias

polo minist6rio conservador ''pure '' de ltabora{ , levando Nabuco de
Araujo a pensar em reformat que defendessem o sistema representati-

vo e a tecer restrig6es a atitude imperial. Pugnando pda continuidade

da poll.tice "conservadora moderado-progressista'''' necessina para o
andamento e sucesso do Projeto de reforma do elemento servil votado

no Conselho de Estado, Nabuco de Araqo extemou no Senado, a

17/7/1868, sua discordincia com a decisgo do monarca. Baseando-se

no ''so/"fred'' -- a ascensgo dos conservadores '>zzros'' 6 ''/ega/'' mas

n&o /eg#fma" -- e no princfpio de que "o ref /"efncz mas ndo governcz
saiu em defesa do sistema representativo e recriminou duramente a

intervengao inoportuna do ''porter irresponsdve/'' que, parecendo rele-

gar o problema do ''e/emenfo se/vi/'' para segundo plano, escolhera um

adversgrio da emancipagao para presidir o novo gabinete. Para Nabuco

55 Trata-se da polftica defendida por uma fragao do partido
cohservador cheOiada
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de Araujo, o Imperador havia ferido o sistema representative ao des-

considerar a ''von/ade nac/ona/'' ou sqa, a maioria liberal existente na
Cimara:

{...} havia no Pariamenta uma maioria liberal; co timida peta
vontade nacional; uma }naioria {do !egitima, tdo toga!, coma {&m fido

as maiol'ias que demos fido no pats (...) Havia um minist6rio que re-

preseniava este potitica (...) politico que tendia a crescer (...) desde
que o noble senator .pe/o poco do J?io de Janeiro [Otaviano] ac-ons'e-

/hou a z/nidade dos /aaas [que apoiavam o gabinete Zacarias,. progres-

sistas e liberals hist6ricos] ri..J o minis/aria que a repres'ezz/ava decafzz,

nfio por uma vicissitude do sistema representatho; ndo torque uma

minoria se tor'llasse maioria, mas por di$erettgas que hottie entry nas
relag3es da cocoa com seas ministros. Dizei-me: o qae aconsethava o

sistema representative? O que aconselhava o respeito a vontade na-
cional? Sem dfvida, que outdo minist6rio fosse {irado dessa maioria.

Mas. jez-se into? N€io senhores, e dena diner. foiuma fatalidade para

as nossas instituig3es. CRameR-se um minist6rio de uma politico con-

trdria, adverse a politico dominance(-..)No coragao do pr6prio mi-
nistfrio, coma na consci&ncia de n6s todos, este o reconhecimento da

iiegitimidade do gabinete Gina e de fades as minist6rios qtle jorem

saidos, n€io das maiorias, mas simplesmente da vontade do coder {r-
respcnsdvel (. . .)" s'

As discordfncias do estadista com ex-correligionirios conserva-

dores '>zzros'' e com o encaminhamento imperial teriam levado o
:conservador moderado-progressista" a desprender-se daquele partido,

a apoiar a oposigao e a criar um Centro Liberal, agremiagao na qual

reuniram-se os politicos dissidentes de origem conservadora(Zacadas,
Saraiva, e Sinimbti) e liberais hist6ricos das maid variadas tend:ncias

56 NABUCO, J.- ZI/m fs/dais/a, v. 11, p. 80-81
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Especialmente aconselhado por Nabuco de Araqo, escolhido presi-
dents do Centro, o grupo propos reformas political ''gue .possum se/"

czcef/as sem elba/o .pe/a socfedade '', dentre as quaid se destacaram a

eleigao direta e a emancipagao dos escravos na fomla prevista polo

projeto de 1868 segundo o historiador, asta arima, uma id6ia incor-

porada devido a insist6ncia do biografado. Escrevendo a Saraiva, o
estadista teria comentado: "Z)o Ja/seamenro da e/eigdo derivam-ie /a-

aas as nossas diflcutdades political. bem coma do trabalho escrmo
[odos os nossos atrasos industrials. Sdo estes os dais ponies cardeais

para que de'pem con'Pergir completameFILe o eslorQO liberal" ou sosa.

suprimir a escravid&o do homed e do vote'' ' '
Em maio de 1869 foi langado um manifesto do Centro Liberal

revelador da hegemonia do grupo moderado-progressista de origem

conservadora, sobre liberais hist6ricos mats radicais, tradicionalmente

crfticos do Poder Moderado?8. Nell se ressalta o empenho em preser '

var o regime monfrquico, o Poder Moderador e o Imperador pois, no
entender de Nabuco de Araqo, as coisas iam ''ma/ com e/e, e .pier sem

eJ'e ''; e em esvaziar a id6ia de uma revolugao, ou sqa, a probabilidade

de uma repablica, projeto que ganhara adeptos entry os membros maid

extremados do partido em virtude dos acontecimentos de 1868 na Es-

panha. Desta fomla, o Centro Liberal sinalizou com uma "r(:korma
para conyzlrar a repo/ufao", e bateu forte no 'jHa/seamenro do sis/ema
rep/"eden/a/ivo'', conseqii6ncia de eleig6es sem liberdade, ''das /eis /"ea-

veng6es ilegftimas do 'bode/' irresponsdve/'':

57 /dem, /b/dem, v. 11, p. 94
58 0 manifesto foi assinado por Nabuco de Araujo, Souza Franco, Zacarias de G6es
e Vasconcelos, Chichorro da Gama, Francisco Jose Furtado, Dias de Carvalho, Pa
managua, Te6Hilo Ottonie Francisco Otaviano.
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O governs absoiu€o qtle temps (...) ndo 6 obl"a de album ]8 brumaire

ou de ou£ro volpe de Estado semethante desfechado peta imperador

nas f efeito das leis reaciondrias criadas e mantidas palo partido
cottsemador (...) Para o monarch, esse faiseamento da eleigao. d tlm

abismo que ele tem a sells p6s, torque a eieigao, em ve: de ser a ver-

dade que o adverts, f a mentira que o obriga a el'rar, a provagao que

condttz o pats a revoiugao. Sem d&vida, os gyros do coder Moderador

na apreciagao das situag6es polificas do pals ndo serial fatais se as

eleig6esjossent I x*res.

Ott a refol'ma

Ou a revolugao.

I refQrtna para co4urar a revolug Q

A revolugao cano conseq8ancia necess&ria da natal"eza das coisas,
da aus&ncia do sistema represeniafivo, do exctusivismo da oligarquia

de um partido. N&o h& que habitat na escolha. A Refarmaie a pats
sera salvo! 59

Em mano do mesmo ano foi divulgado um programa do Centro

onde novamente proUetam-se os ideais do grupo moderado. Tem '>rf-

mazia" a proposta de se buscar "a rea/!dade da slsrema represenrarf

vo" atrav6s de "e/effdes //pres e verdadeiras" pris a oposigio n2o de

veda " referendar e tegitimar o simulacro de representagao nacional'

e slm "jbtldar a verdade eleitorat no pats" e denunctu a "hipertro$a

do Porter JModerador''. Segundo Joaquim Nabuco, diferenciando-se da

'massa .par/ic2a/"ia '' que entio integrava o Partido, Nabuco de Araujo

n5o criticou maid a atuagao do Imperador, mas apontou a responsabi-

lidade e os vfcios dos partidos no 'l#a/seamen/o do sisrema represen-

fa//vo ''. Em virtude desta prioridade, o programa estabeleceu a se-

guinte seqii6ncia de reformat. Em pdmeiro p]ano, a refomaa e]eitora]

59 Ide/zz, /b/de//z, v. 11. p. 98
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a fng/esa", propondo a eleigao direta s6 para as capitals das proven '

das e cidades com populagao de dez mil almas pris, na avaliagao do
estaMs\a. "rios centros da populagao este a forge detnocrdtica (...) a

eleigdo direta no interior tttil vezes poor que a indireta" ' Em segal

da a reforma judicigria; depois, a aboligao do recrutamento para a
Guarda Nacional, e por fim, a emancipagao dos escravos, proposigao

que Joaquim Nabuco considera inspirada no proleto formulado no
Conselho deEstado e uma ''iddfa ./2redominczn/e de ]Va6uco '', uma es-

p6cie de ''conf/"a a/czque '' is. sugest6es mats radicais que visavam su-

primir o Poder Moderador. Apesar do esforgo do historiador em de-
monstrar o compromisso prioritgrio do estadista com o ''abolicionis-

mo". atrav6s de sous names com a emancipagao "de rojas para iVabz/-

co cz med da fnczdidpe/, .pre/iminar'' -- anunciando inclusive o contato

por ele estabelecido, ainda em 1869, com o senador abolicionista ame-
ricano Sumner e com a Anti-Slavery Society, partidgrios da aboligao

imediata e sem indenizagao para os proprietgrios de escravos -- ngo e

posse.vel deixar de anotar que a medida foi colocada coco dltima rei-

vindicagao no texto do programa criado pda nova diregao do partido

liberal. Mesmo no programa do Centro, texto que o historiador atribui

exclusivamente ao engenho de Nabuco de Araujo, e considera como

um testemunho do "espfri/o e qua//dames po//rican" do estadista. o

item relativo a emancipagao 6 a derradeira medida a ser encaminhada,

possivelmente devido a prud6ncia e realismo do biografado que, na-

quele memento, priorizava o retorno dos "progressistas" ao poder( ao

inv6s da questao da emancipagao) condigao $!!!g. gyg,.DgD para o an-

b' Comentgrio feith em carta ao Bario de Vila Bela(6/5/1869). /dem, fhldem, v. ll

P. 96.
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damento de today as reformat e medida mats harmonica ''com o es/ado

do ./2aA ''. Ta] ''prud6ncia e realismo '', que nio deixam de lembrar as

palavras e procedimentos do liberal ing16s Edmund Burke diante dos

primeiros epis6dios da revolugao francesa, ficam claramente expressos

nas ''quiz//dames'' anotadas pelo histodador:

a pariamentar prdtico e positive que prefers uma peqt£ena liberdade
real(...); o juris£a que cotta na agro da lei sob e a sociedade, na
re/arena dos ccsiumes peta !egistagao;(...) o estadisfa humanitdrio.

gens veil sentimental;(...) o comervador que }tdo pods abjurar saas
origins e c$nidades e ndo pods destrair REID Frazer de inova: ou
para experimeutar. e que por ipso s6 auer reformat em }mrmonia com

o estado do pats, e as desenha sem preocupagao de simetria, ou de

unidade, canforme c adiatttamento da populagao e do tempo, o novi-
ciado e adaplagdo que CIGS exigem '' sl

Portanto, o principio da ''conciliagao '' inaugurado nos anon 50,

tamb6m terra inspirado o programa da "r(:korma para conyzlrar a re-

po/ufao '', de 1869. Nesta circunstancia, Nabuco de Araujo proyetou

um programa de reformas preservadoras da monarquia e do sistema

representativo tanto da intervengao inoportuna do 'bader fr/"esponsd-

ver' quanto da ameaga republicana. Segundo o historiador, a contin-

oi /dem, /b/dem, v. 11, p. 96. "Sendo, portanto, a ci6ncia do governs, t&o pratica em
si mesma e dirigida para a solugao de quest6es igualmente prfticas, uma ci&ncia que
requer experi6ncia ainda maid experiencia do que aquela que um individuo pods
adquirir durante a vida, nio importa sua sagacidade ou capacidade de observagao -- 6
com infinita precau<lao que se dove aventurar a derrubar um edifTcio que vem, ha
s6culos, respondendo toleravelmente bem aos prop6sitos da sociedade, ou a cons
true-lo novamente sem ter a vista modelos e molded cuja utilidade tenha fido com-
provada." BURKE, Edmund R€/7m6es sabre a REPO/irfda Fra/zcesa. Trad. Renata
Faria, Denis Pinto e Carmen Moura. Brasilia, Editora da Universidade de Brasilia.
1982. p.90.
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g6ncia de proteger o imp6rio da ''revolugao '' republicana impulsionara

o estadista a conciliar a tradigao com o progresso para levar maid lon-

gs o princfpio da reforma. Por asta razgo terra rompido com ex-

correligionarios conservadores, e apoiado a opasigao liberal na funda-

gao de um Centro Liberal, experi6ncia e.Hcaz de pratica conciliadora

que reunira formalmente politicos de origins e convicg6es diversas --
cx-conservadores adeptos do progresso (Nabuco de Araujo, Zacarias,

Saraiva, e Sinimba) e Jiberais hist6ricos das mats variadas tend6ncias

Todavia, ngo se pods deixar de considerar que o ingresso deste

grupo no partido de oposiga.o teve um significado maid amplo do que

protestar contra a intervengao imperial, registrado polo historiador: na

medida em que impediu um possivel abragamento liberal da opgao

republicana representou uma guinada conservadora dos liberals em

relagao aos princfpios por des defendidos no passado, guinada respon '

sfvel pelo significativo esvaziamento das suas hist6ricas proposigaes e
sintomftica do assenhoreamento do partido polos novos integrantes de

origem conservadora. O mencionado manifesto do Centro Liberal, de
1869, testemunha a hegemonia do grupo conservador/moderado sobre

os hist6ricos, estes Qltimos at6 entio ferrenhos crfticos do Poder Mo-

derador. Nell se ressalta o empenho do grupo em preservar o regime

monaquico, o Poder Moderador e o Soberano e em esvaziar a id6ia de

uma revolugao, ou Bela, a probabilidade de uma repablica. Desta for-

ma, segregando os membros maid crfticos do antigo Padido, o Centro
Liberal sinalizou com uma "r(:Horne " plenamente subordinada aos

princfpios conservadores. Fundamentando a necessidade de mudangas,
direcionou suas restrig6es nio para o regime monfrquico mas para o

funcionamento inadequado de suas insLituig6es e para as inlerven96es

ilegi.timas do 'bode/" f/"responsive/':
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Nests sentido, pods-se considerar que, ao privilegiar a refomla

conciliadora com a monarquia, maid uma vez, a prftica do estadista e

de seu bi6grafo teceram uma habilidosa e convincente manobra e
sentenga contra a repablica jacobina e a revolugao. Maid uma vez,
atrav6s da refomaa e da conciliagao, a ordem subordinara a anarquia.

CONSIDERACOES FINALS: UMA DEFESA "PROGRESSISTA"

DA MONARQUiA

Concluindo, podemos considerar que na argumentagao de {l/m

fsfac#s/a ressaltam-se as seguintes proposig6es polfticas apreendidas,

segundo o autor, da biografia de Nabuco de Araujo, proposig6es que

tamb6m pretenderam explicar e fundamentar a opgao poll.tina de Joa-

quim Nabuco no final dos anon 90 do s6culo XIX: a condenagao da

intolerancia, dos radicalismos e das revolug6es fossem des de origem

jacobina republicana ou monarquista conservadora; e a valorizagao

das prfticas reformistas conciliadoras capazes de associar instituig6es

herdadas do passado com as mudangas cobradas polo progresso po-

r6m, conciliag6es presididas acima de judo polo princfpio conservador

da ordem e da autoridade, premissa certamente inspirada no loma

'poupar os submissos e debelar os soberbos'' que terra orientado a atu-

ag:io dos grandes estadistas do Imp6rio. Para Nabuco tail prince.pios e

procedimentos modelaes Cram maid recorrentes em regimes monar-

quicos, embora emergissem tamb6m em exped6ncias republicanas
como a dos Estados Unidos , da Suiga, e maid recentemente, do Chile.

pa(ses que exibiam uma formagao hist6rica peculiar na qual a socieda-

de e as instituig6es polrticas resguardavam um estreito relacionamen-
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to, uma identidade, a primeira zelando cuidadosamente pda preserva-

gao das segundas, circunstincia que ngo acontecia no Brasil.
Essay tests nos sugerem uma indagagao: poder-se-ia considerar

que Nabuco fosse, naquele final da primeira d6cada republicana, um

'aristocrata nostflgico da monarquia '', e que para ele , a viv6ncia do
liberalismo aut6ntico perseguido polos grandes estadistas, significaria

uma irrestrita adesgo ao regime monfrquico, particularmente aquele

vivenciado no Imp6rio Brasileiro?
O texto de t./m .Es/czdis/cz, outros escritos e pronunciamentos do

autor sinalizam evid6ncias controversas. Se consideramlos o empenho

com que asta obra valoriza a atuagao dos imperadores brasileiros, dos

estadistas, das instituig6es e da polftica do Imp6rio; as inQmeras vezes

em que Nabuco extemou sua admiragao pda monarquia inglesa; o fato

de n5o ter integrado os quadros politicos republicanos e, mesmo acei-

tando um cargo diplomgtico a partir do govemo Campos Sales, ter con-

tinuado a declarar-se um monarquista ''plat6nico '', podemos concluir

que aquele historiador era invadavelmente um admirador feel e um
nostglgico da monarquia vivenciada no Brasil. Maid ainda, tratava-se de

um politico para quem os procedimentos liberais ''aut6nticos" s6 poderi-

am se adequar ao regime mongrquico. Algumas fuses do panfleto .Por

que co/zfinuo cz ser monarqzzfs/a, sgo exemplares nesta constatagao:

}aonarquista sem esperanga de monarquia, pal'a que serve? Serve

para ndo ser repubticano sem esperanga de !iberdade. (...) N&o idea!i-

o a monarquia que tinhalnos; diED somente que eta era, ao contrdrio

das repiblicas que podemos ter, um governs que se podia pensar em

methorar progresshamente, e aceitar coma digno de homers ti-
vres. (. . . )

62

62 NABUCO, J.- Por g e co/z/i/z o a ser mo/zarqwis/a. p. 21-22.
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Todavia outras evid6ncias e declarag6es intenogam elsa cons-

tatagao sabre o historiador: as dificuldades de relacionamento de Na-

buco com os monarquistas antes e depois da Repablica, dificuldades

que se avolumaram ao longo da plimeira d6cada republicana e leva-
ram ao seu ja mencionado isolamento. Ainda, uma outra consideragao

inscrita nests mesmo op6sculo de 1890, sutilmente minimiza a im-

portancia das formas de governo -- se monarquia ou repablica -- ao

constatar o quanto a monarquia vivida se assemelhara a "verdadeira

repablica'', ou aventar a possibilidade de ser adepto da repablica sem

necessariamente deixar de ser monarquista:

t.. ) serif di$cil funder ama repfbiica KC Brasil que tenha tunics
cai'acteristicos da verdadeira rep&blica coma tinha a monarquia.

Classi$car os governor peta saa forma a coho a amiga ctassi©cagdo

bo{4nica pdas semelhan gas exleriores.(...}.

Eslou pronto a diner-me repubticano, mesmo com a cerleza da restau-

ragao dianne de mim, se me modijicar em met! espiri£o a ccnvicgao de

glIB a repQblica no Blasi! ha de serjatalmente uma to ma it#brior de

despotisnlo, desde que ndo pods ser uma forma superior de anarquia,
n&o basra, por&m, a certeza que tfm todos de que a monarquia n&o

vo[tar& mats, para eu deixar de ser monarquisfa. (... ]u '

Por6m, o arguments maid esclarecedor no sentido de problema-

tizar um exclusivo sentimento nostflgico de Nabuco sobre o Imp6rio
integra justamente a anflise/narrativa de ZI/m fs/adds/a e, pouco de-

pois, vgrios capftulos de .A&n/za J;'o/"macao. Dentre os princfpios e pro-

cedimentos politicos significativos do liberalismo ''aut6ntico '' auibuf-
dos a Nabuco de Araujo, ressalta-se a sensibilidade do biografado em

assumir, sem colocar em risco o Estado e a estabilidade da nagao, as

ss Item, ibidem, p.2\.22
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mudangas possfveis cobradas polo progresso, ou deja a capacidade

para realizar reformat conciliadoras entry a heranga do passado e as
necessidades do presents. Assim, o pettit do estadista exemplar, e da

grande poll.tica, associam ordem, autoridade, refomla, conciliagao e

progresso. Sem abrir m5o da ordem e da autoridade, Nabuco de Ara-

ujo f apresentado, em C/m fs/ad/sra e em A#inha Format o, coma um

politico consciente "da necessfdade de jager concessdes ao progressa
e ter a ousadia de en#rentar instituiQaes e adapter-se aos $ns, para

n&o deixar pel"iclitar o interesse social maier por causa de uma dou-

rrincz oa asPj/"a(ao''64. Portanto, a homenagem ao imperador e aos es-

tadistas do passado inclui.da no livro n8o pressupunha, necessana-
mente. nem um sentimento nostflgico, nem um retomo, no mats rapt '

do peHodo de tempo posse.vel, a monarquia praticada no passado. lsto

porque a realizagao delta meta previa , naquele momento, o apoio ao

loma ''do qucznro .pier me//zor", is interveng6es vigorosas e desestabi-
lizadoras da ordem e signatarias da " anargufa '' -- homo a agitagao ou,

mesmo, o recurso is amlas -- estrat6gias das quaid Nabuco discordava

e das quais gradativamente se afastou, tanto quanto das liderangas da

oposigao monaquica. Para ele, assim como seu paio fizera, era preci '
so aceitar ''a i?zvenche/ .press/'igao da /zisf6rfa", constatagao clara-

mente justificada alguns anos depois:

Senhores. eu lido me separei de repente do pal'lido n'ton&rquico: !even dez

ands nessa renta evolugao, que mejez coder & itlvenchel prescrigao da Hist6.

ria. (...)

Desde a norte de Saldanha da Gang, sentiYtdo que as guerras elvis ndo se

repetiam ou n&o se da'pam dubs ve:es, procured, por esse esp6cie de liuizo de

64 NABUCO, J.A.- ]Wf/zha .IDrmafao. p. 159, 162
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Deus. recolher-me ao isolamenlo de meds !ivros, e quake nenhumas retag3es

mats five com a direg&o do partido mon&rquico.

messes cinco amos {i893- i898l$z pain hist6ria da Mottarquia muiio
!ais dQ que podium jager, do que {eriam feiio ladas os auEros que a

serveln. Eu !evantei os bottlers de Esiado do .Antigo regime, !evantei o

imperador, ao mesmo tempo que. com piedade $!ia{ procureicumpr r

um dover com a mem6ria sagrada de mea pai'' '5

Para finalizar podemos considerar a hip6tese de que com o estu-

do do desempenho dos estadistas do Imp6rio Nabuco pretendeu conti-

nuar a fazer o que entendia como a grande polftica, ou cz Po/#/ccz com

P e, tamb6m, ensinar a '' verdadeira '' polftica liberal a monarquistas e

republicanos radicais. Conforms explicita no texto de sua autobiogra-

fia, ao lingo de sua vida, identificou vgriasdormas pwa a politica. A

polftica pequena dos politicos de profissao, restrita a obedi6ncia aos

partidos e is disputas menores que os envolviam. A polftica da ''ca-

va!aria andante dos principios e das reformat " , cam "saas tutas de

pal"tides, meetings poputares, sess3es agitadas da Camera, tirades de

orat6ria, emogaes da tribune e popularidade " . E a. Ee!&!fa. com P.

que reunia epis6dios do ''dramcz /zumczno u/ziversa.r ''.66 A primeira
nunca o terra atrardo, tanto que durante sua atuagao no Parlamento do

Imp6rio sempre fizera questao de resguardar sua independ6ncia e indi-

vidualidade em relagao aos partidos. A segunda, ele a vivenciara in-

tensamente na campanha abolicionista e, embora a tivesse experi-

mentado por pouco tempo, colheu deja todas as glorias que podeda
retirar. A terceira presenciara no Parlamento ing16s e depois no Brasil

as NABUCO, J.- C'ar/as a ,4Hzi@'os. vol 11, p. 24-25; Discurso proferido em .julho de
1905 Hp#d GALVAO, Sebastigo V. - ''Joaquim Aur61io Barreto Nabuco de Araujo
IN: R/HGB, n. LXXIV, 1912, p. 48-49.. '
" NABUCO, J.- Mhz/la .Ihr#zafdo, p. 33-34, 258.

52



em epis6dios notfveis, na aboligao da escravidao, na expulsao do Im

perador, na Revolta da Armada, e na causa monarquica. Mas, nos al-
timos dez anos abordados em suas mem6rias escritas precocemente

em 1900. descobriria uma outta possibilidade para o exercfcio da fe
/fffca: a literatura metamorfoseada em hist6ria.

A queda do Imp6rio e o fim de sua carreira no Parlamento, assim

como a po16mica com republicanos e monarquistas ao bongo da d6cada
de 1890 Cram os acontecimentos que o haviam aproximado maid es-

Ireitamente da hist6ria: " 4 /z/sf6r/a d com (;Hello o z;nico ca/npo e/}l qz/e

me syria dado kinda cul,tivar a potitica, porque s6 nell n&o terri de

Jn/f ar d /}zdu/g8lzcf a...ne/n ro/ercfncia... "6z Tratava se de uma con-

cepgao antiga que Nabuco comenta em J\©n/za .F'ormaf&o, pois nela
ressoavam os ensinamentos do Bario de Tautphoeus, seu preceptor;

dos grander historiadores do s6culo XIX -- Macaulay, Mommsen,
Ranks. Tame e Burckardt - e, especialmente, dos conselhos recebidos

de Emesto Ronan em 1873 ap6s avaliar sous poemas hist6ricos.

Mas, as motivag6es mats recentes provinham da luta e diverg6ncias

polfticas vivenciadas nestes difTceis anos que se seguiram a proclama-

gao da Repablica, remetidas a perseguigao dos repubiicanosjacobinos,
i.s cobrangas dos pr6prios monarquistas e de antigos correligionarios

que haviam aderido ao novo regime e, especialmente, seu compromls'
samento (desde 1897) com os prop6sitos da entio rec6m fundada
Academia Brasileira de Letras69. Diante delas, utilizando a hist6ria

67 /c/em jbfae/n, p. 2conselho que tansmito a nova geragao: de entregar-me a estudos
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como arguments, o jomalista escdtor acabaria por encontrar uma ma-

neira de exercitar princfpios e procedimentos do que considerava um

;/ibercz/fsmo aur /z//co '', colocado acima das ''mesquinhas'' disputas

partidarias tfpicas da pequena polftica: recusou os radicalismos repu-

blicanos ou monarquistas e assumiu uma posigao de meir tempo con-

ciliadora e ordeira entry a tradigao herdada do passado e o presente,

que o poupou do comprometimento efetivo com qualquer das dual

formas de govemo, a monarquia ou a repablica. Desta maneira, a16m

de estudioso preocupado em homenagear o passado, e monarquista

'plat6nico '', engajou-se ''intelectual e republicanamente '' num projeto

de " c/(;mesa dos fn/eresies da pd/ria" assumindo um cargo que Ihe era

familiar no pretensamente "apartidario" campo da diplomacia(a em

baixada dos Estados Unidos), a ele oferecido polo govemo civil de
cepa aristocrftica de Campos Sales. Assim, respeitando simultanea-

mente as prfticas do passado e as ''imposig6es'' de uma outra histori-

cidade logrou(re)editor a servigo do progresso republicans a polftica

idealizada no desempenho dos grander estadistas do Imp6rio, em es-

pecial aquele do conselheiro e senador Nabuco de Araujo, seu pai

Entretanto, 6 precise anotar que nesta solugao ''conciliadora" o ''libe-

ralismo utilitario '', tamb6m lembrado por Faoro, imperou objetiva e
soberanamente sobre a "nostalgia'' monaquica.

)arlo -- }iisf6ria Culturale Pol2ttticas Liter(arias no Brasil(1870-1914). S. Paulo
Cia. das Letras, 1991 ; e RODRIGUES, Jo5o Paulo C. de S.- J da/zfa das cadefras
Literature e Potitica }ta Academia Brasiteira de Letras(1896-19}3). Ca.tnP\bas
Ed. da Unicamp, Cecult, 2001. '
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