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AO LEITOR

E com muita satisfagao que apresentamos os n6meros terceiro e

quarto da 7}zPZ$a. O langamento dcste exemplar dupla encena a plimeira

Ease de nossa publicis:ao, culo objetivo prccipuo consistia em trader a fume

os texton resultantes do Seminirio ''A id6ia de Brasil moderno '', promovido

peta Centro de Estudos Brasileiros(CEB) da UNICAMP nos dias 04, 05 e

06 de Outubro de 2000.

Consoante aos n6meros anteriores, foi nossa intengao concentrar os

textos por ordem crono16gica. Assam, reunimos os artigos com recorte

hist6rico datado das d6cadas de 1920 a 1950. Em quc pose a diversidade

dos tomas abordados, todos t6m em comum a proposta de avaliagao da

obra de autores e processos hist6rico-socials que enformaram

Pcnsamento Social Brasileiro nests periodo.

Assim, com o objetivo de contribuir para o debate acad6mico com

uabalhos de alto navel, 7:'n@d?a coloca-se a disposigao de seu piblico leitor.

Esperamos que tenha boa acolhida.

Conselbo Editodat
.AZexandro qantas Tdndade

.,4ndr6Pereira BoteZbo

RobeNo Badato }r.
Simone Meucd

T£ago Lossy
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FRAN'CISCO (l:AMPOS E o BRASIL MODERNOi

Tiago I.nsso

asta fain objetivara mostrar que o Ministry da Justiga do Estado
Novo possui uma visio diferente do jovem parlamentar mineiro no tocante

aos parameuos do Brasil moderno.

O Francisco Campos parlamcntar serf dcfensor da legalidade

instimcional, ao passe que, antes depots, o b'knisuo da Justiga defenders a

subversio da ordem estabelecida para a execuS:ao de um plano salvador
nacional. Mlantendo com uma posture conscrvadora, as oscilag6es do

pensamento de Campos terio o intuito de colocar e mantel o Brasil no
curso da modernidade politica e social.

Francisco Campos nance cm 1891, em Minas Gerais, em uma familia
das maid Uadicionais do estado. Matdcula-se na Faculdade Livre de Direito.

em Belo Horizonte, cm 1910, destacando-se por sua orat6ria erudite c bem
elaborada. Inicia sua carreira polltica la na d6cada de 1910, elegendo-se

Deputado Estadual para a Legislature 1919-1922, peso Partido Republicano
Mlineiro.

Em 1921, Campos inicia sua atuagao nacional. iE eleito Deputado
Federal, sendo reeleito cm 1924. Ao longo das dubs legislatures, foi um

Etta fda 6 uma parte resumida e simplificada da argumentagao contida no segundo
capftu[o da Dissertagao de Mestrado intitu[ada Franckco Ca/npos e o fs/ado ]Vovo

dAcz/rso e.prd/fcapo//rica (7PZ0-/P40y, defendida junto ao Programa de Mestrado
em Ci6ncia Polftica da Universidade Estadua] de Campinas, sob a orientagao do
Prof. Sebasti5o Carlos Velasco e Cruz, e apresentada no Seminfrio "A id6ia de
Brasil modemo '', organizado polo Centro de Estudos Brasileiros do
ITCH/UNICAMP, nos dias 04, 05 e 06 de Outubro de 2000.

Doutorando em Ci6ncias Sociais, sob orientagao da Prof '. Exide Rugai Bastos, e
membro do Centro de Estudos Brasileiros (CEB/IFCH).
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8 'riaQO i.oslo

intransigente defensor dor govcrnos federais de Epitacio Pessoa e Artur
Bernardes. A16m disco, a atuagao de Campos na Carrara Federal 6 marcada

por uma defesa da preemin6ncia do Podcr Executivo denso dos marcos
insdtucionais definidos em 1891. Neste periodo, Campos foi, acima de
tudo, um defensor da ordem estabelecida.S Norma dc Gees Monteiro
comprcende da seguinte forma a sua atuagao parlamentar no dvd federal:

Ao longo das duas legislatures, Campos 6 um homem do
Governo. defensor convicto da ordem estabelecida e das
instituiq:6es politicos da Repablica Velha, e posteriormente,
serf um dos colaboradores no momento de sua destruiS:ao.4

Em 1926 Campos ocupa seu primeco cargo nio eletivo, scndo
nomeado Secretly,l:io do Interior de Minas Gerais pelo governador Antonio

Carlos. Trfs amos depots, juntaincnte com Jose Bonifacio de Andrada e
Silva, irmio de Antonio Carlos, Campos articula com politicos ga6chos
(Jiao Nevis da Fontoura, representante de GeMlio Vargas e Borges de

lvledeiros) a oposigao a candidature Julio Prestes. Nos primeiros dias de
Agosto de 1929 surge a Alianq:a Liberal, e no m8s seguinte:

Sob a presid6ncia de Antonio Car]os, a A]ianga Liberal
realizou sua confer6ncia Nacional em 20 de setembro de
1929, no Rio de Janeiro, hoinologando as candidatwas de
Vargas eJoao Pessoa. 5

: C{. Diciondrio Hisi6rico-Biogrd©co Brasiieiro(1930-1983), ps. S]\-5]2
Ressalte-se ainda que durante toda sua participagao no poder legislativo estadual e
federal, Campos n5o deixa de dado suas atividades acad6micas, vinculado a
Faculdade onde se formou Advogado. Entry 1920 e 1921 leciona Filosofia do
Direito e Direito P6blico, e a partir de 1924 assume a cftedra de Filosofia do
Direito, exercendo-a at6 1930. Idem, p. 572
4 MONTEIRO. 1981:190.

5 ef. Diciondrio Hkt6rico-Biogi'f$co Brasileiro (}93Q-}983), 'ps. S1'3. flax\a, Ciba
Marcondes de Morals assam interpreta a participagao de Campos nestas

TzwpzfiBb, n' 3/4 -- 1o semcstre de 2003



Francisco Ca?loos e oBrasilModenlo 9

Da AhanS:a Liberal desenrolam-se os eventos que cum)ham com a Re-
voluS:ao de 1930, scndo que em ll dc novcmbro dcste ano o Governo

Prods6do adquire configures:ao legal, auav6s de dccreto assinado pelo pr6-
ptio Vargas. Tr6s dias depois de assinar este decreto, Vargas crib o Minist6rio

da Saide e EducaS:ao Publica, convocando Campos para assumi-lo.a

Marginalizado em Minas Gerais, Campos ocupa o Minist6rio da

Sa6de e Educagao P6bbca at6 1932(com periodos de afastamento), sempre
envolto em problemas de articulagao politico, e, a parter dente momento,

able esctit6rio de advocacia no Rio de Janeiro, transferindo-se tamb6m para

a Faculdade Nacional de Direito como catedritico da discipline Filoso6ia do
Direito.7 No ano segulnte, Francisco Campos 6 nomeado Consultor Gerd
da Rep6blica em caritei: interino, scndo efetivado em 1934. Em 1935.

novamentc ocupa cargo nio eletivo, sendo escolhido Secretfrio de
Educagao do Disuito Federal, em substituigao da Anisio Teixeira.

Em 1936 Francisco Campos la 6 importante figure da pol:inca

brasileira, a16m de rcconhecido jurists, tcndo passado por diversos cargos
nos poderes legislative e exccutivo. Assim, 6 chamado para conceber o

arcabouq:o institucional do Estado Novo, elaborando a sua mais importante
aS:ao como &omem de .E;dado, a Constituig:ao que inaugura o Estado Novo, em

1937. Campos permanece Ministry da Justiga dc VargZLS at6 1942, sendo que

articulag6es: "Na verdade, sua atuagao muito contribuiu para que Minas Gerais se
colocasse ao dado dos vencedores.'' Cf. MORAES. 1992:245-246

i){ciottdrio Hist6rico-Biogrd$co Bras !Circ(i93G-!983), ps. 514. linda ence os
dias 06 e 26 de Dezembro de 1930, Campos assume em cargter interino o Minist6rio
da Justiga, em substituigao ao titular Oswaldo Aranha. Idem, p. 574-575
' Note-se aqui uma caracterrstica da atuagao polftica de Campos: '' Se nos primeiros
anon da Revolugao [de 1930] tudo parecia favorfve] a Campos, a ambigiiidade de
agro e de palavra provocarf nos politicos mineiros uma desconfianga atroz.
Candidate a deputado para a Constituinte de 1933, ngo conseguirf se tleger. No
fmbito estadual sua vida polftica tinha chegado ao fim. Daf sua transfer6ncia
definitive para o Rio.'' Cf. MONTEIRO, 1981:190

Tn@l:©b, n' 3/4 -- 1' semestrc de 2003



10 T7apa Lo.r.ro

nos 61timos amos ocupando este pasta, estar4 envolvido em divcrsas

situaq:6es demissionii:ias.
Existe uma concorde,ncaa cstabelecida na bibliogra6la que analisa a

produgio intelectual de Francisco Campos: as bases de seu pensamento
estio delineadas la na d6cada de 1920.8 Nests parte de nosso texto demos

ressaltar justamente as descontinuidades, ruptures e mudangas de opini6es

que acreditamos ser caracteristicas das formulag6cs de Campos, tomando
como parameuo as d6cadas de 1920, 1930 e 1940

Durante a d6cada dc 1920 a fda de Campos 6 marcada por uma
defesa da ordcm estabelecida. Em 1921 temos um exemplo claro da crenga

de Campos no funcionamcnto do logo dcmocratico, e, dcsta forma, o

pallamental laments tentativas de subversio das regras estabelecidas. Nilo
Peganha 6 candidato a Presid6ncia da Rep6blica, e mant6m uma posture de

desconflanq:a em relagao is regras que regem o pleito e estabelece os
resultados. O parlamentar Francisco Campos seri enadco, na sessio

parlalnentar de lO/12/1921

A. trans6igwaq:ao de uma lutz politica que 6 um movimento
normale cordqueiro em uma democracia que se preza em
um movimento revolucionfdo pdas subs inteng6es, pelos

sells processes e pelos sous objedvos, nio pode,
absolutamente, sem dsco para a estabihdade da nossa vida
democrftica ser empreendida, coma se ence n6s a Rep6blica

estivesse por se proclamar de quatro em quatro anos.:

A defesa da normalidade dcmocritica 6 o tom desta fda. Campos vai

a16m, atribuindo estes tcntativas de subvcrsio da ordcm a. uma mcntalidade

perniciosa ao Brasil:

8 Como afirma Jarbas Medeiros: "Ao final da d6cada de 20, assam, Francisco

Campos ja havia fixado o carne de seu pensamento politico." cf. MEDEIROS,
1 07Q. I <

9 CAMPOS, 1979:44.

7}ipdT'a, n' 3/4 -- 1' scmcstrc de 2003



FraHdsco Ca?7Qos e Q Breslin.oderto 11

Esse mentalidade, a que se imam aqueles acontecimentos,
mentalidade latente em todas as democracies, esperando o
momento propicio para os sells sunos espasm6dicos, 6 de
uma letabdade fatal e absolute is instituiS:6es democraticas,
de uma letalidade incomparavelmente dais nociva e ruinosa
i Repablica do que a do despotismo e da obgarquia."

Os acontecimentos quc aos olhos de Campos condnuam a ameaS:ar a
Repablica sc sucedem nos anos scguintes. E a tribune da Cimara dos
Deputados 6 o local onde o democrats Campos vocaliza suns opini6cs. A
respeito da sediq:ao militar no Forte de Copacabana, o parlamcntar mineiro
6 enfatico:

(...) o que a dissidancia, em alEima finalise, contava realizar
no pals, nio era a revolug?io democritica pelos processos
legais e morris, mas a revolugao inconstimcional polos
processos materiais da vio16ncia

RepoZwfZ demarM#f .Dewar .onnreiior /k#/f serf uma opiniao diferenEe da

exposta em 1937, com o surgimento do Estado Novo. kinda na d6cada dc

1920, democracia 6 o respeito pdas rcgras democrfticas clfssicas: vote,
alternincia no poder, separaq:io de poderes. E principalmente, o rcspeito
por estes regras, que nio devem ser subvertidas por aqueles que

simplesmentc nio concordam com das. Borges de Medeiros, que ands
depots seri co-responsavel, ao lido de Campos e outros, pda subversio da

ordem institucional, 6 alvo da santa institucionalista de Campos em 1922:

O que 6 certo, por6m, 6 que o ilustre Sr. Borges de
Medeiros, chafe incontestivel do Partido Republicano do
Rio Grande do Sul, n:io intelp6s a sua autoridade no
momento em que ela seria e6lcaz, para desautorizar, cabal e

10 CAMPOS. 1979:45
li Sess5o da C&mara dos Deputados, em 07/07/1922, in: CAMPOS, 1979:62

TruPz8©b, n' 3/4 -- 1' scmcstrc de 2003



12 Tiago I.nsso

expressamente, os representantes dense partido, que
pregavam na C6.mara dos Deputados a revolugao pdas
forges armadas contra o governo.':

Em 1924 a democracia, trio cara a Campos, 6 novamcntc ameaS:ada,

desta vez cm Sio Paulo. O parlamcntar mineiro novamente se lange numb

defesa intransigente do governo eleito. Defends, inclusive, nests ocasiao,
uma atitudc de total lealdade e crcnq:a na elite poHtica brasileira, quc devetia

cerrar 6ileiras ao lado do governo federal:

A Nagao, representada nos seus 6rgaos dais elevados, o
Conga:esso, a Presid6ncia da Repiblica, os Governos dos
Estados, apenas suJpreendida, organize-se para a
resist6ncia, e nio 6, Sr. Presidents, de se desprezar, mas de
se acentuar antes, que este elite politico tio discriminada,
essa elite politico contra a qual se voltam os acusadores
impertinentes, se revelou a altera dos acontecimentos.

A seqtiGncia destc pronunciamento nos fornccer3. elementos para
comprecnder as altcrnfncias e perman6ncias do discurso de Campos. Antes

de empreender este finalise, vamos ao trecho que nos interessa:

Traduzidos assim, Sr. Presidente, os sentimentos da
bancada mineira e rca6umada a sua solidariedade integral
com as autoridades constituidas, neste moments, eu, por
minha conta, digs agora que nio s6 dada, se estivesse
presente a sessio de sabado, o meu apoio ao projeto
autolizando o governo a decretar o estado de sftio, como
tamb6m a todas as medidas, ainda mats extremes, repito,
que o congresso edgar necessarias, aparelhando o Poder
Executivo, indo mesmo at6 a delegaS:ao de plenos poderes

idem, p. 62-63.
Seas:io em l0/07/1924. in: CAMPOS, 1979:75-76

Ttub&?io, 3/4 -- 1o scmestrc de 2003



Fra tcisco Ca7@QS e a BrasifM.oderiio 13

ao Sr. Presidente da Repablica para exercer, durante
t:empo que fosse preciso, uma agro discricioniria.i4

O rcspeito is instituiS:6es democriticas pode contar com o apoio de
Francisco Campos. Acilna de mdo este a norinalidade insdmcional, nem

que se mostre neccssirio dar ao Poder Executivo prerrogativas a16m das
prescritas no momento. Note-se: desde que com o oval do Parlamento.
Desde que este 6rgao portico o julgue nccessirio e estabeleS:a os crit6rios
destes poderes a serum conferidos ao chafe do Executivo.

A defesa da ordem elaborada na uibuna da Cimara dos Deputados
por Francisco Campos esb pautada no temor das ondas de subvcrsio da
ordem, no dcscontrole que pods gerar um proccsso discricionfrio dc
alternfncia no poder. Em 1925 uma fda do parlamentar mineiro 6
emblemitica nests scntido, utilizando uma frasc de Goethe para convcncer
sua audi6ncia de seu ponto de vista:

Antes da revolugao sio tudo aspires:6es, depois, apetites. Os
ideais das revolug6es sio sempre m6scaras maid ou memos
harmoniosas destinadas a dissimular os sous apetites.IS

O tom prof6tico delta anrmagao 6 indiscutivel Quando deixa

Estado Novo, em 1942, Campos diz em outras palavras que a revoluq:ao
que havia auxiliado a criar em 1937 teria se tornado uma ditadura pessoal de

Vargas, lange dos ideais que hadam ahmcntado os ptimeiros momentos de

estruturagao do regime. O apetite havia tomado o lugar das aspiraS:6es.

Campos parece n?io ter lembrado de Goethe cm novembro de 1937.

Em 1933 Francisco Campos kinda pretends participar do logo
democrftica. E candidate por b'lines Gerais para a Constituinte a se reunir
no ano seguinte. Frustrada asta emprcitada, em 1935 Campos parece ter

14 idem, p. 76
5 .D/drfo do Congresso ]Vacfona/, maio4junho-1925. in CAMPOS, 1979:105

7}uPzfllb, n' 3/4 -- 1' scmcstre de 2003



14 Tiapo ].oslo

desistido da democracia cm dois aspcctos: desiste de acreditar e de

participar. Ou talvcz la nio acredita em um modelo de governo quc Ihe
exclui da parEicipagio. E delta dada a primeira exposigao de virmahdades da

vontade pessoal na conduS:ao dos neg6cios piblicos a quc tivemos acesso:

(...) o regime das massas]6] o climb ideal da personalidade, a
politico das masses a mais pessoal das politicos, e nio ser
possivel nenhuma participagao ativa das masses na politico
da qual nio resulte a aparigao de Cesar.ta

Este massa se enconua fascinada pda pcrsonalidade carismitica de

um chefe. E quanto maior asta massa, maior a nccessidade de um chefs no

governo, animando com sua vontade a conduS:ao dos neg6cios pablicos. E
vaticina: ''O regime politico das masses 6 o da ditadura."17

A emerg6ncia das masses 6 a responsavel pda nccessidade de se
modificar t:io radicalmente os m6todos politicos. Aliado a complexidade

dos problemas contemporaneos, o nQmero crescente de participantes dos

processor politicos excluia possibilidade de conduS:ao da sociedade de
outta forma quc nio sega a vontade de uma 6nica pessoa, que devs

maid bem preparada e em sintonia com as aspirag6es sociais:

A. pressao determinada pele advento das masses
determinou, assim, uma crisp interns do regime
democratico, levando-o, polo abandono das premissas
liberais, a um estado de permanente contradiS:ao consigo

6 ,4 po/frfca e o /lasso i'e/npo. in: CAMPOS, 1940(b): (Confer6ncia no Salvo da
Escola de Belay Aries, em 28 de setembro de 1935). in: CAMPOS, 1940 (b):16
' .4 po/fflca e o nosso /e/npo. in: CAMPOS, 1940(b):16. E continua: "N5o hf, a

estas horan, pats que n5o esteja a procura de um homem, into 6, de um homem
carismftico, ou marcado polo destino para dar :ls aspirag6es da massa uma
expressao simb6]ica, imprimindo a unidade de uma vontade dura e poderosa no caos
da angi3stia e de modo de que se comp6e o pathos ou a demonia das representag6es
coletivas. N5o hf hoje um povo que n5o dame por um Cesar.''. idem, p. 16-17

7}2plfBb, n' 3/4 -- 1o scmcstre de 2003



FI'altcisco Campos e oBrasilMoclen o 15

mesmo, estado este em que nio podera, evidentemente,
contribuir, senio de madeira transit6ria, para a manutengao
dos 61timos tragos que kinda conserve da sua associaS:?io
com o hberalismo.t8

A dissociaS:ao entry ]iberalismo e democracia 6 um ponto importante

da rupture empreendida por Campos cm sua visio dos neg6cios p6blicos.
Sua insist6ncia em acreditar ser uma inverdade a associagao automftica

entre os preceitos liberals e democracia serf a forma por ele escolhida para

concebcr uma nova etapa da democracia. Antes de avant:ar nests ponto,
queremos mencionar os perigos que Campos credits a asta confusio. Aos

seas olhos, a insist8ncia em utilizar m6todos liberals(falidos) para alcangar a
democracia somente teri como resultado tornar o governo udlizador de
m6todos totalitarios, irracionais c ditatoriais.tP O primado da intelig8ncia e
da t6cnica, os adequados a democracia, sei:iam desarticulados e substituidos

por ouuos processos. O hberalismo pods ser inclusive considerado um
det:raton da democracia, como defends Campos em entrevista a imprensa Ja
sob o Estado Novo:

O Estado liberal nio conseguiu instaurar um verdadeiro
regime democratico, pois serviu a que uma classe, um
partido, um reduzido gruo de individuos explorasse as
vantagens do poder, em preldzo da coletividade. O
sufragio universal, a representagao direta, o voto secreto e

is .,4 po/f/fca e o nosso i'e/npo. in: CAMPOS, 1940(b):22
'Desta maneira. crescendo a tensiio entry os m6todos liberals da democracia e as

forgas a que se recusa o uso de instrumentos democrliticos, cresce, tamb6m, a
conting6ncia, para as instituig6es democrgticas, de recorder ao emprego, em escala
dada vez major, dos processor irracionais de integragao polftica. A conseqii6ncia do
desdobramento dense processo dia16tico sera, por forma, a transformagao da
democracia, de regime ]'elativista ou liberal, em estado integral ou totalitario,
deslocado, com velocidade crescente, o centro das decis6es polfticas da esfera
Intelectual da discuss:io para o plano irracional ou ditatorial da vontade.'' .4 po/;rica
e o nosso /e/apo. in: CAMPOS, 1940(b):22-23.

7}tPzf©b, n' 3/4 -- 1' semestre de 2003



16 Tiagli.oslo

proporcional, a duragao rapida do mandato presidencial,
forum meios impr6prios, se nio funestos aos ideais
democr6,tacos.20

As campanhas politicos(apontadas por Campos como um excmplo

do m6todo politico liberal) sio um components da irracionakdade do

processo que busch concatenar hberalismo e democracia:

Durante coda a Ease de campanha ou de propaganda
polidca, todd a nagao 6 mobilizada em estado
muldtudinario. Nessa atmosfera de conturbagao emotiva,
serif ridiculo admin que os pronunciamentos da opiniao
possum ter outdo car6ter que nio sein o ditado por
preferencias ou tend&ncias absolutamente irracionais.2;

Se os processos de convcncimcnto da maioria sio uma forma de
enuavar o governs ou de coordeni-lo de forma inacional, o centro
decis6rio dove ser rests:ito e possuir a capacidade de optar pdas agnes
governamentais mats adequadas. Se a democracia if nio depende da

deliberagao coletiva, qual scrip a fungao dos parlamentos? Campos
categ6rico:

Ningu6m, hole, tem duvidas de que o meridiano politico
nao passe mats pe]as suns antecamaras]do parlarnento] ou
pdas subs salas de sess6es. O centro de gravidade do coi:po
politico nio cai olde reina a discussao, mas olde impera a
vontade. Os corpus deliberadvos deixaram de deliberar. A
linguagem politico do liberalismo s6 tem um conteido de
signi6lcagao didatica, ou olde reinam os professores, cuba

20 P/,,ob/en?as do .Brash/ e so/uf es do regime. in: CAMPOS, 1983: 149.
H .po/#fca e o nosso /e/72po. in: CAMPOS, 1940(b):23. Aos olhos de Campos, a

:rracionalidade da massa 6 descrita com perfeigao com o exemplo da escolha feita
por asta entry Jesus Crisco e Barrabfs. Entry um ladr5o e um messiah, a massa opta
pda libertagao do meliante e pda condenagao do inocente. idem, p. 26-27.
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fung?io 6 conjugal o presente e o futuro nos tempos do
pret6rito. Para as decis6es politicas uma sala de parlamento
tem hoje a mesma importancia de uma sale de museu.2z

Separando-se democracia c ]ibcralismo, nada impede quc um regime

posse ser democritico sem ser liberal. Note-se quc aqui liberalismo 6
sin6nimo das regras democriticas quc regcram a carreira parlamentar de

Campos.

Nests momento de reformulaq:2io de suns convicg6es, o portico
Francisco Campos pods se mantel kiel is aspiraq:6cs do jovem cstudante de

dircito Francisco Campos. Insistimos que uma das caractedsticas das
opini6es dc Campos 6 uma imprecisao de termos e a6umativas, o que
possibihta uma adequagao a vii:ias dedug6es. Assim, na d6cada de 1910, o
estudante de direito a6irma:

Para resolver, por conseguinte, o problems da democracia 6
necessfrio que os jui:istas, longamente embebidos da
inspiraS::io nacional, este)am sempre prontos a adaptar os
6rgaos legais da naq:ao a sadsfaS:2io das necessidades
democraticas, sem permitir que a oricntaq:ao do designio
nacional deja quebrada pda interfer8ncia dos conHitos
democriticos.2:

Os conflitos democr3.dcos seriam gerados, na d6cada de 1930, pda

inadequagao dos m6todos liberais a uma sociedadc democrftica. Cabe ao

jurists Campos realizar o proposto polo estudante Campos. E into serf frito
em 1937, mas jialmejado no ano anterior:

O Brasil esb exigindo, no climb aquecido pda passagem do
b61ide moral das revolug6es, uma rede6inigao em termos de
culture, de vontade, de governo e de lustiga. Nas formas

zz .4 po//rica e o nosso i'amro. in: CAMPOS, 1940(b):27-28.
.De/7?0cracfa e z/nldade naciona/. in: CAMPOS, 1940(a):10-11

1/4 -- 1' semcstre de 2003



18 a' Pb".sv .'-'f .'u"

morals e polidcas vigentes, a mocidade nio encontra
expressio para as suns inquietaq:6es, os sans anseios e o seu
sentido da vida, os sous impulsos criadores e o direito que
cabs a coda germs:ao de faber, a sua pr6pria custa e com a
sua responsabilidade, a sua experi8ncia original ou
reinteJ:pretagao das experi6ncias passadas em termos
pr6pdos e adequados a sua experi6ncia e is antecipag(5es do
seu pensamento e do seu coragao.24

Se a realidade nio esb devidamente organizada, cube uma
reformulagao. Este agro nio pode contar com uma deliberagao que envolva

muitos indidduos, pols o climb das masses 6 pautado pda
kresponsabilidade e pda irracionahdade. Juristas, homens da ci6ncia e
intelectuais estio encarregados de cumprir a tarefa de todd uma geragao.

Campos se encaixa no pcr6il exigido para este frdua tarefa, e nio ir6. se
fwtar de cumprir scu papel hist6rico. Chamado a reordenar o Brasil,
estabelecer6, novak normal de conduta para os processos politicos, normas

essas em consonfncia com as exig6ncias do mundo contemporaneo. Se o

problems da democracia, dito em 1933, nio era um problems de
autoridade, mas de intehg8ncia na conduS:ao dos processor politicos, em
1937 o problema a ser resolddo 6 justamente o da autos:idade:

Tu 6 iinica ja bandeira nacional], porque s6 ha um Brasil;
em tofno de d se refaz de novo a unidade que se conquista
pda vontade e pelo coragao, a unidade que so=ente pods
reiner quando se instaura, pdas decis6es hist6ricas, por
entre as disc6rdias e a inimizades pablicas, uma s6i ordem
moral e politico, a ordem soberana, feith de forge e ideal, a
ordem de um inico pensamento e de uma s6 autoridade, o
pensamento e a autoridade do Brasil.2s

24 Orafao c} .Bandai'a (Proferida ejn 19/1 1/1936). in; CAMPOS, 1940(b):246
25 Orafao a .Bandeira (Proferida em 19/11/1937). in: CAMPOS, 1940(b):249.
Expondo os motivos do projeto de C6digo de Processo Civil, em 1949, Campos
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Este discurso 6 proferido dias depois da instalagao do Estado Novo,
e 6lca clara a redefiniq:ao das posit:6es pollticas de Campos. Este rupture
naga alguns pontos de suas a6lrmaq:6cs anteriores, mas sempre encontra
respaldo em falls e escritos de uma 6poca passada, olde o seu
conservadorismo aliava-se a sua democracia. Em 1937 seu conservadorismo

persiste, mas la csti ligado de forma clara ao seu autoritarismo. As
explicaq:6es que Campos forncce para a necessidade do surgimento do
Estado Novo mostram into de forma indiscutfvel.

Nos preocupamos em mosuar nesta fda as oscilaq:6es e permanancias

das opini6es de Francisco Campos. Basicamente nos preocupamos em
apontar duas fasts distintas de subs falls. Ao bongo da d6cada dc 1920
assistimos uma defesa intransigente dos poderes consdtuidos, do governo e
das normas democriticas-liberais de conduS:ao dos neg6cios pablicos. A

d6cada de 1930 inicia com um caminhar em dircq:ao a. ruptures com estes
impress6es, que se tornado claus c indiscutivclmente autodtidas a parter
da claboragao da constituig?io que inaugura o Estado Novo.

Para ninahzar, pretendemos apontar as relag6es entry subs posit:6es
intelectuais e sua participagao na polidca brasileira.

Durante todd d6cada de 1920, Francisco Campos participa do logo

politico organizado cm termos hberais-democraticos, mesmo que estes

regras sejam, no caso brasileiro, dignas de suspeita, uma vez que inset:idas

em uma realidade que muitas vezcs naga as tests quc organizam a vida
politico nacional. Como se babe, a Rep6blica Velha 6 organizada em torno
de uma elite politico ligada is oligmquias regionais, que por sua vez estio
ligadas principalmente a propriedade da teri:a. Democracia nio era

enfatiza o papal da autoridade no novo regime: "0 regime instituido em 10 de
novembro de 1937 consistiu na restauragao da autoridade e do carfter popular do
Estado. O Estado caminha para o povo e, no sentido de garantir-the o gozo dos bens
materiais e espirituais, assegurado na Constituigao, teve que reforgar a sua
autoridade, a fim de intervir de maneira eficaz em todos os domfnios que viessem a
revestir-se de carfter p6blico.'' CAMPOS, 1983:229.
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exatamente a id6ia mestra de um sistema quc primava pdas rclag6es

pessoais para organizer a condugao dos neg6cios pablicos.za Numb politico
em que liberdade de voto cra algo inimaginavel, hberdade dc expressao

tamb6m argo pouco comum, Francisco Campos se sentia a vontade para

elogtar a democracia e os poderes p6bhcos que organizavam este logo.
Criticava os que acreditavam ser nccessirio uma subversio da ordcm para
realizar mudanq:as efetivas ncsta situaS:ao. A tribune da Cimara do

Deputados se torna o local adequado para se debater c resolver os grander

problemas nacionais. Os dissidentes desta order sio tratados homo
celerados que pretendem lang:ar ao ceos todd a sociedade brasileira. Como
mostramos, cube inclusive a elite polltica que coordena o pals

Todd asta ret6rica nio o impede de conspirar contra um governo

legalmente constituido, dcntro dos parametros por ele elogtados at6 aquele
momento. Nio interfere tamb6m cm sua decisio de participar do minist6rio
revolucion6.rio.

Mas sua disposigao contra o "hberalismo" nefasto nio parece estar de

todo rarcfeita. Apcsar de esbogar cr(ticks a democracia, ao longo dos

primeiros anos da d6cada de 1930 o que Ihe parece equivocado sio os
m6todos democrfticos. ]: a forma coco 6 conduzido o logo democrftico.

Uma cr(tice ao sufragio universal, ao parlamento e a divisio de poderes 6
ainda inexistente em sua fda. Tanto Campos parece acreditar nas

possibihdades da democracia nos moldes liberais, que procura participar da

Constituinte eleita em 1934. Nio logra axito, como la mostramos. E dente
momento em diante, a democracia parece ester de6lnitiva e
irremediavelmente falida.

Ence os anos de 1934 e 1937, paulatinamente subs posig6es polidcas

sc encaminham para um autoritarismo coda vez mats afastado dos ideals que
animaram sua carreira parlamentar. Novcmbro de 1937 6 o ponto
culminante deste caminhar em direq:ao ao autoritarismo. As declares:6es de

:' Sabre a politico na Repablica Velha, cf. LEAL 1975; QUEIROZ, 1976
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Campos ao longs dos anon que passe a fiente do N(inisE6no da Jusdga da
Estado Novo sio today no senddo de justificar e convencer que o regime
instituido teria salvado o Brasil do malogro inedtfvel que serra fmto da

velha ordem. O regime de Vargas terra levado o Brasil ao encontro das subs
verdadeiras aspiraS:6es c realidades. Pda primeira vez o pals estava

organizado. Organizagao este autoritaria, mas por isto
indiscutivelmente democratica, dc acordo com a indole do Brasil.
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O NACIONALISMO NO PENSAMENTO DE
GUERREIRO RAMOS A LUZ 1)0 DEBATE ATUAL I

Apareddah a a 4bralcbes:

1) Reflex6es atuais sabre o nacionalismo

O nacionahsmo 6 temp que vcm ocupando um lugar signi6lcativo na
preocupaS:ao de cientistas sociais de diversas nacionalidades, engendrando

uma vasta bibliograBla. Controv6rsias marcum o tom delta produS:ao,

sugerindo di6lculdades na abordagem do fen6meno como objeto que se
pods elevar ao primeiro plano dos estudos das ci6ncias sociais. Gro.no p7ada.

Eras raz6es se destacam para quc o estudo do nacionalismo nio sega tarefa
tranqtiila. Em primeiro lugar, podemos citar o chamado cali,ter bifronte do
nacionalismo, que diz respeito a maneira coco o nacionalismo 6 encarado

polos estudiosos do temp. Alguns autores o tr atom nunn perspective
negative, associando-o a fen6menos como nazismo e fascismo; outros.
numa perspective positiva, o identificam com os direitos da cidadania.

enfatizando sua dimcnsio de inclusio. Em segundo lugar, podemos apontar
o argumcnto de Benedict Anderson(1998) sabre a aus6ncia de uma anilise
dais consistente do temp em autores de oriental:ao marxista e liberal. Em

ambas as perspectives, o nacionalismo tem sido memos objeto das anilises

do que uma constatagao indesejavel de um fen8meno que, segundo o tutor,
tem moldado os processos #aha# &wzlfzlfag desde 6lns do s6culo XIX. A

Este artigo foi apresentado no Seminfrio "A id6ia de Brasil moderno '', organizado
polo Centro de Estudos Brasileiros do IFCH/UNICAMP, nos dias 04, 05 e 06 de
Outubro de 2000

Doutoranda em Ci6ncia Polftica polo IUPERJ e professora da PUC/RJ.
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nacionalidade .Oer if nio se con6igura cano agents de moEivagao e

sustcntaS:ao dcsscs processos, cuba 16gica, segundo as analyses, pode ser maid

bem apreendida no imbito de idcologias la consagradas pda teoria politica,
como ]iberahsmo e marxismo. Dense ponto de vista, o nacionalismo 6 visto

como patologia, como surto, cuba explicagao foge aos instmmentais te6ricos
das ciGncias sociais. Uma outra forma dc enquadramento do nacionalismo 6

aquela que o entende como produto circunstancial de inteng6cs poHticas
delibcradas que sc imp6em exteriormcnte a um p6blico, cuba consci6ncta

nio guardaria nenhum ncxo idco16gico com o nacionahsmo. Nests
perspective, o nacionalismo 6 visio como "mascaramento '' assimilando

invengao '' a. "fabricagao" e a "h.lsidade" maid do que a "imaginagao" e a

criaq:ao

Revisando a ]iteratura socio16gica classics, Montserrat Guiberneau

(1997) apresenca um argurnento que tanto ajuda a esclarecer a ausdncia de
um tratamento sistem6,tico do nacionalismo pda literature socio16gica

clfssica como tamb6m a engender o porqu6 de se compreend&-lo como
fen6meno an6malo. A autora obscrva que, ao prix'ilegiarcm quest6es que

mais de pesto se julgavam relacionadas com a ordem socials econ6mica
emergentes no 6lnal do s6culo XVlll, conceitos como lute de classes,

divisio do uabalho e racionalizagao alcangaram, nas reflex6es de Marx,
Durkheim e Weber, .faazw.f privilegiado na formulagao de uma teotia gerd da

sociedade que procurava iluminar tanto o prcsente quanto os processos de

transformagao por que passe a sociedade desde os seus prim6rdios. Embora

se posse idcnti6lcar nesses autores uma prcocupaS:ao com o tema da
nacionahdade, suns concepg6es teriam falhado em vista do carftcr

paradigmadco que a noq:ao de industriahzaq:ao assume na comprecnsao de
como os indiHduos de6inem subs identidades no mundo moderno. O

nacionalismo 6 descurado como provedor de identidade, ganhando relevo o
modo como o trabalho 6 organizado, a didsio de classes e formas

racionahzadas de ordenamcnto politico e ccon8mico. Pode-se deduzir da
an6.hse de Guiberneau que uma reflexio que identifica no desenvolvimento
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e t:ransformaS:6es sociais um processo condnuo de racionaUzagao se

desdobra num entendimento acerca das motivag6es humanas como algo
que se ctistahza nas cstruturas e institdg6es sociais e politicos odginadas
deste processo. Ou sega, a sociedade industrial constitui-se ela mesma em

parameuo na deflniS:io do que sega a consci6ncia dos homens e das raz6es

que os animal na vida social. Da{ que scntimentos relacionados a noq:ao de

pauia, lingua, valores, etc., inat6ria-prima do nacionalismo, sio ignorados

ou rclegados como irracionais.
Esse ponto relativo a compreensao da racionahdade que caracterizaria

os homens no mundi moderno 6 rctomado por Calhoun(1995). Numb
critics a ]iteratura politico que condena modmentos sociais organizados em

torno de consideraS:6es de identidades como formas pr6-politicos de

participagao, o tutor retoma a id6ia de nacionalidade coco uma esp6cie de
identidade fundadora que teria moldado no s6culo XIX a noS:ao de espago
p6blico como hospedeiro da cidadania. A literature politico contemporanea,

de vertcnte liberal e marxista, num esquecimento dense momcnto fundador,

clabora o seu entcndimento accrca das motivag6cs que impelem os homens

a participag:ao e a ]uta polltica a partir da noS:ao de intercsse, negbgenciando

o fate de que um apclo com base em identidades comuns foi necessirio na
organizagao da vida politico. No quc concerns aos mai:xistas, ele observe

que a criagao das modenaas politicos de classes funds-se na intel:pelagao dos
homcns na sua condit:io de trabalhadores como identidade que uluapassa

diversos ramos especi6icos de advidades, de religiao, de regi:io, g6nero, etc.

Embora me pared:a que no scu estudo Calhoun esteja mais
preocupado em ressaltar um certo formalismo do pensamento politico ao
delimiter as condos:6es em que demandas sociais sio tides coma dignas ou
proptiamente dc interesse p6blico, excluindo outras, o tutor della a mostra

o modo com quc o nacionalismo tem sido encarado polo pensamento

politico atual. Assim como movimentos reivindicat6rios baseados em

considerag6es dc g&ncro c etnia sio tratados coma tomas de interessc

pdvado, pertencentes a ordcm do natural, nio do piblico, a nacionalidade
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tamb6m rccebe o mcsmo destino. Problems.tico nests perspective 6 quc ela

opera com o csquecimento de doin datos pret6titos. Primeiro, que a id6ia de
naq:ao esteve subjacente is narratives sobre a modernidade, incluindo ai o

pr6ptio discurso sobre a democracia; 'l\fadenz &ii/aO 6ai &ff ra J/mr/eZPrl/
a dloremoJ/ al hama/ Dzi/aafr". As democracies amass lorain um produto dc
um ''longo processo de integral:io nacional precedido polo estabelecimento

dc instituig6es polidcas democrfticas"(ps. 233 e 234). O segundo cato e o

que mais dirctamente orienta a critics do actor 6 quanto ao carfter nada
natural da id6ia de nag?io. Numb passages em que dispute com Huntington,

obscrva que ''as condig6es para a democracia forum criadas no Ocidente

pda repressao de sanguc e forgaram a assimilagao cultural, por proJetos de
centrahzagao poKtica"(p. 234). Este 61timo panto 6 cspecialmente

importante pelo cato de que nos remote a uma dsio do nacionalismo como
um artefato politico moderno por exce16ncia, na medida em que dele

depends o estabelecimento de condos:6cs normais para o funcionamento de
instituig6es dcmocr6.ticks.

Champ atengao nas aniliscs de Guiberneau e Calhoun a 6nfase posts

na relagao entry nacionahsmo e democracia. Este relax:ao 6 baseada no

suposto de que a formulagao moderns do segundo conceito 6 int:rinscca a
id6ia de soberania popular, portanto a id6ia de poco, que por sua vez sup6e

allgum grau de homogeneidade cultural que habihta homens e mulheres a

perceberem como concrete a id6ia de igualdade, basilar da democracia.
Guiberneau observe que "conceitos de igualdade, libcrdade, solidariedade e,

sobretudo, soberania popular desempenharam um papel fundamental na
abertura do caminho para o nacionahsmo" (p. 54). Estes anflises se situam
entry as reflex6es sobre o nacionalismo que o abordam coma fen6meno

que dave ser entendido coco um artefato politico e cultural. O
nacionalismo 6 um cato social em que as esferas cultural e politico estio
conectadas. Sem considers-lo dessa forma, pods-sc incorrer numa
compreensao quc o desquahfica como objeto de estudo e o identi6lca com
mascaramento e falsificaq:ao da realidade com a qual ele se relaciona.
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2) O nacionalismo no Brasil: as critical e uma possivel
releitura a luz do pensamento de Guerreiro Ramos

No que se segue, procurarei focahzar o temp do nacionalismo
brasileiro, nos anon 1950, como uma idcologia que veiculou um ideal
democritico. Trata-sc dc uma perspective que acredito contrastar com
outta, especialmente predominante nas anflises criticas, quc enquadra o

nacionalismo a partir dc um a.ngulo quash cxclusivamente econ6mico. Essas

analises, ao apoiarem-se na concept:ao marxists das classes sociais, acabam

por apresentar o £en6meno como uma mistinicaq:?io que visalia a ocultar o
conflito dc classes

Embora os estudos cdticos tenham dado atenq:io especial a dimensio
econ6mica do nacionalismo, como a ideologia com a qual se procurou

lusd6lcar o dcsenvolvimentismo econ8mico, observa-se que um cuidado em

estabelecer dnculos entry aquele fen6meno e o pensamento social e politico
brasileiro nio esteve ausente. Dessa forma, um elo cntre uma determinada

tradiq:ao de interpretaS:ao da sociedade brasileira, fundada na id6ia de
identidade nacional, e as subs conseqtiancias para uma maneira autoritfda
de se pensar e conduzir a politico foi buscado no sentido de, suponho, se

evitar uma avaliagao do nacionalismo como uma id6ia que nos anos 1950
estaria fora do lugar.

Este recurso a tradig:ao do pensamento autoritario, entretanto, acaba
por fazed predominar uma perspective que tends a assinalar mats uma
scinelhanga(quanto a mancira de se pensar a dinimica proptiamcnte

politico da nossa hist6ria) entry o periods em que a preocupagao com a
construgao do Estado foi predominante e aquele em que a questao da

3 Re6iro-me aos estudos crfticos sobre ]SEB, dentre os quaid destaco: ]Sf.B. .FZ6rfca

de ]deo/ogfas, de Cato Navarro de Toledo, e O Zenlpo das ./7zls8es, de Maria Sylvia
Carvalho Franco.
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incorporagao da sociedade ao univcrso da poHdca se faz prescnte.4 Ou sega,

quando a historiogra6ia sobre o pensamento politico nos argos 1950
submete a anihsc dcsse pensamento a um crit6rio econ8mico, acaba-se por

pender de vista o conteQdo proptiamente politico do pensamento em
questao. Por6m, uma vez quc foi entendido que as preocupag6es
econ6micas sio tamb6m politicos c que, portanto, nio se pods negligenciar
a 16gica pr6pria da politica, o que se fez foi buscar esse 16gica no passado e

nio no prescnte. Nests cano, entendo que ao se pensar o nacionalismo nos
anon 1950 como um fen6meno politico, asta natureza politico con6lgura-se

maid como uma continuagao do pensar e do agir concernidos a obra de

construgao do Estado, predominante at6 o fim do Estado Novo.
Sob essas dubs 6dcas, a da hist6tia do pensamento politico e a do

diagn6stico do presente cntendido polo terra da industrializaq:ao, o
nacionalismo aparecc como uma ideologia que encontra sells formuladores
cntre herdeiros do pensamcnto politico autotitfrio e homo ideologia da
classy economicamente dominante. De qualquer uma dessas abordagens o

nacionalismo transits no 6.mbito de elites dominantes, expressando os
interesses dessas elites.

A minha questao 6 se, a. luz dos estudos atuais, 6 possfvel identi6lcar

algum nexo ideo16gico entry o p6blico do discurso nacionalista e as
inteng6es politicos que presidium sua formulas:ao. E uma vez identi6lcado,

em quc mcdida entio podemos entend&-lo como expressao de ideais

politicos pr6prios aos anos 1950 e nio apenas cxpressao da dinimica
econ6mica daqueles anon? Ou sega, a pergunta 6: qual 6 a natureza

proptiamente politico do nacionalismo?
Farei este anflisc atrav6s dos esa:itos de Guerreiro Ramos,

associando sua reflexio a. maneira como o temp da identidade nacional 6

tratado a partir de mats ou menos 1920. Este abordagem, atrav6s da forma

4 Sabre a dinimica do pensalnento po]ftico brasi]eiro, ver Lamounier (1996), ]Vovas
FaTWas do I)abate Delnocr&tico, llDESP.
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como o fema da identidade nacional 6 pensado num cenfrio de
industliahzagao e urbanizagio, visa a aprecndcr no pcnsamento do tutor as

dimens6es cultural e polidca que possibilitam pensar a relax:ao entry
nacionalismo e democracia apontada por Montserrat Guiberneau e Craig
Calhoun.

3) Nacionalismo e democracia

Recorrente no pcnsamento social brasileiro, pode-se a6umar que o
temp da nacionalidadc sempre estcve associado a uma intel:pretax:ao da
sociedade brasileira. Este, por sua vez, freqtientemente, associou-se a uma

preocupaq:ao com a especi6lcidade da formagao da identidade nacional.

Como questao da qual nio se podeda descurar, quando no horizonte das
elites politicos e intelectuais em Gms do s6culo XIX tornava-se nitida a

6isionomia de um Estado soberano e polidcamente aut6nomo, a
especi6icidade da nossa formagao social e cultural se torna objeto de cstudos

mats sistematicos, que desde entio ocuparia a preocupaS:ao de futures
gerag6es de pesquisadores. Segundo Richard b£orse(1978), este temftica
forneceu o "ponto de apoio cognitivo '' para a sociologia realizada em Sio

Paulo nas d6cadas de 1950 e 1960, confirmando sua persist6ncia entre
intelectuais de uma sociedade quc teriam quc chegar a um ''acordo '' sobre

sua particularidade nacional antes de se ocuparem com os problemas
pr6pdos do mundo industrializado.

Embora sc posse identi6icar na hterat:ura sobre a sociedade brasileira

uma continuidade no que diz respeito a relagao que estabelece entry o fema

da nacionahdade e estudos sobre folclore, origens 6tnicas e relag6es raciais,
observe-se que as anfhses sobre esse produgao tandem a cstabelecer um
corte hist6rico entry das. De um lado, estariam simadas as reflex6es
iniciadas com Sildo Romero passando por Alberto Torres, Oliveira Vianna
e Euclides da Cunha; de outdo, aquelas iniciadas com o movimento
modernists paulista e os desdobramentos de suns preocupaS:6es e temps
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numb agenda de pesquisa levada a cabo pda universidade. O pr6ptio texts

de Morse aqui referido pode scrvir de base para o entendimento das raz6es
que levam a identi6icagao mais de uma rupture do que de uma continuidade

nessa produgao
O marco hist6rico a que o tutor remonta o "impulso" da ''sociologia

pauhsta" 6 os anos 1920 com o movimento modernists. Sob o impacto do
crescimento industrial, do com6rcio e da urbanizagao, os modcrnistas se

v6em como que despcrtados de um sono coledvo at6 entio velado pelo

passado pauiarcal, obgarquico. A imagem de uma cidade que se
modernizava rapido, ofercccndo o espetaculo dos conflitos, da pobreza, do
vai-e-vem de trabalhadores fabric e de uma nova elite emprcsarial, atta

como que denunciando uma fraude, cuba dtima teria sido a tradigao, as
raines 6tnicas e culturais, com as quads o moderno precisava reconcMar-se

Nests contexto, em quc dodo um cen4rio social aparece prcenchido,
ocupado por stores que se movimentam nas fibricas, nas mas, nos bares,
etc., a imaginagao de uma nagao sem povo ou com um povo invifvel nio

parecia mais cabivel. O resgate do passado cultural nio era para imortaliz6.-

lo, mas para consubstanciar um presents fugidio, ca6tico, que, nas palavras
de Paulo Prado, ''surge, se transforms e desaparece num relance, como na
corrida de um autom6vel a paisagem que passe ''. Mas, sobretudo, tratava-se

de um presents animado por arquitetos de uma nova ordem social e
institucional. A busch do passado serif menos para construe a naq:Ao e mus

para devolved a este o "ser" csquecido, sem o que ela corretia o kisco de
pender-se no desvado moderno.

Esta imagem da nagao contrasts com aquela que teria originado uma
reflexio que creditaria o Estado coma scu agents promotor. As premissas

que sustentariam esse perspectiva sio dubs: uma que, influenciada por
teorias raciais em pleno vigor do s6culo XIX is dubs primeiras d6cadas do

s6culo XX, imaginava a nagao como inviavel; outta que admitia o Brasil

como um pals sem povo. Com a primeira identi6ica-se Silvio Romero; com

a segundo, Oliveka Vienna. No caso do pdmeko, a viabilidade do pals s6
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scrip possivel com o branqucamcnto progressivo da naS:ao, o que
provavelmente implicava uma polltica migrat6ria scletiva conduzida polo
Estado. No segundo, a despeito de escl:itos em que o temp da raga norteia a

rcflexio do tutor, sobressaem os estudos de cuneo politico em quc a
construgao da nagao supunha um a.Odom inspirado no ie#ga frame / ingles, a
partir da conccssio de direitos ads polo Estado.

O que prevalece na imagem desscs atltores aos quads de algum modo
as anilises agregam Alberto Torres e Euclidcs da Cunha 6 a id6ia de

aus6ncia, em face do que a nagao aparccc homo tlm projeto, portanto como
uma id6ia que antecede a sua exist6ncia real. Dense modo, a volta ao

passado ou a consults do presente s6 con6irmaria o Estado como dcmiurgo
da nagao.

O contrfrio se darla com o modernismo. H5. pelo memos dubs raz6es

para isso relacionadas a dsio de Estado e sociedade. Primeiro, podemos
tomar como refer6ncia Re/za/o do .B/'uiz7 de Paulo Prado, em que, junto is

reflex6es sobre natureza e miscigenaS:ao que teriam contribuido para o
arrefecimento do inimo e para o agog:amento da cobiS:a, hi uma dsio
negative do Estado portugu6s coco bator conuibuinte da tristeza brasileira.

Este aparece como um devorador insaciavel, que sangrava a co16nia com
todd sorta de impostos, tornados em construe:6es suntuosas, em tecidos de
sada e la que nio produzia. Era um parasite da co18nia, das bandeiras e da

mineral:ao, devorado peta side de onto e pda in6rcia. No Poi/-e.rz7@z#w,

reitera a imagem negative

O poder p6blico, pacientemente, esperou os autos da
riqueza semeada. E logo em seguida criou o imposto, como
os governadores do s6culo XVlll e a Metr6pole esMpida
na loucura do ouro, criaram os quinton, os dizimos, as
dizimas, a capitagao e a derrama. Nesse aGa, por6m a
administragao publica fhbu, nio podendo acompanhar o
movimento progressista, ora lento, ora impemoso. E
assoberbado, num afobamento tanto, 6icou atria: 6 quake
\nn cinpecilho e um uainbolho"(Prado, 1998: 201).
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Em segundo lugar, cm conuaste com o Estado, no Brasil, desde o
tempo das bandeiras, Endo se deja a. iniciativa ptivada, "que ergueu as
plantag6es, que cstendeu pda terra virgcm os ttilhos de caminho de ferro,

que cncheu de gado as grander pastagens, que fundou cidades, abriu
fibricas, organizou companhias e importou o conforto da dda material
Temos aqui uma nitida oposigao ence Estado c sociedade, em que este

aparece quash regendo a si pr6ptia, mas estorvada por um Estado nio
apenas ine6iciente, mas devorador. Este imagem de sociedade, quash
autogerenciadora, fornecida pda 6poca e contexto wbano de Paulo Prado,

aparece sob o pdsma da rupture, de um novo inicio, 6 como se, conforms
cscdto anteriormente, se despcrtasse de um longs song coletivo e de

repente descobrisse que o mutado nio 6 mats o mesmo. Segundo Richard
Morse, aqua ao condi.rio da Inglaterra, eases intelectuais dnham de uma
experi6ncia hist6rica que nio sofreu uma "evolugao organica do
fieudahsmo ' para a industdalizagao '', pols "o Brasil foi machado, desde o

inicio, pdas estruturas econ6micas cap:calista e senhorial"(p- 36) Da cidade
urbanizada c industrial deduzia-se a sociedade, o novo, o modcrno, que nio

guardaria nenhuma relagao com o mundo agrario. Nesse sentido, a ida ao

passado teria ao mcsmo tempo o prop6sito de consubstanciar um presente
sem mem6ria e fortalecer uma sociedade que, em oposiS:ao ao Estado,

parecia apta a tomas as r6dcas de seu destino nacional
Em outta perspective, o temp da nacionahdade tamb6m aparece sob

o pdsma do novo, o novo entendido como o mundo da indastria, da
urbanizagao e do mercado. Re6uo-me de um modo gerd ao pensamento
isebiano, mais particularmente ao pensamento de Guerreiro Ramos, objeto
dcste trabalho. Assim como os modernistas, Guerreiro romps com uma

d.sio calcada na id6ia de aus8ncia e de inviabibdade da nagao. Em sous

estudos sobre o pensamento politico brasileiro, observe-se que os autores

que ele considers de um modo posidvo sio aqueles que orientaram subs
reflex6es sobre a realidade brasileira em subs 6pocas de modo nio refratirio

ao que ele considerava "o novo sentido de 6poca"' Dessa forma, homens
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como Martins de Almeida, Virginio Santa Rosa c Azevedo Amaral
dcstacavaln-se pda objetividade com quc intel:pretavam os acontccimentos

da d6cada de 1930, idcntiflcando fatores socio16gicos emcrgentes c
condicionantes da rcconfigurag:io polidca, social e ccon6mica daquele

periodo. Numb posit:io contraria, conservadora, estariam intelectuais

cat61icos e integralistas, como Jackson Figueiredo, Hamilton Nogueira e
Tristio de Ataide. Segundo Guerreiro, quando conffontados com o impeto
revolucionfrio de sua 6poca, manifesto por agitaS:6es sociais, julgavam-no a
luz do bem e do iTlal. Jackson Figueiredo, observe, via um carfter "satfnico:

nas manifestag6es violentas, nas explos6cs belicosas do moderno espirito
revolucionfrio. Propunham, dessa forma, um reformismo moral, um
:esclarecimento do espirito '' e um apelo a cxemplaridade das tradig6es, no

sentido de purgar a sociedade de sous pccados. Ennim, Cram oi:ientados pelo

psicologismo e alienagao cm rclagao a realidade. Embora um pcnsamento

critico, nacionalista, pudessc ser remontado at6 o Visconde do Uruguai,
passando por Silvio Romero, Alberto Torres, Oliveira Vienna e Euclides da
Cunha, a d6cada de 1930 6igura para Guerrciro Ramos coco um marco na

medida em que Elnalmcnte as aspirag6es dessas elites politicas e intelectuais
poderiam se concretizar.

Em obra dos anos 1960, o diagn6stico de Gucrreiro quanto a
con6lguragao politica do povo se con6uma na ''crisp '' institucional daqueles

dias. Em H C e do Fade/" /za .B/aid temos o retrato de uma sociedade que

estaria tendo sua fisionomia alterada, sob o impulso do processo de
industrializaS:ao em curio desde a d6cada de 1930. Esse processo tel:ia tido

impacto sobre o cenfrio politico, altcrando a composig:io do eleitorado e
sinalizando uma ampliaq:ao da participagao politico.

Guerrero obscrva que, at6 1945, desde mats ou ments a d6cada de

20, esse pardcipagao restringia-se a pequena burguesia c a classy media,

sendo este entendida como composta de funcionitios p6bhcos:

comerciantes, proglssionais liberais, etc. A partir de entao, verifica-se que a

participaS:ao eleitoral estende-sc a um maior n6mero de votantes, os quads
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pcrtencem aos cstratos mats populates da sociedade. Guerreiro identi6ica
tamb6m uma mudanga de pernil disses eleitores que, nio mais obedecendo
aos chefes locais, expressam suns esco]has de forma mats ]ivre. O soci61ogo

do ISEB nio csconde uma carta simpatia pele populismo, considerado por

ele como forma polltica superior a "politico de cli" e ''a politico de

oligarquia ''. bois o aparccimento do populismo se deu gragas ao surgunento
do ''espirito p6blico esclarecido '', quando a "opiniao se faz respeitar", ou

sega, enquanto a vida rural e a dispersao de contingentes populacionais sio a
base da politico de tipo h.milistico e chentelista, a vida urbane vai
permitindo, aos poucos, outdo compoltamento eleitoral. No entanto, apesar

dessa simpatia, Guerreiro a cntende substituida por uma forma "superior;

trata-se da ''politico ideo16gica ''. Este se e'ddcncia nos seus dias, anos 1960.

Ela expressa um maior grau de difercnciagao da sociedade, isto 6, a
consdtuiS:ao de classes e subs diferentes perspectives. E nessc contexto que

)s partidos se tornam fundamentais, dcvendo supcrar as pr5ticas

oligarquicas c populistas, organizando sells programas de fo} ma a serem

representadvos dos diferentes interesses de classes. A prove do surgimento

da politica ideo16gica sc revelava na case dos partidos, os quads, de
conformagao anacr6nica, nio expressavam mats os anseios dos stores

politicos emcrgentes. O rata que expressaEia elsa case era a vit6ria de Janie

Quadros. Janio teria vencido as eleig6es aparddaiiamente, sem apoio do

governo ou dos tr6s principals partidos que controlavam a vida politico
naquele momento. O signi6icado social dos grandes partidos estava diluido,
na mcdida em que la nio elam mats capazcs de controlar a situagao politica

do pals, de modo quc o eleitorado, expressando sua pr6pria vontade,
recusou-se a seguir as orientag6cs das elites politicos entio dominantes. Era

o pr6pdo sistema politico que cstava cm xeque

O pano de fundo da anflise politico de Guerreiro 6 constituido pelo
que ele denomina a emerg6ncia da "consci6ncia cdtica '', con6lguradora da
nagio, de6inidora do povo como categoria polftica. O surgunento da
consci&ncia critics estatia dirctamente associado a fatores relacionados a
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industrializaS:ao como urbanizaS:ao e consumo, que atuariam no sentido de
promover uma sociedade maid integrada e politicamente cdtica. O "povo
se constit:uia naquele moments em categoria socio16gica fundamental, a,
qual o pensamento politico e social deveria rcferenciar sous estudos no

sentido de contribuir para o esclarecimento e solugao dos impasses

testemunhados a 6poca. O povo era ele mesmo indicadvo de que a
nacionahdade la era uma realidade socio16gica, nio mats apenas um sonho
de elites intclectuais

No entanto, se para Paulo Prado os paulistas o Estado revestia-se de

um aspecto negative, tornando-o um amor indesejivel na obra de construgao
da nag:ao, para Gucrreiro ele 6igurava coco o Zocz/.f por exce16ncia de uma

atitude politico em favor da nacionalidade. Nessa tarefa, o cngajamento dos
intelectuais era imprescindivel, mas, ao contriiio de se oporem ao Estado

deviam a ele sc altar, contribuindo na idendnicagao c formulas:ao de
problemas sociais fundamentals. O Estado aparece na sua reflexXo como

aparelho que devin ser resgatado ao povo de modo que uma cdtica a
maneira como a politico interns e externa estava sendo conduzida nio

estava ausente. O que na sua perspective serif incongrucnte, an6malo na

nova ''Ease '' hist6rica brasileira, impulsionada na d6cada de 1930. era o
descompasso ence o social e o politico. Na csfera social. uma nova

dinamica, desejosa de transformaq:6es; na polftica, a perman6ncia de uma

ordem social pret6rita, atrav6s de representantes das antigas oligarquias
Obscrva-se quc, se uma oposiq:ao radical pode ser encontrada entry os

modernistas e a continuagao da agenda politico por des aberta para as

d6cadas seguintes e o ISEB, ela s6 pode scr idend6lcada na relagao que se
estabelece entre sociedade e Estado em ambas as perspectives. Para
Guerreir o, uma oposigao entry essas dubs esferas era te6rica e
pragmaticamente absurda, at6 mesmo i16gica, uma vcz que sociedade e
Estado, sociologia e poHtica sio ambos aspectos de uma mcsma realidade

Estado e sociedade, no pensamento de Guerreiro Ramos, pode-se

dizcr, s:io aspectos fundamentais a sua comprecnsao do nacionalismo.
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LETRAS EM BUSCA DA NAgAO: IMPASSES DE
UMA HIST6RIA LITEI{ARL\ MODERNISTA

.,4llctr6 Boteiba 2

J£ 6 truisms se referir aos argos de 1920, no Brasil, coma tempo de
rcnovagao econ6mica, social, politico e cultural mercado, sobretudo, pda

id6ia de ''rupture '' com o passado a que, malgi:ado a instabilidadc semfntica
do termo, se tcm identiBicado correntemente por ''modernidade ''. No que
diz rcspeito a renovagao cultural, a id6ia de rupture constitui fema central
nos cstudos sobre o modernismo, nos quaid a Semana dc Arte Moderns dc

Sio Paulo de 1922 permancce, cm grande medida, como um marco mais do

quc simplesmente simb61ico. Trata-se, sem d6vida, de um problems de
dificil equacionamento, mcsmo porque, sendo a critics nccessariamente

'auto-referencial '', no senddo que dave vahdar sous pr6prios "instrumentos

lingUsticos", mobibza freqtientemente ''conceitos de contrastes", culos

signinicados sio extraidos tanto do quc "nega" quando do que "a6trma ''. Dai
a "instabilidade semintica '' da id6ia dc ruptura que, dependendo do que este

sendo negado e, em contraste, do quc esb sendo aalrmado, poder aparecer
em diferentes ''contextos seminticos" coin diversos signinicados.3

Os modernistas paulistas e os cdticos que se formaram procurando
tirar conseqti6ncias da tradig:ao intelectual supostamcnte inaugurada pda

A versgo original deste trabalho foi apresentada sob o tftulo ''A semintica do
Brasil moderns: a contribuig:io da Peqtfena .171s/circa da .Li/e/'a/t/ra .Blasi/ezra '' no
Seminfrio ''A id6ia de Brasil moderno '' - promovido polo Centro de Estudos
Brasileiros do ITCH/UNICAMP, nos dias 04, 05 e 06 de Outubro de 2000 - e
debatida pda Profa. Marisa Lajolo, a quem o autor aproveita para agradecer as
considerag6es crfticas

Doutor em Ci6ncias Socials (UNICAMP). Professor rec6m-doutor do
Departamento de Sociologia do IFCS/UFRJ.
3 JAMESON, 1994: 28
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Semana de 1922 1ograram, em grande medida, impor uma de6lnigao do

pr6prio "sentido '' do modernismo brasileiro a partir dos sous valores

particularcs. De modo que parece kinda natural, oitenta anos apes a sua
reahzagao, que os intercssados pelos novos temps e linguagcns que
caracterizam os anos 20 devam se cncaminhar is obras e autores paulistas

que, pretendendo aparccer como reprcsentantes do esphito da 6poca, valem
kinda hole coma tats. Nesse processo, a cdtica nio poupou e6lcientes

'operag6es . ideo16gico-discursivas que, homogeneizando diferengas

culturais e aplainando temporalidades estanques, com todos os sous
conflitos antag6nicos sublimados",4 implicou na ''exclusio de amplo e
multifacetado univcrso sociocultural, politico, regional quc nio se
enquadrava nos cinoncs de 1922, em se tratando, embora, de processos
intrinsecos aos avatares da modernidade ''. 5

O cano da Peg e//a gh/d h da a/enn/#xa &xn.f;Zehu de Ronald de Carvalho
(1893-1935) 6 emblemidco dessa situagao. Embora publicada originallncnte
cm 1919, ela nio tem sido consultada polos analistas do modernismo, nio
obstante seu autos scr um dos intelectuais mats representativos do seu
tempo.a Aos olhos de alguns dos sous contemporaneos, Ronald de Carvalho

apareceu ''apenas" coho um "rotinizador" de id6ias. Para Sergio Buarque
de yolanda e Prudence de Morals Nero, por exemplo, ele era o ''6Hho

familia da nossa critics tradicional '', n:io havendo em subs ''opini6es" sobrc

:nossa nacionalidade, sobrc nossas letras, sobrc nossas arles'', ''quake nada

que la nio se tenha dito''.7 Mfi:io dc Andrade, por sua vez, embora
admitindo que Haha Ronald coma a "intehg8ncia dais harmoniosa que
conheS:o '', considerava cle prccisava faber ''qualqucr coisa de mais
duradouro quc vulgarizag6es liters.das'', pois, assim, nio cumpria o ''destino

4 HARDMAN. 2000: 322.
5 HARDMAN. 1996: 290.
6 BOTELHO, 2002
YOLANDA & MORAES NETS, 1974: 216
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que Deus Ihe deu espalhando-se e cnfraquccendo-se com essay utilidades de
ginasio e curio secundfrio''.8

Se tail impress6es procedem, 6 preciso lembrar, todavia, um aspccto
geralmente negligenciado pda critics: que os ''lugares comuns'' consdtucm

freqtientementc rccursos ret6ricos fundamentals para os intelectuais que,

acomodando deus argumentos 5.s opini6es c valores em gerd aceitos,
buscam dotar subs id6ias dc um canter inuinsecamente persuasivo.9 E
conuaposta is hist6das da ]iteratura dc Silvio Romero e Jose Verissimo, a
Peg'we#a ,6A/alza de Ronald de Carvalho pareceu a outros dos sous

cantemporaneos ]nuito bem "pensada" e "escrita". Entre des, creio que

Alceu Amoroso Lima soube di'dear melhor o que estava em logo naquela
flu6ncia da narrative: Ronald munido de ''um tio per6eito instrumcnto de

expressao p6de dar maid relevo i.s id6ias e maid propriedades is
apreciag6es".la Mais do que uma idiossincrasia do tutor -- cmbora, num
determinado plano, corresponds ao seu estilo -- a flu8ncia da narrativa da
Peg exa ,gh/J/M respondia antes aos sous pr6prios objetivos ao props-la
naqucle ''contexto intelectual". Como dissc Ronald: seu trabalho estava

;destinado a vulgatizar, nos sous delincamcntos, a 6lsionomia da nossa

literatura''.ll Objetivo provavelmente alcangado atrav6s do uso diditico a
que a Peg e a gh/J/7a foi submctida como manual para o cnsino de literature

brasileira nas escolas durante pelo menos quatro d6cadas.12

8 Hpz/d MORAES, 2000: 135-6

9 SKINNER, 1999 [al: 159-175.
o LIMA. 1948: 139
' CARVALHO. 1922: 254.

Wilson Martins observa que com a sua publican:io ''ia surgir o primeiro manual
n70derno de sua especialidade e que, vindo depois dos de Silvio Romero e Jose
Verfssimo, surpreendia, antes de mats nada, por uma qualidade de que nio
dispunham os anteriores: era bem escrito '' (MARTINS, 1983: 465). Antonio
Candido, por sua vez, confessa no pref3cio, datado de 1957, da primeira edigao da
.fbrmafao da .ff/era/i//,a .B/-asi/ei?"a (1959): ''LI tamb6m muito a Pequena Hist6ria,
de Ronald de Carvalho, polos tempos do gingsio, reproduzindo-a abundantemente
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Crcio que, deixando de lido as disputes cntre os modernistas de Sio Paulo e
do Rio de Janeiro,:3 urns das principals di6iculdadcs que os analistas torn

encontrado para situar a Peg e/ a ,&AM/za da a/?nu/#xa &rui:M&a em relagao ao
modernismo prende-se, em parte, a sua pr6pi:ia particularidade como
g6nero, if que a trades:ao 6 a pr6pria materia quc cube a uma hist6ria da
literature ordenar. Escrever hist6ria da ]iteratura implica numa determinada

maneira de perceber e ordenar o tempo marcada pda busch c recuperagao
do passado, de modo a reordeni-lo simbolicamente em face do presents

segundo nio apenas um scntido de Hlptura, mas, sobretudo, de
continuidade que permits ao historiador estabelccer uma cadeia evolutiva
mais ou mcnos coesa para as rcalizag6es artisticas e intelectuais propostas
condo naclonals.

Tomando como premissa que se ''a id6ia de rupture absolute 6
:metaHsica ', tamb6m o 6 a nogao de uma condnuidade inteiramente sem

cortes'',t4 procuro mostrar ncste trabalho que a identidade hist6rica da

Pegwex'z gA#M da a/exa/wxu anni /eha forma-se, por um Indo, em relax:ao a
tradiS:io intelectual particu]ar da historiogra6ia ]iteriria que Ihe lego subs

principals refer6ncias em termos de axiomas e vocabulfrio e, por outdo, a
conjuntura critics de reflexio sobrc o sentido que a culture e a sociedade
brasileira estavam tomando, da qual se nuti&am tanto a sensibMdade quando

a imaginagao modernistas.

Minha hip6tese 6 que, tendo atuahzado, no limiar dos amos 20, a id6ia
de literature como perspcctiva de conhecimcnto da formal:ao nacional que
caractei:iza a historiogra6ia literaria, a Peg e a AhMrh contdbuiu para ''que

um certo elenco de pontos" parccesse ''problematico, e um rol
correspondents de qucst6es'' tenha se convertido "nos principais t6picos

em provas e exames, de tal modo estava impregnado de suas paginas'' (CANDIDO:
1964: 03)
3 Sobre tail disputas e o paper de Ronald de Carvalho no modernismo carioca, ver:

BOTELHO. 2002.
4 EAGLETON, 1993: 9
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em discussio" ao bongo daqueles argos.15 Trato, nesse sentido,
particularmente da rclaq:ao estabelecida peso tutor entre a quest:io da
renovagio cst6tica e a avaliaq:ao do papel do legado cultural ib6rico na
formagao da sociedadc brasileira. Cumprc notar que, na obra de Ronald de

Carvalho, asta problemadca derive da id6ia de ''cultura '' como ''perspective
de abordagem" e "categoria explicativa '' da sociedade brasileira, no que,

alias, seguia o influxo intelectual-ideo16gico do seu tempo, mercado pda
introdugao do culturalismo nas intel:pretax:6es da formagao nacional.

Historiografia hterfria e questao nacional

A historiogra6ia literiria surgiu como g6nero na Europa a partir do
romantismo e prohferou ao longo do s6culo XIX como expressao do
fortalecimento das ]inguas nacionais, uma das bases dos modernos Estados-

naq:ao. Nesse scntido, foi sobretudo um produto do historicismo,

compreendido como a 6nfasc na variabilidade hist6rica nio apenas no
sentido da leas:ao a generalizaS:ao, mas no da possibihdade, nela implicada,
de se construir grandes csquemas de dcsenvolvimentos hist6ricos sint6ticos:

totalizantes e progressistas tidos como pr6prios. A historiogra6la literida

este, nesse sentido, asscntada em dubs premissas bisicas: a primeira se
refers ao seu objeto, a pr6pria literatura. Concebida coco produto a/2#na/
no sentido que results da atividade humana, a literature n:io consdtuiria um

miro objeto criado polo homem, mas um objeto cuba especi6icidade residida
na capacidade de encarnar as pr6prias proles:6es humanas, isto 6, a literature

i5 SKINNER, 1999: 10. Aplico aquia categoria ''contexto intelectual '' de Quentin
Skinner (1988 e 1999): ao enfatizar o vocabulfrio normative, os problemas comuns
e as conveng6es compartilhadas de uma 6poca, constitui fundamentalmente uma
categoria metodo16gica de mediagao, por assam dizer, entry o contexts econ6mico
e/ou social e/ou politico mats ample e o pensamento de um autor, permitindo,
nclusive, identificar suas concretas motivag6es e possfvel originalidade quer em

relagao :l tradig:io particular da qual faz parte, quer em relagao aos sous
contemporaneos
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syria portadora legitima das signi6icag6es nio apenas indo'dduais como
coledvas. A segunda revere-se a exiscdncia algo homog6nca dessas p:ojeg6es

humanas numb 6poca detcrminada, o que pcrmidria que a hist6ria da
literature fosse feita a pardo de um repert6rio de obras c autores segundo
um encadeamento crono16gico, linear e cumulativo.

A litcratura, de h.to, como sugeriu Max Weber, foio ''primeiro, e no

momento o anico, valor cultural accssivel is massas que ascendem no

sentido de uma participagao na cultura" no imbito do processo de

constituigao da "nagao '' como "comunidade de scntimento''.16 Papel

relacionado, segundo o nucor, em parte, ao cato de que o "gozo da arte exige

um grau de educagao muito maior, e a arte tem uma natureza mutto mms
ati.stocr6.tica do que a literature '', c para cuJO desempenho a imprensa
mostrou-se fundamental: "Os jornais, que certamente nio reinem o que ha
de mais sublime na culture literaria, cimentam as masses mais fortemcnte";

mesmo porque, observe: "Hole, intercsses pecuniarios e capitalistas bem
considerfveis estio ]igados a manutengao c cultivo da lingua popular: os
interesses dos editorcs, autores c colaboradores de livros e peri6dicos e,

acima de tudo, os jornais".17

No Brasil, coube a Silvio Romero, a exemplo do que haviam feito
Gcrvinus e Scherer, na Alemanha, De Sanctis, na Italia, e Lanson, na

Franca, procurar mostrar de modo mais sistemitico a individualidade do

pals como nagao por meio do encadeamcnto de fen6menos litcririos e
intelectuais. Foi cm 1888 que Romero de6lniu na sua .Z:ih/zi/M da f/exnhxu
blasi Bird: contdb il6es c est dos gerais ara o exato ccnbe&meata da }iteratltfa b?asikira

um conJunto de tentativas e reahzag6es artisdcas, intelectuais e folc16ricas

que dispostas numb cadeia mais ou menos evolutiva e obedecendo a
determinados ctit6rios, poderiam, segundo entendia, ser identificadas como

i6 WEBER. 1982: 208
7IDEM, 1982: 208-9
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Romero propos uma de6inigao ample de literature, quash como
sin8nimo de culture: "para rnim a cxprcssao liceratura ten. a amplitude quc
Ihe dio os criticos e histodadores alemies. Compreende todas as

manifestag6es da intelig6ncia de um povo: - polftica, economic, arte,

criag6cs populares, ci6ncias...'' 18 Em 1916, contudo, com a publican:ao da

Hist4ria da ]-itera ra Brasikira: & BeKio Teixeira(]601) a }/iacbada de ,4sds

r/P08y de Jose Vetissimo, a dispuEa pda de6lnigao do objeto da

historiografia bteriria se acirrou. Contestando o conceito gen6rico de
Romero, Vedssimo propos ouuo mais especifico: ''Literature 6 arte literfria

Somente o escrito com prop6sito ou a intuigio dessa arte, into 6, com os

artiflcios de invengao e de composig:io que a constituem 6, a meu ver,
]iteratura. Este 6 nests hvro sin6nimo de boas ou being letras, conforms a
vernfcula nogio clg,ssica:

Se a definigao de literature de Romero corresponde, em grande
medida, ao predominio das tests deterministas do cientismo naturalists, a

rede6inigao de Verissimo traduz a crescente importancia quc a categoria do

:est6tico '' assumia naqueles anos como parte da emerg6ncia de uma classy
media urbana e sua lute pda hegeinonia politico.20 Este se mated:ializava no

surgimento dc algumas condig6es preliminares para a constituiq:ao de um
meio litcr6.rio mats integrado c para a a6lrmagao da diferenciaS:ao e
autonomic dos difercntes campos da cultura cntre si que nio estavam
disponiveis quando da formulagao do programs de historiogra6la litcriria de
Romero.2i Pcrmanece, contudo, fiesta redeniniS:2io, a autoridade -- e

legitimidade -- da literature para estabelecer a especificidade da ''nagio:
uma vez que, como dizia o pr6prio Verissimo, a "literature, que 6 a melhor
expressao de n6s mcsmos, claramente mostra quc solos assam:

is ROMERO. 1960: 58.
'9 VERJSSIMO. 1963: 12
20 EAGLETON, 1993: 8.

CANDIDO. 1945
2: VERISSIMO, 1963: 12
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Ao contra,do de Romero, para Ronald de Carvalho nio caberia vulgar
a obra hterfda exclusivamente a parter de fatores tidos como exfemo.B mas,
coma Verissimo antes dele, num certo sentido, em fungao tamb6m das

componentes que ele Ihe considerava inuinsecas. Mas cntre uma concept:ao
esuita de bteratula, como a de Vei:issimo, e outta que acabava por reduzk a

forma hterftia a dimples m$Zexa da sociedade, como a de Romero, p'ocurou
Ronald formal, de um modo gera], sua concepgao da ]iteratura na pr6pria

6iguragao das sinuosas relag6es entry formal esr6dca e social. Ronald,

segundo obscrvou Wilson Martins, "trazia no julgamento da coisa literiria
(porque o seu bvro 6, apesu das aparancias, mats chaco do que exposidvo),

uma sensibMdade apurada e esperta, at6 entio desconhecida pelos
brasileiros Hesse ganero ingrato''.23 Assim, teria procurado fazed hist6ria
literfria sem pender de vista que 6 a sociedade que crib as possibihdade e os

limites fundamentais para os sous homens de letras. Sobre os m6todos dos
sous predecessores, pensava Ronald:

Silvio condenava, muitas vezes, mais os homens que os

principios, via a obra atrav6s do autos, ]ulgava a culture pda
raga. Seus erros de observagao nio Ihe devem cotter por
conte do raciocinio, que era de uma precisao admiravel,
mas, geralmente, por mal do seu coragao, que era um tanto
feminino, tal a instabihdade das subs preferencias.24

Ao conuftio de Silvio, Jose Vedssimo via apenas a obra e
nunca homem. exaltava ou condenava o escritor sem se

importer com a sua categolia social ou mesmo literiria. O
tutor, para ele, era uma Blgura secundaria, sem interesse
imediato, a nio ser quando havia na sua dda um ou outta
pormenor que pudesse explicar com mais seguranga certas
particularidades da obra.21

23 MARTINS, 1983: 465.
24 CARVALHO. 1922: 340
25 IDEM, 1922: 344
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E, embora manifesto seu desejo de p6r ''de lado a controv6rsia '', la
que ''o que apresenta maior rclevancia, para a hist6ria das nossas letras, 6 a

pr6pria fatura do poems'',26 o raciocinio quc preside os luizos de Ronald de

Cawalho parecc ter por base um certo pragmatismo quc levi em conte a
relative escassez de obras literfrias no acervo nacional que suportassem uma

apreciaq:ao exclusivamente est6tica. Todavia, mcnos do quc idiossincrasias

pessoais dos literatos, buscava Ronald cntender o que considerava ''defeito
na fauna do texto em fungao dos limites impostos pelo tempo e meio
social Tome um exemplo aleat6rio: "Se outros fossem os caminhos por ele

ttilhados, nio scrip de admiral que Alvareiaga Peixoto nos deixasse album
poems de major £61ego. S6 Ihe faltou, para isso, um ambiente memos

estreito e servil, que engenho ele o doha dc sobra''.27

Assentado o axioms da capacidade da literature cxpressar o "canter

nacional '', o que lusti6lca o scu estudo em termos historiogra6lcos como
perspective de conhecimento da pr6pJ:ia formal:ao da sociedade como

naq:ao, os historiadorcs da literature brasileira vir am-se constrangidos por
um problems fundamental: como demonstrar a formal:ao de uma literature

cm tcrmos nacionais sc ela nio sc baseava nunn lingua pr6pda, mas na
herdada dos colonizadores portuguescs?

Entendida coco instrumento e portadora de um conjunto de
caracteristicas e valorcs comuns comparti]hados, a lingua foi um dos
pJ:incipais crit6rios de definigao da identidade nacional para uma
coletividade social. Em alguns casos, a conexio ]ingiiistica chegou a ser
pcnsada como a pr6pria condigio de cxprcssao e cultivo do scntimcnto

nacional, into 6, coco elcmento de articulagio dos valores simb61icos que
permitiriam aquela coletividade se identificar como "nagao

26 IDEM, 1922: 189
'' IDEM, 1922: 182
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Ao lido da lingua, direitos ding.sticos, territ6tio, raS:a e rebgiao forum

os principals crit6rios de deanigao da naq:ao no s6culo XIX.28 No que diz
tespelto ao t6pico aqua em discussio -- a lingua como elemento de
ardculagao da nacionalidade --, 6 preciso obsenar que, desde o amal do
s6cula XIX. no entanto, como testemunha "Qu'est-ce qu'une mahon ''

(1882) de Ernest Regan, a lingua, assam como os ouuos crit6nos acima
:efbridos, forum pei:dcndo a forge explicativa como fatores isolados de
coesio de uma coletividade social enquanto naq:ao. Diz Ronan

A lingua convida a se reunir; ela nio obtiga. 'rs . . ..I. .

Os Estados

Unidos e a Inglaterra, a America espanhola e a.Espanha
foam a mesma lingua e nio formam uma nagao tlnica. Ao
contlido, a Suiga, tio bem feith, porque foi feita peso
assentimento de subs diferentes panes, conte com tiCS ou

quatro lingual. Existe no homem alguma coisa superior .a
lingua: 6 a vontade. A vontade da Suiga de ser unida, apesar
da vaJ:iedade desses idiomas, 6 um cato bem maid

importante do que uma semelhataga freqtientemente obtida
atrax,6s de vexames.z'

Silvio Romero procurou resolver o problems da lingua portuguese
como base da literature brasileira de acordo com o seu csquema naturahsta

gerd, isto 6, assimilando-a a questao da raga, concebe a lingua como um

"organismo" em permanente ''evolugao" em fung:ao do ambiente maid
amplo em que se encontra disciplinado, em extensio e profundidade, no
caso do Brasil, pda miscigenagao ou caldeamento das sagas. Por ipso,

entendia o actor, a lingua portuguese falada no Brasil podcria vir a assumir

feig6es pr6prias propostas como ''nacionais" c diferenciadas em relagio a
outras coles:vidades fa]antes da lingua portuguese.30 Assim, 18 anos depois,

HOBSBAWM, 1990.
oHpz/dBARBOSA, 2000: 12

30 ROMERO, 1960: 135-6
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quando Verissimo precisou enfrentar o prob]ema da lingua portugucsa
como base da literature brasileira ja podia contar, portanto, com a
possibilidade de diferenciagao desta em relagao aquela, conforms haha

proposto Romero. Tanto assim que, uma vez consolidada a rcpresentagao

daquela possibilidade, houve cspaq:o at6 para se referir de modo ir6nico, na
introdugao da sua .llh/aM Za ,#/?nu/wxu &/'ui:aaa, a. tentative de valorizagao da

lingua tupi ensaiada por alguns escritores romindco-indianistas.n

A partir de que momcnto syria legiltimo, para esses historiadorcs,
friar-se na diferenciagao da lingua portuguese no Brasil como fundamento
da formal:ao da literatura brasileira? A pergunta remote, na verdade, ao
problema cenual da historiograaia hterg.ria brasileira: idcnti6icar e demarcar

um momento fundador, li. que asta, neccssariamente, como disse Verissimo:
;nasceu e desenvolveu-se[...] coma rebento da portuguese e seu ref]exo:

ou homo dina d6cadas depois Antonio Candido: ''A nossa literatura 6 galho
sccundirio da portuguese, por sua vez arbusto de segundo ordem no jardim
das Muses".33

Tal homo os pr6ptios roinanticos, Silvio Romero c depois Jose
Verissimo consideraram o romantismo o Home /o de£7ldz/o, por assim diner, da

formal:2io da ]iteratura brasileira. Para Romero, a ''nativizag:io, a

nacionalizagao da poesia e da literature cm gerd foi, talvez, o maior frito do
romantismo'';34 ou kinda: ''O rolnantismo brasileiro, em seu acanhado

circulo, asilou os mesmos debates que o seu cong6ncrc curopeu. Seu major

dtulo, a meu ver, foi arrancar-nos em parte da imitaS:ao portuguese,
aproximar-nos de n6s mesmos c do grande mundo''.SS Do mesmo modo
que para Verissimo:

3i VERISSIMO. 1963: 8. n. 2
32 IDEM. 1963: 01
33 CANDIDO. 1964: 09.
34 ROMERO. 1960: 781

i5 IDEM, 1960: 787.
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Somente com os primeiros romandcos, entry 1836 e 1846, a

poesia brasileira, retomando a uilha logo apagada da p16iade
rnineira, entry la a canter com inspiragao feith dum
conscience nacional. Atuando na expressao principiava esse

inspiraq:ao a diferenga-la da portuguese. Desde entio
somente 6 possivel descobrir lagos diferenciais nas letras
brasileiras. Nio servo la propriamente essenciais ou formats,
deixam-se, por6m, perceber nos estlmulos de sua

inspiragao, motivos da sua composigao e pdncipalmente no
seu prop6stto."

Nests ponto coloca-se uma das converg6ncias mats importantes ence
Verissimo e Romero: a que diz respeito a preced8ncia da independ6ncia

politico sobre a literiria e intelectual. As condig6es de florescimento de uma
literatwa nacional, e a feigao pot ela assumida, setiam, para amboy os

histotiadores, produto da pr6pria evolugao hist6rica da sociedade. Mais do

que para des, no entanto, que o tomaram de modo del-ivado da premissa da
autonomic cultural" como conscqti8ncia da ''autonomia politico '' do pals,

o axioms da feigao particular -- "brasileira" -- da lingua portuguese assume

para Ronald de Carvalho a condigao basilar da formal:ao de uma htcratura
nacional no Brasil.

Embora dcsde Romero esse possibilidade la estivesse, em tess,

assegurada, quando Ronald publicou sua Peg e a &A/Jz7a a autonomic
]ingtiistica constituia kinda objeto de acirradas po16micas entre ]iteratos,

n161ogos c historiadores liter:g.rios. Testcmunham sua relevAncia a
publicagao de H ##E/a #aaaea/ (1921) de Jiao Ribeiro defendendo a

diferenciagao, autonomia e legitimidade do portugu6s falado no Brasil, e ..4

pfpefz, /e#@o/e(1922) de Almaquio Diniz defcndendo, ao conErario, nossa
subordinagao lingHstica ao que entendia ser o ''purismo lusitano ''. E face a

esse debate que Ronald de Carvalho precisou, portanto, se posicionar:

s6 VERjlSSIMO, 1963: 06
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Apesar de nio possuirmos uma Hngua pr6pria, acreditamos,
ao rev6s de alguns pessimistas de pequena envergadura, que
nos nio falecem as cordis:6es necessfrias ao advento de
grander obras liters.das, perfeitamente brasileiras,
caractetisticamente nacionais. A influ6ncia portuguese,
predominance at6 os Bins do s6culo XVlll, entrou, no
s6culo XIX em franco declinio e, hole, nio existe mais
sergio como apagado vestigio, repontando, de taro em taro,
nalguns escritores quake sem relevo. O idioms fdado por
n6s la apresenta singularidades notfiveis; nossa pros6dia
tem acentos maid delicados que a lusitana, e ha na sintaxe
popular muitas particularidades interessantes. Temos,
tamb6m. um extenso vocabu16rio essencialmente brasileiro,

cuba importancia nio se faz mister encarecer.37

Tirando, tamb6m neste ponto, conseqti6ncias mais de Silvio Romero
do que de Jose Vetissimo, Ronald procurou enfatizar que a feigao brasileira

da lingua portuguese syria produto, sobretudo, da sintaxe popular em
detrimento, muitas vczes, de obras literfrias consagradas:

a voz do povo ja se fazio escutar com acentos e timbres
diferentes, e, se no ponto de vista puramente intelectual,
kinda predominava a ligao da Universidade de Coimbra, a
feigao de nossa gente apresentava profundas modi6icaS:6es.
Os doutos e os emditos est2vam kinda presos a Portugal,
mas a plebe, o "vulgo profano '', de cuba "grossaria" se
queixava o #?rude Claudio Manoel da Costa, tinha os olhos
voltados para a terra natal.38

E dense modo que, para o actor, a feigao brasileira da lingua

portuguese se caracterizaria pda id6ia de ''simplicidade '' da linguagem em

oposigao ao 16xico opulento e ao emprego ostensivo de artificios

CARVALHO. 1922: 43-4
38 IDEM, 1922: 155-6.
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expressivos, reunidos pele actor no termo "gongorismo", idcnti6lcados a
sintaxe lusitana(a qual consdcuiu objeEO de araques no imbico do

modernismo). ArtiHcios expressi\-os que, em sintese, "revelam apenas o

brilho de um espii:ito curioso, forrado de um ecletismo superficial e facil,
onde os recursos de eloqti6ncia resolvem, a coda passo, os problemas que o

raciocinio deixou por inso16veis''.S9

A id6ia de ''simplicidade'' na linguagem este, assim, diretamente

relacionada, na Peg//e zz ih/J#a, ao canter instrumental atribuido pelo tutor a
linguagem ]iterfria e po6tica como sc fossem capazes de propiciar o
desvelamcnto da ''realidade brasilcira ''. Sua critics volta-se, entao, para a

opacidade da linguagem acarretada peso emprego ostensivo de ardficios
expressivos que, como entendia, ao inv6s de contribuir para revelar, acabava

por ocultar a reahdade nacional. E esse id6ia de "simplicidade'' foi
6nidamental para a quesdonamento da definigao a .oman ' dos Lamas

considerados po6ticos e para a aproximagao da pocsia a um mundo maid

prosaico e cotidiano que constituiram elementos fundamentals do programs
cultural assumido polos modernistas em gerd.

E a partil dense ctit6rio quc Ronald de Carvalho enfrenta tomas
polamicos que formavam a tradigao intelectual da historiogra6la liters.ria
brasileira como, por exemplo, a periodizaS:ao da evolugao da literature e a
de6lniS:ao de uma galeria can6nica cm termos de texton e autores. Embora
tenha considerado a periodizagao proposta por Romero ''mais atenta '' do

que a de Verissimo, Ronald entendia, por6m, que Ihe faltava "seguranga e
concisio '': ''Aquele seu 'periodo de dcscnvolvimento auton6mico ' 6 menos

verdadeiro, pois ainda sofriamos no s6culo XVlll imediata influfncia

portuguese''.40 Assim, prop6e uma divisio da formal:ao da literature
brasileira em tr&s pedodos distintos:

39 IDEM. 1922: 223
40 IDEM, 922: 47.
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1) -- Periods de formagao, quando era absoluto
predominio do pensalnento portugu8s(1500 1750);
2' ) -- Periods de transformagao, quando os poetas da
cscola mineira comes:adam neuualizar, kinda que
palidamente, os efeitos da in£lu8ncia lusitana(1750-1830);
3') -- Periods auton6mico, quando os rominticos e os
naturahstas trouxeram para a nossa hteratura novas
correntes europ6ias(1830 em dianne).4t

Quanto a galeria can6nica da literature brasileira, Ronald seleciona

determinados literatos, em gerd, e poetas, em particular, a perth, mats uma

vez, das pcsquisas propostas pecos sous predecessores. A esse respeito, eu
comegaria sugerindo, para user uma formula consagrada pecos histodadores

literirios brasileiros, um subtitulo para a .Peg e a ga/Jlh que explicitasse seu
arco hist6rico em termos de autores: ''De Greg6rio de Matos a Mario

Pederneiras". De cato, 6 entre o porta barroco e o simbohsta carioca que
segundo o autos, a literature brasileira se esboq:a como cxpressao da
nacionalidade

Quer diner, considerava quc as express6es legLtimas da literatwa
nacional la seriam perceptheis antes mesmo do Romantismo, quando da

sua consolidagao de cato. Assim, as primeiras manifestag6es nativistas -- tipo
de pre16dio do sentimento nacionalista -- remontai:iam ao Barroco e nio aos

arcades mineiros. Considerava Ronald que "o sentimento brasileiro s6 com

Greg6rio de Mattos 6 que, realmente, iomega a aparecer".42 E completando

mats adiante: "Ele foi, para rcsumir, o primeiro espirito varonil da raS:a

brasileira".4S Mario Pederneiras, por sua vez, 6 considerado por Ronald o

introdutor do verso livre -- pi:incipal instrumento hngtiistico modernista de
reagao a. ggemo h po6tica parnasiana -- no Brasil

4i IDEM, 1922: 47-8
42 IDEM. 1922: 100.
43 IDEM, 1922: 122.
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Sua poesia 6 de uma sunplicidade a que nio estamos
habituados. Usando o mello ]ivre com pericia, conhecendo-

Ihe os segredos e as di6iculdades, o tutor do .da #b da io ga e
2 me/# da z,!aa, exerceu segura influ6ncia sobre grande parte
dos nossos me]hores poetas inodernos[...] Pedernciras
estimava as coisas no seu ambiente natural, desalindadas de

arti6icio, singelas e humildes, coma se apresentam aos
nossos olhos. Nio Ihe interessavam os aspectos
exuaordinirios do mundo[...] ficava indiferente dianne de

todd esse quinquilharia de que abusaram os parnasianos''."

0 spice da formal:ao da literature brasileira, semprc perseguindo a
id6ia de autonomic e simplicidade hngtiistica, teria se dado com Machado de

Assis que, para Ronald, serif "sem contestagao, sob variados aspectos, o

maid signi6icativo dos escritores de lingua portuguesa''.4S Assam, num tipo
de redengao do nosso mal de origem, uma bteratura nacional scm base
numb lingua pr6pria, nosso proccsso de diferenciagao e autononuzagao

lingHsdca acabaria por dar a lingua portugucsa em gerd um dos sells mats
notiveis expoentes literfrios.

A galeria can6nica proposta por Ronald inclui ainda, com destaque,

obras como, por exernplo, .[area/ df Timor de Jiao Francisco Lisbon,
Inteligancia uMvcrsal, queremos diner versfdle polimorfa, Lisbon, no meta

dos seus companheiros enH.ticos e atrasados, btilhou pda hberdade do
crafter e pda profundeza da capacidade de observador sagaz c asmto";4C e
jWewd/M.r de z/m J e#/o de a'/fl;h.f de Manoel Antonio de Almeida que,

enuetanto, "nio agradaram ao nosso p6bhco, maid amigo dos cnredos
fantasistas, das declamag6cs gong6ricas e campanudas, do que das

M IDEM, 1922: 375. Cumpre observar que embora presents desde a primeira edigao
de 1919, o arguments sobre o papal de Mario Pederneiras na introdugao do verso
livre no Brasil foi desenvolvido com major 6nfase e documentagao a parter da
segunda edigao da Pequena ;zis/6r/a da /f/era/I/ra b/'asf/ezra, de 1922
45 IDEM. 1922: 333.
46 ITEM, 1922: 283

Tnupf©a, n ' 3/4 -- 1' scincstre de 200i



Letras ep? b sca datqa€ao

narrag6es simples da vida quotidiana''.47 E autores coma, por excmplo,
Joaquim Mandel de Macedo, "o verdadeifo funder dos nossos costumes

naquela 6poca ainda colonial na malaria dos deus aspectos[...] compreendeu
admiravelmente as tend6ncias da nossa alma popular, sentimental e piegas, e

fez, com pcquenas intrigas inganuas[...] a sua hist6ria intima e simp16ria";4S

Castro Alves, culo ''sucesso do seu lirismo declamat6rio, empolado e
brilhante, onde refulgem, de trecho a trecho, imagens de uma formosura
quente e nervosa, tem as raines no canter gi:andiloqtiente c enfatico da raS:a

brasileira. Ele foi, e 6 kinda amado aqua por vfrias raz6es de ordem moral,

porquanto 6, de certo, um genuino representante do nosso pendor para o
grandiose, at6 para o extravagante''.49 E, por motivos opostos, Cruz e
Sousa, em cuba poesia nio se veri6icadam ''os proccssos artificiosos com

que os nossos versejadores hg.beis, na sua maioria, procuram audit a
sensibilidade do leitor. O bJilho da lima esquiva, o recamo do vocibulo
cintilante, o colorido da imagcm esquisita, tudo isso foi posto a margem''.SO

Com Cruz e Souza, sugere Ronald, rompia-se nada memos do que com a
nogao de eu nico preestabelecida(pegs fundamental da est6tica

parnasiana), de modo que a parter deli "o artiste, em sumo, desaparcceu

Renovagao est6tica e legado cultural ib6rico

O naturalismo foi arvo no imbito da prftica po6tica de um intenso

modmento de combate a est6tica parnasiana a ele associada, o que
constituiu um dos principals motivos de empenho e controv6rsia cntre

poetas e letrados brasileiros nas primeiras d6cadas republicanas. A
concepgao de poesia coco produto noble do espirito e de uma id6ia

47 IDEM, 1922: 268.
48 IDEM. 1922: 261
49 IDEM. 1922: 250
50 IDEM. 1922: 358.
5i lbidem.

7'huP93eb, n ' 3/4 -- 1' scmestrc de 2003



54 .Alldr€ Bo eil)o

elevada de inspiragao dominou quash completamente a atividade po6tica
brasileira da passagcm para o s6culo XX, para culo efeito de

desprendimento ideabsta cm relagao a qualqucr rcfer6ncia a realidade
prosaica contribuia um vocabulfrio taro e previamente escolhido.S2

Etta po16mica modernists sobre o alegado artificiali.smo da po6tica

parnasiana, disciplinada por uma concepgao dgorosa delama dissociada de
ra /e#da, coho J#m h Pfrf#ra/dna, e sua corrcspondenEe concepgao de

po6tica como uma esp6cie de adorno postigo, bem como a visio
mecanicista da natureza e da concepgao social do homcm vislumbradas no

idefrio naturalista, compolta uma dimcnsio social maid ampla

freqtientemente negligcnciada a um plano sccundirio pda cdtica

especiahzada, mas que, do ponto de vista socio16gico, mostra-se
fundamental. Se perguntarmos sabre o scu lugar social, podemos pe'heber

que este po16mica inscreve-sc num quadro mais amplo de id6ias, no qual as
linguagens cm uansformaS:ao sio induce do complexo di6.logo que a
sociedade brasileira dos anos 20 estava travando com ela pr6pria sobre o

papel social do legado cultural ib6rico na sua ordenagao
Nio por acaso, este 6 justamente um dos temps ccntrais da Peg e a

,gaby/M da .8Zerufwru &nn.f/Ze/na. Associando o ideirio parnasiano ao legado

cultural ib6rico, mas nio propdamente ao legado colonial, Ronald de

Carvalho sugerc que este 61timo telia moldado nio apenas a btcratum, mas
a sociedade brasileira homo um todo dcsde a colonizagao, sendo que stla

influ6ncia se fall.a sends decisivamente mesmo apes a independ6ncia

politico, de 1822, na moderns vida social brasileira. Esse percepgao

reladvamente aguda da questao est6tica, sobretudo, quando se levi em

conte que a denQncia do ideirio parnasiano por parte do grupo pauhsta de
22 estava a principio cilcunscrita ao dominio est6tico em termos

especializados,SS s6 foi possivel porquc o autos dnha em vista um quadro de

52 ARRIGUCCI JR, 1990: 102
53 PAES, 1990: 68.
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refer6ncias culturais e sociais mais amplo e complexo, pr6prio ao g6nero
historiogra fido.

No 5.mbito do modernismo paulista o legado cultural ib6rico,
encarnando na Higua do &#r# m4 constituiu objeto de cridca no amal dos
anos 20 e, sobretudo, ao longo dos anon 30. Sergio Buarquc de Holanda,

por exemplo, referiu se a pn@a da & rb f leia na nossa formagao cultural
que condicionaria o m6vel do conhecimento como conte de distinq:ao e

destaque dos sous cultores: ''De onde, por vezes, cerro tipo de erudigao

sobretudo formal e exterior, onde os apelidos ramos, os epitetos

supostamente cienti6lcos, as citaq:6es em lingua estranha se destinam a
deslumbrar o leitor como se fossem uma colegao de pedras btilhantes c
preciosas''.S4 Tamb6m Paulo Prado observava, em 1928, no Rama/o do .BrufzZ

:Ciancia, literature, arte -- palavras puja significag:ao exata escape a quash

todos. Em tudo domino o gosto do palavreado, das bells fuses cantantes,

dos discursos derramados: ainda h6. poetas de pro6lssao '
Em 1919, no entanto, Ronald de Canalho la obscrvava que o legado

ib6rico havia formado uma culture ''essencialmente ideahsta e aventurosa:

da{ o seu tips ideal: o Quixote que "Iota sem saber com quem, contra um

moinho ou contra um ex6rcito, mas lute porque tem necessidade de
aventuras para aver''.S6 Contraposta a id6ia de ''estabihdade '' que, segundo

o tutor, ''6 por onde se revelam os povos ]a velhos e constitddos'',57 a id6ia
de ''aventura '' herdada do colonizador ib6rico 6 sistematicamente formulada

ao longo da Peg e a gA/#/h como deflnidora do "carfter brasileiro '

If se disse, no cotter deste b\-ro, que nao possuimos a
nogao da estabilidade; ora, sem essa quahdade primacial,
que nio se improvisa, e somente se adquire com o trato e a

54 YOLANDA. 1995: 165
55 PRADO. 1997: 203-4.
56 CARVALHO. 1922: 25
57 IDEM, 1922: 128.
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experiancia dos homens e do mundo, nio haven equiHbdo
nos conceitos, nem justeza nos coment&ios; nio haverf
6iloso6ia na hist6ria, nem penetraq::io na cdtica. Acresce,
tamb6m, que os povos da peninsula ib6i:ica de quem
descendemos diretamente, para n5o mencionar o indio e o
africano, cuba capacidade de observagao 6 secundatia, nunca
se revelaram super:iores por esse lido. Ah predomina,
igualmente, a paixao, o lirismo hist6rico obscurece a visio
dos datos, o culto da imagines:ao perturba o conhecimento
16gico das coisas. A irrever6ncia de Cen'antes e a exaltagao
de Cam6es de6mem a raq:a hispano-lush.SO

A aq:ao do legado ib6rico serra de tal modo contundente que

desprender-se da "rode enganosa das formas 6uas'', da "proporgao '' e das
medidas'' cstipuladas nos ''manuals franceses'' nio se anigurava dcsa6lo

modesto para o tutor.59 Exisdriam, acreditava Ronald, afinidades de tal
modo efetivas cntre o ideirio cst6tico e idco16gico parnasiano e o que
chama "sensibilidade '', ou ''carfter" nacional brasileiro, moldados pelo

legado ib6rico, que a pr6pria historiogra6la literfria cncontrava-se

preJudicada: ''Os brasileiros somos, geralmente, historiadores de curto v6o e

ctiticos de pouch profundidade. Na hist6ria, confundimos a eloqti6ncia com
a verdade, na critics, o elogo ou a verona com o scnso da exatidio. O mal
nio 6 tio nosso como das condig6es 6tnicas, morals e socials do pals''.60 A

poesia, no cntanto, 6 o seu grande ''paradigms", e o caso de Olavo Bilac se
Ihe afigurava exemplar:

O que, por6m, de6lne melhor as suas indmas ligaq6es com a
alma brasileira e a influ6ncia considerivel que ele exerceu, e
kinda exerce, em nossas letras, 6 a sua concepgao
essencialmente epicurista e voluptuosa da vida. Os povos

58 IDEM. 1922: 277
59 IDEM. 1976: 107
60 lbidem.
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em formagao que, a semelhanga do nosso, estio em
conflito permanence de tend6ncias e dines:6es, marcham por
ence uma exaltagao de egoismos que s6 Ihes deixa entrever,
coma 6ns realizfveis e imediatos, o prager e o goto, na
forUna vfria. As grandes abstraq:6es nio os comovem. os

sistemas transcendentes da intelig6ncia pure nio chegam a
prender-lines a atenS:ao, pois des preferem a representaq:ao
exterior das coisas, o pitoresco das formas e o brilho dos
coloridos.Ct

Assim, a prftica do soweto parnasiano permanccia como uma esp6cie
de pendor cultural ou tributo obrigat6rio nio apenas para os homens de
leuas, mas para os brasileiros em gerd da passagcm do s6culo XIX ao XX
Sugerc Ronald no melhor espirito irreverente que caracterizou cm grande
medida sua 6poca, mas nio a sua narrative em particular: "0 soweto era o

veiculo fatal de todas as coisas, a medida da inspiraq:ao amorosa e da
inspires:ao indust:dal. Dependurava-se dos bondes, esgueirava-se da carteira

dos amanuenses e pulava das bales de cstalo. Passaporte para o casamento:

para o suicidio ou para a cclebridade suburbana, era sempre a chive magica
da ral:na''.62

Combater o idefrio parnasiano implicava, portanto, para o tutor,

numb avahagao critics mais ample do papal do legado ib6dco na formal:ao
da sociedade brasileira, bem como numb mobihzaS:ao constante dos
intelectuais. Desse modo, tal combats aprescnta-se na Peg e zz gA/&z'a homo

a base de um programa de renovagao cultural mais amplo voltado para a
n$ama Horn/ da pr6pna sociedade que, tends side iniciado pelts simbobstas

caberia is geraq:6es contemporanea e seguintes completar: "If contra esse

eterno soneto que rcagimos prcsentemcnte. De cato, quem estudasse a
nossa literature po6tica, durante a 61tima metade do s6culo XIX e o

primeiro quartel do s6culo XX, ficaria embaragado se quisesse atenuar a

6i IDEM. 1922: 322
62 IDEM, 1976: 107
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venenosa ironic do mcncionado canceled [...] De tal modo se inveterou em

nossos costumes, que 6icamos, insensivelmente, a margcm de todd a

evolugao liters.ria do univcrso''.os
Embora a condigao de formagao da literature brasileha em termos

nacionais na Peg#e/z,z ,gh#/h sega dada pda rupture com o pensamento, o
sentimento e as formas de expressao lusitanas consagradas na est6dca

parnasiana, este processo nio serif evolutivo em termos lineares,
mas

comportada determinados avant:os e recuos caractetisticos de uma
concepgao ciclica do tempo, uma vez que tudo "quanto flzera a deHcia dos
tempos passados" sempre voltatia "a. superficie''.a4 Tudo se pasha

como se,

para o tutor, a sucessio temporal das escolas literirias -- as quads, nas
subs

palavras, "sao, quake sempre, inveng6es das 6pocas de
decad6ncia, ou,

mellor, dos petiodos de transigao" 65 --, nio exprimisse o aperfeigoamento

progrcssivo c linear do scntimento nacional de modo univoco
Velamos dots exemplos da rcleitura que esse concepgao de tempo

ciclico sabre o pmcesso formativo da litcratura brasileira permits. O

primeiro, do arcade Claudio Manoel da Costa como um caso, por assam

dizer, ''negativo", isto 6, de um porta que, prcocupado apenas com os
artiHcios de linguagem na montagem de um logo cst6tico complexo, nio

p6de exprimir a ''realidade brasileka '' e, desse modo, pouch tend

contribuido para a formagao da hteratura em termos nacionais:

Sua ingenuidade 6 postiga, nio nos comove; sells pastores
sao, gemlmente, vazios, sem alma, sio talvez, coma aquela
cigarra da ode anacre6ntica, iguais aos deuses intangiveis do
Olimpo, pois o que Ihes malta justamente 6 sangue
vermelho, sangue humano
Claudio tinha, sem favor, um admirfvel gosto para vest e

compor os sous bonecos, a francesa ou a itahana, conforms

63 lbidem
M IDEM, 1922: 171
65 lbidem.
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as exig6ncias da hora. Sabin tamb6m, e com apreciavel
talents, r0/7z8zr a natureza, aparar-the as arestas, arredondar-
Ihe os contornos asperos, mas fazia-o tio cuidadosamente
que, anlnal, nio era mais a natureza que se apresentava nas
subs 6clogas ou nos sells sonetos, mas um painel
decorativo, digno de Fragonard e dos pintores galantes do
s6culo XVlll, em Franca. Quer em Alvarenga Peixoto, quer
em Silva Alvarenga havia muito mats large compo:eensao da
terra, quito mais zue/trade nativista, se assam podemos diner.66

O segundo caso, por oposigao, digamos ''positivo", serif o porta
parnasiano Alberto de Oliveira, o qual, considerando que, para Ronald,
expressaria de modo quash inigualavel a "6lsionomia da nossa terra natal '':

mostra bem como a questao das escolas literfrias aparece relativizada na
P'eqHena bist6da

Se 6 verdade que o Sr. Alberto de Obvcira i@?# a influ6ncia
dos parnasianos franceses, nio 6 memos certs que, ha
muito, dela se libertou, ganhando maior amplitude os sous
tomas e mais simplicidade a sua poesia, sempre elegante
alias, e sempre correta. Demais, um grande poets /)mpaa.ri,e/ 6
um logo de palavras sem sentido, uma re6inada
monstruosidade que s6 a logomaquia habitual se compraz
em repisar. O tutor das "Meridionais" continua a ser, nas
subs maltiplas tend8ncias classical, romfndcas ou
parnasianas, sobretudo um lirista sensivel, colorido e
imaginoso. Sua imaginaq:ao 6 mesmo, como expressao
literaria, uma das mais considerfveis de quantas
aparecido no Brasil.0

Haveria, em sumo, no barroco, bem coco entre os roma,nticos e

mesmo parnasianos, determinados literatos e poetas atrav6s dos quaid

66 IDEM. 1922: 173
67 IDEM, 1922: 319
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Ronald de Carvalho conseguiu entrever, cm difei:enter medidas, a
constituiq:ao de uma literature nacional. Todo o problems cstaria, para o
actor, na malta de Cios de coesio cntre csses homers de letras. Pois, como
diz: ''Ficamos, apenas, com alguns nomes e dates na mem6ria, mas sem

poder liga-los".as

Considerag6es finais

Com a Peg e//a ,gh/d#a da arena/wxu &/zzsfZefnu, Ronald de Carvalho
atualizou o axioms da literature como expressao da nacionahdade herdado

de sous predecessores no g&ncro. Mas ao langer mio desse legado, tinha em
vista, contudo, as quest6es pr6prias do seu tempo. E, ncsse sentido, que a

questao da renovaS:ao cst6tica na pocsia, em particular, e na hteratura e nas
id6ias, em gerd, constitui-se no scu motivo central, como aquino quc a p6e
em movimento. Radicahzando, entao, aquele axioma, tomb a possibilidade

de uma feigao brasileira da lingua portugucsa nio apenas como base de uma

litcratura brasileira nacional, mas, come crit6rio da avahaq:ao das obras que

jusdncariam sua formal:ao. A ''linguagem brasileira" 6 persegulda nio

apenas na tematica, mas, sobretudo, na dicgao, sintaxe e vocabulitio das
obras. A caractcristica fundamental dessa "linguagem brasileira '' serif, como

limos, a "simplicidade" em detrimento dos artificios formais identificados a

uadigao ib6rica, em gerd, c lusitana, em particular, e cults'ados e
celebrizados pelo idea.rio est6tico e ideo16gico parnasiano. Trata-se,

portanto, de um debate nio apcnas sobre a litefatura, mas tamb6m sobre a
pr6pria formagao de um ''16xico '' para o Brasil moderno

E a id6ia de ''simphcidade" este diretamente associada a. definigao do

papel social atxibuido a. hteratura, qual se)a, o de desvendar a "rcalidade". As

normal acad6micas, pensava Ronald, na sua busch pda perfeigao da forma

promoveria inedtavelmente o alhcamento da literature da "tealidade:

68 IDEM, 1922: 282
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tangivel. Este o "sentido" apontado na Pegxexa gh/JI'h para a rcnovaS:ao

est6dca c intelectual brasileira, temp quc intcgr ou de modo controvcrso o
debate intelectual nos aaas 20. E nesse quadra que a valorizagao dos
elementos tidos como ''locais'' e "popularcs" adquire sentido: "A verdadeka

poesia '', diz Ronald, ''nasce da boca do povo como a plants do solo agrcste

e virgem. E ele o grande criador, sincere e esponEaneo, das epop6ias

nacionais, aquele que inspira os artistes, amma os guerreiros e dirige os

destinos da pauia".a9 Nem semprc inganua, elsa valorizag2io do ''popular"
faz-se acompanhar, contudo, de uma certs desquah6icaS:ao dos sous

pr6prios portadores socials, o "povo '', que kinda "virgem '' 6 proposto
como "manancial" de "novas forges" para o homem de letras que, embora
cultivado, se mostraria incapaz de renovar-se por si mesmo de modo a
dotar a culture brasileira de organicidade. I)iz o autos:

Aqui estao, portanto, os dos que nos hgam uns aos outros.
Todos n6s, das mais diferentes classes socials. somos um
reflexo dessa grande alma popular, feith, ao mesmo tempo,
de melancoha e esplendor, de timidez e desempeno. Nosso
;folk-lore '' serve para mostrar que a raga brasileira, apesar

de melanc61ica e sentimental, guards no fundo uma clara
compreensao da vida e uma s:ie admirivel energia interior
que, ao primeiro toque, aflora indomfvel e
inesperadamente.70

Dense modo, a renovagao est6tica 6 concebida na P#g e a gh/Jlh
como tarcfa estrat6gica na formagao da ''culture brasileira '' a cargo dos seus

intelectuais. bois, como dissc autos, se quem ''fez a RevoluS:ao Franccsa nio
foi Voltaire, com as subs satkas, nem Rousseau, com os sells romances: foi

a tome, com as suas doles c mis6rias'',7t aos escritores caberia, no entanto:

69 IDEM. 1922: 51

70 IDEM. 1922: 63.
7] IDEM, 1922: 156-7
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representar com maid justeza cssas invisiveis a6lnidades que existem entry
as )utas da alma e as do ambience circunstante''.72 Pols, ''meio onde nos
encontramos e nos conhecemos a n6s mesmos'', a literature ''resolve,

pois, o antigo adagio grego, porquanto 're6ne todas as coisas que estio
separadas, e vive separadamente em coda uma das coisas"'.7S

Coma Silvio Romero e Jose Verissimo 6izeram antes, Ronald de

Carvalho concebeu os processos de formagao da ]iteratura e da sociedade
brasileiras como inteiramcnte congruentes, de modo quc os dilemas

formativos da literature corresponderiam, para essen autores, aos pr6prios

dilemas formadvos mats amplos da sociedade brasileira. Para des, o

processo de formagao da literamra apresentava-se problematico, no plano
intelectual, sobretudo, em fung:io da questao da importaq:ao das id6ias como

mecanismo pr6prio de uma sociedade formada a partir da experi6ncia
colonial. Presos mats aos efeitos do quc is causes dense mccanismo social,

no entanto, eases autores compardlham do ''sentimento acabrunhador da

posigao em falso de tudo o que concerns a culture brasileira '', que ''a bem
diner tem a idade de nossa vida mental e com ela se confundc -- bem como

as metamorfose do desejo sempre renovado de corrigi-la inediante alguma
sublimaq:ao descalibrada''.74

Romero abordou o temp de modo bastante explicito: ''Bem como na
ordcm social tivemos a escravidao, na csfera da literatum temos fido um povo

de servos. Os nossos mats ousados talentos, se nos aconsclham o abandono

da imitaq:ao dos portugucses, insdgam-nos, por outdo lido, a. macaqueaS:ao

francesa; se nos bradam conga francescs, 6 para nos altarem a ingleses ou

alemiesl''.7S E a esse rcspeito, tamb6m Vetissimo, cudosamente, nio mediu

pda\ ras: "por in6pia da uadigio mtclectualo nosso pensamento, de si mo6lno
e incerto, obedece sendl e canhestramente a todos os ventos quc nele v&m

72 IDEM. 1922: 316.
73 IDEM. 1922: 321-2

ARANTES, 1997: 14.
75 ROMERO, 1960: 755
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soprar, c nio assume jamais modalidade formal e distinta. Sob o aspecto
GHos66lco o quc 6 possivel notar no pcnsamcnto brasileiro, quanto 6 1icito
deste fdm, 6, mats talvez que a sua pobreza, a sua informidade. Este 6

tamb6m a mats saliente fein:io da nossa literature''.76
No hmiar dos anon de 1920, no entanto, os dilemas formativos da

literature e da sociedade brasileiras pareciam assumir, para Ronald de

Carvalho, leis:6es mais dramiticas do que o naturalismo de Romero ou o
estedcismo de Verissimo haviam permitido nos sous respcctivos contextos.
E embora concordasse que do ponto de vista dos fatores raciais,

estabelecidos por Romero, e dos fatores est6ticos, cstabelecidos por
Verissimo, estaria assegurada, ao menos em hip6tese, a possibihdade de
constituiS:ao de uma ''civihzaS:ao '' no Brasil, da qual a literature serif a
expressao mais definida, restava, para Ronald de Cawalho, a questao da
exist6ncia de uma ''culture brasileira '' que permitissc a sociedade identi6lcar-

se, e a sua ]iteratura, em termos nacionais. O Brasil, diz o tutor, ''representa,
sem divide, uma fora:a nova da humanidade, e 6 16gico que possum, como

de cato possui, uma civUizaq:ao mats ou menos de6mida, onde predorninam,

6 certo, as influ6ncias europ6ias, mas onde la se vislumbram vfrios indicios
de uma pr6xima autonomic intelectual, de que a sua hteratura, la
considerfvel e brilhante, consdtuia melhor e a mats decisiva prove:
gnEU, 1922: 37)

Ap6s esse enunciado no inicio da sua investigaq:ao, contudo, e apes

muitas paginas de grande empenho -- sobretudo para um Jovem de 26 anon
de idade -- em demonstrar a ''6lsionomia da nossa literatura'',77 constata Riga

surpreso: a literature brasileira "6 prodDED do esforgo isolado de aJguns
escritores de real merecimento''.78 Completando a citagao, explicita-se que a

hteratura brasileira ainda "the feta esphito coletivo justamente porque

6 VEKfSSiMO. 1963: 1 1

77 CARVALHO. 1922: 254
78 IDEM, 1922: 386.

7}zpl:lb, n' 3/4 -- 1' scmcstre de 2003



64 .AltdM Boieiba

carecemos de um ambiente de verdadeira culture '', ou sega, "uma

organizes:ao social que se recomendasse pda culture".79 A apontada
aus8ncia de organicidade nos termos de uma tradig:io continua de autores,
obras. estilos e temps da literature brasileira deja-se, em sumo, ao fate da

pr6pria sociedade brasileira nio constituh ainda uma ''nagio" fundada num

conjunto de valorcs culturais pr6prios que Ihe conferisse identidade e
coesio social.

Diferentes intel:pretax:6cs -- naturahsta, esteticista e culturalista - culo

empcnho intelectual, contudo, parece asscntar-se numb tess comum: a da
;c6pia cultural" que alimentou o dcscjo da critics dc redimir a ''cxperi6ncia

do carater.poi/z#u, Maz//f#fro, /hiZado da dda cultural que levamos'', mas que,
dado o seu ''corte 6llos6Rco absuato '', mostrou-se pouco sensivel ao

'conjunto particular de constrangimcntos hist6ricos'' a quc se prende esse
;sendmento de c6pia e inadequaq:2io causado no Brasil pda culture

ocidental"80, matrix da id6ia e da pr6.tice da historiografia literitia. Do ponte

de vista socio16gico 6 prcciso obscn'ar, no entanto, que ''o sentimcnto
aflitivo da civihzagao imitada n:io 6 produzido pda imitaq:ao, presents em

qualquei: cano, mas pda estrutura social do pals, quc confers a culture uma

posit:io insustcntavcl, contradit6ria com o seu autoconceito, e que
entrctanto la na 6poca nio cra tio cst6lil''.8t

No caso de Ronald de Carvalho, a constatagao da aus6ncia de uma

cultura nacional que pudessc articular literatura e sociedade implicou numb
adcsio irrestrita a ideologia nacionalista hegem6nica, particularmente, na
sua versio culturalista, cntio em crescente vogt.82 De6lnido em relagao a

premissa de que uma ''culture '' poderia conferir articulagao a sociedade

como #z#Zo, o lugar da literature na Peg c/7z7 ,gA/alza 6, assim, sobrctudo, social

e polldco. A6lnal, a pr6pria id6ia de ''culture brasileha" constituiu, nos ands

79 IDEM. 1922: 286.
80 SCHWARZ, 1987: 29-48
8i IDEM. 1987: 46.
82 BOTELHO, 2002.
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20, um dos ptincipais CJ:it6dos de definigao da "identidade nacional" nas obras
daqueles intelcctuais que, homo Ronald dc Carvalho, mosuavam-se "mcnos

preocupados em a.nalisai- as instituig6es politicos do que as forges socials em

logo''.8S Nio sc pode pender de asta igualmente que naquele momento

acirrava-se a case do pacto oligarquico da Ptimeira Rep6bhca em culo 6mbito

crescia a necessidade de reproduS:ao cultural do projeto dc centralizagao
poKtica culminado com a Revolugao de 1930 e o Estado Novo.84

Embora nio tenham desapmecido de todo, a crews:a na congm6ncia entre
os processor fomlativos da ]iteratura e da sociedade em tcrmos nacionais e a

adesio te6dca e polidca is ''ilus6es redentoras do nacionahsmo" nela implicada8S,

Glcariam como que deslocadas a partir da d6cada de 1950, quando a convicgao
culturalista da unidade da sociedade nacionale da depend6ncia cultural forum

abaladas pda reflexio sobre a fomla de integragao da sociedade brasileka no

capitalismo mundial. Expressao do que se sugere 6 o cato de que, em 1957:
quando se voltou novamente ao g6nero histodografia literitia no Brasil, Antonio

Candido la definiu o seu estudo FomPap2o da Zhou/z/xa &/zzd&hn como, parafraseando

o titulo deJulien Bends, H?i/azm daf.#nafa d# f /# fT Pa/u#/f d'a# /r f a a#(1932)

uma "hist6da dos brasilehos no seu desejo de ter uma hteratura"; definiS:ao que

provocou um deslocamento sung, mas profundo, na abordagem tradiciona] e, sob

muitos aspectos, kinda dgente, de uma mat6da tio complexa quanto a hteratura

coma expressao ''da realidade local e, ao mesmo tempo, elemento positivo na
construe:ao nacional".8C Deslocamento que teria permitido ao autos compreender

nio apenas o "percurso eked\ o da literatwa nacional", coma a partir dele, "que de
cato ocorreu um processo formativo no Brasil e que houve esferas -- no casa, a

literfria -- que se completaram de modo muitas vezes at6 admiravel, sem que por
isso o conjunto esteja em vids de se integral".87

83 BASTOS. s/d; 5.

84 LAHUERTA. 1997: 108
85 SCHWARZ. 1999: 19.

s6 CANDIDO. 1964: 27.
87 IDEM, 1999: 55.
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MOnVOS IBERICOS, PI{ETEXTOS LI'SERA.RIOS
ASPECTOS MODERNISTAS DE

RA{ZES DO BRASIL *

Corrado Fires de Castro z

f que fazed derivar a 'desordem nacional', em Qltima
anftlise, do aprego aquela 'culture da personahdade ' -- que
nos terra comunicado o espkito da civilizagao po6tica --
parece-me apenas disfarce de fazio maid profunda.
(Osman Pimentel, Apontamentos de leimra)

Um campo vasto e heterogeneo, mas estruturado

At6 mesmo os leitores menos atentos da obra de Sergio Buarque

sabem que trabalho e aventura di6lcilmente se combinam de madeira felix.
Dubs maneiras tio distintas de conceber, de6mir e estabelecer fronteiras

possiveis das dificuldades a vencer raramente convergem na decantagao de

particularidades nas quais a compreensao da rcalidade eventualmente parece
ultrapassar as sugest6cs do puzo conhecimento empirico. A6lnal, audfcia e

discipline nio costumam se fecundar com facMdade. Principalmente porque

tio distintos pontos de vistas oscilam cnue delimitag6cs do real que ora
repousam sob horizontes distantes dos pro)etos vastos, com os olhos
voltados ao triunfo dais ou memos imediato dos grander v6os, ora se

langam is medidas de campos visuals naturalmente rcstritos, dedicados ao

Este artigo foi apresentado no Seminfrio "A id6ia de Brasil moderns", organizado
pelo Centro de Estudos Brasileiros do IFCH/UNICAMP, nos dias 04, 05 e 06 de
Outubro de 2000

Mestre em Teoria e Hist6ria Literfria (IEL/UNICAMP).
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csforq:o lento, medidor de sodas as possibilidades, muitas vczes pouco
compensador, mas que saba rctirar proveito do insigni6lcante.

O pr6prio Sergio Buarquc teve a oportunidadc de lembrar que a
possibihdade de explicitar o quc cstf vagamente implicito, de vicar ao avesso

as conveng6es a alm de desvendar subs faces ocultas, ''pods resultar numb
operas:ao quash sempre scdutora para o crisco e, em alguns cason, para o
leitor''. Por6m, de pronto advertia: nessas aventuras n:io ha garantias contra

:o i:isco de falsear, por excesso de imagines:ao ou cngenho, o verdadeiro
sentido da obra examinada''.4

Todavia, o actor discretamcnte inclinava-se a advogar a pertin6ncia,
em determinadas circunstancias, da ousada tcntativa de sc recorder ao

expediente por assim diner conciliat6rio, quash malabaristico, cntre erudiq:ao

e imagines:ao, uabalho e avcntura, experi6ncia e fantasia -- e por que nio

ci6ncia c pocsia? -- para que se posse superar, ou porventura ultrapassar,
alguns impasses engastados no tempo. Se a seguranga c estabilidade que
v6m da obedi6ncia espontanca a cfnoncs antigos muitas vezes nos
imobilizam diantc dos inespcrados desa6ios da vida, 6 freqtiente nos
tornarmos presas do sentimento de inseguranS:a derivado do receio das
'liberdadcs ca6ticas e tantas vezcs irrcsponsaveis" que sc insurgem contra

as ''tradiS:6es que normalmente deveriam ser disciplinadoras
estabilizadoras'' de um povo:

E o que 6 certo na vida civil de um povo nio o 6 memos em
sua vida espiritual. Por isso, os estudos de hist6ria liters.da
servidos por um esphito adlado podem fornecer-nos is
vezes nio somente perspectives novak para o conhecimento

Para a caracterizagao disses dais princfpios organizadores da conduta humana, ver
yolanda, Sergio Buarque de. Rafzes do .B/"asi/. Rio de Janeiro: Jose olympia, 1936,

4 yolanda, Sergio Buarque de. Ze/?/af/vas de n?i/o/ogz'a. S5o Paulo: Perspectiva,
1979, P.169

P. 21
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do passado, mas ainda um instrumento singularmente
jervis:al para a anilise da literature dos nossos dias.S

Mormcnte quando se data de captor determinados impasscs culturais

atrav6s do estudo aprofundado do trfnsito de id6ias cnquanto materia e
problema para a literature, das tens6es que se plasmam nos intersdcios das
formas social e literfria. A rcalizagao desse prop6sito, contudo, nada tem de
autom6.taco e imediato. De acordo com a formulagao de criticos
autorizados, o succsso desta diHcil tarefa involve e reclama a determines::io

de ''um mecanismo social '' que especi6tque a forma por meir da qual tal
mecanismo ''sc torna elemento interno e ativo da culture; uma di6iculdade

inescapavel" quc se p6e e rep6e no proccsso de reprodug?io das relax:6es

humanas cm coda formagao social especi6ica. Ou sein, requer a cuidadosa
delimitaS:ao de ''um campo vasto e heterog6neo, mas estmturado, que 6
nrsz/2&do hist6rico, e pods ser o/eem' artistica '', formulando ''problemas

originais a literature '' que dole depends.a

O objetivo que nos guia nessa comunicagao 6 o intuito de esbogar,
nada mais do que o rude debuxar, a hip6tese de que o modernismo
brasileiro consdtui um campo vasto e heterog6neo, nio obstante

estruturado, no qual poderemos encontrar tanto a a/8ew das preocupag6es
de Sergio Buarque como a P7a/&h das id6ias por ele plasmadas na
composigao de sua interprctagao do Brasil. Destaque-se que, desse ponto de

vista, justamente na ''felicidade '' da solugao cncontrada polo tutor de Ra&ei

do .Braid serf possivel discernir as raz6es para se compreender porque ''a
mellor opiniao corrcnte '' e o pr6prio escritor parecem vulgar ou julgavam

5 yolanda, Sergio Buarque de. "Crftica e Hist6ria'', O esp#'!/o e a /e/ra. S5o Paulo
Companhia das Letras, 1996, volume 11, p. 303-4.
6 Schwarz, Roberto. 4o vencedor as bcz/a/as. Sio Paulo: Livraria I)uas Cidades
1977, p. 24 e 25
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dispensavel aprofundar o estudo do substrato modernists presents
:argumentagao hist6rico-socio16gica '' daquele seminal cnsaio.'

Uma apreciagao mats judiciosa, entretanto, nio sc deixaria iludir
aceitando coco dado o reconhecimento de generahdades proclamadas de

modo apenas super6lcial. Revelaria, ao contrario, #wa lerreZa -- .fe#Za we.fmzo

r m f .pde&dadz aos compromissos est6dcos e aos valores modernistas

nests esp6cie de atitude por assim dizer dissimuladora do tutor de Ra21Z?i Zo
Bxui# Contudo, formulae uma apreciaq:ao conscenciosa, conquanto

provis6ria e rudimentar, dos valores e dos compromissos modernistas de
Servo Buarque cm seu livro de estr6ia, requer tamb6m o cnfrentamento do
complicado problems da mediagao.

Nio baste inquirir como Ralf?i da .Bnai£7 se situa no horizonte do
modernismo ou mesmo como aqua perante ele. Tamb6m 6 de fundamental

imports.ncia averiguar de que forma as tens6es modernistas se objetivam no

coi:po deste ensaio. As mediag6es, portanto, devem ser buscada no ensaio,

nio sendo algo que sega acrcsccntado ao seu texto ou is id6ias a ele

aproximadas. Para tanto setia indispensavel desbravar a semintica particular

que no color da hora foi sc rcvestindo as po16micas modernistas nos anos
20, tarefa impensavel nos estreitos limites dente trabalho.

Nio obstante, allgumas hip6tescs podem ser avangadas. Cientes dos

perigos que nos espreitam, prccisamente este exercicio que procure mesclar

experi6ncia e fantasia 6 o objeto destas linhas: veri6icar at6 quc ponte syria
fecundo investigar coco Raze.f do .Bm.r# comporta, entry ouUas coisas, uma

visio cdtica da expeti6ncia de uma gerag:io, a16m de prcstar contas da
importancia da "fantasia"(com today as devidas aspas) modernists
formagao intelectual de Sergio Buarque.

7 Araujo, Ricardo Benzaquen de. Gz/e/"ra e Paz. Casa-Grande & Senzala e a okra de
G//ber'/o freer'e nos amos 30. S5o Paulo: Editora 34, 1994, p. 20.
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O cano e o acaso das cartografias literfrias

Motives ib6ricos c pretextos literirios: a prop6sito dos vinculos e das
formas de manifestos:io que pon'entura articulam estes termos na teia

argumentative do famoso ensaio, caberia rcpeth a d6vida buarquiana
inscrita em subs pagmas iniciais: ''Como cxplicar essas formas sem recorder

a indicag6es dais ou memos vegas e que jamais nos conduziriam a uma
estrita objetividade?"8 A questao adquire proporq:6es tanto mais dramfticas

quanto remetemos estes mesmos motivos c pretextos ao emaranhado de
id6ias modernistas

Hole, como h6. mais de sctenta anos, continuum vilidas as imprcss6es

de um observador participants da cent modernists, Tristio de Athayde,
para quem a pretensao de refer em conceitos precisos esse ceos de id6ias e

preceitos nada menos scrip do que desejar scr dcsmentido pele tempo:

Tanto maid quando ha sempre o cruzamento reciproco das
tend8ncias individuais descjadas com o movimento coledvo
inconscientc(...), o que ahmamos de n6s e o que se
proccssa em n6s.(...) E o que se da nos mo\imentos de
hole entry n6s. E que torna todd cartogra6la literal:ia mais
ou menos mito16gica.0

Destartc, se quisemlos aportar nestas Z?/7nl Mr@#£Zax, nos caberi

identiflcar as a/ex#aqfaev.P,fm.rhea, buscando despir a mitologia desta cartografia
literida de ''suis frondosidades hreais ou inverossimeis'', de modo a torn6,-la

relativamente aceitivel pma "imaginag6cs timoratas". Que semelhante

procedimento apresentc vantagens do ponto de asta da invesdgagao dos

fundamentos remotos da elaboragao de Ra21Zn do .23nad7 sobejamcnte o

8 .Rakes cio .Brash/, OP.cit., P. 4
9 Athayde, Tristio de. .Es/z/dos.

1929, P.18.
/" Syrfe. Rio de Janeiro: Edigao de 'A Ordem

7}l@4i©'a, n' 3/4 -- 1o semestrc de 2003



74 Cotta-ado F'iws de Castro

demonstra o excmplo do pr6ptio Sergio Buarque, quando cstudou a

peculiar mani6estagao de "um mito vencrando" que, com o descobrimcnto
da America, pareccu ''ganhar mais col:po at6 it proJetar-se no ritmo da
Hist6ria", organizando "num csquema altamente fecundo muito dos fatores

que presidium a ocupaS:ao peso europeu do Novo Mundo".to
Talvez nio foi por acaso que o mesmo tutor alzesse uso, certs vez, da

imagem do descobrimento para referir-se aos impasses modernistas,
flagrando-os em subs mitologias e improvisag6es cartogr6.ficas. Assim, no
inicio da d6cada de cinqtienta, ao esboq:ar um panorama da literatura
brasileira em meados do s6culo, cm seu habitual rodap6 no .Dana de Nb/2Zhr

o clitico Sergio Buarquc ajuizava:

Obsen'ar que a geragao de 22 se encontrou e se descobriu,
encontraiado e descobrindo o Brasil, nio signinica, nests

caso, reivindicar uma primazia crono16gica. Sobretudo nio
signiGica tentar, a qualquer pres:o, um panegmco dessa
geragao. Penso, ao contrario, que em mats de um porto: o

encontro '', assim como a esp6cie de autolatria nacional e

regional que se seguiram a ele, padeceu de alguns dcios de
odgem que la 6 possivel e necesshio, talvez, denunciar. O
cato 6 que apesar de tudo entrou muita improvisag:io e
facilidade na escolha de rumor seguidos. Mats uma vez o
Brasil fora "descoberto '', e descoberto, mais uma vez, por
acaso. No meio da laavegagao que devia lever is Indies
inc6gnitas, sua aparigao empolgou subitamente pelo que
oferecia de 6nico, de peculiar, de jamais visto. E a cor de
nossa sul:press, apesar de alguns esforgos licidos para
reti6ica-la, continua a colorir nio apenas a arte e a literatura,
mas at6 a ci6ncia, at6 a politico, olde a ''realidade
brasileira", as tradig6es brasileiras, livremente intel:pretadas,

10 yolanda, Sergio Buarque de. K7s&o do .Pa/'also. 4' Edigao. S:io Paulo: Brasiliense
1994, p. XVll e IX
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o ''mau, mas meu" passaram a ser padr6es supremos e
insuperaveis.it '

O dao cong6nito, forgoso e passivel de severe den6ncia, estaria
numb esp6cie de capitulagao romfntica das praticas modernistas.

repentinamente acomodada na prestidigitagao de assuntos pitorescos e
ex6ticos a servigo da exaltaS:ao patrioteira, tematizando cents e quadros em

si mesmos sugestivos a imaginagao do leitor e pouco exigentes do engenho
e arte dos criadores. Embora scja verdade que tail recursos consdtdssem o

atalho encontrado para a reconcihaS:ao da p16iade modernists com o pablico
tornando-o inclusive, na sugestiva imagem de Gilberto Freyre, apto a

server-the de "sexo oposto ao deleite do espirito '' --, seu emprego recouente
terminaria por converter cm formulas as formas ainda mal dominadas

Tudo ipso cm deuimcnto do impulso renovador, deprimido em sua
potencial tensio criadora, uma vez prematuramente mergulhado numb
longa Ease de rodna e relaxamento.i2

Todavia, mais importance do que nos contentarmos com evid6ncias
fortuitas das mito16gicas cartograflas hter6.das, conferindo a um "realismo

pedesue" uma validade abrangente que ele mal suporta, syria atentarmos.
momentaneamcnte, para as leituras quc tendcm a ressaltar o carfter

problemadco do ensaio de inteipretaS:ao do Brasil formulado por Sergio
Buarque de yolanda. ' ''

Tipologias humorais e contrastes ret6dcos

Ainda que tenham de certo variado Significativamente em sous

sucessivos sentidos insinuados ao longo do tempo, as ccnsuras mats

cit. volume Sergi3 Buarque de. "Fluxo e Refluxo -- 111", 0 e#)af/o e a /e/ra, Op.

"' Cf. Holanda, Sergio Buarque de. O esp&'/ro e a /e/ra, Op. cit., volume 1, p. 271
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coinuns a que tem fido alvo Ra/'ZeJ da Braiz4 desde a dada de sua publicagao

original(1936) ac6 os dias que correm, sio quake sump'e as mesmas,

patecendo nio revelar mudangas substanciais em sua essincia.:3
Quake todos sells jcitores, de ontem e de hole, concordaliam que o

livro de esu6ia de Sergio Buarque sugere obsewag6es peneuantes lido a

mats profundo de caracteristicas esscnciais", comportaria tio-somente

algumls observag6es agudas, /eal g f aPf aJ £!a7aruav re al /e/?lm, le7py OJ

necessanos mequlhos a16 as "raids", da{ ndo [he jaltar determinadas cantradilBes de

Pe j me /aa flag edf a@np fda.:' .- - - n f ,.

At6 os dias atuais, passados tancos amos e sucessivas eagles ac l\#lKT '
do Brat//-- a maiolia das quads, alias, meticulosamcnte ampliadas e corrigidas

polo actor --, o que ainda causa c alimenta indisfmgavel desconforto a
razofvel n6meros de sous leitores repousa numb pretense intencionalidade

cm lustificar as deformag6es da organizagao social construida na America
Portuguese auav6s de M/friar a;/ /par moran, quando nio mesmo as

deduzindo a parter do rare/er.Dfrfa al;/a que vazaria a civibzagao ib6rica em

subs otigens. E patente na recepgao do ensaio o constante inc8modo -- ou,
na mellor das hip6teses, estranhamento -- com a forma atrav6s da qual

Sergio Bumque concebe e hz convergir, antes mesmo do descobrimento, o
destino da hist6ria do grupo social brasileiro com tragos nitidamente
ib6ricos. deitando subs raines antes da tentadva de transplantagao cultural

encctada por peninsulares no extenso tertit6rio dos tr6Picos. .
Ora. sc tal desconforto tem sc mostrado comum com o corner dos

anon, mesmas nio sio as raz6es que confer:em ie##do a este
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marcadamente objetivo no delineio da hist6tia nacional
desacostumaram-nos desse csforgo pertinaz de junto com o
objeto iluminar o olhar que ilui:linn.(...) A questao do olhar
substitui-se a consideraq:ao do m6todo; ao leitor de velhos
documentos sucedeu o pesquisador de relag6es estruturais,
e com vantagem, cumpre lembrar, em muitos cason.17

Em mesmo sentido parece caminhar as consideraS:6es criticas de
A[fredo Bosia respeito do ]ivro de estr6ia dc Sei:gio Buarque. Nio obstante

tamb6m reconhecer a riqueza e o fascinio da leitura proposta em Ra&ei do
Beni/4 o professor Bosi acredita ser possive] enconuar uma s6tia ]iinitagao

no que conccrne ao peso excessivo conferido a nogao de "individualismo
ib6rico '', culo sentido 61timo 6 aqui algado a condigao de dga-mestra do

argumento buarquiano. Semelhante apreciagao qucr sublinhar a
arbitrariedade da chave interpretative que, keira /rn/2Za pena .DM&r waZemzi/a

do autos, faz repousar, de forma quash exclusive, o prolongamento de fnnpui

/#Ze.#beh da ap 2Z g2o &naifZe/nn na id6ia da ''posigao exc6ntrica da lb6ria

amarrada ao psiquismo luso''.t8
Bin your'xs y XNfxs . ]lraa sicoia$a modal antiqaada, amante aas $polo$as

&xm70/zih e ra/ n.fXe.f re/d/frei, parecia informal o ensaio em seu canter
singlam ence mists, dR\aldo anne am sal }af e?@iis7}io e disc Hveis eiaczbralBes

!ne?sicob$cas, osdiaKte e]tre Q arcaico e Q cotitemi]ar need Mdo esse di! ido n #] jat
ybgao z#2/1iZ#o-,ff?x#/h, da interpretagao do Brasil formulada por Sergio
Buarque. Este o aspecto ccnsurivel ou duvidoso de sua formulas:ao.

O reparo, portanto, parece se dkigir ao acento colocado em certs
ordem de a6lrmag6es que aparecem aquie ali no compo do ensaio.

Aguiar, Flgvio. "A moldura e o espelho", Pe/as .A4argens. oz///"os ca/7?/n/zos da
bis/aria e da /i/aral'z/ra. (Org. Edgar de Decca e Ria Lemaire), Campinas: Editora da
Unicamp, 2000, p. 69.
8 Bose, Alfredo. "Preffcio" a Mota, Carlos Gui]herme. ]deo/ogfa da czr//z/ra

6rasi/ezra (7P3S-/P749. 2' edigao. Sio Paulo: Atica, 1977, p. ll.
' Idem, ibideln.
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Particularmente a.quelas que timbram cm dslumbrar linhas de continuidade

formative a denunciar, de acordo com o texto de Raze; do Bras;Z, ''todo o
ciclo das in£lu6ncias ult:ramarinas de que forum portadores os portugueses

e que kinda nos associaria

a Peninsula lb6rica, e a Portugal especialmente, uma

tradigao longs e viva, bastante dva para nutrh at6 hole uma
alma comum, a despeito de tudo quanto nos separa
Podemos dizer que de la nos \-eio atom/a amal de nossa
culture; o tesco foi materia plastica, que se sujeitou mal ou
bem a esse forma.ZO

Da perspective de uma leitura cdtica empenhada no ''trabalho
reconhecimento da reahdade cmpirica '', rcalidade asta que ''se apresentava

como uma s6rie de 'datos' ou 'lagos' pcculiares a um moments de

aceleragao do sistema capitabsta dentro e fora do Brasil'', nio ha d6vida de

que o dpo de abordagem analitica presente no cnsaio buarquiano se
s:voSUMi SRuosaniettte esqtiva diatftica as c sees ceos angubs aids aga&s Cram

elic£twades sob a nzote &e ?iotag3es emdtlas e doc! Knntas !tamscaill\

Conviv6ncia dos contr&rios e ascenddncia dia16tica

De cato. exists realmcnte um fundo de verdade nestas ponderag6es

externadas pele professor Alfredo Bosi. bois, de carta forma, 6 exatamente

da pcrsist6ncia de uma psicologia social antiquada, malgrado sua cstranha
capacidade de rccondicionamento e adaptagao is ingerancias do tempo, que

em grande parte sc ocupam os argumentos de Raze'i do Braid Um detido
exams dense fundo de verdade auxiliaria a juste compreensao do papel que

na economic interns do livro jogam a "perman6ncia das raizes ib6ricas de

!o Rafzes do .Blasi/, op. cit., p. 137 e 15
2i Bosi, Alfredo, op. cir., p. Vll e ll.
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nossa culture" e os percalgos colocados a "inauguragao de um esdlo novo '
talvez ilusoriamcnte crismado de ''americano '' ou simplesmente
'americanlsmo

Mais do que into: ajudada a ilustrar ou mesmo explicitar o
fundamento met6dico, em particular a inspires:ao dia16tica, quc parece
alimentar os logos de oposiS:6cs que estruturam Ra!@; do .Bnai%

especi6lcamente a oposiq:ao subterranea, discrctamente formulada ao longo
do ensaio, entxe lusismo e americanismo. Dissemos discretamente

formulada pois muitos int6ipretes de Raze; do Bnai& lcvados pda ostensiva
re£er6ncia aos teas:os ib6ricos no ensaio, imputam ao Rotor do ensaio relative
condescend6ncia ou nostalgia luso-brasileira, porto que se revels dmido ou

bastante econ6mico quanto is indices:6es acerca da tipicidade do estDo de
vida por assim diner americano.

E certo que leitores mais perspicazes e sensiveis is sudlezas da prose

ensaistica de Sergio Buarque reconhecem nesse cato ''uma poderosa

certezas e preconceitos que sc possum ter em relax:ao inossa hist6ria, tanto

no sentido de douri-la como no scntido de despreza-la":

O tanto que hf de reconsuugao do objeto dianne de n6s e
de sua complexidade 6 o quando ha de desconstrugao do
olhar desadsado e preconceituoso, de que tamb6m somos
herdehos, sega por sua conaumagao ou por sua negagao.(...)
Mas se o ]ivro 6 escrito contra estes preconceitos, 6 escrito
tamb6m contra a tend6ncia de que o esforgo de negf-los
nos tome a vis2io e nos impeS:a de perceber o que ha de rico,
complexo, atraente e envolvente no material estudado, isto
6, n6s e o nosso passado. Sergio Buarque nio escreve s6
contra preconceitos; escreve tamb6m para que possamos

!2 ./?cafes do .Brash/, op. cit., p. 137
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rrapeqo , n

superb-los, e prestar atengao em outras coisas, e nisto tem
m.io de m.estee.23

Todavia, estes penetrantes observes:6es nio impedcm seu actor de

reprovar o que Ihe parece, ao ments a pfimeira vista, uma evocagao do
passado ''cncantat6ria dcmais''. Para Flfvio Aguiar, o escritor de RazlZei da
.Bxa.f# mal disfargatia ''uma carta admiral::io '' pda ''precocidade retardat6.ria:

dos portugueses, cato que explicitamcnte se manifesto em ''ressaibos de um

modo de se exprcssar a antiga '', onde se cnUemostra algo pr6ximo de ''um

proceder sisudo e modo plastico de se adequar ao objeto de que se fda''.
Tudo into 6 dito, ou melhor escrito, para sc a6irmar a perplexidade diante de

um livro culo ''encaixe na moldura do prcsente" 6 mats facie de conceber do

que aceitar ''a imagem quc esse cspelho evoca" de nosso passado comum.

Um livro em face do qual 6 mais facil aderir is sirnditudes por ele guardadas

com o prescnte do quc assimilar sua visio do passado. Nio que os rcflexos

desse passado scjam menos vigorosos ''do ponto de vista da sugcstividade"

do que a atualidade das imagem do livro que cortam ample espectro de
nosso cenirio ideo16gico. Apenas sio maid discutiveis e duvidosos os
procedimentos de reconstrugao desse passado.24

Essas 61timas considerag6es nos Uazem de volta a referida inspiragao

dia16tica que parece alimcntar a esuutura de Rack?.f do .BnnifZ. Dia16tica asta

que aprcsenta um sabor nietzcheano em sua tend6ncia de observar os
valores mats sios e robustos da 6tica da decad6ncia e, inversamentc, da

plenitude das certezas de vida rica, descer os olhos ao secrcto lavor dos
impulsos degeneradvos. Todavia, falar cm dia16tica evocando o noms de
Nieztche 6 sempre delicado, uma vez que 6 de todos sabido a mi conte cm

que o 6l16sofo alemio tomava a dia16tica, reputando-a enquanto sintoma da

decad8ncia. Mas aqui, a dia16tica em questao 6 um tanto diferente. Antes de

maid nada, ela comporta conviv6ncia de contrarios, uma dupla ascend6ncia,

23 Aguiar, Flfvio. "A moldura e o espelho", Op. cit.
24 Idem, respectivamente, pp. 69, 77, 67, 68 e 69

p. 71 e 72
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ao mesmo tempo zZiaad?#/ e dcejante, que pcrmitiria cxperimentar maior
neutralidade e liberdade de partido cm rclagao ao problema da vida.2s

Tal excrcicio, uma vez transformado cm habito, viv6ncia e

experiencia constantes, possibibtatia o acl3mulo de recursos suficientes para

dzJZacnr/f/xpfr/ipa correnEes, permidndo ao ni16sofo ver aZzb ##gaZo, abrinda-
Ihe as portas para sua tio decantada transvaloragao dos valores, ajustando-

Ihe simultaneamente tanto a observes:ao como todos os 6rgaos de
observes:ao, agugando-the o taro para os complexos sintomas de asccnsio e
declinio da moral adstocritica

Syria convenience mantel em monte asta perspectiva dia16tica quando
se pensa na trajet6ria modernists de Sergio Buarque. De cerro modo
tamb6m 6 possivel entrever a conviv6ncia entre o ser e nio-ser modernists

senio mesmo o ser ambos, no trajeto intelectual do tutor de Ra2@r do .Bxaig

cato que nio deixaria de sopesar no processo scletivo que informs a
concepgao do ensaio e nos remote novamcnte aos motivos ib6ricos e
pretextos literirios.

Motivos e pretextos demarcat6rios

De acordo com a terminologia corrente nos livros de critics e teoria

literarias, o pvo#uo Corresponde a uma situagao dpica, que se repete, cheia de
significado humano, de forma a impulsionar o movimento que conduz a

realizagao de uma aS:ao cuba 'dvacidade ditz o horizonte da experi6ncia a ser
comunicada.2c Pn?/ex:io, por sua vez, cm lingua vernacula, denote a fazio
aparente ou imaginaria quc se alega para dissimilar o motive real de uma

agro ou omissio. Adzinhando estes termos aos quabficadvos Mgl-to.r e
#ae/zahf, maid do que um logo de linguagem, pretendemos sugerir como a

:' Nietzche, Friedrick. Obras ]nco/np/e/as.(Os Pensadores). 3' Edie:io
Abd] Cultural, 1983, p. 369-70. '

KaNsex, \W6\tsang. B.n61ise e interpl'etagao da Okra Liter&ria.
Coimbra: A. Amado, 1958, volume 1, p. 80-89.
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caractei:izagao de ccrtos lagos de uma mentalidade ib6rica uaz consigo

profundas marcos dos debates travados no interior das 6Uekas modernistas
nos anos vlntc.

Talvez sein mais correto admitir que motivos literfrios encontram-se

pretextados sob a mascara ib6rica em Ra/T; do Brat// Por6m, enquanto nada
for dito a respeito dos suportes concretos quc sustentam tms mottvos e

pretextos, mica diHcil enxergar as atenuag6cs requeridas para 'dslumbrar
como Sergio Buarquc transits cm meio a mito16gica cartogra6ia hterftia do
modernismo

Em meados dos anos ante, como 6 sabido, os csforgos bisicos do

movimento modernists -- expressos na s(ntesc clissica de Mario de Andrade

como o direito permanente de pcsquisa que repercutisse na atuahzagao da

intelig6ncia artistica e a estabilizagao de uma consci6ncia nacional cliadora27

-- la escapavam ao terreno das especulag6es est6ticas propriamente
ditas.

Em Camoso pronunciamcnto na Academia Brasileira de Letras, dianne de
uma plat6ia impaciente e scnsibilizada, Gras:a Aranha de modo eloqiiente
sublinhava que o

movimento espiritual, modernists, nio se devs limitar
unicamente a arte e a literature. Dove ser total. Ha uma
ansiada necessidade de t:ransformagao 6Hos66ica, social e
ardstica. E o surto da consci6ncia, que busch o universal
a16m do relativismo ciend6ico, que fragmentou o Todo
in6inito. Se a Academia se desvia dense movimento
regenerador, se a Academia nio se renova, morra a
A.cademia. A intelig6ncia impavida, libertadora e
construtora, animada do espirito moderno que vivi6ica o
mundo, transformari o Brasil.28

!7 Andrade, Mario de. O n?ovimen/o n70dernfs/a. Rio de Janeiro: Casa do Estudante

Brasileiro, 1942 . nader?zo. Sgo Paulo: Cia. Graphico-Editora Monteiro

Lobato, 1925, p. 44.
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Nio cabe aqui avaliar, nem hi que superestimar, a importancia dessc
conuoverso evento na hist6ria do modernismo brasileiro. Ele aparece
citado na qualidade dc marco indiscudvel que, nas palavras de Mario da
Silva Brito, assinala o idcio de profundas chvagens no seio do proprio

gmpo ou mellor grupos inadernisEa(s), cxplicitando se doravante sodas
as formas de vida e atiddade cultural, converg€1ncias e diverg8ncias,

compromissos e gratuidades, que estiveram por trfs e que atenderam ao
toque de reunir ecoado pdas tcrt61ias da Semana de Arte Moderns.

Patenteava-se ent5o a passagem da ptimazia do est6tico para o

primado do ideo16gico, o quc vinha a embaralhar, kinda mats, as posit:6es
em si confusas das diversas correntes modernistas.29 Confusio este que
rebate num diHcil problems est6tico e literirio que kinda hole faz a g16ria e a

perdigao do modcrnismo: o problems das atitudes e inteng6es est6ticas.
Este 6 um assunto delicado, como sio delicados todos os assuntos

que envolvem luizos de valores. blas nio podcmos fugir dole pois 6 da{ quc

partum as clivagens quc estio na ruiz dos vfrios acenos de ruptura, c at6
mcsmo dumb tentadva de demissio categ6rica do movimento modernists
langados polo jovem Sergio. E 6 tamb6m dai, salvo engano, que surge o
carrear dos motivos ib6ticos, do estudo da mentalidade ib6rica -- mais

precisamente, da atitude ib6rica diante do Novo Mundo -- para uma
con6tguragio aleg6rica do modernismo, donde muitas ambigtiidades
engastadas no texto dc Rzz/Z?i' do Bxui& muitas delay formuladas de maneira

obscure, compreensiveis e identi6icfveis apenas por meio de um longo trato
com as incurs6es modernistas dc Sergio Buarque. Muitas dessas

ambigtiidades pressup6em um conjunto de principios que correspondem a
um sistema mais ou mcnos cocrente de id6ias e nog6es consagradas e
famMares a primeira germs:ao modernists, quake que assumindo colorag6es

dogmaticas, contra as quads o tutor procurava se posicionar.

29 Lafetf; Joio Luiz. /930. ,4 cr;rica e o /7zode/'nAn?o. Sgo Paulo: Livraria Dual
Cidades, 1974, pp.11-25.
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Conv6m insistir fiesta configuragio aleg6rica do cnsaio sergiano.

Entendido o conceito de alegoria tal qual o concebia Sergio Buarque: uma

con6tguragao aleg6rica no sentido de que, procurando ''traduzir, atrav6s de

imagens tangtveis, uma experi8ncia individual, e a rigor incomensurivel com
os recursos normals de expressao, porque ela mesma la foge a norma, o

tutor tenth infundir no leitor uma experiancia que pertence ao seu mundo

pessoal '' c talvez ''somente a ele".SO

A tiqueza de RazlZ?i do .Bxuii/cstaria na forma genial com que seu tutor

conseguiu reahzar a universalizagao de ''uma rcajidade singular e intima'

em que a expressao da atitude e intengao do jovcm modernists encontra-se
articulada a uma cxplicagao abrangente do proccsso formativo da
nacionalidade, uma exposigao didfdca das raizes da sociedadc brasileira. A
dificuldade reside em conferir concretude a asta rcalidade particular,

intel:pretando a maneira como ela se incoJ:pore na estrutura por assam diner
didn,tice do texto. Dificuldade kinda maior quando sc tem em monte que o

texto do ensaio buarquiano arquiteta uma simbiose perfeita cntre o dominio

das noq:6es e o das imagens manipuladas, de modo que nem a cxposigao
didn.tice nem a experi&ncia pessoal possum destacar-se, sem violancia, do

conjunto assim criado.:
Embora tenha perdido muito de sua obdedade, parecc indubitfvel

este dimensio algo confessional, autocritica, de exame pessoale coletivo na
base da rcflexio originalmente encetada cm 1936 por Sergio Buarque.
Vg,das das marcos externas dessc tom confessional li. fazem parte dc coisas

pdas e vividas na distincia do tempo, pertcnccntes, talvez, a um mundo que

apenas se nos torna acessivel pelo subterfugio das das tortuosas, ou mesmo
por escamoteag6es, ainda quc transit6rias do real e do concreto.32 O
acompanhamento de this torneios se faz tanto mais neccssfrio porque,

30 Holanda, Sergio Buarque de. ''Sfmbolo e alegoria '', O esph'i/o e a /e/ra. Op. cit.
volume 11, p. 272-76.
si Idem, p. 274-75
3z Holanda, Sergio Buarque de. p'ls&o do Parafso, Op. cit., p. 2.
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apesar da apar6ncia da longevidade c do apelo sensivel desscs ritmos

originarios, as rcferidas marcos ngo mais nos pertenccm e aqueles ritmos
nio sio nossos. JustamenEe por isro que se fazem idendHlciveis, possiveis de

determines:6es relativamente precisas, discriminiveis em suns respectivas
durag6es particulates

Em imporranre depoimento (nao s6 por seu conEeQdo coma pdas
Cncunstincias quc o cercavain), Sergio Buarque ofereceu indicios valiosos

para o exercicio que ora nos ocupa. Numb corajosa esp6cie de retratagao

atendendo a um condte da Escola Superior de Guerra, e provavelmente
conuadando a expectadva de sells patrocinadores, ele procurou afastar
qualquer atitude de apropriagao misti6icada de subs id6ias mais controversas

-- id6ias estes que nada tinham de glori6icagao de um aspecto bcm definido
(e nio definidvo) do canter nacional -, remonEando is origens do projeto
intelectual esquadrinhado cm Rzz2%zJ' do .B/nl#

Houve tempo em que julguei relativamente Heil e. mais do
que Heil, necessario, explicar-me a mim mesmo ou. se
possivel, tentar explicar a outros, os tragos distintivos da
enddade misteriosa e, por memos que o queiramos, kinda
indecisa, a que se champ o homem'brasileiro. Parecia esse

necessidade uma imposigao tanto maid imperiosa, quanto
de\ria corresponded a uma esp6cie de exame de

' '.''" 'l '
consciencla

pessoal, a16m de nacional

O pdsma pessoal ligava-se talvez, aqui, ao faso de um
resid6ncia mais ou memos prolongada em terra estrangeira
ter serddo para aguq:ar em mim, prematuramente, carta

sensibilidade a contrasted entre indhiduos de formagao e
culture distintas. Devo iaotar, alas, que nada havia, no caso.
de parecido com esse leas:5o de {ndma hostilidade ou de

autodefesa, e v6m ambas a dar no mesmo, que sentem
numerosos brasileiros, e nio s6 brasileiros, sempre que se
defrontam com um mundo alheio ao de sua origem. Em
verdade, o que mais constantemente me atraiu nos contatos

com outros povos t6m sido os movimentos que os fazem
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antes solidirios que soliEirias ou antag6nicos entre si.(: -)
Em um munro diferente do meu, o que sempre tenho
procurado 6 bem situar-me nesse mundo, 6,

em. outras

ralavras, compreend6-1o naquilo ,mesmo que faz sua
r-- enga, 6 aceita-lo, 6 respeita-lo, 6 querer ama-lo, e Endo
ipso sem que precisasse diluir-me ou afogar.lme nele
Por ai se v6 como o pr6Pd.o prisms pessoal pode enlagar-se
naturalmente no outdo, nacional. Para entender qualquer
estilo de vida estranho ao das minhas odgens, sem
renunciar a este, sem renegar as implicag6es de uma
formagao, que em mim estaliam quake convertidas numb
segundo natureza, fazio-se mister primeiramente pro(iur ar
estudar esse formaga.o. Sucede que na pr6pria palavra

formagao '' la se sugere que, para semelhante tentativa,
import sobretudo it escavar das nossas mesmas odgens, de
nosso passado nacional, as verdadeiras raz6es de 1!

nosso

presente e -- quem babe? -- de nosso futuro, it en6im sondi-
las a parter do que me pareciam representar as subs
nascentes ou as subs ralzes."

Nessas palavras se expressam de maneira bastante clara uma atitude e

uma intend:ao. Uma atitude compreensiva diante de individuos de formagao
e cultures disdntas. A intcngao de qucrer respeita-los, a despeito de todas

diferengas, de quercr aceita-los, sc possivel ama-los, sem que tudo isso

signi6icassc abrir mio da pr6ptia individualidade. Uma ! . . .. .T.
intengao que

corrobora a admde adotada; uma atitude que nio sufoca a intengao
manifesto: a aposta na aZzendade fomentadora de possibiHdades num
movimento todo mercado por antagonismos e solidariedade

At6 que ponte, neste ''exams de consci&ncia pessoal", nio enuaua a

experi6ncia do conMMo com sensibihdades modernistas visivelmente
contrastantes e em tantos casos tamb6m alheias ao seu mundo de origem?

A perman6ncia em terra estrangeira, maid do que uma expenencia

3' E/eme17ros Jormadores da naczoira/fdade.' o hanrem. Rio de Janeiro: ESG, 1967
p.I e 2.
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geografica a agog:ar o uno para ccrtas particularidades, nio expressafia
sentimento de deux?/m alimcntado pda aus6ncia dc solo propfcio
fecundaS:ao de atiudes e inteng6es mats arejadas?

A inquietagao constants para quc todd intend:ao corrcspondesse
necessai:iamente a uma atitude acolhedora de virios horizontes est6ticos. fez

com que Tristio de Athayde atribuissc a Servo Buarque o papal de ''kiel
sendnela do modernismo '', quase a "reivindicar o bastio de orientador do

vetdadeho modernismo"S4, quando o jovem Sergio rcsolvera ''mandar pro
diabo qualquer forma de hipocrisia", romper com "as diplomacias nocivas

de todd politico literaria, e "conquistar uma profimda sinccridade para com
os ouUos e para consigo mesmo''.35 Sinceridade este que o levou a demarcar

o campo modernists em dubs vertentes: o lado dos que contavam e os

outros lados, em que se agrupavam a esquadra dos acai m/aoJ-modem//IZa/zzeJ.

De um lido os que, insistindo "sobremdo nessa panac6ia abominivel da

roti/b'wpao '', procuravam ditar solug6es ordenadoras para o fundo ca6tico das
agitaS:6es modernistas; de outdo os que apostavam mesmo nessa excessive

agitagao interior coco o caminho seguro, ainda que titubeante, para a
conquista da verdadeira arte de expressio nacional.3C

Dentre essen 61timos tendcu a se situar o jovem Sergio, at6 o
momento em que se convenceu, mais ou menos por volta de final de 1926.

inicio de 1927, de que ambas correntes, apesar de apresentarem "elementos

de uma verdade major '', cram "parciais e incompletas", "panes tomadas
pelo todo".37 Desta pcrspectiva, as posmras modernistas estariam se

banahzando, pelo que enuava de facilidade e rodneiro nos processor
cl:iativos por das abragados, tornando-se coda vez dais pr6ximas de uma

" Athayde, Trist3o de. fs/zldos - /' .sgrfe, op. cit., p. 177.
35 Holanda, Sergio Buarque de. ''O lada oposto e os outros lados'
/e/ra, op. cit., p. 224
36 Idem, p. 225 6
37 Cf. Athayde, Trist:io de. fs/zfdos..., op. cit,. P. 22-3 e 170-78.
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a/enn rn ; zzz'eii#i, ou na exprcssao forte de Tristio de Athayde,

simplesmente uma Zemagc@a Z M/&
Nem a precipitaq:ao do maquinismo da civilizagao industrial, nem --

por ouuo lido -- a volta a um ponto de partida primitivo, original ou
ilus6rio, ao qual serif impossivel tornar impunemente. Foia partir de entao,
conforms se la no prefacio autobiogra6lco de Te/zZaaPa.f .& ]M2zoZqg&, que

Sergio Buarque principiou a sc desinteressar de suas preocupa96es

estdtamente literarias, passando a acalcntar o proJeto de elaboragao de uma
Teach d# .Hmd#aa, cmbriio do que vida a se constituir Ra/W; do .BxulfZ

C) grande problema americano

Ora, at6 que ponto este proJeto de redagao de uma teoria da America
nio estaria relacionado com aquilo que, em meados dos anos vinte, se

designou de verdadeii:o "fetichismo continentalista"? Continentalismo que
nio estava ausente das solug6cs est6ticas e ideo16gicas apontadas pdas

principais figures da geragao modernista, mormente quando se fez mats
clara a consci€1ncia de que os instrumentos e recursos expressivos dpicos da
arte moderns nio Cram garantia a a6umagao sobcrana da universalidade da

culture americana frente a percepgao cdtica da cenualidade dos valores
herdados da culture europ6ia. Nio sc haha, conforms as palavras de Mario
de Andrade, alcanq:ado o ''periodo civilizado da criagao '' de uma
individualidade nacional, ainda soterrada por todd esp6cie dc mimetismos e

depend6ncias pecuhares ao cstado selvagem de um "periodo de imitagao''.38
No intuito de reagir a asta situagao, Grata Aranha bosquejava sua

conceituagao do "espirito moderns'' que deveria oriental "os sonhos dos

]ovens brasileiros'' cm sua ''fnsia de posse da Terra e de libertagao

esphitual '

's Morals, Eduardo Jardim de. .4 blasi/fdade modernfs/a.- SHa dfmeniaoP/os(5Pca
Rio de Janeiro: Grad, 1978, p.1 19.

Tnupffl#&, n ' 3/4 -- 1' scmcstrc de 200.



M.otiposlb€dcos, }wtextos iiterciios: asPectos }liodemista.s deV.Ales d.o BtagEX 91

O espirito moderno 6 dinfmico e construtor. Por ele temos
de crier a nossa expressao pr6pria. Em vez de imitagao:
criagao. Nem a imitaS:ao europ6ia, nem a imitaS:ao
americana -- a cfiagio brasileira.(...) Desde que em nosso
esplnto rompemos com este pratica, comes:amos a faber
cousa nova e cousa nossa. Faremos cousa diferente dos

Amedcanos, libertos material e moralmente da Inglaterra
Quebraremos a uniformidade continental com que nos
ameaS:am. Faremos cousa nossa, maida do nosso fundo
espiritual, que sega determinada peso prodigioso ambiente,
em que dvemos. Subjugaremos a natureza, para impor-the
o nosso ritmo haurido nell pr6pria. Ngo se trata somente
de criaq:ao material de um lipo de civilizagao exterior

Aspire-se a criaS:ao interior, espiritual e fisica, de que a
civihzagao exterior das arquiteturas, dos maquinismos, das
ind6strias, dos trabalhos e de toda a vida pratica sega o
reflexo.39

Em igua[ diapasao tocava a lira acusat6ria de Ronald de Carvalho ao

a6umar -- no epilogo de 1925 apensado em sua Peg e/va .1]21rfdl,& Z# .L/zexnMxa

.BxaifZehn -- que haviamos adcntrado ''no momento da liS:ao americana.
Chegamos, a6lnal, ao nosso momento '

O homem moderns do Brasil (...) tem diantc dos olhos wn
grande mundi virgem, cheio de promessas excitantes
Organizer esse material, dar-the estabihdade, reduzi-lo a sua

verdadeira expressao humana, deve ser a preocupagao
fundamental. Uma arte direta, puja, enraizada
profundamente na estrutura nacional, uma arte que 6ue
todo o nosso tumulto de povo em gestagio, eis o que deve
procurar o homed moderno do Brasil. Para isso. 6 mister
que ele estude nio somente os problemas brasileiros, mas o
grande problems americano. O ergo primordial das nossas

39 Aranha, Grata. O esp&f/o /7zoderno, op. cit., p. 36 e 37
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elites, at6 agora, foi aplicar ao Brasil, arti6tcia]mente, a ]igao
europeia."

Nessa crenga americana procurava Ronald de Can'alho assentar a

orientagao de6tnitiva de uma atitude po6tica condizente com o ''espinto
moderno '', dina,mico e otimista, colorista e vibrante, conforms o estetismo

6Uosofante pregado por Grata Aranha. Vcncer o /error farm/ao, a timidcz do

homem face a opulancia da natureza, polo exercicio da intehg6ncia ''em
busca de novas formulas de 6Kagao". lsto 6, graver a superioridade do

utista sobre a reahdade em que ele pretends atuar, deitando formas
btilhantes a uma materia pobre e scm densidade, pda cstilizagao 'polenta e

livre do meio rude, memo este a ser transformado pelo avango progresslsta

da civihzagao da m6.quine.4t

A expressao criadora dessas id6ias sc encontra vazada nos poemas de
Todd .Hwdbaa, que Ronald publicava no ano de 1926. O pocma foi rccebido

por muitos como acontecimento ''profundamente animador'', pols.
num

memento de imenso relaxamento de forges, quando tudo fda de
destruigao '', vinha a p6blico ''um poets novo e de v6o largo, passado por
today as escolas, proclamar uma poesia direta, purr, ing6nua, cheia de
idealismo cri.odor c de fe no futuro''.42 Idealismo e f6 que descordnavam

uma visio olimpica do artiste, a mirar, serena e contemplativamcnte, do alto

de "Brandes si161ncios das cordilheiras'' e das serras americanas, "a massa
viva de todos os volumes, a promessa de todas as formas'', a virgindade da

;que nio podemos fecundar!

Como as plantar, o heroismo do homem
aqui tem frouxas raizes.

40 Carvalho. Ronald de. Peguena .Hfs/(aria da ff/e/'a/t/ra .B/,asi/ezra. 3' edigao. R.J.

F. Br gust & Cia , 1925, p. '415.416 i/euros, 2' sdrie. Rio de Janeiro: F. Briguet &

Cia., 1931, p. 13
4z Atahyde, Tristgo de, op. ci/., p. 50.
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Aqui o heroismo 6 da terra:
da terra beta, que se argamassa em blocks
ingremes e mQteis.

da terra que rejeita o homem:

Mas ha nessa virgem solidio
uma perturbadora poesia geom6trica,
piramides,
cones

cubes.
cilindros.
esferas.

poesia do n6mero claro,

poesia dos pianos e dos volumes, que vance
a melancolia,
e funde a realidade na alegria da
intelig6ncia. 43

Mats do que uma atitude criadora, Todd -Hwgl,faa intentava exprimir
uma possivel bolus:ao para a moderns arte brasileira, carente dc maior
equiHbrio entry o le 4he /a haha/ e a rwZZwrn e#mPfa. Nio obstante, uma

bolus:ao problematica. Sobreudo quando se Ihe arrogava o padrao de
exclusividade, o papal de io&g#a fxgm@Zar para problemas de natureza tio
arredia c multifiria, como costumam ser os de ordem est6dca ou ardstica. O

lavor de forma que se desprcnde na 6Kagao de quadros luminosos do
condnentc americano parece trait ou entrar em discordincia com a poesia
rude, barbara, inicial que se prop6e a crier os poemas de Todd .Hm#iaa. Por

ipso mesmo que sc contcnta com uma visio supcr6icial, exterior, da
paisagem recortada segundo esquemas premeditados, onde se ausenta coda

agitagao intima, interior, humana, artificialmcnte Jogada is sombras para

43 Versos, respectivamente, de "Puente del Inca '', "Toda America (1)" e "Cristal
Marinho
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ocultai: os requintes de uma intehg6ncia que nio se acomoda bem is
precariedades do continents

,. .. Daf sua 6nfasc na criagao de um mundo alegre, recheado por ritmos e
formas limes, homo ja s. cantava nos versos am.sos

rr wn ++ bA44v \P \P

de ''Teoda" nos
EP@rnw J /M /far f .ff#fmf#fa/}(1922), nio por acaso parcialmenEe
aproveitado homo epigrafe para asta coles:io de poemas americanos

Crib teu ritmo ]ivremente.

como a natureza chia as frvores e as ervas rasteiras.
Cda teu titmo e criaris o mundo

Todavia, o que se observe neste livre logo de formas e dtmos nada
mats 6 do que o abuso de centos processos assimilfveis com relative

facilidade, e que muitas vezes dcnunciam um maneirismo est6lil ou artificial,

das sonoridades, da cad6ncia das 6lgurag6es que traduzam a "harmonia

interior'' de sores intuitivos e sensitivos; o apego is miscaras que valem
como substimtos das pueris indicaS:6es de fatigantcs biografias; o
enaltecimento das ci:iaq:6es que traduzem a iluminagao quake divina do ser

singulm, individualidade signialcadva, 6dco capaz de despregar das mazelas
da dda um instance ou modmento a amparar o sofhmento que Mvemos na

terra, como se imagens fossem por si mesmas aptas a se desvencilhar dos
claros e sombras dos quads os e salter fora da moldura limitadora da vida
cotidiana

O comp6sito mal solucionado de pensador e poeta deixa-se

dslumbrar em suas aaas:6es is id6ias fugidias que logjam estabilidade

apenas quando uanspostas e Uansfiguadas em disciphnas formats
reluzentes e cristalinas, obra de g6nios impassiveis que rccohem do
espetaculo do mundo flagg antes a altera de inspirar a evocagao de algum

'1
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fundo sensitive e 6lgurativo na mem6da e no imaginado de leitores
sedentos por guardar em si um posco da belcza quc se pcrde no univcrso.
na dispersao inedtfvel da realidade contemporanea, com todos os sous

U "' )

encontros e dcscncontros. Descortinava-se entio a discord6,ncia

fundamental dcssa obra que se pretendia moderns e genial embora
despregada das inquietaS:6cs mats indmas e interiorcs do "homem

moderno" americano. Uma atitude em desacordo com sua verdadeira

lntengao po6tica, por isso mesmo tendente apenas a salientar o que ha de

pitoresco, de ex6tico nos motivos continentais ou nacionais, fate que,'ditif
SBH, nos condenava a ser el u%gP/h; d?#@ do .B/zaj# Nio em R.z#hu da .B/2z:cfZ

mas dez anos antes da publicagao do ensaio, quando, em entt;e'asta para o
Cant-ph da .Afa#921 os duetores da Redsta E;zalaa, Pmdente de Morais, neto.

e Sergio Buarque, explicavam que nio era o "dimples capdcho de
acompanhar a tlltima mode bteraria, vinda de fora", que os levava

=l= -n w n+ v

pardcipar de um movimento de renovaS:ao ardsdca''.44

Outros lados pastas de lada

Tratava-se, sobretudo, naquele momento, de "transpor integralmente
para o plano da criagao ardstica o nosso estilo nacional, nosso sistema de

dumas:ao, scm esquecer que os claros e sombras devem merecer os mesmos

direitos." Ao que emendava Prudente: "A atitude atual do homem em face

do mundi e dos problemas que hole nos atormentam, e a expressao dessa

atitude, 6 o que constituio modernismo".4s Tanto em 1925 e 1926, quanto
uma d6cada depois, era esta ordem de inquietag6es que feMavam na
cabega de Seqio Buarque. Guiando-se por das orientava suns admdes.e

posit:6es. O que por tanto estava na ordem do dia do modernismo era

H Barbosa, Francisco de Assis (org.). .Rakes de Syrgfo .Bz/argue de ]7ofa/zda. Rio de

45 Idem, p.72-3
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mesmo o ''homem brasi]eiro", o pape] que ele ]ogava na civilizagio a se

fomiu por aqua, quala sua contribuigio para a culture universal, etc.
Mas neste anseio principiava Sergio Buarque a identi6icar o

fracasso:

tomas um ponto de vista novo."

O que desconcertava nests atitude abragada por SBH era que outros

companheir os de geragio nio queriam ou nio podium se compenetrar que

tats pontos de vista, embora diversos dos oontos de vista tradicionais,
fossem tio legltimos quando lantos outros possiveis. Por este lazio,
revoltava-se o jovem Sergio hemp'e que album pretendente a demiulgo
reclamasse a orientagao exclusive da "arte de expressao nacional:

46 Barbosa, Francisco Assis (org.). J?afzes de Sergio... , OP. cit., P.70
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(.--) Donde esse feigao de obra trabalhada con6orme
esquemas premeditados, essa aus6ncia de abandons e
Mgindade que denunciam os seus livros. Todd .,4wfaaa e

H3Bz:£l f :li
de exce16ncia, de

que quer. Seu pensamento e sua forma coincidem. Adaptam-se" lsso Ihe

garantiria "uma posit:ao 6nica na nossa hteratura atual".4s Note-se que, na

'' Holanda, Sergio Buarque de. "0 dado oposto e os outros ]ados", OP. cj/., P.225.
48 Cf. fs/d/ha, Rio de Janeiro, n.' 02, ano 11, janeiro-margo de 1925, p. 218.
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ql:% H: r g::
uampolim..49

49 Rakes do .Brash/, OP. cit., P. 27 e 21
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apenas sujeitar a "uma mat6da pobre e sem densidade", formas brilhantes

solug6es est6ticas c61ebrcs de antemao, passando ao laqo da inquietaS:ao, da

instabilidade pulsante das coisas rivas, que parecia povoar a imaginagao de

tantos outros escdtores que faziam do sentimento e assitnilaS:ao de
experi&ncias das coisas cotidianas a fonts de todd inventiddade da arte
moderns. Mas 6 preciso acentuar que este nio 6 uma caracterizaS:ao

abstrata, 6:uto de especulaq:ao gratuity e desinteressada. Os famosos "tipos
ideais'' gravados em Ra##; do .Bnai97 adquirem uma forte concretude ao

serem contrastados ao comportamento efedvo, is inteng6es e is atitudes:
que sustentam as posit:6es sociais e os valores defendidos nos escritos de

Grata Aranha e Ronald de Carvalho. Talvez nem mesmo serif falter com a

verdade sugerir que tats representag6es tipico-ideais ocultassem alguma
secrete vontade de Sergio Buarque em sua necessidade de se desvencilhar de

poucas velhas id6ias pdas quais um dia tamb6m se deixou seduzir.

Atentemos agora, ainda que rapidamente, para os primeiros capitulos

de R.zl@r do .Bzai# Neles Sergio Buarque procura montar uma equagao na
qual os portugueses aparecem como os portadores e4P#pai e a fn/I. sonia

mesmo os .D/a//ermi, da conquista do u6pico para a civiHzagao do Velho

Mundo. Do capitulo de abertura de Rage; do .Bnaiz/ quake que se desprende
que a ra g / /a e Zom/ aP#a dar @zrai tcria fido uma vit6ria do individualismo
ib6rico sobre um ambiente muitas vezes desfavorfvel e hosdl. Tudo homo

se o /£zw70 s6frego de aventureiros lusos, espiritos ao mesmo tempo
pragmaticos e fantasistas, sobrepujasse a monumental /z.zfwr?qa, ajustando-a
senio acomodando-a, is necessidades cdadoras da Cultura. Entretanto. a

pr6pria natureza de semelhante conlunto de ajustes e acomodag6es

transformando habitos, crengas, id6ias, normal de vida, valores, processos

t6cnicos, produtos e artefatos, etc. nio se travaria impunemente. Restada
sempre um fundinho de mal-ester -- prolongamento, talvcz, de todo um
ciclo de influ6ncias uluamarinas especi6lcas -- gravado nos autos de nosso
trabalho ou de nossa preguaS:a: a sua apar6ncia transit6ria e instfvel de uma

cultura $azaZme/?/e condenada a pardcipar de "um estilo e dc um sistema de
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evolug6es naturais a outdo climb e a outta paisagem ''. Data caracterizagao
do sentimento de servos ''uns desterrados em nossa terra

kinda nessa mesma patna de abertura do ensaio pode-se ler o estribilho

memo ir6nico, meio ressabiado, com o qual SBH ia preparando a armadilha

contra o nacionahsmo patdoteiro que imperou na ideologia modernists:

\ssim. antes de investigar at6 que ponto poderemos
2limentar no nosso ambiente um typo proprio de culture,

cumptkia lembrar at6 olde repre1lentamos neale as formal
de vida. as instituig6es e a visio do mundo de que somos
herdeiros e de que nos orgulhamos.(p 3)

Parece claro que esse orgulho devs ser visto com molto cuidado, senio
considerado muito relative, apenas de6lnhel ap6s a identi6lcagao do que

venha a ser esse heranga, sous agentes e subs conscqtifncias. lsto porque
este 6 o artigcio buarquiano para enquadrar e flagrar os desencontros de
in6meros modernistas em subs pr6prios atos e palavras, revelando a fdfcia
e o exclusivismo arbiuirio de determinado "nacionahsmo est6tico". Vemos

assim se construir uma requintada nowa.o de continuidade hist6rica quc

pode tanto sintedzar uma explicagao perspicaz da formagao .I . L ...
da sociedade

bmsileha quanto caracterizar alguns impasses anunciados pda hora
modernists que passava.
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O objetivo da apresentagao 6 a de abordar a religiao em Ra/kff d?
Bnnfr/(1936) e, percebendo de que modo ela se encrelaga com a
cordiabdade '' -- este concerto central do ]ivro --, tent&r dslumbrar as

possibilidades de o catolicismo no Brasil vir a ser um elcmento de
constiEuigao do if4' e de coesio social. Em seguida, acrescentando o livro

seguinte de Sergio Buarque, .A4a#F&r, que foi pubEcado em 1945, procura-se

estender a mesma discussio sobre religiio no Brasil, ressaltando-se que
nests obra, 6 possivel entrever uma rchgiosidade nio mcnos press ao

1"')

smivel mas que, contudo, como uma esp6cie de 6Htro das paix6es que
sbordam diretamente do colas:ao, parece operar dais

1 1-- '

adequadamente
uma intermediaS:ao ence interioddade e cxterioridade

1. Catolicismo em Raizes do Brasil

Em seu texto "Raines do Brasil: Uma Re-Leitura", publicado em
1976, Brasil Pinheiro Machado records que, com as guerras i:eligiosas, o
mundo cat6hco europeu 6icara reduzido e que, ent?io, a contra-refoi:ma

empreende, como uma esp6cie de compensagao, a conquista espidtual da

' Pesquisador da Casa de Oswaldo Cruz/FIOCRUZ e Pesnuisador associadA «-
PRONEX doDepartamento de Hist6riadaPUC- Rio ---- v'.'-auv av
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descon6ianga

pessoal.6

HH EEI l$ H:lll: H llill l:l
5 MACHADO, Brasil Pinheiro. "Rafzes do Brasil: Uma Re-Leitura". In: .Es/udos
.Blasi/euros,n.'02,1976,P.179. , . . ., .'-az - -.
6 Ver YOLANDA, Sergio Buarque de. Raines ao .urasz/, ivor, p. ' '
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Como a doutrina da predestinaS:ao 6 justamente a base do calvinismo

e na argumcntagao weberiana, do surgimcnto do csp&ito do capitalismo
aquela reagao contra os plindpios predesdnacionistas concertada pda

' 'T- --w '''v)

Companhia de Jesus, uma "insdtuigjo nitidamente ib6rica". 6 igni6lcadva
para levarmos adiante a forma de leitura sugerida por Pinheiro Machado.

Sem a doutrina da predestinaS:ao -- ou mesmo alguma concepgao
equivalente -- o trabalho nio chega a ganhar a conotagao religtosa do termo
alemio &f/Hd e do ingles ra&#g; dessa maneira, nunca se [ornou uma Euefa

que pudesse, por sous &'utos, vir a indicar a eleigao do indiHduo por Deus,
ficando ausente do rol de virtudes cultivadas pda utica

I' w ' ' "'b'l)

cat61ica. Nesse
contexts, conforms palavras de S6qio Buarque:

"no trabalho nio buscamos sergio a propda sadsfacgao, eHe
tem o seu fim em n6s mesmos e nio na obra. um minis

ope:anus e n5o um 6lnis opens. As actividades
profis:lionaes sao, aqui, memos accidentes na vida dos

individuos, ao opposto.do que succede entry outros povos,
onde . as proptias palavras que designam

' '' I'v ' v-')

semelhantes

actividades adquirem um accento quasi religioso

Prolongando o argumento de Pinheiro Machado, 6 6til nos estender

sobre o temp da religiao no Brasil, lembrando, enuetanto, que, na descrigao
de Sergio Buarque, nio 6 exatamente um catolicismo dos mats can6nicos
que ganhara forge no pals, pols

o nosso culto]era]. sem obdgagdes c seen rigor, indinisra e
hmmm, a que se poderia charm, com ajguma lmpropdedade,
'democradco ', um culto que dispensava no feel todo esforgo,
toda diligencia, Coda qrannia sobre si mesmo, o que

y'')

coaompeu, peta base, o nosso sendmento rell#oso".8

7 Idem, ibidem, p. 1 14.
' Idem, ibidem, p.107-108
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9 IdeOLib dem. p.108. Buarque de. Rakes do Blasi/ (3' ed.), Rio de Janeiro, Jose

Olympia, 1956, P.21io Buarque de. Rakes do .Brash/. 1936, P.108.
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vale lembrar o caso relatado por Sergio Buarque das festas do Senhor do
Bom Jesus da Pirapora, em Sao Paulo, c sua hist6ria do Crisco que deuce do

altar para sambar com o povo. Nests contexts, citando a passages de
Spengler sobre os russos, a tend8ncia faustica, inteiramente vertical, visando

ao aperfbigoamento pessoa16 vi e inintehgivel.n

De ccrto modo, ncsse ponto, pode-se quash contrarian o argumento
de Pinheiro Machado para diner que do Catolicismo em logo no hvro de

Sergio Buarque chega a ser dificil extrair uma racionalidade especi6lca que
faS:a frentc a utica protcstante, pois hla-se de uma religiosidade que nio
deane uma forma nem um principio que minimamente organize o ie#
posto que 6 uma religiosidade que ''sc perdia e se confundia num mundo

sem forma e que, por isso mesmo, nio dnha foes:as para Ihe impor sua
ordem".i3 Mas 6 precisamente este ponto que caracteriza a ''cordiabdade" e

por ipso, para uma mellor avaliagao da religiosidade em logo em Ra&ei do
.Brat% vale a pena nos dedicarmos com um pouco mais de vagar a este temp
exposto no Capitulo 5 do livro ao lado do da ''civlidade ''.

2. Cordialidade e civilidade

Pode-se comes:ar dizendo que RaZ8K da .Bxniz7 apresenta
verdadeiro dilema, na medida cm que 6 impossivel diner que S6rgto Buarque

opta peta "cordiahdade '' e ou pda ''civdidade ''. O quc o tutor faz 6 tentar

enxergar estes elemcntos a partir de diferentes perspecdvas. George Avelino

Filho explorou bem esse ponto, em texto de 1990, ao apontar para "dubs
maneiras" por meio das quaid a noS:ao de ''civiHdade '' aparece em Rzz&ei' do
Brady.n

i2 Ver, Idem, ibidem, p.106, nora 33
Idem, ibidem, p.108
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Conforms o comentador, a primeira maneira 6 quando Sergio

Buarque entende a civilidade ''nos moldes weberianos, como o processo de
racionalizagao e impcssoalizagao das relag6es humanas, e onde a civDidade

serif a representaS:ao da pr6pria ')auld de ferro"'. Por esse angelo, a
cordiahdade" emerge contraposta a "civilidade'', aparecendo como

telag6es humanas mats afetivas e "sem mfscaras''. Hesse sentido,. diz
Avelino, ''seguindo a vertente modernista quc desenvolveu uma critics a
civilizagio moderns'', o fundo emodvo transbordante envolvido na

cordialidade parece ser exatamente uma vantagem diante do processo
clg.ssico da racionalizagao e impessoahzagao sofrido pdas cultures

europ6ias.i4
A segundo maneira encara a civMdade e a cordialidade dentro das

exigancias imperadvas das novas condit:6cs de vida -- um proccsso pelo

quala 'lei gerd suplanta a lei pmticular ' --, que se manifestam na urbanizagao
e na indusuializagao ''. Dessa perspecdva, a "civilidade apesar de ainda ser
vista como mascara, 6 o instrumento que termite a individuagao das

pessoas e sua integragao de forma aut6noma cm um todo mats amplo: o
'mundo ' ou a roae#'.15 Do Indo da cordiahdade aparece sua ine6tcfcia e a
exUema di6lculdade de o ser humano, ncsta ambi6ncia, vir a perceber e se

submeter a regras que tenham validade para todos, diRculdade que, se nio

superada de alguma maneira, mind pda base a possibihdade de uma
sociedade democradzada.ta

Dessa forma, a cordialidade diz respeito a. ''espontaneidade",

enquanto a civihdade esb relacionada a "formula". A primeira, entao,

4 AyELINO FILHO, George. "Cordialidade e Civilidade em 'Rafzes do Brasil '''.
In: Reefs/a .Brash/ezra de C£8ncfas Socials, n.' 12, 1990, p. 8 e 9

Nietzsche". In: Cz{/f, n.' 37, agosto de 2000, pp. 52-55
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possui vinculo direto, scm intermediaS:ao, com o "coragao" e, por isso
mesmo, como csclarecc Sergio Buarque a Cassiano Ricardo na 2a edie:ao de

seu limo, cordiahdade nio se revere somente a sentimcntos positivos de

amizade e concordia. Em note de p6-de-pagtna, o tutor procure cnfatizar
sua diferenq:a em relax:ao ao poeta -- o qual sugeria substituir o termo
cordiahdade" por "bondade" -- declarando que nio se tr&ta de a6umar o

brasileiro como bondoso cm oposigao a maldoso, mas de perceb6-1o
impulsionado pecos sentimentos, bons ou maud, nascidos diretamente do

coragaoi7 -- e nio polos sentimentos que participam da lazio. If justamente
asta oposigio quc caractedza o par cordiahdade/ci\Udade, coma 6lca cla.o

no inicio do capitulo "0 homcm cordial '', quando o actor a$uma que o
Estado nio 6 uma condnuidade do circulo hmiHar mas, ao conUfrio. nasce

em oposiS:ao a hrndia. "A ordem fhinihar em sua forma pure 6 abobda por
uma transcend8ncia"i8 e o elcmento nacional superb o cmotivo.19

As observes:6cs de Luiz Costa Lima, cm .foaeZade e .DAcwxxo .1;2fzh#af e

de George Avelino, ao ilutninar a nogio de civihdade em S6rgto Buarque a
pardo das obras de autorcs como Richard Sennett e Norbert Elias. chamam

a atenS:ao para sua importancia na consdtuigao de um espago piblico.20

Desde os trabalhos de Elias 6 possivel diner que a polidez, a regulagao da
conduta, o autocontrole, relacionados ao mundo moderno burgu6s
envolveram um longo e at6 6.rduo "proccsso civilizador" que la dnha se
desenvolvendo desde a sociedade de Corte, que no caso frances -- ao

contririo do que ocorreu na Alemanha -- nfo foi avessa a participaS:ao de
ckculos butgucses emeqentes. Dcsse modo, com a burguesia e a classy
media afeita aos modos corteses da aristocracia, la no s6culo XVlll nio

11 nmS $:::: u .:sil:':.f :',,-.',:"
e .Dhcz/rso .Ffccfana/. Rio de Janeiro:
Gorge. "Cordialidade e Civilidade em
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haha maid nenhuma grande diferenga de costlunes entre os ptindpais gmpos

burgueses e a Corte e, postedormente, com a instauragao da sociedade

burguesa, antes que uma mptura com esses costumes, house tentaTvas de
m.]hori-los e adapts los.Zt Ja Seamen, confo'me "p6e A"eli':o, detects uma

deEerioragao do munro p6blico na cidade do s6culo XIX, vhculada a
subsdtuii#o da nogao de indiMduo que exalta a iz#gwZa/!dade no lugar .daquela

que involve n?.fem'a. Lembrando de Simmel em seu texto ''Da psicol:ga da
' a",22 pode se dizer que esca subsdtuigio apontada por Sennen involve a

desconfianga em i:elagao a macaxa, que, de uma ferramenta para a manutenq:ao

da singuladdade, passe a ser vista coma massificadora e vinculada a fdsidade.

Assam, a procure dos interesses comuns e o culdvo de uma arena publica sio

substitddos pda busch da idenddade
Tanto em Elias, com a constmgi.o da civihdade na Corte, como em

bennett, que aponta para a sua deterioraS:ao, imports ressaltar, conforms a
consideragao de Avelino, que ambos

I .-] colocam coma condigio pun?opal pma o swgimento da
civihdade a quebra do locahsmo e da intimidade. A contend:ao
dos impdsos pessoais levi a. cdagao de formas ardficiais de
sociabil dade reconhecidas por todos, e a capacitagao do
individuo em lidar com seu exterior de forma mats neutra do

ponto de vista afedvo. Assam, fa4a-se Q individuo civilizado,
capaz de determine de fomia independente sous interesses e
constituidor de um espaq:o p6bhco".zs

Nio deixa de ser interessante a referfncia is discuss6es sugeridas por

Costa Lima e Avelino pma, por um dado, reforgar que Elias demonstra a

UniversidadedeBrasinia, 1998,pp.161-170. .. . . . ,,,, ..
23 AYELINO FILHO, George. ''Cordialidade e Civilidade em 'Raizes do brasil , p. iu
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grande lenddio e di6lculdade cnvolvidas no processo civilizador e, por outdo
Indo, lembrar quc bennett alerts que a dda na cidade nio 6 sufictentepara
garantir esse civDidade que permits a manutenS:ao do espaS:o piblico. lsso nio

..deixa de guardar uma carta coincid6ncia com o raciocinio descnvolvido por
S6rgto Buarque seguuido o qual a "nossa revoluS:ao '', caracterizada pele
fortalecimento das cidades, desagregava o mrahsmo e a mentalidade cordial

I '''

que Ihe correspondia, sem, contudo, substitui-la pda civihdade, desaguando
assam no que sc pode considerar como o dilcma brasileiro

3. O dilema brasileiro na modernidade

Para um bom cntendimento do dilema pi:esente em Ra/hK do .B/zzw7

entre cordialidade e a necessidade de civihdade no mundo moderno. 6
preciso focalizar a percepS:ao do livro acerca da condigao da modernidade

no s6culo XX. Em carta passages da primeira edie:ao de Ra/%u do .B/tzTzZ de

1936, supJimida da edigao seguinte, S6rgto Buarque considers que o s6culo
XIX caractedzou-se por um grande engano que "foi )ustamcnte o ter feito

preceded o mundo das formas divas do mundo das formulas e dos
conceitos''. Enquanto durava, podemos diner que esse engano, ao
possibilitar crews:as compartilhadas, foi criador de modelos de oqanizag6es
sociais e do If# S6igio Buarque lembra, por exemplo, que "hesse peccado 6
que sc apoiam todas as revolug6es modernas, quando pretendem funder os
sous motivos em concept:6es abstractas como os famosos Direitos do
Homem"; e complete dizendo

"Sobreestimaram-se as id6ias, que usuq)dram
decididamente um lugar excessivo na existencia humana.
Juigou se que um fotmdismo rigido e compo chensivo de
today as acg6es individuaes 6 o maximo de perfeiq:ao e de
apuro a que p6de aspirar uma sociedade''.24

!4 HOLANDA, Sergio Buarque de. .Rakes do .Brash/, 1936, P. 146.
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Ressalte-se que, independentemente da valoragao que Ihe atribui, no

momento em que escreve, no desenmlar da d6cada de 30, Sergio Buarque
via esse engano lentamente sc dissipar.zs .

Dessa maneira, parece possivel detectar na argumentagao de Sergio

Buarque um d@#h#ra .faZ'rP a ro alb Zo woderx'z no qual
este presents a

. ..-'. -. c{,%

percepgao de que -- para recorder a um tutor contemporaneo 'a
modernidade nio 6 maid tomada como um estagio nccessfrio no progresso

do pensamentoEou, coma Hcgela tivera, na E#w/fkZwnE do Esptrito] mas
slm como um consuucto hist6rico e contingente, em reInS:ao a n6s mesmos,

que somos igualmente contingentes''.26 Com casa percepq:ao, bem
modernists allies, con6tgura-se a situagao de se ter como horizonte o

modelo e a modernidade sem, contudo, a lusti6lcagao uanscendental

associada ao pensamento iluminista e que ganha coq)o de forma mats forte
com aRevoluq:ao Francesa. . . . ..

As cdticas formuladas por Sergio Buarque no capitulo 6 de seu bvro

ao Positivismo e ao Libcralismo democrfdco vio justamente na mesma

diregao.27 Da mesma forma, assim que chega de volta da Alemanha no
inicio de 1931, justamente da viagem olde foi gestado Ra/@r do BrzzdZ.

Sergio Buarque revelava ao amigo Manuel Bandeira que "quando sai daqui
eu tinha uma tend6ncia para o comunismo. Hole estou achando nile o
mesmo excesso racionalista do catolicismo. Comunismo e catohcismo sio

solug6es extremam.ante racionalistas''.2s

='lbla=.=s ;:.=.=:::=:';,isi,T'H.r f:H.f
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condnuamente das suns necessidades especi6icas e jamais
das escolhas caprichosas''.29

Ao mesmo tempo que este dilema se constitui puma diglculdade,

demonstra a necessidade de nio se romper com a uadigao e crib um desa6lo

e um incendvo para a busch de um caminho particular para o mundo
moderno. Este caminho nio csti tragado e, na verdade, nio aparecem

indicate\-os claris quando a ele em Ra;:fr da BfaizZ Vale sublinhar que, ali, a

religiosidade nio parece dar muita esperanga para ipso, uma vez que ela 6,
por assim dizer, uma press de sua ambi6ncia cordial

4. Religiosidade em Mong6es

Creio que se lermos o livro JMo#r@; tendo em monte este dilema

apresentado em Raikei do Bnnd4 a obr?. que o precede, poderemos enconuar
indicios de buscas de respostas para o mesmo. lsto significa a6umar, rates de

tudo, que ha pontos de condnddade ence as dubs obms, ou, dizendo de
forma mais ousada, cntre o ensaista e o histodador. Sergio Buarque parece
mantel. em boa medida, as mesmas quest6cs que o preocupa''am no seu li'wo

de estr6ia, ao mesmo tempo que tateava virtuahdades da hist6da nacional que

ajudassem na busch daquele contraponto almelado no 61timo paragrafo de
Rzz/q?r da B/u:aZ Embora em i\4a/y6eT o tutor nio discuta longamente sobre

religiao, este 6 um dos tomas onde 6 possivel perceber
essay suns

pi:eocupag6es e, por ipso mesmo, pods valet a pena mantel o loco que temos

seguido nesteaejprosseKtw, esc]arega-se que ]Wo/g&f, publicado em 1945, 6 o

ptimeko ]ivro de Sergio Buarque sobre o terra das entradas para o Oeste a

palm do planalto paulisu e foi escrito com a intend:ao de apresenta-lo a um
concurso nos Estados Unidos, no aual recebeu mengao honrosa. De qualquer

fonda 6 um marco na carreira de S6rgto Buarque, sendo considcrado mesmo

!9 HOLANDA, Sergio Buarque de, Rafzes do .B/"asf/, 1936, P.160-161
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homo a okra que, nave argos depois de Raz#f da Brnn4 inaugura sua cmreira de
historiador pro6lssiond.30 Em Map2f6aT 6 aprcscntado o di6icultoso processo de

estabelecimento, no decorrer do s6culo XVlll, de lima rota comcrcial por da
fluMal entry o planalto pauhsta e as minas do Moto Grosso

Scm entrar em detalhes sobre o fema central do livro -- inclusive

deixando de dado a difercnS:a de .l\4azlf@i tratar de uma parte especi6lca do
Brasil, o planalto paulista, enquanto R#2@; Zo .B/zzTz7 se propunha a ser um
ensaio sobre a naS:ao --, cm iUo//fact 6 possivel detector uma religiosidade

diferenciada da que aparece em Ra/kfr da Bnan4 o que nio significa dizer que
aqui ela sc caracteriza por uma absolute verticahdade entre o crente e a

divindade. Na realidade, nem sequel pode-se falar que a religiao tenha
perdido, entry os mongoeiros, aquele carfter de apego a formas concretas e

sensiveis quc aparecia no ]ivf o de csU6ia de Sergio Buarque. Ncm mesmo

deixa de aparecer aquio caritef avenureiro e de busch de ganho facie if
prescnte em R.z!#; do .B/'wi# Segundo o tutor

O duro e bosco reahsmo que o com6rcio de Cuyaba
refletia, em seus virios pormenores, e que se denuncia no
proprio aspecto exterior das embarcaS:6es, nio 6 sergio o

auto de uma aplicaq:ao voluntfria de today as enetgias ao
a6a de endquecimento, de dominio e de grandezas. Se
requer audacia, pode-se quash diner que 6'uma audfcia
contrafeita, incapaz, por isso mesmo, de se elevar sobre o
plano da reahdade maid rasteira e agreste''.3i

Por um lado, o aGa de endquecimento e a audfcia limitada ao plano
mms rasteiro nio elimina coda forma de religiosidade, "pois os santos das

illFraLss:if £'h:£::=z===u ::i::'n=
31 HOLANDA Sergio Buarque de. ]Uonfdes. Rio de Janeiro, Casa do Estudante do
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igrejas, as rezas, os bendnhos, as feidq:aaas pertenceram sempre ao arsenal dos

que se embrenhavam no sertio ''. Este msenal nio chegava, por outta Indo, a
descolar os mona:oeii:os de seus intercsses dais imediatos em dines:ao a valores

transcendentais, uma vez que ''o c6u 6 aqua samples depend6ncia da terra,

disposto sempre a amparar os homens na persegulgao de sous apedtes mais
terrenos''.32 Os 6l6is condnuam tcndo uma proximidade quash horizontal com

personagens divinos, ao mesmo tempo em que a religiosidade passe a se
revestir com um carfter de 4#wlZfade sem precedentes, que se manifesto na

face extol:ior do exercicio da devogao e, ao mesmo tempo, nos seus motivos,

que agora passam a ester entrelagados com os interesses e di6lculdades

relacionados aos aspectos matcriais da sobreviv6ncia no sert2io.

De cato, uma vez que ''as mona:6es nunca chegaram a deixar nos
hibitos e na vida social do paulista, nenhuma dessas marcos de vivo
coloddo que nascem de uma intimidade grata e quase IL:ica entry o homem

e sua ocupaq:ao maid constance'',33 tudo aqui parece fazed lembrar as hq:6es
literfrias de Erich Auerbach que, ao falar no esdlo baixo, diz que Bwm£2Ue

este, re]acionado com ##wxi, com o so]o, e ]iteralmente signi6ica baixo,

aquino que este porto do chao.S4 Nesse sentido, quando se fda em
religiosidade, nio se sup6e ser aquela que tem algo de sublime a revelar,
como se quisesse permidr quc qualquer um pudesse elevar-se do mais

dimples ao divino.SS Aqui,

32 Idem, ibidem, p. 121.
' Idem, ibidem, p. 1 16

34 AUERBACH, Erich. ''Sermo Humilis". In: .L//era/y /angz/age & i/s pz/b//c in /a/e

.fa/in .dn/iguiP end fn /be A6c/d7e .dees. Princeton: Princeton University Press, p.39.
Sobre o tema da humildade em JMon£8es e Can?/nbos e From/efras ver GOLDMAN,
Elisa.. O Humilde e o Sublime: A Representagao do Bandeirante na Historiogrc©a
Pau/is/a. Dissertagao de Mestrado, Departamento de Hist6ria, PUC-Rio
5 Este tipo de relagao entry o humilde e o sublime, onde verdades elevadas s:io
lentamente reveladas pda linguagem baixa, 6 a leitura agostiniana das Sagradas
Escituras. Ver AUERBACH, Erich. J14 mesis.' a represen/af o da rea/idade na
/ifera/ura ocfdlen/a/. S5o Paulo: Perspectiva, 1994, p. 135.
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medo inspirado pdas cachoeiras, pecos adios bravios
peta lxlmhocao ' .-- essa entidade

? l- -H w v AAAu4vu KJ J. CL v lvDI
monstruosa que parece

.:..resumir em si today as forges hostis da natureza - poderia
aludar a corrigir um pouco o pobre naturahsmo daqueles
aventureiros, se o recurso aos poderes sobrenaturais nio
flosse entendido, neste caso, menos como um keio de
salvagao das almas do que de conservagao e sustento dos
COtPOSn.36
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E possivel considerar que, no quadra de Ra/kfJ da Bfu f nio seiia casa

mudanga tio pouco sons:ives -- de uma rehgiao de superficie tonal-se em
uma rehgiosidade que, no campo da humildade, conecta-se com os interesse

imediatos -- que poderia modificar argo do homem cordial. Contudo, o que
encontramos em iMo/zfae.f sio sores que, devido a oqanicidade de sua

religiosidade com a vida difria, lentamcnte se moldam, aprendem a agar de
maneira Concertada e a esperar para ter o fmto do seu uabalho, at6 porque
os elementos de que agora disp6e o sertanista para alcangar sua terra de

promissao vio deixar manor margem ao capdcho e a iniciativa indidduais'
Nas mong6es, pods-se falar entio num processo de disciplinamento da

aventura, de modo que "se o quadro dessa gente aglomerada a. pope de um
banco tem, em sua apar6ncia, qualqucr coisa de desordenado, nio seri a

desordem das paix6es em alvorogo, mas antes a de ambig6es submissas e
rcsignadas".S7

Na verdade,SO o dpo de formagao que verificamos aqua se aproxima

='::=:'il=;'£=:''=1:':1:£:l"= '=:=1::.: :==1' ='=>
" YOLANDA, Sergio Buarque de. JMonfaes, p. 121'' Idem, ibidem, p. 122. ' ''''''

E
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Conclusa.o

uanscendcm o interessc individual

'"""' &er and thomas Mann. Ca//Mg and rhe

Sharing alrbe Se/FBerkeley: University of Califomia Press, 19b8. cap. i
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A nlST6RIA QUASE IMPERCEPTjxrEL DE
Os Domes DO pootK

Bernardo Rfc@era

Fernand Braudel cosnlmava diner que 6icara inEeligenEe no Brasil.S

Confrontado com cssa a6umaS:ao, fiquei intdgado: aalnal, o que queda diner
o histodador frances? Sega possivel que o autos de O .Afezfb/xg#eo, homed
tio fascinado com o espago, cstivesse sugcrindo um determinismo

geografico de sinai contrfdo ao pensado peso Bario de Montesquieu, com
os tr6Picos assumindo o papel de Zoawi mais adequado para a vida humana?

Um belo dia, folheando FaxmaFZa da Bnu / Cox/fmPoM#ea, acrediEei ter

enconuado a chive para o enigma. Lembrava Caio Prado Jr. do cornentfdo
frito por cer to processor cstrangeiro de "quc invejava os histodadores

sileiros que podiam nssisdr as cents maid Hvac do seu passado"(Prado
It., ]942, P.8)- Pensei: a professor s6 pode ser Braudel e o que notou no
Brasil 6 o fio condutor de sua obra: o conviHo ence diferentestempos
hist6dcos.4 Imaginei que o entio professor da USP p6de notar num lugar
ptivilegiado como o Brasil a exist6ncia de uma hist6tia de curta

'0"

duragao,
feith de eventos ruidosos, uma hist6ria mats discreta de media dumas:ao:

T-'

' Este artigo foi apresentado no Semingrio "A id6ia de Brasil modemo '', organizado

Outubro de 2000. stuaos urasileiros do IFCH/UNICAMP, nos dias 04, 05'e 06 de

' Bernardo Ricupero 6 doutorando em Ci6ncia Polftica na USP
' Sobre Braudel no Brasil ver: Aguirre R(8as, 1997. ''
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formada poi: acontecimcntos que se combinam em conJunturas,

exemplo, atribui ao mestre de Braudel, Lucien Febvre, afirmaq:ao parecida,

quando em dagem posterior pelo pals, "discorreu sobre a alegria de ver
homers dvendo lido a lado em diferentes pedodos hist6dcos. O Brasil era

como um muscu de coisas Maas, no qual o passado mantinha-se intacto

(Viotti da Costa, 1978, P- 178). Claude Levi-Strauss, por seu o'imo em seu

sensivel para mim, antes de mais nada, por esse mergulho ao fundo dos

tempos"(['6vi-Srauss,1996,P.351) , . . . . -- ''.io
De qualquer forma, a auroria do comencario iemoraao pu: '

talvez se diva precisamente ao faso de que aquio tempo
custa

parttcularmente a passat, fazendo mesmo, como perceEeu Raymundo

Paolo, 1994, P. 135). Talvez tenha fido precisamente o espanto com uma

\ltuagao que parece nio mudar que estimulou nativos da pauia do
acontecimento por exce18ncia, a Revolugao Francesa, a procurarem

apreender, em meio a convulsio dos acontecimentos, o que pemlanece
longa duragao, as estruturas.
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Curiosamente, por6m, o que 6 dsto no Centro coco qualidade, na
Periferia 6 avahado como defeito. Assam, a fina percepgao da condnuidade
entre passado e presents num Braudel se convcrteda em obtusidade num
Prado Jr. ou num Faoro, if que nio se apreenderia na okra desses auroras

coma o Brasil se uansformou de Dom Jaio Vla GeMlio Vargas.

E verdade que, particularmente nos 61timos tempos, as coisas
parecem ester mudando no pals. A estrat6gla de substituigao de
importag6es, na qual se baseou nosso desenvolvimento ence 1930-79. este

Indo a pique, sendo substituida pda busch de uma maior lasers:ao na
economia mundial. Mas seri mesmo? Anlnal, ensina Faoro que o estamento
burocrftico que, de acordo com ele, ha sein s6culos determine o essencial da

vida de Portugale do Brasil, "desenvolve movimento pendular, que enema
o observador" (Faoro, 1991, P. 734). Consequentemente, 6 bem possivel
que "a modendzagio de hole (..-) (se)a) a conuamodernizagao de anlanhf
(Faoro, 1994, P- 107) Em [exto recente, nosso tutor vai ainda a16m

pei:guntando diretamente: "teriamos mudado, ou estadamos a nos repedr,
supondo que a .gZa&au21©zfga e o xeoz&exaZ3mo nos

' 'l''u'>
projetarao ao Pdmeiro

Mundi, nas aaas de formulas e imitag6es?" (Faoro, 1998, P. 64)
Se nio nos limitarmos is circunstfncias imed

'' ' '''

ladas, constataremos

mcsmo que no patrimonialismo, dpo de dominaS:ao tradicional que
engendra o estamento burocradco, a pressao para a uansfolmagaa vem
sobretudo de fora, do mercado mundial, o que contrasEa com o feudalismo.
que e como que fechado em si mcsmo. Assim, "enquanto o sistema feudal

separa-se do capitalismo( --) o patrimonialismo se amolda is Uansig6es, is
mudangas" (Faoro, 1991, P. 737) Chega a ser uma estraE6gia de
sobreviv6ncia para o estamento "a incorporag '
de fora" (Faoro, 1991, P. 745). continua de Conuibuigdes

E mesmo a combinagao do passado com o presence, do arcaico com

o moderno, o trago que mats nos caractedza como sociedade. Esse passado

nio 6, a16m do mats, dimples resquicio ou residuo a ser superado, mas algo

que o presents utib2a em proveito pr6pdo. Ou, em outras palavras: "a
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a abermra econ6mica pouco interessa a FIESP?
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.... :=:= ::===,':=:= ==t.:=:===:=£=
mesmo estamento burocritico de sempre. Ontem como hoje, "sobre a
NaS:ao, acima de suns classes, de sous gmpos e de sous interesses. -- esse o

ponto fundamental a fixer -- uma comunidade, que fecha-se sobre si

pr6pha, comanda e dirige, pronta para as brandes empresas"(Faoro, 1991,
P- 51): O que replete a apropriagio da soberania polo estamenEo, que cda

uma situagio em que o Estado ignora a NaS:ao, o governo pouco se imports
com o povo. ' '

Pode-se petguntar, por6m, por que a NaS:ao e o povo aceitam tal
situagao? A cxplicaS:ao que Faoro fornece para o fen6meno esb na d6bil

se dada deMdo a pr6pria tend6ncia de fechamcnto do estamento em
comunidade, o quc favoreceria a apropriagao de oportunidades econ6micas

e a cliagao de monop61ios para certas atividades e cargos pabJicos. O
Endo amal sega que "os estilos de vida incid(imam) sobre o mercado.

HS£;ll ?l ll :$£'i:;n
as classes. Consequentemente, nio existida propriamente sociedade civil no

Brasil, nio sends o interesse que impcrada ence n6s, mas sim a honra. o

prestigio. A nossa bwguesia, em particular, scala prisioneira do estamento.
nio conseguindo assumir um papal dirigente. ' '''

Faoro, ao acentuar a importancia do Estado no desenvolvimcnto da
sociedade brasileira, champ a atengao para um bator cenual de nossa

tormaS:ao. Nio por acaso, outros autores, muitas vezes com postua te6dca

diferentc da sua, como as la cicadas Chia Prado Jr. e Fernando Henrique
Cardoso, discutiram coisas parecidas: respectivamente,

""l""
o capitalismo

burocrftico e a burguesia de Estado. -r

Mas mesmo. que sc concorde com Faoro quando a importancia que
tem o Estado no desenvolvimento da sociedade brasileira, pode-se

1''
exphca-
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Japao, a Restauragao JMe#i.
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percebia que "a Constituigao inglesa nio 6 nada mats que um compromisso
antiquado, obsolete, datado, entry a burgucsia, que a galfma Pcz he //f
mas, de cato, em todas as esferas decisivas da sociedade dal, e a atistocracia

fundiiria que gapema fczaZme //'(Marx, 1980, p. 53).a lsco 6, na pratica a
polidca inglesa refletia os interesses da burguesia, apesar da adstocracia

controlar os gabinetes ministeriais, o Pallamento, a administragao, o
ex6rcito, a marinha, etc.7 Esse compromisso entre burguesia e aristocracia

inglesas foi possivel gras:as a um arranlo em que a pdmeira delegava o poder
politico a segunda, que se comportava coco a "representante obletiva" dos
interesses burgueses

A burguesia e a aristocracia inglesas nio 6icaram, por6m, apenas no

compromisso; forum a16m, uni6lcando-se enquanto classes possuidoras

Criou-se, dessa forma, uma classy dominante relativamente homog6nea na
Inglaterra. Para tanto, a medias:ao entry as dubs classes contou mesmo com

Q w -- w w= n+n

a insutmgao, no s6culo passado, de um espago particular, as .oxb&f If#aaa.
onde chegou-se a char um novo dpo humano: oge#/hwa#. Por outdo lada. a

relagao da bui:guesia com a aristocracia inglesa a incapacitou de assumir de

forma mats rcsoluta a diregao intelectual e moral de sua sociedade, o que se
expressa inclusive na inabilidade dessa clause de char uma culture pr6pda

sim, sintomaticamente nio hf nenhum espago especifico para expressar a

sociabUdade da burguesia inglesa, o que contrasts com a adstocracia, que
possum canchas de p61o c clubcs exclusivos, e a classy operaria, que tem
estfdios de futebol e.aa&f. ' ''

!£EEU:HI.m:#==:ede terra de um eleitorado rura
ves chamavam de grot6es padres
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No caso do Brasil de nossos dias, em compensaq:ao, a fusio ence o

respuar.
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OS INTELECTUAIS NOS AMOS 20
CAMINlios E AMniGOiDADKS

.Ana I...fda Lana demi'z

:.n2endramos a diferenla pr6ptia qne caractevi%a as grannies na€Bes au

W&.==='£!=fl.: :£:=k:i.pg?l:;:.
P/d ba mz/hza?"(Luis FeHpe de Alencasuo)

A 6nse de Luis Felipe de Alencastro, retkada de um artigo esctito
p'r ' a revista Veja, recoloca, em termos mais contemporaneos talvez. o
fema do enigma do desdno de naS:6es divas atrasadas em funcio das

relag6es de depend6ncia cstabelecidas com as nag6es onde o capitalismo

ynv u'+"

alcanS:ou niveis de desenvolvimcnto capazes de levi-las a preponderancia
w-lFnbnHVAA4\./

no connote das rojas de com6rcio e produS:ao e na de6lnigao dos caininhos

polincos e socials a serem adotados nio apenas por das, mas pdas nag6es
que delis dependem. ' ' ' ' ;

. A percepS:ao do "atraso" e a uq6ncia de sua superaS:ao foi temp de

debate de dodo o s6culo XIX brasileiro quando, frente aos avant:os da
poJitica imperialists, tornava-sc evidence para os ''homers de lettasn "a

relagao ence desenvolvimento cultuale crescimenco material"

(SEVCEN[<O, ] 995: 81). A chegada das missiles ciend6icas nas primeiras
d6cadas do s6culo (como a francesa, em 1816, a ausLriaca. em 1817 c a

expedigao patrocinada pda Russia de Langsdorff entry os anos de 1820 e

' Este amigo foi apresentado no Semingrio "A id6ia de Brasil modems", organizado

I u' tubro de 2000.stuaos braslleiros do IFCH/UNICAMP, nos dias 04, 05'e 06 de

Doutoranda em Ci6ncias Socials - IFCH-UNICAMP
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1825) e a modelo alemio de formagao do Estada nacional na segundo
metade do mcsmo s6culo, forum acontecimentos que conuibuiram para a

I IXlil l;ii I ;l€1:
levantando subs caractedsticas naturais, socials e morals e, a parte destes

estudos, apontar pua uma agro refomladora que colocatia o pals a altwa
das nac6es modernas "no seu sentido amplo: a obtengao de estagios mais

desenvolvidos de culture, riqueza, instituig6es, organizagao social, poder,

etc."(PIVA, 2000: 19) Neste concerto, o intelectual que inventmiava a
sociedade brasileira e subs representag6es polidcas e cultuais era, tamb6m,

aquele"que instrumentalizava sous estudos na bQsca de uma transflonllagao
social. Fen6meno que nio se resuingia ao Brasil, ao conuilio, pa'ece ser
caracteristico de "sociedades arcaicas, assinaladas por elevadas taxes de

analfabetismo e que passam por um p'ocesso vertiginoso deEransformag6es

estmturais"(SEVCENllO, 1980: 68-69) coma as que marcaram o secuic
XIX: os avant:os da Revolugao Industrial e o crescimento das

teorias de

superioridade racial decorrentes da vulgmizagao d
a teoria darwinista,

1: . . . CC. d..n. .n ] AP)) a

colocavam para os intelectuais do periods em parses ditos "atrasados'' a

urgancia da defesa nacional face aos avangos da polidca imperialista.
O estudo da Espanha a parter da expetiancia intelectual de Jose

Ortega y Gassee mosUou a fragihdade do discurso que, ao analisar a questao
do "atraso". uansfete o loco da anilise do plano das relagaes polidcas

referenciadas em relag6es socials e de trabalho concretas, para o plano das

relag6es politicos referenciadas cm argumentos cults
rats onde os elemcntos

' "' I.f'y'!,£
intelectual capaz de, a parte de um diagn6stico sobre os males da nagao,

sugerir seu futuro e encaminhar sua implementaq:ao. Assim, encontramos na

experi6ncia intelectual de Ortega e dos grupos com os quus conviveu -
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notadamente os intelectuais da "germs:ao de 98" e da "geragao de 1914" --
uma interrogaS:ao sobre o slgnificado do ser espanhol, sobre sua identidade

them e seu destino. Nesscs doin grupos, a percepgao da singularidade
da experi6ncia da naS:ao em sua Hist6ria trazia para o centro dos debates

]. + w-HO n n ue HV

um cstudo sobre as origins e o destino da naq:ao, uma busca de
continuidade e uma proposer de futuro. O tom ''missionfrio" que

cafacterizou muitos dos discursos e texton dos intelectuais da 6poca era
indisfargavel:

EI alto 1898 fue el determinants de una conciencia de

naufragio en las minorias mis atentas a los problemas
nacionales, en las que estaban alerta, y provoc6 una
poderosa renovaci6n de la preocupaci6n por Espana G--)
Este impresi6n de nautragio condujo, ) este fue lo mis
fecundo, a una actitud de radicabda(i: aqueUos hombres
necesitaban imperiosamente saber a qu6 atenerse, no
p:didn content2fse com Convicciones vigentes y que hfbian
fido sacudidas por los Uemendos sucesos que acababan de

expernnencar. (-..) Hobo .en aquel inomento una en6rgica
conciencia de la necesidad de renovaci6n, de volver a
empezar." (bIARiAS, 1996: 15)

Revisitar e reinterpretar o passado, diagnosticar os males do presence

cuba orlgem encontraria-se naquela visits, rede6inir o paper do intelectual e
conceituar a naS:ao com base na sua Hist6da recontada, eis os elementos

que compunham o caldo do debate politico-cultural que se estabeleceu na

Espanha do inicio do s6culo XX: atormentada pdas derrotas de 1898 que
redundaram na perda das iltimas co16nias, a nagao teda que se

1"
enfrentar

consign mesma, buscar sells nexos internos e encontrar os caminhos dos

sous nexos externos. Os embates ence a Espanha o6lcial da RestauraS:ao,
marcada polo ''turnismo" politico entre conservadores e hberais. e a

Espanha real, marcada pdas diveq6ncias socials e pecos cnfrentamentos
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de lamar Rohloff de Mattos sobre os embates entry Saquaremas e Luzias na

composigao dos logos poUdcos do Brasil imperial(h4A't'rOS, 1 999), cnue
outros, apontam para a exist6ncia de um debate no s6culo XIX e idcio do

s6culo XX, um debate mercado ora pda presenga da escravidio que parece
ester se acabando e a nccessidade de normadzar as regras de condvio

portico e social, ora pda inviabilidade da nagao marcada pda anterior

presenga da escravidio e a necessidade de rede6mir as normas daquelecon'wvlo.'

Nio demos, entao, os anos 30 como os anos de inflexio que teriam
provocado o debate mats urgente. Vamos arriscar outdo caminho: era a

escra\ idio quc conferia unidade e uniformidade ao nacional no Brasil, era

ela a base sobre a qual fundara-se a naS:ao, 6 a percepS:ao da possibiHdade da

sua ausencia, especialmente depois das press6es inglesas que redundaram na
aboligio da uiHlco em 1 850, que deixou claro a fumio fim da escravidio e
tornou uqente o debate em porno da qucstao sobre os fundamentos socials

e politicos da naS:ao. Os amos de inflexio seriam, fiesta 16gica, aqueles que se
locahzam em torno do ano de 1888 quando, definitivamente, nio era maid

possivel mantel o fundamcnto da escravidio homo de6lnidor da naS:ao, ou
ainda, quando nio era mais possivel negar quc este haha fido um dos

T"'9 -'

fundamentos do Brasil coco naS:ao

Mas se os anos 30 nio sio os da inflexio socioPolitica que promove

ou acelera o debate, des sao, sem d6vida, os argos em que a produgao
intelectual parece apontar para um caminho de debate mais claro sobre as

I ' ''"T-'

origins dos males nacionais. Ha no Brasil coco que um descolamento entry

os anos da percepgao do problema, localizados em torno da abohgao dos
escravos, e os anos de sua anfhse maid progcua, exatamente os anon 30
Enquanto na Espanha o temp da "formal:ao" da nagao desenvolvera-se no

s6culo XIX sem a prohtndidade e a ui:g6ncia de interferGncia p6bhca que os
ands em torso de 1898 exigiram(l:NTR-ALGO, 1997; CACHO ylIJ, 1997;

ABELLAN, 1997), no Brasil os argos em que o problems tornara se urgenEe

n5o chegaram a formulagao intelectual da questao em torno do temp da
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sum.arian:

evolugao." (IDEN1: 11-12)'

3 O autor este se referindo, especialmente, aos texton de Cato Prado Jr
Candido, Gilberto Freyre e Sergio Buarque de Holanda.

Antonio
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no processo formative nacional, aquela dia16tica entry o universal e o local

e elemento formativo da experi6ncia intelectual Formada sob o signo da

ambigtiidade, a nagao acaba por de6inir uma experi6ncia intelectual que se
forma em articular:ao com a nagao que nio se forma. Assam num solo
caracterizado peso auaso em rclagao ao mundo moderno que he teria dado

origem desenvolve-se uma experi6ncia intelectual singdar, inarcada peta

mercado peso sentimento de dialogo com a nagao inconclusa, porto que ela
se formara no mundi moderns dos cidadios mas fundara-sc na escraMdio.

O intelectual espanhol mercado peso sentimento da naS:ao que tamb6m se
formara no mundo moderno dos cidadios mas que se esfacelava"diante da
extensio da cidadania aos povos que haviam sido por ela submetidos

quando de sua formagao coma nagao no s6culo X\r. (FOX, 1 997 e 1984)
Experi6ncias de atraso que sio diferentes, experi6nciasintelectuais

'/

cuJas marcos sio diversas, tamb6m nio hi dti\ ida,(WALLERSTEIN, 1983)

conviver com o atraso assam como era necessfrio propos sua superaS:ao. Se
a formagao das duas nag6es fora marcada pda insert:ao no mercado

--dr- - -v- T'nw u v v

mundial criado pda expansao mercantil da 6poca moderns, era uqente
veri6icar os termos da oqanizaS:ao das dubs nag6es diante deste mundo dito

moderno e delis pr6prias. A conclusio apresentava-se, aos ohos dos

intelecmais de ambos os parses nas tr6s ptimeiras d6cadas do s6culo XX.

sombria: o Brasil aparecia como naS:ao que nio se completara e a Espanha
como naq:ao que se esfacelava sem ter definido subs bases sociopoliticas

:z£=: ==;;r=.,:=:' .#:: .:':: .=ij£ :
6gide da depend8ncia externa e sua oqanizagao social ter por base uma
tradigao" escravocrata que durou tr6s s6culos. Os conte6dosbfsicos da

constituigao do Estado nacional no Brasil seriam, cxatamente, os reflexos
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igualdade e em exercicio da cidadania, argumentos trazidos para o centro
das discuss-5es que norteavam a de6migao do govcrno ap6s a proclamaq:ao

da Rep6blica, mas definia-se um certo federalismo que aumentava o
console dos coron6is sobre sous estados de origem e garantia a
perman6ncia do clientelismo nas regras do logo politico regional que se
articulava, desta forma, em fmbito nacional. As mesmas elites que de6miram

os tempos da Independancia dependcnte, de6niram os [ermos da Reptiblica
excludente rcpondo-se no poder por meio de aliens:as. Claro que a elite
pernambucana, cuba principal caracteristica era bator-se contra sua pr6pria
decad6ncia desde o s6culo XVlll, nio pode ser completamente igualada a.

elite paulista, em ascensio ccon6mica desde o initio do XIX e voltada para
a vida urbana, ou a elite do Rio Grande do Sul, em busch de projegao no

cenfrio nacional. Mas as regras de composigao e reposiS:ao do poder
utilizadas para alijar as masses forum sempre as mcsmas para qualquer
deltas elites: ao povo caberia, sempre e somente, o lugar de p6blico. As
decis6es seriam, sempre e somente, comunicadas ao p6blico pecos
governantes. A modernizagao do pals, a elaboragao de um proJeto de

industdaUzagao e a composes:ao de um regime politico denso dos principios
liberais, se tal fosse possivel, seria, entao, um projeto das elites

A incipiente burguesia nacional p6de, assam, dispenser os principios

liberais e democrfticos no moments de efetivar-se no poder e organizer o
processo de modcrnizaS:ao do pals dividindo subs ''responsabilidades" com

as chamadas elites tradicionais, mas 6 necessfrio considerar uma importante

questao: o que caracteriza as sociedades atraso em busch da modernizagao 6

a composes:ao hibrida dos conteddos desta mesma modernizagao, este a
semelhanga que podcmos notar em processor hist6dcos de sociedades ditas

atrasadas. A heranga escravocrata -- no caso brasileiro --, e a herons:a do

imaging.rio de conquistas do s6culo XVI -- no caso espanhol --, e kinda a

heranga medieval -- no cano alemio --, se quisermos estender o argumcnto,

podem ser consideradas como elementos que exerceram o mesmo paper em
subs respectivas sociedades, a saber, o paper de rots:ar a exist6ncia de uma
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continuidade ence o antigo e o novo na constituiq:ao do moderno. Os
resultados 6mais disses tr6s processos de modernizagao tardia sao,

evidentemente, bastante diferenciados, mas conservam um importante e
inca,modo fundamento comum: os principios dcmocr5.ticos de participagao

populm na gestao dos poderes p6blicos forum flagrantemente desprezados.
Espanha e Brasil enuaram, a partir da segundo metade da d6cada de 30, em

longos penodos de ditadura, enquanto a Alcmanha assistiu j chegada ao
domingo dos poderes p6blicos da "sei:ponte '' nazista gestada dwante coda a

Repablica cie Weimar. clnio de Carlos Nelson Coutinho(1980) sob.re

as possibMdades de modernizagao do Brasil diante do quadro social
apresentado pelo pals e conuapondo-se a formulagao de Roberto Schwarz
(1077), aHirina Marco Aw61io Nogueira:

O 'prussianismo ' predominante, ao modernizar. em termos
conservadores a economic e a sociedade, di6lcultava a

fonnagao das bases sociais(capitalisEas). a para das quads
nio s6 as id6ias 'entrariam no lugar ', como a culture
nacional encontraria novas e melhores condig6es para um
desenvolvimento coerente e original, assimilando cdtica e
criadoramente as express6es intelectuais de Ofigem

europ6ia. Di6lcultava, mas nio impedia - as id6ias, afinal,
nio estavam totalmente fora do lugar, nem nunca chegaram

a esw.(...) das vio carla vez mats 'entrando no luge ',
tornando-se mais aderentes is realidades e aos interesses de

classy que [entam expressar '." (NOGUEIRA, 1984: 64)

Gostadamos de indagar, entao, qual o capel do liberalismo e dos
intelectuais, enquanto portadores deste discurso, nos processos de
modernizagao e de constituigao do Estado nacional no Brasil? Elemento de

formal:ao ele nio foi, pois a origem do Estado encontra-se na otganizagao
escravocrata da co16nia segundo o modelo fornecido pda Metr6pole que,

de h.to, nio era liberal. T2.lvez um elemento norteador? Talvez, pols mesmo
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nio tendo sc efetivado o mode]o liberal naquelas plimeiras d6cadas do
s6culo, ao memos scrviu de conuaponto aos principios prussianos que ja
elam operativos desde a Independancia. Ou setia o pr6pdo hberalismo um
elemento facihtador do exerclcio da da prussiana com sua defesa
incondicional da propriedade privada, privi16gio das elites no Brasil. e dos

direitos individuals, jamais mediados pelo direito do soberano em solo
nacional? Mas o liberahsmo nio serif tamb6m operativo, considerando a
anumagao de Nogueira sobre sua adaptagao continuada aos "interesses de
classy '' que buscava expressar?

acontecunentos, mas nio podem existir sem um portador social definido a
partir do qual seu pr6prio conte6do cncontre e reflita carta visio de mundi.

Nests sentido, a tess da adaptagio condnuada aos interesses manifestos dos

setores que representava parece-nos incompleta: se as classes socials que
poderiam portal o discurso liberal nio cstavam deHmidas e operavam
politicamente em conjunto com as elites de fazendeiros,

- ' wlrwAHT X14

como friar em
adaptaS:ao continuada se o portador social da id6ia nio csti definido? O

"prussianismo" do periods, de into, diglcultava mas nio impedia a formal:ao
de bases socials, conforms a6uma Nogueira. Mas esse anu:macao

acreditamos, pode teferir-se apenas ao plano da produgao, jamais ao plano

da representaq:ao polidca, onde, at6 os dias de hole, cncontmmos flagmntes
elementos de exclusio poetics que vio das li muito denunciadas

di6lculdades de escoladzagao das camadas populates a malta de condig6es
dignas de sobreviv6ncia, modvo pele qual kinda enconuamos "bols6es" de

pobreza onde se troca voto por comida ou peS:as de vestuglio reproduzindo
o favor que, pensamos, fosse apenas nossa caracteristica colonial

O liberalismo cra, sim, uma id6ia fora de lugar, pols nio foi
concebido pdas classes socials que aqui forum engendradas no processo de

consdtuiS:ao do Estado nacional, sua origem reports-se ao processo de
constituigao do mundo capitalists. Mas, tamb6m, considerando-se a
insert:ao, mesmo quc rots:ada peso passado colonial, do Brash no mundo

TnaPd#o, n ' 3/4 -- 1. semestre de 2003



I a.n ..4/za L#f& Z,z#a demi

:

Tn@e©o, n' 3/4 - 1' semestre de 2003



)s In£elect ais }losA} os 20: Caminbes e.fqmbiguiaades \&

IK=;'=:1=£s na virada do s6culo e demonstram a aus6ncia de
nos termos do discurso profeddo pecos mesmos
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. Foes si le parece fisted poco..' -- murmur6 Guzman com

:8'is£:iE: ::::,
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emplasto hipocondriaco que irf redimir a humanidade de sous males.

Novamcnte, aqui, poderfamos concluir: em solo nacional nio produzimos
mais do emplastos que, ao 6lnal, talvez nio passem de troteras

Nos dois cason, parece-nos, encontra-se a metifora do papel das
id6ias na composes:ao e cribs:ao da naS:ao em parses marcados pelo atraso
engendramos a diferenS:a que caracteriza as periferias mas fomos criados na
16gica do sistcma que a Endo e a todos cngloba, usamos id6ias do centro do

sistema para explicar a especialcidade da periferia que, ao final, 6 parte do
todo e nio apenas periferia. Talvez por ipso, aos intelectuais nio tenha

restado mais do que a percepgao das ambigQidades sociais e politicos que
podcmos metaforar cm em@Zm/aJ ou /ra/ fnf.
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CfRCUI.OS SOCIALS E HIST6RIA DAS CI£NCIAS

SOCIALS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO:
HELOfSA ALBERTO TORRES, MODERNIDADE
E PATRIM6Ni0 1

AdekaMigiieacb'z

Introdugao

Georg kimmel, em O zmqawe#xo doJ z11rw/o.r iod1lzz), capitulo sexto de sua
conhecida obra J'oah/2bgD 3, observou que, nas sociedades modernas

O artigo deriva da sese de doutorado "Helofsa Alberto Torres e Marina de
Vasconcellos: entrelagamento de 'cfrculos' e formagao das ci6ncias socials na
cidade do Rio de Janeiro", defendida em agosto/2000, no PPGSA/IFCS/UFRJ. a ser

publicada pda .Ed. UFRJ(no prelo). Uma versio primeira do artigo foi apresentada
no Seminfrio ''A id6ia de Brasil Moderno '', organizado polo Centro de Estudos
Brasileiros do IFCH-Unicamp, nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2000, sob o tftulo

:Helofsa Alberto Torres, modernidade e preservagao: a formagao das ci6ncias
sociais no Rio de Janeiro". Agradego a Andre Botelho, glide Rugai Bastos e
Glaucia Villas Boas - orientadora no doutorado -- o estfmulo a participar doSeminfrio

' Doutora em Sociologia PGPSA/IFCS/UFRJ; Professora LEEA/CCH/UENF
(Universidade Estadual do Norte Fluminense); docents do PGPS (Programa de P6s-
Graduagao em Polfticas Socials), linhas de pesquisa: Conhecimento, Universidade e
Sociedade; Pensamento Social no Brasil e na America Latina

' O livro de Georg Simmer, Socio/ogle. Un/ers c&ungen &&er die Formers der
Hergese//sc#cghng (1908) foi traduzido para o espanhol com o titulo Saczo/ogza.

fsMdzoi so&re /as/ormas de soda/kaci6n (1939). Em ing16s, podemos ler capftulos
fundamentais em On zndzvzd a/f a/7d socfa/dorms(1971) bem coma na col;tAnea.
organizada por Kurt Wolff, T%e socio/og}/ or Georg Somme/(1950). Em frances, o
livro de Simmel fQi traduzido sob o tftulo socio/ogle. rr des i r /es/ormes d? /a
souza/fza/fom (1999)
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multiphcam-se os cOm/OJ .fozhA aos quaid pertenccm os . ! ..: .T .

indiv£duos. Ao

mesmo tempo, no cntrelagamento dos circulos sociais, df-se a constltulgao

da india.dualidade propriamente. Relacionou, portanto a nogao de
individuahdade ao n6mcro de circulos sociais4 nos quads coda pessoa

interage. Para Simmel, a an6.lose quantitative dos circulos socials era um dos
melhores crit6rios para media o gran de modernidade de uma sociedade

Chamou-me especial atengao, em minha an6.hse dos estudos de

kimmel. sua concepgao da socicdade como adf de arabi(RammsMed &

Dahme, 1998, p. 192) e, tamb6m, sua 6nfase is interag6es ence as p'Op::'.s
mzib. Considereia atualidade da perspective simmebanaS particularmente itil

em meu proP6sito de fever a formagao do campo das ci6ncias socims no
Rio de Janeko, a palm de quesE6es que nio me pa'eciam su6icientemente
respondidas

Enfatizar a dina.mica dos circulos sociais, em meu julgamento,

resultava na descoberta de novak pistas para a compreensio da hist6ria de

um campo de conhecimento que parecia mais resuita, qucr i.s anflises
insdoicionais, auer a avabagao da pradaf&a cze Z#ra. Propos, po'canto, o
estudo da formagao intelectual brasileira mediante o loco no processo de
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ro/M/IRlayBaa dos grupos e das pesquisas, que acompanharam os ptimeiros
passos da modem/RlczyZo &nas:?Z?/na. Interessava-mc somar aos exames dos
resultados dos esforgos de constituigao das ci6ncias socials na cidade do Rio

de Janeiro, a compreensao das m&feaar 7 de saas personagens.
Certamente, nio estava sozinha no intento de rccordar a hist6ria das

ci&ncias socials em nosso pals. Uma produS:ao relevante sobre a mem6tia

das Ci6ncias Sociais no Brasil tem mostrado o esforS:o permanente dos
pesquisadores, na reflcxio acerca de seu proprio campo de saber. A
discussio sobre a institucionalizaq:ao de dais ci8ncias, relagao com o

contexto hist6dco-politico do qual emerged, grandes dilemas ou
preocupaS:6es te6ricas, protagonistas e obras, produS:ao bibliogranlca e

pro6issionalizaS:ao de um novo tito de intelectual geraram diversas

' Nos tomos I e ll de Economia e Sociedade (1944; 1991), Max Weber indaga-se
homo uma dada ordem social pods existir e fazer reconhecer sua autoridade, perante
outras iniciativas igualmente inovadoras? Nota-se, portanto, que o soci61ogo
conferiu a id6ia de rotinizagao do carisma, uma atengao especial. Se apontava o
carisma coma o elemento instaurador do novo, relacionava a manuteng5o do novo,
que 6 a definitiva ]ibertagao do antigo, a constituigao de um quadro de funciongrios
capaz de assegurar a perenidade das profecias. A rotinizagao do carisma ngo era,
para Weber, a perda das qualidades do novo, mas a garantia da sua perman6ncia
Sabemos que o carisma, homo qualidade pessoa], intransferrve] e extra-quotidiana, 6
o oposto da rotina. Paradoxalmente, por6m, a rotina 6 a iinica forma encontrada

para dar continuidade is mudangas inauguradas pelo carisma. Sup6e sua adaptagao
is id6ias de calculo, provisao das necessidades, racionalidade das agnes, obedi6ncia
a certas regras, pr:inca duradoura e regularidade, na transmiss5o de certos
conhecimentos

Simmel introduz o conceito de viv6ncia (Erlebnis) para dar conta da f/np/"assad da
socfedade no sag'ef/o (Rammsted & Dahmme, 1998, p.216-17). lsto nos termite
afirmar que a par do entendimento das inter-relag6es reciprocal
(Welchselbeziehugen) entry os indivfduos, importa capturar homo tats agnessao

percebidas por cada ator social. No estudo que apresento, a ateng5o a viv6ncia
justifica a 6nfase que dou aos depoimentos orais daqueles que conviveram numa
dada situagao. A sfntese realizada por dada um de meus entrevistados combinam
com minha intengao de somar a recuperag:io de fatos e acontecimentos, tamb6m. a
de sensa96es que marcaram biogranias individuals.

7
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abordagcns que nos pcrmiEem avaliar o quando ha de sucesso e/ou fracassa

na constituigao do novo campo de conhecimento
Neste artigo, rctomo um dos aspectos de minha tele de doutorado

acerca da hist6ria das ci6ncias sociais cariocas. O loco da an6.lose permancce

sabre a vida intelecoJal no Rio de Janeiro, f. parter da hist6ria de mulhetes

que eddencio como maes-hndadoras do campo das ciencias
socials.
J. ..,.

Concentro-me, aqua, em apcnas uma mulder e na especificidade de sua

atuaq:ao no debate do Pattim6nio no Brasil
Heloisa Alberto Torres (1 895-1977), 6Hha de Alberto Torres, dove i

6igura paterna o modelo de intelectual e de homed pibhco
em que

espelharia sua traJet6ria pro6lssional. Seu poder de orat6ti& e a
devogao is
. I ' ll..

causes nacionais forum estimulados em casa. O noms do pai abriu-the

poltas que, muito provavelmente, estariam fechadas a outras mulheres,
sem

a mesma origem familiar. Mas, o sobrenome famoso trouxe-the afetos e
desafetos. Cercaram-lhc admiradores e adversArios. Entle uns e outros, seu

sobrcnomc foi uma marco registrada no desenvoldmento de sua carreira.

Revendo sua trajet6ria, tem-se a imprcssao de quc Heloisa, no cruzamento
dos vg.dos circulos socials a que pcrtenceu, completou a formal:ao de sua
individualidade, sends, no 6tnal da vida, conhecida apcnas como Dona

Heloisa e por suns realizag6es.
Heloisa fez da Antropologia um instrumento de lutz em defesa da

culture brasileha. Ocupou cargos cenuais e promoveu proJetos em
instituig6es coma: o Muscu Nacional, o Consclho de Fiscalizagao das

Expedig6es Ardsticas e Ciend6icas no Brasil, o Conselho Nacional de
Protege.o aos Indios e o Servigo do Pauim6nio Hist6rico e Artistico
Nacional.

Sua viv6ncia no Serviq:o do Patrim6nio H.ist6i:ico e Artistico Nacional

-- indissociada do cargo de diregao ocupado no Muscu Nacional -- 6 o
objeto da reflexio proposta nests artigo. Busco eddenciar, pols, de que
modo Heloisa colaborou para a normatizagao e a ampliagao do ckculo

intelectual responsavel, ao longo do tempo, pdas praticas de preservagao
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Heloisa Alberto Torres: modernidade e preservaQao

A invengao dos patrim6nios nacionais data do s6culo Xylll
e XIX e 6 concomitante is transformag6es revolucionirias

de "patrim6nios" nacionais, uma vez que os bens culturais --

llRl;lx e':=l#h
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principal autoridade t6cnica, chafe da Divisio dos Estudos de

Tolnbamentos (DE .[); Car]os Drummond de Andrade, organizador do
Arquivo e Chefe da Seq:ao de Hist6ria; Alonso Arinos de Milo Franco e

Prudentc de Morris Nets, consultores Juridicos; Manuel Bandeira:

colaborador em \-arias publicag6es. Os arquitetos Paulo Tedim Barreto, Jas6
de Souza Reid, Alcides da Rocha Miranda, Edgard Jacinto, Renata Soeiro e
o artiste plastico Luis Jardim formavam o conselho consultivo. Alceu

Amoroso Lima, Gilberto Frejre, S6tgio Buarque de HoUanda, Joaquim
Cardoso, Arms Cesar Ferreira Reis e Augusto Meyer elam colaboradores
Fonseca, 1997, p. 105-6)

A este grupo acrescentou-se a presenga feminine de Heloisa Alberto

Torres, membro nato do Conselho Consultivo do Servigo do Patrim6nio,

capo dtalicio culo ocupante era indicado pele Presidente da Rep6blica
Nio remunerados -- excetuando o gusto com despesas especificas de
deslocamento e estada, no caso de viagens --, os conselheiros tinham a

consci8ncia do valor da causa abragada: o patrim6nio e a naS:ao.

As discuss6es sobre as atribuig6es do SPHAN, muitas vezes querem

fazed cred que uma celeuma separou os diretores dos Museus da vanguarda
modernista. No primeiro grupo, estariam situados, sobretudo, Gustavo
Barroso, do Museu Hist6rico e Heloisa Alberto Torres, do Museu Nacional.

Jose Mariano Filho, critico de alta c promator do estilo neo-colonial, e

Archimedes Mcm6ria, dhetor da Escola de Arquitetura. No segundo grupo,
na vanguarda modernists, enconuavam-se, entre outros, M6,rio de Andrade

e Lucio Costa. A dicotomia moderno x tradicional, na realidade, 6 false,

visto que os diretores de Museu nio formavam um colo coeso, podendo
near-se is propostas dos modernistas. Exempli6ica-o o cato de nio salem

de cdna, mesmo apes a rcnovaq:ao trazida ao pan:im6nio cultural brasileiro
peso grupo modernists.

da polftica do patrim6nio, em que a s61ida formagao intelectual de deus dirigentes e
funcionfrios n5o mais bastariam para se enfrentar os desaHios a parter da d6cada de
70. Cf. Maria Cecilia Londres Fonseca (1997, p. 141-2)
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De cato. anteriormente a criagao do SPHAN, o Museu Nacional e o

Museu Hist6rico la colaboravam na de6inigao de normas de protegao aos

bens arqueo16gicos e etnogr£6icos nacionais e continuaram a colaborar

paralelamente a criagi.o do SPHAN. E um equhoco, portanto, pcnsar o
SPHAN como uma ci:iagao autoritfria do Estado Novo, como se o
conjunto das praticas politicos de um governo correspondesse exatamente a
um 6nico typo. Mais correto 6 notar que as politicas acerca do pan:im6nio,

em particular, encontraram no estadsmo da cra Vargas, elementos de
racionalidade e legalidade quc possibilitaram sua sistematizagao na forma de

um programs nacional, mediante sua insdtucionalizagao. Segundo aqueles
que vivcram seus tempos pioneiros, no SPHAN, aglutinaram se projetos e
agnes que la vinham, desde a d6cada de 20, sendo desenvolvidos
localmente, em diferentes regi6cs do pals

O desempenho de Heloisa como mcmbro do Conselho do Servigo
evidenciava mais uma vez sua importancia no proccsso da burocratizagao --

modernizagao -- do mundi da culture. Entry outros aspectos, no conselho
do SPHAN. Heloisa defendia o desempenho de atividades por t6cnicos ou

funcionfrios com compet8ncias cspecificas, lutando para a criagao de novos

cargos e carreiras que pemlitissem a condugao da politico do pauim6nio,
polo Estado

Ressalto, aqua, doin exemplos que ilustram a posigao que Heloisa
assumia em torno dos ideas dc modernizagao do Brasil, compativeis com

seu cargo de diretora do Museu Nacional e defensora de sous interesses. De
um lido. o confronto com M6.rio de Andrade; de outdo lada, seu
desempenho na Organizagio Nacional do Conselho Internacional de
Nluscus(ONICObD, 6rgao da UNESCO.:o

o Logo ap6s o fim da Segunda Guerra Mundial, o problema cultural e educativo no
mundo ganhava f6runs de discussgo in6ditos. Com a Organizagao das Nag6es
Unidas (ONU), tamb6m foi criada a UNESCO, voltada para o setter cultural. Delta
ocasiio, data a criagao do Intemational Council of Museums (ICOM), cuba side era
na propria UNESCO. A ONICOM possufa organizag6es nacionais em diversos
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No inicio do processo de criaq:ao do SPHAN, Heloisa 6icou
conhecida pda sua diveg6ncia com Mario de Andrade. A po16mica cntrc
ela e MAID, entio la desligado da Secretaria de Culture da Cidade de Sio

Paulo, dizia respeito a uma proposta dele, que consistia na redrada. do

Museu Nacional, da segao de Arqueologia e Etnogra6ia, separando-a das

seg6es de Ci6ncias Naturais, a16m da retirada das ticks coleg6es

arqueo16gicas e etnograficas, do Museu Nacional, a 8lm de transferi-las para
uma das seS:6es do SPHAN

As concept:6es avant:adas de Mario sobre culture e arte supunham
que estes dnham uma fung:ao social, explicitada em sua produgao e
exposes:ao. Devedam scr expostas em lugar acessivel a todos. Parecia-the

nests aspccto, quc o Museu Nacional afastava a culture e a arte de seu maioi:

interessado -- o povo --, ao iazxaJ2:@-Za e distancif-la da dda real. Mario.

portanto, projetara o Instituto de Antropologta e Etnologia, a fim de abdgar
L etnagra$apopnhr.

As objeS:6es de Heloisa Alberto Torres ao anteprojeto de M6,rio de
Andrade inviabilizaram-no junto a setores importantes do memo intelectual.

A proposta nio cnconuou respaldo junto aos pesquisadores do Mused

Nacional, que consideravam imprescindhela vinculagao da Antropologia e
da Etnografia is Ci6ncias Naturais. ' '

Em carta de 09 de junho de 1936, endada a Rodrigo Memo Franco
Heloisa argumentava ser inviivel "na situaS:ao atual dos estudos

etnogr£6lcos ence n6s -- situagao que provavelmente se prolongarf por
muitos anos kinda --o afastamento dos laborat6rios de etnogra6la dos de

qualquer romo de estudo da hist6ria natural". A16m disco, observava que o
Museu Nacional possuia recursos materiais e humanos, que garantiam o
tratamento e a preservaq:ao das respectivas coleg6es. Retire-las do Museu

Nacional era ameagar sua conservagao e impedir o avango da ci6ncia

parses, inclusive no Brasil. A literatura ao se referir a Organizagao Nacional do
Conselho Intemacional dos Museum, utiliza a sigma ONICOM' ' '''' ''
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virias cultures.tl
A disc6rdia traduzia, na rcahdade, as disputes que ocornam em torno

consequentemente, com subs coleg6es submetidas a nova
adminisuagao.
. = 1= AA+A +-t /-b +q +/'\

Dificilmente, os diretores de Museu acatatiam o proJeto que, sob este ponto

de data, parecia subestimar a organizagao e a dees:ao de bens da culture,

consobdadas em decadal. ttim6nio o pro)eto jnstitucional do SPHAN foi

muito maid auto de um compendio de estudos e expedencias, formulados

por vfrios intelectuais do que de um plano autoral de Mario de Andrade.
Rodrigo Melo Franco de Andrade sabin que haveria multi reststencia,

cano insisdsse o proJeto de Mario de Andrade, em sua inteireza. A

intervengao de Heloisa Alberto Torres, cm defesa da ciencia, 1..
cull

desenvolvimento estava rclacionado a formagao e ao cnriquecimento das

coleg6es etnogri.ficas e a profunda reInS:ao ence Hist6ria Natural e
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Anuopologta, levou Dn Rpca&a a confessar ter fido Jedi do ramlaa&2a2e
pecos argumencos da direEora do Museu }Jacional.n

1: Cf. Lygia Martins Costa, 199i, p. 1 17.

illili:l :g$Bl$ihi HI z;m:::
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p6blico, em sua)ale #rM:fa(Fonseca, 1997), Cram 6Hhos das mats Eradicionais

familial. Todos estes filhos protagonizaram o proccsso de modcrnizagao
brasileira. Entre tats homens, destacava-se a mulher, Heloisa Alberto

Receptors de uma tradigao, Heloisa tornou-se 2g/rrz/-r&a&? na

manutenS:ao e na transmissio de um legado. Responsavel polo treinamento

de novos pro6issionais, pda prodsao de um ambicnte adequado ao

aprendizado, pda incol:pores:ao de novos stores e pda sustentagao de
padr6es de desempenho, auav6s da alocagao de memos e recompensas para
o exercicio intelectual, criou uma rotina garanddora da conviv6ncia
intelecual

Em carta de 6 de dezembro de 1968, ao Diretor do Museu Hist6rico

Nacional, L6o Fonseca e Silva, que Ihe endara um anteprojeto de
regulamentagao da pro6issao de muse61ogo. Helolsa a6umava poder bem

avaliar o esforS:o para a elaboragao do projeto, uma vez que ela mesma

havia trabalhado na consecugao daquele objetivo. Mencionou a cHaS:a6 do
Minist6rio da Culture e a importancia da selegio dos futuros t6cnicos de

museum, fazendo a afirmaS:ao seguinte, em que mica claro seu empenho na
modernizaS:ao da esfera cultural, no fmbito do Estado

Torres

penso que nos cape cerrar as malhas do crivo da selegao
desses t6cnicos, em vez de facilitar a outros serddores
p6blicos, por mais dignos e esforgados que hajam sido no
desempeTho de encaqos esuanhos ao seu labor especi6lco
e a que forum compelidos por exig6ncia dos serviS:os sem
pessoal deddamente habilitado.i4

Em 1936, na qualidade de vice-diretora do Museu Nacional. Heloisa

Alberto Torres envolvia-se diretamente nos debates acerca da criaq:ao do

jervis:o do Patrim6nio. Em 1968, ainda estava ao lado da lute pda

4 AP OF 05. Arquivo Museu do lfndio.
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regulamentagao da proflssao do muse61ogo. Podemos dizer que, durante
dais de 30(uinta) ands, Heloisa teve seu noms associado ao processo de
fom)ulagao e implementagao de uma concept:ao de patrim6nio hist6rico e
artistico. Por meio deste processo, a moderns identidade nacional do Brasil

velo a ser representada, ao longo das 61timas d6cadas. Com a aposentadoria

de Rodrigo blelo Franco de Andrade, em 1967, tem fim o chamado .Dfn'oda

#e/glfro da instituiq:ao, mercado, tamb6m, peso afastamcnto de Heloisa
.Nberto Torres do SPHAN

Considerag6es Finais

Giovanni Levi(1996, P. 167) diz que houve 6pocas em que

possivel ao Hstoriadoi: relatar um cato hist6rico, absuaindo-se de quakluer
desdno individual. bhceli (1 999, P. 127), por sua vez, ibsen'a que, tamb6m,

la, foi comum o soci61ogo tomas para a anihse
conceitos tus como

- -. : .. . ,J il-n .In o

abordagens que, ao inv6s de privilegiar as cstruturas, passavam a optar pda
dnfase nos individuos e em saas atividades humanas. E verdade que a teoria

social hole comporta um debate vasto que cnconua, de um lido, !.
names

adeptos da validade desta fermentagao intelectual e, de ..1 4' A .

outdo, os mfiis

c6ncos, que consideram cnfadonho, o dilema ererno ence o caraEer

particulatista c universahsEa, da explicagao socio16gica(Giddens; Turner,
1999)

Cul:ioso, por6m, 6 constatar que nossos c16,ssicos debatiam-se ha
muito nests impasse, de modo que nio se devs uatf-lo coco uma especial

noddade. Respostas disdntas e mesmo antag8nicas foram dadas por Marx e

pelos marxistas, por Durkheim e pecos funcionalistas, por estrutulalistas e
estrutural...fmcionalistas, por Weber e os estudiosos da hermen6utica e da

fenomenologta. Nos argos 70, o revisionismo parsoniano bem coco
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contestagao das microteorizag6es, revelaram esforgos de uma nova sintese

akio/estmtura, a exemplo, das anaUses dc Habcrmas, Giddens e Jeffrey
Alexander

Nio por acaso, chemo atengao para a solugao simmeliana, retomada

com ]181ego nas 61timas d6cadas e, a meu ver, especialmente conddativa.tS
Apresentando o conceito de sociog6nese, Simmel det6m-se no
csquadJinhamento dos nexis que(con)formam e(ence)lagam a vida dos
indiMduos em sociedade. Obscna as relax:6es que se repetem e se
modificam na dinimica social. Ocupa se das formas sociais(de sociagao),
sem ser um formahsta. Atenta para os micro£en6menos socials, recusando,
por6m, a distingao rigida clue dimens6es sociais micro e macro ou entre
individuo e sociedade

Buscando observer simultaneamente o individuo na sociedade e a

sociedade no indo'dduo, Simmer escapa de armadilhas. Nio enfrenta o

dilema de allguns bi6grafos e estudiosos da dda social que, em algum
moments, tandem a recair na ilusio biogra6lca, termo cunhado por
Bourdieu para designer o ato cm que acontecimentos biogra6lcos deixam de
ser reconhecidos como "colocaS:6es e deslocamcntos no espago social, nos

diferentes estados sucessivos da estruUra da distribuiS:ao das diferentes

csp6cies de capital que escio em logo no campo considerada" (1986, p. 69
72). Para Bourdieu, uma tra)et6ria de dda lorna-se inverossimil, ou

simplesmente krelevante, quando se despreza o conjunto de relag6es
objetivas, que uniram o agents considerado ao conjunto dos outros agentes

envolvidos no mcsmo campo e confrontados no mesmo espaS:o de
possibihdades

'' Vfrios estudiosos em diversos parses e, tamb6m, no Brasil privilegiam o resgate
de kimmel, em suas v£irias vertentes, nos debates das ci6ncias ' :'

socials
contemporaneas. Cf. Freund, 1980; Guy Oakes, 1984; Villeilard-Baron. 1989
Francoise Collin, 1991; Rammested & Oelze, 1998; Evaristo de Moraes Filho.
1983; Gabriel Cohn, 1998; Jesse Souza & Berthold Oelze, 1998; Leopoldo
Waizbort, 1999,2000;MigjievichRibeiro; 1998,2000,2001. '
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Atrav6s das rides tecidas por Heloisa Alberto Torres, foi possivel

tragar -- para a16m de sua biograRa -- uma constelaS:ao de pcssoas
prescntes

A . f..!..

no proJeto institucional do Servigo do Patrim6nio Hist6dco
e Ardsdco

Nacional, de 30 a 70. Num contexto cultural e politico em que a elaboragao

do projeto de nagao simbolizava a modernizagao do pals,
iniciava-sc a
\ dP.!.. I..

formagao do Patrim8nio, onde os circulos intelectuais ligados a pratica dos
Museus tinham rclevante papel

Heloisa assumiu o projeto de uma elise intelecmal, politico, autaritina

e consewadora. Sua forma, convicgao e devogao, quash piedosa, a causa da

preservagao da culture brasileira, vinha da certcza depositada
num projeto
- - Pd nAdA

de construgao do Brasil. Projeto do qual oudra falar cm sua pr6prla casa,

auav6s da figure do pai. E preciso, pois, relacionar a traJet6tia de Heloisa a
de homens, como Roquette Pinto e Rodrigo Memo Franco de Andrade

Imports-nos, por6m, notar que Heloisa teve, em sua carreira, uma

proJeq:ao rarissima, para as mulheres de seu tempo e, mesmo assam,
pouqulssimo se escrevcu ou se oudu friar delis

Quando custom, a Heloisa, sua dedicagao, po; todd a vida, is causal que

abragara? Nio se sa'oe ao cerro. b£adza Corr6a(1997, P 43) }a obscn'ara que
Heloisa lamentava o cato de sells crros scrum apreciados pelos homens como

fhlhas e defeitos do trabaho feminino, mas a pi:6pda Heloisa nio os
considerava maiorcs do que os crros dos homens. Reconhecia, contudo, que a

\ igiUncia sabre sells equivocos era mats dgida do que aquela exercida pelts
homens entry si. E possivel ver, em sells depoimentos esparsos, o sentimento

da lute da muher, para o rcconhecimento de seu valor, no comando de

proJetos institucionais. Embora nunca dvesse sc proclamado uma femunlsta.
Em entredsta concedida a cinco de dezembro de 1957, Dona Heloisa

trabalha 48 horns por dia,ta aos 62 anos de idade, Heloisa ]usti6lcava subs
atividades pda lealdade a dois homens: Cindido Rondon e Rodrigo Meld

6 Cf. Jornal do Brasil -- Terceiro Caderno. Pasta "Homenagens'

(Casa de Cultura Helofsa Alberto Torres - ltaboraf/RJ)

Arquivo CCHAT
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Franco. Aquela, quc assumira, ao longo da dda, o compromisso com a
modernizagao e a regulamcntaS:ao da esfera cultural e de sua relax:ao com o

Estado -- que implica a selegio de funciongrios e t6cnicos, para o exercicio
de oqanizagao c de preservaS::io da culture brasileira, com base em crit6rios

objetivos, prescdtos por estatutos e leis -- fda da nio remuneragao

pccuniaria de seu pr6prio trabalho e revels sua modvaS:ao pautada nos
sentimentos pessoais, de 6idelidade aqueles que a antecederam, tanto na

criagao do SPHAN, coho constiruigao do CNPI(Consclho Nacional de
Protegao ao india).

Nesse sentido, pensar a modernizagao das instituig6es brasileiras
requer o reconhecimento de praticas, aparentemente contradit6rias. mas.

concomitantes: aquelas ligadas aos modelos Uadicionais de gestao e aquelas

a6madas com as novas exig6ncias da burocratizaS:ao da ci6ncia e da pesquisa
Heloisa vivia o conflito das dubs tend6ncias e, cm centos momentos. sofria
as tens6es destas relag6es. Sobre ipso declare:

Infelizmente, nio tito maior satisfaq:io do exercicio de

qualquer dessas fung:6es de que nio fruo vantagens
6manceiras -- tats as dificuldades que se defrontam para
conseguir qualquer reahzaS:ao. Ah permanego no
cumpfimento de deveres de lealdade para com doin homens
piblicos que substituo, o Marechal Rondon e o Doctor
Rodrigo de Mello Franco de Andrade, respecdvamente
Minha tend6ncia, confesso com certo vexame,'6 para a juga
Fugir desses encargos e completar trabalhos pessoais
comegados ha tanto tempo e que se encontram
abandonados: mhha arqueologa indigent brasilica; o
estudo sobre a indumentfria da crioula de salas. baiana.
coma n6s a chamamos; o relat6rio sobre a administrag5o
no Museu Nacional, como sua diretora que fbi. Entregar-
me completamente is atividades da pesquisa eco16gica do
Arraial do Cabs.i7 ' '

i7 Depoimento de Helofsa Alberto Torres. Ibid
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Ao 6lnal de sua 'dda, Heloisa, com dais de 70 anos, afastou-se do

Qltimo de sous cargos p6blicos, vinculado a causa indigcna. Portia com a

imn, Marieta, para Itaborai, municipio fluminense. No terreno comprado,
construiu uma casa e, nests, ambas as irmis solteiras organ.zaram sua

mem6ria, de sua famOi.a e de sells circulos, deixando-a a posteddade,
mediante a doagao do im6vel e de seus pertences ao IPHAN.i8 Com o

mesmo espQito px3blico que a guiara, em todos os cargos ocupados, Heloisa
assumiu sua condigao de adadZ /Za&araawie e engajou-se em novas causes

O que faz a sociedade existir sio as relag6es que
sc estabelecem entry os

1: 1. .:. J.

indidduos. Nio 6 diferente, quando sc testa explicar a consolidagao do

campo das Ci6ncias Socials. Abangas e confrontos h.zem parte
do.,/qgo, que

J. . . /n H== n4nnM4 /1

torna a sociedade possivel. O mats exuaordinitio 6 pensar no Px/lar e/rm '

das interag6es socials, onde antagonistas e aliados trocam incessantemente

de lugar. Este 6 a condigao mesma do dinamismo social. Tal 6, a meu ver, a
tarefa "da sociologia: considerar pormenorizadamente as relag6es socials

aparentemente insigni6icantes e torn6.-las eddentcs em suns continddades e
descontinuidadcs

\ construgao de novos circulos implica o(re)arranjo das hicrarquias

que nio mats reproduzcm as hierarquias dos z#lrwZoJ z,eZZaJ.
O campo das

. J.

Ciincias Socials no Rio de Janeiro, ligado forEemente is p'oPost's de
modernidade e consuugao da Z'rasl21idade, sedimentava-se, a medida que sous

componentes criavam e rccriavam ckculos socials, aproximando-se ou
distanciando-sc uns dos outros nas interag6es incessantes.

Resta-nos, por 6un, obscrvar que as hist6rias do Patdm6nio e das
ci6ncias socials no Brasil t6m um d6bito para com a tralet6ria de Heloisa

lavouras da cana de agacar.
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Alberto Torres. A incorporaS:ao da personagem e sous feitos fibre novas
perspecdvas sobre ambas as hist6rias que, na realidade, se entrecruzam e
estimulam novas inteipretag6es.
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OS INTELECTUAIS, A POLfTICA E O
DEPARTAMENTO DE CULTURA DE SAO PAUL.O

Roberta Bafbaio ]r. 2

A conturbada relagao entre os intelectuais e a politico, no Brasil dos

anon trinta, recebera interpretag6es as mats diversas, tendo se constituido de

um fema amplamente versado pelo pensamento social. A maneira peculiar

com a qual os homens de culture se relacionavam com a esfera do poder 6,

sem d6vida, uma particularidade na hist6ria brasileira. Dotados de uma
posture ambigua, esses intelectuais sempre se depararam com o c61ebre

dilema imposto pda conjuntura de entio: transigk ou recusal a participagao
nas esferas do poder p6blico.s Tal ambigtiidade encerra o trago dais
caracteristico dessa geragao envolvida com a questao cultural, pols a aversio

aos ditames da politico golpista de Vargas nio se constituiu em 6bice algum

I Este artigo resultou de pesquisa financiada pda FAPESP e foi apresentado no
Seminfrio ''A id6ia de Brasil modemo", organizado polo Centro de Estudos
Brasileiros do LECH/UNICAMP, nos dias 04, 05 e 06 de Outubro de 2000.

Doutor em Ci&ncias Socials pda UNICAMP, membro do Centro de Estudos
Brasileiros (CEB/IFCH), professor da Universidade Paulista (UNIP)
3 Em relagao ao Departamento de Cultura, Carlos Sandroni observa etta
ambigQidade da seguinte maneira: ''O grupo que det6m o poder estadual nests
perl.odo 6 uma facgao da clause dominante que vacila constantemente entry opor-se
ao autoritarismo getulista e transigir com ele; que apoiou a Revolugao de 30 mas
alia-se a representantes da Repiiblica Velha contra o Governo Provis6rio em 1932;
que se refine num Partido dino Constitucionalista mas ap6ia toda a escalada de
legislagao excepcional que antecedeu o Golpe de 1937''. Cf. SANDRONI, Carlos
Mario contra A4acunaima: ct£ttura e politico em Mario de Andrade, Sho Paulo\
V6rtice; Rio de Janeiro: IUPERJ, 1988, pgg. 15.
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a sua participagao em projetos de relevincia nacional. Os cstranhos pontos
de vista que tinham csses intelectuais em relax:ao is malhas da polidca sao,

dc carta forma, fatores a considerar em subs trajet6tias individuais. lsso

porque muitos delis as recusavam como instrumento necessirio a

concretizagao de sous anseios. Embora fossem 6Uados a partidos, nio
exerciam, a rigor, a militincia polltica e sua atuaS:ao junto a allgumas

agremiaS:6es nio extrapolava os limites da formalidade. Este 6 o caso dos
intelectuais dirigentes do Departamento de Culture de Sio Paulo, cdado em
1935. A despeito de a instit:uig?io ter fido fundada num climb fremente de

inovag6es institucionais c turbu16ncia po]itico-socia], as inte]ectuais ]igados
a ela reivindicavam a autonomic da culture como instruments de
intervengao social.

Os intelectuais e a politico: uma dimples formalidade

Sob este perspcctiva, a trajet6ria de Mario de Andrade 6 um excmplo

paradigmitico. Tendo jamais aalrmado, ao longo de sua carreira,

compromissos com a militincia partidaria, o lider modernists sempre fez

questao de frisar seu ''horror a. politico''.4 Uma importance passagem de seu
ardgo indtulado ''Noq:ao dc rcsponsabilidade '' da a medida exata de seu
comportamento em relagio a este assunto. Embora fosse f.liado ao Partido
Democritico e participasse de suns reunites, parecia desdenhar qualquer

fung:ao de natureza politica.

'Me lembro mesmo de uma das reunites preliminares da
formagao do Partido Democradco, quando kinda o velho
conselheiro Prado hesitava em comprometer-se nele. Na
casa de Paulo Nogueira Filho formivamos quake
exclusivamente uma repetigao da Semana de Arte Moderns.

4 Cf. ANDRADE, Mario de. Entrevistas e depoimentos, edigao organizada por Te16
Porto Ancona Lopez, S5o Paulo: T. A. Queiroz, 1983, pfg. 50.
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depois veio um terfivel si16ncio".s " '-'''-' \-''/
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qual construka sua carreira, assinalando sua recuse da politica: b

Martins. 1 972, pE,. Mgriordes m e/np /&ador de .passarfnAo, 3' edig5o, Sio Paulo
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anon de cursos e de preleg6es".'

JMurf/o .lt4iranda, op. cit.
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nesse sentido. De carta forma, este posture encontra ressonfncia na maneira
pda qual o prcfeito Fabio Prado encarava sua cribs:ao. Ao descrcver os
crit6rios para nomeaq::io de sous funcionados, menciona que nio houve

:um s6 afilhado politico '' quc tcnha sido contratado e que nio importava o

;credo rehgioso ou politico" -- id6ia parcialmente defendida por M3.rio de
Andrade ao hlar da aceitagao de seu cargo. A nogao de auibuig6cs
:apoHticas'' 6 forte nos doin interlocutores desse dialogo:

Uma entidade dessa natureza, para que nio viesse
mallograr ainda no inicio, reclamava ctiterio dgorosissimo
na selegao dos funccionarios. O Departamento precisava de
homens que nio viessem a ser apenas funccionarios
publicos. Precisava de homers que viessem contribuir para
a formagao de6lnitiva do espirito paulista. Par /Ir/o o
)epaBamen a ae CKiiura nio tEm, c8mc sca $1ccienade: Hm s6

@ibMa pab co, u8} s6 Home, desde os alton diHgen es, ata es kwan s

s ipafraios, a cHUa esfaiba K o dvessB }weedi&o I exa ie ac fade
Innumeros disses funccionarios s6 vim a conhecer depois
de nomeados. Indicados por genre da Universidade e por
ouUas instituiS:6es mentais de Sio Paulo, //aweeio.f .rew
Inaagaf do seu aero wa$oso ou oEticc, sem q erersaber cano eo
g//e.De ia am. Baste\-a-me nio ignorar o seu induce mentale a

capacidade intellectual de coda um, o seu esphito e o que
delles poderia esperar a obra a inicim-se''.ti

Na defesa de uma aparente neutralidade talvcz houvcsse a intengao

de negar o valor da polftica como instrumento necessfrio a intervene:ao

social. A id6ia da autonomic da culture cra, pois, advogada com vistas a

prescindir da polidca, deslocando-a para um patamar manifestamente
an6dino. Com efeito, os discursos em favor dessa neutralidade se inscrcvem

\ PRP-DO, F6b\a. Administragao Fabio Prado na Prqfei ura de Sdo Petite. Anavfs
de en/rel'h/cz concedida ao O Estado de S:io Paulo, Colegao do Departamento
Municipal de Cultura, S5o Paulo, 1936, pgg. 53. (Entrevista cedida em 02/03/1936)
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na tentadva de transformer a questao politico em uma discussio

administrativa. E possfvel que a recuse da polidca fosse, mesmo
inconscientemcnte, uma estrat6gia para reduzir a complexidadc do circuito

social no qual gravitavam os intelectuais. No cenirio paulistano podetiam,

segundo esse hip6tese, conviver os administradores da cultura e os politicos

pro6issionais sem que houvessc um conflito capaz de aniquilar as advidades
em curso. Em rcalidade, este 6 uma forma particular de envolver-se com a

politico, negando-a, repudiando subs cstruturas e, conseqtientemente,

dkigindo esforgos para mantel-sc dela afastado tanto quanto scla possivel
A16m disso, ha'da uma descrenga na capacidade de a polltica resolver os

problemas nacionais. Referindo-se ao pedodo posterior a Revoluq:ao de
1930, Rubens Borba de Morals obscrva:

Veio a Revolugao de 30. Feith a Revolugao de 30, dois
meses depois n6s 6ramos contra. Todo o grupo de Klaxon
estava reclamando e admidndo, mesmo, que 'esta nio e a
revolugao dos nossos sonhos'. uefa/pewaJ e Ma, #al q4af/ r
ie$nitivame} te da attica, abandonar a aiitica. Txxemas
discuss6es longas com Mario de Andrade, com Couto de
Barron. at6 alta s horns da nolte. 4f## omar g/{f o .Dra&#wa do

Basil era mats jiao. ETa !!m rabkla de renauagao de
me/zfa#da&. Era tamb6m um problema econ6mico. h/a a
pa#bfa a iahz#. Nem os politicos brasileiros estavam
preparados:

Como 6 possivel notar, os desdobramentos da RevoluS:ao de 1930

propiciaram uma esp6cie de desilusio para com a politico, descreditando sua

importancia e fazendo com que houvesse um rompimento definidvo com
ela. Seu paper passava, naquele momento, a ser transferido para um ouUO

i2 MORAES, Rubens Borba. ''Nio Cram s6 literatos os jovens de 22", entrevista
cedida a Jose Augusto Guerra in Cz///zz/ a, Brasilia, n.' 05, Ano 02, Janeiro/Margo de
1972, pfg. 19. Grifos meus.
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campo de agro. Tomando de empr6stimo novamente a avaliagao de Rubens
Borba de Morals:

Mas, pouco depois, nosso grupo de jovens idealistas que
nio enxergava os problemas brasileiros somente sob o
ponto de asta portico, comegou a vicar decepcionado.
Tinhamos fundado um movimento para renovar o Brasil,
para fazed uma reforms profunda e vilida. Entretanto o que
ai estava nio passava de um dimples partido oposicionista.
Tinhamos sido engolidos pelts politicos. O que podiamos
faber? Ahstamo-nos do partido e procuramos oz//no.f me/ai

maA nuz#l;2zh para a realizagao de nossas id6ias".t3

Aquio tutor apresenta as impossibihdades de a politica partid6.ria

cumprk as fung:6es ansiadas por seu gmpo. Nio 6 a toa que mostra a
procure por ''meios mais radicais'' para a concretizagao da ''renovaq:ao de
mentahdade '', vislumbrada desde a d6cada de vinte. Nas entrelinhas de seu

depoimento, podemos ver a instituigao paulistana como um meio radical
alheio a politico. Notemos, portanto, a trans£er6ncia da politico, como um
meir de aq:ao, para o campo da culture. E precisamente pautada nests

transfer6ncia que a posture assumida pelos dirigentes do Departamento de

Cultura pcm)itiu que ]evassem a terms suas rea]izag6es. Assam, subs ]igag6es

com a polidca Cram muito subs, situadas no limite entre a formakdade e as
concess6es necessfi:ias. Subs participaq:6es no coll)o do Estado se dali.am

sempre de modo ambiguo: ao mesmo tempo em que recusavam a politico,
estavam a ela atrelados, ainda que de forma t6nue. Esse parece ser a vereda

mats interessante a ser explorada na relagao entry os intelectuais

instituigao paulistana.

MORAES, Rubens Borba. "Sergio e sua geragao" in Bo/grim Bfb/fogrcWco dn
.B/b/to/eca .A4Hr/o de ,andrade, S5o Paulo, n.' 31, Julio/Setembro, 1972, pfg. 60
Grifos meus.
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Paulo Duarte: a mediaQao entry politico e culture

Tcndo sido um dos fundadores do Partido Dcmocratico, em 1926,

Paulo Duarte participou ativamente da RevoluS:ao de 1930 e, insatisfeito
com os ramos tornados peta governo federal, aderiu a insurrcigao armada

de 1932, quando foi prego e exilado. Em seu regresso ao Brasil, filiou-se ao
rec6m fundado Partido Consdtucionalista, por meio do qual elegera-se

Deputado Estadual. A partir de entao, se posicionou como incansivel
combatente da polltica varguista, at6 a instauraq:ao do Estado Novo quc Ihe
custalia ouuo exilio.

Sua traJet6da 6 recheada de paradoxos no que concerns a sua dsio

da politico. Em centos momentos, parece defender uma posts::io aristocrats

em reInS:ao ao exercicio da politico parddal:ia, como ocorrera por ocasiio do

crescimento do Partido Democrftico. Quando a ampliagao dos quadros

parddarios se imp6s na lute palo poder federal, implicando a aceitaq:ao de
militantes de todas as camadas sociais, Paulo Duarte se manifestou dizendo

que "a favela esb comegando a p6r as manguinhas de fora''.t4 A possivel
concessio feita i,s classes menos abastadas no intel:ior do Estado de Sio

Paulo denotava uma contrapartida aos interesses embrionfrios do Parddo
Democritico: a nio identificaq:ao com os prop6sitos da miht6ncia de

esquerda no Pals.tS A 6poca, era visceralmente contririo aos ptincipios
socialistas, chegando a diner que "srs. Joan Alberto, Siqueira Campos,

Miguel Costa, Luis Carlos Prestes e outros estavam de pleno accordo na

implantaS:ao do bolchedsmo no Brasil''.t6 Setia possivel diner, a grosso
modo, que subs concepg6es ideo16gicas circunscreviam-se a id6ia mestra do

14 DUARTE, Paulo. Apud PRADO, Maria Lfgia Coelho. H de/7zocracia //z/s/raja,
OP. cit., Pag. 55
5 O estudo de Coelho Prado dli conga dessas quest6es ao trabalhar de forma

pormenorizada a formagao social e cultural dos membros do Partido Democrgtico.
Idem. lbidem

' Cf. DUARTE, Paulo. g#e g g e hd? Pequena h&/6rfa de lima gra de para/ana,
2' edigao, s/ editora, s/ data.
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partido: republicanizar a Rep6blica.17 Em um trecho de alto poder sint6tico
Rubens Borba de Morals bcm expressou os dcsignios das propostas
elaboradas peso Partido Democritico no que tinge a esse id6ia

Embrenhamo-nos pda agro politica com a intengao de
derrubar a oligmquia P.R.P., instituir o voto secreto. a
verdadeira e legitima expressao da vontade popular.
Queriamos modernizar a polfdca brasileira. Assam coma
tinhamos 'descoelhonetizado ' a lingua brasileira, passamos a
desperrepizar ' o Brasil".18

Compromissado com o anseio de ''modernizar a politico e instituir o
voto secreto", Paulo Duarte manifestou-se contrilio a, exist6ncia da Frente

Unica como instrumento capaz de recuperar a primazia de Sio Paulo nas
condug6es dos assuntos nacionais, mas mesmo assim nio hesitou em adeJI

a, batalha em proj das bandehas outrora adversirias quando da ctiaS:ao do
Partido Constitucionalista

Ao que tudo indira, na d6cada de ti:inta, sua posture politico sofrera
alteraS:io, chegando a se de6lnir, por in6meras vezes, como socialists.

Contudo, jamais chegara a se 6lliar a um partido de esquerda e tampouco

military em qualquer agremiagao de talhe socialists. Durante o tempo e que
estivera exilado em Paris, tomara contato com o manismo, fazendo leituras

de auEores russos e, prim\cipalmente, O CaP/Pa4 de Mam. Quando de seu
retorno ao Brasil, rivera intend:io de Elliar-se ao Partido Comunista. mas nio

o 6lzera.i9 Tinha tamb6m grande simpatia pda Aliens:a Nacional Libertadora

e nutria expectativas de que ela viesse a se Uansformar em partido "6lel a

um socialismo democritico" que serif "o verdadeiro partido de oposigao

iz Cf. PRADO, Maria Lfgia Coelho. ,4 democracfa f/zls/raja, op. cit., pfg. 23.
i8 MORAES, Rubens Borba de. ''Recorda96es de um sobrevivente da Semana de

b flZl:#:z:ll:
pigs. 59 e 60
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que teriamos''.20 Com efeito, seu aprcgo por tail agree)iag6es nio passara de
flerte, sem maiores conseqti6ncias. Subs inchnag6es sociabstas nio

encontravam eco algum no chculo politico do qual pardcipava. Considerava

que Armando de Sayles Oliveira hama "inaugurado um cstUo novo de
adn)inistraq:ao e de politico '', c chegara a exclamar: "Ahl sc o Am)ando

conseguisse voltar-se um pouqutnho para a esquerda, estada li. no caminho da

perfeigao''.n Embora tats inclinag6es fosscm repudiadas pelo prefbito Fabio
Prado e polo pr6pdo Armando de Sallcs Oliveka, nio abandonaria o Partido
Constitucionalista e reivindicada para sio hotizonte esquerdisu a fim de

lusd6lcar subs agnes na area da politico e da culture. Ao abordar o aspecto
renovador do Departamento de Cultura, diz o tutor: ''Em parcelas

homcopaticas eu havia de instUar um pouco de sociahsmo no Brasil".z Assam,

o distanciamento em rclagao i,s camadas populates, manifesto na d6cada de

vintc, parccc nio ultrapassar o limits da politico parddafia, pols subs posi';6es,

enquanto mentor da instituigao paulistana, parecem estar situadas em outdo

patamar de compreensao da agro polidca, e mcsmo da rcahdade social
No momento em quc a interventoria do Estado de Sio Paulo contava

com a prescnga de Armando de Sales Oliveira, Paulo Duarte pensava em
como dar vazio aos sonhos de culture de sous amigos intelectuais

Depois deixamos de falar em coisas imorais e passamos is
coisas sfrias. As possibilidades culturais que o governo do
Armando pode ' agasalhar. Mas o Amiando durar4?
perguntei. Sergio e eu temos divides, mas Mario ache que
Armando se consohdari e estabilizarg.. Se isso acontecer,
lembrei entio os nossos delirios no apartamento da

Avenida S. Joan ence 1929 e 1930. Felicidade demais, disse
Mario. Ou desilusio demais? interrogou S6rgto. Ou
plimeira reahdade? acrescentei tendo o cuidado de

!o DUARTE, Paulo. iMe/nc5riczs. Os n70r/os de Seabrook, vol. IV, Sgo Paulo:

Hucitec 1976, P6ga 105'.IUe rfas. Se/va osci/ra, vol. lll, OP. cit., Pag. 182.

22 Idem, lbidem, pag. 280.
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interrogar tamb6m... De qualquer madeira foi voz ung.nine

que s6 eu poderia lever avante a id6ia, pois amigo fntimo de
\.rmando, com bastante presti©o polfaco adquirido na luca
e no exilio, nio s6 eu poderia ter como aliada a velha
amizade senio tamb6m autotidade politico. E quash
estruturamos o possivel futuro instituto

Este depoimento nos faz crcr que a t6nica da politico partidada, para
o tutor, pouch importancia tinha no momento. O que se colocava como
essencial era o uso da polidca, ou para usarmos sua expressao, "a autoridade

politico" de que dispunha para Bins bastante claros. A possibihdade de
concretizar os sonhos de um instituto de cultura se sobrepunha a quaisquer
outras preocupaS:6es. Por isso, sua posigao parecia transcended o lado moral

de subs antigas condcS:6es politicos. Nio obstante posse havel um perch
pragmatico em sua personalidade, sua conduta estava em boa medida

ahccrgada em um proccdimento 6tico, em que os meios de sua aq:ao cram
deddamente apreciados segundo as conseqti6ncias rclativas ao Elm -- motivo

pele qual poderiamos v6-1o como um "experts" da tradig:ao politico
A 6poca em quc reccbera convite para integrar o gabinete de Fabio

Prado, Paulo Duarte hesitou, pols o cargo nio Ihe interessava. Contudo. fora

seduzido pda id6ia de que nio syria apenas um chefs de gabinete, tendo

inclusive, que inventor um dtulo que Ihe possibihtasse atuar para a16m desse
limite. O prefeito desejava que seu assessor fosse um "colaborador de bitola

larva"24, por ipso, a soluS:ao encontrada consisdu em crier o porto de
Consulror Juddico. Junto ao Deparwnento de Cultura, Paulo Duarte anon

como mediador cntre a instituigao paulistana e a prcfeitura de Sio Paulo. iE
Rubens Borba de Morals que menciona seu papel

Nio. O Paulo Duarte nio pertencia ao Departamento. O
Paulo Duarte era assessor do Prefeito. E era ipso que nos

Idem, lbidem, pfg. 09.

" DUARTE, Paulo. JUemdrfas. Se/va oscz//'a, vol. lll, OP. cit., Pfg. 167.
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facihtava tudo, porque ele sendo assessor do Fabio Prado,
estava a metade do dia com o Fabio, qualquer coisa que a

gente precisava, a gente ia ao Paulo. Ele falava com o Fabio,
e o Fabio dizia faq:a e resolvia. O Paulo foi uma esp6cie de
coordenador como se diz hole em dia. De coordenador do

Departamento. A decisio final tinha que sail da Prefeitura,
do Prefeito. E o Paulo era o nosso elemento lunto ao
Prefeito, embora o Fabio fosse muito nosso amigo, e nos
estlvessemos constantemente com ele''.2s

De acordo com sua avaliagao, podemos ver claramente que Paulo

Duarte nio dnha envolvimento com a elaboraq:ao das atividades culturais

propostas. Cabin a ele estabelecer a medias:a.o entry o pro)eto culmral da
insdtuigao paulistana e as instincias politicos necessfrias a. sua realizaS:ao. Com

efdto, 6 evidente que sua tralet6da politico sc difere da de sous companheiros,
muito embora Modo de Andrade e Sergio MliHiet tamb6m fossem militantes

do Parddo Democritico. A cudosa relagao disses 61timos com a politico dove,

segundo Zuin, "ser entendida mais como uma forma impcradva do que uma
formagao ideo16gica estrllturada e coerente".26 No entanto, asta claro que
Paulo Duarte, cujas atividades sempre se moveram no campo dos partidos

Pag. 48
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politicos, nio pode scr enquadrado nests perspcctiva. De pesto, cabe buscar
entender o que significava a poHtica para M5.rio de Andrade c Sergio Milliet

e coma os dois articulavam sua visio sobre a questao cultural e as causes

colocadas em xeque pelo logo politico de entio.

Autonomic cultural versus cooptagao politica

Em texto que versa sobre a relagao entry politico e cultura, Norberto
Bobbio tech algumas consideraq:6es sobre doin tipos de intelectuais: o ide61ogo

e o experto.27 Fortemente inspirado em proposiS:6es webedanas, atdbui aos
'ide61ogos" a utica da condcS:ao e aos ''expertos", a da responsabihdade. Ao

abordar o tcma da responsabibdade dos intelectuais, coloca uma questao cabal:

:o intelectual age com base na utica da puja intengao ou com base na utica da

responsabilidade?''28 Transfetindo a indagagao ao temp de que nos ocupamos:
a que typo de utica corresponds o procedimento de Mario dc Andrade, de
Sergio MiUiet e de Paulo Duarte diantc da politico? Se no caso dos dois

primeiros a relagao com a polfdca se cxpressa por uma ''fora:a imperative", tal

coma formulary Zuin, somos tentados a considers-los ''ide61ogos", dsto que

esdo em condom)idade com a utica da convict:ao. Lembremos, a prop6sito,

que o defer dos ide61ogos "6 o de serum fi6is a centos ptincipios, custe o que
custu".29 Tomando como ponto de partida que o dover dos expertos "6 o de

propos meios adequados ao 6im e, portanto, de leven em costa as
conseqii6ncias que podem detivar dos meios propostos''30, podetiamos

ponderar sobre o ptincipio da rcsponsabilidade desses intelectuais. Nests casa,

nio cabeda a Paulo Duarte outta classi6caS:ao sergio a de experto, conforms
nossas observag:6es antedores.

:7 Cf. BOBBIO, Norberto. Os znfe/echafs e o porter,
Universidade Estadual Paulista, 1997, pigs. 73 e 74
" Idem, lbidem, pag. 97
9 Idem, lbidem, pag. 97

30 Idem, lbidem, pfg. 97.

S5o Paulo. Editora da
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Mas seriam cssas refer6ncias su6lcientes para entender

relacionamento dos autores com a politico? A possivel tibiez de nossas

formulas:6es sobrc o problems poderia nos conduzir a tratar do assunto por

um ouuo prisms. Ja ibsen'amos que um ponte interessante a ser
explorado, com respeito a este questao, reside na possibilidade de encarar a

experi6ncia do Departamento de Cultura como dotada de carta autonomia
em relagao a politico. Como syria possfvel este reflexio? Rccorramos
novamente is consideraS:6es de Bobbio:

:Falando em autonomic relative da cultura, pretendo dizer

que a culmra(no senddo mats ample, isto 6, no senddo das
esferas em que se formam as ideologies e se produzem os
conhecimentos) nao Rode nem deve ser reduzida
integralmente iesfera do politico".3t

Como sc v6 a formulagao de Bobbio nio desconsidcra os laS:os

estabelecidos entry a culture c a atividade politico. Um caminho curioso

para cmpreender esse tarefa consiste em associar a. culture uma atividade
divcrsa daquela praticada pelos politicos pro6issionais32. Assam, tei:ramos de
um lada, os intelectuais responsaveis por tarefas condizentes ao campo de

produgio de id6ias, e de outdo, politicos empenhados em subs agnes c
decis6es. Para ambos, coloca-se a questao do engalamento e tanto minor se

lorna o problema quanto mais se raz nccessirio a autonomia da culture para

empreendimentos em que a politico se torna desacreditada. A defesa da
autonomia da culture nada mais 6 do que um recurso utilizado, com muita

propriedade, por alguns intelectuais que desejam estabelecer um modus

faciendi respaldado na iscngao de um compromisso politico. De ccrto

Idem, lbidem, pgg. 80
s2 Nesse sentido. Bobbie esclarece: ''a cultura n5o dove ser apoli.rica, mas a sua

polftica ngo 6 a polftica /ou/ coup/, aquela que n6s chamamos habitualmente de
poll.tica ordinfria, mas 6 uma polftica pr6pria da cultura, que n:io coincide, nio dave
coincidir, com a polftica dos politicos". Idem, lbidem, pag. 103
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modo, 6 este a maneira pda qual Fabio Prado procurava lusti6lcar o uso da
culture em sua gestao na prefeitura de S2io I)aulo. A vulgar por subs palavras,

era e]a que ]iderava todd sua conduta publica. Vejamos:

:Atravessamos um instante de transit:ao social. Momento

terrivel, culls prenuncios centos nio nos 6 possivel ainda
delinear. Maas que se clareari com a colaboraS:ao daqueles
culos espfritos se vio iluminando dessa fazio que s6 a
culture 6 capaz de acender. E dentro das universidades e
das bibliotecas que se tempers, neste instante, a mentalidade
que ha de iluminar o Brasil. Em cases como este 6 que se
enfeixario os recursos e as medicinas capazes de vencer os
choques e curar os traumatismos com que as crises sociais
atonnentam os povos velhos e as terras mogas. Quando as
ambig6es se entrechocam nas convuls6es graves em que os
homens principiun a nio compreender uns aos outros e os
espiritos comegam a aparecer obscurecidos pda confusao,
nestes momentos tenebrosos para os homers e para as
nadonab&.&es, s6 a cilia a € ea?aX. & jnWer carat o mi sept
Ilan? o} ia e iluminar olltra tier. as cotisciencias. Pov {sso mesmo, q e

ea elf $\ a m$!4 wgTama administra$uo. P agama estreito
imPcssibiBlao de it aim s jhnteir pmHmas & ilm mxniaPi',
wIGs q% me csfag }e Def cr$sceFcm altifaaqaib qe Q &

aastTar-sg em sa e$1de. ] q%e o pe era osfue censtmira
g'andeWa de uniaFac lidade de Direito de S. Patti.o, uwz dia, Delis nle

javorecez k a! iar as>aredes & m DepaRam08ta de Ctltf a q£e ,
eto me tes, digno destaAcade nia e aa vossa Unipersldati€' ss

E neste sentido que podemos identi6icar a cultura como
instruments de intervengao social. No aspecto instrumental, sugei:ido por

Fabio Prado, encontra-sc uma outta dimensio da culture: a capacidade de
miner os conHitos resultantes de pedodos inst6veis. Nio 6 a toa que a ela

tenha atribuido o papal de ''iluminar as consci8ncias''. O discurso acima

33 PRADO, Fabio. "Centro Academico 'XI De Agosto"' in .Reefs/a do .,4rqz/fl.'o
JUanicz@a/, vo1. 41, Novembro de 1937, pgg. 255. Grifos meus.
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data do m6s de novembro de 1937. Trata-se, portanto, de um momento de
extrcma turbu16ncia social e politico, quah6lcado pelo prefeito paulistano

como um ''instantc de transit:ao social''.34
]i evidente, portanto, que os didgentes do Departamento de Cultui:a

i:eivindicavam a isengao da polidca para ged-lo. Com ipso, talvez quisessem

cdm um campo de agro imune is oscilag6es politicos, cuba meta principal
visava a concrcdzagao dos projetos de polidca cultural por des teas:ados. Mas,
h.ria senddo falar em autonomic relative dianne do cerceamento da dii:eq:ao de

Mario de Andrade a frente da insdtuiq:ao paulistana? A resposta a este

indagagao nos remete a um temp central da relagao entry os intclectuais e a

politica. Saber cm que sentido podedam estar a scrvigo da ideologia pugnada

pelo apmelho estatal cm subs advidades administradvas 6 o que sc imp6e para

desvendar parte da questao sobre a autonomia cultural A forma de
aliciamento de escti.tones e intelectuais com dstas a pardcipagao na defesa dos

intcresses politicos assume dhcrsas facetas no contexto em pauta.

As possibilidades de rcalizaq:ao de proletos pensados pda
intelectuahdade cram exiguas fora do circuito p6bhco, que era o espago .paf
exr?ZZe/7re da efetivagao dos intentos culturais. A pardo disso, 6 preciso

explorer, tanto quanto possivel, o nexo estabelecido ence os intelectuais e a

organizagao da culture. Conforms as observaS:6es de Culos Nelson
Coutinho, o modo de descnvolvimento prussiano seguido polo capitalismo

brasileiro teve repercuss6es na esfera da cultura.3S Dentro desse quadro, a

H E curiosa a semelhanga entry o discurso de Fabio Prado e a formulagao que
Bobbio faz a respeito da autonomia cultural. De acordo com ele: ''Falar de
autonomia relativa n5o quer dizer de modo algum que cultura e polftica n5o se
encontrem; quer dizer que se encontram e quash se identificam em alguns momentos
particularmente dramgticos da hist6ria, como s5o os perfodos revolucionfrios, mas
seguem dada um a sua pr6pria estrada - e 6 bom que assim deja -- em momentos de
renta, tonga e incerta transit:io" . Cf. BOBBIO, Norberto. Os inl'e/ec/z/afs e o porter,
op. cit., pigs. 105 e 106
35 COUTINHO, Carlos Nelson. Cu//u/,a e sociedade no .B/'asf/, Belo Horizonte:
Oficina de Livros, 1990.
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cooptaq:ao de intelectuais se situa como pratica de aliciamento da ideologia
dominante. Muitas vczes sem opgao de cscolha, alguns cscritores e
burocratas acabaram servindo de suporte para a nova ordem que se
instaurava atrav6s de um processo antidemocritico. O imperativo de
construir a naS:ao e a problematica de um Estado centralizado e forte
acarretaram a necessidade de um aparato ideo16gico capaz de integrar as

caractedsticas d£spares da nacionalidade. O ponto de importancia nesse

proccsso situava-se frente a possibibdade dc cooptaS:ao de individuos
interessados em contribuir, de alguma madeira, para o objedvo de

construgao nacional, tio em vogt nests pedodo. lsso exigia um instrumento

eficaz no quc diz respeito a integral:ao de intelectuais no plano do Estado. E

a parter dai que se pode entender o impacto da seduS:ao por cargos p6blicos
e a conscqtiente aceitagao do Estado Novo. Lahuerta elucida asta

problemadca ao colocar que, para alguns intelecmais, havia a

'invocaS:ao implicita de um Estado centralizador que realize
o interesse coletivo. Nio 6 de se estranhar, portanto, que o
Estado Novo, para a16m de seu car6ter coercitivo e seu
proJeto de incol:poragao da intelectualidade tenha tido tanta
aceitagao. E que como coroamento do caminho da
'revoluq:ao-passiva ', correspondia a uma demands de Estado
expressa tamb6m como demands de uni6lcagao cultural,
que se traduzia num proJeto i#/ ge//e/ a um s6 tempo
modernizador e restaurador dos pilates da nacionalidade. E
judo em noms do bem comum e da construe:ao da naq:ao.

De tal forma que um governo forte era tacitamente
esperado e, quando concretizado, foi bem aceito por
amplos setores da intelectualidade".3c

36 LAHUERTA, Milton. ''Os intelectuais e os anos 20: moderno, modemista,
modemizagao '' in DE LORENZO, Helena Clarvalho & COSTA, Wilma Peres da.
(orgs.). H cicada de /920 e as Dreams do .Brash/ moderns, Sio Paulo: Editora da
UNESP, 1997, pigs. 99 e 100.
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A interessante apar6ncia de que cstariam todos reunindo esforgos

para viabilizar um pals em que a nagao pudesse ser identi6icada com a alma

do progresso, maria com que muitos homens de culture se integrassem ao

proleto de unificaS:ao politico, proposto pelo Estado Novo. Entrctanto,
house exemplos de participag6es que nio devem ser enquadradas nessa

perspecdva. Trata-se de um ''inc6modo '' por parte dos intelectuais que se
viam na circunstfncia de um "intimismo a sombre do poder''. Recorrendo

novamente i.s palavras de Coutinho:

O processo de cooptagao nio obriga necessariamente o
intelectual cooptado a se colocar diretamente a serviS:o das
classes dominantes enquanto ide61ogo: ou sega, nio o
obriga a crier ou a defender apologias diretas do existente.
O que a cooptagao faz 6 induzi-lo -- atrav6s de virias
formal de pressao, experimentadas consciente ou
inconscientemente -- a optar por formulag6es culturais
an6dinas, neutral, socialmente ass6pticas. O 'intimismo a
sombre do poder' Ihe deixa um campo de manobra ou de
esco[ha aparentemente amp]o, mas culos ]imites sio
determinados precisamente pelo compromisso tfcito de
nio p6r em discussio os fundamentos daquele poder a cuba
sombre ele 6 livre para cultivar a pr6pria 'intimidade'''.37

Assim, os homens de culture supostamente cooptados pelo aparelho

do Estado, em meados dos anos trinta, nio tiveram necessariamente que

reproduzir ou mcsmo apoiar as diret:rizcs autoritfrias que entio se
colocavam no momento. Carlos Drummond de Andrade talvez deja um

claro exemplo a esse respeito. Durante o tempo em que pcrmanecera como

chafe de gabinete de Gustavo Capanema, o poets se 'dra diante de situaS:6cs

as mais ambiguas, intentando sempre mantel-se afastado das quest6es
politicos. Tal foio que aconteceu quando recusou-se a assistir a palestra de

37 COUTINHO, Carlos Nelson. Cu//zlra e sociedade no .B/'asi/, op. cit., pag. 46.
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Alceu Amoroso Lima, no Minist6rio da EducaS:ao e Sa6de, que tinha por
assunto o ''andcomunismo ''. Hesitante no quc se refers a definigao de sua
posture politico, preferiu nio participar do evento, a fim de nio ser

identi6lcado como defensor da campania anticomunista dcscncadcada polo
amigo.38 Este fate, em si, denote o grande inc6modo no qual se via
Drummond diante de sua estada no poder. Nio 6 por acaso que teria, ao

longo dos anon, prcocupag6es quando a eventuais associaS:6es entre sua
6igura publica e o governs de Vargas.S9 Quando da seu parecer sabre a
trajet6ria de Drummond, Antonio Candida ponders que este nio ''ahenou:

sua "dignidade ou autonomic mental''.40 A16m disco, quando aborda o papel
descmpenhado pecos ]ovens do Partido Democritico nessa con)untura:

observe que acabaram por critical os ''fundamentos" do poder entio em
vigor.4t Nio se tratava, pois, de optar por formulas:6cs ''socialmente

ass6pticas", conforme notary Coutinho. Embora diante de um grande mal-

estar, muitos homers de culture acabaram participando de quadros

institucionais nos horizontes de um contexto politico marcado pelo alto
navel de castraq:ao da liberdade politica. Nessa pcrspectiva, talvez nio

dvessem um dilema moral por server a um estatuto colo perch

3s Cf. BOMENY, Helena. Gz/aral es da raz o; mode/"nfs/as /nine)os. Rio de
Janeiro: Editora UFRJ, Tempo Brasileiro, 1994, pgg. 123. Consultar tamb6m
SCHWARTZMAN, Simon, BOMENY, Helena Maria Bousquet e COSTA, Vanda
Maria Ribeiro, Ze/npos de Capone/77a, S5o Paulo: Paz e Terra: Fundagao Getiilio
Vargas, 2000, pegs. 101 e 102. Ha uma pequena dissonancia, entry as dual obras
citadas, quanto ao tema da palestra de Alceu Amoroso Lima. Na primeira, consta
que o fema syria o ''anticomunismo '' (pfg. 122), enquanto na segunda, ''A educagao
e o comunismo '' (p6g. IOI)

'' Cf. BOMENY, Helena. Guard! es da rczz o.' /moderns/as /7?/nefros, op. cit., pag.

40 Cf. CANDIDO, Antonio. ''Prefgcio" in MICELI, Sergio. /n/e/ech/afs e c/axle
iirigente no Blasi! (i920-194S), op. cX\., P&E. xU.
41 Cf. CANDIDO, Antonio. ''Preffcio" in DUARTE, Paulo. J(ZUrfo de .andrade por
e/e mesmo, 2' edigao, Sio Paulo: Hucitec, Secretaria Municipal de Cultura de S5o
Paulo, 1985, pfg. xvi
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fundamentava-se no autoritarismo. Contudo, parece haven polamica em

relax:ao a este ponto. Ao discutir a adcsio de intelectuais ao proJeto cultural
do Estado Novo, Milton Lahucrta desconsidera o uso da categoria

cooptaq:ao. Segundo subs palavras:

Para realizar esse 'missio ' o 'Estado Novo ' champ os

intelectuais para participarem da obra de construe:ao da
Nagao, procurando incorpor6'1os oferecendo-lhes uma
alternative a sua clise de identidade. E por isso que nio
cube tentar explicar o fen6meno recorrendo a categoda de
cooptagao; em realidade trata-se da constituigao de um
novo bloco de poder que busch consenso entre os
intelectuais, chamando-os para participar do processo,
realizando a fusio de modernidade e projeto nacional".4z

Ao que tudo indict, a exped8ncia do Departamento de Culture pode
ser vista denso desses prcssupostos, tendo o mesmo diagn6stico quanto a

relagao ence sans intelectuais dirigeJltes e subs pa'dcipag6es na esfera

publica. Especi6icamente no que concerns a Mg.rio de Andrade, Werneck de
Castro rccusa incisivamente a id6ia de cooptagao. De acordo com suns

observag6es:

No que toga Mario de Andrade, em particular, nada mats
inadequado e injusto que a pecha de 'cooptagao ' pda
maquina estatal, geralmente frito de um esquema te6rico
simphnicador, preestabelecido, ao qual se .pretende
submeter os fates a forge, quando nio resultado de simples

ignorancia. No Departamento de Culture de Sio Paulo,
Mario trabalhou com um espirito criador situado nos

andpodas do marasmo burocritico. No Rio, come
professor da uMversidade do Distrito Federal, p6s a servigo

42 LAHUERTA, Milton. .EJirismo, .dufonomfa, Popzllismo; os in/e/ec/unis na
/ran.sif o dos amos 40, Dissertagao de Mestrado, Campinas, ITCH/UNICAMP,
1992, P£g. 06.
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dos alunos o mellor de sua intelig6ncia e culmra, revelando
uma dedicagao exemplm, totalmente incompadvel com a
acomodagao empregadcia. Quando ao SPHAN cull
antepro)eto redigiu e no qual uabalhou como funcionfrio --,
era insututgao eminentemente t6cnica, estivesse ou nio

subordinada ao ministro Capanema e ao pfesidente-ditador
Gettilio Vargas; representava o \lnico e indispensavel
instrumento de salvaq:ao do que hole se champ mem6da
nacional. Cooperar nesse serviS:o, somente reabzfvel sob a
6gide do poder pablico, er# /a/ Ha d? &a#ra, que o intelectual
paulista -- 'escritor pablico ', no diner de Rodrigo Melo
Franco de Andrade cumpdu com digmdade e
compet6ncia''.4s

Como 6 posshel ver cm sua avaliaq:ao, a pardcipag:ao de Mglio de
Andrade na instit:uigao paulistana jamais poderia ser explicada segundo um

processo de cooptagao politico. Entretanto, dizer que dvesse "um espidto

chador situado nos andpodas do marasmo burocradco '', nio implica a recuse
de sua dependancia aos ditames da politico federal. Em outros termos, a lute

do escdtor paulista para banir o "marasmo burocrg.tito" e a ''acomodagao

empregadcia'' nio tem relax:ao direta com sua posigao diante dos cargos que
ocupou. Diner, porunto, que se trata de uma ''questao de honra" parece
resultar em avahagao desmedida e imprecise. Diferente, no entanto, 6 seu

depoimento sobre Gustavo Capanema. Dele podemos later a ambigQidade da

situagao em que sc v6em flagrados os intelectuais deste pedodo. Vejamos:

'Nessa cordis:ao, tem uma atitude d6plice. Embora prego a
um compromisso politico-ideo16gico com o governo
autoritario, prestigiou intelectuais e artistes de vanguarda --
de esquerda ou simplesmente 'avangados' -- sob a mira do
integralismo e do clericalismo radical. Fazio malabadsmos

para concihar aquele seu compromisso, alias assumido de

43 CASTRO, Moacir Werneck de. JUHrio de .andrade. ex£7fo no .Rlo, Rio de Janeiro:
Rocco, 1989, p:ig. 45. Grifos meus
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bom grado, com a colaboragao de intelectuais tidos coma
simpadzantes do credo vermelho', modernistas mal-'datos
pda reagao, mas nos quais reconhecia um valor verdadeiro
a ser aproveitado''.44

Em reahdade, uma das faces da ''atitude d6plice" de Capanema

calcava-se numb esp6cie de salvo-conduto para os intelectuais que carcciam
de um instruments nccessfi:io para a consecugao de sous proJetos, dando-

Ihes a possibMdade de des&utar das malhas institucionais para tanto. Delta
forma, procurava Ices assegurar "imunidade '' num contexto em que a

pr6ptia id6ia de isengao era questionada incisivamente. Mas, se por um Indo,
a referida imunidade cra preservada, por outdo, havia quc coder aos

designios impostos por sua condit:ao p6bhca. Dcntro dessa perspecnva,
tornava-se exuemamente dehcada a ''colaboragao sem submissio''4S dos
homens de culture envolvidos com este problematica.

A posture dos intelecmais didgences do Departamento de Cultura
com a esfera da politica tamb6m poderia ser explicada a partir da grande
celeuma provocada pda pubhcagao de Le au4/ a dei rZzrzl, de Julien Bel)da,
em 1927. A obra 6, at6 hole, considerada refer6ncia fundamental sobre o
temp dos intelectuais, tendo sc constituido tamb6m em um marco do
pensamento politico. De certo modo, a colocagao do c61ebre dilema ''trail
ou deserter" foi determinante na conduta dos intelectuais diante da

politico.46

a Idem, lbidem, pag. 38
45 Cf. CANDIDO, Antonio. "A Revolugao de. 1930 e a cultura" in .X edllcafao pe/a
noire e ou/ros ensafos, 2' edigao, Sgo Paulo: Atica, 1989, pgg. 195

46 Lahuerta explica asta influ6ncia ao dizer que "0 livro de Julien Banda Za /ra/zfson
des c/arcs, publicado pda primeira vez em 1927, teve grande impacto entry os
intelectuais de todo o mundo. Sua tess bisica 6 a de que os intelectuais deveriam ser
c16rigos modemos, defensores de valores universais, jamais se envolvendo com a
polarizagao politico-ideo16gica, nem muito ments com a mercantilizagao de suas
atividades. Nesse sentido, trair significaria compromisso com a polftica e/ou com o
mercado, com o conseqiiente abandono dos valores universais". Cf. LAHUERTA,
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Sempre atento ao debate travado no plano mundial, Mario dc
Andrade gumara um compromisso em responder ao dilema. Entretanto, ao
bongo do tempo, sua posit::io assume contornos variados. Em 1932, em
artigo publicado no Difrio Nacional, refers-se ao temp proposto por Bends

da seguinte maneira:

:0 famoso Txu,&ha/z zlh ldxri tamb6m fez alguma comogao
nos meios intelectuais 'modernos' do Brasil: mas se no
mundo ele teve homo espl&ndido, inesperado e humana
oHcio tornar os traidores mats conscientes e decididos da

sua trail:ao, parece que entre n6s serviu s6 pra que coda qual
aceitasse a tese falada de Bends, e 6icasse indo maid gratuito,
mais trovador da 'arte pda arte ', ou do pensamento pelo
pensam.endo''.47

Em sua avaliaq:ao, a recepS:ao da obra no Brasil, vida apenas reforgar
a ''pasmosa in6rcia humana''48 que caracterizava os intelectuais. Data id6ia

de que a proposigao de Bends, sc nio era fecunda, ao mcnos ensejava uma
reflexio para os homens de cultura. Esse ponto de data setia, contudo,
totalmente reformulado em fazio das expcri6ncias que rivera nas d6cadas de

trinta e quarenta. Na famosa palestra proferida cm 1942, intitulada "0

Movimento Modernists'', o tutor parece, en6un, ter encontrado a resposta

para o dilema bendaniano. Como lusti6lcasse subs opq:6es de homem

p6bhco, acabou por apontar a opgao da Haig:ao. O tom que emprega 6,

Milton. "Os intelectuais e os anon 20: modemo, modemista, modernizagao '', op. cit.
pgg. 95. Tamb6m Carlos Guilherme Mota refers-se a influ6ncia de Banda sobre os
intelectuais brasileiros: "Que os livros de Julien Banda e Archibald Mac Leisch
sobre a traigao ou a (it)responsabilidade dos intelectuais, andavam agoniando nossa
[nte[[igentsia, n:io parece haver d6vida ''. Cf. MOTA, Carlos Gui]herme. ]deo/ogfa
da cu//zlrcz 6rasf/e&a (793.3-/9749, 4' edigao, S5o Paulo: Atica, 1978, pfg. 96
47 ANDRADE, Mlirio de. 7::ix/ e cr(infcas no .Didrfo hvac/ona/; estabelecimento de
texto, introdugao e notas de Te16 Porto Ancona Lopez, S5o Paulo: Dual Cidades,
Secretaria da Cultura, Ci6ncia e Tecnologia, 1976, pgg. 5 16.
4s Idem, lbidem, pag. 515
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coma se babe, um tanto melanc6hco, vista que procurava reavaliar

experi6ncia modernists:

Sei que 6 impossivel ao homem, nem 61e devs abandonar
os valores eternos, amor, amizade, Deus, a nao.reza. Query

exatamente diner que puma idade humana como a que
vivemos, cuidar d€1sses valores apenas e se refugiar niles em
livros de ficgao e mesmo de t6cnica, 6 um abstencionismo
desonesto e desonroso como qualquer outdo. Uma covardia
coho (4laXquet aung. i)e milo, ajQflTla pa! &ca da sodedade 8 H1?2

valor eter} Q tamb6#' a9

Ao dizer que "a Q)rma politico da sociedade 6 um valor eterno
tamb6m '', M3.rio de Andrade nio deixa d6ddas de sua hesitagao para com a

colocaS:ao do problema, tal coco entendido por Banda. Talvez quisesse,

com isso, inverter o discurso segundo o qual a politico se coloca como htor

da trail:ao. Sua intend:ao 6 clara: em meio a um climb de intensas

ambigtiidades, buscava justialcar a opgao que 6lzera em sua trajet6tia
intelectual. Nio 6 de se estranhar que seu discurso passe a reiterar, com

demasiada freqti6ncia, o fato de aver ''uma idade politico do homem '' em

que "tinha de servir".SO if, portanto, com um tom rcpleto de ressentimentos
que o lider modernists assinala a sua participagao num momento de
turbu18ncia e inde6inigao como imperadvo dos homens de culture. De testa,

coma explicar tanta preocupagao em reavahar os desdobramentos do
Modernismo?

49 ANDRADE, Mario de. .Hspec/os cia /i/era/ura blasi/Circ, 5' edigao, Sio Paulo:
Martins, 1974, pgg. 255. Grifos meus.
50 As palavras de Mario de Andrade s5o claus quanto a ambigilidade da situagao
Nio me imagino politico de aWaD. Mas n6s estamos vivendo uma idade polftica do

homem e a ipso eu tinha que server. (...) Tamb6m n:io me desejaria escrevendo
pfginas explosivas, brigando a pau por ideologias e ganhando os louros ffceis de
um xilindr6. Tudo isso ngo sou eu nem 6 pra mim". Idem, lbidem, pag. 253
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De maneira muito semelhante, S6rgo Milliet se v6 envolvido com

este dilema. Ao responder ao inqu6rito formulado por Eduard Cavalheiro:
no inlcio dos anos quarenta, diz: "Vamos vcr se traimos ou nio...''.St

Sentindo-se, de carta forma, cobrado por sua posture no passado, passe
entio a "prestar contas'' sobre a ''vida espiritual" de sua geragao.

Dialogando de madeira explicita sobre o dilema dos intelecuais diante da

poHtica, nio deixa de mencionar um certo inc6modo para com a
problemadca posts cm logo, insinuando tratar-se de um ifKa#, de uma
formula a ser seguida:

;Mac Leisch exige que o escritor tome partido, sob pena de
ser incriminado de traigao. Mais uma fuse, meu caro
Edgard, maid um slogan. Tomar partido a favor do que? Ha
certamente homers que merecem nosso ap6io, mas haverf
no momento ideais que o justifiquem. E, no fundo, tomas
partido 6 que 6 trail: trait a si pr6prio, trocando a
intranquilidade e a posigio inc6moda do homem s6 peso
apoio cego e estapido de um grupo. lsto pode parecer-the
ceticismo de mau gusto. Nio 6. E quash desespfro
Amargura profunda. E no funds esperanga de um
desmentido dos datos:

Mesmo intentando desqualificar a necessidade de se posicionar,
Millet parece querer justificar sua posture. A excmplo de Mario de
Andrade, sense-se tacitamente forgado a se situar no debate. Em vista disso:

6 muito provavel que o livro de Bends tenha se constitddo em refer&ncia

obdgat6ria para os intelectuais do pedodo. Mats que ipso, talvez tenha
enformado a posigao disses intelectuais, a ponto de prefetirem se abster da

si MILLIET, Sergio. ''Meu depoimento" in CAVALHEIRO, Edgard. Zes/amen/o de
z£ma ge/"afro, Porto Alegre: Globo, 1944, pgg. 239.
" Idem, lbidem, pgg. 243. A respeito da postura de Milliet dianne da polftica.
consu[tar a ava]iagao de Car]os Gui]herme Mota in ]deo/ogfa da cu//ezra &rasi/ezra
r/PSS-/P749, op. cit., pag. 96 e seats
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d.da politico. A intend:ao de nio trait acabou se revelando uma

impossibilidade diantc das circunstincias hist6ticas a quc estavam
submetidos. Assim, a autonomic da culture que tanto reivindicavarh ao

negar a esfera da politico, acabou se mostrando uma ilusio. Carlos Moraes
de Andrade notou com profunda agudeza este problems em relagao a
trajet6ria de seu umao, Mario de Andrade:

A grande ligao(...) Mario recebeu cin 1937, com o golpe
de 10 de novembro. Foi quando 61e compreendeu que o
intelectual nio podia, nem pode, mantel-se afastado da
politico. E que 61e dirigia entio o Departamento Municipal
de Culture,' cdado no gov6rno de Armando de Sales

Oliveira, com Fabio Prado na Prefeitura. O Departamento
fora id6ia sua. A esse obra, que kinda hole perdura, em seus
reflexos. delta o melhor de si mesmo. Sem mais aquela, da
noite para o dia, ou mellor do dia da democracia para a
noite da ditadura. veda esboroar-se todo o seu trabalho,
constJ:undo babe Deus como, com que sacrificios".SS

Nio syria exagero considerar que sua posture acabou por Ihe custar o

empreendimento ao qual dais se dedicara e que, ao final das contas, julgava

o maid importante de sua trajet6ria pessoal. A id6ia deste depoimento 6
interessante porque mostra o alto pres:o pogo por Mario de Andrade em
suns reiteradas tentativas de mantel-se afastado da politico. A tlo propalada

formula do intelectual "Au dessus de la ma16e '', decletada por Romain

Rolland, se restringka a uma vogt cm culo bobo nio havia condig6es
concretas de adesio para os intelectuais envolvidos com o Departamento de
Cultura. Antes, o que havia era uma ambigiiidade de saas posig6cs

A.mbigOidade que expressa o impasse da adesio ao poder politico e afore a
experi6ncia da instituigao paulistana o lastro fundamental de subs

s3 Cf. BARBOSA, Francisco de Assis. Rerraros de /nmf/fa, 2' edigao, Rio de
Janeiro: Livraria Jose olympia Editora, 1968, pgg. 159.
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empreitadas: a missio dos intelectuais em ''construir a naS:ao '' por
interm6dio da culmra e scm a ''mediagao de uma pcrspcctiva realmente
politico''.s4 Por essen motivos, a problematica da cooptaq:ao era posts e
reposta para intelectuais que assumiam compromisso com esfera p6bhca.SS

Mesmo que a autonomic cultural tio almelada tenha se mostrado
uma ilusao, foi prccisamente por meio deli que esscs intelectuais

acrcditaram poder dar vazio aos projetos que shes Cram tio importantes. A

recusa da politico se convcrtia em um recurso apropriado para que
pudessem intcragir com a rcalidade do momento, assumindo sous

compromissos de forma ticita. Por ipso, subjacente is atividades que
empreendiam haha, dialeticamente, a contestag:ao da conjuntura politico de
entio. Acreditamos que a formulagio de Antonio Candido sobre este
problematica deja vilida para o caso dos intelectuais paulistanos. Vejamos:

o utista e o escritor aparentemente cooptados sio capazes,
pda pr6pi:ia natureza da sua atividade, de desenvolver
antagonismos objetivos, nio meramente subjetivos, com
relagao a oi:dem estabelecida. A sua margem de oposigao
vem da elasticidade maier ou manor do sistema dominance.
que os pode tolerar sem que des deixem com ipso de
exercer a sua fungao corrosive''.sc

54 LAHUERTA, Milton. ''Os intelectuais e os ands 20: moderno. modemista.
!nodernizagao '', op. cit., pfg. 100.
" Ainda insistindo no tema da cooptagao, seria interessante assinalar as observag6es
de Sandroni para o dilema: ''A 'cultura ' ocupava um lugar importante na estrat6gia
polftica dos liberais paulistas entre 1935 e 1937; assim, se compreende que fizesse
parte dessa estrat6gia a incolporagao de intelectuais como MA e sous amigos. N5o
propomos, entretanto, entender tal incorporagao como mora utilizagao, maquiav61ica
e unilateral; ela deve ser pensada, em vez disco, como relagao problemftica e cheia
de ambigiiidades, na qual ainbas as panes auferem certas vantagens e fazem certas
concess6es". Cf. SANDRON], Carlos. .Ajar/o con/ra ]Uacuna;ha, op. cit., pag. 77
" CANDIDO, Antonio. ''A Revolugao de 1930 e a cultura" op. cit., pfg. 195
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Na "margem de oposigao" a que estavam sujeitos os intelectuais do

Departamcnto de Culture repousava o espago cncontrado para cumptir
uma ''fungao corrosive''. lsto porque subs postures cm face da politico

asseguravam a tolerincia do ''sistcma dominante '', fazendo-os parecer
neutron diante das conturbadas vacilaq:6es do memento nacional. Dito em

outros termos, a inexist6ncia de relag6es estreitas com a politico possibilitou

uma ''elasticidade '' propicia is suns atuag6es no ccn6.rio pauhstano. A16m

disso, os ''antagonismos objetivos" podcm ser facilmente veri6lcados no

conte6do programatico de subs atividades. Embora posse haven, para os
ditigentes da instituigao pauhstana, certs cisco entry culture e politico, nio
syria conveniente descartar todo o cmpreendimento subjacente ao projeto

no qual sc envolvcram como vetor de contestagao do climb politico
existente. A um s6 tempo o Departamento de Culture mantinha vinculos

com a politico golpista e autorit6.ria do Govcrno Vargas e representava uma

leas:ao a ela. Do contrario, como entender as propostas de democratizagio
ao acesso da culture na Pauhc6ia Desvahada? Nests sentido, serif possivel a

avabaq:ao do grupo de Mario de Andrade como ''uma vanguarda politico-
cultural a sombre de uma situag:io oligarquica''.S7 Ao quc tudo indica, 6 este

a circunst6.ncia que cxplica de que modo estes intelectuais cnfrentaram os
dilemas colocados pda hist6ria, subvertcndo as detcrminag6es a que

estavam suleitos

57 Cf. CANDIDO, Antonio. ''Pref ado" in DUARTE, Paulo. J14Zirfo de .andrade por e/e
mesmo, op. cit., pfg. xvi. Pai-a Antonio Candido, ngo ha diividas de que ao
Departamento de Cultura fora colocado um imperative politico, conforms atestam suas
peiaxtas: "A co4ugagao intelectuat de homers con'to Mario de Andrade e Paulo
Duane foi proplciada por circunstdncias enl parte de natureza poltica. Seal \argo
analisar o processo, mas podemos ao menos referir que o Partido Democrftico criou
algumas condig6es favorfveis para tal encontro e suas conseqi16ncias, - atrav6s de
6rgaos como o Difrio Nacional e uma carta camaradagem oposicionista entry tantos

mogos". Idem, lbidem, pag. xv. Grifos meus
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