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O TRATAMENTO DA QUESTAO DA
RESPONSABILIDADE DOS MINISTROS POR

DIOGO ANT6NIO FEIJ(1) E BERNARDO PEREI]IA

DE VASCONCELOS

TbomaR.DittiX.Gzledes '

1- 0 Poder Neutro e a Responsabilidade dos Ministros: o
modelo de Monarquia Constitucional de Benjamin Constant

Em 1829, la enfermigo e em sua pcn61tima primavera, Benjamin

Constant permanecia um representante atuante de Strasburgo no

pai.lamento frances. O terra de sua intel'engao na sessio de 6 de abril,
mordaz e provocative -- o que se patenteia nio s6 pelo exame de sua

argumentagao, mas tamb6m pdas condnuas interrupg6es e comentanos
suscitados por ela, anotados na transcrigao -- era o proJeto de iegisiagao
eleitoral proposto pelo novo gabinete indicado por Carlos x, em
subsdtuigao ao reacionfrio minist6rio de ViB&le. Criticando o
estabelecimento de crit6rios censitfrios especi6lcos pa'a coda navel de

eleigao, Constant exp6e aos defensores do proleto o equivoco cm que
laboravam: acreditar que os Brandes proprietarios, distinguidos polo

censo

electoral, tinham um interesse pda ordcm maior que o dos m6dios

proprietfrios, desfavorecidos pelo mesmo censo. Remetendo
os

parlamentares a um exaine da hist6ria de sodas as nag6es, ele a6umava que
as "classes perigosas" sempre haviam sido a dos muito ricks e a dos molto

I Bacharel em Ci6ncias Sociais peta UNICAMP, mestre e doutorando em Ci6ncia

Polftica polo IUPERJ.
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pobres, nio havendo exemplo de revolug6es feitas pda classy media
proPd6t6s moOenttes$.

Apes fazer a cdtica do proleto, Constant passe, em suns pr6prias
palavras, "do cato ao raciocinio", para provar que o principio das eleig6es
nio 6 anti-monarquico, isto 6, que a hereditariedade nio s6 6 compativel
com a representagao polidca, como tamb6m a combinagao entrc das 6 uma

condigao para a moderagao e a cstabilidade dos governos modernos2. Para

viabihzar este combinagfio, syria nccessfrio separar as tarefas do Estado
entry, de um lido, as administradvas ou executives e, de outdo, aquelas

ligadas a discussio das opini6es e a defesa dos intercsses, fazendo das

primeiras uma delegagao do poder real e das segundas uma iniciativa
exclusive dos representantes cleitos.

Havia, portanto, para Constant, uma separagao de sumo importancia
polltica a ser feith para possibilitar a combinagao entry hereditariedade c
representagao. Este separagao devcria ser Huada constitucionalmente.
atrav6s da distingao entry o poder legislativo, ''poder representativo da

opiniao" e o poder execudvo, delegado a um gabinete de rninistros por
aqucle que encarna o principio hereditario, o monarch. Estes ministros

deveriam responsabilizar-se palos atom que descmpenhassem no governs,

preservando a pessoa inviolfvel do rei. O poder real, ele mesmo um poder
de Estado, juridicamente de6inido e entregue ao titular dinistico, s6 syria

compadvel com os principios liberals se provido do atributo da
neutralidade. Neutro porque vitalicio, desprovido de iniciativa e porque
portador de um interesse diverso daqueles presentes nos demais poderes do

Estado -- radicado na tradigao3 -- o poder real 6 defendido por Constant nio

Discours sur le projet de loi r61atif a I'organisation d6partementalle" in BORGO.
O. Pozzo di. (org.), "Ecrits et discours politiques par Benjamin Constant", Paris,
Jean-Jacques Pauvert, 1964, T. 11, p. 136. '

Para uma discuss5o sobre as condig6es para a neutralidade do poder real, pods-se
consultar minha dissertagao de mestrado "0 concerto da neutralidade: anflise da
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coco solugio transit6ria para a acomodagao dc uma forma de governo
monarquica a uma sociedade em marcha irrefreivel sumo a democracia,
mas como parte de um arranjo permanente dos podercs de Estado. Este

arranjo tinha como principal obletivo impedir que um dos poderes, po:
inagao dos demais ou por usurpagao de fung6es, governasse contra os
interesses dos cidadios ou violando sous direitos. Era defendido por
Constant n:io como uma formula juridica para enquadrar soberanos na
ordem constitucional, mas homo a mellor forma de distribuigao das
atribuig6es da soberania popular, delegada ao Estado c limitacla por seu
funcionamento. Ap6s a restauragao monarquica na Franca havia, como

conseqiiancia de um processo hist6rico no qual o pr6prio Constant tomara

parte, um individuo capaz de desempenhar as fung6es do poder idealizado

originalmente por ele (em meio a debate polifC)nico ' sobre o temp durante a
Revolugao) para ser composto de cidadios eleitos formando um co16gio de
notiveis em uma constituigao republicans. Em ambos os casos, a garantia

da neutralidade era a scparagao entry o original poder suplementar e o
poder ministerial ou executivo. Na monarquia constitucional, este dena "a
chive de todd organizagao politico"S, consagrada pda constituigao atraves

da previsao da responsabihdade exclusive dos ministros polos atos do poder
execuuvo.

formagao te6rica do poder neutro na obra de Benjamin Constant", Rio de Janeiro,

luper] I Gau eset PPg52 umpanorama detalhado dente debate em "La revolution des
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A classy intermedifria, os "homens quc vivem do proprio trabalho":
aos quais aludia Constant em seu discurso parlamentar dc 1829, cra a
terccira ou quartz geragao de dcscendentes da burguesia do Antigo Regime.
Contudo, observava ele, aqucles homens la nio adrnitiam a humilhagao a

que haviam sido submetidos, o desd6m pda obscutidade de sua origem que

manifestava, por exemplo, ningu6m menos que Voltaire. A participaq:ao
cleitoral fora, segundo ele, a maioridade da burgucsia. O aprimoramento das

instituig6es politicas na Franca p6s-revolucionaria era simultineo ao

desenvolvimento do pensamento burgu8s, que se propunha a tarefa da
oga/zzZaF2o da #&erzZaZe. para a qual concordia tamb6m ele, Constant, cm sua
aq:ao e discurso politicos:

"Olde estavam as id6ias poHticas da burguesia quarcnta
amos atria? A palavra 'liberdade ' despertava subs emog6es
gencrosas; mas a organizagao da liberdade, os limitcs dos
poderes, o estabclecimento das garantias, todos estes
pensamentos Ihe Cram desconhecidos, e dai nossos
infortQnios.

Hole cm dia, eu o digo sem medo de me permitir um
exagero, a massa da classe intermcdifria 6 mats avangada em
politico pratica do que o forum Mably ou Rousseau."a

A necessidade de separagao entre o poder real e o poder executivo
cra, po;tanto, uma conclusio a que se chegava atrav6s do raciocinio e cull

proposigio e implementagao se faziam possiveis com a maturidade politico

da classy intermediiria. Constant, uin te6rico da politico que se orientava
pda expel:iancia de sua pratica, formulou na seguinte sentenga a sQmula da

monarquia constitucional do s6culo XIX: "A responsabilidade dos ministros

6 a condigio indispensavel de qualquer monarquia constitucional"7.

' OP. cit., T. 11, p. 135. Esta e todas as outras passagens em frances no original
padecem de tradug:io livre. '
' ''De ]a responsabilit6 des ministres" /n "Cours de Politique constitutionnelle", op.
cit., T. 1, p. 385. '
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2- A Retrospective do Poder Moderador

A avaliagao p6stuma do poder moderador quash sempre levou em

consideragao sua indistingao do executivo, decorr8ncia de imperfeigao
constitucional que teria permitido que, em seu exercicio concreto, o poder
moderador servisse de fachada juridica para uma personalizagao do
executivo. Excetuando-se as propostfts de recriagao do poder moderador

feitas no periodo da Repablica Velha ' e algumas obras posteriores de

inspiragao restauradora9, a perspectiva da historiogra6la politico c
constitucional acusa a "apropriagao ind6bita" das id6ias de Constant.

Em "A fundagao de um imp6rio liberal '', incluido na "Hist6ria Gerd

da Civihzagao Brasileira", Pedro O. Carneiro da Cunha a6irma que o proleto
de constituiWao elaborado pda Constituinte dissolvida por Pedro Ifora o
"vcrdadeko anteproJeto da Carta de 1824". O resultado dos trabahos da

assemb16ia que "congregava o que havia de melhor e sobretudo de maid
representau"' vo do Brasil" nio poderia contrarian o imperador e os partidarios
de um "execudvo forte" e a dissolugao teria sido, entao, um golpe urdido em

uma "teia de absurda descon6ianga" do governo de Pedro lcontra o "espelho

homog6neo da nagao"''. A consdtuigao, feitas as ressalvas da liberdade de
culto e da escravidao, "consagrava judo o que de mellor se formulary em

materia de garantias individuals, na linhagem direta da Declaragao dos
Direitos do Homem exarada pda Revolugao Francesa"::

8 Na d6cada de 30, Borges de Medeiros propunha que o presidente da rep6blica
exercesse um redivivo poder moderador. Anteriormente, Alberto Torres tamb6m

iooderdd Janeiro, Bertrand Brasil, 1993, V. 3, T. 11, P. 243.

'' Op. cit., V. 3, T. 11, p. 254.

Trap/?a, n'2 abril de 2002



10 Tbanza7 Dilli7 Gaedes

Satisfat6ria do porto de vista dos dircitos, a constituigio nio teria

respondido de forma consistente ao problems do funcionamento do regime
rcpresentativo atrav6s das relag6es entry os poderes de Estado. Quanto a
este aspecto central, a obra dc Constant teria fornecido ''muniQao nem
seinprc licita" a liberais e conservadores. Na constituigao, "nio se cncontra

senio des6lgurada a obra de Benjamin Constant", a partir do momento em
que ela diz, no artigo 98, quc "o poder moderador, e nio sua distingao cm
relagao ao executivo, 6, ele, a chavc de todd a organizagio i)oHtica"12.

Embora despida da aprcciagao nostalgica da Constituinte e sous

trabalhos, a historiogranla mais recente tem reiterado o cntendimcnto
segundo o qual o poder moderador terra fido uma id6ia "tomada de

empr6stimo" a Constant, id6ia "completamente transformada" em sua

incorporaq:ao iconstituigao. Traigao da letra ao espirito, o resultado do

empr6stimo esp6rio teria fido o reforgo, ao inv6s da limitagao ao poder
pessoali3. A possibilidade dc se adapter este "enxerto absolutista" - como o

caracterizmam Clovis Bevilacqua e Jose Mudo de Carvalho - ao governo

democrftico representativo celia sido a principal questao a que se dedicaram
os participantes do debate oconido na d6cada de 1860 a respeito do poder

moderador. Para os liberals, a6uma Wanderley Guilherme dos Santos, o poder

moderador teria fido "apenas um truque para permitir ao imperador exercer o

poder Executivo sem ser responsfvel perante ningu6m, a16m de si proprio"t4.
O que se pretende mostrar nests trabalho 6 que, kinda antes do

debate da d6cada de 60 do s6culo XIX, ao menos dois autores la se
ocupavam da contradigao central que permitiu as anflises aqui brevemente
rcconsdtuidas. Diogo Antonio Feij6 e Bcrnardo Pereira dc Vasconcclos.

altcrnadamente ministros e 2tcusadores de ministros, tendo ou nio

'z Op. cit., V. 3, T.ll, p. 256.
13 Cf. SILVA, Bernardo Medeiros Ferreira da, "Monarquia, Democracia. O ano de
1860 e a controv6rsia do poder moderador", PUC-RJ, Dissertag:io de Mestrado em
Hist6ria, Rio de Janeiro. 1995. '

'Ordem Burguesa e liberalismo politico", Sio Paulo, Duas Cidades, 1978, p. 82.
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percebido a "apropriagio ind6bita" posteriormente imputada a Constituigao
e seus autores, dedicaram-se a defesa da necessidade de estabelecimento da

responsabihdade dos lninistros pecos atos do governo, exig8ncia premente

para queen pretendia evitar ou tencionava atacar o governo pessoal e
kresponsavcl.

3 - A Constituigao, a Leie a Responsabilidade Ministerial

Antes de abordar a questao a qual ambos os autores concederam

importancia em sua pratica politico -- ai compreendidas tanto sua atuagao
rlamentar e ministerial quanto suns publicag6es em vida -- descon6io que

sega necessirio levi-los a explicitar a quem destinam sua argumentagao c

qual o papal que atribuem a sous adversfrios. Adotando este expediente,
procuro reforgr a identificagao do "tutor" com o "agente", possuidor de
/ /e/zra;i5 historicamente possiveis. As inteng6es de um agents estao

fortemente relacionadas a sua expectativa quanto a recepgao publica de sua

argumentagao, principalmente em se tratando de autores "panfletarios". De
maida, 6 necessirio afastar da palavra "panfleto" a conotagao peso'alva que

por vezes recebe. Esta conotagao 6 freqtientemente emp:egada por aqueles

que acre' ditam que uma obra cull objetivo principal nio self o de
desenvolver metodicamente uma douuina 6, neccssariamente, uma obra
menoria. Uma de6inigio dais ample de panfleto, que aqu sugtro, e que

compreenderia as fontes sob anahse, poderia ser a de um ato de fda
lntensamente pUblico, que privilegia o convencimento do leitor e que define

sua argumentagao pda do adversario, com vistas a contests-la.

radicalismo dos panfletos.

Tr@dTa, n ' 2 -- abril de 2002
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Feij6, no 61timo n6mcro de seu "0 Justiceiro", que circulou entry

1834 e 1835, identi6ica como sous inimigos os defensores da monarquia
absoluta, asseverando quc nio sio des os sous interlocutores, mas ''a massa
pensante do Brasil"17. Alguns anos mats cedo, em sua defesa da aboliq:ao do

celibato clerical, idcnti6icava com outras palavras os destinatfrios de sua
argumcntagao:

'Eu nio escrevo para os verdadeiros sibios nem para os
homens bem intencionados, que possuidos de caridade
suspiram pda felicidadc do pr6ximo, e se condoem de sua
desgraga: estes dubs classes engrossam o meu partido. Eu
escrevo para o comum dos homens; que de ordinirio se
deixam cegamente conduzir por aqueles em que sup6em
cerro direito dc os guiar. (...) Eu query ser cntendido, e
pouco me imports ser combatido."is

Em sua "Carta aos senhores eleitores da provincia de Minas Gerais",

de 1827, Vasconcelos tamb6m deixa claro seu adversario, o minist6rio, e,

em particular, o ministro da fazenda, marques de Baependi. Contra este, que
trabalhava contra sua reputagio, oferecia uma ''.rxa Za 6h#nb" dc sous

''/na&aZZa.r /lgzlZaz/z,o.P ', submetendo sua conduta ao julgamcnto de sous
eleitorestP

Em ambos, portanto, a admissio do peso das argumentag6es

adversfrias: a consci6ncia dos leitores 6 suscetivel a das e para tentar

impedir seu sucesso 6 que agem Vasconcelos e Feij6. Nio agcm num
espago vfcuo de opiniao e, por mats reduzido que posse ter fido o n6mero
dos quc formavam o p6blico, o imperativo do convencimento manifesto-se

pda atengao que Ihe dedicaram. Vemos, contudo, de um lido, Feij6,

monarqufa d /zecessdrfa /70 .Brash/?", inclufdo em "Z)logo .4n/(info /'e#6'
organizagao e introdugao de Jorge Caldeira, Sio Paulo, Editora 34, 1999, p. 165.'
' O texts foi escrito em 1828 e este inclufdo na obra citada, p. 182. '

'9 Reproduzida em "Bernardo Pereira de Vasconcelos", organizagao e introdugao de
Jose Murilo de Carvalho, Sio Paylo, Editora 34, 1999, p. 58.
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dirigindo-se a generalidade da cidadania, na qual acredita identi6lcar sells
scmclhantes; de outta, Vasconcelos, reportando-se com defer6ncia ll

cidadios especinlcos, sous eleitores mineiros. Manifesto-se, a partir dai, uma

primeira diferenga entre esses que foray companheiros de minist6rio, no

primeiro gabinete regencial e oponentes, o mats das vczes, em
circunstincias posteriores. Vasconcelos entende sua atuagao como a de um

representante dos interesses dos cidadios de sua provincia. Feij6, por sua
vez. tem como modelo de cidadania e representagao uma conduta moral,

livre de qualquer interesse que se confunda com parcialidade. Para ele,
apenas um governo Zei/ /ene.dado salvaria o pals do "estado de anarquia" que
detectava em 1 835zo; nas asscmb16ias provinciais, apenas legisladores "livres

de interesses e paix6es" poderiam providenciar as necessidades locaisz:
Com efeito, a recomendagao do desinteresse 6 muito mais frequente do que

a consideragao dos interesses nas circunstfncias em que age Feij6. Defensor
da virtude e da honda, ele reconhece, por6m, a vit6ria acachapante do

interesse. A persist6ncia do tr£6ico de escravos no Brasil, a6umava ele em
1834, 6 o ftacasso da moral, que, esperavam alguns, poderia derrotar o

intercsse a longo puzo, o que acabou nio ocorrendo. A extingao do tri6lco
e da escravidao, considerada por ele "vergonhosa contradigao com os

principios liberals, que professamos", s6 vida com a aniquilagao da
fer6ncia pelo uabalho escravo, nio com leis e pregag6esZZ. Nio ha outra

saida senio contentar-se com o menos mal, o que implica em adiar
inde6midamente a prevalancia do desinteresse e manobrar da melhor forma

possivel a carruagem do interesse:

) ]io que afirmava em artigo publicado no niimero 12 de "0 Justiceiro
reproduzido na obra cicada, p. 163. . . . . ..---,-..
zi Cf. a fda do trono por ele pronunciada como regents na aoenura ao pal ia''ichi v
em 1836, OP.cit.,P. 177. . .. ...
z: Cf. "0 tr6flco dos pretos africanos", op c!/., PP. 15 1-154.
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"N6s ha muito tempo cstamos persuadidos que o interessc
6 o m6vel gerd das agnes humanas; que a ele se sacri6lcam
honda, dever, estima, e tudo quando ha de noble e generoso;

e que por asta causa ha muito pouch virtude propriamente
ditz."23

A constituigao do imp6rio, outorgada por um imperador liberal
"alimentado com o leith do despotismo", era, com todos os seus dcfeitos, o

documento quc consagrava no Brasil o "espirito dcmocritico americano"

Ao defends-la, Feij6 acreditava combater os que eram opostos a esse
espirito, sous adversfrios ministeriais, os quais estariam, em plena reg8ncia,
expandindo gastos improdutivos c aumentando a pompa e o aparato cm
medida desconhecida mesmo nos tempos de Pedro 1. A Constituigio 6 a
norma que estabelece alguma Guided contra a insinuagao, no governs, dc
interesses parciais. O que Feij6 clitica contundentemente 6 a legislagio

complementar a ela, principalmente o c6digo cnn)hal de 1 830, estabelecido
a partir de um pro)eto escrito por Bernardo Pereira de Vasconcclos24. O

c6digo, "tio desproporcionado nas penis, tio cheio de lacunas nos delitos,
cio inconsequente na aplicagao dessas mesmas fracas penis aos diferentes

crimes", possibHitaria a criagao de uma regancia fraca, incapaz de se opor
aos quc tentavam dep(5-1a pda forge c alterar a forma de governo,

eliminando a constituigio. O voluntarismo legislativo e a malta de
experi6ncia gerd para esse atividade acabava por ameagar a ordem
constitucional:

"0 mal estava na legislagao, nio porque asta de antemio
fosse feith para enfraquecer a administragao passada [sob o
comando de Pedro 1], como muitos t6m asseverado, mas

3 "0 Justiceiro", n ' 8, op. cit., p. 157.
:' Sobre o c6digo e sua inspirag:io benthamita, ver RICCIO, Vicente Nets. "A
utilidade e a lei: as aHlnidades entre o pensamento de Jeremy Bentham e a cultura
ib6rica", I)issertagao de Mestrado em Ci6ncia Polrtica, Rio de Janeiro, lupe4, 1997.
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porque 6 produgao de legisladores novigos na arte de

legislar e que, longe de fundarem-se na expenencia, tem
langado mio de teorias mal entendidas c kinda mais mal
aplicadas."ZS

15

Legislador novigo, Vasconcelos queixava-se de que nio se devin
buscar saida para todas as quest6es na interpretagao constitucional. O

parlamento nio deveria negligenciar seu papal legislativo, em primeiro lugar

porque a constituigao nio era suficientemente clara, sua lnterpretagao
variando de acordo com o interesse -- sem que Vasconcelos chegasse a

laments-lo, como o faz Feij6. Em segundo lugar, porque ela nio permian ao

poder central a mcsma e6icicia de agro que a legislagao. Constituigao na

capital; para as provincias, a lei. E o que se depreende de seu comentAno
sobre a questao da melhor localizagao pa'a o curso de direito que se
pretendia inaugural:

"Quem 6 que se atreveri a explicar .a constituigao em
qualquer de nossas provincias? Um presidente, com a maier
facihdade, mandy-o para aqua, dizendo que 6 demagogo e
revolucionfrio; isto 6 o que todos n6s temos visto, c

estamos a ver (...) os d6spotas daqui nio estio Mo livres,
senhores, como nas provincias, olde pode-se .dizer sem

redo de error, que os presidentes sio herdeiros dos
capitals generis.""

Temos, portanto, de um lido, um defensor da supremacia

constitucional e, de ouuo, um legislador atuante. Ambos, em sua atuagao na
Cimara e no Senado e em subs publicag6es, forum dos maid contundentes

cdticos de diversos gabinetes e acusadores de vfrios ministros. A questao da

:Si:U:£ i:UF:l ilii,T: s"m:=;
Brasilia, Senado Federal, 1972, Vo1. 2, T. 1, P. 233.
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responsabilidade dos ministros cra um problema que, de perspectives

diferentes a respcito de seu cstabelecimento, podia aproxima-los, ao memos

em termos do tipo dc utihzagio do discurso liberal que mais Ihes

interessava. A constituigao de 1824 previa, em seus artigos 133 e 134, as
hip6teses de responsabihzagao dos ministros c tamb6m o estabclecimento

de uma lei complementar sobre sua acusagao e o processo de julgamento27.

Vasconcelos, kinda em 1827, apresentou para discussio na Cfmara seu
projeto dc c6digo criminal, prctendcndo nile incluir os crimes de
responsabilidadc ministerial e o processo de julgamento. Decidiu-se separar

do c6digo a lei de responsabilidade e o exams do c6digo criminal foi adiado.
A lei de responsabilidadc foi aprovada kinda naquele ano.

Ao mcsmo tempo cin quc apresentava seus projetos legislativos,
Vasconcelos exigia satisfaq:6es do rninist6rio sobre a conduta do governo na
guerra pda Cisplatina. Insistia em quc as falls do trono devetiam ser
consideradas atos ministeriais, invocando na defesa do argumento os
"grandes esclitores" c "os dais ilustrados oradores das assemb16ias

legislativas da Europa". Como propostas do governo, deveriam ser

debatidas no parlamento, seguindo o exemplo das mesmas assemb16ias,
ondc:

"Nio poucas vczes sio os ministros argtiidos, tanto pelo
quc cont6m as mesmas faIRs, como pelo que nelas se
omitiu, devendo declarar-se. Nessas assemb16ias. nio s6
uma vez, se tem proposto a acusagao dos ministros, que
procuram escudar-se com a malestade do trono."28

:' A constituigao foi reproduzida em BUENO, Jose Antonio P. "Direito Pdblico
Brasileiro e anflise da constituigao do imp6rio". Braslnia, Senado Federal -- Editora
da UnB, 1978, pp. 483-508.

2i "Discurso na C6mara dos Deputados, sess5o de 1 1 de maid de 1827", op. cl/ , p

7}aPd?a, n ' 2 -- abril dc 2002



O Tratanierito da g estio da RfWonsabilidade dos Ministros.
17

Em sua carta aos eleitores, Vasconcelos ressalta havel cumprido com

scu dover de representante, tendo procurado oriental os ministros, tendo

publicado sous delitos e trabalhado pda lei da responsabihdade: "em uma
palavra: expus a minha liberdade e a minha vida pda nossa comum
patna"zo. Sobre a lei, Vasconcelos observe que as emendas recebidas no

Senado pioraram o proleto aprovado na Camera, mas endossa a a6umagao
do senador Vergueiro, segundo a qual tratar-se-ia da "lei pratica da
Constituigao

Doin anos ap6s sancionada, a lei era considerada por Fei}6 coma

requisito parft a constitucionalidade do exercicio do poder executivo.
A6umava ele que constituigao sem responsabihdade dos governantes "e
uma quimera, ou antes um lego que se alma ao cidadao, porque o governo
faz o que quer a sombre deli"30. O governo responsavel desvia da cocoa a

pressao da opiniao publica. No entendimento de Feij6, o poder moderador
deve ser um recurso constitucional contra a forge da maioria3i, exercido

critei:iosamente pelo poder de veto is iniciativas do legislativo, c nio atrav6s
de atos do governo. Cube observer que Feij6, sempre atento is lacunas da

legtslagao, aos "escondefijos da jurisprudancia", era contra a aphcagao literal

da lei da responsabMdade, favorfvel a discussio ample sobre a
caracterizacio da natureza delituosa ou nio dos amos de govcrno. Assim
tamb6m Constant, em 1814, entendia a leia sua aplicagao, submetida a

deliberagao politico, maid voltada para a contengao constitucional dos atos

de governs do que para a punigao de sous executores:

"0 que me persuade de que nio defends a arbitrariedade
ao estabelecer como axioms que a lei sobre a

s9 Opec:onsabilidade dos ministros, discurso parlamentar de 16 de julho de 1829
inclufdo em "Diego Antonio Feij6", op. cit., P. 67. . . . . .- '',
31 Cf. "Comentfrios sobre a fda do trono de 1839", em "Diogo AntOnIo I'eijo , op

cit., PP. 192-3.
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responsabilidade nio devs ser detalhada como as leis
comuns, c que ela 6 uma lei politico, cuba natureza e
aplicagao t6m inevitavelmente algo de discricionario, 6 quc
eu tenho a meu favor (...) o exemplo dos ingleses, entry os
quaid nio somente a ]iberdade existe ha cento c trinta e
quatro anon sem problemas e tempestades, mas dos quaid
todos os ministros, expostos a uma responsabiLdade
indc6inida, e pcJ:petuamente denunciados pda oposigao,
apcnas um pequeno n6mcro foi submetido a julgamento e
nenhum sofrcu qualquer pena."32

4 - Conclusio

O api:imoramcnto das instituig6es politicos tendo como objetivo #
aga ZR4do da Zz&erz/ade era, segundo Constant, a tarefa a que se propunha a
classy intermediiria na Franca p6s revolucioniria. No Brasil, alguma
liberdade havia e impunha-se igualmente a tarefa de de6inir seus limites. A

ncccssidade de trocar as chives da organizagao politico impei:ial foi
precocemcnte pcrcebida. O primeiro a note-lo foi Frei Caneca, pouco antes
de sua execugao, ao traduzir o poder moderador como "a chive da
opressao da nagao brasileira c o mais forte garrote da liberdade dos
povos"ss. Feij6 e Vasconcelos, ao defenderem a responsabilidade dos
ministros, operavam no interior da pr6pria organizagio politico, visando sua
cransformagao paulatina, utMzando-se estrategicamente do vocabulirio

politico liberal. Liberalismo que, de acordo com a inteipretagio de Luiz
Wcrneck Vienna,

'devin consistir cm uma teoria con6lnada nas elites politicos,
que sabcriam administri-lo com conte-goths, sob o registro

'De la responsabilit6 des ministres", Cours de Politique Constitutionnelle", op.
cit., T. 1, p. 407.
33 CANECA, Frei Joaquim do Amor Divino, "Carta de Pftias a Dam5o" in "Ensaios
Politicos de Frei Caneca", Rio de Janeiro, Editora da PUC, 1977, p. 70.

rxaPd©a, n ' 2 abril dc 2002



O 'Fratafnctlto da 2uestao da Respaplsabilidade das Ministros...

de um tempo de tonga duragao, a uma sociedade que kinda
nio estaria preparada para ele, sob pena da balcanizagao do
territ6rio, da cxposigao ao caudilhismo e a barbaric".34

19

Expresso no pensamento de Feij6, esse compromisso estrat6gico

com o aperfeigoamento institucional, a con6ianga no espirito democrftico

brasileiro, moldado em oposigao a tradigio colonial e desp6tica, renunciava

a qualquer via de rupture com a ordem monarquica e reservava o gozo da
liberdade a um momento posterior a sua organizagao: "6irmemos nossas

instituig6es, a posteridade ao menos colherf os flutos dos nossos
uabalhos"3s

lli I Ella:XIS Hide
se?" (1834), inclufdo em "Diego Antonio Feij6", op. cit., P. 1 19.
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A TEMATICA DA NACIONALIDADE NA REVISTA
''A MENSAGEIRA''(1897-1900) :

Leonard De Lacaz

Visando a divulgagao de id6ias sobre o problems da elevagao social

da mulher, a revista hterfria paulistana ".H .7\4e#lagejnn" (1897-1900) nio
deixou de contemplar a discussio das quest6cs da transigao brasileira no

pedodo posterior a Aboligao e a Proclamagao da Repablica -- de forma
que ao seu discurso feminists incorpora'se um discurso ufanista:
acreditando na emergancia de uma Nagao r6sea, suns redatoras evidenciam

a incompatibilidade entre a perman6ncia da situagao de inferioridade da
mulher e a generosidade do povo e da natureza do Brasil; visio otirmsta que
kinda era corroborada pda crenga no poder transformador das conquistas

que o "progresso" vinha introduzindo no pals' Mas a temitica da
nacionalidadc tamb6m serviu para encaminhar sua pr6pria ncgagao: a

percepgao da exclusio a que estariam condenados mulheres, ex-escravos e

imigrantes no quadro de reacomodagao econe)mica, politico e social da
sociedade p6s-republicans levou algumas daquelas articulistas a optarem

(IFCH.UNICAMP, 1999) doutoranda do programa de p6s-graduagao em Ci6ncias
Sociais do IFCH.UNICAMP (Area Desenvolvimento e Pensamento Social).
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pda denQncia social realizada atrav6s de sous pr6prios textos literfrios

ou kinda pda defesa de uma literature feminine alternative, antiparnasiana
"genuinamcnte nacional", enraizada nas tradig6es regionais e na culture
popular brasileira.

A presenga feminine destacou-se entry os elementos progressistas de
nossa sociedade que estiveram envolvidos nos movimentos pda Aboligio
da escravatura e polo advento da Repablica. E o recurso a literature situa-se

cntre as diversas formal de manifestos:ao feminine na divulgagao do
abolicionismo e do republicanismo: algumas das escritoras surgidas no
periodo buscaram atrav6s da transplantagao, para os quadros do
pensamento local, do arcabouq:o de id6ias disponiveis na 6poca, que
englobava desde os ideais nun)inistas kinda vigentes no s6culo XIX

europeu, at6 correntes derivadas do liberalismo, do positivismo e do
socialismo transformer sous escritos em veiculos legitimos de
propaganda abolicionista e republicans, a qual freqtientemente
acrescentaram reivindicag6es dc uma incipiente claboragio nacional da
causa feminista.

A pr6pria hist6ria inicial do movimcnto feminists no Brasil tende.
alias, a confundir-se com os movimentos sociais citados, a defesa de ideais

republicanos fazendo-se em keio is reivindicag6es veiculadas pelos
peri6dicos feministas que circularam principalmente no Rio de Janeiro da
d6cada de 1880. Mas, quando 6lnalmente proclamada a Repablica e abertos
os debates em torno da elaboragao da nova constituigao, a inclusio na carta

magna do direito feminine a elegibiUdade e ao voto, reivindicada por essas
primeiras feministas brasileiras, foi rejeitada pelos setores conservadores
majoritfrios da Assemb16ia Constituinte de 1 890-1 891.

Seguiu-se entio um arrefecimento da lute feminists, aprofundado na
onda de cerceamento ideo16gico representada pda ditadura de Floriano
Peixoto, que cumpriu seu mandate praticamcnte sob Estado de sino, num
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periodo mercado pda desorganizagao econ6mica e por tentadvas de
autonomizagio regional.

Assim, 6 somente no final da d6cada de 1890 quando os primeiros

governos avis, de Prudente de Morris (1894-1898) e Campos Sales (1898-

1902), conseguem retomar a normalidade da situagao politico c econ6mica

do pals -- que o movimento feminists consegue retomar folego; de forma
que a simples publicagao, na capital paulista, da revista .d i\4e#iagezru, entry
1897 e 1900, la poderia ser considerada um marco importance do
ressurgimento do feminismo brasileiro. No cntanto, dadas as condig6es do
contexto hist6rico (pouco favorfveis a retomada da lute feminists exaltada) ,
as escritoras ligadas a este peri6dico ido assumir um "feminismo

moderado", que reflui para o terreno literario, distanciando-se da
reivindicagao politico caracteHstica daquela "primeii:a geragao feminists"
carioca.

Sob a diregao da poetisa mineira Prisciliana Duarte de Almeida (1 867-

1944), .a Me iagei;ra, "revista literfria dedicada a mulder brasileira '', fez-se
publican durante dois anos seguidos, totalizando 36 nQmeros publicados
(em sua rasa quinzcnal, de 15 de outubro de 1897 a 30 de setembro de
1898, e a seguir, na faso menial, de fevereiro de 1899 a janeiro de 1900);
feito editorial singular para a 6poca em que a maioria dos peri6dicos de

pequeno porte (coma era o caso), sobretudo aqueles redigidos por
mulheres, apresentavam exist6ncia eBmera , a revista contava com a
colaboragao de grandes nomes da literature feminine nacional, pois recebia

produg6es literfrias de consagradas poetisas coma Adelina Lopes Vieira
(1850-1923?), Narcisa Amelia (1852- 1924) ou Julieta de Milo Monteiro
(1863-1928) e veteranas prosadoras como Julia Lopes de Almeida (1862-

1934); secundadas por poetisas mais jovens como Jilin Cortines (1868-
1948), lbrantina Cardona (1 868-1956), Zalina Rohm (1 869-1961), Francisco

J61ia da Silva (1871-1920); e kinda por Maria Clara da Cunha Santos (1866-
1911), tamb6m conhecida por sua obra em verso, mas que em ..4 Fide inge/nn
sahenta-se coma cronista. Embora pouco conhecida, a escritora gaicha
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Ridelina Ferreira (pseud8nimo de Camila Riedel, 1 867- ? ), tamb6m merece
ser destacada, polo carfter de cdtica social de dois contos seus publicados
na revlsta.

Desta forma, esclarecendo la no nimero inaugural que o objetivo da
publicagao setia "estabclecer entry as brasileiras uma simpatia espiritual, peta

comunhio das mesmas id6ias", tornava-se patents a intengao original da
revista: propiciar as condig6es necessirias para a formagao de uma ilustrada

comunidade feminine brasileira. Mas, apesar dessa 6nfase no canter de
congregagao feminine, a revista singularizou-se por ter contado com
colaboragao masculine regular o que constitda novidade com relagao
aos peri6dicos feministas at6 entio publicados no pals, inteilamente
redigidos por mulheres. Este cato autoriza-nos a idend6icar, nas principais
articulistas da revista, o esforgo consciente de persuadir a comunidade mais

ample, inserindo as reivindicag6es feministas entry as preocupag6es de todd

a intelectualidade e sociedade nacionais, sem distingao de sexo.

A principal reivindicagao do programa feminists de ..4 .44e#iage/ra vai
se direcionar, por6m, para uma qucstao espec{6lca: a necessidade de

aperfeigoamento da instrugio feminina no Brasil. Num primeiro momento
(receando, talvez, o impacto de suas id6ias renovadoras no seio de uma
sociedade essencialmente conservadora coco era a nossa), a argumentagio

aprcsentada limits-se a demonstrar que a instrugao feminine deve ser

aprimorada para o bem da pr6pria Familia e da Pfttia como um todo.

Sendo assim, na tentative de viabihzar o encaminhamento da questao

feminine no Brasil, o discurso literfrio da revista esmera-se em produzir
uma z'h&a OZ2mz)fa da.paA, encarando as possibibdades de superagao do nosso

atraso" com base em considerag6es posidvas acerca do carfter nacional.

Neste sentido, uma das justi6icativas mais freqtientes das redatoras de .J
/We luge/na diz respeito ao raM/er n?re /? de #o.rialomaF2o azia##Z considerando

que kinda estivamos relativamente pr6ximos do perfodo colonial, enfatizam
nossa feigao de xap2aybz'em que, justamente por isso, valodza sua pr6pria

liberdade e se mostra, a diferenga das sociedades conservadoras da Europa,

tl
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/l@ Ja 2 .pro/@znfaa de .pr?ro re//ai(sejam des de natureza racial, social ou
ideo16gica). Juntando-se a estes caracteHsticas um certo "orgulho selvagem
manifesto na hdoZe / J &mh;a de alla .poz,a(que na opiniao de alguns

articulistas da revista la constituiria uma "raga homog6nca"), o Brasil nio

poderia deixar de solucionar este outta questao social premente: a
assimilagao, dentro dos quadros legais e do panorama cultural da Nagao, da

parcels feminine de sua populagao.
Como corolfrio dessa dedugao resultava nio existir sociedade mms

receptive aos avangos do feminismo do que a nossa. Se aquia questao
feminine kinda nio se desenvolvera su6icientemente, isso se devin apenas a

ignorancia e ao preconceito de setores retr6grados da sociedade situagao
que exigilia redobrado empenho por parte da mulher brasileira, conclamada

a lutar em causa pr6pria atuando na reformulagao dos costumes nacionms

scJa por meio da palavra, sega pda agro dketa.
' Apesar desta resist6ncia social ao feminismo, a realizagao dessa tarefa

feminine serif facilitada pda pr6pria indole da nossa gente; neste caso,
pondo de Indo considerag6es acerca da heranga da escravidio (com .a

conseqtiente desvalorizagao do trabalho que ela acarretara), as articulistas de
.,4 7\4e#sage/nn a6umam que a mulher brasileira, coco digna representante de

um povo "pobre e trabalhador", nio se esquivaria a lute, nem consideraria
humilhante efetuar algum trabalho manual ou mesmo intelectual, capaz de

contribuir para a concretizagao dos ideais do feminismo no Brasil.
Num outdo sentido, a valorizagao do pals aparece sob a forma da

exaZhczF2a de #allaJ beZeZaJ z/#xah algumas vezes apenas 'etoricamente

lembradas: a exuberincia de nossas paisagcns 6 considerada incompativel

com o estado mesquinho da mentalidade nacional (kinda refratfria a

pcnetragao de id6ias inovadoras) Em ouuas ocasi6es, no entanto, o
ufhnismo vazio da lugar a uma descrigao dais detalhada e precise da
vegetagao e da terra brasileiras atenuando-se o alheamento da
"ciMagao do litoral" com relagao a realidade do Brasil interior: aqua, a

intengao das articulistas da revista, de conhecer mellor o ambience natural e
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cultural do interior brasileiro, parece convergir na diregio de preocupag6es
similares externadas, por exemplo, por um Euclides da Cunha (tutor que

se projeta nessa mcsma 6poca).

Desse modo, podemos observer, nas pfginas de .4 .A4exiage/nn, a
classi6lcagao das paisagens naturais do pals segundo uma dgida hierarquia

cm quc a caracterizagao das diversidades geogra6lcas acaba resultando numb
simbologia das regimes correspondences aos Estados ou is cidades da

Fedcragao. A Bala de Guanabara, por exemplo, aparece como um dos
nossos principais acidcntes naturais, apreciada tanto em sous aspectos

Hsicos, como na simbologia deli decorrente. Mas a louvagao das belezas

dispersas pelo litoral do pals vem )untar-se a representagao da feigao

aglutinadora das terras do interior do pals. Elegcndo o Estado de Minas
como "centro do pals", o discurso literirio da revista transforms o sergio

mineiro num local meio nHtico, mao real: tanto em termos de relevo

(propicio ao encastelamento de subs povoag6es), como pelo carfter gerador
de rios que integram diversas regimes do pals, seu territ6rio teria
proporcionado o mfximo enriquccimetato em termos culturais c
testemunhado a formagao dc um verdadeiro cadinho de rages e de classes

sociais. Para a regiao mineira tinham se dirigido os paulistas envolvidos no

ciclo do bandeirantismo e na exploragao do ouro genre intr6pida que,
mesclando-se com a populagao indigent, teria produzido o tipo i#/.gene/h do

"sertanejo '', "matuto" ou "caipira", de carfter paci6lco, modesto e

hospitaleiro tipo que corresponderia ao proprio "tipo brasileiro" no que
este possui de mais oi:iginal e caracteristico.

Para a construgao do zhagz J#a da aao/zaZzdade &raizZezra presents em ..4

Me iagei;nn, no entanto, nio concorreriam apenas os aspectos ligados a nossa

natureza e is nossas tradig6es: em contraposigio a singeleza e a
originalidade deste "Brasil interior", resguardado no tempo e no espago,

agrega-se um discurso apolog6tico do progresso. Apesar de adngir o pals de
modo desigual, as conquistas do progresso vinham se disseminando nio s6

atrav6s das estradas de ferro (que conuibuiam para a diluigao dos rigidos
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limites entry o rural e o urbano), coma tamb6m atrav6s do incremento do
seton industrial c 6inancciro, do reaparclhamcnto t6cnico c burocritico do
Estado, da acelerag:io dos melhoramentos urbanos c assim por diante.

O pr6prio Estado de Minas podia orgulhar-se, antes mesmo da

inauguragao da nova e moderns Belo Horizonte, de possuir uma capital que
se notabibzara justamente por ter sido construida "pdas mios do homed"

Ours Prcto, a antiga Vila Rica, eixo da regiao aurifera local de formagao
de uma sociedade de carfter novo, maid flexivel, no seko da qual haviam

brotado id6ias progressistas, em contraposigao a sociedade autoritfria c

hierarquica que se desenvolvera no literal com base no latifUndio
monocultor; cidade "artificial" que, nests sentido, poderia ser considerada

precursors dos modernos centros urbanos.
Mas, apesar de associada is nossas raizes libertfrias e progresslstas,

Ouro Proto transformava-se, quando comparada a novissima Belo

Horizonte, numb cidade voltada para a tradigao. Paradoxo que perpassa,

alias, todd a caracterizagao da identidade nacional empreendida nas paginas

de .a ]\4e jake/nn: amalgama de tradigao e de progresso, a imagem do pals que

dai emerge exibe contornos contradit6rios e ambiguos que evidenciam o
carfter parciale subjetivo, o aV'er/o Z r?pr?ie /alza envolvido no processo de

elaboragao individual ou coletiva da identidade nacional.

A cristalizagao da cidade de Ouro Proto, praticamente imobihzada em

suns feig6es originais desde o inicio do s6culo XIX, vem contrastar com as

transformag6es incessantes sofridas pelo Rio desde 1808 (6poca da
instalagao da famgia real portuguese), processo que culminaria, logo ap6s a
virada dos s6culos XIX/XX, com a radical remodelagao urbane levada a

cabo no governo presidencial de Rodrigues Alves (1902-1906) -- 6poca em

que enormcs coltiS:os (juntamente com a pr6pria materia de sustentagao dos
morros localizados na zona central da cidade) forum arrasados para coder

lugar a vids espagosas inspiradas nos "boulevards" parisienses.
E hesse sentido que Maria Clara da Cunha Santos, transformada em

correspondence carioca de .H ,Me#iage/ra, fornece-nos, em sua coluna "Carta
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do Rio '', valiosos flagrantes das modi6lcag6es associadas ao progresso na

Capital Federal da primeira d6cada republicans: surgem ai meng6es ao
aprimoramcnto dos servigos ligados a navegaglio maritime em nosso litoral,
is melhorias advindas do aumento signi6icativo dos cstabelecimentos

industriais de m6dio c pcqueno porte nos bairros perifericos do Rio, aos
melhoramcntos na area social (com destaque para as instituig6es de sa6de).
Cabs ressaltar que algumas colaboradoras da revista chegaram, inclusive, a

fazer uso da literature e do jornalismo para reivindicar a multiplicagio das

instituig6es de amparo social da Capital Federal: foi este o casa, por
excmplo, de J61ia Lopes dc Almeida, cuba campania em pool da instalagao
de creches c jardins da inBncia na cidade do Rio tamb6m 6 mencionada
pda cronista Maria Clara.

A16m disso, o Rio servia de cenfrio para acalorados debates acerca

das quest6es socials c dos destinos politicos do pals: 6 assim que, apesar dc
as principals manifestag6es literirias do movimento ferninista neste final de

d6cada dc 1890 estarem ocorreJldo em Sio Paulo, a Capital Federal seri
palco dc uma das primeiras batalhas juridical envolvcndo a conquista do
livre cxercicio pronlssional para as mulheres. Esse vitoriosa mobilizagao, que

praticamente monopolizou as atenS:6es das articulistas nos quatro Qltimos

n6meros da rcvista (n ' 33 a n ' 36), se fez em torno do cano da jovem
doutora Mines de Campos, bacharelada cm 1898 pda Faculdadc Livre dc

Ci6ncias Juridicas e Sociais do Rio de Janeiro, que enfrcntou a prepot6ncia

dos juices quc vedavam is mulheres o exercicio da fungao de advogadas nos

tribunais, desrespeitando a Constituigio de 1891 mas respaldando-se no

machismo o6lcioso do Instituto dos Advogados, que impedia o acesso

feminino a seu quadro dc habilitagao pro6lssional.

Na area cultural, o Rio de Janeiro, supcrado o periodo de mecenato
quc caracterizara os 61timos amos do Imp6rio, la possuia virias instituig6es

voltadas para a formagao c a divulgagao dc artistes de diferentes areas; nas

artes plasticas, a16m de cxposig6es particulates, rcahzavam-se regularmcnte
mostras o6iciais de pintura, como as exposig6es anuais da Escola Nacional
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de Belas-Antes, onde, por esse 6poca, destacava-se a produgao do pinter

paulista Jose Ferraz de Almeida Junior; no terreno musical, a cidade contava
com diversas associag6es e com um Instituto Nacional de MQsica em pIeRo

funcionamento; e, com relagao is manifestag6es populates, a forte ligagao

simb61ica do Rio de Janeko (cidade de gente alegre e exp'nsiva) com o
carnival tamb6m 6 lembrada pda cronista Maria Clara, que ressalta a

tend6ncia a segmentagao das festas carnavalescas (pda constituigao de
sociedades vinculadas aos bairros) e a so6isticagao progressive de carros e
fantasies.

Na qualidade de capital do pals, o Rio tornava-se tamb6m pasco de
recorrcntes comemorag6es de carfter civico: Maria Clara refers-se is
festividades relatives aos aniversfrios das principais batalhas da Guerra do

Paraguaie elogia os festelos referentes ao 7 de setembro de 1898,

promovidos por uma nova Sociedade Comcmorativa das Dates Nacionais.
Em julio de 1898, a inauguragao da igreja da Candelfria assume proporgoes
de testa nacional (reforgada pda execugao de mQsica original do Padre Jose

Maudcio); em agosto de 1898, o retorno de Campos Sales (depots do
estabelecimento de importantes contatos internacionais), 6 saudado como

um memorivel acontecimento. Nests Qltimo caso, o entuslasmo patnotlco

associado a instalagao dos primeiros mandatos avis parece rea6umar a

crenga na capacidade de kinda se recuperarem os ideais republicanos
deturpados pelo lacobinismo florianista.

Mas, se a cidade do Rio de Janeiro, apesar dos signos da modernidade

que comegavam a uans6igurar os contornos de seu cenfrio urbano, kinda

possuia caracteres conservadores -- deterrdnados, em Qltima instincia po '
um certs rango de o6lciahsmo associado a rigidez e ao peso da cstrutura
burocrftica avantajada, dpica de uma capital politico-administrative ,o
mesmo nio acontecia com a moderns cidade de Sio Paulo, por este 6poca

comegando a assumir o paper de "capital econC)mica" do pals, lugar onde a

novidade podia expandir-se sem se enredar nas malhas do tradicionalismo.
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Dessa forma, nio 6 de admiral que a capital paulista venha a emergir

das paginas de ..4 7\4e Jaaae fn como o ponto 6timo da modernizagao do pals.

De cato, com o aporte da massa de irnigrantes, Sio Paulo sofrera um rapido
aumento populaciona] (passando dos 30.000 habitantes da d6cada de 1870

para maid de 200.000 por volta de 1900) e, embora kinda nio apresentasse o

mesmo indict de indusuializagao da Capital Federal, caractelizava-se por
uma circulagao monctfria dais fluids e real, motivadora de investimentos
mais ripidos e dais ageis no melhoramento da cidade.

E a pr6pria Maria Clara, quem -- transmitindo-nos suns impress6es

de uma visits a Sio Paulo datada de abril de 1898 -- registry a renovagao da
capital paulista, elogiando a riqueza da decoragao dos jardins pablicos e a

harmonic que dominava a arquitetura dos edificios particulates de algumas
vids recentemente abertas; e, descrevendo sua visits ao Juqueri(as
edi6lcag6es que abrigariam o famoso hospital de doentes mentais kinda em
construgao), apresenta o responsavel direto por boa parte da remodelagao
arquitet6nica da Sio Paulo da 6poca, Ramos de Azevedo. Por6m, mesmo

estando voltada para o futuro, a modernidade nio expulsara da capital
paulista a mem6ria da hist6ria patna, rehgiosamente prescn'ada no Mused

do lpiranga, tamb6m visitado pda cronista. Maria Clara parabeniza kinda a
poetisa Zalina Rohm (radicada na cidade de Sio Paulo, igualmente

colaboradora da revista), pelos servigos que vinha prestando ao
aprimoramento da educagao infandl em sua atuagao como professors do
Jardim da Infincia (6rgao anexo a rec6m-constmida Escola Normal de S:io
Paulo) .

A ampliagao da oferta de ensino (pr6-primfrio, primario, secundirio c

superior), principalmente aquele dedicado ao sexo feminino, corresponde,

alias, a um dos principais progressos efetivamente registrados pda capital
paulista ncste periodo. Atrav6s da leitura da segao de notes da revista
podemos acompanhar alguns eventos associados a esse fen8meno: ao Indo

da divulgagao do trabalho de reconhecidos institutos de educagao (cano do
Externato Paulistano, liceu que contava com renomados professores ligados
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a outta famosa instituigao republicans, o Ginfsio do Estado), 6 destacada a

festive inauguragio (datada de fevereiro dc 1899) da Escola Livre dc
Farmacia, cstabelecimento dc grande importancia estrat6glca que

contemplaria especialinente, segundo seus criadores, dois nobles Bins:

diplomat mulheres farmac6uticas c "hzer com que sells alunos se dediquem
ao estudo da nossa rica flora

No entanto, cm contradig:io com o not6rio progresso de subs

instituiQ6es de ensino, a capital paulista kinda nio dispunha de um quadro

de instit:uig6es culturais adequadas ao seu navel de desenvolvimento

econ6mico. Apesar de ter sua vocagao cultural reconhecida pois a

pr6pria evolugao urbane de Sio Paulo estivera associada a instalagao da
Acadcmia dc Direito a cidadc parecia nio ester, em termos concretos,
su6lcientemente servida de nicleos de formagao ou de consolidagao

cultural. Sendo o desenvolvimcnto material e seu corrcspondente em
termos culturais de natureza relativamente recente, a capital pauhsta aparece

coco uma "cidade do futuro" dai a 8nfase nas conquistas educacionais,

responsaveis pda formagao de novas gerag6es , onde o progresso

apresenta-se mais como promessa do que cato consumado.
Mas esse aspecto de projegao no futuro torna-se responsavel pda

fragihzagao da pr6pria fraseologta do progresso explicando a busch de
apoio para sua forma simb61ica em elementos extraidos de nossas tradig6es.
Por esse motivo, se 6 possivel falarmos de um m /o)z/ da /e da identidade
nacional, tal coho forjado pelo discurso literirio de A Mensageira,

acabaremos chegando ao mz/o da aa de/xn#hi#70 .paxZziza: a capital paulista 6
elevada a categoria de n6cleo propagador da civibzagao brasileha, lugar de

onde partiram os desbravadores do territ6rio nacional -- que, tal como os
incentivadores econC)micos daquela virada de s6culo, irradiavam, desde Sio

Paulo at6 o interior do pals, "progresso" e "civihzagao". Este valorizagao da

aventura bandeirante, implicitamente presente em vfrios artigos da rcvista,

6uava-se, pelo pincel de Almeida Junior, na gigantesca tele intitulada
"Partida da Mongao", ali analisada por Perp6tua do Vale (pseud6nimo
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assunaido por Priscihana Duarte de Almeida), que ressalta os aspectos

humanos do quadro, por ela quali6icado coma uma singela representaq:ao da
pftria e da familia brasilciras.

Completando esse esforgo em estabelecer os conteQdos simb61icos

relativos a formulagao de uma idcntidade nacional, observamos a eleigao dc

algumas personalidades que, situando-se como ard6lces da nacionalidade,

sio algadas a um Pa/z/e2a Nano//a.{ E assim que, correspondendo a

caracterizagio do pals coma "territ6rio da libcrdade", povoado por

''individuos insubmissos", constatamos a elevagao, aquele panteao, de um

grupo de mulhcrcs semilendirias que teriam se dcstacado por sous feitos
her6icos em defesa da causa nacional: sucedem-se meng6es a india

Paraguagu c is guerreiras Clara Camario (a native que, cm meados do
s6culo XVll, colaborou na expulsao dos holandeses do litoral

pernambucano) c Maria Quit6ria dc Jesus, heroine baiana dos conflitos de

a6lrmagao da Independ6ncia; a missionfria Damiana da Cunha (c. 1780

1831), a Beta de caiap6s responsavel pda paci6lcagio de membros dessa
tribo indigcna; e a revolucionfria ga6cha Gabriela de Matos, patrocinadora
da Revolugao Fedcralista.

Ainda entry os clementos progressistas que teriam lutado pda
liberdade da nagao, cultuam-se as 6lguras masculinas do chcfe da revolts de
1720 cm Vila Rica, Fihpe dos Santos e dos incon6identes Claudio Manoel da

Costa, Inicio Jose de Alvarenga Peixoto, Tomas Ant(3nio Gonzaga e
Joaquim Jose da Silva Xavier (o Tiradentes), segwdos da personalidadc
excepcional, pda inusitada somat6ria dc dotes de inteligancia, de
sensibilidadc ardstica e de carfter, do nosso Pauiarca da Independ&ncia, o
paulista de Santos, Jose Bonifacio dc Andrade e Silva (1763-1838). Ligados
i luta pda libertaS:ao dos escravos, sio lembrados, reprcsentando um
abolicionismo modcrado e dc cunho o6icial, os "rcdentores nacionais"

Marques de Sio Vicente (1803-1878), Visconde de Ouro Preto (1837-1912),
Joaquim Serra (1838-1888), Andre Rebougas (1838-1898), Jose Ferreira de
Menczes (1845-1881), Princess Isabel (1846-1921), Jose do Patrocinio
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(1854-1905) e a cantora lirica Luisa Regadas. Mas faz-se tamb6m o elogto
dos radicais que, pardcipando diretamente dessa lutz, incitavam os negros a

juga, como Luis Game (1830-1882) e Antonio Bento de Sousa e Castro
(1843- 1898) Em termos politicos e mibtares, sio lembmdos os nomes do
Regente Feij6 (1784- 1 843) e de diversos her6is da Guerra do Paraguay.
Citados coco cdadores de uma est6tica literfria nacional, surgem poetas
rominticos coco Gongalves Dias (1823-1864), Alvares de Azevedo (1831-

1852) e Casimiro de Abreu (1839-1860), este dltimo valorizado pda
ressonincia popular de sous versos, a16m de Fagundes Varela (1 841-1b rs) e
do condoreiro Castro Alves (1847- 1871). Entre os poetas da geragao

parnasiano-simbolista, coetineos da publicagao da revista, apenas Luis
Guimaries Jllnior (1845-1898) pode, em virtude de ter falecido naquela

6:il: lii:£:::li:$ 1:il!::i:l;11?i
Z\4e/ZJagefru,'6 lembrado pda importancia do seu c61ebre romance JaoMKaa

(1872):, "livro genuinamente brasileiro". Nas antes plasticas, ressalta-se a

importancia do mencionado Almeida Junior (1850- 1899), artista ituano que
fixou em saas tells a ess6ncia do nosso ambiente rural e do lipo social do

caipira brasileiro; no quadro da criagao musical, reyna soberana a 6igura do
maestro Carlos Gomes (1836-1 896).

A16m dos elementos mencionados, restaria lembrar alguns aspectos

da temitica da nacionalidade em .a ]14e Jagefxa -- aspectos apa'entemente

fragilidade daquele investimento editoriale de subs reivindicag6es

Em primeiro lugar, teriamos a questao do negro. Apesar de pressupot
a exist6ncia de um discutivel carfter homog6neo pa'a nossa raga, o discurso
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literfrio de .4 7\4e Jaaag/na nio foi insensivel is di6lculdades de integragao do
negro na sociedade p6s-aboligao, chegando a cfetuar den6ncias da

exploragao que continuaria a pesar sobre a populagao brasileira de cor
que, mantida no analfabetismo, permaneceria marginalizada, desa6iando a
efetivagio do ideal:io liberal-democrftico cntrc n6s.

A caracterizagao do desamparo e da opressio do negro liberto surge,
por exemplo, nas cr6nicas de Maria Clara: numb delis a autora aponta a
situagfio ir6nicft dc uma ama-dc-leith negro, culo trabalho s6 fora valorizado

nos tempos da escravidio -- sendo seu salirio como liberty, pogo pda

prestagao dos mesmos serviq:os, manor agora do que o valor recebido por
scu senhor quando a alugava para terceiros.

Ja em condos como "Um Caso Verdadeiro" e "Tio J6", o drama
humano da escravidio 6 focalizado em seus desdobramentos morris e

psico16gicos: no primeiro doles, de autoria da pr6pria Maria Clara, narra-se a

hist6ria do escravo de quem haviam tirado uma 6Hha pequena; mesmo apes
o advento da Aboligao e apesar dos anincios de busch reciproca, o
reencontro de pale 6Hha s6 ocorreria, casualmente, depots de vinte amos de

separagao. Em "Tio J6", conto de Ridelina Ferreira, temos a descrigao da

vida desgragada do escravo J6, que continua a fazer pequenos serviq:os para
seu antigo scnhor; mas, por ser velho e "nio prestar para mais nada", nio
tem seu trabalho reconhecido e babe muito, tornando-se kinda mats

imp:estfvel aos olhos do patrao e dos outros empregados, que o
considcram louco.

Paralelamente a este quadra de denQncia social, a tarefa de guar
literariamente o "typo do negro brasileiro" coube a Jana Lopes de Almeida
que o faz no conto "Perch de Preta: Gilda", no qual a autora ressalta a
integragao do negro ao ambience dos tr6picos por conuaste com seu

desajustamento social -- provocado pelo hiato existente entry sua condigao

de escravo oa superada), e a realizagao imperfeita de seu novo .rza/a.r juridico
dc "cidadio". '
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Mas a qucstao do negro nio permanecera como memo objeto de
cspeculagao das mazelas sociais do pals. Numb atitude de aproximagao com
relagao ao negro, algumas colaboradoras de ..4 .7\4e ieee/na chegam a
identi6icar a condigao subalterna da mulher na sociedade brasileii:a com

aquela que fora vivenciada polo escravo -- e, em certo sentido, continuava
sendo vivida por negros e mulatos naquela order social excludente que a

Aboligao e a Rep6blica pouco haviam logrado alterar. A16m disso, podemos

observer a preocupagao de algumas escritoras de .4 1Me jake/nn com as dumas
condig6es de trabalho dos imigrantes rec6m-chegados ao pals para o
trabalho na lavoura. E o que ocorre no conte-cr6nica de Ridelina Ferreua,

"Um Epis6dio na Roma: Os Imigrantes", no qual descreve a triste chegada
de uma leva dc italianos a uma fazenda do interior fluminense.

Ao aproximar-se dos setores excluidos da Nagao, o discurso literfrio
de ,4 Me#.rage/nn chains a atengao para as diversidades internas do pals,
desmisti6icando a construgao de uma identidade nacional homog4nea e

amph6lcando, por conseqtiancia, as conti:adig6es do pensamento feminists
da revista. Nests sentido, a preocupagao com os setores marginalizados da

sociedade brasileim parece ter ddo cfeito retroadvo sobre a questao

feminists, redundando na discussio sobre as condig6es de assimilagao da
mulher naquela sociedade em vids de transigao.

O aprofundamento destas dQvidas sugere, inclusive, a superagao do

pr6prio discurso nacionalista. A percepgao da anulagao das
diversidades

regionais promovida pelo discurso homogeneizador da nagao provocana a
reagao de alguns colaboradores da revista -- que acabariam produzindo
uma literature de cunho regionalista. No caso da escrita feminine, asta

aproximagao das realidades regionais ultrapassaria os limites da escolha de
conteidos, acabando por impregnar seu pr6prio estilo: algumas dessas

escritolas passam a defender cfnones literfrios mais pr6ximos da linguagem

falada, por oposigao ao arti6lcialismo c ao preciosismo caracteristicos de

grande parte da literature masculine produzida no periodo.
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Assim, a questao de g6nero passe a interferir nesse quadro como
elemento de desequiHbrio, desnudando a cstrutura de poder cultural,
dissimulada na expressao univoca da "culture nacional". Cabs lembrar, alias,

que etta manifesto ojeriza ao bacharelismo imperante estaria no fulcro das
discuss6es sobre os direitos femininos reivindicados pdas feministas de

entio: foi justamente o machismo imperante entry os bachar6is cm direito
quc deu origem ao caso Mines de Campos lute 6malmente ganga com o
reconhecimento, em Bins de 1899, do dircito constitucional das mulheres

nio s6 advogarem como exercerem livremente todd e qualquer pro6lssao.

Numb outra dircgao, devemos lembrar que a radicalizagao do
feminismo de .H .114ex.rage/xa passaria pda adogao de uma posture
internacionalista -- o quc implicaria, naquele cxato momento da virada dos
s6culos XIX/XX, sua adesio incondicional ao socialismo ou ao

anarquismo. Se tal radicalizagao nio ocorre, isto talvez se devs is pr6prias

limitag(5es da sociedade nacional, kinda imatura para aceitar
convenientemente as propostas de emancipagao da mulher la colocadas cm
prauca cm outros parses
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FOLCLORE E IDENTIDADE SOCIAL NA VIDA E
OBRA .OE LIMA BARRETO (1881-1922):

RapbaelFredehco .AdoliMoreira da Silua2

Apresentagao

O presente texts visa expos as diretrizes de meu proJeto de mestrado,
em andamento no Programs de P6s-Graduagio em Hist6ria Social do
Trabalho na UNICAMP, culo loco de anilise incide sobre a vida e a obra
do escritor carioca Alonso Henriques de Lima Barreto (1881-1922) Nas

pr6ximas linhas, tenciona-se apontar sous principais obletivos, bem como as

inquietag6cs que o motivaraJn; nos dots items a seguir, a intengao 6 expos de

madeira preliminar alguns dos caminhos la percorridos.

O projeto em questao pretends atingir dois objetivos centrais: de um
Indo, investigar a insergao do tutor no con)unto de debates acerca de uma
"identidade nacional" brasilcira, cnfatizando os problemas quc cercam os

pap6is reservados aos "populates" na de6inigao desta identidade; e, de
maneha complemcntar, acompanhar as repo'cuss6es destes debates na
construgao de sua pr6pria identidade social.

:;?g.:=: =v::i:.:,t:::u::z- UNICAMP / Aluno de Mestrado em

squisa em Hist6ria Social da Cultura --
UNICAMP
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A id6ia do trabalho surgiu de uma inquietagao em face a extensa

fortuna cddca do tutor: a construgao gradual de uma chive interpretative
na qual Lima Barreto 6 sempre visto a ,plan como um legidmo

rcpresentante ou um defensor impfvido das "classes populates", sem se
considerar detidamente seu discurso contradit6rio acerca dessas classes. no

qual se v6 um dialogo mercado por estranhamento e identi6lcagao,

incompreensao e admiragao. Penso que tal chive de interpretagao,
elaborada a partir do convicto engajamento politico do escritor a favor dos

movimentos operarios da Rep6blica Velha, abrange apenas parcialmente o
carfter complexo de seu pensamento acerca das praticas sociais e culturais
dos trabalhadores pobres.

lsso ocorre porque, na medida cm quc se observe o conjunto de sous
textos, cncontra-se uma oscilagao, com diferentes matizes, entry dubs

postures em relagao a cssas classes: de um lido, uma avaliag:io da culture e

da literature popular, na qual compardlha tacitamente de interpretag6es
bastante negatives e estigmatizantes acerca destas na formagao social do
pals, interpretag6es accitas c/ou discutidas entry os literatos e demais

intelectuais, contemporaneos c anteriores a ele. Do outdo, a de6inigao de
sua pr6pria identidade, nutrida por uma nogao bem peculiar de
pe'tencimento c compartilhamento cultural com as "classes populares", em
quc assume uma posture cridca diante dcssas intelpretag6es, especialmente
quanto a heranga dos escravos afhcftnos c sous descendentes na sociedade
brasileira.

O projeto tem como objetivo enfocar aspectos da vida e da carreira
do nucor atentando precisamente para essas contradig6es, de modo a
compreender a maneira como o literato se inseriu no processo hist6rico
cspeci6ico em que viveu. Minha anflise parte da veri6lcagao desse traumftico

choque entre dubs atitudes, encontradas nos textos e na vida pessoal do
escrltor.

Nests sentido, subs experi8ncias com o Folclore, que datum da
d6cada de 1910, 6poca em que o escritor elaborava seu principal romance, o
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Tnr/e .pm & Po#fa@a .Char?.f/zz#, mostraram-se um campo inexplorado pda
fortuna critics, interessada nas grander quest6cs refercntes ao faber litcrfrio

e seus pressupostos ideo16gicos. Publicados polo cscritor nas d6cadas de
1910 e 1920, por6m pluto de inquietag6es intelectuais a respeito do temp

que datum do inicio do s6culo XX, os artigos sobrc Folclore representam
um interessante ponto de partida para a anflise em questao, na medida em

que abrange, mesmo na sua exiguidade, uma complexa s6rie de
desdobramentos na maneira como o escritor se posicionava diante dos afro-

dcscendcntes e das discuss6es acerca da participagao destes na imagem do

pals que se procurava consolidar no periodo em que viveu. Tais texton
compreendem o pixo de minha incursio na tentative de abordar os
momentos de sua vida e obra que sio signi6icativos para a formulagao de

sua idcntidade social, de modo a explorer novos caminhos de compreensao

do impacto da presenga afHcana na hist6ria cultural do pals.
Tendo como horizonte de anflise os signi6lcados desses textos de

inspiragao folc16rica, num processo de dialogo constants que o
actor

manteve com autores e matrizes te6ricas diversas do pensamento ciendfico

da segundo metade do s6culo XIX e primeiras d6cadas do s6culo XX, e
diante dos problemas que cercam a de6inigao do "popular" na constltulgao
do "canter nacional", a intengao do proJeto 6 atentar pa'a o modo como

este apreensao pode ser ilustrativa dos dilemas enfrentados pda /#/e/l@e /#a
brasileira de seu tempo ao tentar de6inir deste carater, bem coco do
conflito cultural subjacente entry os diversos grupos socials.

A obra de Lima Barreto represents um espago no qual essen dilemas

sio vividos subjetivamente e ao mesmo tempo ap:eendidos politico e
intelectualmente, transcorrendo de maneira dilacerada num t6nue limiar
entry os discursos c praticas culturais dos dominantes e dominados.
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A Formagao Intelectual do Jovem Lima Barrett

Desde a independ6ncia politico do Brasil, constitui exemplo
importante de atuagao dos quadros intelectuais da sociedade a busch da
de6inigao de sua idcntidade, num debate que tevc inicio com a chamada
:geragao romfntica" e adquiriu nova feigao com a in£lu8ncia do

positivismo, do naturalismo e do evolucionismo, tend8ncias do pensamento
ciendfico quc prevaleceram nas d6cadas seguintes e marcaram o contexto

intelectual da 6poca de Lima Barrett. Construindo para si pr6prios a
imagem dc vcrdadeiros "arti6lccs" da nacionalidade brasileira. virias

gerag(5es de intelectuais passariam a tratar, sob perspectives e motivag6cs
diversas, ao longs do s6culo XIX e inicio do XX, quest6es como os £atores
6tnicos de constituigao social c cultural do pals, o lugar reservado a culture c

literature orais nests processo, a de6iniq:ao do que 6 ou nio legttimo nests
area, o futuro da civihzagio no Brasil, a16m da devida atuaS:ao dos literatos e

bachar6is na "garantia" desse futuro. Tail quest6es constitdam uma esp6cie
de "agenda" intelectual que mobilizava representantes dos mais diversos
campos do conhecimento.

Na vida c na obra do escritor freqtientemente se cntrelagam os
esforq:os de investigagao do "carfter nacional" e de construgao de sua
pr6pria identidade. Pode-se observer cm diversos momcntos de sua carreira
tal deslizamento discursivo: 6 coma se, ao estudar a "verdadeira face" do

pals, discutindo a composigao sociocultural deste com sous peres
intelectuais, anteriores e contemporaneos a ele, Lima Barreto tentasse

encontrar os fundamentos para a de6inigao dos parametros de sua pr6pria
identidade como indiHduo.

Nests parte da apresentagao prctendo explorer alguns indicios que
rcforgam esse entrelagamento, nos primeiros anos de sua carreira como
literato.

Nascido no Rio de Janeiro em 13 de maio de 1881, Alonso
Henriques de Lima Barreto ingressaria na Escola Polit6cnica em margo de
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1897. O menino de 16 anos iniciava sua carreira de engenheiro, enchendo

dc orgulho seu pai, o ex-tip6grafo c almoxarife da cole)nia de alienados da
lILa do Governador, Joao Henriques, que buscava realizar, atrav6s do 6Uho,

seu antigo sonho de se tornar doutor3
O futuro escritor era 6Uho de pris mulatos. Seu pai, Joao Henriques

de Lima Barreto, obtivera instrugao no Imperial Instituto Ardstico,

aprendendo os oficios de compositor e lit6grafo que scriam fundamentals

para o exercicio de seu cargo na Tipogra6la Nacional, emprego que
conseguiria atrav6s da ajuda de seu protetor e futuro padrinho

do escritor, o

Visconde de Ouro Proto, politico do Partido Liberal. Sua mae, Amiga

Augusta Pereira de Carvalho, fora criada como agregada de
uma familia

senhorial fluminense, os Pereira de Carvalho, que Ihe deram uma educagao

segura, atrav6s da qual conseguiria tirar o diploma de professora publica.
Com a queda do regime imperial, do qual Joao Henriques era partidario,
a16m do adoecimento e posterior norte de sua mae, a famOia de Lima

Barreto sofreria, nos anos iniciais da Repablica, um processo gradativo de

empobrecimento de sua condigao social. Argos depots, seu pai sofreria
incessantes "dist6rbios psiquiatricos", impossibiUtando-o de excrcer sua

pro6lssao e agravando kinda mais as condig6es de vida da familia. j
Mesmo com esse processo, o menino Alonso teve uma educagao

esmerada, custeada polo Visconde. O jovem estudante poderia represcntar,

obtendo o diploma de engenheiro, um "alivio" para os deus, na medida em

que escolhia uma carreira de ascendente prestigio social.
'l" ])orem, Lima Barreto nio se adequou ao ambience da Escola

Polit6cnica. Nio era assiduo freqtientador das aulas, preferindo ficar na

Paulo: Brasiliense, 1983.
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biblioteca, lendo obras dc 6llosoRia: "Eu lia leant, Spencer, Comte, at6 o

velho Condillac li, e Le Bon, as subs grandes obras sobre as civihzag6es dos

frabes c dos hindus"4. Continuftndo estes reminisc6ncias, num artigo de
191 9, abordaria com detalhes sua inadequagao a rotina da Polit6cnica:

"Dcsde muito que eu desejava abandonar o meu curio.
Aquela atmosfera da escola superior, nio me agradava nos
mens dezesseis ands, cheios de timidez, dc pobreza e de
orgulho.

'Vivid nesse conflito moral dcsde os meus dezenovc amos

quando, aos vinte e um, meu pai adoeceu sem rem6dio, at6
hole. Estava livre, mas, por que prego, meu Dcusl En6im...
Nio syria mais doutor em cousa alguma o que me
repugnava - nem precisaria andar agarrado is abas da casaca
do doctor Frontin. la ine faber por mim mesmo, em campo
muito mais vasto e mais gerald"S

( .)

Desiludido com a Escola Polit6cnica e pressionado pdas dumas

condit:6es de vida advindas do estado de sadde de seu pale pda necessidadc

de sustentar sous irmios mcnores, consegue, atrav6s de concurso p6blico,
nomeagfio coco amanuense na Dirctoria do Expedicnte da Secretaria da
Guerra, em 1903. E justamente neste periodo cm que se comcga a investir
scriamente em sua carreira no mundo literfrio.

Nesse mcsmo ano, as pagnas de seu difrio apresentam sua intengao

le esctexet ".A t:list6ha da Escrauidio }qega uo Brasil e sua injLz46nda tia massa

#aaaaaZzdade"a. No ano segulnte, tenciona escrever, junto com seu amigo

Antonio Noronha Santos, uma monogra6la sabre o reinado de Dom Joao

' BARRETO, Afonso Henriques de Lima. Henrique Rocha. In: .Baba/e/as. Sio
Paulo: Brasiliense, 1956, p. 195. '
' Idem, /&fdem, pp. 195-6.
' BARRETO, Afonso Henriques de Lima. Z)idrfo /n/i/no. S5o Paulo: Brasiliense.
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VI. num concurso promovido pelo Instituto Hist6rico e Geogra6ico

Brasileiro. Embora nio tenha levado adiante, esbogou um abrangente plano

de pesquisa, que vai desde o tratamento das causes da kinda de D Joao

passando pdas transformag6es na cidade do Rio de Janeiro e estudando a
innituicio da escravatura, num t6pico no qual se 16: ''A escravatura. Leis

relatives. Aumento progressivo. Relag6es entre scnhores e escravos.

Tronco. Bacalhau. Ca#/OJ da ie gaza. Cary/er doJ proj. /14#fa/ai. O banzo.

Viajantes estrangeilos. Ca@aadade della ge#/e .para az/;#Znr-Je. Modo de

proceder do rei"7 (gnfo meu)-

Juntamente com estes projetos ''historiogr£6lcos", pode-se encontrar

nas pagmas de scu diario, kinda em 1904, um texto que reQne criticas acerca

dos pressupostos ciend6lcos de seu tempo quanto ao p.opel.do negro no
Brasil; observe que "A capacidade mental dos negros 6 discutida a.pham e a
dos broncos, a paj/egan''8. Linhas depois arremata: "A ci6ncia e um

preconceito greED; 6 ideologia; nio passe de uma forma acumulada de
instinto de uma raga, de um povo e mesmo de um hoinem"'

Ouuas observag6es feitas em 1905 retornam a este assunto:

"Vai se estendendo, pele mundo, a nogao de quc ha umps
certas rages superiores e umps outras inferioresl c que esse
inferioridade, Zo#ge de .rer /rn JZ/Jna, 6 eterna e intnnseca a

pr6pria estrutura da raga.
"Diz-se kinda mats: que as misturas entre essas .rages sao
um vicio social, uma praga e n:io sei que cousa kia mais"''

(#fo m'u).

Lima Barreto demonstra, no trecho grifado, sua preocupagao com

uma s6rie de concepg6es legttimadas pda ci&ncia da 6poca, que a/ xa#Zaz'am

a inferioridade de certas populag6es ut:ihzando caractcres bio16gicos; essas

7 Idem, /biden, pp. 42-3
8 Idem, /biden, p. 61.
9 Idem, /biden, p. 62.
io Idem, /bide/7?, p. I lO.
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concepg6es Cram defendidas, sobretudo, por representantes do .rona/-

da/zz Aa70, uma das duas tend6ncias do pensamento antropo16gico que,

luntamente com o ez,aZ#aawzlma, influenciavam os estudos realizados no pals
Do vasto mosaico de trechos de cartas, esbogos de romances e texton

produzidos em momentos de cstudo e ieitura de obras, pode-se aprecnder
uma s6rie de quest6es vinculadas a sua busch de diflogo com as id6ias do

tempo acerca da questio da formagao 6tnica, social e cultural do Brasil. com
especial 6nfase no papel do negro nests processo. Ardculada a este questao

gerd observe-se como problemidca constante a cdtica a ccrtos pressupostos

ciend6lcos que reservavam a sociedade e a culture destes tr6picos
conseqti6ncias bastantes negatives, em virtude da present:a de contingentes

populacionais estigmatizados coma atrasados ou inferiores, que represen-

tanam um enorme obsticulo a "marcha da civilizagao" em terras tropicais.

Face a composigao 6tnica da populagao brasileira, que possui em scu

bobo, a16m do padrao considerado "desenvolvido" (blanco europeu), etnias
vistas como "inferiores" (indios c negros), muitos estudiosos brasileiros do

tempo profetizavam um destino nio muito agradavel para o pals, fadado a
desgraga em virtude da mAa8exzzF2a. Premidos pda de6inigio da incapacidade
.ge//digCa do povo brasileiro sumo ao desenvolvimento, esses intelectuais se
esforgariam, no interior das maid diversas perspectives te6licas, em elaborar

proJetos que tentassem mudar tal quadro, sendo que para isso conjugavain
analidcamente as matrizes te6ricas no sentido de construir um campo de
a/aap2o zell,e/para sous esforgos.

No campo dos estudos de Folclore no Brasil, serf Silvio Romero o

tutor que iri problematizar o temp a partir destes novos paradigmas cienti-
6lcistas. A literature oral e as tradig6es populates constituirio alguns dos aJvos
deste tutor no processo de renovagio das ci6ncias e da literature nacionais

conforme ensaio de Claudia Matos sobre a obra folclorista do sergipanott

' ' MATOS, Claudia Neiva de. ,4 poesia porn/ar /7a repo b/lca das /e/ras. S//vlo

Romerodo/c/orfsra. Rio de Janeiro: FUNARTE, UFRJ, 1994.
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No primeiro aspecto, investhi numb ardomsa critics ao Romantismo
brasileiro, ao defender a aplicagao de um m6todo cienti6lcista ao estudo do

folclore, privilegiando o fatter 6tnico na gestagao dos centos e lendas De
acordo com asta perspective, Matos aponta uma atitude ambigua de
Romero no que sc refers a heranga dos negros africanos: embora ressalte a

participagao efetiva do negro africano na culture brasileira, defendendo uma

posigao at6 certo ponto in6dita, o tutor comp'eende este pa:ncipagao nos

[$:;=$i$===: :j]T=:11]
ceticismo de Romero diante deste branqueamento, posture na qual se
evidencia de madeira sub-repdcia tal ambigtiidade.

E nests atmosfera inte]ectual que o ]ovem Lima Barreto inicia sua

carreira de escritor. Como vimos, percebe-se em sous cscritos dense

pedodo, no dialogo com as correntes dessa atmosfera, uma tomada de
atitude critica diante de seus pressupostos e do papel que reservam ao negro

e sua contribuigao cultural para o pals' .
Contudo, este atitude cr(tice contrasts nitidamente com dots

Barreto assam define o quadro que aparecia diante de seus olhos:
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(...) embora cnchesse-me dc tristeza o seu estado, eu nio

pude deixar de lembrar-me, sem algum orgulho, que o meu
langue, parente do seu, depois de volta de tr6s quartos de
s6culo, voltava aquelas paragons radiante de mocidade,
;atarado de nog6es suPedores, sotibando gatldes destinos, para ser
-ecebido cnl casa de pessoas que, se n o joram senbores able, durante

llgifzn tempo, titlba-o fido de outreni da mesma orige7}z que o INCH.
(...) Eu me lembrei que a grande familia de cuba escravatura

safra minha av6, tinha se extinguido, e g/re deZ?i zax? m'e//a,

polos Lagos de langue e de adog o, s6 restauam um putlbado de
}lulatos, mllitos, Mata on mats, de udrias condig6es, e eu era o que
llaisPr07neha e o que mats ambig3es tittbd' w (glNia me=ub.

Os trecho grifados denotam idcnti6icagao com os mulatos pobres que
poderiam at6 ser sous parentes; mas sc pods extrair tamb6m, ao lido dense
indicio, o estabclecimento de uma barreira entre, de um dado, o escritor, mZZa

e r#e;a de am&zl'a.r, dotado de um orgulho intelectual extremo, e as pessoas ao
seu redox.

O estabelecimento dessa barreira 6 kinda maier no segundo registro.
Datado de 3 de janeiro de 1905, trata-se de um desabafo do escritor

inadaptado ao conJunto de pessoas ao seu redox. Comentando sobre a

relagao entre os membros de sua famHia e aqueles provenientes da uniio de
scu pai com outta mulher:

'A uma familia que se junta uma outta, de educagao,
instrugao, intelig6ncia inferior, di-se o que se da com um
compo quente que se p6e em contato com um meio mais
trio; o compo perde uma parte do seu calor em favor do
ambiente trio, e o ambiente, ganhando color, esfria o compo.
Foi o que se deu conosco.
:Eu, entretanto, penso me ter salvo.

'5 BARRETO
1956, P. 132.

Afonso Henriques de Lima. Dior/o /nrlmo. Sio Paulo: Brasiliense
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"Eu tenho muita simpatia pda gente pobre do Brasil:
especialmente pelts de cor, mas nio me 6 .pos?tvel
transformer esse simpatia literaria, artistica, por assim dizer
em vida comum com des, polo ments com os que vlvo,
que, sem reconhecerem a minha. superiors.dade,
absolutamente nio t6m por mim nenhum respeito e
nenhum amor que shes 6izesse obedecer cegamente"ia

47

Nests citagao desconcertante, o escritor esbarra em concepg6es

curiosamente semelhantes ao modelo te6rico determinista que sempre
buscou contestar. A16m disso, note-se kinda a posigao de Lima Barreto face

i "gents pobre do Brasil '', reconhecendo-se coco uma esp6cie de
mandatirio de subs quest6es, mas recusando-lines uma vida em ro///#m.

Em seguida, admire de certs forma o tom aspe:o dos paragrafos

acima citados e busch lusti6lca-los referindo-se is traglcas condig6es de sua

vida pessoal, um "desacordo profundo" entry o escritor e a sua casa, que

exigiriam uma autobiogra6ia que desde la aponta como krealizivel. A
maneira dolorosa como o escritor 6inaliza o registro demonstra o quando

subs concepg6es acerca dos populates e subs p:aticas sio caracterizadas por
dubs tend6ncias gerais e antag6nicas. A primeira reside no orgulho de sua
formacio intelectual, que pressup6e, no universo letrado a que pertencia,
um distanciamento abmZ#/u e #/ergq#/fa quanto aos objetos de estudo e/ou

intervengao pratica, na abordagem sociocultural de sua 6poca. A segundo
investe conan esses mesmos pressupostos autoritfrios da ci6ncia da 6poca,

ansiando pda atitude de /de /@fczfao.

Lima Barreto Folclorista

O escritor se revere ao folclore pda primeira vez em 1905, num

esboq:o de 6icgao. Nele, pretende contar a hist6ria do Major Tibau

16 Idem, .fbfdem, p. 76
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("anteprojeto" do Major Policarpo Quaresma?), £mto de uma uniio

desafortunada e de origem pobre, que se torna professor de Hist6ria do
Brasil. Depois de viver uma s6rie de di6lculdades, ganha uma hcranga

proveniente de parente longinquo, c utilize a fortuna para funder uma
Sociedade de Folclore, pois durante suis lig6es de hist6ria, ''(...) tinha
adquirido um grande amor do Brasil"17. Tibau

(..) funds a sociedade com a qual 6 explorado por
jornalistas, poetas, estudantes, debicado pelos ministros c
funcionarios, a quem se dirigiu para pedir uma subvengao.
Morse numb estalagem is fete horns da noite, estalagem a
:ue se recoLbera com unz proto uelbo, o tqicoLau, que, jaqelldo
2a/rr&oJ; /k Ja:e/zdo-a Mz,eC morse, mandando que se Ihe
abram a porta e a janela, .pam o pzr meZZor z ra/zzjZZe a Za
ma reza ao Z#ar"i8(grifo meu).

A presenga do folklore neste esbogo nos mostra o quanto a
inquietagao nacionalista era importance para o escritor, naquele memento
um )ovem iniciante que cm sua formagao intelectual necessariainente leu
textos de folcloristas, historiadores c cstudiosos do temp. Vale destacar
kinda nests trecho a associagao cntre o cstudo folc16rico e o sentimento de

"amor" polo pals, a16m da elaboragao da imaged final, ressaltando num
certo tom grandiloqtiente o esforgo de pesquisa da "alma popular"
emprcendido polo Major.

Entretanto, seri nos estudos para o romance 7'nlZ? #m de PoZz pa
.2wanrim.z, publicado em folhedns no ./oma/ do Co/p/me/da a partir de olde
agosto de 1911, em Lima Barreto realize propriamcnte investigag6es de
carfter folc16rico. O que torna interessantes this registros 6 a maneira
escrupulosa coco Lima Barreto registry, em alguns deles, o noms do

contador ou contadora, sua terra de origem e local de resid6ncia; em outros,

'7 Idem, /b/dem, p. 86
i8 Idem, /bide/n, p. 86
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a ocupagao, sends que o escritor ouviu this hist6rias, em seu maier namero,
de funcionfrios de sua rcpartigao. Dona Minerva Correia Pinto, de Valenga

(interior do Rio de Janeiro) e residents a Rua do Piaui, 64, Todos os Santos,
contou-the a .llh/cdna do .l\4ar ra g e ,4/7a@a# }qoZai9; A. Higino, natural do

Rio Grande do Norte e cont(nuo da Secretaria da Guerra, contou-the ''com

pornogra6ia" 0 714acaro e a Oafn20; la o Santos, cearense e servente da mesma

repartigio, ditou-]he O ]14arara e a RapolaZt. A ]lh/Jna do I.imgxaz/a e a Fih/dn
do I)MZ'o gxe Foz ao Ba/Ze, segundo Lima Barreto, foray-the passadas na sua
inffncia "c sio corrcntes"22. O caderninho vcrdc no qual registrou tats

narratives kinda apresenta as seguintes hist6rias: O PzMz@e Taz#, ..4 ,arne,8a,

M.acacos tlo Rogada do Milbo, O Macaco e o AI , l-=iist6ria do Casamento da Princess

Cbelminaqa, Hist6ria do PHtidPe BetiaicaRa e O Esa'aua PersazS

Estes narratives constituiriam materia de uma s6rie de cr6nicas sobre

Folclore publicadas em 1919 em tl6s peri6dicos diversos - }:lde, ,4zaaZzdadeJ

e liz,rui Naz,o.r. Na cr6nica inicial, intitulada "Recordag6es da Carle/a

Lz/engna", o literato exp6e os motivos que o levaram ao estudo disperso do

assunto, posicionando-se diante dos autores que, segundo ele, seriam os

principals expoentes do folclore nacional. lsto teria oconido atrav6s da
leitura dos colaboradores da GzzZe/a l=/eMTM, fundada por Alfredo do Vale

Cabral e Teixeira de Melo e publicada nos argos de 1883-188424. Do

primeiro, que fora um dedicado estudioso do folclore baiano, o escntor
guards lembrangas de seu texto, "Cang6es populates da Bahia", langado nas

paginas do peri6dico do tempo do Imp6rio. Lima Barreto aponta kinda uma
s6rie de colaboradores da Ga<eza, como "Capistrano de Abreu, Raul

19 Idem, /bfdenz, pp 147-8.
zo Idem, /hideo, pp. 149-150.
I ]dem, /biden, pp. 150-1.

2z Idem, /biden, pp. 148-9.

il.==£ usHEr £;Kg:'£.='':=:%=:£;: '''. -..::.-":
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Pomp6ia, Joao Ribeiro, Urbano Duarte, Valentin Magalhaes, Araripc

Junior"2S, a16m de alguns artigos marcantes publicados em suns paginas, que

seriam indicadores do "profundo nacionalismo" que a motivava, quito
difercnte, segundo o escritor, de determinado sentiments de
"nacionalismo" contemporaneo a cle:

;Nio era o do nacionalismo dos nossos dias, guerreiro,
espingardeiro, 'cantativo ', mas que acaba na comodidade

das linhas de bro de classes e repanig6es e deixa para as
funge5es irduas do verdadeiro soldado a pobre genre que
sempre as exerceu, com sorteio ou sem ele.
"Era um patriotismo mais espiritual, que nio tinha uma
Ginalidade guerreira e pretendia tio-somente conhecer as
coisas da nossa terra, a alma das subs populag6es, o seu
passado, e transmitir rudd isto aos outros, para nos ligarmos
inais fortemente no tempo e no espago, eln virtude desse
proprio entendimento m6tuo"2C

Ao criticar o fervor nacionalista c militarista de seu tempo, mostra-se
simpatico aos esforgos dos folcloristas e literatos em gerd cujas produg6es
intelectuais se conccntraram nas 61timas d6cadas do s6culo XIX. Sua

biblioteca, apelidada de Lma#a, possui diversos tftulos dos autores citados,

o que indicia a famiharidade com subs id6ias e perspectivas27.

25 BARRETO, Afonso Henriques de Lima. Recordag6es da Gazeta Literfria. In:
Cols.2s do .Reins do Jambon. S5o Paulo: Brasiliense, 1956, p. 241. Publicado
origina[mente em .fire/e, Rio de Janeiro, 20-3-19] 9.
26 Idem, /Z)iden, p. 242.
' No invent£rio de sua Z/mana, encontram-se livros como a #£s/aria da Z,f/era/z/ra

Blasi/ezra, de Jo5o Ribeiro; obra de mesmo name, de autoria de Silvio Romero=

rzagem ao 4ragz/aia, de Couto de Magalh:ies; .4 Z,fngz/a dos Caxinauds, de
Capistrano de Abreu; a16m destes autores, ha tamb6m obras gerais referentes ao
pensamento antropo16gico e social da 6poca. Ver BARBOSA, Francisco de Assis. ,4
vida de .Lima Barre/o. Rio de Janeiro: J. Olympia; Brasilia: INL, 1981, pp. 360-382.
A primeira edigao 6 de 1952.

l
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Mantendo semelhanQas com os folcloristas anteriores, Lima Barreto
adota crit6rios bastante arbitrfrios na caracterizagio das ''fontes populates",

abordando informantes de panes aleat6rias do pals, provenientes em grande

parte de JfEczi minh, a16m de evocar seu passado vivido na llha do
Governador, regiao da cidade que era praticamcnte rural na infincia do
romancista. Este 6nfase em relatos de individuos do campo :eforga uma

concepgao cara aos estudos folc16ricos tradicionais, que pretende
adrinhar o povo "aut&ntico", longs das influ8ncias modernizadoras das

grandes cidadesZ8

Este aspects de suns anilises folcloristas articula-se com um

profundo desacordo com os padr6es de gosto e sensibihdade exrzPe/ZaZoJ

que elam predominantes no Rio de Janeko de sua 6poca.,.O recurso
utibzado para legidmar este busch do "autenticamente popular" na capital

que coda vez mats tentava se idcnti6icar com os grandes centro europeus,

particularmente Paris, 6 a relagao metonimica especial. que estabelece
entre

o Rio de Janeho e o conjunto do Brasil; a cidade 6 representada coco
instincia capaz de personi6icar este conjunto=

'So;/ #a,7/e,m da adage, nasa, cried-me e eduquei-me no Rio de

Janeiro; e, neue, em que se encontra gente de todd o Brasil,
vale a pena fazed um uabalho destes, em que se mostre que
a nossa cidade nio 6 s6 a capital politico do pals, mas
tamb6m a espiritual, o#df le z'Zm rej m/r /adam a.r mlgoaJJ /'doJ OJ
sonbos, ladas as dares dos brasileiros, reuelado fade ipSO na sua aHe

an6nima e popnLa?'U (GIRD '=1:-E:$.

No ano anterior, em 191 8, o escritor utibzaria este mesmo recurso, ao

critical um texto publicado na Carle/a da Paz'o, de Campos(RJ) de astoria de

H$1h$Hgl©WPup '":
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M6cio da Paixao, em que este defends a id6ia de que a capital federal nio 6
uma cidade brasileira.

Lima Barreto foi contemporaneo das reformat urbanas empreendidas

polos governos federal e municipal, realizadas nas primeiras d6cadas do
s6culo XX, e destinadas a destruir a cidade "colonial" e reergu6-1a coco
simbolo do "progresso nacional". Profundamente critico destas

interveng6cs do poder p6blico nas areas centrais da cidade, que desabrigaria

um enorme contingente de trabalhadores pobres e iniciaria um processo
ininterrupto de radical segregagao socio espacial do tecido urbane, o

escritor rea6umaria a todo custo uma identidade com a cidade a partir de
deus parametros bem pecuhares do "popular". Operandi com a mesma
oposigfio entry o que era considerado "atraso" e o que representava a
civilizagao", presents em in6meros texton produzidos por literatos

defensores das reformas, Lima Barreto sc posicionaria a favor do primeiro
elemento.

Entretanto, sua concepgao acerca do que 6 "popular" mostra-se

tamb6m marcada por preconceitos e idealizag6es. Do mesmo modo em que
o caractenza coco propriedade exclusive das populag6es rurais, o esctitor

constantemente trata do universo cultural da populagio negro da cidade
com os mesmo preconceitos veri6icados em outros autores de seu tempo,
em nada devendo is preocupag6es que liam no povo indicios da total malta

de viabiHdade do Brasil enquanto nagio civihzada, presented em aJgumas
interpretaq:6es de folcloristas e demais estudiosos dessas manifestag6es. lsto
se vei:i6lca principalmente em sous ardgos sobre a mQsica carnavalesca.

A este posicionamento intelectual diante do tenn articulavam.sc

centos aspectos de sua experi6ncia social, que demonstram o quanto Lima
Barrett carregava em subs relag6es pessoais os estigmas relacionados a

participagao dos negros na culture brasileira. lsto pode ser notado nas

declarag6es de seu Z)zona, e em casos relatados por aidgos do esclitor,

como Antonio Noronha Santos, que na biogra6la escrita por Francisco de
Assis Barbosa conte-nos certo acontecimento do carnaval de 1 906 ou 1907.
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Aparentando uma alegria incomum para scu temperamento, Lima Barreto
brincava com sous companheiros; subitamcnte, contudo, assumiu um tom

grave e demonstrou-lhes a intengao de voltar para casa. Dias depots, Santos

perguntou ao escritor o porqu6 de sua decisio intempestiva naquele dia;
Assis Barbosa concluio epis6dio:

"(...) ]i que, acompanhando um rancho que passe ', po '
ence guinchos estridentes de cornetim e ruidos surdos de
bombos, todos os que compunham a rode, memos ele,
comcgaram a canter a mQsica da mode:
Venn ca, muLata!
N o }oi{ £a tt&o.

"- 'Aquilo - segredou entio ao amigo querido - penetrou-
me nos ouvidos coma um insulto. Lembrei-me de minha
mie. O convite canalha parecia dirigido a ela '... "so.

A reacio de Lima Barreto 6 revcladora do modo como sentra

agudamente as id6ias preconceituosas produzidas em seu tempo, encarando
com repugnancia um modelo de m6sica considerado por centos literatos do

periodo como "simbolo" da culture nacional. O caso relatado por Antonio
Noronha Santos articula-se aos registros intimos do escritor, denotando o
modo coco este lidava de forma problematica com os cstigmas e
concepg6es que permeavam o conlunto das relag6es sociais no periodo em

questao. Estigmas e concepg6es que encontravam ancoradouro na extensa

produgao intelectual brasileira das 61timas d6cadas do s6culo XIX e inicio
do s6culo XX, referentcs aos parameuos de anilise e intervengao polltica na
realidade social. Tal produgao intelectual, na qual se observe o debate

folclorista, constituiu o material para a formagao de Lima Barreto enquanto

literato e signi6icou um espago de interlocugao a parter dos quaid

desenvolveu uma obra profundamente imbricada com os dilemas da

/ /e/l@e zl/a do pals e a formulagao de proletos pa'a seu futuro.

BARBOSA, Francisco de Assis. Op. cff. P- 217
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Conclus6es

InviabiLdade do Brasil como nagao inviabilidadc do negro homo
individuo. Diante do conjunto de id6ias e teorias de carfter evolucionista c

determinista sobre a formagao social e cultural do pals, pautadas por cstas

inviabihdades cr6nicas, o literato Alonso Henriques de Lima Barreto
posicionou-se critics e angustiadamente, apontando o modo como das

estavam articuladas a formas dc dominagao econ8mica e politico. Com uma
perccpgao aguda das contradig6es da sociedade ao seu redor, sua obra

apresenta um vasto panorama de dilemas kinda nio rcsolvidos no processo

hst6rico brasileiro. Sua posture politico marcada pda defesa das causes
populates represents a face politico de sua atitude face is cstruturas

desiguais de poder quc semprc marcaram a vida nacional.

Frcnte a cssa posture assumiu-se a .peon a id6ia dc que as relag6es

entry o literato e as classes populates eram marcadas pda total identi6lcagfio.

Por6m, tal identi6icagao, mcsino que enunciada, abarcava tantas

contradig6es que a reiteraq:io das posig6es politicos do tutor mal consegula

abafar. Estas contradig6es permeiam todd a extensio dc sua obra, mas se

mostram particularmcnte expressivas no conjunto dc artigos, textos de
6lcq:io e relatos pessoais dedicados a questao cn##nn4 momcntos em que
Lima Barreto emprecnde um esforgo de continua rede6migao dc sua
identidade.

Dcntre este produgao, cncontram-sc subs inquietag6es folcloristas.

Pressionado pda necessidade, construida no decorrer de sua trajet6ria
social, de alcangar a g16ria literfria atrav6s dc seu talento, o cscritor assumia,

kinda que tacitamente, todd uma posture &zenlrgxzca que marcava a
interpretagao dos conte6dos populares. Quando transitamos de sua
produgao literiria e intelectual para sous textos de canter intimo,
encontramos a operacionalizagao deltas mcsmas concepg6es na forma

como o literato cncarava suns relag6es pessoais com todd aquela gents
pobre que representava parte substandva de seu idefrio politico bbertflio.
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Mesmo adotando uma posigao cdtica, elaborada ao longo de sua

carreira, pagou um pcsado tributo a uma s6rie de inteipretag6es que
consideravam como comprovaveis cienti6tcamente as dubs inviabihdadcs

apontadas no inicio destas paginas. E como se, pa'a negar as
inevitabihdades a6irmadas pda ci8ncia(na qual dcvia acreditar coco

condigao de sua posture politico) cstivesse sempre a cobras de seus igums

(aqueles que, a6lnal, detinham subs "simpadas") que .prof'aiiea/ serum cape:es

de pensar, synth e comportar'se segundo padr6es considerados civihzados e

superiores pdas elites brancas c intelectualizadas.
No entanto, nio se pode 6lcar insensivel diante dos esforgos de Lima

Barrett para romper o circulo de ferro em que estava preso .Apesar das
teorias em questao terex sido derrubadas pelo desenvolvimento das
ci8ncias humanas neste s6culo - sendo que a contribuigao do pr6pno tutor
foi decisive no cenirio intelectual brasileiro kinda ha o cisco de se adotar

uma posture hierarquica em relagao a anflise dos signi6lcados das formal
cultumis presentes no cotidiano das classes subalternas, e o exemplo do
escritor nos mostra de maneira eloqtiente as di6lculdades a serem
enfrentadas.
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A "SOCIOLOGIA DO BRAN'CO)': O PEN'SAMEN'TO
DE ALVARO BOMIILCAR:

Augusto CesarFreitas de Oliueiraz

Um personagem esquecido

O presente artigo tem o intuito de relatar elementos da mihtfncia de
Alvaro Bomilcar da Cunha assam coco langer alguns comcntfi:ios sobre
seus esc£itos. Numb explanagao inuodut6ria, este tutor pode ser

apresentado como um "nacionalista da ordem (FAORO, 1975, P. 673) ou
um "nacionalista de direita" (CHACON, 1981, P 27) Ainda em um
trabalho mats recente (OLIVEIRA, 1990), ele 6 listado em memo aos
intelectuais antilusitanos que militaram entre as d6cadas de 1910 e 1920. O

objetivo de tats grupos era combater a aWaD supostamente combinada da
"comunidade lusitana" no Brasil que, conforms se pensava, visava

prejudicar a populagao native sega poi: 'evanchismo, sega involuntanamcnte
r'coma selig o caso da suposta evasio de ronda causada pdas.remessas de
lucio mandadas pelos aned6ticos quitandeiros e donos de pensao ' para deus
familiares da "Vclha Albion ''

1 0 presents artigo se baseia na dissertagao de mestrado defendida polo pesquisador
no IUPERJ no ano de 1999. Dedico este artigo a Aluizio Alves Filho e Andre

: Doutorando em Sociologia no IUPERJ. Mestre em sociologia pelo mesmo
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Efetivamente, 6 coerente a presenga do noms de Bornilcar em

qualquer destas definig6es, mas devemos apontar para o faso de que ele
jamais aderiu de maneira de6initiva a nenhum dos grupos com os quais
(lertou: sua atuagao na formagao de "fuentes nacionalistas" 6 posterior ao
6im do jornal O Jaro&/ma, assim coco dos pelot6es patri6ticos por ele
organizados; ele jamais teve seu come ligado "o6icialmente" nem a
intelectualidade cat61ica "o6icial" reunida cm torno da figure de D.
Sebastiio Leme, nem ao movimento integralista lidcrado por Plinio Salgado
-- kinda que tenha frcqtientado cstes grupos

Alvaro Bomilcar nasceu na cidade do Crate, no Clara, em 1874, Bilbo

de Ana Alencar Bomilcar e Fene16n Bomilcar; este um m6dio proprietario
dc terras com eventuais passagens pda politico local. Segundo um de sous
contemporaneos, Hamilton Nogueira, o cenfrio que este futuro o6lcial do

ex6rcito -- e tamb6m bacharel em direito -- conheccria syria aquele da
ascensio da E raze de RerlP, assim como de seus primeiros criticos. O
positivismo de Tobias Barrcto e Silvio Romero forum influ6ncias

fundamentals da 6poca, conan as quais o espiritualismo de Farias Brito foi

uma das primeiras voles (NOGUEIRA, 1971). Bomilcar 6 marcado pdas
problematicas de ambas as escolas, mas diz optar por Farias Brito, que se
coadunava melhor com o seu catolicismo. No entanto, se Farias Brito 6 a

inspkagao 6Hos66lca, 6 em A]berto Torres (].'OliRES, 1978) e Manoel
Bom6im (BOMFIM, 1905) que o actor tem subs maiores refer6ncias em

termos de problematical c perspectives.

Sobre a trajet6ria militar de Bomilcar devemos diner que ele vai, em
1896, para a Escola Mihtar do Rio de Janeiro. No ano segulnte 6
considerado autor de movimentos de indiscipline e 6 desterrado para o
Moto Grosso, olde permanece at6 1899, quando obt6m baixa do ex6rcito

aos 25 anos. Em 1904, passe cm concurso para a Fazcnda. Durante a

portugueses entry si. Aqui apenas reproduzimos as falas de um personagem da
epoca que acreditava em tal polarizag:io entry brasileiros e portugueses.
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primeira d6cada daquele s6culo, Bomilcar ocuparia cargos o6iciais em virios
estados do pals, algo que ele fazio .pan .paisa a atividade de ensaista que
escrevia nos jornais dcstes estados polos quads passou: Clara, Para,
Amazonas, Moto Grosso e Rio de Janeiro. Esteve ao lido de personagens
como Pedro Tony, Lauro Sodr6 e Pereira da Silva. Bomilcar foi Secretfrio-

Geral da prefeitura de Jurua, no Acre, em 1910. Inspetor da Alfandega de
Paranagua entry 1912 e 1913. Na segundo metade dos antes 10, 6ixa moradia
no Rio e intensi6lca a militincia intelectual.

Em 1911, ele reQne uma s6rie de artigos sob o dtulo de O Piero re//a de

Kara #o Brat//, mas, por uma s6rie de problemas, o livro s6 sairia em 1916.
Em 1917, fonda a revista Brap&a4 junto a Jackson de Figueiredo (6n6sofo

alagoano) e Arnaldo Damaceno Vieira (militar riograndense).. Em 1919,
funda o movimento Propaganda Nativista; ainda em 1919, auxiha o tamb6m

mihtar Alcebiades Delamare no langamento da revista G// B&;. Em 1920,

Bomilcar lange o livro ..4 .pa,l#fa #a Brniz/ ow o Naaaxaflmo radru/ e kinda syria

vice-presidents da Agro Social Nacionalista presidida pelo Conde de
Alonso Cello.

'Os programas dessas revistas e sociedades, apesltr da
guerra de si16ncio e da surda hostilidade com que

forum

recebidos pda 'nossa imprensa ', lograram, como se ve,
impressionar estadistas. .bmsileiros. Era o que
ambicionfvamosl" (BOMiLCAR, 1926, P. 25)

Esse "estadistas" a que faz refer6ncia elam Epitacio Pessoa, Alonso

Pena Jr., Artur Bernardcs, entry outros que, no momento em que Bomilcar
rowena tal discurso, compunham uma fiente comum nacionalista fomlada

atrav6s de outta de suns realizag6es: a Academia de Ci6ncias Econ6mtcas,

4 Segundo relates da fam3nia, a pronancia correta deste noms seria a que se usa para
"BrastOia". O fate 6 curioso pois Bomflcar militava pda causa da transfer6ncia da

capital da repablica para o Planalto do Goigs.
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Sociais e Pol£ticas, fundada cm 1925 no Rio de Janeiro. Em todos estes

movimentos, revistas e clubes, entry os quais devemos kinda incluir a Liga
Nacionalista, fundada no Rio de Janeiro cm 1931, pairava uma vontade de

regeneragio moral do pals, mats espcci6lcamente, uma regeneraq:ao moral
das elites que exerciam o mando no pals

As posig6es mais pragmfticas destes movimentos tinham relagao

com a a6irmagao da autonomic politico, cultural c ccon6mica do Brasil
frcnte aos demais parses; foi ostensiva a oposigao de Bomilcar e da revista

Bzn::zZea ao acordo ortogra6lco entre as academies brasileira c portuguese
negociado entry os anos de 1931 e 1932. Outras medidas prfticas clamadas

por estes desde os anos 10 at6 os primeiros argos do governo de Vargas,
quando o grupo aparentementc se dissolve, sio a nacionalizagao da
imprensa, do com6rcio e da pesca, o estabelecimento de cotas para a
participagao do trabalhador estrangciro no com6rcio a retalho e nas

indastrias, controle da imigragio a16m da revisio e controle dos neg6cios
6umados entre os cofres pablicos brasileiros c os bancos pr:ivados

internacionais. Dove-sc notar inclusivc que vfrias destas medidas forum

tomadas por Vargas. Acompanhamos os escritos de Bomilcar at6 a primeira

mctade dos anos 30, quando ele escrevia artigos, nio s6 para Bxa:?l@a e G/7.

B/Ih, como para a revista do Instituto do Ceari. Bomilcar fora eleito para tal
instituto em 1929, scndo elevado a s6cio honorfrio em 1936, ocupando a
cadcira de nQmero cinco. Foi membro kinda do Instituto Pan-americano de
Hist6ria c Geogra6ia.

Na -Bxa:i?@a de agosto de 1932, temos noticia da aposentadoi:ia dc
Alvaro Bomilcar da Cunha pelo Decreto de 17 de agosto de 1932 coma

Primeiro Escritur&io do Tribunal de Contas. A revista destaca ainda que
aquela altura pertencia a ele a cadeira dc Economic Politico da Escola

Superior do Com6rcio situada no Rio de Janeiro. Saba-se tamb6m que foi
professor do Instituto Lafayette. Em 1936, foi nomeado membro da

Comissio Encarregada de Liquidagao da Divide Flutuante, cargo que
ocupou at6 1942. Podemos mencionar kinda que concorrcu a uma cadeira
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da Academia de Letras do Cearf. Alvaro Bomilcar da Cunha faleceu em 12
dc setcmbro dc 1957 no Rio dcJanciro.

Qs principais escritos

"0 Preconceito de Raga no Brasil" (1916)

Pronto para o langamento em 1911, o primeiro livro de cdtica social
de Bomilcar foi lanQado em 1916 por quest6es politicos. Segundo uma note

explicativa, problemas pessoais do tutor com o presidents Hermes da
Fonseca causaram tal atraso. O temp gerd das cr6nicas reunidas no livro 6 a

sucessio de levantes da marimba de 1910/1911 contra os castlgos compo'ais

e as p6ssimas condig6es de vida da "marujada". Bomilcar se solidariza com
os revoltosos concordando com suns criticas mas ncm tanto com sous
m6todos. Na verdade, para Bomilcar, aqueles epis6dios mostravam uma

"indiscipline" maior e velada praticada pelos o6lciais. Estes, como boa parte
das elites brasileiras, se valeriam das teorias raciais de "Linneu, Blumenbach,

Fischer, Camper, Virey, Demoulins, Bony de Saint Vicent" ence outros
discipulos de Gobineau e Cuvier (BOMiLCAR, 1916, p.54), para se

manterem como Qnicos donatfrios do poder e poderem pratica-lo sem

qualquer respeito aos demais.
: E este o motivo que faz Guerreiro Ramos citar Bomilcar

positivamente em seu po16mico balango do "pensamento social brasiletro

publicado pda primeka vez sob o t(tulo de CaMZZa de HPr? dRI de Sor/JZ7Ea.

Nele. Guerreiro critics duramente os estudos sobre o "negro no Brasil" de

seus contemporaneos coco Edson Carneiro e Artur Ramos.

"Na opiniao de Guerreiro, a sociologia do negro era uma
ideologia da brancura. O negro 6 tito coma problems

rque a sociedade brasileim 6 europeizada, de conotagao
c[ara. IE]e diz:] '0 negro 6 povo no Brasil. Nao. 6 um
elemento estranho a nossa demogra6ia. Ao contrarlo, e a
sua matriz demogra6lca mais importante. E este cato tem de
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ser erigido a categoria de valor, coma exige a nossa

dignidade e o nosso orgulho de povo independence"
(SOARES, PP.121/123).

"Alvaro Bomilcar pods ser considerado como um pioneiro
da nova concepgao das relag6es 6tnicas. Em 1911 escrevc
uma s6rie de artigos, na capital da Rep6blica, depois
rcunidos no ]ivro O .Pr?ro/zre/2a df Rata #o ]3nai# (1916), em
que p6e a mostra o culto da brancura vigente nas classes
dominantes do pals. Alvaro Bomflcar organizou mesmo um
movimento social e politico...[coml a tarefa de liquidar os
constrangimentos ence os brasileiros claros e escuros. Se,
do panto de vista da t6cnica socio16gica atual aquela obra
de Alvaro Bomilcar 6 prccaria, nem por isso dcixa de ser o
documento mats importance do diagn6stico cienti6ico da
nossa questao racial, na base republicans." (IR.AMOS, 1995,
n Zt )4\

A ironic com quc Bomllcar usa a ret6rica fenotipica indict claramente esse

passagem de uma explicagio racial a uma explicagao que, por malta de outdo

termo melhor, chamaremos provisoriamente dc "proto-socio16gica". O
actor nos fain das "classes quash-brancas"5 brasileiras -tamb6m chamado-as

de "quase portuguesas". Estes serial as legitimas herdeiras da mentalidade
colonizadora, da utica de "visor os lucros sem media os meios". O tutor

chamava este mentalidade de "espirito portugu6s". O termo "classes quash

brancas", a16m de dcslegitimar a explicagao racial 6 kinda instrumento de
outras den6ncias feitas pelo tutor: a primeira de que, mesmo em ter=os

raciais, o portugu6s if era hf tempos o mais mestigo dos povos europeus
(OLIVEIRA, 1999, p.41). O actor remote kinda a conhecida imagem dos
portugueses coma colonizadores sexualmente prorMscuos em relagao aos

' 'Se somos um composto das tr6s ragas...qual delay tem a responsabilidade da
situagao?...E um lipo mestigo sim, mas serf ele um guise-indio ou um quake-negro?
Nao; responds-nos a autorizada observagao; tem side sempre um qzr ase'po/"/zzgugs
(1916, PP. 75) ' ' '
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povos por des "saqueados" -- prftica que os "quase broncos" brasileiros
cultivavam em relagao aos pobres "quash negros" com quem mantinham

contato (OLIVEIRA, 1999, p.16); 6lnalmente o termo se refere ao cato de
que, para o tutor, nio ha motivo para os "quash broncos" brasileiros
renderem culto aos antepassados, o que porte-se ver no trecho abaixo.

"Acrescente-se a lei socio16gica geralmente admitida que os

indiMduos que emigram sao, de ordinfrio, os vencidos da
vida. os deserdados da fortuna, os sem pro6lssao, os

analfabetos ctc. Acrescente-se maid que a nossa colonizagao

prinlitiva foia memos desejavel: soldados relapsosl
individuos sentenciados, ou condenados ao degredo.

(BOMB-CAR, 1916, p.53)

"A Politico no Brasil ou O Nacionalismo Radical" (1920)

Neste livro, Bomilcar resume suns fontes. Ele dedica respectivamente

E&$HO Bill X
Deban6. O .BrssfZ Her(ffco em 2877 de Alipio Bandeira e ha ainda um

capitulo dedicado a uma esp6cie de resenha da obra de Farias Brito.

"A conquista no conceito moderns" (1926)

Palestra proferida na fundagao da Academia Brasileira de Ci6ncias
Econ6micas, Politicos e Sociais na qual o tutor lanka a apologia "ordem
militar" e "ordem judaica" para referir-se as forges que lutavam,

respectivamente, pelo bem e contra o bem do povo brasileiro.
Sobre o

epis6dio da fundagao deste gramio literfrio devemos lembrar que ele este
inscrido num contexto de diverg6ncia ideo16gica: Bomilcar cultivou uma

iniJI)izade com Afrfnio Peixoto por causa do acordo ortogra6ico que ele,

representando a Academia Brasileha de Letras, visa't'a instltulr lunto a
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Academia Portuguese. Tal cato 6 minuciosamente descrito na segundo base
da revista B7czzf/€d. Para Bomilcar, a lingua "brasileira" s6 interessava aos

brasileiros e estes deHam praticf-la sem pedir permissao a ningu6m. Esse

atitude provavelmente impeliu Bomilcar e seus companheiros a former
grupos indepcndcntes dc conviv6ncia intelectual que fossem uma alternative
a "lus6fona" Academia Brasilcira. Consta tamb6m neste volume uma nora

remissiva sobrc o ativismo das d6cadas de 1910 e 1920, gelato que o autos

repute no dltimo de sous textos a que se teve acesso (BOMiLCAR, 1954).

"Revista Brazilea" (1917/1918 e 1931/1933)

Como dissemos, consta quc a pronancia do titulo da revista usada
pdas pessoas envolvidas com ela era semelhante a que se usa para
;Brasilia". Sabcmos que Bomilcar era favorfvel a mudanga da capital federal

para o planalto de Goifs -- artigo da Constituigio de 1891 --, mas
desconhecemos a origem do termo, ou mesmo qual a ligagao dele com o
nome que foi dado a future capital federal. Nests primeira fundagao, a
revista existiria apenas durante um ano. Elam tl6s chefes-fundadores;

Bomilcar, Jackson de Figuciredo e Arnaldo Damaccno Vieira. O sec.ctfrio

gerd era Raimundo Magalhies. Alcebiades Delaware (editor de GaBZfT),
Alonso Celso, Lopes Trovao, Evaristo de Morals, Lima Barreto, Laudehno

Freire, F61ix Pachcco, Themudo Lcssa, Pe. Antonio Carmelo. Artur
Bomilcar, Helv6cio de Andrade, Nicolau Jose Deban6 c Gilka Machado
Cram alguns dos colaboradores deste proJeto que sc nomeava "rcvista
mensal de propaganda nacionalista" de pretens6es poHticas e ardsticas.

Em 1931, Alvaro Bomilcar e Arnaldo Damaccno Vieira -- todavia

sem Jackson de Figueiredo, que estava na revista .4 0rdem tornaram a
cditar a rcvista, dcsta vez contando com o secrctirio Raimundo Padilla c

com a participagao constance de Ovidio da Cunha (dois futuros expoentes
do movimento integralista). Alonso Cello permanece como colaborador da
revista junto a Nicolau Jose 1)cban6 c Heitor Lamounier. Devemos notar

que esse 6 uma Ease maid doutrinfria da revista: ela apoia claramente o
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governo, assim como o movimento integralista (publicando uechos inteiros
dc manifestos integralistas), posigao asta quc progressivamcnte torna-sc

tensa. Tio logo, a revista estari falando na vacilagao do novo governo cm
'aprofundar" certas medidas propaladas como necessinas no primeiros
meses da Revolugao de 1930. Talvez, por esse "corte" mais ideologicamente

de6inido, o nimero de sous colaboradores tenha se tornado mats restrito.

As elites brasileiras e a questao da ordem

Pode-se diner que o assunto principal dos escritos de Bomilcar seri a

crjtica aos que ele pr6prio chamava de "nossos broncos", "broncos
brasileiros" ou kinda os "quash broncos". Ainda que a refer6ncia destas

express6es sega uma imagem fenodpica, das se dirigem basicamente aos
mesmos personagens sociais encetados por obras coco Teo#a do ]\reza/Z.7a

de Machado de Assis (ASSIS, 2001). 0 obleto destas narradvas 6 o mod#J

aos recursos sociais, fossem des usurarios, politicos ou societirios. O que
faziam tats camadas na posse de dais recursos?

"A crise do canter, o engrossamento solerte, as
malversag6es, a hipocrisia, a rapacidade, o assalto aos cofres

pablicos representam memos sintomas de um mal nio
declarado. O 'salve-se quem puder ' 6 a bandeira dos que se
julgam maid inteligentes, argutos e atilados. Entretanto,
notamos que entre os parentes mais pr6ximos dos negros e
do indio, essen abismadores aspectos da miserivel
imperfeigao, nio da raga bianca,.mas do. nosso bronco,
nio sio observados." (BOMILCAR, 1916, p. 64, grifos
nossos)

'A politico mHitante no Brasil sempre foi uma escola de
ismo inteligente. A sua marcia. e evolugao se

caracterizaram num trago constante e inalteravel, que se

podcria chamar de um eterno fugir a lute... A politico
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militante no Brasil, insisdmos na fuse, 6 e sempre foi uma
escola dc egoismo mats ou menos inteligentel Politico que
nio saba educar nem crier porque nio se criou a si mesma
saindo do keio da nacionalidade" (1 920, pp.25/26)

Este "politico brasileiro" 6, em termos sociais e mesmo gen6ticos, um

parente pr6ximo do "mercador lusitano" -- digs-se que para o autor a
colonizagao brasileira foi sendo feith a esmo pda rapinagem destes
mercadores. Mas se o politico brasileiro fora, por motivos 6bvios, comparsa

dos mercadores lusitanos no passado colonial, hole ele syria um aliado
convicto do 6mancista internacional, la quc este dcsempenharia o mesmo

papel daquele de outrora. Na descrigfio destes tr8s personagcns, Bomilcar
chega a conclusio de que estes foray e servo "parcciros no crime" ideais.

As caracteristicas denunciadas seriam as seguintes: 1) roimapa#hUma, pois

delibcradamente nio carregam nenhuma "heranga espiritual" particular, 2)
/ana.fz ]ma, pois necessariamente nio Ihes interessam tarefas frduas de

transformagao, mas se aproveitam das condig6es cxistentes, sejam das quais

forem, 3) z?Z'ezra elaZTzda&, if que nenhuma de subs disciplines 6 "auto
motivada '', ou sega, CIGS s6 respeitam limited por coergao externa e q
ei/a,we/zaTmo, ou sega, Ihes interessam as disting6es onde um homem nio vale

pda sua capacidade, ou mesmo polo simples cato dole ser homem, mas

aquelas baseadas nos privi16gios adquiridos. O mercador portuguas quc

colonizou o Brasil era uma antecipagao do rumo a ser tomado por quash
todd a humanidade no s6culo XX no apogee do 6inancismo. Essa repulsa

pelo comerciante, polo mercador, pelo 6mancista e peso politico que se
"dobra ao poder" do dinheiro di6icilmente teria deixado Bomilcar de fora

de um flerte anti-semita. De cato, cle nio escapou delta serra.

"Parft indicar sumariamente os maleflcios dessa formid6vel
organizagao polimorfa que nos segue, intra-muros, e nos
observe a socapa, com miso satfnico nos libios, sempre que
somos decepcionados em nossas generosas aspirag6es
nativlstas, tive, como os demais observadores socio16gicos e
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por memo recurso dia16tico, necessidade de crier esse
expressio generalizadora -- a ordem judaica -- o que impolta
diner a order da dissolugao das sociedades cristas,
politicamente organizadas." (BOMiLCAR, 1926, P.17
grifos nossos)

"A ordem judaica 6 a lei amoral, antag6nica a ordem mibtar,
que encarna e represents a fe, a rentlncia e a discipline.
Aquela 6 a a6irmagao do espirito dissolvente, no s6culo da
confusio universal - 6im do mundo segundo profeta

Malaquias. Contra o espirito ordeiro, resignado e bom quc
compreende, zela e cultua a necessidade das Pitrias,
ostenta-se agora, altaneira, a lei judaica, sendo ,.este a

primeira vez na hist6ria que, animada com os efemeros
triunfos dos seus intelectuais, os atuais paredros do
bolchevismo russo, oust tirar a miscaral Lusbel, que
sempre foi entidade negativa, oper??do nas trevas
porque 6 a negagao do bem e da Verdade, la musa

enfrentar a legiao daqueles que seguem a espinhosa estrada
da vida sob o paracleto das viftudes her6icas -- a que
tamb6m por necessidade dia16tica, julguei acertado.chamar
de a Ordem Mihtar... " (BOMILCAR, 1926, p.18, grifos
nossos)

A cHdca de Bomilcar 6, como la se pode notar, uma critics a

inconstancia, a inconsist8ncia reinante na vida social. Ele se v8 pismo diante

de um mundi povoado de fdsidade, olde as pessoas desempenham pap6is
socials conforms conveni6ncias passageiras, onde ningu6m perde um "bom

neg6cio" por causa de convicg6es doutrinirias nem religosas. Para ele, tal

mal que assola o mundo do 6mancismo mundial atual ]a era a principal
caracteristica da ci\rilizagao lusitana ha maid de 500 argos, desde que este se

langou ao saque para sustentar seus luxos "sem esforgo". A 'autenticidade"
rdida, a sincetidade "ausente"6, a inexist8ncia de um ordenamento 6uo

6 Para asta questao, ver TRILLING, 1974
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fazem do mundo um lugar perigoso. Para det6-1o dove-se agarrar no quc
kinda exists dc ordcm. O longo trecho a seguir 6 uma reflcxio sobre o
pensamento de um amigo pcssoal e parcciro por longos argos da rnilitfncia

de Bomflcar, Jackson de Figueiredo. Ele descreve magistralmente o tipo de
cr(tice social que estes autores faziam.

E certo que fda no esuangeiro c em deus perigos,
denunciando-os, mas o faz para condenar o capitalismo de
judeus e masons, Domes desligados da nossa tradigao. O
cato, em sua crueza, nio Ihe desperta interesse, a nio ser
com essa refer6ncia aos inimigos da religiao. Compreende-
se a perspecdva do tutor quando se lembra da sua 6tica
moralists. Jackson de Figueiredo nio v6 o todo, nio v6 o
processo, nio sense a mudanga, pois s6 pensa o homem,
em termos quase extfticos. Sem lever em conte o quadra
complexo em que ele se move, perde-se ele em uma pessoa
abstrata, por ele idealizada. E distribui sentengas de bom e
mau comportamento, aquio bem e ano mal. IJackson dizia
kinda que] 'a pior legalidade ainda 6 mellor que a melhor
revolugio '; a malta de ordem na poHtica conduz a
Revolugao, a malta de ordem na sociedade levi ao
confucionismo das relag6es sociais; o abandono da ordem
no plano ardstico levi is aberrag6es da arte moderns. E o
culto a autoridade que levi [o grupo liderado por Bomilcar
e Jackson] a defender de modo intransigente a causa do
candidate e depois presidents Artur Bernardes, ou admirar
o presidente Epitacio Pessoa. Nico cra Artur Bernardes. ou
Epiticio pessoa que defendia, como nio era a velma

Rep6blica tio cheia de vicios, mas a ordem." (IGLESIAS,
1971, PP147-153)

Dentro deste culto a autoridade, o "povo" samples 6 valorizado

justamente polo seu quietismo, em oposigao aos modos adotados pda "elite

sanguiniria". No trecho abaixo por6m, o titubeio inicial deixa uansparecer a
mancira como o ''compromisso com os pobres e humildes" oriundo da

7}apz?a, n" 2 -- abril dc 2002



/q. "Sodoh@a do Bianco": o petisanlento de .Alvaro Bom lear
71

6Hiagao cat61ica se revels incompadvel com um certo ''elitismo pragmatics

que o faz se aproximar de autores tio diferentes dele como Gustave Le Bon

(panto que desenvolveremos em segao a frente). O caminho para uma
reconstrugao da ordem devs valorizar a ingenuidade dos mais dimples, mas

nio se pods esperar doles tal recondugao;

Urge pois, que o povo, ou as classes mais preps'adds quc
o dirigem e orientam, encontre o caminho do verdadeiro
civismo... Ficamos virtualmcnte subalternizados, desde que
nio soubemos, no tempo devido, por meio de uma sabin c
oportuna legislagio defender o nosso patnm6nlo e
preserver o nosso pobre povo incauto, vilipendiado e
fatalista!" (1926, PP. 28/ 22)

As bases de uma reflexio espiritualista

Nests segao os escritos de Bomilcar terio um tratamento analftico
baseado nas reflex6es de Karl Mannheim a respeito dos estilos de

pensamento presentes na hist6ria ocidental recente, em especial do
conservadorismo e do milenarismo. Para Bomilcar, tudo se passe como se

houvessem tr6s condig6es possiveis que correspondem a centos typos de

"interioridade" -- a que coda homem porte pertencer: 1) a pureza ing6nua, 2)

o dimples esclarecimento e 3) o heroismo. No primeiro lipo social temos a

premissa de que o homem, sein ele qual for, carrega uma capacidade mata
de reconhecer e desejar o "bem" diante do "mal", la que estes parAmeuos
sio dados como universals. Este 6 a fazio do autos considerar que as

pessoas incultas e simp16rias sio naturalmente "boas". Por uma esp6cie de
"nulidade interior", das nio sio capazes de serum atingidas posidva ou

negativamente -- pdas doutrinas, pelos modismos ou outros tipos de apelo a
consclencia.

A vida destas pessoas -- um eterno repeth da lute peso pao de coda dia

-- nio Ihes reserve oportunidade para a minima divagagao. Nem mesmo as
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"boas" campanhas, nem mesmo a ben66ica influ6ncia polo ''espirito

nacional" -- que para o tutor ainda nio existe no pals, inclusive polo
isolamento espiritual no qual vivem estes despossuidos -- seria capaz dc

atingi-los facilmente. Serif preciso tiff-los da condigao de profbnda
precariedade material e dar-shes formagio intelectual minima para que estes
fossem capazes de refletir sobre o ''em torno". A partir dai Bomilcar tem
certeza de que estes pessoas reconheceriam os que Ihe fazem o mal e que
veriam uma madeira de se libertarem dense mal. Alias, quanto a esta
distingao ence "bem" e "mal", quando eventualmente cstas humildes

pessoas sio eagrw@/2ai a cometer crros, a partilhar inocentemente da maldade
dos "mats espertos'' o tutor lembra que nio sc pods julga-las com a mesma

scveridade dos que as guiam.

Ha uma forte suposigao de que se o esclarecimento "mundano" e a

"bondade mata" estio 6umemente ahados -- o que se poderia chamar de

;'uma verdadeira sabedoria" -- surgiria quake que naturalmente uma ordem
social harmonica, um Paraiso na Terra. Bomilcar nio concorde. nem

poderia concordar, com teorias socials que previssem o antagonismo e a
luta como condit:io inescapavel das sociais, isso syria admitir a impot6ncia

de Deus no mundo dos homens. Para ele, sempre que reconvertidos
moralmente, os homens "calm em si '', retornam a uma certs id6ia de bcm

que os torna "irmios". Mannheim nos dina tratar-se de uma nostalgia

conservadora, uma nostalgia da explicagio cclesifstica do mundo7. Os

trcchos abaixo sio destinados a especi6icidade brasileira mas 6 certo que
Bomilcar -- com o conceito abstrato de "lustiga" expresso na segundo
citagao -- cr6 na conversio moral como saida para todas as nag6es e povos

Na maior parte do tempo, Bomilcar parcce cher que judo se resolve pda

7 A id6ia de Mannheim 6 que os estilos de pensamento irracionalistas, em especial
os conservadorismos, pensam o mundo coma carente de uma reuniio do pensar e do
agir para que ressurja a harmonia de quando todos supostamente pensavam pele
mesmo credo e agiam pda mesma moral.
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"tomada de consci6ncia" dos "fracas" de seus direitos e, como veremos a

frente, da mesma "tomada de consci6ncia" dos "cortes" de sous deveres.

"A questao social, tal como entendem os arautos de Lenine
e Malatesta. nio existe felizmente ence n6s. Existem por6m

o preconceito de raga, os votos de qualidade e os abusos de
costa, que anulam a ' democracia, e fazem o mandarinato do
caduceu e da pena...existem outros typos de proletano que
melhor representam as necessidades da nossa organizagao
social. Re6uo-me ao proletariado de .cor, ao espoliado e

inteligente mestigo que nio tem direito a sonhar com um
emprego ..ao pequeno agncultor desvalido, ao misero e
abandonado trabalhador rural...ao sertanejo..." (1920, P 12)

'A justiga 6 o Qnico memo para se alcangar a paz social no
seko de um Estado: a justiga 6 tamb6m o,anico memo que
podera serenar o conOito entre. as rages. E necessino que
todo o homem que queira trabalhar tenha um talher no
banquete da natureza. Em resumo, a in6Uuagao das rages
inferiores 6 um bem e nio um mal; em vez de a
impedirmos, devemos antes favorec6:la, pols s6 ela pode
nos assegurar a mats rapids exploragao .do globo .e a paz
gerd da humanidade." (BOMILCAR, 1916, p.I citando J
Pinot em O Fw/#rn & Rata Bramra, grifos nossos)

O segundo tipo de "condigao humana", serif o "simpler
esclarecimento". Fazendo-se refer8ncia a mitologia biblica, sabemos que o

homem fora expulso do Paraiso quando comeu da "frvore do
conhecimento". bode-se dizer que o homed o fez por que queria ser Deus.

Nesse momento, coco resultado, o homem perde a inoc6ncia e 6 jogado

numb tramp arquitctada por Deus: ele serif tentado, testado, jogado cm um

mundo de pecados e seu julgamento final serif dado mediante a capacidade
dele em resisdr a este mal. O aprendizado das coisas mundanas abre um
encruzilhada diante do homed: ou ele o afasta ainda mats de Deus e,

portanto, da "verdadeira ess8ncia" do pr6prio homem -- carninho este que
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conduziria a disc6rdia -- ou ele pods alia-lo, coco dissemos acima, a sua
;bondade mata '' e assim ver nos dcmais homens sous irmios. Esse serif

uma posigao sublime: o "bem '' conscientemente praticado c propagado.

Para Bomilcar, a humanidade e em especial a civilizagao portugucsa
(nos tempos coloniais e atualmente) se encontra ainda na posigao dc
dimples esclarccimento e, portanto, distante da "verdadeira sabedoria". Este

homcm esclarecido 6 tipicamente pragmatico, ele age conforms o scu

reconhecimento das situag6es cm que asta envolvido --portanto, se presto a
observagao e causalidadc propriamente socio16gicas. No Brasil, a condigao

esclarccida la comum nos povos europeus 6 privi16gio dc ccrtas elites. Estas,

como legitimas herdeiras da civilizagio portuguesa, nio passam nem porto

deste processo de transformer conhecimento em sabedoria. E para estes
pcssoas que Bomilcar direciona sua anflise.

[0 portugu6s] 6 ativo e emprcendcdor, por vezcs; mas de
ordinfrio essas qualidades sio movidas pda cobiga ou por
quaisquer estimulos subalternos, por ventura os maid
egoisticos. E o caso dos nossos endeusados e ambiciosos

bandeirantes, tipos representativos da acanhada civilizagao
portuguese do s6culo XVll; verdadciros modelos de cobiga
e crueldade." (1916, p. 87)

Ainda que o tutor saiba que as pessoas sio influenciadas pelo meir
social, kinda que ele admits que coda homem 6 "medido '' de acordo com o

que Ihe fora pcrmitido saber, ele nio 6 partidario de um relativismo

axio16gico absoluto, quito polo contririo. Para ele, a missio dos homens
esclarecidos 6 ainda major, e cntre subs obrigag6es dove constar a
benevo16ncia e compaixio com os ing8nuos --naturalmente fracos ainda que
bona. Na verdade, ales deveriam tratar de, antes de judo, tirar estes pessoas
de tal posigao secundiria. Vejamos o trecho abaixo...

'Nas sociedades humanas, a concorr6ncia gerd o i/n%8/dar
/@, determine o conHito de interesses, e desse conflito
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results sempre o aniquilamento do mais .fraco. Ha ,uma
6Uoso6la que aconselha a eliminagao do mats.fraco,: ] ome

/IK@ J &awM; -- la o dissera Hobbes no s6culo XVI. Mas,
pergunta-se, 6 16gica, 6 humana, 6 razoavel, 6 moral esse
6nosofia?''(BOMiLCAR, 1916, P.91)

75

Ainda que admits a premissa de que 6 inescapavel que coda um
protela seas interesses ante os outros -- la que s6 os incapacitados nio

aged

assim --, o autos cr& que a interfer6ncia humana na pr6prla convivencia

humana possa e devs mudar este realidade. Este syria a missio de uma elite
esclarecida e sobretudo sabin. Mas de onde se pode esperar que tal mudanga

acontega? Ence o ing6nuo incapaz e aqueles que poem sua capacidade a
servigo de sous interesses mesquinhos, como se pode ter esperangas?

BonHlcar as deposits na agro e no exemplo contaglante do pr6ximo

personagem de seus escritos: o her6i. O her6i, segundo nos mostra
Mannheim, 6 uma 6igura dpica do milenarismo, estilo de pensamento que

tem por base pressupor que o momcnto atual precise ser regencrado por
uma mudanga radical que o reconduza a um "tempo imemorial" de paz e

perfeigao causada pda pr6pria Vontade Divine.
- Os her6is sio capazes de promover o bem mesmo quando sodas as

condig6es sociais carrcgam os homens para o mal. Elms sao, ao mesmo

tempo, uma esp6cie de lenitivo provis6rio e um indicative de que
uma

reformulagao total da sociedade asta por vir frito da pr6pria Vontade
Divina. Elms mostram que a preponderancia do "mal" no mundo dos

homens 6 apenas superficial. Justamente por causa da injustiga que

perpassa, no casa, a sociedade brasileira 6 que pessoas comuns se tornam os
her6is necessfrios para "remer contra a mare

"Aquele inteligente pardo se tivess.e a cultura e o p'eparo
comum de um qualquer oHicial serra indubitavelmentel um
bom pro6tssional no comando de um navlo...os typos
mestigos e de cruzamento t6m fido evidentemente os
melhores, quase os tSnicos vultos verdadeiramente
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extraordinarios da nossa hist6ria" (BOMILCAR, 1916,
PP.64/68, grifos nossos)

PP 111/112/109, gdfos nossos)
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A solugao do Brasil

Qual selig entio a madeira pda qual este Alvaro Bomilcar entcnde
uma relagao "saudfvel" entry a elite e o povo numb determinada nagao?

Alias, dais genericamcnte, qual serra a "solugao do Brasil"? Pode-sc dizer

que tal solugao dependeria da concomitincia entre dois processes: a
regeneragao moral das elites c a solidi6lcagao de um espirito nacional; o
primeiro depende do segundo c vice versa. Falemos inicialmente sobre
"espirito nacional". O povo mais samples 6 e devs ser portador de uma alma

igualmente simples, mas esse alma devs conter algo mais que a bondade
natural divinamente causada, este conte6do 6 justamcnte o ''esp:':to
nacional". Tal conteido nio pode ser fora:ado a existir; ele vai se
construindo mesmo quando as condig6es sio desfavorfveis. Para autores
como Alberto Torres e Bomilcar (por sua influ6ncia), o espirito nacional 6

aquela determinagao nio voluntfria -- inacional porto que natural -- que la
exists na retinas das coletividades particularizadas por fronteiras geo-

politicas.

"Queiram ou nio os bondosos PZa/&.r da era
contemporanea, as leis socials, fundadas na expe'i6ncia e na
observagao, produzem para coda povo condig6es
pecuhares, diremos mesmo regionals, que nfio convem nem
se adaptam aos demais, dada a diversidade e complexidade
dos fen6menos que as determinam. Em coda nacionalidade
- e os datos recentes coda vez maid o demonstram --, a raga,

a indole do povo, os recursos naturais, o censo, a situagao
geografica, s5o outros tantos fatores determinantes da sua
legislagao social, da sua finalidade hist6rica. O
nacionalismo ha de subsistir sempre contra o
cosmopolitismo, porque o patriotismo 6 um fen6meno
natural, enquanto o humanismo 6 um memo postulado da
fazio pure" (BOMILCAR, 1920, p.48, grifos nossos)
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Novamcnte com a ajuda de l<arl Mannheim, vamos notar em ambos

os autores a nogio de "enraizamento das id6ias" (MANNHEIM, p.256).

Eles estio atentos ao cato de que um espago/tempo hist6rico 6 resultante

de um longo acdmulo hist6rico de praticas e hibitos, ou sega o que se faz e

o que se pensa hole csti impregnado dos atos e pensamentos dos
antepassados. A16m disto, dcvemos notar dubs caractedsticas dos
pensadores de esdlo conservador; a primeira 6 que des postulam a
exist6ncia prct6rita de uma dcsejavel "sociedade harm(3nica" desarticulada

pda aq:ao intempestiva dos pr6prios homens. A segundo caracteristica -- em
especial daqueles pensadores quc Mannheim champ de ,gzl/onalfzai

fox.remadax?i -- serif a de que tal passado harm6nico s6 pods ser reconstruido
mediante a vigilancia dos homcns cm relagao aos tats hfbitos e id6ias

"enraizadas". Quanto mats de acordo se esb com a z,aRI doi /emPal, mais
pr6ximo se esb dcsta harmonic duradoura.

'As nag6es de origem remote e de lentz evolugao nio
conheceram, nem conhecem o problems nacional, pda
mesma radio que os herdeiros de grandes fortunas
desconheccm o problems da subsist6ncia...As nag6es

surgidas por descobrimentos e formadas por colonizagao
sio improvisos sociais do acaso..." (I'ORRES, p.42)

O uecho acima coloca o problems temporal com relagao ao "espirito
nacional" que se p6e para autores como Bomilcar c Torres: se a exist6ncia

de tal espirito 6 condigao .r;#e g a /zam para a sfbia auto regulagao de uma
nagao sobre si mesma a partir do respeito a z,ORI 2ai /emPol que emana dos

hibitos, costumes e ideais surgidos desde sempre, o que se faz no caso das

novas nag6es? Espera-se pacientemcnte que ele surja c regule o avangar

destas naq:6es ou se regula a vida nacional de tal modo que tal esphito posse
surgir (com a vantagem de que agindo assim, esse espirito posse ser

depurado pda capacidade de alguns formuladores)? A resposta 6
obviamente a segundo alternative, 6 ela que legitima a fda e a pr6pria
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exist6ncia de pensadores coma Alberto Torres e Alvaro Bomilcar. Ela
redunda naquilo quc chamamos inicialmente de ''elitismo pragmadco;

babe-se entio que a "simplicidade" nio pode, ela mesma, lever a
frente a dificil missio de construir a nagao brasilcira. O simples trabalhador,

de vida austere, que arranca da precaricdadc o scu sustento, nio tem tempo,

oportunidade e mesmo capacidade, de cridcar as realidades que encontra.

Sua major qualidade 6, portanto, a inflexibihdade dos modos c da visio dc
mundo e o respeito inquestionado ao que if este estabelecido. No entanto,
esse homed 6 invariavelmente dirigido por "outros". Nio 6 esse realidade

que dove ser mudada, o que dove ser mudada 6 a elite que mandy. Para o
actor parece claro que sempre haven necessidade de que um grupo de

pessoas tomem decis6es dumas e "vids" (expressao de Bomilcar), inclusive a

ponto de imporem o ''bem" para as demais. A solugao pa'a estes autores

serif a agro de uma elite sensivel a necessidade de se ouvir esse voz dos
tempos e ao mesmo tempo capaz de forjar a "particularidade" da nagao --

por excmplo, nacionalizando a ind6stria, os modes de trabalho... --
promovendo assim umleedbar& positivo entry constituigao da nagio e auto-
constituigao da nagao.

Iremos encontrar esse mesmo dilcma num autos muito lido e

discutido a 6poca de Bomilcar, inclusive por ele mesmo, chamado Gustave
Le Bon. Em sells escritos, Le Bon 6 implacavel ante a necessidadc das elites.

'Este pequena falange de homens eminentes que um povo
civihzado possuie cuba supressiio em coda geragao bastaria
para abaixar consideravelmente o navel intelectual desse
povo constituia verdadeira encarnagao dos poderes de uma
raga. S6 a esse pequena falange se devem os progressos
realizados nas ciancias, antes e indQstria... Se nos deixarmos

cegar pelos devaneios da igualdade universal, seremos as
primeiras vitimas desses devaneios. A igualdade s6 pode
existir na inferioridade, 6 o sonho obscuro e pesado dos
med£ocres...Ora a verdade 6 que essen homens podem
indubitavelmente perturbar a evolugao dumb sociedade,
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mas nio Ihes 6 dado mudarem seu curso... Em politico, os
verdadciramente grandes homers sio os que representam
as necessidades que vio surgir, os acontecimentos
preparados polo passado e indicam o caminho polo qual se
dove cnvcredar." (LE BON, pp. 163/1 66)

A visio de Bomilcar 6 semelhante; para ele "o Brasil serf grande e

florescente em seu futuro bem pr6ximo com ou sem a coopcragao dos
brasileiros" (BOMILCAR, 1926, p.29), ou sega, 6 ''dcstino" do pals ser

grande. Mas, caso uma elite verdadeiramente capaz e sabin ascendesse ao
podcr, e entry outras coisas, abolisse a pratica da discriminag:io das rages no

Brasil, tal processo uanscorreria de madeira inuito mais intense, como o diz

a citagio de Finot que able O Pr?ro/?fe2o de RzzFa xo BxusZ O quc torna
Bomilcar um caso peculiar da corrcnte dc Le Bon 6 que, sous "grandes

homcns", sua elite verdadcira, 6 crguada moralmente e inspirada pda
pr6pria Vontade Divine, para esse tarefa de respeitar a ''voz dos tempos",
ouvindo-a atentamcnte e, a partir disto, langer-sc sobre o futuro incerto
com as armas que s6 uma elite verdadcira tem: os rcais interesses

;nobiliantes'', aliada a capacidade de agir, convencer e promovcr o

progresso entry os hol-nuns comuns. A elite de Bomilcar 6 fruto de uma

esp6cie dc "seleq:ao polo cspirito", ela 6 mats ''sfbia" que "inteligcnte"
Cocrcntemcnte, um ponto valorizado por Bomilcar 6 o da educagao

popular. Segundo Botelho (BOTELHO, 1998), as explicag6es que rnigram

da determinagao racial para a pcrspcctiva moral o fazem privilegiando uma

concepgao sobretudo "plastics" do ser humano; mudanga esse que signi6ica
dcslocar a reflexio sobre o pals para o pixo da questao educacional. Nos
livros c manifestos escritos por Bomilcar 6 copiosa a defesa de uma

instrugio leiga, religiosa e nacionalista do povo maid dimples -- mas quanto
aos Qltimos dois tipos de instrugio se incluem tamb6m os demais setores da

sociedade. A primeira -- aquela do conhccimento sobre as coisas materiais e

da intelig6ncia dos pensadores -- 6 simplesmente indispensavel para quc as
pessoas se tornem "sujeitos". A segunda, lembrando que os homens sio

7}zPf!?a, n ' 2 -- abril de 2002



/4 "Sociologa do Bratico'': o petnci}/iento de Alvaro BomiLcar
81

kmios c que devem se respeitar, serra produtora da necessfria "harmonia
social". A terccira syria uma catalisadora das outras dubs, reforgando a
"hmandadc" entry os brasileiros e lembrando da nccessidadc dc se por a

intehg6ncia a servigo destes.

Conclusio

Sc os contornos de um tutor ora conservador ora milenarista fazcm

do pensamento de Bomilcar uma reflexio extremamente "datada", o ponto
que talvez tenha maior sobreviv6ncia em sua obra sega a critics ao racismo
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RETRAXO DE INMAN'OKL IBOMPiW, FLAGRAN'TE
DA HIST6RIA INTELECTU.AL BRASILEIRA

..4ndr6 Botelbo

IB.onaldo C,once b.@al'. O rebelde esqueddo. Tempo, vida e okra de MatzoelBom-

#m. Rio de Janeiro: Topbooks/ANPOCS, 2000)

Vfrios int6rpretes do pensamento social brasileiro quando se depara-
ram com Manoel Bomfim (1868-1932) nio hesitaram em manifestar sua

perplexidade face a uma situagao que Ihes parecia paradoxal: embora consi-
deradas extremamente IQcidas para o seu tempo, suns id6ias teriam perms'

necido num typo de limbo, pail:ando sobre das o si16ncio das gerag6es pos'
teriores. Particularmente a de 1930, cuba produgao intelectual sua interpreta '

gao do Brasil prenunciaria em linhas gerais. A excegao de refer6ncias espar '
sas em Gilberto Freyre (as quads, no entanto, expressam mais erudigao), nio

ha indicagao de resgate efetivo das id6ias de Bom6im em autores coco Cato

Prado It. ou Sergio Buarque de Holanda, por exemplo. Estamos no centro
da dinimica da vida cultural de um pals periferico, a um s6 tempo esdmula-

da e constrangida pda estrutura da nossa realidade social ambigua, o que,

como la foi observado, sugere parecer que nossa vida intelectual esteja sem-

pre recomegando do zero a cada nova geragao.
Em memo a adesio quash gencralizada da intelectualidade brasileira

aos paradigmas deterministas de explicagao da realidade social sob a utica
das teolias raciais, climfticas e geogra6icas importadas da Europa nas Qlti-

mas d6cadas do s6culo XIX, poucos souberam 6iltrar em pontos decisivos,

coma Manoel Bom6lm, o influxo naturalists e format sua perspectiva na

" Doutorado em Ci6ncias e Sociais e Centro de Estudos Brasileiros da UNICAMP.
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anflise das relag6es socials. Jf no seu primeiro ensaio, A America Latina:

males de origem (1 905), malgrado um cerro uso metaf6rico da temlinologia
naturalista corrente, como a nogao de "parasitismo social" tomada a zoologia,

Manoel Bom6lm teria formulado uma interpretagio de carfter hist6rico e

socio16gico original da formagao brasileira. E mais ainda: afirmando a espe-
ci6lcidade do processo hist6rico-social, acabaria por decifrar o carfter ideo-
16gico do racismo em subs relag6es com o impcrialismo europeu corrente.

Esse m6todo permitiu a Bom6lm identi6icar e tratar, ainda que muitas vezes
de modo ambiguo, problemas nucleares da formagio social brasileira: a

condigao colonial, a escravidao, o Estado, a indistingao entry o p6blico e o
privado, o estabelecimento das relag6es sociais em termos de mando e obe

di6ncia, a educagao coma meio de formagao de portadores sociais entre
ouuos.

A despeito das suas id6ias, contudo, a Manoel Bom6lm teria cabido

uma posigao inde6lnida na literature do pensamento social brasileiro. Este
'paradoxo '' represents um verdadeiro axioms legado aos estudos dedicados

ao tutor scrgipano, presents inclusive nas tests acad6micas que, felizmente,
vem crescendo desde a d6cada de 1990. Este 6 cxatamentc o cano de O r?-

)eLcle esquecido. Tempo, vida e okra de ManaeLBomjim de Ron&&o C.and.e }\Wxf
que, brando conseqti6ncias de estudos anteriores, da forma aquela perplexi-
dade. Alias da compo, uma vez que o tutor prop6e scu estudo, originalmente
formulado como tese de doutorado - premiada em 1999 como mellor tess
de Doutorado no I Concurso Brasileiro CNPq-ANPOCS de Obras Ciend-

6icas e Teses UniversiMrias em Ci6ncias Sociais - como uma "biogra6ia socio-
16gica" de Manoel Bom6lm.

E nests aspecto, inova em relagao aos estudos anteriores elegendo
nio as id6ias ou a obra tomada em sua dimensio discursiva, mas a uajet6ria

pessoal e intelectual de Manoel Bomfim como o /hxi a partir do qual torna-
se possiv'l buscar senio a solugao, uma formulagao juste para o referido

paradoxo. Trata-se, em sumo, de uma minuciosa reconstituigao biogra6lca
que, bascada em admirivel e sistemitica pesquisa de fontes primarias e se-
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cundarias, oferece ao leitor um retrato particularmente vivo de Mandel
Bom6im, bem coco do seu tempo hist6rico.

Pdas informag6es que cont6m, pdas inQmeras sugest6es oferccidas,

pdas d6vidas dissipadas entre outras contribuig6es, trata-se sem d6vida de
um trabalho que la nasceu vocacionado a se tornar refer6ncia obrigat6ria

para os estudiosos de Manoel Bom6im. Cube ressaltar que O reaeae eigxeada

a16m de reunir uin conjunto at6 entio difuso de dados, circunstancias, rides
e fen6menos de sociabMdade e atuagao pessoal e intelectual diretamente

rclacionados a Manoel Bom6im, oferecc tamb6m uma interpretagao lntegra-

da da vida cultural brasileira da Primeira Repablica. O ponto que gostaria dc

destacar para discussao, no entanto, diz respeito ao pr6prio "g8nero" de O

r beZ/e eig endo, designado pelo tutor de "biografia socio16gica", e o m6todo

nele empregado. Sem a pretensao de ser exaustivo procurarei apenas situa-
lo metodologicamente, de modo a apontar sua correspondents delimitagao

do objeto, a qual, como em qualquer outro caso, orienta as operag6es anali-
ticas atrav6s das quads se constitui, no limite, a pr6pria inteligibilidade do

objeto.

Com sua proposta de uma "biogra6la socio16gica", O r?beZZe ejg eads

parece assumir, a seu modo, um desafio metodo16gico fundamental no im-
bito das anihscs do pensamento social brasileiro: o de ultrapassar a clfssica

polarizagao ence "texto" e "contexto", isto 6, a polarizagao das perspectives
analiticas centradas exclusiva, ou prioritariamente, na obra concebida como

entidade aut6noma, ou, de diferentes formas, no contexto econ6mico e/ou

social e/ou politico dais amplo no qual os autores se inserem. Seu objeto
encontra-se, assim, cntre o "texto" e o "contexto". Para sustentar tal posi-

q:ao, Ronaldo Conde Aguiar recorre a dubs premissas distintas, associando-

as de modo complementar. A primeira diz respeito a individualidade biogra-

6ica do tutor, que parece ]usti6lcar a reconstituigao exaustiva da atuagao de
Manoel Bom6im coco porto de inflexio entry a sua obra e a sociedade

brasileira do seu tempo. A segundo, diz respeito ao deslocamento da pro-

blemitica das id6ias para o plano do contexto institucional espresso nas
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nog6es dc "campo '' e "hfbitos" intelectuais amplamente utilizadas mani-

festo e, sobretudo, tacitamente ao longo do livro.

A convict:ao dc que a individuahdadc biogri6lca do tutor constitui a
crave de comprcensio ou explicagao das suns id6ias, nio 6 cxatamente

nova. Tal approach, denominado atualmcntc na franca de "hist6ria dos in-

telectuais'', guards do ponto dc vista metodo16gico signinlcativos ecos da
nio memos francesa t6cnica do portrait de Saints-Beuve, tio cara a vfrias

gerag6es dc homens dc letras brasileiros. Nell, atrav6s da narrag:io de deta-

Ihes biogra6lcos, hist6ricos, psico16gicos ou morris considerados signi6icati-

vos, vai se csbogando a 6igura do autos biografado como mcdiagao para se

atingir a sua obra. A obra e, num senddo mais ample, as id6ias, sio resulta-

dos dc uma trajet6ria ou itincririo biogrifico singular, e nfio de tradig6es
intelectuais ou de conuadig6es sociais, por exemplo.

Ainda que ncm sempre dcsenvolva as rclag6es das id6ias de Manoel

Bom6lm com o contexto social subjacente, a Ronaldo Conde Aguiar inte-
ressa tamb6m capturar os debates intelectual e politico imediatos nos quais
seu biografado esteve origina]mente inserido. ]i nesse sentido, por exemplo,

que procure recuperar a dinimica da vida cultural carioca c de sua nogio
particular de sociabihdadc intelectual atrav6s das diferentes sodas literfrias

mantidas nos cans, confeitarias, livrarias e redag6es de jornais da cidade nas

quais seu biografado, sistemftica ou ocasionalmente, se integrou. Merece

destaque nesse t6pico a recuperagao de instituig6es como o Pedagogium c a
Univcrsidadc Popular.

Em O Re&eZde -E;g redo o equilibrio entry condicionantes externos e

signi6icados da obra 6 buscado atrav6s de uma perspective socio16gica patti

cular centrada na categoria de "campo intelectual", que Ihe complemcnta a

id6ia de "biogra6la socio16gica". ]3 hesse sentido, por excmplo, que Ronaldo
Conde Aguaar interpreta a rcagao de Silvio Romero a ,4 .,4m7grzaa I..aa#a.- m.zZe.r

de o/&em (1905) do seu biografado. Embora nio as explicite nesse ponto, o
autos mobilize as id6ias relacionais dc "ortodoxia '' c "heterodoxia" de Pier-

re Bourdieu para quali6lcar o epis6dio da po18mica travada por Silvio Rome.
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ro com seu jovem conterrineo Bom6im. Naquela 6poca, enfatiza Aguiar,
Silvio Romero la era um "tutor consagrado -- e um polemista temido e, pior

kinda, impiedoso com quem ousava discordar das suns id6ias" (319), e en-
tao, atrav&s de 25 artigos publicados originalmente na revista Of .d#azlr (e

posteriormente reunidos, em 1 906, em H .dmZnfa .L,aZz#a.- a/z,jZzle Zo Zz,rn de

& / /!&Zo do Df. Maxoe/ ]3a/P@m) procurou desqualificar e desautorizar a base
cicnd6tca da refutagao dos dogmas raciais operada na obra de Bom6im; ao

passo que este, enfatiza o autos, "inuometeu-se nas discuss6es da 6poca de
forma inusitada" (325).

Nio cabe aqui entrar no complexo debate sobre os limites e as impli-

cag6es do emprego da categoria de "campo intelectual" para um contexto

de pequena institucionalizagao da atividade intelectual como o da 6poca de
Silvio Romero c Manoel Bom6im. Todavia, mesmo deixando de lido a pos-
sibilidade real da constituigao de um "campo cultural" aut6nomo face, por

exemplo, ao Estado -- e Manoel Bom6lm esteve de diferentes formas dire-
tamcnte ligado a adrninistragio publica da antiga Capital Federal ao longo da
sua vida -, vale lembrm que naquele momento, a representagao de um "cam-

po" mais integrado comegava apenas a se esbogar. Esbogo vislumbrado pelts

pr6pdos contemporaneos de Manoel Bom6lm, c por ele mesmo, no surgl-
mento de algumas condig6es logo interpretadas como preliminares pa'a a

a6umagao e a diferenciagao da autonomic dos diferentes campos da cultura
entre si, como parte fundamental da emergancia de uma classy media urba-

ne e sua luta pda hegemonic politico. Como demonstram, alias, as diferen-
tes iniciativas de Manoel Bom6im relacionadas a atividade educacional.

Como iltimo aspecto gostaria de indycar aquela que, a meu ver, cons-

titui, ao lido da pesquisa de fontes primarias e secundarias, uma das maiores

contribuiG6es de O rebeZ2e elg endo: o combate ao pr6pno mecanismo

cultural e politico que engendrou o "esquecimento" de Manoel Bom6im.
Re6iro-me a descontinuidade infligida a um conjunto de reflex6es inte-
lectuais anteriormente desenvolvidas tio comum na nossa vida intelectual,

acad6mica ou nio. Ronaldo Conde Aguiar, com efeito, soube tilar conse-
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qti6ncias fundamentals de problemas identi6icados em trabalhos anteriorcs

sobre o seu biografado, dando-lhes notfvel desdobramento, sempre 6 claro

dentro do seu recorte mctodo16gico.

Cito, como exemplo, o desenvolvimcnto quc faz das fecundas per-
ccpg6es presentes la nos dois primekos estudos dcdicados a Manoel Bom

6im: a id6ia do carfter eminentemente politico do "esquecimento '' de Bom-

6lm em fungao do radicalismo inc6modo das suns id6ias, como sugeriu

:X))iAo FLXNQS 'Veto cm 'Pensattlcttto polfhco tlo Brasil. Mandel'Bomftm: Hnz ensa£sta

eig endo (1979); e a id6ia de que a obra de Bom6lm se inscreve no debate
intelectual do seu tempo como "contradiscurso", isto 6, coco "discurso criti-

co" elaborado no interior do proprio discurso ideo16gico dominante, como

seu "negative '' ou sua "contradigio", como sugeriram Flora Stissekind e

R.Ghetto''ietxxuxx em Hist6ria e d@endanda: culture e sodeclade em ManoeLBom.Fnz
r I LIX4\

Pode-se diner, em sumo, que a opcragao de base do g8nero "biografia

socio16gica" proposto por Ronaldo Conde Aguiar 6 o preceito historicista
da necessidadc de se comprecndcr um nucor em seus pr6prios termos mani-
festo na id6ia de "empatia". Como diz o autos: "A verdade 6 que ningu6m
escreve uma biogranla sem que cxista, polo menos, uma identidade minima
entrc bi6grafo c biografado. Por outdo lado, ningu6m escreve uma biogra6ia

dc quem odcia, despreza ou Ihc 6 indiferente" (p. 19). O que se pods objetar
nesse ponto, 6 que tornando explicita sua identi6icagao, esse continuidade

cntre bi6grafo e biografado, a16m dc simpatica a6lnidade, acaba por revelar
tamb6m em alguns momentos dccisivos do livro uma indiscriminada confu-

sao, no plano metodo16gico, entry objeto e m6todo.
O problems, naturalmente, nio 6 idiossincrftico, mas de m6todo.

Como Marcel Proust notou cm Co#/re .fa;#/e-.Benz,e, os estere6tipos da repre-
sentagio social dos autores, acabava freqtientemcnte por simpli6icar a com-

plexidade interns da obra, relegada a plano secundh:io no .po#nazz. N:io 6

preciso naturalmente concordar com este critica, cuba premissa parece ser a
da autonomic do texto, para perccber a pertin6ncia da sua dendncia: as id6i-
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as possuem um fundamento que uluapassa a experi6ncia ou mesmo o do-
minio conceitual de individuo. Quer diner, recusar a id6ia de autonomic da
obra nio 6 o mesmo que aceitar a sese do condicionamento da sociedade

sobre as id6ias como algo mecinico la dado de antemao, nio importando

aqua se this condicionantes sio entendidos como econ6micos, politicos,
institucionais ou biogra6tcos. Se nos estudos das id6ias da perspecuva soci-

o16gica ha em gerRI concordincia quanto a neccssidade dc album "procedi-
mento relacional", implicando inclusi't'e na consideragao sobre a interagao
dia16tica entry individuo e sociedade, exide tamb6m boa dose dc tentativa de

decifragao de texto e, sobretudo, de avaliagao do lugar social ocupado pelos
textos em tradig6es e quadros mats amplos de id6ias, sem o que, penso,

id6ias nio podem ser tratadas de modo conseqtiente coma forgas socials.
Com seu retrato de Manoel Bom6lm, Ronaldo Conde Aguiar tanto

flagra quanto expressa dilemas fundamentais da hist6ria das id6ias e dos
intelectuais no Brasil nio apenas da Primeira Rep6blica, como em certo

sentido, da que asta em curso nos dias atuais. Estamos diantc, em sumo, de
um estudo biografico no qual os adeptos do ganero e do m6todo nile em-

pregado podem enconuar uma formulagao representadva e
consistente da

: .. ..I . nh.nl)>

rssociagao das nog6es de "individualidade biogra6ica" e "campo
intelectual".

Todada. assim coco Ronaldo Conde Aguiar, tamb6m estou convencido de

que O rebelde esquecido destiny-se a um pablico mats amplo do que o aca
damico, nio Ihe faltando para tanto o emprego prolixo

de determinados

recursos expressivos que o tutor apropriadamente chai-na de "literfrios'

atrav6s dos quads, acredita poder conferir "realismo" a certas situag6es da
vida do seu biografado. Mas nile tamb6m os futuros interessados em Ma-

noel Bom6im poderao encontrar elementos fundamentals para que possam
formulae anflises mais sistemfticas da sua obra como um dodo, de modo a

permidr, esperamos, que suns id6ias venham, de faso, integrar efetivamente
o debate sobre a sociedade brasileira desenvolvido no fmbito do pensa '
mento social brasileiro.
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ERRATA

No no I de Trap6zio (outubro/2001), no sumario, onde se la o seguinte

titulo "Pcrdigao Malheiro e as crises do Sistema Escravocrata Brasileiro", de

autoria de Carlos Henrique Gileno, leia-se "Perdigao Malheii:o e as Crises do

Sistema Escravocrata e do Imp6rio". Tamb6m gostariamos de assinalar que os

dados institucionais do tutor estio incompletos. A16m de Doutorando em

Ci6ncias Socials/IFCH-Unicamp, Carlos Henrique Gileno 6 membro do Centro

de Estudos Brasileiros (CEB).
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