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Coube-me, nesta serie de conferencias consagradas ao es- 
tudo da historia da nossa litteratura, — examinar um tema 
bastante vasto e, por isso mesmo, imprecise: — o pensamen- 
to brasileiro. E nao e porque eu tenha um supersticioso res- 
peito pelo valor das definiqoes, mas por simples e prudente 
precauqao, que julgo ser necessario indicar, desde ja, como 
entendi a tarefa que me foi confiada. 

Pensamento e um termo muito geral que designa iodos 
os fatos intelectuais. E' tambem numa significagao mais pro- 
pria, a atividade que analisa e relaciona os dados complexos 
de uma experiencia. Quis me parecer, pois, que atribuindo- 
me este tema, o que se desejava era que eu descrevesse al- 
guns aspectos da experiencia intelectual da nossa terra. Se- 
rao simplesmente as grandes linhas dessa curiosa experien- 
cia que eu tentarei esboqar. 

Mas antes die abordar o assunto, quero lembrar o que 
Gil Vicente, em uma das suas comedias, faz dizer a certa 
personagem sua. "Grande praga e cuidar — diz a persona- 
gem de Gil Vicente — e que tormento o entender". O mes- 
mo digo eu do meu tema. As contradiqoes de que e tecido, as 
antimonias que revela, a complexidada dos elementos que 
o constituem, tudo isso justificaria que eu repetisse aqui a 
frase do grande comico. 

O meu trabalho consistira, portanto, em tragai um li- 
geiro quadro — ou mais exatamente — em levantar um ra- 
pido balanqo das vicissitudes pelas quais passa, no desenro- 
lar da complicada historia da nossa cultura, o nosso pen- 
samento. Antes de iniciar esse balanqo, desejo ainda subli- 
nhar o fato de que havemos de encontrar, no exam© histo- 
rico do nosso pensamento, muitas e variadas duvidas, mui- 
tas e curiosas contradigoes — umas e outras reveladoras da 
nossa propria condigao. Duvidas e contradigoes estas que 
constituem tambem curiosas sugestoes para a compreensao 
do sentido da nossa vida historica. 



I 

O pensamento e fruto da atividade de um povo e o es- 
pirito que constroi os mais sutis sistemas filosdficos e as 
grandes obras da literatura nao dfere daquele que abre ca- 
minhos, edifica vilas, planta lavouras e organiza Industrias. 
Sao sempre as condigoes da existencia concreta, e a propria 
vida que se vai tecendo na trama da historia, o que constitui 
o pensamento de um povo. E', pois, na historia do nosso povo 
que devemos ir a procura do sentido do nosso pensamento. 

Dado de importancia essencial como ponto de partida 
para toda consideragao seria acerca da evolugao, da com- 
preensao e da situacao atual do nosso pensamento, e a nossa 
origem colonial. E' ai que tern inicio o rosario de contra- 
digoes da nossa experiencia intelectual. 

Do Indio subsistem ainda, na nossa maneira dc ser, 
tragos antinomicos que transparecem na rebeldia e resigna- 
gao do nosso caboclo, no deslumbramento, na desconfianga 
e na chacota que Ihe merece o estrangeiro. Tudo isto e 
talvez residue de um choque de civilizagoes diferentes que 
se defrontaram um dia e que, o tempo e o proprio desenvol- 
vimento da civilizagao, ainda nao conseguiram apagar de 
todo. 

Na imensidade dos negros importados, que veio alicer- 
gar a nossa economia, mergulha a contraditoria e drama- 
tica historia de sensibilidade e sensualidade, de rancor e de 
abnegagao que tambem marcou a psicologia do nosso povo. 
Mas, embora esses elementos humanos que entraram na 
nossa formagao, nela tenham exercido forte influencia foi 
o branco, o lusb, o que mais fundo atuou pela sua cultura, 
o que mais decidida influencia teve sobre a nossa vida inte- 
lectual. Foi ele que nos ligou a civilizagao ocidental. "Nem 
o contacto nem a mistura com as ragas aborigenes fizeram 



nos tao diferentes dos nossos av6s de alem-mar como gos- 
tariamos de se-lo. No caso brasileiro, a verdade por menos 
sedutora que possa parecer a alguns patriotas — diz Sergio 
Buarque de Holanda — e a que nos associa a Peninsula Ibe- 
rica, e a Portugal especialmente, uma tradigao longa e viva 
para nutrir uma alma comum a despeito de tudo quanto 
nos separa. Podemos dizer que de la nos veio a forma atual 
da nossa cultura; o resto foi materia plastica que se sujei- 
tou mal ou bem a essa forma." (1) 

O PASSADO EUROPEU 

E' precise considerar, todavia, que o proprio pensamento 
que o conquistador impos a colonia, e de que a tradigao con- 
servaria os tragos, nao era isento de contradigoes. Na m- 
quieta Peninsula Iberica que foi matriz desta nao menos 
irrequieta America do Sul, coabitaram no passado, como 
hoje no nosso continente, povos de tendencias muito di- 
versas que ali moldaram um pensamento que se diferencia 
bastante da forma classica de pensamento de alem Pirineus, 

Cristaos, judeus e drabes tiveram morada na Peninsula, 
ali se cruzaram, comerciaram e ali deram origem a uma 
orientagao de pensamento, que, como todas as coisas vivas, 
e fruto das proprias condigdes de existencia desses povos e 
que se caracteriza por um sentimento muito humano da 
inteligencia, por uma clara concepgao da importancia do 
sentido concreto e positive da vida. 

Esta concepgao de cultura, esta filosofia, se quiserem, 
que deriva de uma valorizagao pragmatica da existencia, 
muito cedo aparece em Portugal, ao qual fora imposto pelo 
destino, ser o alferes da fe e da expansao economica da Eu- 
ropa/pois que a propria origem histdrica dessa nagao esta 
ligada ao grandiose movimento comercial e maritimo que 
teve inicio no seculo XI. 

O carater comercial, cosmopolita, burgues, da propria 
origem de Portugal, daria naturalmente uma feigao peculiar 



ao seu pensamento marcando-o com esse trago de positi- 
vidade que 'encontramos ainda hoje nos camponios que de 
la imigram para a nossa terra. O advento da burguesia co- 
mercial ao poder, com a revolugao que levou ao trono o mes- 
tre de Aviz, desenvolveria o pragmatism© desse povo de co- 
merciantes e iria criar o admir&vel movimento imperialista 
dos Portugueses. A fe e o imperio e talvez mais ainda o im- 
perio do que a fe, sao inseparaveis no notavel progresso 
da ciencia e da nautica portuguesas do seculo XV. 

Toda a atividade dos Portugueses orienta-se num sen- 
tido positive, para uma forma concreta de pensamento que 
se afasta e diferencia do abstracionismo das culturas dos 
demais paises da Europa medieval. 

Desde a Idade Media verifica-se a constancia dSsse prag 
matismo no pensamento lusitano. Nos mais diferentes se- 
tores da vida intelectual, nos o vamos encontrar. 

Nao e como construtor de sistemas filosoficos ou como 
comentador sutil de textos teologicos que Santo Antonio — 
o santo que ficou na imaginagao popular — se destaca na 
historia do pensamento portugues. E' pelo sentimento de 
justiga social que o anima, e pela batalha que travou con- 
tra o clericalismo, que Santo Antonio tern um lugar na his- 
toria da cultura medieval portuguesa (2). Outro represen- 
tante dessa mesma orientagao pragmatica, o celebre Pedro 
Juliao Rebelo, o Pedro Hispano que foi papa com o nome 
de Joao XXI, tambem 6 um exemplo dessa mesma orienta- 
?ao pratica da atividade intelectual. Na prdpria 16glca pro- 
cura Pedro Hispano introduzir regras praticas que facilitem 
a materia (3), 

Do seculo XIII ao seculo XVI encontramos sempre o 
pensamento portugues orientado para a a?ao. E ali&s, 
sistomatica a referencia de d. Duarte, no Leal Conselheiro, a 
fantasia sem proveito. (4) Proveito, eficacia, agao — sao 
esses os leit-motive do pensamento portugues ate o se- 
culo XVI. 

Alheio aos enlevos da imaginagao, prevenido contra ela, 
rebelde as criagoes puramente artificiais do espirito o guia- 



do sempre pela continuada speriencia (5) — e este o cri- 
terio ultimo da verdade racional para o portugues. Nem 
mesmo o amor que, — dizem, dft azas a imaginagao — fez 
com que o portugues, como se verifica em Camoes, perdesse 
o seu realismo, ou melhor, o seu apego a realidade. 

Quern examina a historia do pensamento portugues, 
das suas origens ate a epoca do nosso descobrimento, 6 le- 
vado a crer que, no momento em que Portugal desvendava 
novos mundos ao mundo, iria revelar tambem, pelos seas 
cientistas, uma grande reforma da inteligencia, baseada 
nessa continuada speriencia a que sempre se mostrara fiel 
o seu espirito. 

Mas assim nao foi. Ao contrario, a partir do seculo XVI 
Portugal entraria em decadencia e aquele impeto que o le- 
vara ao grande movimento das descobertas maritimas se 
quebraria. 

Jaime Cortezao comentando ests trecho da historia por- 
tuguesa, observa que foi a politica de monopolio "quando 
este de nacional se tornou real e encarnou num espirito, 
probo, mas estreito, zelosamente nacional, mas mediocre, 
como o de D. Joao III, que levou a um teocracismo difuso, 
que realizou por sua vez, o monopolio do pensamento" (6). 
E' certo que o monopdlio de pensamento contribuiu em gran- 
de parte para a decadencia de Portugal. 

Razoes de ordem economica tambem estavam ligadas 
a esta decadencia. 

"Ao cheiro desta canela", dizia Sd de Miranda, despo- 
voa-se o reino. A riqueza facil, o luxo que as conquistas pro- 
porcionavam as classes nobres, redundava em miseria para 
o povo e para a nagao. Portugal nao possuia uma estrutura 
economica que estivesse a altura da empresa que empreen- 
dera. Cedo os Fiigger e outros banqueiros do Norte da Eu- 
ropa, sobretudo nos seus pontos avangados da Flandres, ha- 
viam de ser os que receberiam o verdadeiro beneficio da aven- 
tura imperialista dos Portugueses. 
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A fisionomia contraditOria do pensamento portugu^s que 
a tradigao nos legou, deriva assim, de causas economicas, po- 
liticas e religiosas. 

O rei e os nobres exerceriam o monopdlio sobre os provei- 
los das conquistas. Os jesuitas, que entao apareceram em Por- 
tugal, iriam exercer o monopolio do pensamento, fazendo de 
Portugal, — no dizer de Hemani Cidade — Uma "verdadeira 
ilha da Purificagao". 

O Brasil nao teria desse modo como formador da sua 
cultura e do seu pensamento, apenas um tipo de colonizador. 
Nao seria somentie o aventureiro audaz que, porfiando a ver 
quem venceria maior distancia ou buscando, sobretudo, o 
lucro do com6rcio ou da pirataria, — aquele mesmo que nao 
duvidara em trocar a invocagao da cruz pelo nome que 
produzia a tinta estimada (7) — que Ihe daria orlentagao 
ao pensamento. O Brasil teve ainda outro colonizador bran- 
co — o jesuita. 



A FORMA(?AO COLONIAL 

E' dificil estudar seriamente a historia da nossa terra 
— e do nosso pensamento — sem atentar para a histdria 
da Companhia de Jesus no Brasil. Ja observava Capistrano 
de Abreu que "antes de uma historia dos jesuitas, serd pre- 
sungoso quem quiser escrever a do Brasil". (8) De fato, di- 
ficil senao impossivel, e examinar a historia dos paises ib6- 
ricos — e a dos seus herdeiros da America — sem atender 
a influencia que sobre eeles exeroeram os discipulos de San- 
to In&cio. 

E' no governo de D. Joao III que os jesuitas se apoderam 
de Portugal. Precisamente no moment© em que se inicia a 
empresa da colonizagao do Brasil. O que os jesuitas fizeram 
de Portugal e sabido: — afastaram-no zelosamente da Re- 
forma e de todo movimento cientifico e cultural da Europa 
dos seculos XVI e XVII. Romperam, alem disso, a orienta- 
gao de uma cultura positiva e fizeram do portugues, gragas 
as humanidades, um homem "mais catolico do que latino" 
(9). A agao dos jesuitas, nos seus colegios e redugoes do Bra- 
sil foi, sob certos aspectos, semelhante a que exerceram em 
Portugal. Jose Bonifacio notava que os jesuitas procuravam 
fazer dos nossos indios "capuchos e perpetuas criangas". (10) 
O trago de infantilidade que a educagao jesuita deioxu so- 
bre nosso pensamento pode ser ainda facilmente percebido 
em alguns dos eruditos que enfeitam a galeria das nossas 
letras... 

♦ ♦ * 

E sabido que o objetivo do portugues, que nao possuia 
populagao suficiente para o povoamento da colonia, foi, 

desde muito cedo, o de incorporar as populagoes indigenas 
a exploragao e organizagao do trabalho da terra. Nao fo- 
ram pequenas as dificuldades, e a vinda dos escravos africa- 
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nos constituiu, a solugao para essas dificuldades. Na so- 
ciedade de aventureiros do seculo XVI que aqui se formou, 
nesta terra desleixada, remissa e algo melancolica, no dizer 
de Anchieta, (11), o jesuita teve, por certo, uma funcao que 
e justo reconhecer, Combatia a escravizagao do indlgena e 
procurava furta-lo a ambigao desenfreada do aventureiro. 
E' curioso, porem, que nao se interessasse pelo negro... 
O jesuita mantinha-se inflexivel na pregagao dos seus "prin- 
cipios", principios estes que nao deviam influir muito na mo- 
ral de homens para os quais a passagem da equinoxial era 
assim como uma absolvigao plena de todos os pesados. O jesui- 
ta nao cedia, nao condescendia com os escandalos dessa socie- 
dade de homens turbulentos. Chegava ate a opor-se ks autori- 
dades. Estas, como aconteceu cm o circunspecto e grave To- 
m6 de Souza, eram obrigadas muitas vezes a transigir, em 
beneficio da paz da coldnia ,com os aventureiros ganancio- 
sos, chegando ate a revogar as Ordenagoes, "menos por libe- 
ralismo do que por esplrito pr&tico". (12) 

Que significagao teriam estas lutas entre colonos e mis- 
siondrios? Nao foram ditadas simplesmente pelo desejo e 
pelo empsnho de evangelizagao. "O jesuita" — escreve Caio 
Prado Junior — "na agao que desenvolveu junto ao indio, 
no regime da educagao a que o submeteu, agia muita vezes 
em contradigao manifesta nao so com os interesses particula- 
res e imediatos dos colonos, mas com os da prdpria metro- 
pole e de sua politica colonial. O regime nas redugdes e o 
sistema de organizagao delas, nao eram evidentemente os 
mais indicados para fazer dos indios elementos ativos inte- 
grados na ordem colonial. O segregamento em que viviam 
nas aldeias jesutiicas, e que ia ate a ignorancia do portu- 
gues, que nao Ihes era ensinado para evitar contactos com 
os colonos brancos; o regime disciplinar, quase de caserna, 
a que eram submetidos, e que fazia deles verdadeiros auto- 
matos impelidos pela voz incontrastdvel, e o que e mais gra- 
ve, insubstituivel de seus mestres, os padres, coisa que os 
integrava de tal forma na vida e rotina das redugoes que, 
fora delas, o indio se tornava incapaz die aproveitar os en- 
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sinamentos da civilizagao que Ihes eram ministrados; tudo 
isto nao era de molde a formar membros da comunhao co- 
lonial, mas sim coletividades enquistadas nela e visceral- 
mente dependentes dos sens organizadores". (13) 

Nao haviam cs jsuitas desviado Portugal do movimento 
cientlfico do seculo XYII?' De outro lado, seria aquele que 
dispusesse da mao-de-obra, na colonia, o que certamente 
venceria a empresa. Dai a luta entre o colono e o missio- 
nario. 

O trabalho do niegro, porem, alicergava aos poucos, a 
nossa economia agraria. O agucar comegara a dar fortuna 
aos senhores de engenho, aos comerciantes e aos funciona- 
rios. Jd havia, no seculo XVII, uma certa abastanga no 
norte do pais. 

A Companhia de Jesus ali instala os seus primeiros co- 
legios. O mesmo fito de fazer dos filhos de familia "mais 
catolicos do que latinos", os leva a criar, ja em 1553 (14), 
na Bahia, as primeiras classes de latim. Sao estas classes de 
latim, as precursoras de uma educagao que conduzira a 
formagao de literatura erudita e ornamental (15), que se 
entranhou, como um vicio na nossa cultura. 

As pequenas elites de letrados, pertencentes todas as 
familias a que a agricultura do agucar havia dado certa 
opulencia, frequentam os colegios da Companhia; sao for- 
madas pelos jesuitas. A' riqueza quq representa a posse da 
terra, de engenhos, de escravaria, juntava-se, como sinal de 
classe, de distingao, a posse de uma cultura humanistica mi- 
nistrada em colegio da Companhia (16). 

E' preciso reconhecer, todavia, que foi gragas a essa 
cultura ornamental — e, por certo, tambem a outros acon- 
tecimentos ligados principalmente com o agucar — que se 
foi firmando entre nos a tradigao da cultura ocidental. Fo- 
ram os letrados que os jesuitas formaram, os que estiveram 
a servigo dessa fixagao de cultura. Mas, ao lado desses letra- 
dos, feitos pelos moldes jesuiticos, ao lado desses homens 
que se debrugavam A janela do Atlantico k espera do navio 
que Ihe traria id&as e livros da Europa, outros homens, do 
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povo, prosseguiam a conquista economica que continuava a 
mentalidade aventurosa que um dia tivera o seu esplendor 
em Sagres. Foram estes homens do povo que rasgaram ca- 
minhos na selva, quei descobriram rios, que construiram al- 
deias e vilas, que esbo?aram as fronteiras do Brasil. Estas 
duas aventuras sao, por certo, dignas da nossa meditagao 
pelo sentido que encerram para a corapreensao da historia 
do nosso pensamento. 

Bern sei que e velha e muito usada, a citacao da con- 
tradigao apontada por Joaquim Nabuco. Mas talvez ainda 
tenha sentido. "N6s, brasileiros, escrevia ele. pertencemos k 
America pelo sentiment© novo, flutuante do nosso espfr'to 
e k Europa, pelas suas camadas estratificadas". (17). 

No nosso pensamento, assim como no nosso destino his- 
tdrico, existem duas vocagoes: uma que nos volta para o 
largo Oceano, que nos obriga a olhar para alem dos mares, 
para o lado de onde nos veio a cultura. E hk ainda o sertao, 
a imensidao dos horizontes que fica por detras das serranias 
da costa, que nos atrai como atraiu, M seculos, o aventu- 
reiro. Esta contradigao, esta instabilidade, ainda atormenta 
o nosso pensamento. 



NATWISMO E INFLUfiNCIAS CULTURAIS 

No s6culo XVII fomos os maiores fornecedores de agu- 
car do mundo. Era natural que, dessa maneira, atraisse- 
mos a atengao do estrangeiro. E foi o que se deu. A luta 
pelo monopolio do agucar, por parte do holandes, desper- 
taria um interesse novo pelo Brasil. Mas nao foi apenas 
o estrangeiro que se interessou por nos. N6s mesmos co- 
megamos a mostrar uma curiosidade nova pela terra. Cui- 
damos dela. Ate os "letrados" voltam agora os seus olhos 
para a nossa paisagem. Escrevem-lhe a histdria — "uma 
historia de chinelos", no dizer de Capistrano. Mas sempre 
que se comega a escrever historia de alguma coisa e porque 
ja se tem um certo amor a essa coisa. Os "letrados" che- 
gam ate a pensar, com Gregorio Matos, que, 

"os brasileiros sao bestas 
e estao sempre a trabalhar, 
toda a vida por manterem 
maganos de Portugal, — 

o que ja constitui um indice do incipiente sentimento de 
rebeldia contra a condigao colonial. 

Decresce nos letrados, dai por diante, o interdsse pelos 
loureiros, pelos sicomoros e ciprestes da longinqua Helade. 
Agora ja se fala em coqueiros, em cajueiros, em palmeiras... 

E' certo que o fator economico e sempre, em ultima 
instancia, o fator de base de tdda a cultura. Mas, como 
dizia Engels, as teorias politicas, juridicas, filosoficas exer- 
cem igualmente a sua agao sobre o curso das lutas histd- 
ricas e determinam-lhe, em muitos casos, de maneira pre- 
ponderante, a forma. (18) 

O exemplo da Revolugao Americana, e, sobretudo, as 
iddias politicas e filosoficas da Franga do sdculo XVIIT, che- 
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gariam ate os nossos intelectuais, determinando neles uma 
nova diregao de pensamento. Apesar dos cuidados que a 
censura portugnesa tomava para impedir a entrada das 

ideias francesas em seu territorio e nas colonias, era das 
proprias universidades portuguesas que passavam ao Bra- 
sll as ideias filosoficas e polaticas que levaram a Franga a 
revolugao de 1789. Em 1790 ja o conde de Rezende to- 
mava medidas energicas contra os leitores das obras dos 
Enciclopedistas e em 1794 prendia-se gente, no Brasil, pelo 
crime de "enciclopedismo"... (19) 

A iluSao do ouro, no seculo XVIII daria a nossa terra 
um grande desenvolvimento economico. Estabilizaria a 
formagao do pals, e seria um dos mais poderosos elementos 
de civilizagao. Em Minas, surgiram cidades ricas em 
que a vida era facil e onde os letrados entraram a sonhar 
com a Independencia e a Republica, a exemplo do que ha- 
viam feito os americanos do Norte. Desde 1734, alias, as 
exigencias da Metropole, nessa regiao, eram terriveis. Es- 
tava em vigor, na regiao de Minas, desde essa epoca, uma 
ordem que, naturalmente, impelia os letrados dessa regiao 
a revolta. O bando de 7 de abril de 1734 estabelecia que 
toda a pessoa que fosse encontrada com moeda proibida ou 
deixasse de pagar o quinto, ficava incursa na pena de con- 
fisco de todos os bens e degredo para a India. 

Quern tivesse noticias de tais crimes e os nao denun- 
ciasse, ficava tambem submetida a pena de exterminio da 
capitania. Deviam ser igualmente exterminados aqueles 
individuos contra os quais so houvesse suspeita. O delator 
receberia merces pela delagao e o escravo que denunciasse 
o amo, seria alforriado. (20) 

A influencia das ideias dos Enciclopedistas sobre os nos- 
sos letrados havia criado um esbo^o de consciencia politica, 
antes de se haver formado uma verdadeira consciencia eco- 
nomica. Isto explica talvez a razao pela qual nossa primei- 
ra tentativa de independencia partiu de um punhado de le- 
trados mineiros. 
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Foram estas tambem as razoes que levaram os brasi- 
leiros a "tomar a Franga por madrinha", como aconselha- 
va Santa Rita Durao. 

Portugal, desde o Tratado de Methuen se transformara 
em vassalo da Inglaterra. As aquisicoes coloniais dos Es- 
tados da Europa do Norte haviam produzido durante os 
seculos XVII e XVIII, para todos eltes, uma gigantesca 
acumulagao de riquezas. A Inglaterra superara todos e. 
liquidadas as guerras napoleonicas, ela assumiria o inteire 
dominio dos mares. Desse modo, logo no primeiro quarrel 
do seculo XIX e a Inglaterra que habilmente tudo faz pela 
emancipagao das colonias sul-americanas e, naturalmente, 
e ela tambem que as conduz pollticamente. "A histcria da 
America do Sul e inseparavel da da Inglaterra; a historia 
da divida publica da America do Sul, constitue um capitulo 
da historia economica britanica". (21) 

Tais acontecimentos tem grande importancia para a 
historia do nosso pensamento. Com essa "liberdade" dos 
mares, ia-se abrir um longo periodo de livre importagao de 
ideias e doutrinas sujeito as mais curiosas e variadas vicis- 
situdes. 





A I N D E P E N D £ N C I A 

Ja dissemos que nao foi o mdio, nem o negro que do- 
minaram o Brasil, Foi o colono branco que possuiu a ter- 
ra, o comercio, a cultura. E e a classe que dispoe do poder 
material aquela que possui tambem o poder espiritual. (22) 

A nossa independencia havia sido, gragas a habilidade 
da diplomacia inglesa, uma simples e pacifica transferen- 
cia de poderes. Como mostrou Caio Prado Junior a nossa 
emancipagao politica "foi fruto mais de uma classe do que 
da nagao tomada em conjunto". (23) Na ausencia da par- 
ticipagao do povo nesse movimento, a classe que assumiu 
o poder era ainda a dos ricos proprietaries de terras e de 
engenhos, a herdeira dos letrados do seculo XVII. Sao es- 
tas as classes superiores, constituidas de erudites bachareis 
e de ricos proprietarios de engenho que conduzem o Brasil 
na fase imperial. A literatura, a arte, enfim, o pensamen- 
to concentra-se quase todo nos altos postos de governo. O 
Parlamento imperial seria, assim, no dizer de Tristao de 
Ataide, a "forja das nossas letras". Mas, quando ainda 
nao se conseguira encaminhar os problemas fundamentals 
da nagao, quando as condigoes de vida, do Brasil, eram in- 
feriores as da propria China, quando o Brasil comegava a 
andar pela "mao paternal de Lombard Street" (24), como 
escrevia Rui, a nossa experiencia intelectual so podia ser, 
como realmente foi, fruto de simples diletantismo, puro ar- 
tificio. O pensamento brasileiro no decorrer do seculo XIX, 
exprime desse modo, as vicissitudes de uma variadissima 
importagao cultural europeia. 

Desde os fins do seculo XVIII, como vimos, comegamos 
a nos desligar da tutela intelectual portuguesa. Haviamos 
nos "habituado — diz sintomaticamente Silvio Romero — 
a interessar-nos pelo que ia pelo mundo" (25) De fato, to- 
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mamos desde entao o habito de imitar outras experiencias, 
com o fito de nos emanciparmos da condigao colonial. Con- 
fundimos constantemente tradigao com tradugao e acredi- 
tamos, como muita gente acredita hoje, que simplesmente 
por meio das ideias e possivel conseguir a libertaxjao e a 
cultura para um povo, 

A historia das vicissitudes dessa longa importacao de 
ideias e de doutrinas que se fez ao longo do seculo XIX e, 
assim, um constante esforgo para produzirmos alguma coi- 
sa, para pensarmos por nossa prdpria conta e, ao mesmo 
tempo, a prova de que o pensamento nada consegue reali- 
zar afastado da agao que Ihe da vida. 

Repousadas no trabalho escravo, as classes superiores, 
passaram a encher os seus ocios com as diferentes filosofias 
e iiteraturas da Europa. Foi assim que, na velha cepa por- 
tuguesa, fizemos a enxertia de garfos novos da cultura de 
outros povos. Os frutos que resultaram dessa enxertia, 
medraram definhados e sem sabor. Eram frutos de estufa 
e nao os alimentava a seiva rica da terra. O Iraperio pro* 
curou "criar para o Brasil uma fisionomia espiritual que 
iludia aqueles que a concebiam". (26) 

Marcada pela europeizagao, a inteligencia voltava-se 
para os diferentes mercados da Europa onde ia se suprir. 
Julgava-se que os livros da sabedoria europeia encerravam 
uma fdrmula ideal e milagrosa! A realidade ambiente era 
esquecida pela maioria dos letrados do seculo XIX, para os 
quais os moldes literarios, artisticos e filosoficos da Europa 
pareciam calhar, como uma luva, ao Brasil. A Franga pe- 
diram-se figurinos literarios e filosoficos; a Inglaterra, se- 
nhora de uma mornaquia modelo, o "ritual" do parlamen- 
tarismo e a Alemanha, sobretudo depois de 1870, ao mesmo 
tempo que nos enviada a sua metafisica classica, remetia- 
nos tambem as novas orientagoes cientificas de sua filosofia. 

Assim, depois de proclamada a Independencia, caberd 
ao romantismo inaugurar a importagao. Esta obedece qua- 

. se que simplesmente ao criteria do aparecimento do livro 
nos grandes centros editoriais da Europa, principalmente 
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de Paris. Dali vem ideias e teorias que o sibaritismo jnte- 
lectual das classes superiores vai deglutindo, sem assimilar 
de maneira conveniente e adeqiiada. 

"Na historia espiritual das nagoes cultas — escrevia em 
1876, Silvio Romero — cada fenomeno de hoje e uma ulti- 
mo 61o de uma cadeia". (27) Na historia intelectual do 
Brasil, mercado de consumo da producao europeia, Ssse fe- 
nomeno nao se deu. "A leitura de um escritor estrangeiro, a 
predilegao por um livro de fora vem decidir da natureza das 
opinloes de um autor entre n6s". (28) As ideias no Brasil, 
nao descendem uma das outras; nao as liga um liame his- 
tdrico. As ideias sao consideradas como absolutas e os sens 
valores se colocam, todos, num mesmo piano. "Sao folhas 
perdidas no torvelinho da nossa indiferenga; a pouca ou 
nenhuma influencia que hao exercido sobre o pensarnento 
nacional explica essa anomalia. 

Nao sei que relagao logica havers entre o dr. Tobias 
Barreto e o padre Patricio Moniz; um leu Sao Tome e Gio- 
berti o fez-se teologo e sectario apriorista do absoluto; o 
outro, Schopenhauer e Hartmann, depois de haver lido Com- 
te e Haeckel, e tornou-se critico... Que lago os prende? 
Nao sei. E' que a fonte onde nutriam suas ideias e extra- 
nacional". (29) 

Os acontecimentos de 1822 haviam entusiasmado prin- 
cipalmente os intelectuais. A ruptura com Portugal dei- 
xava-os, porem, incertos quanto ao rumo que tomariam. O 
nacionalismo se exacerbara, mas o seu conteudo era limi- 
tado. Era necessario "importar" e foi importado, na oca- 
siao, o romantismo com a ideia de adapta-lo as necessida- 
des politicas do momento. 

Domingos Jose Gongalves de Magalhaes, Visconde de 
Araguaia, introduziria no Brasil, ao mesmo tempo, o ro- 
mantismo e a filosofia sonora e eloquente de Victor Cousin, 
adequada talvez as nossas disposigoes para o palavreado em- 
polado. Na "mayonnaise" ecletica de Victor Cousin, encon- 
trava-se toda a filosofia que caracterizou a restauragao dos 
Bourbons. Condizia al6m disso com os "ideais" da jovem 
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aristocracia sul-americana que ia agora iniciar, segundo os 
moldes da Franga de Luis Felipe, a sua carreira. Adequava- 
9a ainda a tradigao jesultica das classes de latim. Era um 
pensamento que n&o apresentava problemas; so requeria 
assunto para ressaltar e dar brilho ao estilo. Alem do mais, 
condenava e fazia esquiecer os pruridos de revolta dos "ja- 
cobinos" de 1831. E' ainda o Visconde de Araguaia, leva- 
do pelo entusiasmo nativista que a emancipagao politica 
havia inoculado nas almas dos nossos letrados, que susten- 
ta poderem os cantos dos nossos indigenas influir sSbre a 
poesia brasileira (!) "como os cantos dos bardos influiram 
na poesia do norte da Europa". (30) Sempre a obsessao da 
Europa que era o continente do sonho para todos os nossos 
intelectuais. Somente o calor do entusiasmo, o desejo de 
compensar um complex© de inferioridade, que era dificil 

disfargar, poderia levar a tais excesses patrioticos! Era 
ao mesmo tempo, a demonstragao clara, por parte dos nos- 
sos letrados, da cegueira em que estavam acerca das verda- 
deiras condigoes do pais. O mais tragico, porem, e que nem 
o entusiasmo, nem o nativismo chegavam para disfargar o 
pesado lastro de cultura portuguesa dos intelectuais da 
6poca. 

Com finalidades politicas e liter&rias o nosso indio foi 
erigido, entao como slmbolo do Brasil. "O indio brasileiro, 
de quern Gongalves Dias foi um estudioso apaixonado, e nao 
por nacionalismo mas por curiosidade erudita, 6 um tema 
que estd a exigir a atengao dos nossos romanticos, e essa 
a explicagao do seu exito excepcional. Pode dizer-se que foi 
a maneira natural de traduzir em termos nossos a temdtica 
da Idade Media, caracteristica do romantismo europeu. Ao 
medievalism© dos franceses e Portugueses opunhamos o nos- 
so pre-cabralismo, alias nao menos preconcebido e falso do 
que aqueles. Segulamos ainda nesse ponto, com liberdade, 
os modelos do Velho Mundo". (31) 

Que enorme diversidade de influencias poderiamos ainda 
notar na poesia romantica da primeira fase do seculo XIX. 
Byron, Shelley, Musset, Leopardi fornecem modelo a inspi- 
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ragao dos nossos poetas. Ate o "mal do seculo" foi iraporta- 
do para dar as letras patrlcias, artificialmente, a dor e a du- 
vida que Die faltavam. Quanta boemia feita a forga de 
convicgao literaria... E isto passava-se com os poetas! 

Quanto ao nosso espiritualismo, isto e, catoDcismo — 
at6 ele, divergindo durante um curto momento da tradicio- 
nal orientagao da escolastica espanhola, usou, em larga es- 
cala das verbosas doutrinas do ecletismo franees. 

Mont'Alverne, q famoso orador franciscano, descobre 
tambem na filosofia ecletica novos motives para a sua elo- 
quencia sacra. Entram entao a desfilar na literatura na- 
cional, sucedaneos duvidosos da filosofia da Sorbonne. Fer- 
reira Franga, Morals Valle, traduzem para o portugues as 
ideias que os navios iam deixando no cais da cidade do Rio 
de Janeiro. O Visconde ds Araguaia tambem dedica, por 
forga das suas fungoes de professor de filosofia, algum tem- 
po aos filosofos. Se ha restrigoes a fazer ao poeta dos Sus- 
pires Poeticos e das Saudades, por certo nao nos e possivel, 
quando Ihe conhecemos as obras filosoficas, deixar de estar 
de acordo com Silvio Romero quando referindo-se ao Vis- 
conde, dele disse que: "quando (o Visconde) apareceu como 
filosofo, era coisa de surpreender a todos que o supunham 
alheio as especulagdes serias e que deviam ter notado a sua 
incompetencia para as graves questoes"... (32) 

O romantismo, dizem, foi um sonho de brasileirismo. 
(33) Sim, foi; precisamente com Castro Alves. A poesia 
de Castro Alves, focalizaria, com ernogao, um dos mais gra- 
ves problemas da nossa historia :a escravatura. Inspiran- 
do-se na vida miseravel do negro, no drama dos navios ne- 
greiros, na tragedia de uma raga jungida ao tronco, ele se- 
ria o apostolo da Aboligao. Castro Alves destaca-se na pai- 
sagem morna do pensamento imperial porque a sua poesia 
foi mais do que tudo um poderoso instrumento de liberdade. 





DE 1870 A 1900 

For volta de 1870 um novo periodo vai se abrir na his- 
toria do pensamento brasileiro. E' entao que os diferentes 
matizes das ideias racionalistas, originados na revolta cien- 
tifica do seculo XVII, comegam a influir, a impregnar a vi- 
da intelectual brasileira. O positivismo, o naturalism©, o 
evolucionismo, enfim, todas as modalidades do pensamento 
europeu no seculo XIX vao se exprimir agora no pensamen- 
to nacional e determinar, sobretudo, um notavel progresso 
de espirito critico. 

O advento do positivismo no Brasil nao seria apenas um 
indice da necessidade de desenvolimento tecnico e cientl- 
fico da sociedade do Imperio. Seria tambem um curioso sin- 
toma politico. Coincidindo com os primeiros sinais de de- 
cadencia do regime imperial e com as crises politicas sub- 
sequentes a 1860, — quando comegaram a ser sentidas as 
primeiras consequencias da aboligao do trafico, — o positi- 
vismo representou a reagao de uma nova classe de letrados, 
"quase todos descendentes de gente ds poucos haveres. mo- 
gos que ingressaram na carreira das armas para conseguir 
a instrugao, que as condigdes de vida Ihes negavam." (34) 
O positivismo vibrava o primeiro golpe no bacharelismo 
coimbrao, caturra e livresco da tradigao jesuitica. Era a ma- 
tematica contra o latim, a positividade da ciencia contra a 
silogice legista e fradesca. 

A monarquia que sempre fora uma flor exotica era ter- 
ras americanas, sofrera um rude golpe com a guerra do Pa- 
raguai. Esta avivara os sentimentos americanistas e repu- 
blicanos, abafados em 1831. O principal esteio das insti- 
tuigdes monarquicas, constituido pela aristocracia agucarei- 
ra do norte, ja nao dispunha, tambem, apos a aboligao do 
trafico, do manancial de bragos que Ihe fornecia a ccsta da 
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Africa. Um dos ministros representativos desta classe aris- 
tocratica, Sinimbu, tentara resolver essa grave crise da agri- 
cultura, apelando para a importa?ao do trabalhador chines, 
do miseravel "coolie' mas, felizmente, o seu projeto nao vin- 
gou. 

A aboliQao do tr^fico negreiro transformara a vida «co- 
nomica nacional. Os capitais que ate entao eram aplica- 
dos nesse infame comercio, ocorrem para as pra^as do pals 
e as emissdes bancarias, evidenciando a crise e a transfor- 
magao que se operava, passam de 1.000 contos em 1850 pa- 
ra quase 20-000 contos em 1854. (35) Isto explica, em 
parte, o fenomeno Maud. 

A velha estrutura colonial entra numa fase de com- 
pleta remodela?ao e o positivismo representa, ao mesmo tem- 
po no dominio da cultura intelectual, o primeiro sinal de 
modernizaQao do pensamento brasileiro. E' ainda de ins- 
pira?ao francesa, mas traz consigo o germe do espirito mo- 
demo. E' ainda resultado da importagao, mas ja fornece aos 
nossos patricios, um novo instrumento de analise. Gragas 
d influencia que vai exercer nos espiritos esclarecidos de 
muitos brasileiros, entre eles Pereira Barreto, o positivismo 
contribuird para uma nova interpretagao da nossa histdria. 
Determinard o advento de uma nova concepgao de valores 
e corresponderd a um primeiro esbogo de revolugao burgue- 
sa no pensamento nacional. 

Os acontecimentos da historia dos paises mais represen- 
tativos da cultura moderna da Europa continuarao ainda a 
ter grande influencia sobre a nossa vida intelectual. Em 
1871, a Franga for a derrotada pelos prussianos e proclamara 
a sua IIP Republica. No Brasil, as consequencias desses fa- 
tos historicos terao repercussao. 

O Manifesto de Itu e o germanismo da escola de Reci- 
fe — que nos revelaria a filosofia alema — estao ligados a 
essas transformagoes. Os paulistas da florescente socieda- 
de cafeeira e os "filosofantes" da escola de Direito do Nor- 
te, abririam, no ultimo quartel do seculo XIX, novas e mais 
largas perspectivas a inteligencia brasileira. O filosofismo 
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da "fulgurante plebe" (36), a que pertenceu Tobias Barreto, 
o mulato Jiumilde que exerceu tao grande influencia na ge- 
ra?ao de mogos que passou pela Academia de Pernambuco, 
a riqueza nova que faz de Sao Paulo, desde entao, o centro 

conomico do pals, transformariam o pensamento brasilei- 
ro. A supremacia de Sao Paulo coincidia ainda com "dois 
fenomenos basicos para a solugao do trabalho, fenomenos 
que entao comegavam tambem a manifestar-se com inten- 
sidade; o trabalho mecanico e a imigragao". (37) 

Estss dois movimentos que traduziam ideias e interes- 
ses mais modernos, dariam os ultimos retoques, ao findar o 
seculo XIX, na modernizagao da faixa litoranea do Brasil. 
onde a civilizagao fora plantada pelo aventureiro e pelo mis- 
sionario. O trabalho escravo terminara o seu ciclo. Uma 
nova forma de servidao, — a imigragao — iria agora com- 
pletar o quadro. 

A proclamagao da Republica fora uma consequencia da 
Abollgao. Da aboligao e de questoes militares. O povo no- 
vamente assistira, sem participar, ao advento de um novo 
regime. Aristides Lobo, em correspondencia para o "Dia- 
rio Popular", desta capital, dizia significativamente que o 
povo assistira "bestificado a proclamagao da Republica"... 

O contraste entre as condigoes de vida das classes po- 
pulares e os das classes superiores, comega entao a se revelar 
com mais nitidez e a se refletir no pensamento brasileiro. 
Do mesmo modo que o historiador economico, o historiador 
das ideias nacionais encontra, no Brasil, o mundo primitivo 
no sertao, a mentalidade medieval nas vilas do interior e a 
civilizagao moderna nas cidades. (38) A coexistencia des- 
ses pianos de experiencia economica e intelectual sao por 
demais evidentes para exigirem comprovagao. 

♦ » ♦ 

Os primeiros anos do nosso seculo coincidem com o fin- 
dar de um periodo de crises do entao recente regime repu- 
blicano. O sertao fizera, por esse tempo, a sua dramdtica 
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aparigao do cfenario da vida brasileira, revelando aspectos 
tragicos da nossa formagao, 

Os "fandticos", como disseram os. homens do literal — 
e como ainda continuariam a dizer, apesar das admirdveis 
pdginas de Euclldes da Cunha —, os "fandticos" haviam 
sido batidos pelo nosso exercito e os letrados podiam. de no- 
vo, entregar-se d tarefa de construir uma fachada europeia 
para o pensamento nacional. Prosperava a Academia de 
Letras.., e a maioria dos nossos letrados, como observa Gil- 
berto Freyre, era entao constituida de "escritores demasia- 
damente d francesa e d inglesa — os melhores; os outros 
gregos ou helenos; ainda outros castiQamente Portugueses; 
os ouvidos cheios de algodao para nao recolherem nenhuma 
estridencia brasileira." (39) 

S6 Euclides tivera coragem de clamar a favor do homera 
do sertao. 

Os letrados continuariam, porem, afastados da terra. 
Entregues ao transoceanismo, voltados para a Europa, dei- 
xavam-se estar a ouvir as embaladoras cangSes que Ihes vi- 
nham longlnquas de um passado que Ihes oferecia os pro- 
dutos mais refinados de sensibilidade e de pensamento. Fu- 
giam todos ao misterio da selva. Um deles, porem, e dos 
maiores, havia feito sentir ao letrado saudosista e caigara, 
ao sdbio caranguejo do literal, t6da a importdncia dc pro- 
blema do homem que recuara para o sertao e que, agora, 
incarnado no seu "fanatismo", todo feito ds miserias e de 
sofrimentos, a causa santa da justi^a, saira da selva para 
exigir precisamente uma reforma: a reforma da inteligdncia 
brasileira. 

Foi essa a primeira mensagem que nos veio da terra e 
do povo humilde. 



CONCLUS5ES 

"Entre os olhos do brasileiro culto e as cousas da terra 
— escreve Monteiro Lobato — ha o maldito prisma que des- 
natura as realidades": o maldito prisma do macaquea- 
mento. (40) 

E' certo que imitamos, que macaqueamos bastante nes- 
tes quatro seculos de existencia. Imitamos outras expe- 
riencias sempre levados pela vaga certeza de que, assim pro- 
oedendo, acabariamos encontrando o sentido do Brasil. Pe- 
dimos a experiencia alheia os meios que nos conduzissem a 
nossa emancipagao. Acreditamos demais nas ideias. Jul- 
gamos que elas possuiam um poder mdgico e esquecemo-nos 
de que nada mais sao do que reflexo da agao, da propria 
vida. O pensamento 6 sempre o resultado da atividade de 
um povo. Ele apenas vive pelas oposigoes e contrastes que 
e necessdrio superar. 

* * * 

Seria temerario examinar agora os contrastes e tambem 
as confusoes que se revelam no nosso pensamento nestes ul- 
timos anos. E' talvez cedo demais para isso. Falta-nos a 
necessaria perspectiva e nos encontramos ainda numa fase 
de contradigoes que esta longe de haver encontrado supe- 
ragao. A nossa propria vida condmica — e com ela o nosso 
pensamento — ccmo vimos, apresentam aspectos que se 
chocam, fases que ainda reproduzem etapas diferentes da 
historia. 

Todavia, "manifestado especialmente pela arte, mas 
manchando tambem com violencia os costumes socials e po- 
liticos, o movimento modernista foi o prenunciador, o pre- 
parador e por muitas partes o criador de um estado de espi- 
rito nacional. A transformagao do mundo com o enfra- 
quecimento gradativo dos grandes imperios, com a pratica 
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europ&a de novos ideais poltiicos, a rapidez dos transportes 
e mil e uma outras causas intemacionais, bem como o de- 
senvolimento da consclencia americana e brasileira, os pro- 
gressos internes da tecnica e da educagao, impunham a cria- 
<jao de um espirito novo e exigiam a reverificagao e mesmo 
a remodelagao da inteligencia nacional". (41) Estas foram 
as razdes do movimento que a Semana de Arte Moderna, de 
1922 inciou. O movimento modernista foi uma revolta con- 
tra aquela inteligencia brasileira fechada as estridencias 
brasileiras. Foi um novo golpe na "pureza do aristocratismo 
espiritual" da tradigao. Sem exagsrar a importancia de 
um movimento que o proprio Mario de Andrade considerou 
como simplesmente preparatorio para um fase mais profun- 
da, e certo que os letrados de 22 representaram, pela sua 
agao, o advento de uma nova epoca do pensamento brasilei- 
ro. Em maio de 22 tern lugar a celebre semana. Em julho, 
revolta-se o forte de Copacabana. Depois foi a revolugao 
paulista de 1924 a que se ligaria, no mesmo anseio de liber- 
dade e de reforma, a epopeia significativa da Coluna Prestes. 

Fagamos a revolugao antes quo o povo a faca. aconselha- 
va a velha e esperta mentalidade politica. A crise eccnomica 
de 1929 viria carrear lenha seca para o sintomatico braseiro 
que e, na histdria da Republica, o problema da sucessao presi- 
dencial. Um inexplicavel desencontro de diregao e de opinides 
e, sobretudo, de interesses das clases dirigentes e 
uma atmosfera propicia k rebeldia, deu-nos a revolugao de 
30. "1930 principia uma nova fase para a Inteligencia brasi- 
leira: fase mais modesta, como dizia Mario de Andrade — 
mais quotidiana, mais proletaria, por assim dizer, de cons- 
trugao", (42) E' dai que datam novas expsriencias. 

Entre 1930 e 1935 o pais compreendeu, embora 
die "ainda nao tivesse encontrado o rumo positive de sua 
orientagao, que alguma coisa de profundo havia sido altera- 
da. Era o marco nitido do fim de uma cultura. A encru- 
zilhada bem viva que devia desvanecer o predominio duma 
elite de puros letrados, de diletantes do conhecimento, de 
amadorismo vago e dispersivo". (43) 
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Poderiamos concluir agora este rapido balanco com uma 
formula que tentasse sintetizar o pensamento brasileiro? 
Nao. Tal sintese, como muito bem observa Mario de Andra- 
de, 6 impossivel. A nossa formagao — como alias a dos ou- 
tros povos americanos — "nao e natural, nao e espontanea, 
nao e, por assim dizer, logica", (44) Nos somos, dizia o autor 
de Macimaima, uma iniundicie de contrastes. Muita andli- 
se ainda se impde ao historiador das ideias do Brasil. Mui- 
tas vicissitudes ainda teremos que viver, vicissitudes que ate- 
nuem principalmente a distancia, entre as masas "que se 
desenvolvem num ambiente de obscurantismo e ignorancia 
(...) e a cultura das elites, educadas nos moldes europeus, 
em contact© com as correntes literarias do Velho Mundo". 
(45) Diante das solugoes que se apresentaram para resol- 
ver o problema do homem do seculo XX, nos, brasileiros, le- 
vados por um contraditorio e angustioso anceio de libertagao 
que percorre toda evolugao historica da cultura nacional, nos 
afastamos das doutrinas metafisicas. 

Fieis as ideias de liberdade, orientamo-nos para uma ta- 
refa positiva, precisa e que e, tambem, altamente moral. 

Reunidos, em Janeiro deste ano, (1945) os "letrados" 
brasileiros afirmaram qual orientagao que preferias dar a 
inteligencia brasileira. Conscientes de suas responsabilida- 
des, dispuseram-se a trabalhar com povo na conquista das 
condigoes essenciais da libertagao nacional. 

A inteligencia brasileira cabe, assim, neste momento, uma 
grande tarefa: a de educar o povo, de sanear a terra, de cons- 
truir cidades, lavouras, de dar novo sentido ^s condigoes de 
vida agraria, a de ajudar a construir uma infra-estrutura 
forte e rica que nos permita valorizar a terra e o homem do 
Brasil. 

E' mister, pois, que, a luz de ideias claras e distintas, co- 
mo sao as que o pensamento cientifico nos fornece, saibamos 
pensar a nossa realidade. Para isso, e necessario que a cultu- 
ra intelectual nao seja uma "fantasia sem proveito". E' pre- 
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ciso principalmente que os letrados do nosso tempo procurers 
na ligao do passado e na exata compreensao do presente, a 
forga e a confianga para construirem o futuro. Unidos ao 
povo, os letrados dos nossos dias hao de encontrar — estou 
certo disso — a confianga e a forga para levarem avante a 
grande empresa da nossa libertagao nacional. 
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O COMFfiNDIO DE MONTE ALVERNE E O 
ESPIRITUALISMO NO BRASIL 

O Compendio de Filosofia de Monte Alverne foi publi- 
cado na tipografia nacional, no Rio de Janeiro, em 1859. 
Silvio Romero, inferindo provavelmente de uma nota do 
editor a pagina 105 do livro, na sua A FILOSOFIA NO BRA- 
SIL recua a data da publica<jao para 1833, ano em que o A. 
lecionou a materia no Col6gio de Sao Jose do Rio de Janeiro. 
De fato, boa parte da obra deveria ter sido redigida nessa 
ocasiao. Mas a diversidade de maneira de exposigao das di- 
ferentes partes, que logo nos surpreende, nao corrobora a 
ideia de uma data unica, se bem que essa diversidade possa 
se explicar pela natureza dos problemas tratados. 

O certo e que podemos identificar duas redagoes: uma, 
que constitui o corpo principal da obra, poderia pertencer 
a data indicada por Silvio Romero; de uma segunda pode- 
mos ter noticia atrav6s do prbprio Monte Alverne. Em car- 
ta que traz a data de 4 de Dezembro de 1855 e dirigida a 
Antonio Feliciano de Castilho, dizia o padre mestre possuir 
"alguns esbogos literdrios. um pouco adiantados, mas que e 
impossivel completar, porque me falecem as maos e os 
olhos... O trabalho de que vos falo e um Curso de Filo- 
sofia Elementar para uso de nossas escolas." (1) 

Ora, se confrontarmos as paginas I k XVII com as p&- 
ginas irliciais a partir da primeira ligao, da natureza e de- 
finigao da filosofia, veremos que se trata de um mesmo texto, 
algumas vezes com as mesmas palavras, com o acrescimo 
de expressoes em latim, de efeito puramente estetico. Ilk 
um visivel desiquilibrio entre essas duas partes, desequili- 

(1) — Biografia do Padre Mestre Frei Francisco de Monte Alver- 
ne, por Antonio Feliciano de Castilho in Obras Oraturias, 
P. Podesti, Porto, 1867. t. I, XLV. 
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brio apenas literario, ja que nao h& nenhuma diferenga de 
conteudo. Poder-se-ia pensar que as pdginas I & XVII cons- 
tituiriam uma introdugao & obra, mas em muitos pontos a 
exposigao e nao so mais clara como tambem mais completa 
do que o proprio texto. Trata-se, portanto, de um d§sses 
"esbogos literdrios" de que falava o A, na carta de 1855 
que seriam a forma definitiva do texto? Outros esbdgos, 
provavelmente, seriam os "apendices do mesmo finado au- 
tor em que se discutem curiosas e importantes questoes", 
que o editor Francisco Luiz Pinto promete para a segunda 
edigao da obra. 

Tudo isso nos leva k ideia de uma reelaboragao comple- 
ta das antigas notas em latim ds que se servira o lente de 
filosofia. O desequillbrio literdrio, mas nao s6 esse desequi- 
librio, os niveis diversos da parte doutrindria, reforgam so- 
oremaneira essa ideia de uma remodelagao, uma vaz que o 
A., devido k cegueira, achava-se impossibilitado de alua- 
liz^-la. 

Com toda a certeza a ideia de uma reelaboragao, que 
se acentuou com o sucesso da publicagao de seus Sermdes 
em uma edigao Laemert, encontrou o seu maior incentivo 
no movimento que entao se processava, com a geragao ro- 
mantica, no decenio 1850-1860. Foi o grande momento do 
espiritualismo no Brasil. Em 1851 Manoel Maria de Mo- 
rais e Vale publica o seu COMPENDIO DE FILOSOFIA; Mo- 
raes Tdrres em 52 o seu COMPENDIO DE FILOSOFIA RA- 
CIONAL; em 1854, Eduardo Ferreira Franga, amplla os ho- 
rizontes dessei. espiritualismo, transfundindo-lhe o sangue 
novo dos Cousin, Jouffroy e Maine de Biran; as j^uas IN- 
VESTIGAQOES constituem uma obra bem langada. Mas 
e Magaihaes, com FATOS DO ESP1RITO HUMANO, publl- 
cado em 1858, quern nos dd a a expressao legltima desse espi- 
ritualismo. 

A conciliagao politica, com o Gabinete Parang, condi- 
ciona essa atividade literaria pela emulagao de uma pers- 
pectiva mais duradoura, depois do insucesso da revolugSo 
praieira. O longo processo de imltagao francesa atinge o 
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seu ponto culminante. No parlamento e Maciel Monteiro 
"a quem muitos dos que o ouviram — observa Nabuco — 
deram ate o fim da vida o primeiro lugar entre nossos ora- 
dores, orador "dandy", cuja frase literaria elegante, natu- 
ralmente afetada, exercia sobre a Camara a sedugao que os 
sens versos harmoniosos e as suas maneiras estudadas exer- 
ciam nas salas" (2). No mundo artistico e principalmente 
filosofico e Magalhaes. 

Sua obra de 1858 e a expressao mais adequada da imi- 
tagao do modelo frances; com esta obra o espiritualismo in- 
corpora-se ao nosso Homantismo, dando-lhe a sua raiz fi- 
losofica, o travamento necessario de suas multiplas diregoes, 
que ate entao eram solugoes subjetivas, universalizando-as. 

O espiritualismo no Brasil foi, dentro do Romantismo, 
o process© em que se estruturou o sentimento de uma cons- 
ciencia universal: ele coincide internamente com o Roman- 
tismo, no seu sentido e diregao, mas, sobretudo, no valor 
que traz para a expansao de nossas fronteiras culturais. O 
espiritualismo e o descobrimento das raizes europeias de 
nossa inteligencia, e, nesse sentido, e, com o indio, — para 
nao discordar de Sergio Buarque de Holanda — o tema da 
Idade Media do nosso romantismo. Nao e, pois, um mero 
cacoete, desses que Mario de Andrade descobriu na maioria 
de nossos poetas romanticos, mas uma dessas pegas indis- 
pensaveis para os estudiosos que pretendam penetrar na fi- 
sionomia deste periodo. 

fisse espiritualismo se consolida pelo triunfo siobre o 
sensualismo entao dominante, e, neste triunfo, o maior pa- 
pel 6 desempenhado pela obra dos ecleticos franceses com 
Victor Cousin a frente. Mas quem da a esse espiritualismo 
a sua melhor consistencia e Flourens pela base positive-ex- 
perimental de sua obra. Com essa obra o espiritualismo 
deixa de ser preocupagao exclusiva de poetas e literates e 

(2) — J. NabucOj Vm Estadista do Impirio, Civilizagao Brasileira, 
Rio de Janeiro, 1936, t. I, 40,41. 
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alcanna esferas mais especializadas: em 1857, com o obje- 
tivo de estudar o espirito humano, funda-se uma Academia 
Filosofica no Rio de Janeiro, constituida principalmente 
de medicos. A Academia chegou a publicar os sens anais 
com inumeras monografias literarias e filosoficas. 

Ate entao, o ambiente medico estava dominado pelas 
doutrinas materialistas e frenoldgicas. J4 em 1844, em um 
concnrso para o preenchimento de uma Cadeira de Filo- 
sofia, um aluno da Faculdade de Medicina que se apresentou 
como candidate, discutindo a tese tao a gosto da 6poca — 
"Das ideias inatas; opinioes dos filosofos sobre elas. e qual 
a do examinando" — sustentou uma opiniao que, segundo 
um critico do concurso, levaria k creagao de uma escola 
mec^nica em Psicologia. O jovem aluno apenas afirmava 
que "os sentidos recebem a impressao do objeto extemo e 
que por meio de correntes etetricas dao parte ao cerebro do 
que se passa neles" (3). A opiniao do referido critico 6 de 
espanto: "O sr. Heredia ha de saber que Boerhave, Hoffman 
e outros, formam a escola de medicina chamada mecanica 
e hidraulica. Ora, se o sr. Heredia completar a sua teoria 
psicologica, nao teremos uma escola mec&nica em Psicolo- 
gia? Exprimindo-nos desta forma nao queremos desani- 
m& lo; 6 muito mogo e ate nos parece dotado de talentosi 
nao vulgares; mas os seus estudos sao mal dirigidos" (4). 

Quanto k Frenologia e, de um modo geral, its ideias de 
Spiirzheim, elas encontraram um apaixonado defensor em 
Mello Morais que na revista "Guanabara" escreveu uma se- 
rie de artigos sobre Fisiologia patologica da loucura. O A. 
se apresenta como adepto das doutrinas do discipulo de 
Gall: "O Dr. Spiirzheim (nas suas observaQoes sobre a lou- 
cura) tratando das fundoes cerebrais apresenta uma teoria 
cheia de interesse para a medicina e para a filosofia; e como, 

(3) — Minerva Brasilienze, t. II, 550 (Da Cole^ao existente na Bi- 
blioteca Eduardo Prado da Biblioteca Municipal. Indicaremos 
B.E.P.) 

(4) — Ibidem, loc. cit. 
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com pequenas modificagoes nos compartilhamos de suas 
doutrinas... etc., etc. (5) 

Nao foi portanto apenas o caracter positivo das expe- 
riencias de Flourens que garantiu a sua introdugao no Bra- 
sil. O sentido espiritualista que a sua obra ganhou a par- 
tir de 1840, encontrando em nosso meio esses trabalhos e 
eissas inclinagoes materialistas, dialsticamente ge deflniu 
constituindo a melhor base que poderia ter o espiritualismo 
brasileiro. A ocncretisagao foi a obra de Magalhaes que se 
serve em passagens capitals, de experiencias de Flourens (6). 
A obra e traduzida para o frances e e saudada pelo derra- 
mado Fernades Pinheiro como digna dos Kant, Schelling 
e Cousin. O seu A, recebe uma carta congratula- 
toria de Flourens que o "Correio Mercantil" estampa. 

* * « 

Monte A1 verne fora o precursor; "aqueles que como n6s 
— diz M. Araujo Porto Alegre, seu ex-discipulo & belra do 
tumulo — passaram das maos de Frei Policarpo, o mestre 
bondadoso, para as maos do rei da palavra... rasgaram o 
manto da filosofia sensual para se adornarem com a tunica 
do espiritualismo" (7). 

A publicagao do Compendio seria a consagragao da pa- 
ternidade do movimento espiritualista. Mas o desenvolvi- 
mento das ideias havia de ha muito supplantado o reduzido 
quadro histdrico tragado pelo A. em 1833. O prdprio Vic- 
tor Cousin entao "apenas conhecido no Brasil", ja agora, era 
uma figura obrigatoria nas tertulias literarias, nas discus- 
soes pedagdgicas em tomo das reformas educacionais e at6 
um tradutor encontrara, em Recife, para a sua HISTORIA 
DA FILOSOFIA. 

(5) — Guanabara t. III, 47 (B.E.P.) 
(6) — Silvio Romero, His tor ia da Literalura Brasileira, Livraria 

Jose Olimpio, Rio de Janeiro, 1943, t. Ill, 126. 
(7) — Discurso de Manoel Araujo Porto Alegre in Revista do /ns- 

tituto Historico e Geogrdfico Brasileiro t, XXI, Ano 1858, 199. 
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Por outro lado, novas instituigoes vinham preencher a 
fungao que o claustro e os colegios dos conventos haviam 
preenchido, quando a metropole nem um prelo permitia 
dentro do pals. E estas instituigoes, melhor equipadas, 
poderiam fornecer um contingente mais habilitado de es- 
pecialistas e literates. Nao e de estranhar pois a decaden- 
cia do clero dentro dessa nova paisagem social: a oratoria 
sacra cede o sen lugar k oratoria parlamentar, e o latim dos 
conventos coloniais. que fizera doutores em arte, sera subs- 
tituido pelo frances e o ingles dos bachareis e letrados do 
nosso imperio. 

Compreende-se, assim, o desencanto suscitado pelo apa- 
recimento da obra; aquelas ideias que tanto entusiasmo cau- 
saram e que, com os anos, cresceram mais ainda no amor 
dos seus disclpulos, apareciam, diante das ultimas novida- 
des do figurino frances, debeis e antiquadas. 



O COMPfiNDIO E AS AULAS DE FILOSOFIA DO 
BRASIL COLONIAL 

A fragilidade da hipotese de uma data unica mais se 
patenteia com a diversidade, a maior e menor complexida- 
de, os mveis em que se mantem as secgoes da obra. E' facil 
desvendar dentro do corpo das partes que constituem o li- 
vro, varias camadas corespondentes, pela sua doutrina, 
a diferentes momentos de nossa evolugao de 1808 a 1833. O 
Compendio e por esse lado, um curioso retrato de nossa in- 
teligencia, ao comegar, livre da antiga tutela, o longo pro- 
cesso de incorporagao da cultura francesa que se inaugura 
oficialmente com o manifesto de 36. Assim, a parte refe- 
rente k Psicologia, (pdginas 83 a 139), que constitui a me- 
Ihor apresentada e de horizontes mais amplos do que 
todas as demais, nao poderia ser recuada para antes de 1826. 
Aqul estao citados Malebranche, Leibniz, e em uma nota 
que o editor data de 1833, Victor Cousin, Locke, Kant e uma 
indicagao expressa de Laromiguiere na edigao de 1826. (8) 

A parte que se refere a Logica (paginas 1 a 62), pela 
simplicidade de doutrina e pelos tragos muito incisivos de 
conceituagao jescoldstica, denotando em varias passagens 
um rigor dogm^tico e intransigents, talvez represente o eco 
de seus estudos filosoficos da mocidade, em Sao Paulo, de 
1804 a 1808, como discipulo e, de 1813 como lente em artes 
no colegio do mosteiro de Sao Francisco. 

* * * 

Magalhaes, seu discipulo no Colegio Sao Jose em 1832, 
diz na biografia que fez de Monte Alverne, que seu antigo 
mestre "seguia os compendios do Genuense cuja deficiencia 

(5) — Monte Alverne, Compendio, 100. 
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supria com postilas manuscritas que dava a copiar aos dis- 
cipulos". (9) Ora, tragos das Instituigoes de Genuense en- 
contramo-los com frequencia nessas referidas pdginas, o que 
nos levaria a data-las no ano mencionado por Magalhaes. 

Mas os compendios do Genuense, se bem que eram ado- 
tados e conhecidos ainda em 1847 (10), eram bem antigos 
e a sua introdugao no Brasil estaria ligada a criagao das pri- 
meiras aulas de filosofia no fim do seculo XVIII, pois a sua 
recomendagao como livro de texto e de 23 de Fevereiro de 
1773 em carta do Marques de Pombal ao reitor reformador 
da Universidade de Coimbra. Os compendios de Genuen- 
se sao pegas indispensaveis das reformas educacionais inau- 
guradas pelo Marques de Pombal. Que essas reformas te- 
nham atingido o proprio ensino franciscano e do que nao se 
tem duvida, uma vez que o alvara de 11 de Junho de 1776 
regulamentava esses estudos de acordo com os estatutos da 
Universidade de Coimbra. Assim, as postilas que Monte 
Alverne usou como lente do Colegio Sao Francisco nao de- 
veriam ser muito diferentes daquelas que fornecera aos dis- 
cipulos em 1832, 

Pelas noticias de seus biografos nada poderemos sa- 
ber a respeito dos seus anos de formagao. Seus mestres 
mais ilustres, Frei Inacio de Santa Justina e Frei Antonio 
de Santa Ursula Rodovalho sao tamb&n figuras sobre as 
quais nao possuimos detalhes que nos possam ajudar. E' 
bem provavel que a influencia de Rodovalho sobre Monte 
Alverne tenha sido apreciavel: mestre dos mais ilustres da 
Ordem, Rodovalho distribuiu o seu ensino entre o Rio e Sao 

(9) — Biografia do Padre Mestre Frei Francisco de Monte Alver- 
ne, por D. J. Gongalves de Magalhaes, in Opiisculos Histori- 
cos e Literdrios, Obras Completas, Garnier, Rio, 2., ed. 1865, 
320. 

(10) — "Depois de tantas e tao grandes revolucoes na Filosofia mo- 
derna, ela e ainda ensinada em compendio do Genuense por 
ordem do Governo": discurso do deputado Torres Homem 
em 1847; apud Primitivo Moacir, A Instrugdo e o Imperio, 
E. N., 1936, 1.° volume, 254. 
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Paulo. Em 7 de Abril de 1804 foi designado para guardiao e 
regente dos estudos do Convento Sao Francisco. Monte 
Alverne, que jd iniciara os seus estudos, acompanha Rodo- 
valho como discipulo querido, prov^velmente. E' muito sig- 
nificativo o fato indicado pelo erudito historiador da Ordem, 
Frei Basilio Rower, O. F. M. de que depois de 1805 nao se 
tem notlcias de estudos superiores no Rio de Janeiro (11). 
E' bem provdvel que por essa epoca o eixo dos estudos filo- 
soficos e teologicos tenha se deslocado para Sao Paulo em 
tdrno das figuras de Santa Ursula Rodovalho e Inacio de 
Santa Justina- 

Alids, parece que os religiosos de Sao Paulo sempre ti- 
veram muito carinho pelas suas aulas. No seu relatdrio 
de 1777 o Bispo D. Manoel da Ressurreigao assim descreve 
essa vida escolar: "Todos esses pretendentes estudaram com 
aproveitamento tres anos de filosofia escolastica nas aulas 
dos franciscanos desta cidade (Sao Paulo); depois frequen- 
taram os estudos de teologia moral e dogmatica com o mes- 
mo aproveitamento outro trienio; e agora todas as tardes na 
minha presenga dao ligao de escritura sagrada e fazem con- 
ferencias de moral a que eu presido" (12). 

Acreditamos que o nivel desses estudos nao tenha caido 
pois, dez anos mais tarde, em 1887, os professores regios de 
lingua grega e de retorica do Rio de Janeiro, Joao Marques 
Pinto e Manoel Inacio da Silva Alvarenga, numa carta que 6 
urn curioso depoimento para a compreensao deste periodo, 
lastimando o desleixo dos religiosos daquela cidade que di- 
ficultavam os estudos, tirando das aulas os alunos que nao 
tinham completado seus cursos de Filosofia, Grego e Ret6- 
rica, dizendo-os inuteis, podiam afirmar, entretanto, que em 
Sao Paulo a "boa Filosofia", a Retorica e a Lingua Grega 
eram ensinadas aos ordinandos: "como 6 constante nesta 
cidade que se observa no Bispado de Sao Paulo aonde o ilu- 

(11) — Frei Basilio Rower, O.F.M., O convento de Santo Antonio do 
Eio de Janeiro, 1937,189, 

(12) — apud Padre Heliodoro Pires, A Paisagem Espiritual do Brasil 
no Siculo XVIII, Sao Paulo, Editora, Sao Paulo, 1937,36. 
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minado o virtuoso preiado daquela Diocese nao admite os 
ordinandos ^s ordens antes de saber essas facultades" (13). 

Teria a boa filosofia prevalecido em Sao Paulo? E' uma 
questao que no presente momento, com a pobre infor- 
magao que se possui, nao pode ser decidida. Faltam-nos 
noticias precisas para se pronunciar ate que gr£u se efetuou 
no dominio da cultura, a pombalisagao de nosso clero de 
que fala Batista Pereira. Mas nao ha nenhuma razao para 
se deixar de acreditar nessa pombalisa?ao. A reforma peda- 
gogica foi, do ponto de vista religiose, uma questao entre 
ordens, que visava fortalecer de melhor maneira a pelo 
esclarecimento da patria portugueza. Assim, ela contou 
com os servigos de outras ordens religiosas no combate ao 
sistema educacional dos jesuitas. Nao haveria de ser dife- 
rente o comportamento de nosso clero em materia de edu- 
cagao, antes ate, o aparecimento de edigoes de fdcil manu- 
seio, feitas em uma linguagem precisa, mas agradavel, lo- 
go suprimiria a presenga dos grossos e antiquados cursus 
philosophicus, minuciosos no tratamento de questoes mui- 
tas vezes imiteis, dificeis de leitura e incomodos. Se houve 
resistencia, esta se deve unicamente k inercia de espiritos 
acostumados ao tratamento escolastico das questoes, as de- 
finigoes, conceitos e metodos do antigo sistema e, nunca, a 
uma atitude de deliberada resistencia a pombalisacao. 

Hd, portanto, mais de uma razao para se acreditar que 
Monte Alverne benha conhecido as obras de Genuense em 
Sao Paulo, quando de seus estudos no inicio do seculo deze- 
nove, no Colegio do Convento de Sao Francisco. A precio- 
sa biblioteca do convento, com os seus cinco mil volumes, 
foi vendida em 1.829, pelo prego de um conto de reis, para 
a Faculdade de Direito que acabava de ser creada (14). Nao 
nos foi possivel identificar, com certeza, esses livros. Mas 
com possibilidade muito reduzida de erro devemos crer que 

(13) — Revista do Insiituto Historico e Geogrdfico Brasileiro, t, LXV 
part 1." '1902,200. 

(14) — Frei Basilio Rower, O.F.M., Pdginas de Historia Franciscana 
no Brasil, Editorial Vozes, Petropolis, 1941, 157. 
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no seio desses cinco mil volumes, estariam esses livros tipi- 
cos da filosofia iberica, italiana e francesa ainda hoje exis- 
tentes na Faculdade de Direito de Sao Paulo; os Cursos Phi- 
losophicus, de Rodericus de Arriaga, 1669 e de Agustino Lau- 
rentio, 1668; as Metaphysicarum Disputationes, de Suarez, 
1610; o Triennium Philosophic urn, de Vicentio Pereyra; as 
Rcrum Metaphysicarum, de 1623 de Meurisse; os Comenta- 
riorum in Libros Metaphysicarum Aristoteles Stagiritae, de 
Fonseca, 1593; a Ethicorum, de Bacci, 1760; a Opera de Mel- 
chior Cano, 1776; o Triennium Philosophicum, de Semery 
Remus, 1723, E muitos outros. 

Ao lado desses livros que representam a tradigac esco- 
Idstica pura, encontramos outros que denunciam a influen- 
cia de ideias moderns s: a Clavis Philosophiae Naturalis, de 
Johanne Tatinghoff, 1665; as Institutiones Philosophicae, 
ad uzum seminariorum et collegiorum de Para du Phanjas, 
1782 e as obras de Antonio Genuense; Elementorum Artis 
Logico Criticae, Bassani, 1779, Universae Christianae Theo- 
logiae Dogmatica, Veneza, 1776, Disciplinarum Metaphysi- 
carum Elementa, Bassani, 1764. E, as Institutiones Logicae 
in uzum tironum scripte / auctore Antonio Genuense / In 
Regia Napolitana Studiorum / Academia Eticae Doctore / 
curante Benedict© Joseph© de Souza Farinha / Publico Phi- 
losophiae professore / Olissipone / Typis Simonis Thaddaei 
Ferreira / Ano M DCCLXXXXVI / Permittente Suprema 
Curia Palatina. 

De qualquer maneira a presenga destes livros e o ates- 
tado da influencia das reformas pedagogicas da segunda 
metade do seculo dezoito. Por oerto essa influencia nao se 
efetuou em todos os lugaresi com a mesma forga. A referi- 
da carta dos professores regies denuncia os padres do Rio 
de Janeiro por contrariar o espirito da reforma ensinando 
a filosofia banida: "a filosofia ja banida que os religiosos en- 
sinam ao publico (devendo somente ensina-la aos seus alu- 
nos rehgiosos) consiste em umas postilas peripateticas cheias 
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de questoes escuras e inuteis, que servem somente de arrui- 
nar e fazer perder o gosto aos bons estudos". (15) 

Foi ssa crise pedagbgica e cultural que encontrou uma 
de suas ultimas expressoes no Compendio de Monte Alver- 
ne. O livro pertence assim, por algumas de suas partes, es- 
piritualmente, ^quela crise que sacudiu a inteligencia por- 
tuguesa. Compreende-lo e situa-lo dentro do espirito da re- 
forma, porque as suas virtudes, que sao minimas, e os seus 
defeitos, sao as virtudes e os defeitos da reforma. 

(15) — Revisla do Instituto Historico e Geogrdfico Brasileiro, lofc. 
cit., 1.* parte, 1902,<;20. 



O SENTIDO DA FILOSOFIA E A LOGICA NA REFOKMA 
DOS ESTUDOS EM PORTUGAL 

Para J. Lucio D'Azevedo a Reforma dos estudos em 
Portugal foi uma questao entre ordens religiosas, uma an- 
tiga rixa de oratorianos e jesuitas a propositos de questoes 
pedagogicas (16). Seria simplificar muito, reduzir os as- 
pectos da reforma, como acabamento que foi da crise espi- 
ritual do dezoito portugues, a uma querela entre ordens. 
Mas, sem duvida alguma, e por este caminho que melhor 
poderemos compreender o significado desta reforma, e as 
suas limitagoes. Aquele belo esforqo de iluminismo tao pa- 
tente em Verney, nao encontrara, nas condicoes historicas, 
outra forma de se realizar, senao atraves dos problemas pe- 
dagogicos de duas ordens que se disputavam. 

E e dessa maneira que o iluminismo portugues se con- 
verte em uma nova pedagogia. O perigo de toda pedagogia 
consiste em nao estabelecer um limite certo entre o como 
ensinar e o o que ensinar, podendo em qualquer momen- 
to tomar uma coisa pela outra. Foi o que acontsceu. A re- 
forma visa menos iluminar do que defender a nacao do fi- 
losofismo do seculo. Ao mesmo tempo que se elabora um 
estatuto novo para a Universidade, a fim de arranca-la da 
obscuridade em que se mantinha pelos estragos e maquina- 
goes dos chamados jesuitas, estabelece-se a Real Mesa Cen- 
soria para policiar a inteligencia nacional contra os "gros- 

(16) -—- 0 Marques de Pombal e a sua cpoca, 2.a edi^ao, Anuario do 
Brasil -— Scrra Nova, Rio-Lisboa, s. d., cap. X, III. 338-42. Em 
sentido contrario, Ensaio sobre a crise mental do sec. XVIII 
de Hernani Cidade, Imprensa da Universidade Coimbra, 1929. 
Ver. T. Braga, Historia da Universidade de Coimbra, III, 1,° 
cap., A crise espiritual e pedagogica do seculo XVIII. 
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seiros e deploraveis erros do Deismo, Ateismo e Materialis- 
mo" como rezava um edital, o de 24 de Setembro de 1770. 

Que a nagao estivesse iluminada em algum grau # o 
que com todo direito se pode inferir da lista dos autores e 
livros proibidos, e do exame dos relatorios dos membros da 
Mesa. O referido edital fala de livros que "haviam chega- 
do a penetrar neste reino por caminhos indiretos e ocultos". 
De Voltaire, diz um dos membros, que "anda nas maos da 
mocidade portuguesa e forma o gosto e base de seus primel- 
ros estudos". Mas a predilegao e por Locke que tern a sua 
obra examinada com carinho e minucia por mais de um 
membro. (17) 

A reforma ficou assim entre o perigo do liberalismo e 
do livre pensamento e a lembranga decepcionada do passa- 
do que a Dedugao Crcnologica dissecara. E e nessa inde- 
cisao, nessa incapacidade de se libertar do passado jesui- 
ta, que ela vai situar os seus ideais. Ela pretende uma re- 
novagao do ensino medico, libertando-o das peias e precon- 
ceitos do antigo sistema, e do ensino literdrio, perdido no 
artificialismo das construgoes gongoricas, assim como das 
matemdticas, da teologia e da filosofia. Mas o que a com- 
promete e o seu impedimento a reflexao autonoma sdbre 
esses instrumentos que o espirito humano forjara, inaugu- 
rando a filosofia moderna. Dessa maneira, embora recupe- 
rando o caminho de duzentos anos atraz, a reforma e tem- 
pera: surgindo em um momento em que as ciencias fislcas, 
o direito natural, a matematica tinham adquirido as formas 
simples e racionais para a explicagao de seus problemas, e 
estavam a exigir uma visao naturalista do homem, uma teo- 
ria da razao e do progresso, bases de uma moral positive, a 
reforma quer dar ao engenho luzo o conhecimento destas 
coisas novas, sem a consciencia do que elas representam pa- 
ra o homem e sua historia. 

(17) — T. Braga, Historia da Universidade de Coimbra, III, 58-63, 
onde aparece a lista de autores proibidos. 
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O que caracteriza a reforma do ponto de vista filosofico 
6 o seu ecletismo, a necessidade de harmonizar diregoes di- 
versas do pensamento, o que sem duvida trai uma politica 
conservadora de adiamento de contradigoes. Esse ecletis- 
mo, ao torn da epoca, revestiu-se de uma forma nitidamen- 
te empirica, mas de um empirismo desarmado de diregao, 
sem hipdtese antecipada, cru. Dentro de um ecletismo co- 
mo esse a filosofia deveria estar acomodada, ajustada, sem 
posigoes comprometedoras, apenas com uma encenagao mo- 
derna a servigo de doutrinas mais ou menos tradicionais. 

Antonio Genuense (1712-1769) estava habilitado para 
servir com suas obras a esse ecletismo. Uma tradigao bas- 
tante antiga reconhece nele o precursor dos escoceses por 
ter permanecido no justo meio entre o empirismo e o racio- 
nalismo. A sua posigao dentro da filosofia italiana, e, a sua 
amizade com Verney, garantem a sua introdugao em Por- 
tugal, onde o iluminismo se caracteriza pelos mesmos tra- 
gos do iluminismo italiano: o iluminismo portugues — ob- 
serva Cabral de Moncada — 6 "essencialmente Reformism© 
e Pedagogismo. O seu esplrito era nao revoluciondrio, nem 
anti-historico, nem irreligioso como o francos, mas essen- 
cialmente, progressista, reformista, nacionalista e humanis- 
ta. Era o iluminismo italiano."" (18) 

Na Ldgica, esse ecletismo chegou mesmo a ser recomen- 
dado expressamente, pois no Compendio Historico, no capi- 
tulo referents aos Estragos e Impedimentos, o relator criti- 
ca a Sociedade de Jesus pela adogao da "pessima logica e 
incrivel resistencia, que fez no reinado pasado a introducgao 
da boa Filosofia nestes Reinos. Pois que tendo-se nelles co- 
megado a sacudir o pezado jugo, e a tyrannica servidao, em 
que o Peripato tinha os espiritos; e a ensinar-se publicamen- 
te a Filosofia Moderna, e, como parte della a Logica ja refor- 
mada por Pedro de Ramo, Bacon, Descartes, Gassendo, e 
outros modemos; devendo a mesma prejudicial Sociedade 

(18) — L. Cabral de Moncada, Um "lluminista" portugues do Sec. 
..XVIII: Luiz Antonio Verney, Saraiva, 1941, 12. 
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proscrever logo das suas Aulas a Logica antiga; apurar a 
sua industria; e applicar todo o fervor da sua emulagao, pa- 
ra que nellas se se ensinasse huma 16gica melhor, e mais per- 
feita, do que as outras, que nellas se ouviam, ja em algumas 
Escolas, e que fosse tambem ja emendada pelas luzes de Ni- 
cole, Malebranche, Mariotte, Thomasio, Lok, le Clerc e Wol- 
sio, satisfizesse completamente ao seu fim; trazendo tudo o 
melhor que sobre ella tern escrito Antigos e Modernos; e que 
fosse verdadeiramente Ecletica" (19) 

As Institutiones Logicae de Genuense, de 1766, que sao 
uma adaptagao para uso da juventude de sua obra de 1745, 
Elementorum Artis Logico Criticae, preencheram perfeita- 
mente essas condigdes, alem de apresentar outras, que o 
reitor reformador da Universidade de Coimbra, em carta 
ao Marques de Pombal, enaltece aconselhando a sua publi- 
cagao: 

"1.° Porque este Autor nao e adido a seita ou sistema 
algum particular como sao os Leibnizianos, Wolfianos, etc. 
maz fez uma selegao de doutrinas escolhidas com muita cri- 
tica, que Ihe tern grangeado uma estimagao geral na Repu- 
blica das letras. 

2.° Porque usa de um metodo muito solido, chegado, 
quando as materias o permitem, ao Metodo Geometrico que 
e o mais proprio para fazer evolver o raciocinio da mocida- 
de, e prepara-la solidamente para os estudos maiores. 

3.° Porque os ditos Compendios tern a vantagem par- 
ticular de serem formados sobre obras maiores do mesmo 
Autor, as quais Ihes servem de comentarios. De sorte que, 
reduzindo-se os novos filsofos ao estudo dos ditos Compen- 
dios, e acompanhando as ligoes do Geral com a leitura par- 
ticular das obras maiores donde foram resumidas, podem 

(19 Compendio Historico do Estado da Universidade de Coimbra 
no tempo da Invasao dos denominados Jesuitas e dos Es- 
tragos feitos nas Sciencias e nos Professores e Diretores que^ 
a regiam pelas maqninagoes, e publicagos dos Novos Estatu- 
tos por elles fabricados, 2.' Edi?ao, Coimbra, Imprcnsa da 
Universidade, 1906, parte 2.', Capitulo II, § 37 a 47,168. 
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com a maior facilidade adquirir uma instrugao completa 
das referidas Disciplinas em pouco tempo." (20) 

E, assim, foram tiradas varias edigoes da obra: a de 
Bento Jose de Souza Farinha de 1785, a de Miguel Cardoso 
de 1786 (2.a edigao, 1806), e a de Guilherme Coelho Ferreira 
de 1787 (21) 

(20) — apud T. Braga Historia da Vniversidade de Coimbra, III, 
473 e 474. 

(21) — Newton de Macedo, ( Renova^ao das Ideias e das Institui- 
qoes de Cultura, in Historia de Portugal de Damido Peres, 
Portucalense Ed. Barcelos, 1934 VI, 3/ parte, Capitulo. I, 
442. 





A LOGICA DC MONTE ALVERNE 

A L6gica de Monte Alverne que se estende pelas ses- 
senta e tres primeiras paginas do Compindio e um quadro 
indeciso, onde a vaga intengao moderna deixa-se compro- 
meter, em alguns momentos, pelos tragos escolasticos que 
testemunham a sua primeira formagao. E' dentro dessa ex- 
periencia escolastica, colhida pelos seus mestres nos livros 
de Arriaga, Cordeyro, Laurencio, etc., ou, entao, no como- 
do e colegial Cursus Philosophicus de Petrus S. Catarina 
e Thomas S. Josepho — todos da colegao da Faculdade de 
Direito de Sao Paulo — e, dentro dessa experiencia que o 
A. vai traduzir a filosofia moderna de feigao predominan- 
temente cartesiana entre nos, a boa filosofia recomendada 
pelos novos estatutos da Universidade de Coimbra. 

I Esse cartesianismo nao e uma heranga direta de 
suas legitimas fontes, pois de outra maneira nao poderia- 
mos explicar os numerosos equivocos que encontramos nes- 
sas paginas sobre pontos chave do sistema do ilustre filo- 
sofo frances. Nao poderia ser diferente em um momento 
em que a curiosidade do mundo intelectual achava-se pre- 
sa ao sucesso dos ultimos acontecimentos e voltava-se para 
os filosofos da Revolugao. A propria Real Mesa Censoria 
nao permite a publicagao de um Elogio de Descartes, talvez 
cuidadosa de interesses religiosos: para um catolico as ino- 
vagoes cartesianas aparentavam heterodoxas e a sua acei- 
tagao em paises reformados comprometia ainda mais a sua 
entrada em Portugal em um momento em que o despotismo 
se esclarecia para melhor defender a fe e o imperio. 

Dessa maneira, o cartesianismo que chegou ate nos foi 
um cartesianismo residual, acomodado a velha construgao 
escolastica, desbastado em suas arestas mais agressivas. E' 
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evidente que o espirito do cartesianismo, o seu sentido es- 
sencial, estaria comprometido, assim como a inteligencia de 
algumas de suas pegas fundamentals. Cartesianismo des- 
se tipo sao as Institutiones Philosophicae ad uzum semina- 
riorum et collegiorum de Para du Phanjas, que constituem 
o texto de que mais amplamente o A. se serviu. Cartesianas 
tambem, em boa parte, sao as Institutiones Logicae de Ge- 
nuense, estas, porem, muito mais felizes, bem pensadas e 
apresentadas. Aqui, principalmente, o cartesianismo se ino- 
va ao contact© da filosofia do tempo. 

E' facil verificar a contribuigao de cada uma dessas duas 
obras para o livro de Monte Alverne: de um modo geral, o 
maior numero das vinte e sete ligdes que constituem a Logi- 
ca, e reprodugao do texto de Para du Phanjas. Assim, as li- 
qbss II (Da origem da Filosofia, e suas alteragoes), IID (Da 
ciencia, e suas especies), IV (Da arte, e suas especies), V (Do 
sujeito e objeto), IX (Das operagoes do entendimento), XIII 
(Dos sinais das ideias), XV (Da divisao), XXII (Das varias 
especies de demonstragoes), XXVI (Das especies de ilusoes). 
Algumas vezes o texto e tradugao, sem indicagao da proceden- 
cia, do livro de du Phanjas, em outras se afasta um pouco 
corrigindo-o num sentido marcadamente escolastico, 

Outras ligoes sao extraidas de Genuense. Assim, a ligao X 
(Da percepgao simples ou ideia) e a ligao XI (Das varias re- 
lagoes da ideia) nas suas divisoes: 1.° (Da natureza das 
ideias), 2.° (Das ideias consideradas em relagao aos objetos) 
e 3.° (Das ideias relativamente a alma ou no estado de repre- 
sentagao).. 

Se retirarmos a contribuigao que esses dois livros trou- 
xeram ao Compendio, o que fica e um residuo escolastico, 
produto de sua primeira formagao que apenas compromete a 
clareza e o valor da exposigao. E como esse residuo se apre- 
senta em tragos rigidos, nada mais legitimo do que ver nessas 
ligdes de Logica o eco de seus estudos filosoficos em Sao Pau- 
lo, lugar onde o A. poderia ter encontrado, na biblioteca do 
convento, os livros dos quais tanto se serviu. 
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il Nas primeiras ligSes e a Logica dividida, & maneira 
tradicional em natural, que "e a mesma razao humana" e 
artificial "que tambem se toma por doutrinante ou artifi- 
ciosa, ou finalmente dialetica" e definida — "disciplina que 
dirige para a verdade as operagoes do entendimento", (§§ 
36 e 37) (22). A Logica artificial pode ser tomada em dois 
sentidos. como ciencia e e entao uma "colegao de regras 
cientificamente demonstradas que nos oferece uma atilada 
observagao da natureza, e pelas quais, raciocinando, se di- 
rige sem erro" (23). Como arte e "a facilidade de usar da- 
quelas regras (§§ 40 e 41). E' ainda a doutrina tradicional 
que servira ao A. para caracterizar a logica nas suas dife- 
rentes especies de objetos: material, formal, final e instru- 
mental (Ligao VI). As operagoes do entendimento sao ob- 
jeto material da logica. Consideradas genericamente tern 
um modo unico de operagoes mas, especificamente conside- 
radas sao tres; percepgao simples ou ideia, juizo e raciocinio 
(24). O Metodo que o A. define: "encadeiamento de mui- 
tos juizos ou raciocinios com o fim de descobrir a verdade 
ou de comunicar aos outros" (25), nao e uma quarta opera- 
gao do entendimento como querem os cartesianos" (§§ 47 
e 48). Nao percebendo que e na disposigao, na ordenagao, 
na maneira de ligar os juizos que esta a existencia especlfi- 
ca do Metodo o A. afirma: "o encadeiamento de juizos nao 
pode ser distinto dos juizos encadeiados em consonancia e, 

(22) — Cf. Du Phanjas, Institutiones: Logica Naturalis, Logica 
praeceptrix e Logica disputatrix, § 192, 143. 

(23) — Logica praceptrix seu dialectica, est quaedan collectio Re- 
gularura scintifice demonslratarum; quas procudit nobis 
segax Naturae observatio, et quibus in ratiocionando inde- 
fectibiliter dirigimur. Du Fhanjas, Institutiones, loc. cit. 

(24)   Quatro operagoes estao indicadas tanto em Genuense como 
em Du Phanjas. 

(25) — "O Methodo he huma connexao de muitos juizos, ou ra- 
ciocinagoes instituida para descubrir a verdade, ou para a 
communicar a outros depois de de descoberta. Genuense, 
As Instituigos da Logica, trad, de Mario Cardoso ,edigao de 
1806, § X, (19 (existente na Biblioteca Municipal), 
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portanto, com eles se identifica" (§48), reduzindo uma ques- 
tao de forma k questao de materia. 

A primeira operagao e a percepgao simples ou ideia que o 
A. define: "imagem intelectual representando o objeto a al- 
ma enquanto percebe" (26), caracterizando-a como um ato, 
uma imagem intelectual destituida de afirmagao ou nega- 
qao, ainda aqui de acordo com a tradigao consagrada (27). 

Assim definida, a ideia pode ser tomada em varias re- 
lagoes: em relagao a sua natureza, em relagao aos objetos 
que representa, em relagao a alma que a representa. Estas 
varias relagoes estao expostas de maneira bastante clara nas 
Instituigoes de Genuense e sao a reprodugao do raesmo 
tratamento dado ao assunto pelos logicos de Port-Royal, Mas 
o A. segue apenas o esquema, afastando-se do conteudo tao 
claramente exposto em Genuense. 

Em realgaa a sua natureza as ideias podem ser; "sim- 
ples, nas quais "nem mentalmente podemos distingir par- 
tes", e composta que "consta de varias ideias simples reu- 
nidas numa palavra" (28). Mas a sua logica que est4 su- 
bordinada k psicologia racionalista tradicional, nao pode 
comportar esta distingao moderna: toda "ideia prdpria e 
psicologicamente falando e simples: porque nenhum es- 
pirito, nenbuma operagao do espirito tern partes" (§ 61), o 
que nao impede, entnetanto, que nos pardgrafos seguintes 
(62 a 65) o A, fale de ideias compostas por associagao na- 
tural, chamadas fantasticas e compostas por associagao ar- 

(26) — Idea est object! alicujus in mente imago spiritualis: sen est 
atus mentis em aliquam repraesentans, Du Phanjas, Ins- 
titutiones § 58, 45, com o triple aspecto indicado. Genuense, 
Instituigoes da Logica, 71: A ideia he tudo o que se faz pre- 
sente a alma quando percebe ou cogita. 

(27) — Du Phanjas, Institutiones, § 58, 45. 
(28) — A ideia simples he aquella, em que nem ainda com o entendi- 

mento poderemos distinguir partes. A ideia composta he a 
que consta de varias id&as simples unidas num vocabulo, 
Genuense Instituigoes, § 11, 77. Os exemplos que aparecem 
logo adiante sao os mesmos de Genuense. 
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tificial, denominadas quimericas propriamente (ex: homem 
leao )e impropriamente (ex: monte de ouro). 

Em relagao aos objetos as ideias podem ser adequadas 
ou inadequadas quando exibem ou nao "todas as partes do 
objeto e todas as suas propriedades " (§§ 67 e 68) (29), e, 
ainda singulares e universais, absolutas e relativas, abstra- 
tas e concretas, reals e quimericas. 

Relativamente k alma a ideia, pode ser: clara, que o A. 
sub-divide em clara em si — "que representa de tal ma- 
neira a natureza do objeto que nao sendo esie conhecido 
essa falta s6 possa provir da nenhuma atengao da alma pa- 
ra sua ideia" — e clara relativamente a nos; "e aquela que 
nao podemos ter sem conbscimento perfeito da natureza do 
objeto representativo" (§ 82); confusas e obscuras, que o 
texto nao distingue umas das outras; distinta "aquela que 
representa o objeto proprio de maneira que o distingue de 
qualquer outro" (§ 87) (30). 

Um mal disfargado realismo compromets essa passa- 
gem. O problema da clareza e distingao das ideias, como 
observou Goblot, esta cheio de dificuldades, mesmo na ex- 
plicagao dos cartezianos (31). 

Mas essas dificuldades nao bastariam para levar o A. a 
distingao entre ideia clara em si e clara relativamente a 
nos, pois a clareza se defind sempre relativamente a alma 
como esta no proprio titulo da ligao. E' ainda por faltar a 
essa condigao fundamental da clareza e distingao das ideias 
que o A, chega a afirmar: toda ideia e clara em si mesma e 
relativamente a nos (§§ 83 e 84). "Nao se da ideia alguma 
ou conhecimento obscuro" (§ 85) e, ainda; "toda ideia 6 dis- 

(29) — Adequadas sao aquellas que representam clara, e distinta- 
mente todas as partes e propriedades do objeto. Gcnuense 
InstituiQoes, § 15,80. 

(30) — A id&a distinta he a que nao somente representa claramen- 
te o objeto, mas tambem os principais signais do mesmo 
com que ele se distingue de todo outro qualquer^ Genuense 
Instituigoes, § 22, 85. 

(31) — Goblot, Trait6 de Logique, A. Colin, Paris, 1937, § 61, 97. 
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tinta" (§ 87 e 88). Finalmente, distinguindo uma ultima 
classe: ideia verdadeira e aquela que em alguma represen- 
taijao do objeto so representa o que Ihe convem" (§ 89), dei- 
xa transparecer o seu realismo de maneira bem nitida; "to- 
da ideia e necessaria e essencialmente verdadeira. Porquan- 
to nada se pode representar em qualquer cousa que a mes- 
ma nao convenha" (§ 90). bem visivel a inseguranga do 
A. nesse capitulo que e uma elaboragao recente da histo- 
ria da logica. Esta inseguranga Ihe vem da antiga discipli- 
na escol&stica, de seus conceitos rigidos, de suas classes, do 
seu metodo. A Logica moderna que se inicia em um senti- 
do com Descartes e em outro com Bacon afasta o problema 
dos universais por desviar o fulcro da logica mergulhando-a 
na consciencia. Neste capitulo sobre as ideias que os logico 
de Port-Royal desenvolveram com precisao e clareza, incor- 
porando descobertas recentes, como nos idola de Bacon o 
que transparece e a perspectiva nova que a logica moderna 
inaugura pela subordinagao, que se fara numa escala pro- 
gressiva, da Logica a Psicologia. Para se compreender este 
caminho novo devemos ter em vista a distingao estabele- 
cida quasi ao mesmo tempo por Descartes e Hobbss entre 
qualidade primaria e secundaria: a realidade nao estara 
mais adequada a inteligencia, como na filosofia medieval, 
mas sera um ponto de fuga que a inteligencia percorrerd, 
renovando perspectivas infinitas. 

Nas ligdes seguintes o A. analiza os objetos das ideias 
(ligao XII) (32) e os sinais das ideias (ligao XIII) (33), pa- 
ra abordar em seguida o problema da definigao, suas espe- 
cies (de nome e de cousa) ,a caracterizagao da definigao e da 
descrigao e os requisites da definigao (34). Na ligao XV 

(32) — 0 problema esta estudado em Du Phanjas, Institutiones, § 
59, 46. 0 exemplo de Monte Alverne (Cao e Lobo) cncon- 
tra-se tambem nesta passagem de Du Phanjas. 59, III, 47. 

(33) — Du Phanjas, Institutiones, § 110, 82. 
(34) — Du Phanjas Institutiones, § 197 e 198, 148 a 151. Divergem 

ligeiramente em alguns pontos. 



— 63 — 

passa a examinar o problema da divisao e dos seus requi- 
sites (35). 

Ill A segunda operagao mental, o juizo, e definido; "e 
a psrcepgao da conveniencia ou desconveniencia de duas 
ideias produzida por modo intuitivo" (§ 121); e assim um 
ato da alma, ato simples, "porquanto o juizo e assentimen- 
to ou dissentimento, afirmagao ou negagac; mas estas coi- 
sas nao tern partes, porque se nao pode dar assentimento ou 
dissentimento sem ser por inteiro, e nem nunca se imagi- 
nou metade nem a terca parte duma afirmacao ou nega- 
gao" (§ 122). De onde se segue; "O juizo nao se compoe de 
ideias" pois nesse caso estaria negada a sua simplicidade, e 
a divisao dos juizos em afirmativos e negatives, verdadeiros 
e falsos. 

O sinal logico do juizo e a proposigao que se define: 
"todo discurso da alma pelo qual significamos aos outros 
o juizo concebido no espirito" (§ 123) e, "enquanto per- 
tence a Logica compreende-se so em tres partes, a saber: 
o sujeito, o predicado e a ligagao" (§ 125). Essas partes 
podem estar acompanhadas de novas determinagdes e as 
proposigoes serao entao complexas: nestas, umas sao prin- 
cipais e outras incidentes — restritiva e explicativa. Mas, 
de acordo com a singularidade ou pluralidade de suas par- 
tes a proposigao sera: simples — pura ou modal — e com- 
postas — condicional, causal, copulativa e disjuntiva (36). 

As propriedades das proposigoes sao tratadas de manei- 
ra insuficiente e algumas vezes errada na ligao XIX. As- 
sim, por exemplo; "a quantidade de qualquer predicado de- 
pende da qualidade da proposigao" de acordo com as seguin- 
tes regras sem excegao: "em toda a afirmativa o predicado 

(35) — No exame dos "Requisites da Divisao'' uma boa parte e re- 
produgao do texto de Du Phanjas dos §§ 206 a 209 com 
omissoes apenas, Du Phanjas, Institutiones, loc. cit. 152-153. 

(36) — O quadro moderno das proposigoes e bem mais rico como 
se pode ver na Logica de Port Royal. Em Du Phanjas ha 
especifica?ao de maior mimero de proposigoes (ver § 239 
a 250, 169-173). 
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toma-se particularments, e em toda a negativa e tornado 
universalmente" (§ 138). Isso porque o A. identifica as 
toto-totais com as definigoes, seguindo sugestoes da logica 
tradicional. E, mais grave, e a confusao de proposigdes 
sub-contrarias e subaltemas (§ 146). Entretanto, no exame 
da quantidade, o A. distingue, ao lado das universais, par- 
ticulares e singulares, as indefinidas (§139). A Logica mo- 
derna tern assinalado a importancia de proposigoes seme- 
Ihantes em qus a determinagao quantitativa nao vem ex- 
pressa. Mas as indefinidas que o A. reconhece, sao as mes- 
mas da logica aristotelica e se reduzem a proposigoes defi- 
nidas universais e particulares: "Proposigao indefinida e 
aquela em que se nao encontra nota especial das proposi- 
gdes de quantidade, como; todo, nenhum, algum; como: a 
virtude e desejavsl. — os homens sao eruditos" (§ 143). 

Finalizando essa parte examina o A. na XX ligao as 
"enunciagoes uzadas no metodo cientifico": proposigoes teo- 
reticas indemonstraveis (axiomas), proposigoes praticas [in] 
demonstraveis (postulados); proposigoes teoreticas demons- 
traveis (teoremas); proposigoes praticas demonstraveis 
(problemas). Os problemas com suas tres partes: tema ou 
porisma, corolario ou consectario, escolio ou postila. 

IV O Raciocinio e o terceiro modo de operagao do en- 
tendimento. O quadro que nos fornece o A. no exame 
desse assunto e bastante pobre, nem mesmo o exame das fi- 
guras e modos do silogismo e realizado aqui, o que nao e de- 
ficiencia dos textos de que se serviu. Em du Phanjas, o es- 
tudo das figuras com seus respectivos modos esta tragado 
de maneira minuciosa. 

O Raciocinio e definido: "percepgao da conveniencia 
ou desconveniencia de duas ideias tida por modo ilativo" 
(§ 159). "A simplicidade do raciocinio demonstra-se pelos 
mesmos principios que a do juizo: porque o entendimento 
e a potencia de perceber, julgar e raciocinar" (§ 159, escolio). 
Essa ilagao se cumpre gragas as ideias intermediarias, pois 
o raciocinio humano, ao contrario do Divino, e sempre ila- 
tivo: so uma inteligencia perfeita, como a Inteligencia Di- 
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vina, percebe tudo por conhecimento intuitivo, sem ajuda 
das ideias intermediarias (§§ 160 e 161). 

Um racioclnio ou uma serie de raciocinios com os quais 
se estabelece uma proposigao § uma demonstragao, que se- 
rd direta quando mostrar "por uma serie de consequencias 
concludentemente deduzidas, e convenientemente ligadas, 
que essa verdade esta indefectivelmente conexa com tal 
principio certo e indubitavel do qual se supoe ou resulta a 
mesma coisa que se queria estabelecer e demonstrar" (37). 
A demonstra?ao direta podera ser a priori e a posteriori, de 
acordo com a sua marcha, da cousa conhecida para o efeito 
incognito, ou do efeito conhecido para a cousa incognita. 
(§§ 171 e 172). Indireta 6 a demonstragao em que "se es- 
tabelece alguma verdade de especulagao ou de fato, mos- 
trando ou demonstrando o absurdo, e contradigoes que do 
seu oposto e falsidade evidentemente resultariam ou deve- 
riam emanar" (§ 173) (38). 

A garantia de nossos raciocinios sao os principios, uns 
de fe outros de evidencia. Os principios de evidencia pro- 
vem de tres fontes: os sentidos externos, a consciencia e a 
inteligencia. (§ 174) preenchendo condigoes indispensa- 
veis (§ 175). 

O argument© e a oragao em que o raciocinio se torna 
objetivo e, como genero, contem varias especies: silogismo, 
entimena, epiquerema, dilema, sorites e indugao (§ 177), 

(37) — Directae denionstrationis nomen habet, dmonstratio om- 
nis in qua stabilitur aliqua speculationis aut facti veritas; 
ostendendo et demonstrando per quandam consequentia- 
rum rite deductaram et inter se rite concatenatarum seriera, 
banc veritatem esse indefectibiliter connexam cum tali prin- 
cipio certo indubitabili, a quo supponitur aut a quo resultat 
res ipsa quae erat stabilienda et demonstranda, Du Phan- 
jas, Institutions § 6, 1.°, 16. 

(38) — Demonstrationis indirectae datur n[o]me[n], omni deraons- 
tractioni in qua stabilitur aliqua speculati [onis] aut facti ve- 
ritas; ostendendo et demonstrando absurditates et contradj- 
tiones quae ab ejus opposito aut ab ipsius falsitate evidenter 
fluerent et emanarent, Du Phanjas, Institutiones, § 6, 2.° 16. 
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que sao estudadas nos paragrafos 178 a 192. Segue-se en- 
tao, os vlcios do raciocinio, sofismas e paralogismos, com a 
indicagao das maneiras de evita-los e as especies de ilu- 
sao (§§ 194 a 200). 

V Muito embora o A. tenha se definido no parAgrafo 
47 contra a existencia especifica do metodo (ver mais aci- 
ma, II, p. 59), na ligao XXVII, em pouco mais de duas pd- 
ginas, define o metodo e analisa os dois tipos fundamentais: 
o "sintetico parte de principios generalissimos e evidentis- 
simos, descendo para demonstrar ou descobrir o objeto per 
uma serie continua de conclusoes evidentes" (§ 202); e o 
analitico que "tern um outro modo de proceder e progredir, 
elevando-se do desconhecido para o conhecido, tanto em de- 
monstrar a proposigao como em resolver a duvida" (§ 203). 



A SIGNIFICAgAO HIST^RICA DA L6GICA 

Diante das obras de filosofia publicadas no Brasil, ain- 
da que simples Compendio, como esta de Monte Alverne, 
os nossos criticos tem assumido uma curiosa e incompre- 
ensivel atitude: sem sondar as raizes historicas em que elas 
se fundamentam, estss criticos se colocam em uma posi^ao 
sistematica, escolhem um "modelo", e, dessa posigao, desse 
modelo, examinam o ,valor da obra, a sua originalidade, a 
sua forga creadora. De Silvio Romero a Leonel Franca nes- 
te sentido nao temos evoluido muito. A atitude continua 
sendo a mesma e os processes quasi os mesmos. 

O certo e que por este caminho nosi exigimos muito de 
nossos filosofos; valor, originalidade, forga criadora, capa- 
cidade de penetragao dos problemas da filosofia sao quail 
dades que acompanham todo autentico filosofo, mas nao 
devem constituir a llnha norteadora de uma investigagao 
objetiva da historia filosofica nacional. E isso porque, a nos- 
sa pobre literatura filosofica o que anda a exigir nao e uma 
atitude valorativa, que nao tem nenhum sentido em um 
pais em que o problema da filosofia e uma questao de imi- 
tagao, mas uma atitude eminentemente historica. 

E' essa atitude que o prof. Cruz Costa recomenda com 
tanta insistencia: "Mera fantasia sem proveito sera o co- 
nhecimento de um trabalho qualquer do qual se ignoram as 
razoes profundas que Ihe causaram o aparecimento... Tem- 
se pensado a filosofia, principalmente no Brasil, demasia- 
damente em abstrato. E' mister darmos a filosofia e a sua 
problematica, o seu verdadeiro aspecto humano, con- 
creto (39), 

(39) — Cruz Costa. A Filosofia no Brasil, Globo, Porto Alegref 1945 
1U e 115. 
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Esses sistematicos de nossa historia intelectual, costu- 
mam ver em Monte Alverne uma reagao k filosofia escolas- 
tica, "a barbara filosofia" que "reinou em quasi toda a 
Europa, ate que no meiado do decimo sete seculo, apareceu 
Descartes, homem de um engenho raro e profundo, que in- 
dignado contra tantos absurdos, sacudiu o jugo enorme e 
tenebroso do peripatetismo, conseguiu dar-nos uma Filoso- 
fia livre de todos os principios absurdos, que despojando-se 
de todas as id&as, que entenebreciam e maltratavam a ra- 
zao, assegurou ^ Filosofia um novo imperio e uma mais lar- 
ga ilustra?ao: este homem imortal alcangou a gldria de 
abrilhantar a razao, dissipando as trevas que a envolviam; 
removendo os obstdculos, que entorpeciam sua marcha; 
levantando a altura k que a empeliam seus destines, e sua 
natureza; e guiado pelo espirito filosbfico que o animara, 
conseguiu reparar muitos erros em que tinha caido, e prepa- 
rou para a Filosofia uma epoca imortal, brilhante e radiosa", 

Esta pasagem aparece em vdrios autores que tem co- 
mentado a obra do ilustre franciscano, como por exemplo 
em Leonel Franca A Filosofia no Brasil in No^oes de His- 
toria da Filosofia, p. 416 nota 264, 9.a edigao, 1943, em Jo- 
nathas Serrano, Historia da Filosofia, A Filosofia no Bra- 
sil, I, 2 p. 197, 1944 e Guillermo Francovich, Filosofos Bra- 
silenos, p. 31, 1943. O certo porem 6 que essa passagem 
nao e de Monte Alverne. Ela faz parte da segunda ligao 
do Compendio intitulada Da origem da Filosofia, e de suas 
altera$5es, e como outras que ja indicamos, e uma simples 
tradugao de uma pasagem de du Phanjas Philosophiae ori- 
go et vicissitudines. Monte Alverne apenas faz uma ou ou- 
tra omissao sem importancia. 

O seu anti-escolasticismo e pois aparente; ele e ainda 
aqul uma heranga recebida dos autores de que se utilizou. 
Mas e um anti-escolasticismo declamatbrio, de p&gina de 
entrada, cartao de visita, apenas. 

E, consequentemente, o seu modernismo, como se pode 
concluir do exame dessas pdginas de Logica, 6 um moder- 
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nismo atenuado, de estreitos horizontes e ignorante de suas 
proprias raizes. O quadro historico em que se inserem es- 
tas paginas e pobre, e os instrumentos de trabalho dos quais 
o nosso A. poderia ter se servido, no que toca k filosofia mo- 
dema, sao reduzidos e deficientes. 

Nao se poderia, dessa maneira, esperar de Monte Alver- 
ne uma outra atitude: num momento em que em todas as 
partes a filosofia escolastica se via impotente para confer o 
surto da filosofia nova, nao seria no Brasil, na exiguidade 
de nossos recursos culturais, que se 'efetuaria a resistencia. 
Se em algumas passagens o A. torce e confunde problemas, 
isto se deve, sobretudo, a uma incapacidade de se libertar 
da antiga formagao escolastica e nao a uma deliberada e 
consciente atitude de resistencia as novas id6ias. 

Essas novas ideias, que constituem a boa filosofia re- 
comendada pelos Estatutos reformados da Universidade de 
Coimbra, sao, na Ldgica, aquela diregao que o Compendio 
Historico olhou com tanta simpatia, diregao que os carte- 
sianos, incorporando e coordenando diferentes trabalhos, 
apresentaram em sua Arte de Pensar. 

A Logica de Port-Royal e o acabamento de todo um esh 
toiqo de reestruturagao sustentado a partir do sec. XV, 
quando se comega a pressentir a insuficiencia dos antigos 
quadros da logica medieval, Sao inumeras as inovagoes que 
essa Ldgica apresenta, mas a principal e a adigao do Meto- 
do ao esquema tradicional das operagoes do entendimento. 
Ela nao foi, entretanto, a primeira: outras logicas, corres- 
pondendo a intuigao nova do Renascimento, haviam plan- 
tado a necessidade de uma ampliagao do campo logico. Es- 
sa intuigao se manifesta em duas diregoes distintas mas in- 
timamente conexas: o sentiment© estetico e a investigagao 
natural; e, enlagando essas diregoes, estava o estoicismo ro- 
mano com os trabalhos retoricos de Cicero e Quintiliano, 
este ultimo redescoberto na epoca. 

Dilthey mostrou como na Dialectica de Lourengo Valla 
(1406-1457) e no De Inventione Dialectica de Rodolfo Agri- 
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cola (1443-1485) o ideal de Cicero e Quintiliano, "o orador 
quer dizer, o politico da nova epoca, destro no falar e que 
triunfa como escritor" (40), domina soberano transforman- 
do a Logica num instrumento a servigo dos ideais dos novos 
tempos, consubaltanciados na Retorica. Em Agrlcola a 
Dialetica tern um triplo objetivo: docere movere et delectare 
(41). 

E* essa diregao estoica sobretudo, ainda que herdeira 
da tradigao aristotelico-escolastica, puramente literaria, que 
sera comunicada a Petrus Ramus, atraves do professor 
alemao Sturm que esteve em Paris de 1529 a 1537; "Desde 
os belosl tempos da Grecia e da Italia — escreve Ramos — 
Rodolfo Agricola e o primeiro que forneceu a Logica este uso 
excelente: por ela a juventude deve aprender dos poetas e 
dos oradores, nao somente a falar com pureza e elegancia, 
mas ainda a pensar com fineza e a julgar prudentemente 
as materias propostas. Formado na escola de Agricola, 
Joao Sturm e o pirmeiro a trazer para Paris esses frutos in- 
signes e agradaveis da Dialetica e acende nesta Academia, 
rainha das outras, um ardor imenso pela arte da qual reve- 
lava a inesperada utilidade. Foi entao nas li?6es deste gran- 
de mestre que eu saboreei as vantagens da Logica..(42). 

A esse sentido literdrio vem se juntar, incorporando-o 
e suplantando-o definitivamente, a direiQao propriamente 

filosofica, com os trabalhos logicos de Descartes e de Bacon. 
O que se funda agora nao e uma mera Dialectica Inventrix 
correspondente a Topica tradicional mas verdadeiramente 
um Metodo. 

Traduzindo as XII e XIII regras das Regulae ad direc- 
lionem ingenii de Descartes, os 16gicos de Port Royal, na sua 

(40) — Dilthey, Hombre y Mundo en los siglos XVI y XVII, Fondo 
de Cultura, Mexico, 165. 

(41) — Ver nota 90 a pagina 165 da! obra citada de Dilthey onde 
aparece um quadro esquematico do .De Inventione Dia- 
lectica. 

(42) — Apud Gaston Sortais, S. J. La Philosophic Moderne, Le 
thielleux, Paris, 1920, I, 7 a 18. 
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L6gica de 1664, encerram, com felicidade, e definitivamen- 
te esse processo de reestruturagao. O Metodo que aqm apa- 
rece, pressentido na Dialetica de Ramos e no De Metodo de 
Aconcio, se transforma, ao contacto do pensamento mate- 
matico, substituindo a ordem dos dialeticos que era uma 
simples disposigao de argumentos ja encontrados, por uma 
ordem "que nao depende de nenhum caminho arbitrario do 
espirito — como assinala Brehier — mas que e inerente a 
natureza dos termos e que permite descobri-los" (43). 

Alem disso o que os logicos realizam ainda no corpo da 
Logica e uma maneira nova de tratar os seus problemas. 
A Logica deixa de ser uma introdugao a filosofia, quando a 
propria razao passa a ser examinada e explicada pelos teo- 
ricos do espirito. fisss tratamento psicologico, como costu- 
mamos dizer hoje, se efetuara numa escala progressiva, ate 
que revisando lacunas e cobrindo deficiencias o seculo XIX, 
nos fornecera a imagem construida, com grande perfeigao, 
do ultimo desses analistas, o Taine do De L'lntelligence. 

A esses novos ideais nao ficaram alheios os filosofos es- 
colasticos do seculo dezoito. Assim as Institutiones de Ge- 
nuense de 1766, como ja antes a obra De Re Logica de Ver- 
ney de 1761 e a Logica de Piquer de 1747 que na opiniao de 
Menendez y Pelayo coloca o seu Autor "muito acima dos de- 
clamadores anti-escolasticos da estofa do Genuense ou de 
Verney" (44), vem trazer, com a sua adogao como livro de 
texto para a juventude portuguesa, o sangue novo das con- 
quistas filosoficas dos ultimos seculos. 

# * * 

Leonel Franca nas suas Nogoes de Historia da Filoso- 
fia, examinando o Compendio de Monte Alverne, traga a 
evolugao mental do A. reconhecendo duas fases: a sensua- 

(43) — E. Brehier, Histoire de la Philosophic, Mean, Paris, 1938, 
II, 55. 

(44) — M. Menendez y Pelayo, Historia de las ideas esteticas em Es- 
panha, Glem, Buenos Aires, s. d., VII, 71. 
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lista onde "desprezando a escolastica que desconhecia fun- 
diu num amdlgama heterogeneo e incoerente teorias sensua- 
listas com ideias espiritualistas, caldeou Locke com Descar- 
tes, Condillac com Leibniz, conhecidos nos vulgarizadores de 
segunda e de terceira mao" (45). A segunda fase, a espi- 
ritualista, 6 aquela em que o A. sofre a influencia do ecle- 
tismo frances, vivificado pelas "frases sonoras" e "periodos 
grandlloquos" de Cousin. 

As pdginas de L6gica que acabamos de examinar nao 
pertencem nem a uma nem a outra fase: nao ha propria- 
mente nelas id&a que o A., tendo consciencia do seu car- 
tesianismo, sustente como tal, nem tampouco, e muito me- 
nos ainda, ideias sensualistas ou leibnizianas. Por outro la- 
do, sao predominantes os tragos de sua antiga e primeira 
formagao escolAstica, e sao esses tragos que dificultam, co- 
mo salientamos na andlise que fizemos, a inteligencia de 
problemas tipicamente modernos. E' essa formagao escolas- 
tica que faz o A, se inclinar mais para a obra de du Phan- 
jas do que para a de Genuense, cartesianas que sao ambas, 
mas a primeira fazendo maiores concessoes k doutrina tra- 
dicional. 

Pouco ou nenhum m6rito possuiriam essas poucas p&- 
ginas, se nao fora o significado histdrico que elas ganham 
vendo-as dentro das etapas mentais percorridas pelo seu 
A., num momento em que nossa inteligencia vai conquis- 
tando a sua autonomia. 

A existencia de inumeros trechos que sao uma simples 
cdpia dos autores consultados estd a falar da antiguidade 
dessas paginas. Pois a consciencia de ser tido por plagidrio 
que o A. manifestou quando cuidava das edigoes dos seus 
sermoes, nao deveria estar ausente quando reelaborava as 
suas antigas notas de professor de Filosofia. Afastada a hi- 
potese de uma publicagao sem autorisagao diante da dedi- 
catoria do editor ao imperador em que este afirma ter rece- 

(45) — P. Leonel Franca, S. J., Nogoes de Historia da Filosofia, 
E. N., 9.® edifao, 1943, 406. 
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bido o trabalho do proprio Monte Alverne, resta a possibili- 
dade do esquecimento do A. da procedencia dessas notas. 
O que reforga mais ainda a hipotese da sua antiguidade. 

A logica e asim, num caracteristico moment© de nossa 
historia, a ultima onda da agitada crise espiritual do dezoi- 
to portugues que veio se quebrar de encontro a enrijecida 
crosta da nossa escolastica colonial. 
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