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P R E F A C I O 





Abel Botelho, cuja carreira literaria alcanga definigao e apice 
entre os anos de 1890 e 1910, chama-nos desde ha muito a atengao. 
Escritor quase inteiramente esquecido, depois da morte (salvo algu- 
mas poucas edigdes de seus romances e contos), e, em seu tempo, 
marginal, nao provocou ate hoje qualquer estudo mais detido. Como 
justificar o desinteresse dos criticos e a marginalidade de Abel Botelho? 

Niio e possfvel, na altura em que esta a critica a respeito do 
romancista, tentar qualquer resposta a interrogagao, porquanto se faz 
necessario, antes de tudo, o exame de sua obra. Para tanto, alguns 
caminhos se abrem a nossa frente, dentre os quais: o estudo das 
relagoes de Abel Botelho com a geragao de 70 e a de 90; as relagoes 
de Abel Botelho com o Naturalismo e o Simbolismo; a analise dos 
aspectos tecnicos e estilisticos de sua obra; estudar essa obra como 
'literatura compromissada", "dirigida", a compreender como Abel Bo- 
telho, assumindo compromissos com certa atmosfera moral, "viu" a 
sociedade de seu tempo. 

Optou-se pela ultima diregao. E, da obra toda (poesia, conto, 
teatro, romance), escolheu-se o romance, porque serve ao objetivo 
que se tern em mira. 

Escolhido o romance, ficou a duvida: estudo de conjunto ou 
parcial?, pois deixou oito romances, sendo cinco pertencentes a serie 
denominada "Patologia Social". Pareceu-nos que ainda podiamos li- 
mitar mais o ambito de nosso estudo, escolhendo a "Patologia So- 
cial" . Por que? Por ser obra ciclica e coerente, escrita segundo piano 
pre-estabelecido e em que melhor se realizou o talento de Abel Botelho. 

A "Patologia Social", por sua vez, e vasto campo de questoes 
cnticas, o que ja evidencia rica substancia literaria. Nao sendo pos- 
sfvel esgotar todos os assuntos no presente trabalho, preferiu-se fazer 
uma primeira tomada de contacto com a obra, cuidando, apenas, de 
alguns problemas fundamentals. E' imediato concluir que muito fica 
por realizar, mas foge a nosso intuito no momento. Assim, so para 
citar alguns outros aspectos merecedores de estudo, a "Patologia 
Social" pode ser vista em suas relagoes com o teatro e as artes 
plasticas; pode-se estudar seus processes de expressao, na linha do 
Impressionismo dos irmaos Goncourt; pode-se estuda-la em paralelo 
com o romance de Raul Brandao, e assim por diante. 

Posto o objetivo, tentou-se alcanga-lo da maneira que pareceu 
mais conveniente, pela analise de cada romance da "Patologia So- 
cial", feita, tanto quanto possivel, de dentro para fora, isto e, estu- 
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dam-se os principals problemas contidos na obra, a procurar com- 
preender o modo como Abel Botelho encarou algumas agitagoes de 
sen tempo. 

A analise da "Patologia Social" em face de tal objetivo permitiu 
tirar algumas conclusoes que autorizam acreditar que Abel Botelho 
merece voltar a pauta do interesse critico. 

O presente Boletim de Lctras contem a tese que apresentamos no 
Concurso de Docencia-Livre da Cadeira de Literatura Portuguesa, 
realizado de 18 a 21 de novembro de 1958, perante Banca Exami- 
nadora constituida dos seguintes Professores Drs.: Mario Pereira de 
Sousa Lima (Pres.), Antonio Augusto Scares Amora, Wilton Car- 
doso, Cassiano Nunes, Carlos de Assis Pereira, a quern deixamos 
aqui registrado nosso mais vivo reconhecimento pela forma elevada 
como orientaram a argiiigao, e pelas observagoes oportunas e precisas 
a pontos falhos do trabalho, que haviam escapado a nossa atengao. 



INTRODUCAO 





O conjunto dos romances de Abel Botelho (1), iniciado com 
a publicagao de O Barao de Lavos (1891), e encerrado em 1919, 
com a publicagao postuma de Amor Crioulo, obra incompleta, re- 
serva uma que outra perplexidade para quern o observe com detenga. 
E1 que essa obra, pelo menos na maior parte, foi escrita depois de 
1890, numa fase marcada pelo declmio franco do Realismo e do 
Naturalismo e pela conseqiiente ascendencia de valores que acaba- 
ram por formar as tendencias do Simbolismo. 

Apesar dessas circunstancias, alguns romances de Abel Botelho 
nao se deixaram ir na corrente dos fatos: mantiveram-se estreita- 

fD- — Abel Botelho nasceu em Tabuapo, pequena vila da Beira Alta, a 23 de 
outubro de 1856, e faleceu em Buenos Aires, como ministro da Republica 
Portuguesa, em 1917. Iniciando-se na carreira das armas como simples sol- 
dado raso, foi galgando os mais altos postos do Exerclto, tendo chegado a 
Coronel. Entre outras fungoes, exerceu a chefia do Estado Maior da la. 
Divisao Militar (Llsboa). Pertenceu a varias agremiagoes (Academia das 
Ciencias, Associagao dos Jornalistas e Escritores Portugueses, de Lisboa e 
do Porto, Associagao da Imprensa, Sociedade Geografica de Lisboa, etc.), 
e foi como um dos delegados dessa ultima agremiagao que esteve em Sao 
Paulo, em 1910, por ocasiao de um congresso de Geografia. Em 1911 e no- 
meado ministro da Republica em Buenos Aires, onde falece em 1917. 

Sua carreira literaria, comegou-a em 1885, com um livro de versos in- 
titulado Lira Insubmissa. No ano segulnte, lancja Germano, drama em cinco 
atos, em verso. Proposta a diregao do Teatro Nacional, esta pega foi re- 
cusada. Originou-se uma polemica, por causa do artigo que Abel Botelho 
dirige aos responsaveis por sua nao aceitagao. Dai por diante escrevera 
outras pegas de teatro; Jucunda (comedia em tres atos; 1895), Claudina 
(estudo duma neurotica; comedia em tres atos, representada no Teatro do 
Principe Real de Lisboa, na festa artistica da atriz Lucinda Simoes, a 18 
de margo de 1890), Vencidos da Vida (pega satirica, representada a 23 de 
margo de 1892 no Teatro do Ginasio; tres atos), Parnaso (pega lirica, em 
verso, em um ato, escrita para a recita de estudantes, em beneficio da 
Caixa de Socorros a Estudantes Pobres, realizada no Teatro de Sao Car- 
los, em 3 de maio de 1894), Fruta do Tempo (comedia, escrita para a atriz 
Lucinda Simoes; 1904). Sendo de assunto no geral escabroso, delicado, co- 
mo pedia o Naturalismo, essas pegas causavam agitagao, especialm'ente 
Imaculavel, que terminou em arruagas e apupos, e Vencidos da Vida, que 
nao pode prosseguir em cena pelo que continha de critica ao grupo li- 
terario que da titulo h. pega, e por ser considerada imoral, originando-se 
dai uma polemica entre Abel Botelho e os responsaveis pela proibigao. 

Em 1891, Abel Botelho inicia o estudo da sociedade portuguesa na s'erie 
Patologia Social, que deveria ser o exame exigente e cientifico dos males 
gerais que infestavam Portugal, sobretudo Lisboa, capital e centro urbano 
de maior prestigio. O primeiro e Barao de Lavos (1891), seguido de O Livro 
de Alda (1898), Amanha (1901), Fatal Dilema (1907), Prospero Fortuna 
(1910). Alem desses, deixou mais tres romances: Sem Remedlo... (1900) 
Os Ldzaros (1904), e Amor Crioulo (incompleto e postumo; seu titulo an- 
terior era Idillo Triste; 1919) e o livro de contos Mulheres da Beira (1898; 
anteriormente haviam sido publicados no "Didrio de Noticias", entre 1895 
e 1896). 
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mcnte presos a ortodoxia naturalista. E' o caso dos romances que 
fazem parte da "Patologia Social", e, ainda, dos contos de Mulheres 
da Beira. 

Entretanto, o romancista, ao mesmo tempo que la cumprindo o 
programa estabclccido no prefacio de O Bardo de Lavos, foi-se im- 
pregnando, aos poucos, das novas corrcntes de ideias, de ondc de- 
rivar para a atenuagao de certos rigorismos naturalistas e para a acei- 
tacao de impondcraveis. Estao neste caso, ao mcnos em alguns 
aspectos, Sem Remedio. . Os Ldzaros, Amor Crioulo. 

Essas duas diregoes, cada vcz mais mtidas a mcdida que a obra 
de Abel Botelho sc aproxirm do fim, ainda se evidenciam no tcr- 
reno da expressao. Os romances naturalistas aprescntam-sc carre- 
gados de prcciosismos esteticos e cientificos, traduzindo a obscssiva 
preocupapao de encontrar a nota precisa para retratar ccnas c si- 
tuagoes. Nos demais romances, sobrctudo cm Amor Crioulo, as so- 
lucocs de expressao sofrem visivel aligeiramento, poctizam-sc, ad- 
quindo fluencia de meios tons c transparencia liquida. 

Ja que sc dedica o prcsente trabalho a analisc da "Patologia 
Social", vale a pena deter a atengao nas demais obras, para, tao- 
somente csbocando sen nuclco dramatico, situa-las dentro da evolucao 
estetica de Abel Botelho. 

Mulheres da Beira tern sido considerado pela critica o mclhor 
que saiu da pena de Abel Botelho. Tem-se explicado pelo fato de 
o contista surpreender com muito scnso de oportunidadc c precisao 
de tragos alguns aspectos tipicos da provincia portuguesa, sobrctudo 
aqueles que sc autentificam por sen primitivismo rude c agressivo. 
A par dessa tcndencia de retratista de cxteriores, nota-se na obra 
a sensata aplicagao das teorias cientificas c esteticas, de que resulta 
equihbrio pcrmancnte e o nao haver desmoronamento, pelo exagero, 
do ediffcio estetico que pretende construir. Suas personagens, agres- 
tes como a paisagem em derredor, vivcm dramas grosseiros, anima- 
lescos, de quern se identifica com a terra a ponto de com ela se 
assemelhar ate no comportamento mental. Dramas freqiientes em 
populagoes afastadas dos grandes centres, acima de tudo por sua in- 
cultura e estreiteza moral, ou, melhor, por sua embrionaria organi- 
zagao mental, algumas vezes sao contrabalangados por fortes e ino- 
centes virtudes, tipicas de quern esta preso a terra de horizontes lar- 
gos e nao se deixa contaminar pela cidade. Por isso mesmo, seus 
dramas convergem para um tragico anonimato e ausencia de 
relevo, reduzidos a uma cinzentice vital descorada pela dor c a 
miseria, que os aproximh dos humildes desgragados de Os Ldzaros, 
Sem Remedio. . Amor Crioulo. 
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Sem Remedio. . ., com o sub-titulo Etologia de um Fraco, fixa 
o drama de um militar ainda mogo (2), Gastao, dividido entre duas 
mulhercs divcrsas no tipo e no carater: de um lado, Lucia, jovem 
de provincia que faz do recato e da pudicicia qualidades naturais em 
quern jamais aventurou o espirito e alma fora do ambito estreito de 
sua casa, na longinqua Lamcgo; de outro, Sara, mulher desfibrada 
por succssivas frustragocs, que se cntrcga a uma vida de pecado na 
grande cidade, Lisboa. Entre as duas caminha o pobre doente da 
vontade, indeciso entre o sentimento casto pela esposa, Lucia, e a 
abrasada paixao por Sara. O desenlacc dos acontccimentos, com a 
ofelica morte de Lucia, traduz o cngolfamento de Gastao na vida ur- 
bana e em suas amolecedoras solicitagoes. O modo, porem, como 
falece Lucia, ao mesmo tempo que lembra Fialho de Almeida (v. 
Madona do Campo Santo, de Cidade do Vicio), pois morre cercada 
de ("lores, mansamente, e um toque de transparente iirismo coroando 
a biografia de um homem frouxo de carater. Corre no interior da 
cena final, como ao longo de toda a narragao quando vista do angulo 
de Lucia, indisfargavel simpatia por seu sofrimcnto. Tal simpatia, 
que so cnaltecc a figura de tao desgragada mulher, numa epoca em 
que a Literatura sc extrcmava na preocupagao de pintar mulhercs niar- 
ginais, dessoradas de moral e sentimentos nobres ou fortes, pcrmite 
crcr uma vcz mais na prcscnga de elementos nao rigidamente natura- 
listas nos romances de Abel Botclho. 

Sem alcangar o ponto a que chegaram alguns escritorcs ainda 
scus contcmporancos, e importante atentar para cssas clareiras liricas, 
que traduzem a aquicscencia do romancista rclativamente a moti- 
ves, ccnas e pormenores nao cem por cento caros ao Naturalismo. 
O torn poetico de algumas cenas, sobretudo o final, e uma diversi- 
ficagao dentro do Naturalismo e do Realismo. Claro, clarissimo esta 
que e possivel ver nessas tcndencias ainda a presenga de ideias na- 
turalistas, especialmente se se levar em conta que Lucia, no caso, 
nao e normal psicologicamente, psiquicamente, pois outra impressao 
nao decorre de sua morte extravagante e lirica. 

Os Ldzaros fixa ainda situagdes urbanas. O nucleo da obra e 
rcpresentado pela dccomposigao dos costumes, da sociedade e da fa- 
milia. O entrecho, os processos e os acidentes gerais da narrativa 
estao impregnados de intengao naturalista; entretanto, essa intengao 
nao e absoluta, porquanto aqui e ali se imiscuem, na trajetoria do 
romance, situagoes que o romancista analisa a luz de ideias menos 
ortodoxas. Nesse ponto se percebe ainda uma vez a ausencia de rigor 

(2). — Poucas, pouqmssimas vezes, Abel Botelho explorou suas experiencias de 
militar nos romances. Desses, Sem Remedio... e o mais preso a vida 
militar. 
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absolute em alguns romances de Abel Botelho quanto a estetica que 
tao ardorosamente abragou em 1891, com O Bardo de Lavos. O 
carater de Leonor, figura central do romance, patenteia uma perso- 
nalidade em tudo independente, ao ver do romancista, pelo menos 
independente do pesado fator heranga, porquanto os outros dois — 
meio e momento — continuam atuando. E' que 

por um destes desvios triviais na psicologia das familias, 
o temperamento e o carater de Leonor divergiam inteira- 
mente das qualidades que parecia deveriam ter-lhe trans- 
mitido os pais. Perderia o tempo quern pretendesse na al- 
tiva e doce crianga encontrar os mesmos estigmas dege- 
nerativos (3) . 

Atras dos bastidores sente-se o romancista tomando partido em 
prol de uma familia bem construida, sem hipocrisia nem falso pudor. 
Atras de toda a corrupgao que a obra traz a tona, esta um romancista 
que propugna por uma sociedade melhor. Se essa impressao se podc 
colher de suas outras obras, — e e legitimo faze-lo, porque assim 
ocorrem as coisas — e porem nessas obras, fora da "Patologia So- 
cial", que o volume de indignagao surda, difusa, implicita, aumenta 
e chega a superficie mais vezes. Aumentando ate a ultima hora de 
modo patente, auxilia a romprccndcr o Autor e a obra. 

Ja nesse sentido, — mesmo que nao se descje ir a outros — 
esta o valor da obra legada por Abel Botelho c seus contemporaneos, 
em que pese o envelhecimento dc algumas formulas esteticas e de cer- 
tas ideias orientadoras que o tempo naturalmcnte substituiu por ou- 
tras. E' inegavel, contudo, que o retrato de uma epoca, por dentro 
e por fora, isto e, vendo o que pensaram os coevos e o que dcla os 
mesmos fixaram, — epoca agitada dos fins do seculo XIX, — so te- 
mos na leitura assidua de suas obras. E a obra de Abel Botelho e 
das mais caracteristicas. Mais ainda: se se puser cm pauta que as 
largas e fundas intengdes presentes cm tais obras animam um punhado 
de homens, aparentemente frios, materialistas, irreverentcs, "cicntifi- 
cizados", — mas sinceramente insatisfeitos dos erros c injusticas da hora 
presente, e desejosos de um mundo melhor, sem fronteiras geograficas 
ou mentais — tcr-se-a equacionado a importancia de Abel Botelho 
e de alguns de seus contemporaneos. Sem exagero, descortina-se com 
essa geragao uma epoca nova para o espirito, e nao e diffcil crer que 
abriram picadas inumeras por onde caminharam com seguranga os 
porvindouros. Nao importa que tenham legado caminhos novos por 

(3). — Os Lazaros, Figuras de Hoje, 2a. ed., Porto, Chardron, 1919, pg. 95. Su- 
sana, personagem de Fatal Dilema, 3a. ed., Porto, Lello, 1926, pgs. 100- 
107, esta nas mesmas condi^oes. 



seus erros de interpretagao, por causa de seu entusiasmo caractens- 
tico de mogos idealistas e sonhadores; o que importa e que deram 
margem a uma extraordinaria tomada de consciencia de diregoes no- 
vas para a eterna angustia humana de espago fisico e moral. £sse 
legado de horizontes largos e o maior fruto dessa geragao insatisfeita, 
e sobre a reconsideragao de suas ideias e certezas se caminhou desde 
entao por diante. Sem fazer culturalismo estetico, poder-se-ia ir a 
historia politica das nagoes do tempo e encontrar qualquer seme- 
Ihanga com o ocorrido nas Letras. E' o imcio de uma nova epoca 
para o mundo todo. 

Em Amor Crioulo (Vida Argentina), enfrentamos um Abel Bo- 
telho noutro cstagio de sua carreira artistica. O romance procura fixar 
a trajetoria de um fugitivo da Republica portuguesa, de 1910, para a 
Argentina. Depois de longa descrigao de acontecimentos de viagem, 
com ccnas e pcrsonagcns curiosas, cmbora sempre iguais, dentre 
elas algumas brasilciras, e a baia de Guanabara (4), chega a Buenos 
Aires. Seu amor idilico, puro, com uma argcntina, conduz a narra- 
tiva, interrompida cm altura que nao permite cogitar seguramente 
de seu desfecho. 

Ja esse toque primitive, adolesccnte, as freqiientes digressdes es- 
piritualizantes (5), ja o dcsligar-se dos determinismos, cria um ro- 
mance mais Icvc, linear, mcnos ambicioso, menos tendencioso, mais 
atento a situagdes psicoldgicas normals, naturals, vividas por pessoas 
de todos os dias, destituidas de qualquer desvio moral ou fisico. E' 
francamente literatura de humildcs. 

Concluindo essas consideragdes preliminares, ja se podc ir as- 
sentando o feitio fundamental da obra de Abel Botelho, que corre 
por duas linhas ate certo ponto paralelas e mais adiante divergentes. 
Aceite ortodoxamente o ideario naturalista, o escritor nele per- 
manece ate a altura em que tambem vai sentindo o afrouxamento das 
razdes, pelo menos das razdes historico-culturais, que deram origem 
ao rigorismo estetico das primeiras obras. Dai por diante, como a 
invadir setores vedados ao artista preso na angustia do cientificismo, 
o romancista alarga sua visao do mundo e das coisas, admitindo a 
presenga de um punhado de imponderaveis no piano da agao huma- 
na. Nessa altura, se ja nao abandonou totalmente o programa natu- 
ralista, ao menos atenuou seu rigor e equilibrou ciencia com misterio, 
numa simbiose nem sempre perfeita, mas que reduziu de muito a 
deformagao do mundo operada pela concepgao materialista e cien- 
tifica do Universo e do Homem. Nao e ocasiao de apontar aqui quais 

(4). — Amor Crioulo (Vida Argentina), 3a. ed., P6rto, Chardron, 1927, pgs. 
46 e 101. 

(5). — Leia-se, por exemplo, a p^iginas 123-124, a longa reflexao do romancista 
quando o navio chega a Buenos Aires. 
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as motivagdes culturais dessa evolugao estetica; entretanto, podia-se 
ir buscar apoio noutras artes, sobretudo a Musica, caminhando para 
o Simbolismo, e a Pintura, agora interessada no Expressionism,o, — 
ou buscar apoio na filosofia e na psicologia do tempo, com todo o 
movimento anti-positivista, neo-hegeliano e a descoberta do incons- 
ciente a anunciar o aparecimento de Freud. Sem exagerar o quadro 
que se abre diante dos olhos, como ja foi dito, inaugura-se aqui uma 
nova epoca para a historia do Homem na face da Terra, cm que 
a Tecnica e o Espirito pareciam ter de caminhar juntos, para jus- 
tificar e dignificar a presenga da especie humana. Os tempos vieram 
mostrar como ainda se faz necessaria a cntao preconizada revolugao 
do Espirito para salvar a humanidade da angustia trazida pelo dc- 
senvolvimcnto excepcional da tecnica. 



A "P A T O L O G I A SOCIAL" 





1 — A "Patologia Social": intengdo e extensdo 

Abel Botelho encontrou o exemplo para sua "Patologia Social" 
em Zola. As semelhangas e as dissemelhangas sao muitas e nao e 
aqui ocasiao de as provar, sobretudo se se levar em conta que o ro- 
mancista tinha atras de si outras influencias, como o romance cami- 
liano, com sua forga insinuativa e doutrinaria (6). Seu ideal de ro- 
mancista panfletario nao foi tao longe como o de Zola, cuja obra se 
alarga por vintc compactos volumes, sem contar os demais, que nao 
pertencem ao ciclo. Pretcndcu escrever uma obra ciclica em cinco 
volumes, e alcancou realizar o intento, conduzido por pressupostos 
estcticos c cientificos, que expoe no "Prologo da Segunda Edigao" 
de O Bardo de Lavos: 

Por trcs modos diferentcs se pode manifestar e excrcitar 
a atividade humana, objetiva c psfquica. Dcntro de tres 
formulas fundamentals se cnccrra todo o campo de acao 
da nossa individualidade, do nosso ipseismo, do nosso mo- 
do de ser social c intimo. De tres sortes de faculdades, 
apenas, depends a solugdo do problema da nossa vida: — 
faculdades de sentimento de pensamento e de agdo (7). 

Quando o valor de todas tres e igual, ou pelo menos 
cquivalcnte, no modalismo organico de um individuo, este 
realiza o tipo fisiologico, banal, sem interesse para o meu 
ponto de vista. O predominio, porem, de qualquer des- 
sas faculdades, no doseamento dum carater, origina dese- 
quilibrios, aberraqoes e anoraalismos patologicos, os quais 
fazem o objeto dos estudos dessa minha serie de romances. 

O Bardo de Lavos, e O Livro de Alda pretendem ser 
a analise de dois exemplares humanos tiranizados pela dia- 
tese das faculdades afetivas, — o caso mais comum. Nos 
romances seguintes procurarei dar o traslado pitoresco de 
caracteres em que, ainda essa e as duas outras ordens de 
faculdades predominem. 

(6). — Joel Serrao (Sobre o Romance de Julio Lourenco Pinto e Abel Botelho, in 
"Cultura e Arte", supl. de "O Primeiro de Janeiro do Porto", IO-IV-1956; 
reimpresso in Estrada Larga, Porto, Porto Editora, s. d., pgs. 468-472) acre- 
dita que "aquilo que de tipico ele €, provem da linhagem litertiria de 
Camilo". 

(7). — o grifo d meu. 
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Eis em duas palavras a genese, o pensamento inicial 
da serie dos mcus romances sobre "Patologia Social" (8) . 

Parece clara a intengao do romancista c cm quc base cientifica 
se apoia para tentar realiza-la. O psico-fisiologismo domina sua "ex- 
plicagao-programa", como o proprio romancista denomina o "Pro- 
logo". E1 relevante observar quc, atraido pela fisiologia, entao aliada 
a psicologia, da menor atengao ao fator meio, em coerencia com o 
pensamento dc Zola, e com os romances quc escreveu, pclo mcnos 
em bloco. 

Nao interessando discutir a validade dc sua teoria, aponte-se, 
dc principio, pelo que se observa, quc Abel Botelho esta preocupado 
com indivfduos e nao com grupos sociais. Para tanto, tcve de dc- 
dicar, como confessa, seus dois primciros romances ao estudo dos 
desvios do "sentimcnto", porquanto se trata de "dois exemplares hu- 
manos tiranizados pela diatese das faculdadcs afetivas". No mcsmo 
caso esta Fatal Dilema. Os romances restantes, ainda scgundo scu 
piano, scrviram para analisar os desequilibrios do "pensamento" e da 
"agao"; Amanhd e Prospero For tuna, rcspectivamcntc. 

O Bar do de Lavos gira em torno do casamcnto frustc de urn 
fidalgo c uma mulher doutra extracao social, Elvira. O pobrc Barao 
sofre de grave desvio de personalidade, que o faz homossexual. Pa- 
ra satisfazer esse impulse, mais forte, nessc desgragado, quc todas 
as forgas intcrnas c externas, aproxima-se dc Eugenio, jovcm opor- 
tunista e desfibrado. Sua ligagao torpe afasta-o decisivamcnte da 
esposa, quc, por sua vez, acaba por se langar no adulterio, com o 
mcsmo Eugenio. Criada a situagao dramatica, os acontecimentos se 
avolumam, conduzindo o Barao de baixeza a baixeza, ate quc, ao 
fim, morre a sarjeta, ignobilmentc. 

O Livro de Alda narra a historia trivial de um rapaz, Mario, 
sem outro amparo que o trabalho, ambicioso dc subir por meios ho- 
nestos, que abandona a noiva, Branca, por uma mulher de vida facil, 
Alda. A atragao fisica da amante e dc tal forma poderosa quc Mario 
a pouco e pouco se afasta do projeto de casamento proximo para se 
ligar a Alda. Mais tarde, desfeito o compromisso, Mario todo se 
entrega a obsedante paixao, e, com isso, caminha a passos largos 
para o desequillbrio moral e organico. Ao cabo, Branca morre, le- 
vada pelos desgostos mtimos, e Mario, em desespero, ao tomar cons- 
ciencia de sua situagao, tenta suicidar-se, mas e impedido por um 
amigo. 

(8). — o Barao de Lavos, 6a. ed., Porto, Lello, 1945, "Prologo da Segunda Edi- 
gao", pgs. VI-VII. 



— 23 — 

No terceiro romance da serie, Amanhd, Abel Botelho estuda 
a superior degenerescencia de Mateus, figura soberba de homem agi- 
tado por altas ideias de justiga e de paz social. Operario privilegiado 
de uma tecelagem, comanda os confrades no sentido de uma revo- 
lugao que daria fim as desigualdades empequenecedoras dos pobres 
trabalhadores. Para tanto, vai-lhes preparando o espirito de todas 
as formas, por cormcios, passeatas, reunioes com agentes estrangei- 
ros, tudo convergindo para o dia em que, de armas em punho, pu- 
derem abater a oligarquia patronal. Enfrentam-se, assim, proleta- 
riado e aristocracia, no caso, a aristocracia industrial. Os pianos de 
Mateus caminham normalmente, fazendo crer no exito future, ate 
que incide no palco dos acontecimentos a figura de Adriana, filha 
dos proprietarios da tecelagem. Mateus e Adriana apaixonam-se. 
Adriana tenta impedir a revolugao, pondo Mateus em dilema. Quan- 
do era chcgado ao cume o movimento revolucionario, Adriana con- 
segue afasta-lo de scus propositos. Em conscqiiencia, Mateus sui- 
cida-sc, dilacerado por scntimentos opostos. 

Em Fatal Dilema, volta-se ao ambicnte da familia, aristocratica 
e fragil em seu arcabougo. O trio dramatico e representado por 
Euscbio Garcia Penalva, mais sua mulher, D. Isabel, e um scdutor, 
Hcitor. Ainda esta presente Susana, filha do casal. Casando-se 
velho. aos cinquenta anos, com uma jovem de quinze, Isabel, Euse- 
bio Garcia Penalva "havia de converte-la na antitese moral de sua 
mae". Era sua vinganga (9). Sua mae tinha sido um chilena sen- 
sual e pobrc de principios morais. Cedo declara-se a histeria de D. 
Isabel. Dai para o adulterio foi um salto. O marido, mergulhado 
em forte sentimento de desonra, morre. D. Isabel e Heitor estao li- 
vres para continuar sua criminosa ligagao. Procuram esconde-la de 
Susana, mas, ccrto dia, a menina surpreende toda a verdade e com- 
preendc entao o porque do tormento em que vivera o pai nos ul- 
timos dias. Desalentada, morre. 

Com Prospero Fortuna, Abel Botelho termina a "Patologia So- 
cial", examinando o caso do ambicioso, do oportunista que a todo 
custo quer ascender, mesmo cm troca de seu carater e da integri- 
dade da familia. Alem da personagem que da nome a obra, contra- 
cenam sua esposa, Maria Luisa, um infiel amigo, Matias Picao, e 
outros. Casados em Regua, vao para Lisboa, a fim de ele tentar 
a politica. Prospero Fortuna entra em contacto com velhos amigos 
e, assim, vai galgando as posigdes de majido, que satisfazem sua de- 
bil organizagao moral e sua vontade exacerbada pela autolatria. En- 
quanto sobe, vai-se entregando a todas as mazelas da cidade grande 
e da politica. Pondo a margem a mulher, permite que Matias Picao 

(9). — Fatal Dilema, pg. 53. 
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consuma velha vingan?a, traindo-o com Maria Luisa, que, por sua 
vez, mergulhara no ocio vil da sociedade urbana. Nao obstante saber 
disso, Prospcro Fortuna prossegue em sua carreira de vaidoso e egois- 
ta, e, atraves dc consideravel rol de patifarias, alcanga ser ministro, 
com o que realizava sen exaltado descjo de grandeza e de gloria. 

Diante disso, percebe-se que o intuito de Abe! Botclho era bcm 
claro: a "Patologia Social" pretendia ser o estudo de "casos" clmicos 
individuais, dc onde os cinco romances conterem uma personagem es- 
pecialmente marcada por qualquer forma de desvio organico e moral, 
segundo as ideias preconcebidamente aceitas. As demais personagens 
sao mcnos tipicas no comportamento, cmbora cstc sempre traduza dc- 
generescencia, como e o caso da adiiltcra, sempre frequcnte, com ex- 
cecao de Amcmhci, por razocs intrinsecas a obra. Entendido o que, 
pode-sc alinhar os tipos patologicos escolhidos por Abel Botclho: o 
homossexual, cm O Bdrclo de Lavos, a hipcr-scnsuai c nervosa, em O 
Llvro de A Ida; em Amanhd, tem-se o degenerado superior, dotado de 
cxagerada vida mental, raiando a paranoia; Fatal Dilema gira em tor- 
no dc uma mulhcr convulsionada pela histcria cm scu maior grau, tal 
o apoio de uma consciencia funestamente hicida; cm Prospero For- 
tuna, a personagem centra! c urn "hiperemico da von fade", com o ce- 
rebro estiolado pela exclusiva ansia de clevar-se polilicamente. 

Tratando-se dc "casos" c nao de grupos sociais, podia-se crer 
que assim ficava rcstrita a intcngao da "Patologia Social". Tudo in- 
dica, porem, que Abel Botclho leva rnais longe sens propdsitos, por- 
quanto a analise de individuos conduz :iO conhecimento de algumas 
das camadas mais importantes da sociedade do tempo. 

Mais ainda: partindo da idcia de que alguns represcntantcs das 
classes sociais mais importantes sao exemplares patologicos, o roman- 
cista parece concluir que o todo esta a sofrer de graves males. Por 
outros termos, o cxamc da patologia individual conduz a "Patologia 
Social". 

Assim sendo, acima dos individuos estao as instituigoes. Se os 
primciros falham, estas igualmcnte falham. Dai a derrocada da fami- 
lia, da aristocracia, da politica, portanto, da moral individual e colc- 
tiva, e a conseqiicnte corrupgao das consciencias, em todos os qua- 
drantcs da sociedade. 

Por fim, pode-sc entender que a obra de Abel Botelho visava a 
ser, implicitamcnte, a fotografia do proccsso dc degenerescencia dc uma 
sociedade, numa altura em que a crise moral ameagava todos cv. pia- 
nos da organizagao social vigente. Dessc angulo, a "Patologia Social" 
e o retrato dc vinte anos de agitagoes, desde a crise que cercou o 
Ultimatum ate a implantagao da Rcpublica, 



2 — A Crise Moral da Fain ill a 

A Abel Botelho interessa, pois, a anaiise da sociedade portu- 
guesa dc sen tempo; interessa realizar aquilo que Antonio Jose Sa- 
raiva denominou "Um Inquerito a Vida Fortuguesa" (10). A critica 
a dccadencia que sc observava nos quadros sociais do Pars impregna 
a "Patologia Social" e os demais romances, ora aparecendo de modo 
difuso e implicito no exame exigente a que sc estava submetendo 
Portugal contemporaneo, ora de modo dircto, aplicando, no decurso 
da narrativa, aqui c all, injccbcs dc ataquc as instituiqoes, cm obe- 
diencia estreita aos designios da Revoluqao, como na epoca se di- 
zia. E tal e a freqiicncia dc uma e outra maneira de fazer do ro- 
mance (em obediencia a mcntalidadc do tempo) arma de combate 
c dcstruicao, litcratura de ambito social, scrvindo a causas nobres, 
visando a reforma do statu quo, — que escusa ir alem de uma ou 
outra mostra mais incisiva. Em O Bar do de Lavos, cm Fatal 
Dilema, que csta na linha do anterior, e cm Frospero For tuna vamos 
cncontrar passagens ricamentc elucidativas dcsscs propositos revolu- 
cionarios: 

O atavismo fez cxplodir nestc (o Bar do) com rabida cner- 
gia todos os vicios constitucionais que bacilavam no san- 
gue da sua raqa, exagcrados numa confluencia dc seis 
geragocs, de envolta com instintos doidos dc pederasta, 
inoculados e progressivamcnte agravados na sociedade por- 
tuguesa pelo modalismo etnologico da sua formagao (II). 

Scm querer repetir demasiado, a corrupcao do todo esta igual- 
mente nas partes. Dessa forma, a "Patologia Social", se fixa a bur- 
guesia e a fidalguia cm sen crepusculo, como se acrcditava, fixa tam- 
bem, ao longo dos cinco romances c nos restantcs, a diluigao da fa- 
miiia, Por isso, e possivel dizer que a familia e a sociedade burguesa 
c fidalga quase que se confundem, pelas rclacoes naturais dc causa 

(10). ~ As Ideias de Eca do Qaoirds, I.isboa, Centro Bibliografico, 1946 
A csse proposito, podia-se juntar, como expressao dos males de que 

Portugal enfermava nas ultimas decadas do seculo XIX, os artigos que 
Bonto Franqa escreveu em torno de A Poli'tica, a Sociedade e a Familia 
— Desregramentos na Familia (in: "Reporter", de Lisboa, de 29 de julho 
de 1891 a 10 de dezembro de 1892). Veja-se ainda Carneiro de Moura: 
A Mulher e a Civilizacao, Lisboa, Companhia Nacional Editora, 1900. 

(11). — O Barao de Lavos, pg. 22. 
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e efeito entre as duas. Como, porem, em tres romances — Prospero 
Fortuna, A man/id, O Livro cle A Ida — se estudam situacocs que, 
sendo relacionadas dirctamente on indiretamentc com a vida domes- 
tica, fogem do ambito da familia constitiuda apos o casamento c 
discutcm problemas dc alcance maior, —- os outros dois, — O Bar do 
de Lavas e Fatal Dilema — foram rescrvados para analisar o mun- 
do que existe adcntro das soleiras de uma casa scnhori:vl. Devas- 
sam-se aqui as cortinas que guardavam ciosamente os segrcdos inti- 
mos e trazcm-se ao sol as mazelas de uma ceiula social composta 
de dehoche e mentira. 

O Bar do de Lavos c Fatal Dilema seriam retratos ao natural da 
diluipao da familia burguesa e aristocratica, no decorrer do seculo 
XIX, especialmente na scgunda metade, deformados, c certo, pcla vi- 
sao exigente do artista, mas fieis como registro de uma incxoravel 
ocorrencia e indicio das crises de uma epoca, plena de rcvoltas c dc 
inquietagoes. 

Os dois romances giram em torno do malogro do casamento, 
quando subordinado a lei do interesse e da luxuria. Atras da hipo- 
crisia das aparencias corrc grosso rio de miseria e aviltamcnto, for- 
mado pcla dissoluqao diaria e indefectivel dc uma instituiqao refra- 
taria ao progresso libertador das tradigoes, que pesam como chumbo, 
e inoculador dc verdades sas nos espiritos. A analise desse casa- 
mento viciado mostra o deslecho catastrofico da familia em torno 
dele organizada; 

E assim. na mudez uescreta da noite, na voluptuosa penum- 
bra da saleta aqueles dois esposos, na aparencia tao pro- 
ximos, ambos novos. ambos amantados na caricia do mes- 
mo ambiente pcrfumado e morno, obstinavam-se longe, 
nuito longe um do outro; ele galopando o destrambclha- 
mento do sen vicio; ela deliciando a imaginagao e enve- 
nenando os sentidos na tragedia dissolvente de Madame 
Bovary. 

Era logico. Derivava naturalmcnte da indolc, da cduca- 
gao, das condigoes de ligagao dos dois esta situagao mor- 
tificante (12). 

Ja aqui, o encontro das causas fundamentais de todos os desvios 
do casamento, e, conseqiientemente, a distorgao operada na persona- 
lidade de seus participantes diante de situagoes dcsvendadoras de ata- 
vismos ignobeis e fraquezas de multipla origem, mantidas subtcrra- 

•(12). — O Barao de Lavos, pgs. 18-19. 
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ncas atraves dos anos c a espcra de elemento catalizador para vir a 
superficie. 

Das causas da dissolu^ao da farmlia apontadas por Abel Bote- 
Iho, em primciro lugar, a cducagao: e importante para compreender 
a mulher na vida matrimonial. Para o romancista, a educagao femi- 
nina ainda corria por conta de moldes romanticos, e quern diz roman- 
nticos, diz burguescs. Nao corrcspondcndo a evolugao dos tempos, 
era natural que esses padrdes educacionais acabassem por nao resis- 
tir as exigencias do tempo, que pedia a mulher certa consciencia de 
suas prcrrogativas c deveres. 

Na obra de Abel Botclho, porem, como o proprio romancista con- 
fessa, se a educagao e fator importante, o fulcro da analise da rea- 
lidadc moral esta nos fatores hereditarios. As pcrsonagens com as 
quais vamos entrando cm contacto, sao criaturas cstigmatizadas por 
implacavel determ.inismo, tal a subordinagao aos imperatives organi- 
cos e psiquicos, antcriores ao impacto social. Dessartc, a heroina de 
seus romances, sobretudo dos tres que tratam mais de perto da vida 
domestica, c uma mulher de carne e ossos, ncrvos e scntidos abala- 
dos, e algum sentimento a envolvcr ansias eroticas violentas, obsti- 
nadas e superiores a tdda coergao moral ou ambicntal. Junte-se a 
isso a consciencia dos atos, praticados sem pudor ou limitagao de 
qualquer ordem, e entcndcr-se-a que se trata de tempcramcntos de- 
feituosos c de pcrsonalidades desequilibradas por taras fisicas e men- 
tais. A mulher e caso clmico, hospitalar, patologico em suma, tal o 
condicionalismo dos sentidos c dos impulses. 

Maria Luisa, de Prospero Fortuna, Elvira, de O Barao de Lavos 
e D. Isabel, de Fatal Dilema, cstao enquadradas nesse esquema, muito 
embora haja difercngas cntrc si, num movimento ascendente que co- 
mega em Maria Luisa e termina em D. Isabel. A primeira e, das tres, 
a que parccc menos jogada por forgas organicas, com o que, e menos 
tipica em seu comportamento. Entre Elvira e D. Isabel nota-se cres- 
cimcnto das taras, chegando, com a segunda, ao limite maximo. Nas 
tres, conquanto essas gradagoes, observa-se perigosa consciencia de 
gozo da existencia, as quais admitcm, como natural c elegante, o que 
constitui pecado para a heroina romantica (13). 

Perccbe-se, de pronto, que a analise da mulher conduz a com- 
preensao do declinio da familia, tal a sua importiincia moral. Para 
tanto, detenhamo-nos em D. Isabel. Aqui, como noutros passes, o 
patologico individual e basico para compreender o aniquilamento da 
familia, da sociedade e, indutivamente, da Nagao. 

Em Fatal Dilema, o trinomio dramatico e representado por Eu- 
sebio Garcia Penalva, D. Isabel, sua esposa, e Heitor, o homem que 

(13). — Fatal DILema, pg. 90. 
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serve dc contraponto e de elemento dissolventc da familia. O des- 
membramento do lar, mais do que cm fungao de Heitor, deriva da 
doenga constituciona! dc D. Isabel. E' que, para alem das razdes 
dc ignorancia ou dc educagao, motivadas pela pouca idade com que 
sc casou (tinha quinze anos e o marido, cinqiienta) e sua origcm de- 
bil, porque filha de uma chilcna sensual, — se verifica estar Isabel 
tomada de forte histcria. Seu drama de histerica sobrelevara todas 
as conveniencias e acabara por aniquilar sua familia. A histeria era 
superior a sua vontadc c a todas as normas do correto com portamen- 
to social. 

A histcria que aqui aparcce, ainda sc prende a tcorias hoje pos- 
tas dc lado pelo avanco da invcstigagao. No tempo, contudo, dis- 
cutia-se muito o problcma, ja sc acreditando nao ser uma molestia ti- 
picamcnte feminina, e tcr breve relagao com desvios endocrinologicos, 
em especial os dc csfera sexual. A histcria dc Isabel, porem, esta 
enquadrada dentro dos limites do patologico sexual (14). B1 que 

esta admiravel D. Isabel, natureza tdda excessiva, alma fa- 
dada para os fortes lances do amor c do odio, tinha habi- 
tualmcntc a cxpressao sevcra, c uma docc mclancolia his- 
terica Ihc laborava o rosto paiido, clcgi'aco, cm que apenas 
dc reiancc, com uma vivacidade cinica dc anjo caido, os 
olhos grandes c ncgros falavam pctulantemente de amor. . . 
(15). 

A dcscrigao do rosto dc D. Isabel continua scmpre no mesmo 
torn, a procurar desvendar o sentido das linhas da face como indicio 
dc comogoes da alma e dc rebates de sensibilidadc c temperamento. 
E a caracterologia, baseada no psicossomatismo, segundo o qual o 
rosto denota as caractcristicas intcrnas do individuo, pelo menos as 
mais definidas e salicntcs. 

Rcalmcnte, dentro da coerencia exigida pela estctica, Abel Bote- 
Jho acompanha sens passos de mulher exubcrante c docntc, a aquila- 
tar o imperio da histcria sobre as outras forgas. Tanto e assim que 
scnte a recriminagao do marido e da filha no instante em que morrcm, 
mas se mantem presa a debilidade hcreditaria. Seu drama esta, quern 
sabe, cm nao poder superar a doenga e ser difcrentc, "anormal", che- 
gando a se considerar mais vitima que culpada de seus erros, porque 
esta tomada de terrivel e involuntaria molestia e porque nao a com- 

(14). — Para se ter uma ideia das fontes de que se teria servido Abel Botelho, 
assim como tomar contacto com o panorama desses estudos em Portugal 
durante os ultimos anos do seculo XIX, e de todo conveniente examinar 
a Bibliografia Portuguesa de Filosofia, de Fidelino de Figueiredo (Estu- 
dos dc Literatura, 4a. serie, Lisboa, Portugalia Ed., 1924, pgs. 133-173). 

15). — Fatal Dilema, pg. 34. 
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preendem nem a auxiliam. Se se lembrar que o marido era um ho- 
mem gasto, de cinqiienta anos, entender-se-a um pouco mais sua si- 
tuagao moral em face da histeria e da familia. Desgragada, jungida ao 
determinismo inexoravel, tudo dermi a sua volta e nao alcanga a fcli- 
cidade almejada. Se ainda levarmos em conta que sua consciencia, 
conturbada pela molestia, apenas ve o lado exterior do problema, isto 
e, que a sociedade nao pune os adulterios, por serem a expressao do 
"vicio galante", entendc-se como D. Isabel 6, afinal, joguete de seus 
sentidos destrambclhados. Nao obstante as entrelinhas e as atenuan- 
tes do caso, a histeria, acompanhada de certeza cega na pratica de 
certos atos (16), coloca-a ao lado de tantos doentes do mesmo mal 
que o Naturalismo explorou, e permite ver suas conseqiiencias nega- 
tivas no piano em que a mesma se agita. 

Nessa ordcm de ideias, tambem as personagens masculinas da 
"Patologia Social" sao cxemplarcs desfibrados, cheios de vicios e de 
taras. Dcntre esses, ressalte-sc o protagonista central de O Barao de 
Lavos, profundamente degencrado, que partilha, com a esposa, da dis- 
solugao do casamento. Sua personalidade, mais complexa que a de 
Elvira e de quantos participam da obra, caracteriza-se, segundo Abel 
Botelho, pelo desvio de um dos tres fatores que julga fundamentals 
para o equilfbrio do homcm: "scntimcnto", "agao", "pcnsamento". 
Nele o desvio e do "scntimcnto". Com efeito, clinicamentc falando, 
o Barao logo se cnquadra no caso do homossexual por razoes fortc- 
mente atavicas, e e essa anomalia que vai conduzi-Io a uma serie de 
desatinos imperdoaveis e, ao final, a morte miseravel, numa sarjeta 
imunda. E' que 

O Barao garfava por enxertia duplamente bastarda em duas 
das mais antigas e ilustres familias de Portugal (17), 

A analise das razoes atavicas do desfibramento do Barao, Abel 
Botelho realiza-a indo as mais remotas ligagoes frustes de seus ante- 
passados, a procurar as causas dos males que o assaltavam. Seu des- 
vio moral e fisiologico cresce ao longo da obra, evoluindo do ponto 
cm que e uma manifestagao meramente artlstica, ate explodir, final- 
mente, no caudal de taras patologicas . Sua vida e, por isso, um arros- 
tar de vicios infames, denegrindo a familia, a sociedade e as multis- 
seculares tradigdes historicas; 

Tinha na alma a corrupgao do seculo. 

Solitario e egoista, scm ocupagoes, sem ligagdes, scm fa- 

16). — Para elucldar estas observacoes e melhor compreender o carrier de D. 
Isabel, era de todo util ler o capitulo III, pgs. 64-92, de Fatal Dllema. 

(17). — o Barao de Lavos, pg. 19. 
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milia, cle fizcra da vida um regalado oficio de malandrim, 
uma cadcia prostibular dc aviltamentos, vergonhas, inep- 
cias, tresvarios; uma coisa sinuosa e solta, imunda, esfar- 
rapada. Scguia direito e leve como um sonambulo, ma- 
quinal, num descaro. E na despejada fruiqao da sua as- 
cocnta vadiagem, so o vicio tmha voz, so as mais baixas 
paixocs tinham imperio... so ao farpao do ultimo apctitc 
e que dessc plcno impaludismo a sua alma acordava (18). 

Assim, fidalgo degenerado ate atingir o ultimo degrau a que 
pode descer o homem, denuncia cm sua queda a impressionante de- 
liqucscencia da familia, dc que deveria ser o centro e guia natural; 
da fidalguia, a que pertcnce por direitos de heranqa e de sangue; da 
organizagao social, cm que o Barao devia ser fontc dc exempio oti- 
mista e cheio de esperanga. Degenerescencia total, crise absoluta dc 
valores, derrocada das instituigoes largamcntc estabclecidas. 

O Barao e, por isso, ao lado de D. Isabel, o eixo apodrccido de 
duas faimlias de raiz fidalga, ao menos por uma dc suas partes c a 
causa maior de scu desfibramento. A histeria e a homossexuahdadc, 
doengas individuals, traduzem o desgaste geral c transformam-se em 
denunciadores dc molestias eolctivas; no caso, sobrctudo, da familia. 

Alem dos dois protagonistas, nucleo da cfabulagao c causa mo- 
triz, outras personagens circulam em dcrrcdor, formando a atmos- 
fera neccssaria para o aparecimento dc fraquezas novas, porquanto 
o encontro dc criaturas dc igual tcndencia cria uma irmandade lao 
forte que pode identifica-las todas no erro comum. Nao ha sangoes 
penais ou morais contra falhas num campo social ondc um dclito 
justifica outro. Assim, as outras figuras sao contrapontos necessanos 
c freqlicntes de uma socicdade dessorada de sua forga moral para se 
mantcr coesa e inspirar confianga. 

Eugenio, jovem oportunista e vazio de tudo, procede de modo 
ambiguo, sendo para o mcsmo casal, Elvira e o Barao, aquilo que 
esperavam que fosse: amante. A ambos conferc uma fragao de sua 
debilidadc e a ambos explora. Fruto do tempo, como quer mostrar 
Abel Botelho, conseguc escapar porque e esperto, calculista e frio 
nos designios. E' um primo Basilio adolescente, menos autentico e 
dividido, mas igual oportunista e indiferente a desgraga alheia. 

Os outros que desfilam diante de nos, colaboram, cada qual a 
sua maneira, para compor familias e uma sociedadc apodrecidas: Do- 
roteia, criada de servir, ambiciosa e calculista; Xavier da Camara, 
D. Joao impenitente, conquistdor sem escriipulos; Horacio Martins, 
romantico inveterado, lirico, sonhador, desajustado; Albaninho, de 

(18). — O Barao de Lavos, pgs. 412-413. 
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Fatal Dilema, tipifica bem a aceita?ao de pressupostos biotipologi- 
cos, ja apontados em D. Isabel, e um degcnerado por herangas e por 
molestias de origcm secreta. 

Outras varias figuras vivem nesse meio, todas elas contagiadas 
pelas morbosidades morals e fisicas de uma sociedade coroida, e em 
torno da farmlia, feita de mentira e de alicerces apodrecidos. 

Concluindo, a tese que aqui se expoe e se defende, e justa- 
mente a do dcssoramento da farmlia, porque Ihe faltam solidas bases 
morals. Mais ainda; porque seus participantes sao docntes, mental 
e fisicamente, arrastando uma vida de mazelas diarias, de abjegoes 
e degradagoes cncobertas num manto de hipocritas convengoes que 
nada cneobrcm. Um dia, inevitavelmcnte, a farmlia se desfaz como 
tumor, ante o evoluir natural de sua decomposigao lenta e profunda. 
A farmlia c a sociedade que ela forma, sao, em suma, um caso pa- 
tologico, na medida em que seus componentcs o sao. 





3 — A Crise Moral na Vida Politica 

Tendo dcdicado em especial dois volumes da "Patologia Social" 
para o quase exclusivo exame do casamento fidalgo, fruste e pecami- 
noso, Abel Botelho reservou uma das obras para a analise da vida 
politica portuguesa coeva (19). Trata-se de Prospero Fortuna. 

O problema politico expresso no romance apresenta algumas di- 
regdes fundamentals. Tudo faz crer que o intuito inicial do Autor 
era pintar o quadro geral da vida politica portuguesa, recortando, de 
determinada c especifica "paisagem" humana, uma figura que fosse 
tltamente caracteristica, simbolica mesmo de uma situacao ou ten-- 
dencia politica. Escolheu-se a personagem que da nomc a obra. 

(19). — a sjoragao realista, diga-se do passagem, encarnou a onda de indignacao 
levantada muito alto no ultimo quartel do seculo XIX. Os diarios e os 
periodicos — porque o Jornalismo fornece o panorama cotidiano e atuante 
de urn movimento de ideias — sao unanimes em assumir posiqao de corn- 
bate e de analise. A palavra crise e freqiientemente usada e seu conteiido 
justlficado por inepcia, relapsia, desonestidade, traqueza de carater, en- 
fim, um conjunto de tibiezas resumidas numa tradiqao assente em raizes 
apodrecidas. Crise e aqui sinonimo de falta de homens de brio capazes 
de solucionar serenamente e energicamente os problemas patrios. Crise 
em varios setores da vida publica, especialmente do angulo politico, por- 
quanto os ministerios se sucedcm, incapazes de fazer face aos problemas 
gerais. A esse atestado de anemia da Patria junte-se a luta de interesses 
pessoais a que os diarios se prestavam admiravelmente, e ter-se-a o qua- 
dro da situaqao. O ptiblico leitor ia-se envenenando de sens governan- 
tes, muito cmbora fosse pouco o que, de sua atividade malsa, Ihe che- 
gava ao conhocimento, naturalmente escondendo mazelas de maior vulto. 
Forma-se denso pessimismo, psicose coletiva que leva ao desanimo e mais 
acentua a moldstia da Naqao. Circulo vicioso. 

Com respeito a essas observagoes, vejara-se: 
Oliveira Martins: "A Cris? Portuguesa", in; "O Reporter" Lisboa, 21- 

4-1893. — Carneiro de Moura: A Politica Portuguesa, Lisboa, Manuel Go- 
mes Ed., 1898 (Partc I — "A Crise Nacional"). — Sampaio Bruno: Os 
Modernos Publicistas Portugueses, Porto, Liv. Chardon, 1906, cap. X, es- 
pecialmente pgs. 383-388. — Teixeira Bastos: A Crise — Estudo sobre a 
situagao politica, financeira, economica e moral da nagao portuguesa 
nas suas relagoes com a crise geral contemporanea, Porto, Liv. Char 
dron, 1894, — J, A. Silva Cordeiro: A crise em seus Aspectos Morais — 
Introdugao a uma Biblioteca de Psicologia Individual e coletiva, Coim- 
bra, F. Franga Amado Ed., 1896. — Marques Braga: Ensaio sobre a Psi- 
cologia do Povo Portugues / Sep. de "O Instituto" /, Coimbra, Imprensa 
da Universidade, 1903, pgs. 98 e ss. — Reis Damaso: "Comedia Burguesa, 
3.° vol., O Saliistio Nogueira — Estudo de Politica Contemporanea, por 
Teixeira de Queiros", in; "Revista de Estudos Livres", 1.° vol., Lisboa, 
1883-1884, pgs. 229-234. — Luis de Montalvor: Historia do Movimento Re- 
pubiicano em Portugal, Lisboa, 2 vols., Atica, 1930 (especialmente o 1.° 
vol.). 
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No romance estao presentes as tipicas reagoes do politico am- 
bicioso, venal e, por isso mesmo, mais politiqueiro quc politico, pois 
suas preocupagoes e sen comportamento sao marcados por forte dose 
de egoismo. fisse egoismo, expresso em atitudes de quern possui es- 
pinha de papelao e nao titubeia dcrramar-se ate parecer capacho para 
atingir o objetivo final, traduz-se de modo flagrante cm seu displi- 
cente encolher de ombros diantc da situagao delituosa da espdsa. 
Desfibrado, personalidade gclatinosa, Prospcro Fortuna alcangara al- 
tos postos em detrimento do pouco de dignidade quc ainda possuia. 
dignidadc essa inicialmente conspurcada pelo adulterio da mulher, 
quc nao ihc provoca a minima reagao varonil. Antes, a qucda moral 
da familia era uma forma de subir, porquanto estava implicacdo no 
caso um falso amigo, impregnado de velho odio quc o tozia espcrar 
ansiosamentc o momento da vinganga, agora consumada no adulterio 
com a espdsa de Prospcro Fortuna. Sc entendermos, porem, que 
Matias Picao, esse e sou nomc, e figura de ccrta importancia na po- 
litica, e, com isso, poderia encaminha-lo nos primeiros passos de 
sua carreira, -— comprccndcr-sc-a a atitude torpe de Prospcro For- 
tuna. Pouco Ihc importava o dcsmoronamento do lar, contanto que 
alcangassc satisfazer sua ansia de gdzo e dominio, sua vaidade c al- 
tivez plena de vacuo. 

Sua trajetoria, por isso mesmo, e sua personalidade sao muito 
simples; um homem da provincia, de Regua, em Tras-os-Monies, 
mediocre bacharel cm Direito, mediocre carater c altamente ambicioso: 

—- Vamos, sim! vamos entrar na vida. Qucro tambem, 
com'os outros, influencia, podcr, dinheiro! (...) Aprc! 
Nao valem mais do que eu! (20) . 

doentc da vontade: 
Nelc o dominio hiperemico da vontade,— essa pedra an- 
gular do carater, — era igualmcntc a qualidade substan- 
cial que Ihc fecundava o cerebro e Ihe inviperava o de- 
sejo (...) ele constituia um dos excmplares mais tipicos 
e mais complctos desse feroz ipseismo quc e o produto 
logico, espontaneo, da nossa civilizagao vertiginosa e egois- 
ta. Alem disso, opiniatico c orgulhoso tanto mais, quanto 
Ihc inflamava o encefalo numa desmedida confianga em si 
proprio. Era uma ilimitada querenga, lardeada de vai- 
dades (21). 

(20). — Prospero Fortuna, pg. 8. 
(21). — Id., pg. 17. 

Quanto a esse problema, veja-se: Silva Teles: "Patologia da Vontade", in; 
"Revista de Estudos Livres", 1.° vol., Lisboa, 1833-1884, pgs. 395-399; 497- 
500; 543-551. 
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Casa-se com Maria Lmsa, pertencente a "uma mediocre fami- 
lia burguesa, de escassos recursos, tao minguada de oiro na buna e de 
bragal nas areas, como farta na mioleira das ninharias mirabolantes" 
(22) e deixa-se acenar com o convite para ir a Lisboa, a confirmar 
sens extraordinarios dotes de talento revelados ja antes em "brilhan- 
te" discurso rcalizado em Regua (23). O quaclro clinico esta com- 
pleto; a molestia segue sen curso inexoravel: chegada a Lisboa, a 
descobcrta do misterio da cidade grande, que assume diante do pro- 
vinciano os arcs de uma Paris mais proxima, cidade de prazer e 
luxo, de gozo e requinte. O engodo era produto de sua estreiteza 
mental, como nao podcria dcixar de scr. Nesse pormenor esta uma 
tcndencia comum a obra de Abel Botelho, a de apontar persona- 
gens Jimitadas c mcdiocres mcntalmente, ja que seu intuito inicial 
era mostrar tambem esses tipos de desvios de personalidadc. Mas 
e de notar, como faremos logo mais, o fato de certas figuras da vida 
politica e social de Lisboa guardarcm, atras da afetagao e da soberba 
casquilha, espiritos tacanhos, saloios, quando nao tambem corrom- 
pidos pela luxiiria e a devassidao. O espetaculo da cidade cosmopo- 
lita, pleno de atragocs para o forasteiro, acaba engolfando o pobre 
doentc da vontade: 

— Visto que por ca a moral c essa, eu tambem qucro! 
(24). 

Em sintese, o panorama politico apresentado no romance mostra 
duas facetas principais. De um lado, digamos assim, o aspecto pole- 
mico, idcalizante, revolucionario, rcpresentado pelas ideias liberais, so- 
cialistas, republicanas, em litigio nao raro com ideias conservadoras, 
monarquicas. De outro lado, poe-se a analise do comportamento dos 
homens ligados a politica, comportamento nao so em relagao a ela 
propria mas em relagao as outras atividades diarias. A analise cul- 
mina com um sopro de solugao para os varios males que infestavam 
a realidade portuguesa da epoca. Tal solugao um tanto dilematica, 
circula entre dois polos antagonicos, a Salvagao e a Catastrofe. 

No geral, Prospero Fortuna, romande de tese que e, romance- 
ensaio (25), desenvolve a ideia muito comum ao tempo de que tudo 
demoronaria, engulido pela inepcia e pelo escandalo; uma "choldra", 
enfim, como habitualmcnte se dizia: 
(22). — Id., pg. 29. 
(23). — Id., pgs. 37-38. 
(24). — Id., pg. 52. 
(25). — Antonio Jose Saraiva (As Ideias de Ega de Queirds, Lisboa, Centro Bi- 

bliogrdfico, /1946/, pg. 6) apoiando-se em Joao Caspar Simoes (E<;a de 
Queiros, O Homem e o Artista, Lisboa-Rio, Edigoes Dois Mundos, 1945) e 
em Alvaro Lins (Histdria Literaria de Eca de Queiros, 2a. ed., Porto 
Alegre, Liv. do Globo, 1945), reafirma o carater ensaistico de O Primo 
Basilio e A Cidade e as Serras. Mais razao ampara Prospero Fortuna 
como romance-ensaio, romance-panfleto, tal a virulencia de suas paginas. 
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— Chegamos ao momento em que a agua suja e viscosa 
da pela barba (26). 

Entende-se por isso que a onda de decomposigao cresga assus- 
tadoramente: 

— Somos forgados a dcmolir, em vez de construir. E' 
uma desgraga para um pais fraco e atrasado como Portu- 
gal, porque isso implica a perda de uma energia que po- 
deria ser melhor cmpregada (27) . 

Por outro lado, a azcda analise que se procede na sociedade por- 
tuguesa segue duas diregoes: uma, ativa, pela agao revolucionaria e 
panfletaria a que nao faltou alta dose de entusiasmo muscular, outra, 
digamos, contemplativa, pela claboragao de obras com preocupagao 
estetica. Ambas as dircgoes, c obvio, confluem para o mesmo ponto 
c se resumcm no ser uma literatura c um pensamento de combate, 
doutrina e agao reformadora. Todo o panflctarismo amargo que acom- 
panhou a batalha de rcdengao social, vai impregnar a atmosfera do 
tempo c a obra de alguns, como, por exemplo, com mais saliencia, a 
obra de Guerra Junquciro, ja e sabido (28); Fialho de Almeida com 
Os Gatos, c toda a "Patologia Social". 

A analise pessimista e arrasadora comega por surpreender os 
poh'ticos, tidos como os sustentaculos da Nagao c do Regime, entre- 
gues a grossa vida de corrupgao, moral antes de tudo, que se expressa 
na predilegao pelos ambientcs prostibulares. Ali, cm pleno bordcl, dcr- 
ramados numa familiaridade absurdamente pclintra, devassa e sem 
mascara, resolvem eles os magnos problemas cm que se debatia Por- 
tugal nos ultimos trinta anos do scculo XIX, quando viveu uma das 
mais dolorosas crises de sua historia, crisc essa marcada pclo desfi- 
bramento do regime, impotente para fazer face aos problemas intc- 
riores e exteriores, e ainda pela falta de hombridade gcral, acompa- 
nhada de enfraquecedores transes economicos que debilitaram profun- 
damente a Nagao. 

Tao alto subia a onda de corrupgao no seio da politica que ali, 
no lupanar, se reuniam sens mais importantes represcntantes, depu- 
tados, conselheiros, condes, duqucs c toda uma fauna de homens das 
chamadas altas esferas — ali se reuniam para dccidir dos problemas 

(26). — Palavras de Oliveira Martins, em 1885, apud Lopes de Oliveira, Historia 
da Republica Portuguesa (A Propaganda na Monarquia Constitucional), 
Lisboa, Ed. Inquerito, s. d., pg. 65. 

(27). — Palavras de Rodrigues Freitas, em 1887, apud Lopes de Oliveira, op. cit., 
pg. 67. 

(28). — Atente-se nas obras poeticas de combate, como A Morte de D. Joao, A 
Velhice do Padre Eterno, Finis Patriae, A Marcha do 6dio, Patria, e, de 
modo especial, em seus discursos em prol da Republica, em Horas de 
Combate. 
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nacionais. E' Matias Picao, o terceiro elemento do grupo passional da 
obra, quem da a sintese realmente flagrante da situaqao; 

Quem dominar os governos esta senhor da situagao. Por 
isso nos apenas curamos de cavalgar a manhosa azemola 
do poder. . . por isso S. Bento abdicou em S. Roque. . . 
por isso, em ultima analise, a sede autentica do poder e 
aqui! o vcrdadeiro parlamento portugues, o seio da repre- 
sentagao nacional e este! (29). 

O retrato consciente e desabusado corresponde fielmente a si- 
tuagao criada pclo romance, a ponto de, mais de uma vez, ali se rcu- 
nirem para debater c resolver as questoes da politica diaria. E' ime- 
diato compreender o significado disso, como simbolo da decadencia 
da propria politica, da Nagao c das instituigoes sociais, entre elas o 
casamento. 

Nesse scnticio, como flagrante retrato por dentro, atraves dos 
bastidores, das infamantes conversagoes de natureza politica, os con- 
ciliabulos, as venais transagoes de tdda ordcm — Prospero Fort ana 
e fie! documento de sua epoca e largamente atual, tirante scu torn 
parcial, devido aos prcssupostos esteticos e cientificos, e a cvolugao 
dos problemas que o tempo apresentava scm cspcranga de solugao 
proxima. E' atual, contudo, o retrato do politico, melhor, do politi- 
queiro, mais avido de ganho facil que de idealismos sacrificadorcs por 
uma patria menos jogada pelas comogoes intestinais que a dessoram 
tragicamentc. A politica que se estampa no romance, a comegar de 
scu protagonista principal, e marcada de alto scntido de "salvc-se 
quem puderA cm que o assalto aos postos e as posigocs de mando 
obedece a egoismos de toda especie. Com o que, naturalmente 

A suspeigao sobrc ministros e parlamentares e geral. Os 
negocios particulares e os negocios publicos baralham-se 
de tal modo que a entrada nestes parecc condigao somentc 
para agenciamento daqueles; ha a impressao de que, se se 
procuram as situagoes de ministro, de deputado e de par, 
c ainda de altos cargos do funcionalismo, e exclusivamente 
para manobrar contra os cofres do Estado e a economia 
nacional a gazua das concussdes e dos latrocinios (30). 

E', scm tirar nem por, a situagao de Prospero Fortuna e de seus 
pares. O romancista mais de uma vez suspende o desenrolar dos 
acontecimentos para incluir notas de analise da situagao. Diga-se a 
bem da verdade que a intriga romanesca, o quadro passional, ocupa 

(29). — Prospero Fortuna, pg. 59. 
(30). — Lopes de Oliveira, op. cit., pg. 61. 
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lugar bastante secundario, e a obra e conduzida pelo intuito evidente 
de fazer panfleto. Assim, numa de suas inumeras digressoes refle- 
xivas e nao raro impregnadas de indignagao e espirito de combate, 
diz o Autor: 

Os interesses poh'ticos sao egoistas, sao mesquinhos, sor- 
didos, porque nao represcntam mais do quo a daninha gula 
insaciavel das seitas e dos partidos. E cram agora estes 
que naturalmente prevaleciam numa socicdadc formalis- 
ta, hipocrita e assente cm bases tao instavcis c artificials 
como a nossa (31). 

Atcnte-se ainda aqui no diagnostico da socicdadc portuguesa do 
tempo e ml analisc da situagao politica. Essa analise, quc se rcpete 
ao longo da obra, atinge alturas de ataque ousado e sobrancciro 
quando Prospero Eortuna, convidado para fazer o editorial para o 
jornal Noticidrio, e, scntindo-se incapaz, convida Aires Pinto para o 
fazer. Aires Pinto, moQO, idcalista, com ideias avan^adas na cabcqa, 
langa fortes ataques a Monarquia c a Igreja, e prcga um socialismo 
de vanguarda, embora um tanto utopico. Seria exaustivo transcrc- 
vcr suas ideias a respeito, mas valia a pena atcntar para as paginas 
j 44-145 e 182-187 de Prospero Fortuna, carrcgadas de coragcm no 
afirmar c combatcr os males da nagao cnferma. Aires Pinto repre- 
senta uma das facctas do romance, justamente por causa desse so- 
cialismo utopico. 

Visto dedicar-se o capitulo scguinte ao cxame desse aspecto da 
"Patologia Social", assente-sc dcsde ja sua presen^a cm Prospero 
Fortuna. Ncsse romance, por causa de sen carater doutrinario c po- 
lemico, ja apareccm algumas das tantas manifestagoes de insatisfa- 
gao e inconformismo tipicas de uma epoca cm quc a vida politica 
do reino se mostrava, como se esta a ver, desintegrada nos scus 
alicerces. 

Importa-nos, por ora, o outro lado, a fotografagao da crise ge- 
ral da epoca, a comegar da crise moral, ja apontada, ate atingir a 
crise economica (32), tendo como nucleo central a questao do Ul- 
timatum . 

E' assim que, percebendo os liames internos da geral situagao 
de enfraquecimento em que estava a Nagao, Abel Botelho partc do 
clima social para chegar ao economico, e, ao fim, culminar no ideo- 
logico. Com isso se procurava explicar o mecanismo das ideias orien- 
tadoras do tempo, e a evolugao natural e fragorosa no scntido de 
aceitar verdades mentais revolucionarias e atentatorias as institui- 

31). — Prospero Fortuna, pg. 270. 
(32). — Id., pg. 269. 
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?5es vigentes. E' de todo patente quc o ficcionista procura mostrar 
a escalada inexoravel no sentido da tomada de consciencia de clas- 
ses, em quc umas, mais favorecidas, se enfrentavam com outras, in- 
feriorizadas, mas em vias de rebeliao. A essa tomada de consciencia 
das desigualdades sociais se segue natural insatisfagao. O roman- 
cista, ao diagnosticar a situagao, percebc forte nexo de causalida- 
de conduzindo os cspiritos adentro do inconformismo geral, de que 
dccorrera o cncontro de formulas filosoficas, politicas, economicas, 
etc., capazes de fazer face a crise geral. Dcntro desse silogismo ri- 
gido, movendo-se num circulo vicioso estrcito, as incisivas e icono- 
clastas conclusocs no sentido da Republica e do Socialismo sao de- 
corrcncias obrigatorias. For quc o determinismo cerrado na analise 
de grupos c problemas sociais? A rcsposta e simples se se lembrar que 

o ambiente social e que se ia tornando marcadamente fa- 
voravcl a avassaladora expansao das doutrinas demolido- 
ras. For uma pcrniciosa complexidade de causas, o mal- 
estar geral agravara-se dia a dia, os negocios nao anda- 
vam, ninguem se julgava seguro, nem os ricos nos seus 
havcres, nem os pobres nos seus salarios; em todas as 
camadas se sentia um reprimido fermentar de angustias; 
todas as classes cm vao reclamavam mcdidas de fomento 
que melhorasscm o zero precario da sua condigao ou cs- 
mulassem o irrisorio quinhao dos seus interesses (33). 

Os acontccimentos, acompanhados da vontade e da esperanga 
de uma solugao para os males quc afligiam a Nagao, se precipitam, 
se amontoam, conferindo ao ambiente a impressao de catastrofe de- 
finitiva. E' que cm todos os setores a crise se mostrava negra, gros- 
sa, tenebrosa, porque faltava acima de tudo carater e forga de von- 
tade. Nessa cstcira rica de eventos cntristeccdores, com a politica 
arruinada, a economia periclitante e os costumes por baixo, batidos 
pelo vento do progrcsso, coloca-sc cm posigao chave, pelas suas con- 
scqiiencias em todos os setores da vida piiblica, e privada, o Ulti- 
matum ingles de 1890. O Ultimatum, ofensivo aos brios nacionais 
Portugueses por todo o sen significado expresso ou subentendido, foi 
como que a culminancia de um processo longo e subtcrraneo de in- 
certezas e fraquezas, iniciado nos principios do seculo XIX, quando 
a Africa comegou a scr reconquistada para o interesse das nagdes 
europeias. 

Abel Botelho, inflamado como era, mais de uma vez transporta 
para Pwspero For tuna a questao do Ultimatum ingles. Apanhe-se 

(33). — Id., pg. 274. 
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o trecho em que mais direto fala o romancista, como a fazer obra 
ensaistica e nao de ficgao; 

Como e logico epilogo as malquerenqas oficiais da Gra- 
Bretanha, viera agora a vergastada humilhante do Vlti- 
matum, moral e materialmente, amachucar-nos. For via 
dessa investida brutal a fementida aliada de scmpre fe- 
riu-nos o brio patriotico, esbulhou-nos do tcrritorio do 
Chire, ao sul do Niassa. Foi uma violagao e um achin- 
calho. Num impeto de indignado alarme, a consciencia 
piibiica estremeceu. Contra essa dura c imcrccida afron- 
ta a naqao toda se levantou, altiva e nobremente, num do- 
lorido protcsto de queixume e de rcvolta. E' claro que o 
combalido chaveco ministerial nao pode aguentar-se ante 
os cmbates vibrantes da vindita nacional. Abriram-lhe 
um rombo formidavel os clamores da imprensa, as sevc- 
ridades da opiniao e a agitagao das ruas. Poucos dias 
volvidos sobre este triste e fatal 1 1 de Janeiro, Furtado 
Dantas demitia-se; e cm obediencia as cstrcilas manhas 
rotativas, cram os tratandistas chamados ao poder (34). 

Dcste modo, a crise provocada pclo Ultimatum simboliza a prd- 
pria crise das instituigdes; dccisiva, embora nao fundamental (35). 
Era de esperar, no cntanto, que todos os abalos e cmocdcs sofridos 
nesses anos de crise haviam de arrastar os mais exigentcs e entusias- 
mados para uma dircgao politica de extremos, a buscar solugao jus- 
tamente no contrario daquilo que sc obscrvava. A Rcpublica, ou 
melhor, o anseio de Repiiblica em pouco tempo cresceu e dominou 
os espiritos, e houvc um momento em que se passou a acreditar que 
a salvagao da Patria estava no regime rcpublicano. 

Abel Botelho introduz cm Prdspero Fort mm o problema do re- 
publicanismo, que nao se desligava do ambiente politico examinado 
no romance, no conjunto a reflctir o panorama mental da epoca. 
Assim e que, numa pagina de flagrante diagnostico, rctrata a situagao; 

(...) nunca ainda, como aquele tempo, cm Portugal se 
lizera tao vivo, tao claro e piiblico alardc do ideal rcpu- 
blicano. A plausibilidade, a urgente necessidade, mesmo, 
dum movimento social neste scntido, ganhara mais ou me- 
nos todas as classes, inflamava os mais antiteticos espi- 
ritos de les a les, accndia pclo pais os mais ardidos e pu- 
ros entusiasmos por essa solugao redenlora e fecunda. 

(34). — Id., pg. 329. 
(35). — Lopes de Oliveira, op. cit., pg. 76. 
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Nao era agora como nos inofensivos tempos de Sousa 
Brandao e Jose Elias Garcia, nao era um mero ensaio 
teorico de doutrinamento. de ponderada educagao civica; 
antes se sentia avassaladoramente rugir uma atividade fe- 
bril de propaganda. Na iluminada impulsao do sen idea- 
lismo, jornalistas, industriais, jurisconsultos houvte que, 
renegando o credo monarquico, dos grandes centres es- 
pontaneamente desertaram para fazer por este pais fora 
irradiar o clarao redentor da Boa Nova. Nas duas prin- 
cipals cidadcs, Lisboa c Porto, acentuavam-se e cresciam 
por uma forma prodigiosa as adesoes a uma renovagao 
francamente democratica, na governaqao e administragao 
das coisas piiblicas. E ante este ncrvoso e possante acor- 
dar da consciencia nacional, fremente de justiga, os altos 
podcres do Estado imobilizavam-sc numa inagao positi- 
vamente imbecil, sob o ponto dc vista da sua defesa. Nem 
olhos para vcr, nem tino para proceder. Tudo ia solta- 
mcntc correndo a revclia. . . Os jornais adversos ao Regi- 
men proclavam francamente a rcvolugao, exprimiam-se e 
manobravam em absoluta liberdade; formigavam nume- 
rosos os clubcs, sem a minima fiscalizagao vigilante da 
policia; c fazia-se muito a vontadc um sistcmatico labor 
dc organizagao das legioes republicanas, trabalho que accr- 
tadamcnte ia procurar raizes na mesma intima estrutura 
das instituigoes paroquiais c municipais. E facil e adap- 
tativamcntc este emancipador modo de sentir alastrava, 
dos grandes centres, nao so pclas provincias do Sul, mc- 
nos ignorantes e fanaticas, — o que nao admirava tanto, 
— como tambem por todo esse Nortc, a pavida sujcigao 
do clericlalismo estupidamente acorrcntado ainda. Para 
mais, em triunfante vantagem de tao ardentes aspiragdes, 
vinha a prosperidade, o sossego, o desafogo crescente do 
Brasil, com pouco mais um ano apenas de repriblica, c cuja 
noticia aqui derramava, por cada paquete, alentos novos. 
— Assim, arrastava-sc a nagao cada vez mais longe dessa 
ansiada era de concordia e de trabalho, tao indispensavel 
para obter-se o revigoramcnto dum povo desaforadamente 
imolado as delapidagocs e brigas dos encartados demolido- 
res da monarquia (36). 

Nao podendo fugir a coerencia que desejou erigir como lema 
de sua "Patologia Social", coerencia essa um tanto delimitadora de 

36). — Prospero Fortuna, pgs. 458-459. 
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sua visao da realidade, o romancista enfilcira-se tambem entre os exal- 
tadamente anti-monarquicos; mais dc uma vez insere passagcns fran- 
camcnte anti-monarquicas, como a que se segue: 

Cegos e teimosos sempre em nao quererem comprcender 
que as monarquias constitucionais sao um duplo ludibrio; 
para o prcstigio dos tronos e para as aspiragdes dos povos! 
E assim nada se pode conseguir, um rotineiro prcgo entra- 
va a libcrdade, nao ha luta, nao ha impulsao, nao ha pro- 
gresso. O nosso grande c ansiado movimento dc libertagao 
somentc sera bencfico, e heroicamcnte fecundo o sanguc 
derramado, quando o povo souber sacrificar-se e morrer, 
nao para amparar uma instituigao caduca, mas para alcan- 
gar a vitoria dclirante dos sens direitos. — E que para ai 
caminhavamos vertiginosamente, porque de ha muito que 
a monarquia vinha arrastando uma vida miseravel de ex- 
pcdientcs, conseqiiencia da antinomia profunda cavada en- 
tre as instituigoes e o povo. Aparentava-se com csforgo 
que existia perfeita harmonia entre as grandes forgas vitais 
do pais e o Estado, c por cfeito dcsta impudentc ficgao se 
cultivava no cstrangeiro o credito, que amiude nos permi- 
tia dinhciros. Mas no momento em que se dcscubra que 
essa tao apregoada solidaricdade nao existc, os dias da mo- 
narquia portuguesa estao contados! — "Falta essc justi- 
cciro arrancar da mascara. Na vida periclitante c abjecta 
do Regimen, entao, a grande revolta patriotica a fazer se- 
ra a causal traumatica da sua agonia" (37). 

A essc anti-monarquismo, se juntou como corolario, no diagnos- 
tico da negra crisc nacional, um sentimento aspero e carregado de odio 
contra as instituigoes religiosas. O anti-clericalismo encontra atmos- 
fera propicia para mcdrar e desenvolver-se, sobretudo porque se acre- 
ditava que uma das causas da decadencia nacional residia na forga 
atuante do clero no scio dos poderes constituidos. A Igreja e o Es- 
tado, essa era a imprcssao dominante, tinham sens destinos ligados 
indossoluvelmente, de forma que ambos mereciam a culpa pcla crise 
vigente. Desse modo, atacar um scm atacar o outro e ser parcial; 
ambos tem dc ser atacados igualmente: 

A intrusao, na politica, das oligarquias financeiras acen- 
tua-se desdc a invasao clerical em 1880; coincide o en- 
grandecimento da plutocracia e da teocracia. E nao sera 
paradoxal afirmar que o jesuitismo manobra tao afanosa- 

37). — Id., pg. 278. 
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mente nos sindicatos como nas secretarias e nos confes- 
sionarios... (38). 

Ao diagnostico da crise, seguem-se as primeiras manifestagoes 
de desagrado contra as ordens religiosas (39). 

Abel Botclho, em Prospero Furtuna, nao fugiu ao tempo e a 
coerencia de sua orientagao estetica, infiltrando mais de uma vez car- 
gas corrosivas de anti-clericalismo, fria e impiedosamente dissolvcntes: 

. . . era a mcsma patina tostada c negra opressivamente 
vincando, na monotonia freiratica das suas linhas, o pacto 
simbolico entre a Tiara e a Coroa, esse tenebroso conluio 
tramado pelo fanatismo e o absolutismo no sentido de Ihcs 
garantir a pcrpetuidade a sua muda onipotencia. Eram o 
supremo arbftrio de esmagar, discricionario, impune. Ti- 
nham os aliccrccs caboucados sobre a conscicncia huma- 
na (40). 

Com aiguma freqiiencia o romancista se refcrira, dircta ou indi- 
rctamente, aos compromissos entre a Igreja e a Monarquia. Ccrta 
fcita, como que abrindo uma clareira numa obra de intencional ana- 
lisc da vida politica, vai mais Jonge no cxamc do clcro c penetra nos 
misterios dos convcntos, mostrando o viscoso rio de imoralidade que 
ali corria (41) . Com isso se explica a infancia de Jvone, uma cspe- 
cie de Nana lisbocta, que prcnde intcgralmcnte a atengao e parcial- 
mentc a consciencia de Prospero Fortuna, permitindo assim rcvc- 
lar uma forte tcndcncia de seu carater debil e antecipar toda a tra- 
jctoria de sua vida. 

Localizadas as causas da decadencia geral da Nagao dentro do 
programa estabelecido, restava a interrogagao final: e agora, ha ou 
nao salvagao? Dar-se-a a "Catastrofe" ou o Milagre"? (42). Pois 

Dcbatemo-nos logicamente na liquidagao de tres seculos 
de decadencia. De hojc pr'amanha, ou a emancipagao ou 
a morte definitiva! (43). 

De pronto se perccbe que as duas diregdes encontram adeptos 
fervorosos, o que nao impedia bandeamentos de ambos os lados, ou 
evolugao natural para o lado contrario. A solugao milagrosa trazia 

(38). — Lopes de Oliveira, op. cit., pg. 66. 
(39). — Historia de Portugal, dir. por Damiao Peres, 8 vols., Barcelos, Portuca- 

lense Ed., 1935, vol. VII, pgs. 404-434. 
(40). — Prospero Fortuna, pgs. 194-195. 
(41). — Id., pg. 305. 
(42). — Antonio Jos^ Saraiva, op. cit., pg. 114. Valia a pena ser lido todo o cap. 

V, pgs. 89-114. 
(43). — Prdspero Fortuna, pg. 117. 
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implicita a crenga numa republica ideal, plataforma de encontro de 
todas as legitimas aspiragoes coletivas. Feito o balango, e possivel 
dizer que a solugao pessimista predominou. 

Abel Botelho, cm Prospero Fortuna, sintetiza o desanimo e o 
pessimismo em poucas linhas, pessimismo e desanimo que orientam, 
diga-se de passagem, toda a "Patologia Social"; 

toda a crise atual da sociedade portuguesa se resume ncs- 
te fato unico, — tern uma farmlia (real) a mais. Nao e 
uma crise social ou economica que nos consome, nao e 
uma luta de classes. . .simplesmente a agao deleteria, o 
envenenamento pelos estragos feitos, dcntro do organismo 
social, por esse corpo estranho com as respondentcs in- 
crustagocs parasitarias (44). 

Sc se levar em conta que e uma personagcm que fala, e que as 
negativas devem valcr por afirmativas, reais ao longo da "Patologia 
Social", entcndcr-se-a o quadro dcscrito. 

A solugao salvadora tambem csta prcscnte, mas de tal forma 
ligeira e embutida no rosario de negativismos, que se pcrde intcira- 
mente c mal deixa um breve eco, scrvindo mais de contraponto pa- 
ra o outro aspccto que de indice de uma tcndencia do tempo. E' dig- 
no de nota que esse lango breve de otimismo e salvagao csta vin- 
culado a Africa. A cena. contada por miudo, se passa no gabincte 
do ministro Trindadc, aondc chcga o cdnego Bonanga, das Missoes 
Ultramar in as, 

o qual vinha aprcsentar a S. Exa. os novos missionarios 
que para a Africa cm breve deviam partir (45), 

entregando-se a uma vida de martirios e sofrimentos, 

tudo no fervoroso empenho de por essas inospitas regioes 
exaltarem a sublime religiao do Cristo c dilatarem a civi- 
lizadora missao da sua patria! (46). 

O "fervoroso empenho", a traduzir um gesto quase epico, de 
desbravamento c esperanga, nao e de resto enfatizado. Sente-se cor- 
rer em seu reccsso tenue fio de ceticismo, talvez guardando a ideia 
segundo a qual a arrcmetida africana so seria coroada de exito quan- 
do se saneasse o ambiente moral da Metropolc. 

E1 que, antes de mais nada, a vida politica portuguesa estava 
abalada em seus fundamcntos, tal a venalidade dominante, a falta 

(44). — Id., pg. 336. 
(45). — Id., pg. 430. 
(46).— Id., pg. 431. 
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de carater, o oportunismo. Com essa verificagao, fazia-se de pronto 
subentendido que a salvagao teria de vir de dentro, das profunde- 
zas do portugues continental, e nao pela projeqao no desconhecido. 
O diagnostico do clima politico geral finca suas raizes no exame de 
alguns politicos que sao verdadeiros modelos de corrupgao. De en- 
tre esses, salienta-se Prospero Fortuna, por suas tipicas manifesta- 
goes de degenerescencia moral, "hiperemico da vontade" que e. De 
onde, uma vez mais, a analise do patologico particudar conduzir a 
"Patologia Social", ncste caso vista do angulo politico. 





4 — A Crise Social 

Deixamos claro que Abel Botelho partiu de piano ngido, tra- 
vado com intcligencia rigorosa, de ondc decorrc a "Patologia Social", 
que acaba por ser um quadro panoramico da socicdade burguesa de 
Lisboa cm todas as suas manifcstagoes peculiares, confluindo para o 
exame de sua decadcncia moral, economica e social. A cada um 
desscs aspcctos fundamentais dcdica Abel Botelho um dos romances 
da serie. A crise social, afora o que se pode rastrcar no decurso da 
obra tbda, dedicou integralmcntc um romance, — Amanhd —, que, 
ja pelo titulo, orienta a compreensao do estudioso no exame desse 
problema, porquanto o caratcr futuritivo das ideias socialistas ai prc- 
sentes marca bem essa luta desenfreada por um mundo mclhor, ama- 
nha, semprc amanha, desfeita a nogao de tempo historico, em sua 
csqucmatizagao superficializante. iustifica-se pelo fato de o prescnte 
vir imprcgnado de amanha e de ontem, ponte de passagcm que e (47). 

Pois Amanhd se atem quase que inteiramcntc ao problema idco- 
logico do Socialismo, c o pouco que parece fugir a essa discussao e, 
na cssencia, corroboraqao de seu caratcr polemico. Nessc caso esta 
o problema amoroso cntre Mateus, protagonista da obra, encarnagao 
do socialista convicto, avangado, rcvolucionario, e Adriana, repre- 
sentante da abastada fidalguia que Mateus pretende por abaixo. Ser- 
vindo de pano de fundo, e pano de fundo um pouco incolor, para 
entrctcr o leitor, ou leitora, desejosa de intriga ou misterio na com- 

(47). — Para o estudo dcste capitulo, valia a pena levar em conta as seguintes 
obras: Alvaro Riboiro: Os Positivistas, ja citada; F. A. de Oliveira Mar- 
tins: O Socialismo na IMonarquia — Oliveira Martins e a "Vida Nova", 
Lisboa, Parceria Antonio Maria Pereira, 1944; Oliveira Martins: Portugal 
e o Socialismo, 2a. ed., Lisboa, Guimaraes & Cia. Ed., 1953; Idem: Teoria 
do Socialismo, Lisboa, Guimaraes & Cia. Ed., 1952; Idem: Portugal Con- 
temporaneo, Lisboa, Guimaraes & Cia. Ed., 1953; Afonso Costa: A Igreja 
e a Questao Social — Analise Critica da Enciclica Pontificia — "De Con- 
ditione Opificum" de 15 de maio de 1891, Coimbra, Imprensa da Uni- 
versidade, 1895; Luis Goncalves: A Evolucjao do Movimento Operario em 
Portugal, Lisboa, Ed. Adolfo de Mendonga e Cia., 1905; M. J. da Silva; 
Pequeno Manual do Povo — no qual se trata de por a ideia geral do. 
socialismo ao alcance de todos — Livro dedicado as associaQoes operarias 
e socialistas de Portugal, Porto, Tipografia Industrial, 1896; S. de Ma- 
galhaes Lima: O Socialismo na Europa, Lisboa, Tip. da Cia. Nacional Ed., 
1892 (especialmente Cap. XVI — "O Socialismo em Portugal", pgs. 333-359). 
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posi^ao do romance, acaba por servir de contraponto necessario ao 
desenvolvimento da agao revolucionaria de Mateus, alem de afirma- 
gao de sua coerencia ideologica. 

O fulcro ideologico em torno de que gira Amanhd se estampa 
logo de imcio, no "Prefacio", manifestando o romancista, uma vez 
mais, sua consciente diregao estetica e espiritual; 

Agita-se ai e ameacador pcrpassa o fremito do mais com- 
plexo de todos os problemas sociais, ai bacilam e fermen- 
tam os mais tragicamente desoladores aspectos da Miseria. 
Tema ao mesmo tempo de rcflexao e de angiistia, de me- 
ditacao e de piedade (48). 

Tais ideias sao inteiramente coerentes com o conjunto da obra, 
inclusive na confessa nota de "meditagao e de piedade", cm torno 
de alguns graves problemas sociais do tempo. Dcsdc logo se cntcnde 
que a procurada atitudc analitica nao roubava forqa ao impulse re- 
generador que conduzia o romancista a escalpelar a chaga social e, 
estudando-a segundo criterios ciinicos, alcancar sugerir uma solugao. 
Sem que esse pormcnor tire a rigidez cicntifica que se deseja con- 
ferir ao romance e a analise de sens problemas, muito embora o 
fato de scr arte ja atenua de principio tal cicntificismo — e impor- 
tante compreender que a adesao meditada e picdosa expressa pelo 
romancista esta na iinha de algumas ideias caras ao tempo. Dentre 
essas ideias, salienta-sc a que depende do carater moralizador da 
obra de arte, traduzido na mostragem do erro para que nao seja 
mais cometido (49). 

No caso presente, Amanhd serve como repositorio das ideias 
oricntadoras para saber os males que a sociedade apresenta. Por ou- 
tro lado, como o quadro dessas ideias e reprcscntado pelo Socialis- 
mo, a obra toda circula em torno de problemas colocados por essa 
idcologia politica c social. Dessa forma, as "verdades" aprcsentadas 
pelo Socialismo dessa epoca, como as unicas para salvar o mundo 
da decadcncia burgucsa, estao presentcs na obra, desde a luta de 
classes ate a tcntativa de revolugao para alcangar pela violencia a 
realizagao desses ideais de recomposigao social. Assim, o nucleo dra- 
matico do romance e rcpresentado por duas classes sociais que se 
enfrentam temivclmente: a classe operaria e a classc burguesa e fi- 
dalga. O proletariado, no caso, e composto de empregados em tece- 
lagem, e a burguesia ou fidalguia industrial, representada pelos pro- 
prietarios da mesma tecelagem. Assim sendo, Abel Botelho invade o 

(48). — Amanha, 3a. ed., Porto, Liv. Chardron, 1924, pg. 5. 
(49). — Emile Zola, Le Roman Experimental, pg. 24. 



mundo iimitado de uma fabrica e vai surpreender a luta, surda de 
irncio, violenta e sanguinaria, ao fim, que se trava entre as duas 
facades sociais. Para represcntar a burguesia, o romancista apanha 
Adriana, filha dos proprietarios, e para simbolizar os ideais do ope- 
rariado, Matcus. Ja do encontro passional entre ambos e o dilema 
interior cm que vive Mateus, solicitado pela crenga socialista e o sen- 
timcnto por Adriana, se estabelece a rclagao de incompatibilidade en- 
tre as duas classes, e, por isso, a ncccssaria luta de conseqiiencias 
tragicas. Dir-sc-ia que se chegara ao ponto de saturagao social, ca- 
racterizado pelo acumulo assombroso de injustigas e humilhagoes so- 
brc os ornbros da plebe, — de forma a so se espcrar uma violentagao 
da ordem para instalar urn regime novo baseado na eqiiidade e no 
equilibrio social. Essa e, na essencia, a forga orientadora de Ama- 
nha. A luta de classes impregna o romance de ponta a ponta, e al- 
gumas vezes a flora aos labios dcssa on daquela personagem, este- 
reotipada cm cxprcssocs correntias ao tempo. 

Posto que csta visualizado o nucleo do problema, comprecnde- 
se que o descnrolar dos acontecimcntos no interior da obra confir- 
mara essc ponto de partida. De duas formas se aplicara a confir- 
magao concreta dessc aparato ideologico: pela analise da burguesia 
e fidalguia, mostrando as razoes de scu enfraquecimento e de sua 
ausentagao da realidade, c pela analise do prolctariado, mostrando 
sua luta contra a classe dominantc c as condigoes em que vive. Na- 
da obsta que as duas dircgoes confiuam para o mesmo ponto, mas 
o romancista precisa focar o problema ncsses aspectos para Ihe tirar 
as devidas conclusdcs e conduzir o leitor a aceita-las como verdadei- 
ras, ja que nao se desfaz nunca sen carater polemizante e doutrinario. 

Dessarte, a analise do mundo burgues sera coercnte com a ja 
fcita antcriormente, pela evidenciagao de seus erros de base, em tor- 
no da familia, e de sens valores, mas permitira o encontro de angu- 
los novos resultantes da nova situagao que se criou no contacto com 
a classe operaria. Assim, no primeiro piano da vida burguesa e fi- 
dalga, alinham-se as causas conhecidas de seu dcsfibramento, como 
o bcatismo e a carolice (50), o apodrecimento biologico (51) e 
todas as formas de hipocrisia e declinio moral. O segundo piano 
se estabelece no encontro com o prolctariado, e aqui sua posigao 
tern de ser igualmente coerente, porquanto acaba por considerar o 
opcrario como um ser destituido de qualquer direito ou caracteristi- 
ca humana, e cuja missao e servir e aumentar o capital — dinheiro 
da burguesia. Fogem a esse estreitismo social Jorge e Adriana, 
mogos, irmaos, embora filhos dos proprietarios. Nao fogem tanto a 

(50). — Amanha, pgs. 78-79, 80, 82, 92. 
(51). — Amanha, pgs. 280-1, 463, 465, 475, 476, 479, 480. 
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ponto de se bandear para o outro lado, mas teoricamcnte aceitam 
urn meio termo no trato com os operarios. Abel Botelho ha de que- 
rer dizer que os mais jovens acabam cedendo a nova ordem, e, quern 
sabe, a revolugao, por isso, podera ser menos violcnta e mais natu- 
ral em seu desenvolvimento. 

Os dois pianos, porem, estao bcm retratados numa das reunioes 
em casa do velho Meireles, proprictario da tecelagem, quando se en- 
contram as expressoes docntias da classe burguesa e fidalga, o comen- 
dador Suphcio, o Bernardo Gonzaga, o padre Sebastiao, o Marques 
de Val e Medciros. Durante essa rcuniao, que ocupa todo o tcrceiro 
capitulo, em prcpositado paraiclo com o anterior, que trata das mi- 
serias do operariado, Abel Botelho descreve a suntuosidade de uma 
mansao scnhorial c sen luxo geral. E e em pleno sarau que Jorge 
e o padre Sebastiao trocam ideias a respeito dos movimcntos ope- 
rarios havidos entao. Nessc dialogo esta patentc cm definitive o ^ 
que ia no interior da aristocracia, cm face da classe operaria. As- >; 
sim, diz o padre; Q 

>- 
— Digo que isto de cstar a dar que fazcr a certa qua- " 
lidade de gente, o mesmo e que contribuir para a expan- a 
sao dos sens baixos instintos, engrossar a populagao do 3 
inferno! o 

— Eics nao merccem nada disso. . . e tudo uma corja! 
uma raca a pedir exterminio. . . mas pronto, formal, com- 
plete! Pudesse cu! (52). 

E1 cscusado lembrar o significado dessas palavras, proferidas 
por um padre, portanto cm clara contradicao com os principios cris- 
taos preconizados e defendidos. A intengao do romancista nao se 
esconde, c mostra-sc ao vivo, ncsse quadro mental do clcro c da aris- 
tocracia, ligados indissoluvelmente cntre si. O padre se imiscuira na 
vida da fabrica c sera mal visto pclos operarios, tal a incompreensao 
de scus problcmas vitais. Jorge, colocado numa linha mcdiana rcvc- 
ladora de esclarecimento mental, rctorna a essa desapiedada analise 

o 
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(52). — Amanha, pgs. 101-102. 
O anticlericalismo que se revela no modo como Abel Botelho analisa o 
comportamento do clcro diante dos males socials — alem de se jus- 
tificar pelo proprio pensamento realista — corresponde a uma verifi- 
cagao de fato, embora feita com muito rigor e o seu tanto deformada. 
Para isso, tenha-se em conta o testemunho de alguns contemporaneos, 
alheios a Literatura, como, por exemplo, Carneiro de Moura: A Politica 
Portuguesa, ja citada; Campos Lima: "O Movimento Operario em Por- 
tugal", in: "O Instituto", vol. 53, 1906, sobretudo pgs. 273-276 — "Os 
Catolicos". 
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de proletariado com argumentos de superioridade mental traduzida 
na ideia de superioridade social. A uma inconsistente, injusta e de- 
sumana ideia defendida pelo padre Sebastiao: 

— Ah, aquilo e gente daninha. . . Sao como a vfbora: 
mordem quern os afaga. Livrar deles! livrar. . . (53), 

rcspondc lucidamente Jorge; 

— Perdao! tambem eu imaginava isso. . . (...) — Mas 
agora, quc lido com eles, que os conhego melhor, vejo que 
nao passam de uns pobres diabos. . . O que eles querem 
e importancia, bom modo. . . e, acima de tudo, os mcios 
de ircm pcnosamcnte, atamancando a vida! (54). 

Nao padcce duvida quanto ao que vai pcla classe aristocratica 
diante dessa reuniao festiva cm casa do velho Meireles. Por isso 
mcsmo, Adriana c Jorge sc sentiram levemente desajustados, sobre- 
tudo cla, pela incapacidade de accitar cm definitivo uma das duas 
solugocs que sc apresentam a scus olhos. Se assim ocorre nos do- 
mmios burgucses e fidalgos, que acontccera aos arraiais da plebe? 

Do lado operario as coisas scguem igualmente dois rumos, mar- 
cades pela nccessidadc que tern o romancista de conferir cocrencia 
c unidadc a idcologia de acao revolucionaria. De fato, e precise 
considcrar o pcnsamcnto politico c socialista, a idcologia, que se cs- 
tampa na personalidade de alguns protagonistas, e a corrcspondente 
agao, que corresponderia a sua rcalizagao. Num c noutro caso, au- 
mentando consideravclmente a cocrencia da obra, a figura central 
e Matcus, cncarnagao quc c das espcrangas do proletariado. Alem 
de Matcus, Aires Pinto, de Prospero Fortuna, cncarna as mcsmas 
ideias de cunho socialista, com a mcsma tendencia para a Utopia. 
E" o que ocorre no caso presente, posto Mateus procurasse realizar 
pela violencia sen ideal anarquico. Alias, uma pcrsonagem de Ama- 
nha, Gomes, se incumbe de mostrar esse carater utopico (55) . 

Antes disso, porem, vale a pena rastrear o conjunto de ideias 
politicas quc orienta Aires Pinto e Mateus. Indcpendentemcnte do 
ataque as instituigdes vigentes, considcradas inoperantes, como a Fi- 
dalguia, a Monarquia e o Clero, importa ver o lastro ideologico con- 
figurado no proprio Socialismo. A sintese dessas ideias, fa-la o pro- 
prio Aires Pinto, em Prospero Fortuna, num de seus varios momen- 
tos de cxaltado entusiasmo e ardor rcvolucionario: 

(53). — Amanha, pg. 104. 
(54). — Amanha, pg. 104. 
55). — Amanha, pg. 425. 
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— A organizagao da sociedade atual, meu amigo, esta 
minada de vicios estruturais, cheia de crueldades dc or- 
dem legal e ordem moral, e sobretudo e revoltante pelas 
suas injustigas economicas. E' uma sociedade ainda sem 
liberdade, sem igualdade, e portanto imqua. E' contudo 
bem melhor que o passado. Temos que amar nela, acima 
de tudo, o incessante sopro renovador, o ardente impeto 
revolucionario que, como numa locomotiva em marcha na 
sua grande alma coletiva arfa e palpita, e que logicamen- 
te ha de acabar por destrm-la. . . fazendo por seu turno 
sair dela uma sociedade melhor! Mostremos pois bem cla- 
ramente ao povo que nao ha, nao pode haver, nenhuma 
especie de autonomia entre as prctendidas fatalidadcs his- 
toricas e as legitimas aspiragoes da alma nacional. Prc- 
paremos, em suma, estrategicamente a renovagao, com a 
ofensiva inteligentementc municiada, com uma rescrva de 
claras c solidas energias. E sera estc o libertador momen- 
to de comprcendcrmos que, afinal, toda cssa onipotcnte e 
tcmida mole oligarquica, que nos csmaga, nao passa dum 
inofensivo barril de lixo! (56). 

Esta patcntc ncssas palavras o arcabougo socialista, formado 
pcla consciencia da cvolugao natural dos povos cm sua caminhada 
pela historia c a certeza de que nas causas economicas repousam as 
grandes injustigas sociais. Como scria ocioso lembrar as varias oca- 
sioes em que Aires Pinto reafirma, no dccorrer do romance, sua fe 
ideologica, asscntc-sc que as ideias aqui postas, verdadeira sumula 
doutrinaria, conduzcm seu espfrito e suas palavras ate os ultimos ins- 
tantcs. E' seu leit-motiv pcrpetuo e dele nao se afasta; antes, a in- 
tensidade da violencia cresce ponto a ponto, hora a hora, ate alcan- 
gar o nivel de saturagao, degenerando em luta armada, considerada 
nccessaria para concretizar tais ideias. Nessa altura, Aires Pinto, 
individualista que e, interrompe sua trajctoria e sai de cena, viajando 
para o Rio de Janeiro, de onde remete seus artigos, agora inflama- 
dos do que observava no Brasil, sobretudo do angulo politico (57). 

A sumula apresentada por Aires Pinto, que em Prospero For- 
tuna apenas se mostra em seu aspecto teorico, pelas palavras do 
mesmo exaltado socialista, Abel Botelho vai dedicar, como esta mais 
do que visto, todo o Amanhd. E, neste, escolhera um dos capitulos 
para servir de profissao de fe do Socialismo. E' o capitulo II, quan- 
do se realiza uma reuniao clandestina dos operarios, tendo a frente 

(56). — Prospero Fortuna, pgs. 121-122. 
(57). — Prospero Fortuna, pgs. 550-553. 
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Mateus, que Ihes dirige a palavra inflamada, conclamando-os para a 
rcvolugao, conclamagao que serve de estribilho para suas ideias a 
respeito das iniquidades sociais. Pelo capitulo vao passar, ou me- 
Ihor, pelo recinto fechado vao reboar as palavras proferidas por Ma- 
teus, analisando todos os aspcctos da situagao. Como seria quase 
repetir o capitulo todo se rastreassemos os varies itens de seu elo- 
quente discurso, apenas se faz mengao do essencial, aquilo que evi- 
dencia a onda da sublevagao que ali se erguia contra a aristocracia. 
Assim, diz Mateus: 

. . . Nao tolerar da sociedade restrigoes nem peias, se- 
nao aquelas que nos muito livremcnte quisermos accitar! 
Vamos, cm suma, pugnar pcla nossa alforria moral, pela 
definitiva aboligao dos abusivos limites que o Estado im- 
poc a liberdade de cada um! (58). 

E neste mesmo diapasao, atraves de 33 paginas, Mateus conti- 
nua arengando, "tocado" pclas ideias socialistas como se evidencia 
aqui c no scguinte trecho; 

E, assim, nao ha hojc mais nobrc, mais instante, mais sa- 
grada missao para o homcm, do que lutar por emanci- 
par-se, a si e aos outros, da infame exploragao, do odioso 
jugo do privilegio e do capital. . . tornar-se cada um pa- 
ra esse fim como que o Cristo de si mesmo. . . arcar com 
os poderosos, sofrer, profanar, destruir, morrer. . . ate 
que consiga tornar o individuo livre, completamente livre! 
em todas as manifestagdes naturais de sua atividade (59). 

E' importante fixar a referencia a Cristo, porquanto, se tem 
pouco interesse para a compreensao da ideologia propalada por Ma- 
teus, — e um dos pormenores mais significativos do seu psicossoma- 
tismo, como se vera adiante. Pode-se, contudo, ir adiantando esse 
torn mistico de seu socialismo, resultante, talvez, de sua Utopia, ou, 
talvez, de estar atras de si uma alma de portugues e cristao 
(60). Fixe-se ainda o aspecto economico, atraves do privilegio e do 
capital, que se multiplica gragas ao trabalho servil, para aumentar o 
conforto de uma oligarquia social, enquanto o operario, que Ihe 
serve de elemento motor, so recebe parco salario, que 

(58). — Amanha, pg. 49. 
(59). — Amanha. pg. 60. 
(60). — Ainda e possivel ver em seu misticismo de ideias e em seu messianismo 

de a(;ao muita coisa de socialismo cristao. E' que o "o socialismo cris- 
tao (...) pretende fazer uma conciliaijao entre os principios socialistas 
e os principios cristaos, chegando a asseverar a existencia duma afini- 
dade substancial entre o ideal religioso e o ideal socialista" (Perillo 
Gomes: O Socialismo, Lisboa, Ed. Imperio, 1939, pgs. 31-32). 
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nao e o que deve ser! porque nao vos pagam equitativa- 
mente o trabalho. O salario fixo, arbitrario ao sabor dos 
caprichos e conveniencias do patrao, e uma ladroeira! Sc 
o vosso trabalho rende, se a industria prospera, tcndes 
todo o direito a participar dos lucros. O vosso capital e 
o dos grandes industrials equivalem-se; nao digo bem. . . 
vale mais o vosso. . . porque, se elcs adiantam o dinhei- 
ro, vas consumis a vida! Que sejam portanto proporcio- 
nais, equivalentcs, mutuas as vantagens e intcresscs con- 
feridos a cada um! O lucro liquido tem dc ser repartido 
por todos! por obreiros e patroes, pelos que dirigem c pe- 
los que executam. Mais: a diuturnidade no trabalho, a 
permancncia de colaboragao ativa, deve dar o direito de 
relativa posse, e um legitimo titulo para alcangar a socie- 
dade na empresa (61). 

O tcxto fala por si, escusando qualqucr comcntario acerca de 
scus intuitos revolucionarios e de sua retaguarda filosofica. 

Esse fundo doutrinario alcanga a supcrficic, concrctizando-se, 
ou tcntando concrctizar-se, de variada forma, no gcral pelos meios 
comuns de rcvolugao e rcvolta que o anarquismo incendiario do se- 
culo propiciava c alimcntava. Assim, o clima todo de Amanhci csta 
marcado pela prescnga de grevcs, que se prcparam ou que se rcali- 
zam (62). Se no ambito da obra nao se vai a greve para tentar 
solucionar os graves problemas oriundos da desigualdade social, a 
atmosfera esta impregnada fortemente de sua prescnga, visto ser a 
primeira manifestagao concrcta das ideias revolucionarias no seio do 
opcrariado. 

Alem da greve, as rcuniocs secretas, inflamadas, sao constan- 
tes, sempre visando a preparaao do grande momento rcvolucionario, 
que ha de coroar a luta pela justiga e o direito. Os comicios, por 
isso, sao numerosos, ocupando as vczes capitulos inteiros (63). 

Dessas concretizagoes preparatorias da Revolugao, porem, a 
que mais alcance teve foi a tentativa de instalar em Portugal a in- 
ternacional, que no caso seria a quinta. Com cfeito, Matcus alcan- 
ga trazer para Portugal, no ultimo sabado de Janeiro de 1895 (64), 
via Madrid, dois agcntes da Internacional, o belga Bazeleerts e seu 
companheiro italiano. Duas reunioes se realizam, em recintos fecha- 
dos, a horas mortas, com resultado negative, cm vista de nao chega- 
rem a um acordo, e de Silverio, um dos pretensos conspiradores, 

(61). — Amanha, pg. 70. 
(62). — Amanha, pg. 22 — fala-se em greve. 
(63). — Amanha, cap. II, pgs. 43-77. 
(64). — Amanha, pg. 341. 
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te-Ios traido, chamando a polfcia. Descoberta a traigao, os compa- 
nhciros resolvem fazer justiga pelas proprias maos, e lincham-no. A 
descrigao da cena, por seu torn tragico e politico, e das mais vigo- 
rosas paginas dcixadas pclo romance portugues da epoca (65). Go- 
radas as duas reunioes, regressaram os dois agitadores e a causa 
parcce perigar. 

As circunstancias historicas que anularam as reunioes, soma-se 
a impressao desagradavcl deixada no espirito dos dois comissarios 
pela sociedade portuguesa. "Regulados c tranqiiilos como bons bur- 
gueses" (66), respondem a indagagao de Mateus respeitante a ideia 
que Portugal Ihes deu, dizendo que 

um povo criado num tao doce e acariciador clima, nao 
poderia ser um povo revolucionario (67). 

— porque nao encontrava em parte alguma, bem dilace- 
rantc, bem autentica, a nota da servidao e da fome (68 ). 

Duas impressocs ficam dcssas cocnsidcragoes: o patriotismo pa- 
radoxal, subtcrraneo, e a satira do socialismo utopico; de ccrta for- 
ma, a vista do cosmopolitismo e conseqiientc anti-bairrismo vigcnte 
cntao, e crivel que se trate de crilica ao desenfreado idealismo au- 
scnte da realidade e impossivcl. E' cabivcl que aqui se ponha, sem 
prejuizo de suas ideias anteriores, a satira ao socialismo sem freios, 
utopico, e, quern sabe, irrcalizavel ou antecipado. 

Essc torn ironico e sarcastico, prcsente na analise do socialis- 
mo utopico, de resto lembrando Antero, nao e excepcional ao longo 
de Amanlid. Muito ao contrario, e freqiiente. Atente-se, por exem- 
plo, na intencional ironia evidente nos pormenorcs da visita dos en- 
viados da Internacional a Portugal; 

Depois da canja vcio a cabidela c o Joao fez espumejar 
nos copos um Colares muito sofrivel. Regal ados e tran- 
qiiilos como bons bnrgueses, os dois ferozes agitadores 
iam sahoreando. O italiano ainda era o mais refratario 
as reles sedugoes da mesa; porem, de certa altura em 
diante, quando uma pantagruelica perna de carneiro assa- 
do apareceu, o faceiro Bazeleerts positivamente — a perdu 
contenance —, conforme ele mesmo confessou; e com fa- 
miliar ousadia, por momcntos reconciliado com o mundo, 
dando na mesa galhofeiros murros, denunciadores da sua 

Amanha, pgs. 412-415. 
Amanha, pg. 345. 
Amanha, pg. 346. 
Amanha, pg. 347. 

(65). — 
(66). — 
(67). — 
(68). — 
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inter in a despreocupagao dos graves prohlemas sociais, per- 
guntava rindo ao dono da casa se era alquimista, e edul- 
porava em amaviosas projegoes os olhos para a virago quc 
o servia (69). 

O dialogo continua, cada vcz mais denunciador da ironia c sa- 
tira, embora discretamcnte envoividas do processo indireto da narra- 
tiva, quc Ihc dilui a forca dramatica. Observc-se a seguir; Bazelecrts, 
tendo examinado varias fabricas, estava dcccpcionado 

porque nao encontrava em parte alguma, bem dilacerante, 
bcm autcntica, a nota da servidao e da fome. 

Comparados com a aparencia devastada e feroz, com as 
tragic as mascaras e a Ifvida rm'na dos mineiros c ferrei- 
ros do sen pais, estcs Portugueses concertadinhos e man- 
sos cram quase felizes (70). 

Com efeito somentc o socialismo idealista de Mateus c capaz 
dc acrcditar quc peia violencia e possivel modificar o mundo, como 
prctendia Marx (71). Sen comportamcnto acompanhara muito coc- 
rentementc cssa crenga, mergulhando cada vez mais num insustcn- 
tavel individualismo apostolar e mistico. 

Afora a Internacional, quc provoca continua movimentagao du- 
rante dias. pelas espcrangas de quc sc cercou a chcgada dos cmissa- 
rios espanhois, a comemoracao do dia 1.0 de maio, dia do trabalho, 
e outro indicio da atmosfera carregada dc revolugao quc sc formou 
nessa altura. 

(69). — Anianha, pg. 345. O grifo e meu. 
(70). — Amanha, pgs. 347-348. 

O torn ironico se fara evidente noutros passes e subentendido no de- 
senrolar do romance. Analisando-o, poder-se-ia enconlrar as seguintes 
explicacoes: la. — a geracao do Realismo, on a fracao realista que acei- 
tou o ideario socialista mais de perto, era, ao ver de Abel Botelho, an- 
sente da realidade portuguesa, nao so porque nao a enxergava devida- 
mcnte, como aceitava doutrinas utopicas para sanar sens evidentes ma- 
l's; 2a. — o pessimismo decorrente da visao socialista destruia virtua- 
lidad<^s e realidades positivas encontraveis no povo portuguos, — de onde 
a subjacente crenqa de Abel Botelho num futuro melhor, sem socialis- 
mo, por nao corresponder a necessidade dos fatos. 

A coerencia do romancista se mantem cerrada, mesmo quando pa- 
rece romper-se, como e o caso da analise biliosa a que submete a 1'idal- 
guia do tempo. O Amanha volt a e meia penetra no interior das cama- 
das aristocraticas e burguesas a fim de analisar sem do ncm piedade. 
Vejam-se, por exemplo, as paginas 463 e seguintes. As chagas no orga- 
nism o nacional, Abel Botelho viu-as, e bem, mas nao aceitou a abstragao 
socialista para as sanar. Dai a ironia, o sarcasmo em face do Socialismo. 

(71). — Alceu Amoroso Lima, Introdu<;ao a Economia Modcrna, 2a. ed., Hio de 
Janeiro, Liv. Agir, 1956, pg. 188. 
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Em larga procissao, carregando as fotografias de Jose Fontana, 
Joao dc Deus e Antero de QuentaJ, com a proeminencia do primei- 
ro, julgado a maior figura do momento operario portugues pelos com- 
ponentes da manifestagao, saem a rua os operarios (72). Embora 
movimcnto pacifico, acreditava-se quc era uma forma dc atuar no 
publico, mostrando as autoridades civis e eclesiasticas sua forca e sua 
ccrtcza dc vitoria na luta que se traava entre as duas faccoes. 

(72). — Amanha, pgs. 505-513. 
A esse rcspcito, atcnte-se ao testemunho de Camnos Lima. op. cit., pgs. 
213-214 e de Luis Goncalves, op. cit., pgs. 195-196. Do ultimo transcre- 
veremos um trecho largamente expressive e importante para comproen- 
dcr a posiciio de Abel Botelho cm face do Socialismo e dos socialistas: 

O espirito de grupo, como diria Tarde, dos nossos socialistas ma- 
nifesta-se unicamente nas festas do 1.° de maio que, desde o con- 
gresso socialista internacional de 1893, celebrado em Zurich, cons- 
tituiu uma especie de Pascoa judaica, sc nao um carnaval. E' de 
notar, porem, que mesmo dos operarios que tomam parte nessas 
festas, a maioria nem sabe o que e o socialismo nem qual o sig- 
nificado do 1." de maio: nem o conteudo do programa atras trans- 
crito, nem talve/. o saberia ler, e muito menos compreonde-Io. 
Todavia, ainda este ano, em toda a partc, nas vilas mais escusas, 
foi celebrado pelos operarios o !." de maio — um pretexto para 
a folia e para se gasta'- umas ferias — que poderiam see mclhor 
aproveitadas, — cm carros, fibres, bandeirolas e vinho; movimen- 
to inconsciente, realizado por mera imitagao dos socialistas es- 
trangeiros! 

Assim e quc o 1.° de maio quo, segundo o sr. Magalbaes Li- 
ma, e nos termos do deliberado nos congresses de Bruxelas e Zu- 
rich, devia significar "uma afirmagao e um protesto: afirmapao 
de direito e de .justiqa contra os privilegios e os preconceitos do 
mundo, e protesto da humanidade trabalhadora contra o despo- 
tismo e a servidao social", representa hoje apenas "uma afirma- 
pao de pandega e um protesto de repetir a mesma pandega no 
ano imediato", manifestapao justamente posta a ridiculo pelos 
escritores anti-socialistas e ate pelos proprios operarios. 

A descricao do 1.° de maio que esta em Amanha, corresponde muito ao 
testemunho de Luis Goncalves, sobretudo o clima de inconsciencia, re- 
velada pelo torn carnavalesco assumido pela passeata operaria. Ainda 
valia a pena reforpar o testemunho de Luis Gonpalves transcrevendo ou- 
tro trecho, bastante elucidativo e flagrante; 

Manifesta-se hoje a mesma vesania que se notava nos fins do se- 
culo 18, em que era moda scr-se livre-pensador, liberal, e ate os 
nobres e pn'ncipes, sem nunca desistirem dos seus privilegios, e 
nem deixarem de freqiientar devotamente a igreja e os sacra- 
mentos, professavam as novas ideias e protegiam os filosofos en- 
ciclopedistas. Hoje a mania de se salientar, o snobismo, deu nis- 
to: ser socialista ou anarquista; e assoprar em discursos e pan- 
fletos o espirito de revolta e inveja que fermenta em todos os 
que sc doem e sofrem com as incvitaveis desigualdades socials, 
a fim de obstar aplausos, popularidade e manifestapoes de simpa- 
tia com banquetes publicos etc., etc. 

Bern diz por isso o Sr. Dr. Afonso Costa, esclarecido lente da 
Universidade e brilhante orador: que e pequeno o valor do socia- 
lismo portugugs e de rcduzida importancia a sua apao social 
(op. cit., pg. 99). 
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Todos esses acontecimentos se conjuram para levar Mateus a 
sentir proximo o momento da violencia, necessaria a fim dc por 
abaixo as instituicocs e o regime monarquico. A rcvolucao, dcssarte, 
deve coroar um conjunto de preparatives. Efctivamcntc, reunidas to- 
das as forcas matcriais c morais, e planejado minuciosamente o mo- 
vimcnto; cresce a onda de sublevaqao. Pressentindo-o, o clcro reunc- 
se para deliberar a respeito da situagao (73), e mais uma vez o anti- 
clericalismo e o anti-monarquismo sc fazem prcsentes na "Patologia 
Social". Nad a impede, contudo, o avanco da anarquia. No momen- 
to aprazado, a cidade se enche dc operarios, prontos para a agao 
dcmolidora, que se realizara a noitc. Tudo preparado, era facil prc- 
ver, ou desejar. o exito da rcvolucao. Em contrario, falha intcgral- 
mente, porquanto Abel Botelho tinha de scr cocrente com os fatos, 
e, mesmo, com a obra que escrcvia. Uma coisa e outra levaram-no 
a desfazer o andamento quasc fatal dos cpisodios. conduzindo a um 
dcsenlacc que seria a realizacao da Utopia, sonho de um mundo mais 
equanime depois da violencia. Para alcancar tal coerencia, dentro 
da obra. Abe! Botelho lanca mao do rccurso passional, fazendo Adria- 
na dirigir-se a Mateus a fim de o dissuadir, pclo afcto, de sens inten- 
tos revolucionarios. Em plena noitc da revolta. vai a casa do Mateus, 
e conseguc afasta-lo do movimento que ia pela cidade. Debclada a 
crisc, como era precise, para manter a coerencia com os aconteci- 
mentos do tempo e o prbnrio carater da personagem principal. Adria- 
na afasta-sc, satisfeita do exito obtido. Ato continuo, Mateus suici- 
da-se, cxplodindo a carga dc polvora preparada para o grande mo- 
mento da rcvolucao (74). Tao sinistro desfccho e ainda fortemente 
cocrente com o conjunto da obra, embora sensivelmente artificial. 

(73). — Amanha, cap. 21. 
A presenca do clero, freqiiente em toda a vida mental do scculo XIX, 
ainda aqni se faz sentir. Para tanto, tenha-se em mente, por exemplo, 
Campos Lima, op. cict., pgs. 273-276. 

(74). — Amanha, cap. 22. 
A soluqao do drama de Mateus pclo suiefdio, alem de coinddir com o 
fim de Antero, repousa na aguda verificacao da onda de desagrcgaqao 
que tomava Portugal de les a les. O suiefdio era a evidencia mais aca- 
bada desse estado de coisas. Nao so pessoas de baixo nfvel, reduzidas 
a extrema miseria fisica e moral, mas igualmente pessoas da aristo- 
cracia mental da epoca, recorreram a esse desesperado meio a fim de 
dar cabo de problemas pessoais, nao raro a refletir uma atmosfera 
geral de instabilidade e depressao. 

Na mesma altura em que Antero (1892) e Camilo (1890) se suicida- 
ram, outras figuras de projegao seguiram o mesmo rumo, como e o caso, 
apenas para exemplificar, de Soares dos Reis e o de Jiilio Cesar Machado, 
arrastando igualmente ao suicidio sua mulher por causa de identico ges- 
to de seu filho. A tal ponto subiu alto a mare de suicidios que os jor- 
nais estampavam diariamente noticia de um ou mais casos novos, o que 
os obrigou a realizar uma campanha de silencio, para evitar que a 
pormenorizaqao do noticiarlo pudesse exercer maior influencia sobre o 
animo ja abalado dos leitores (1895). 
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Eis a ossatura da luta de classes que se descreve em Amanha. 
Em todos os acontecimentos, como se percebe, esta Mateus. Figura 
impressionante pclo total de sua pcrsonalidade, por seu iluminismo, 
por seu idealismo de eleito, ja denota no nome biblico, propositada- 
mente, algumas das marcas de seu carater, que faziam dele o guia 
dcsde as primeiras boras, respeitado pelo proletariado e temido pela 
fidalguia. 

Por isso mesmo, valia a pcna deter a atcngao num breve esboco 
de sua figura; sem o que, nao se compreendera o cerne da obra, e 
quern sabc, o pensamento central que orienta Abel Botclho ao fazer 
dc Matcus o protagonista de um romance como Amanha. 

Dcsde sua descrigao biotipologica se afirma como tipo talhado pa- 
ra grandes empresas que exigem o privilegio de hcranga bcm consti- 
tuida servindo de base ao imperio inflexivel da vontadc, conduzindo 
para idealizagoes impossiveis ou sonhos de agdes superiores; 

— A primeira vista, encantava. . . Tinha o ar, a um tem- 
po, humilde e dominador, impcrioso e timido. O seu longo 
perfil semita, encrgicamentc vincado da coroa do frontal 
ao mcnto acusava a tcnacidade, dava bem eloqiiente o sin- 
droma desta forma absorventc do qucrcr, capaz ela so dc 
arrastar as cxtremas solugocs, no paroxismo dum scnti- 
mcnto ou no aferro a uma ideia. Cabelo castanho, olhos 
ncgros, c na base das narinas fumegantes a branda cancia 
dum bigode algodoado e fino, imperccptivel quase. Atri- 
gada e sem brilho, tinha a sua pele cssa inalteravel cor de 
marfim velho, que nos paises do sol caracteriza os tcm- 
peramentos fortes. A regularidade de linhas do rosto, a cx- 
prcssao ingenua e simples, o gcsto comcdido, rcbugavam 
de concerto o fogo agitador, a um exame superficial mos- 
travam Mateus como sendo a mais pacifica e angelical das 
criaturas; mas o que quer que era de voluntarioso e arro- 
gante chispava a espagos nos seus olhos, e imperccptiveis 
carfologias dc impaciencia corroiam-lhe de relance nos de- 
dos tremulos. Aquela mesma docilidade aparente nao era 
senao o meio, tao suave como eficaz, de ele solidamcnte 
cimcntar a sua vontade a custa do mmimo atrito sobre a 
vontadc alhcia (75). 

Veja-se, quanto a isso, Teixeira Bastos, "O Suicidio sob o ponto de 
vista social e moral", in: "Revista de Estudos Livres", II vol., Lisboa. 
1884-1885, pgs. 53-64; "O Reporter", Lisboa, 19-7-1893; "A Questao dos 
Suicidios" (Editorial). 

(75). — AmanhS, pg. 45. 
A paginas 194-196 vem demorada analise de Mateus, indicando sua he 
ranga, de conformidade com esse retrato breve do seu psicossomatismo. 
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No interior de uma criatura assim, agitam-se as ideias cm prol 
do Socialismo. Coerentc a mais nao ser, impressionado pela Russia 
e por tudo que Ihe dizia respeito (76), ccrcado de escolhida embora 
breve biblioteca de assuntos socialistas, tendo na parcdc litografia 
dc Pedro Kropotkine e Jose Fontana (77), inflama-se pela missao 
a que se entregou dc corpo e alma, conduzindo-se por tcorias alta- 
mcntc extrcmistas e anarquicas (78) . Toda a sua trajetoria vital 
sera a estreita realizagao dcsses ideais de fraternidade humana, mas 
levou a tal ponto seu socialismo utopico, sen messianismo, que aca- 
bou por adquirir foros de mistico, o que deveria ser tao-somente 
aqao cmancipadora dos ''humilhados e ofendidos". Nisso, c claro, 
vai forte coercncia com a obra toda c o proprio socialismo cm Por- 
tugal, pelo mcnos atraves de uma grande figura, Antcro dc Quental. 
Numa altura cm que a ausencia dc metafisica ja era lugar-comum 
atraves do Positivismo de Comte (para nao falar da aboligao da rc- 
ligiao dentro do espirito materialista que ia invadindo algumas for- 
mas de socialismo dessa epoca), c digno dc nota esse messianismo 
politico dc MateuSj pois 

a funcao primordial do proletariado, segundo o socialis- 
mo integral, c eliminar dcfinitivamcnte a religiao c a mo- 
ral religiosa, rompendo de uma vcz por todas com toda 
especie de tradicionalismo (79). 

E' que 

O homem, no socialismo marxista, chega a plenitude da 
libcrtagao de todos os valores morais e rcligiosos, de to- 
da perspectiva tradicional c de toda a projegao sobrena- 
tural (80). 

Se por vezes parecc contraditorio o misticismo que orienta os 
passes de Mateus, identifica-se perfcitamente com sua Utopia futu- 
ritiva. Mateus prega um mundo melhor para todos, dentro dc abso- 
luta igualdade social, mas suas ideias sao mais de um espiritualista, 
de um apostolo de verdades cristas, que propriamente de materialis- 
ta, convicto de que a base de toda desigualdade social repousa em 
antinomias economicas. De onde a presenga constante, em seu es- 
pirito e em suas palavras, de Deus, de Cristo c do amor humano 
realizado a sua luz. Mesmo o amor a mulher, Mateus abole-o de 
suas cogitagoes pelo amor mais elevado das criaturas que sofrem. 

(76). — Amanha, pgs. 191-192, 204-205. 
(77). — Amanha, pg. 190. 
(78). — Amanha, pgs. 47-77. 
(79). — Alceu Amoroso Lima, op. cit., 'pg. 180. 
(80). — Alceu Artioroso Lima, op. cit., pg, 181. 
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Sendo notas repetidas, bastava citar duas breves passagens para al- 
cangar esse pormenor: 

(...) reputava-se sinceramente investido duma grande 
missao providcncial, tinha de ser, queria ser, no seu pals, 
e no sen meio, o supremo evangelizador do Bern, o mes- 
sianico redcntor dos fracos e oprimidos (81). 

— Amar como Jesus amou. . . For forma que o amor 
scja nao so um estcniante prazer para nos, mas para os 
outros uma fonte perene de fclicidade, um bem, um es- 
timulo! Pudesse cu! (82). 

Esse visionarismo nustico faz dele um vcrdadeiro iluminado, 
um quimerico, que tern scmpre Deus cm espirito, e aproxima-o mui- 
to de Antcro de Quental, mais de uma vcz iembrado ao longo de 
Amanha. Entrc ambos ha impressionante semclhanga, desde o rc- 
trato fisico ate a sinceridade de ideias, c a ansia de se realizar inte- 
gralmcnte como homcm c pensador, incluindo-se seu suicidio, como 
corolario de uma trajetoria de incertczas calcada no desejo de fazcr 
algo de superior pelo proximo, Ambos terrivelmcnte cocrentes, ate a 
mortc, mesmo nessa prcsenga constante de Deus, se bem que em 
Mateus e um estimulo e apoio, cnquanto para Antcro e um bem 
perdido pelo scntimcnto, que a Razao mal alcanga vislumbrar. Am- 
bos, porem, martirizados por seu deismo dilacerante, que se faz pre- 
scnte em todos os atos e pensamentos. Onde, porem, e mais flagran- 
te e mais significative, para as consideragoes que aqui se fazem, o 
paralelo entre as duas personalidades, e no socialismo mistico de 
um e de outro (83). Pelo que se sabe da torturante desilusao de 
Antero no realizar tao altos ideais humanitarios, tangido por um 
Cristianismo de agao e de ideia, que permitiu a Ega de Queiros cha- 
ma-lo de "Santo Antcro", e pelo csbogo da figura de Mateus, pare- 
cc clara a coincidencia. 

(81). — Amanha, pg. 213. 
(82). — Amanha, pg. 333. Vejam-se ainda, como exemplo, as paginas 491, 494, 496. 

Segundo uma corrente de opiniao, 
"(...) em lugar de reivindicacoes de ordem economica, o prole 
tariado busca com a luta de classes, de preferencia obter no 
campo do trabalho um tratamento compativel com a sua dig- 
nidade de homem. Esta corrente confere a luta de classes um 
sentido mistico, que encontra sua mais veemente expressao na 
teoria do sindicalismo revolucionario" (Perillo Gomes, op. cit., 
pgs. 121-122). 

(83). — Quanto ao socialismo mistico de Antero de Quental, veja-se Jose Bruno 
Carreiro, Antero de Quental — Subsidies para a sua Biografia, 2 vols., 
Lisboa, Institute Cultural de Ponta Delgada, 1948, vol. I, pgs. 322-359, es- 
pecialmente pgs. 327-328, "A Ideologia Socialista". 
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Tal coincidencia leva-nos a ievantar uma hipotese, somente per- 
missive! a vista dessa semclhanpa entre ambos, segundo a qua! Abel 
Botelho nao precisou ir longe para encontrar o modelo de seu heroi. 
Com efeito, embora se aparentasse com os socialistas mcssianicos, 
aparecidos em toda partc, e bastante evidente que Antero deixou 
marcas de sua passagcm na atmosfera do tempo. E' bem possivel 
que sua morte, imprcssionando a todos, acabaria por imprcssionar 
de muito a Abel Botelho. Acres?a-se ainda o fato de sen suicidio ter- 
se dado em 1892, e o Amanha tcr sido cscrito entre 1895 e 1896. 
Scm exagerar a concomitancia historica, c levando em conta o rccheio 
da obra, parece valido admitir que Abe! Botelho tinha em mente An- 
tero de Quental ao cscrevcr Amanha. 

E' possivel admitir que Abel Botelho visse cm Antero urn cs- 
pirito fadado a levar longe a accitapao do ideario socialista, tal a 
sua angustiosa ansia de cocrencia entre as ideias e os atos. Mateus, 
nessc pormcnor inclusive, aproxima-se muito dele. Portanto, podia- 
se crer cm qualquer coisa como reconhecimcnto do valor de Ante- 
ro, peio menos na mcdida c,m que era dotado da ortodoxa prcocupa- 
cao de conferir a vida individual um dcstino superior, pcla projc^ao 
nos outros seres, sobretudo os rcjcitados pcla sorte. Mateus sonhava 
as mesmas grandezas, utbpicacmente. 

Afora isso, — c mantcndo ainda a idcntificapao —, pcrcebc-sc 
a ironia latente e nao raro exprcssa, porquanto Mateus (ou Antero) 
era um visionario, a lutar por uma causa perdida, ou precocc, grapas 
a falta de condipoes propiciadoras. O momcnto cxigia um trabalho 
de derrubada dos mitos dcsfibrantcs c o erguimento de uma socic- 
dade nova pcla conscicncializagao de ^novos valores lentamente cx- 
plorados e assimilados. A forga, das armas ou da oratoria, nada se 
conseguiria. Utopica auscntapao da rcalidadc, que leva Abel Botelho 
a uma franca atitudc de ironia zombeteira cm concordancia com sua 
azeda critica do grupo dos "Vcncidos da Vida", c simbolizada na 
forma grotesca c dramatica com que faz Mateus suicidar-sc: 

Vivamcnte assustada, Adriana rccuou um passo, com os 
joelhos tremulos, pondo as maos erguidas. Mas no mes- 
mo instante um grosso projetil, despcdido do exterior com 
violencia, veio rolar-lhe aos pes... Ela baixou-se, e viu 
que era a dcspegada cabega de Mateus, numa pasta in- 
formc, fitando nela amargamente os olhos gelatinosos. . . 
(84). 

(84). — Amanha, pg. 582. 
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Mateus suicidara-se ateando fogo ao paiol de polvora prepara- 
do para a revolugao que iria deflagrar naquele dia, e da qual era 
o chefe. 

Com esse epilogo, culminando a carreira idealista de Mateus, 
tem-se ainda uma vez a confirmagao da atitude satirica de Abel Bo- 
telho relativamente ao socialismo utopico. 

Satira sem fel, feita de descrenga nas formulas que o Socialismo 
defendia como capazes de regenerar Portugal e debelar a angustiante 
crise geral de valores. 

E' que, na essencia, a todos faltava equilibrio entre as ideias e 
as agoes, sobrctudo a figura que encarna o operariado em sua revolta 
contra as oligarquias do tempo: Mateus. Altamcnte dotado de vida 
mental, com faciiidade caia numa especie de "delirio de grandeza", 
que o fazia entusiasmar-se em exagero com as proprias ideias, e dai 
perder o senso das proporgbes. Cerebralismo extremista, proprio de 
um degenerado superior, que e, atraves de sua personalidade real- 
mente impressionante, Abel Botelho analisa o desvio do "pensa- 
mento" e diagnostica sous resultados negativos. Em conscqucncia, 
a crise geral de valores, de moral, cspecialmente, soma-se a anarquia 
provocada por um homcm talhado para altas empresas, mas que a 
hipcrtrofia mental levou a auscntagao da rcalidadc, traduzida na luta 
■Jc entusiasmo ccgo contra as injustigas socials. Consoante seus dons 
naturais, descjou subir, santificar-se pela causa dos trabalhadores, 
mas so alcangou um tragico fim, tao preso era de suas docntias cere- 
bragocs. Ainda uma vez o patologico mental do individuo serve de 
dado importante na evidcnciagao da "Patoiogia Social", 





5 — Marginals e Degenerados 

Esta visto que o quadro social e historico apresentado por Abel 
Boteiho na "Patologia Social", por suas intenqoes documentais e ex- 
perimentalistas, e um quadro de torpezas e pequenezas humanas. T6- 
das as figuras que desfilam diante de nos, salvo raras excegoes, que 
ate servem de contraste amplificador, sao caracteres em deliques- 
cencia, dcsde o mais fidalgo dos fidalgos ate o mais anonimo dos se- 
res. Oscilando entre esses dois polos, movimenta-se uma breve mas 
impressionantc feira de vaidades e fraquezas de toda especie, uma 
"comedia humana" urbana, e claro, se bcm marcada por qualquer 
not a altamente provinciana, no sentido de rasteira e pobre de gran- 
dcs dramas. 

Ess a "comedia humana", que gira toda ela em torno do desa- 
parecimento de alguns valores, como a honra c o brio moral, subs- 
tituidos pclo vicio galante que assim se transforma paradoxalmente 
em virtudc, comeca por apresentar, como vimos, o desgaste da fidal- 
guia, justamentc a classe tradicional calcada no excessivo culto de 
glorias pcrdidas e jamais realcangadas (85). Fidalgos que sao, vi- 
vcm a lembranga dessas tradigoes de sangue e altivez, desajustam-se 
da realidade prcsente, c tal desajustamento provoca o despontar de 
velhas taras que ligagoes ignobeis de sens antepassados foram a pou- 
co e pouco acumulando. 

(85). — Quanto a esse nrohlema. valia a nona lor Jose de Pereira Sampaio (Bru- 
no): A Oracao Nova (Ensaios C-itiros) — Os Novelistas. Porto, Maga- 
Ihaes e Moniz Ed., 188R, especialmente pgs. 230-233. Ainda era de fun- 
damental importancia a leitura de alguns capitulos da celebre obra de 
Max Nordau: Degenercscence, (tr. fr., 2 vols., Paris, Felix Alcan Ed., 
1894), nao so por sou valor intrinseco, cmbora e'teja superada pelos 
ulteriores achados cientificos, mas tambem nelo que rovcla da enoca. 
O diagnostico quo apresenta do chamado mal do "fim de seculo", alem 
de ser flagrante em relagao a Franpa, pois a esse pais se dirige espe- 
cialmente, — vale muito e muito para Portugal. O quadro da entao 
"degonerescencia" geral aplica-se ao caso portugues, e, dentro deste, a 
"Patologia Social" Assim, as ideias de Nordau, ja pela influencia que 
exerceram, ja pelo arguto testemunho dos males sociais e literarios do 
tempo, sao importantes para compreender este capitulo, "Marginals e 
Degenerados", destacadamente, e os anteriores. Nesse sentido, toda a 
obra tern vivo interesse para o conhecimento da vida literaria europeia 
nos idtimos anos do seculo XIX. Entretanto, apresentam importancia 
especifica, para os problemas do Naturaiismo, os capitulos introduto- 
rios do vol. I e o Livre Quatrieme — "Le Realisme" —, dividido em I. 
"Zola et son ecole" e II. "Les pasticheurs" jeunes-allemands" (pgs. 409- 
520 do vol. II). 



— 66 — 

Dessa forma, ao Jongo de toda a "Patologia Social", e mesmo 
nas outras obras fora do ciclo, passeiam varios representantes da vc- 
Iha e carcomida nobreza dc sangue, arrastando suas debilidades pe- 
los saioes e alcovas de Lisboa, encobrindo-as todas sob o manto da 
hipocrisia e a falsidade, tornada lugar-comum numa sociedade cm 
declmio. Jungidos a tradigdes, e, paralelamente, a debilidade dc san- 
gue, tradigoes essas as mais das vczes julgadas por eics dignas c su- 
periores, nao alcangam ajustar-sc a um mundo cjuc gira em rcdor do 
dinheiro, como o capitalista. O atrito natural, necessario a substitui- 
gao do tipo humano quc sc cria a luz da nova visao das coisas, 
obriga-o a retrair-se e a marginalizar-se no organismo social em trans- 
formagao. Fracos para fazer face ao novo regime cconbmico, fracos 
para resistir as solicitagoes das taras hereditarias, tornam-sc ausentcs 
do mesmo mundo que Ihes propicia a existencia e quc ainda Ihes to- 
lera a peralvilha arrogancia. A selegao natural vai-sc impondo c cx- 
pelindo aos poucos do conspecto social esses desajustados, reduzin- 
do-os a sua vcrdadeira dimensao, resultante de suas condicdes psico- 
fisiologicas. Assim. o fidalgo e um arruinado, um degenerado scm 
cura ou pcrdao. O Barao de Lavos sera, como foi visto, ncssc por- 
menor, um verdadeiro simbolo. Em sua esteira caminha uma iegiao 
de outros fidalgos, do mesmo cstdfo e da mesma debilidade. A "Pa- 
tologia Social", pelo intuito fundamental, volta e mcia aprescnta-nos 
um ou mais pseudo-nobres sem mascara, em sua flagrantc e inexo- 
ravel ruma. E' escwsado multiplicar outros exemplos, ja por evidente 
o que se esta apontando, ja pelo fato dc as consideragdcs anteriores 
terem incidido aqui e ali neste aspecto. 

Entretanto, nao e so o fidalgo que importa analisar como do- 
cumento social da crise que se estuda na "Patologia Social". Alem 
do fidalgo e do burgues, dccompostos, vale, e vale muito, o cstudo 
dos marginals e degenerados andnimos, justamente aqueles que parc- 
cem injustigados, os "humilhados e ofendidos", ou, antes de o scr, os 
viciados humildes, contaminados pela vida de corrupgao quc vcm 
de cima, como sempre, da fidalguia. Figuras apagadas, rastejantes, 
pequenos lazaros impenitentes, interessam muito do angulo estetico 
e ideologico, nao so por corroborarem as impressdes deixadas pela 
fidalguia, mas por permitir abrir novas rotas de compreensao para a 
literatura dos fins do seculo XIX. 

E1 que, vendo a questao de modo gcnerico, o marginal, o dege- 
nerado, interessa vivamente a Abel Botelho. Das razdes desse inte- 
resse, uma — a procura de uma obra dc arte calcada nas ciencias, 
sobretudo aquelas que propiciasscm a analise psicossomatica das pcr- 
sonagens, como a Medicina — de pronto dilui qualquer diivida e jus- 
tifica a prcdilegao pelo patologico. 
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Na "Patologia Social", os marginals estao presentes constante- 
mente, servindo de pano de fundo e de elemento contrastador. Desde 
O Bardo de Lavos ate Prospero Fortuna e mesmo nos demais roman- 
ces fora da serie, e freqiicnte sua presenga. Homens e mulheres, des- 
fibrados, corroidos, contracenando as vezes com jovens puros de am- 
bos os sexos, como o Horacio de O Bardo de Lavos, Susana, de Fatal 
Dilema, Lucia, de Sem Remedio. . . Esses marginals, porem, sao em 
maior numero. 

Incluindo Eugenio, de O Bardo de Lavos, a caracteristica funda- 
mental de sua marginalidadc esta precisamente cm serem criaturas 
hiper-scnsuais, eroticas, vivendo os problemas do sexo de forma pato- 
logica, porquc sao doentes em essencia, doentes dos sentidos, dos ner- 
ves e das glandulas. Assim, sua tara se restringe a quase um so setor, 
que apresenta varias expressoes e tipos diferentcs, conforme o sexo, 
condigao social e estado da molestia. Personagens doentes, pcrtencem 
a um vasto hospital abcrto, que e a propria socicdade que se acoto- 
vela nas ruas, cm promiscuidade infamantc, transmitindo, pelo conta- 
gio continuo, suas mazclas a todas as camadas sociais. Ninguem es- 
capa da contaminagao degradante. Ncsse vasto hospital desfilam as 
varias figuras grotescas, patologicas, hoffmanianas que a corrupgao so- 
cial diariamente constroi. Um exemplo apenas e suficiente como mos- 
tra dessa preocupagao por mostrar o lado degenerado da sociedade: 

No encardido terreno dum pcqueno quintal, defronte, ve- 
dado por alta grade de madeira, podrida caindo a trechos, 
deslocava-se em desencabrestadas correrias, pinchando, ui- 
vando, um exotico vulto de microcefalo, rapaz dos seus 
vinte anos, desaprumado e grotesco, estiolada a face, a pe- 
quenina cabega piramidal, e miseramente marcado todo o 
arcaboigo dos atroficos estigmas dum degenerado (86). 

Sem serem exatamente identicos a esse espectro abortive, os de- 
mais retratos se assemelham muito na preocupagao evidente de mos- 
trar produtos anormais, patologicos. A coerencia, pressuposta como 
fim necessario, obrigava Abel Botelho a fazer corresponder o aspecto 
fisico degenerado a um comportamento anormal, insano. Assim, em 
Amanhd, o pano de fundo operario e formado de homens e mulhe- 
res doentes, esqualidos, subnutridos, a fim de dar forga as preocupa- 
goes reyolucionarias que orientam a obra (87). A mesma coerencia 
orienta a descrigao de certas figuras nos outros romances, como em 

(86). — Amanha, pg. 157. 
(87)- — Amanha, pgs. 141, 145, 157, 226-227. Nessas p^ginas se encontram ou- 

tras mostras do panorama de "humilhados e ofendidos" que se abre 
diante de nos na "Patologia Social". 
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O Barcio de Lavos, ja visto, e cm Fatal Dilema, onde se saiienta AI- 
baninho, contracenando, levado por sua sincera e convicta podridao 
moral e fisica, com o quadro de torpezas de uma familia fidalga. 
Sen tipo nao foge aos pormcnores acima apontados por Abel Botelho, 
sc bem que, como pcrsonagcm, tenha forte importancia no desen- 
rolar dos acontecimcntos, nao so como contcmplador, mas como 
atuantc. Ao lado de sua presenga dramatica, eixo ate de algumas 
ocorrencias, Albaninho conscgue real importancia pelo seu sofri- 
mento intimo c a surda consciencia de sen triste e doloroso fim. 
Anonimo, sileneioso quase sempre, inumeras vezes calcava sua vio- 
lenta dor fisica provocada por chagas horriveis na pcrna — efcito 
natural de sens males sanguincos — a fim de dar a Susana impressao 
meihor. Sua podridao scm remedio, inexoravel, nao impediu fosse 
um como que martir, pelas doengas que carregava e em face da in- 
jiiria e incompreensao de alguns. A dcscricao de sua figura, ja fcita 
anteriormente, denota de pronto sua trajetoria de infamia e ate de 
espiritualizante e paradoxal hipocrisia on pudor de reveiar em pii- 
biico suas miscrias, c ainda por fazc-lo tao-somente em clima de 
confidencia muito intima. Ao longo da obra, seu papel c deveras 
saiiente, pelas vezes cm que aparcce e o como aparcce. 

Em seu rcdor, e ate em rclacao direta com Albaninho, circulam 
as outras figuras de um mundo de cera subterraneo c aniquilado. 
Conceipao, sua amante, tern uma historia sempre igual a de outras 
de sua especie, e esconde, atras de falsa ingenuidadc cmbaidora, cal- 
culo e perfidia expressos no desejo de cxplorar o proximo ate onde 
for possivcl, como a se vingar, no monstro colctivo, a sociedade, do 
mal, ou pretenso mal. recebido de um so. O lupanar, que aqui csta 
prescntc, comporta ainda Filar, Consuclo, D. Romana, tipos carac- 
tcristicos, formando com Albaninho o outro mundo, o outro lado 
da vida, inacessivel aos puros, dcsprezado pclos de outras camadas, 
precisamente por aqueles que, a horas mortas, ali se reiinem para 
satisfazer apetcncias c baixezas irconfessaveis. Ncsse pormenor vai, 
por tabcla, outra aguda critica a hipocrisia social urbana (88) . 

Ha como que um contrato tacito, um circulo vicioso pcrfeito, 
entre o mundo subterraneo dos desclassificados c o mundo dos so- 
cialmcnte superiorcs, contrato esse que obriga cada qual das partes 
a rcprcsentar seu papel scm qualquer confissao maior, ja que am- 
bos se mantem grapas a esse segredo inviolavel, mas conhecido de 
todos, e por todos respeitado e incentivado. Na "farsa" humana c 
coictiva que aqui se revela, ha qualquer coisa de desprczo pelo ho- 
mcm, pcla Humanidade, que assim sc conduz, num pessimismo a 

(88). - Lembre-se do papel representado polo lupanar na vida politica do torn- 
po, cuja analise se fez na altura apropriada. 
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Schopenhauer, para nao destruir a ideia de que, num mundo me- 
Ihor, a situa^ao sera completamente outra. O encontro de duas ati- 
tudes sociais perante o mundo revela que, na essencia, as criaturas 
sao todas iguais, tangidas pelas mesmas fraquezas, nao obstante as 
diferengas exteriores. Uns poucos se salvam, e por esses e preciso 
pautar o mundo de amanha. lima vez mais, o patologico, o anor- 
mal, serve de base para a moralizagao da sociedade. O lado nega- 
tivo conduz a compreensao de seu oposto, e com isso esta satis- 
feito o objetivo doutrinario e reformador da obra de artc, como pre- 
tendia Abel Btelho. 

A atmosfera de bas-fond ainda vai aparecer em Prospero For- 
tuina, com todo o bando, ja apontado, de Ivones, Ramonas e Mer- 
cedes, sugando politicos venais e corruptos. Alem desses e da pro- 
pria Maria Luisa, csposa de Prospero Fortuna; 

(...) uma criaturinha pequcna e redonda, de farto ca- 
bclo castanho e uma vacuidade desesperante de expressao 
na inconsistenccia taful dos olhos gargos (89), 

vulgar e fragil, como a obra cabalmente demonstra e o retrato acima 
feito sintctiza, — nao faltam tipos asqucrosos, inclusive o sccretario 
do ministro, aleijao de homcm e especicme hospitalar (90), indice 
claro do que ia pelo mundo da politica. 

Ao longo da "Patologia Social" e isso que se tern. Do ciclo to- 
do, porem, Abel Botclho escolhcu, como fez para outros aspectos a 
discutir, um romance, a fim de torna-lo simbolo desse marginalismo 
social. Trata-se de O Livro de A Ida; e a fiel reprodugao da vida 
meretricia vivida por sua protagonista principal, que da nome ao 
romance. 

Alda, em sua trajetoria de inconsciencia pecaminosa, reunc em 
si todos os males anteriormente apontados, males de que padece a 
sociedade burgucsa do fim do seculo XIX. Mais ainda, nela con- 
fluem todas as linhas, subterraneas ou nao, que justificam a deca- 
dencia das instituigcos c o anseio de reforma social de base. Essa 
vida desregrada encontra na propria sociedade justificativa e ampa- 
ro, visto que, como se refcriu mais atras, a alta camada social ne- 
cessita das Aldas para, clandestinamente, desafogar solicitagoes de 
baixa natureza; 

— E' talvez, na sua forma desgorjada e impia um repto 
sincere vibrado a hipocrisia da moderna sociedade, um 
desafio honesto ao cinico rebugo da chamada opiniao pu- 
blica, a moralidade convencional das multidoes, a super- 

(89). — Prospero Fortuna, pg. 7. 
(90). — Prospero Fortuna, pg. 236. 
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nal velhacaria com que os homens, em comum, repudiam 
e condenam a pratica de prazeres, que cada^ urn dcpois 
vai secreta e avidamente deglutir no recato morno das al- 
covas. .. (91). 

Mais do que isso, porem, e importante observar que entre as 
Aldas e a sociedade ha forte e constante elo de causalidade, de for- 
ma que uma e outra se compietam e se justificam. For isso mesmo, 
volta e meia Abel Botclho suspende a descrigao ou a narracao para 
refletir a seu respcito. E mais de uma vez Ihe salta da pena o se- 
guinte: 

E, assim, ela era bem o produto aberrativo e morbido dcs- 
te fim de seculo destemperado e egoista, cm que a con- 
tumacia no prazer produz toda essa descerebrada legiao 
de ninfomanicas, e a hipertrofia cerebral origina os ho- 
mens com aparencia do fetos (92). 

Como nao podia deixar de scr, as cenas de lupanar sao conti- 
nuas, refletindo uma atmosfera de que Alda e a mais eloquente re- 
presentante. Sen proccdimcnto. pois, nao constitui novidadc quanco 
julgado em rclagao a sen carater. Seu modo dc ser e cocrentc com 
a figura que rcprescnta. Ha, porem, cm sua vida urn que outro por- 
menor digno de nota, sempre reiativo a rcligiao. De um lado, Alda 
e fiiha de padre (93), o que patenteia outra vez o anticlericalismo 
da "Patologia Social". De outro, importante para a analise do sen- 
timento religioso catolico c suas contradigdes flagrantes cm certas 
pessoas, e para o conhecimento psicologico da decaida, Alda se re- 
vela altamente beata e supersticiosa (94). Falsa e mentirosa por 
condicao de heranga, de educagao e das circunstancias, conjunto esse 
de causas que a levou aquela situagao canalha, Alda tern sua^ tra- 
jetoria de erros definitivamente tragada, e dela nao se afastara ate 
o derradeiro minuto em que a consciencia Ihe der certeza da moci- 
dade gasta e irrecuperavel, ou a morte vier liberta-la de oprobio maior. 

(91). — Livro de Alda, pg. 8. 
(92). — Livro de Alda, pg. 37. 

Outras reflexoes podem ser lidas a paginas 160, 250 e ss., 303. 
(93). — Livro de Alda, pgs. 163-164. 
(94). — Livro de Alda, pgs. 52-63. 

Essas duas paginas sao importantissimas como ilustragao das conside- 
ragoes que aqui se fazem, sobretudo peia aparente contradigao entre a 
personagem e sens atos, porquanto Alda estd em profunda oragao de 
penitencia, num de sens v^rios mementos de luxuria. Outras paginas 
semelhantes podem ser apresentadas: 241-242, importantes por revelarem 
o lado supersticioso de Alda: 258-262: Mario oferece a Alda um oratorio 
que Ihe causa viva e aparente alegria de inocente. 
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Antes, porem, que Alcia chegue ao fim de sua torpe caminhada, 
ha de contagiar mais de urn individuo com sua desfibrada e arruina- 
da sedugao. Mario c tipico simbolo dcsse contagio amolecedor. Sua 
historia e simples e vulgar: dotado de vontade oscilante, indeciso, 
e so cquilibrado por faltar oportunidade para que sua abulia se ma- 
nifcste, e um moco de vida assente, de casamento marcado com uraa 
jovem que e a propria pureza interior, Branca. Em pleno carnaval, 
surge-lhe o clemento catalizador, na figura de Alda, e todo o seu 
gparente equilibrio moral vem abaixo, impotente a vontade diante 
das f rrcas solicitadoras a enfrentar. Vulneraiizado no ponto fraco, 
Mario cede, e, atraves de delongas e torpczas injustificaveis, vai adian- 
do o casamento com Branca ate nao realiza-lo, ao mesmo tempo que 
recrudescem os encontros com Alda, a ponto de abandonar tudo o 
mais por ela. Sua paixao fisica, porque tao-somente razoes eroticas 
conduziam sens passos, como confessa em carta a um amigo (a obra 
esta cscrita em cartas), dominam-no de tal forma que o obrigam a 
atitudes ate entao inesperadas cm homem julgado honesto e traba- 
Ihador. Branca comprccnde tudo e morre ao final, depois de pre- 
senciar a rnorte do pai em condigocs de tragedia e desgosto atroz. 
Ouanto mais Mario se apega, mais Alda sc desvencilha, revelando 
lentamente sen ignobil carater c scus designios malevolos. Mario de- 
grada-.se vcrtiginosamente, chegado ao ultimo degrau da espccic Hu- 
mana. ate que pretende por fim a vida, quando e impedido pelo ami- 
go destinatario de suas cartas. Vulgar uma coisa e outra — a historia 
de Alda c de Mario —, vulgar a situagao e o desenlace, funcionando 
a mulher mais ou menos como a cidade grande que engolfa defini- 
tivamente o incauto provinciano que a quer tomar de assalto. Mario 
e outro dos tantos marginals que pululam numa cidade grande, le- 
vando dentro de si, em anonimato, grandes perturbagoes de espirito 
e dramas intensos ate a tragedia. 

Ao lado de Mario, Securas, outro Albaninho, deixa-se arrastar 
pela podridao fisica e moral, numa incoercivel decomposigao geral, 
morrendo aos pedagos, corroido pelas doengas do sexo (95) . Securas 
ainda tenta tirar Mario do caminho em que estava: 

O que eu quero simplesmente, visto que atravessas uma 
crise patologica scmelhante aquela de cuja cronicidade de- 
rivou esta miseravel ruina da minha vida, o que eu quero 
e dar-te uma ligao, abrir-te os olhos. . . (96). 

Curiosa a personalidade de Securas, pelo que manifesta de ho- 
nestidade e lealdade para com o amigo, ao mesmo tempo que nao 

(95). — Livro de Alda, pgs. 138-148, 306-315. 
(96). — Livro de Alda, pg. 138. 
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detem seu proprio chafurdamento na ignommia, pois dela nao pode 
sair mais. Essa dicotomia psicologica da origem a tipos que sao mats 
vitimas que culpados dos erros cometidos pela sociedade, e leva a 
nota critica mais longe, a ponto de evidenciar a intengao oculta an- 
tes: o verdadeiro culpado e o tipo de organizagao social em que a 
predominancia de desigualdades de toda ordem cria injustigas sociais 
maiores. Assim, por exemplo, a fidalguia, classe submetida a escal- 
pelo nesse e noutros romances, e rctratada como a culpada de Se- 
curas e Albaninhos, e de Aldas e Marios. O inocentc, no caso o ho- 
mcm da classe que compoe a camada limitrofe entre a burguesia e 
a plebe, e que acaba vitima desse desequilibrio. Comegando de cima 
para baixo, podia-se equacionar o problema da seguinte forma: o 
fidalgo, civil ou clerical, porquanto, desse angulo, o cleio constitui, 
ao ver do romancista, uma forma de fidalguia rcligiosa, — cria tipos 
como Aid a para compcnsar scus impulses, e, por sua vcz, todo o 
ma! nascido dessa especic de escravidao e scrvidao social, e des- 
carregado em criaturas de nivel medio de vida, Marios e Securas. A 
aristocracia permanccc intocavel, porque tudo e clandestine, inclusive 
o mal mediate, causado a outros seres atraves de tipos como Alda. 

Na esscncia, pois, ha forte libelo contra a fidalguia nesse marti- 
rologio de Mario e Securas c, ao mcsmo tempo, profunda simpatia 
pelo escorragado da sociedade, o "humilhado c ofendido , produto do 
erro c da vcrgonha, mas sobretudo fruto de uma organizagao social 
falsa cm sua raiz, como entao se entendia. Essa simpatia pclos hu- 
mildes c desgragados edge definitivamente como motivo de artc o 
grotesco e o disforme. 

Mais ainda; pela analise do patologico individual das camadas 
mais humildcs, se realiza o intuito de Abel Botclho, qual seja o de es- 
tudar especimes patologicos caracterizados pelo desvio de uma das 
tres faculdadcs apontadas. O patologico individual, por sua vez, con- 
duz a visao do conjunto social, enfermo de graves males e tragado 
por negra crise de valores. 

Assim, com o pano de fundo represcntado por marginals e de- 
generados, fica completo o quadro pintado cm "Patologia Social"', fe- 
chando o ciclo de analise que parte da fidalguia e a ela volta depois 
de focar as camadas inferiores da sociedade. Completada a volta, o 
intuito critico esta satisfeito, ao mesmo tempo que se criam novidades 
no campo da ficgao portuguesa. 



CONCLUSOES 





Partindo dc piano pre-estabelecido, Abel Botelho procurou es- 
ciever uma obra ciclica, em cinco volunies, ern cjuc se estudarn casos 
individuals de desvio do "pensamento", da "acjao' e do '"sentimcn- 
to", pois julgava que o equilibrio dessas tres faculdades caracterizava 
o h'omem de "tipo fisiologico. banal, sem intercsse para o {sen) ponto 
de vista". Realizou, assim, a "Patologia Social". 

Para evidenciar as tres modalidades de taras psicopatologicas, 
Abel Botelho escolhcu personagens-tipos. Dcssa forma, a homosse- 
xualidade e representada pelo Barao de Lavos; a prostituta e Alda, de 
O Livro de Alda; a histerica e D. Isabel, de Fatal Dilema; o politico 
ambicioso, com mania dc grandeza, e Prospero Fortuna; o degenerado 
superior, dc exacerbada vida mental, e Mateus, de Amanhd. 

fisses protagonistas, por sua vez, sao indices^ de decomposigao 
do organismo social em que vivem. Dc ondc, a Patologia Social , 
alem do estudo de individualidades muito tipicas, pela taia que cane- 
gam, tara cssa alhcia ao controie social, — e, igualmcntc, a analise 
dc algumas das principals camadas componentes da socicdadc portu- 
guesa dos fins do seculo XIX. Assim; para as dcbilidades de toda 
ordem que destroem a vida matrimonial (cm especial os disturbios da 
homossexualidade c da histeria) dedica O Barao de Lavos c Fatal Di- 
lema: examina o mcrctricio lisboeta em O Livro de Alda; as lutas do 
oncrariado contra as oligarquias sao analisadas em Amanha; a decom- 
posigao moral da classe dirigente e da vida politica esta estudada em 
Prospero Fortuna. 

Varias classes socials do tempo, ao menos as mais rcpresenta- 
tivas, eram julgadas em deliquescencia. Essa deliquescencia, por sua 
vez, e indicio de males gerais, de que padece a Nagao. Por outras 
palavras, toda a sociedade, formada do agrupamento dessas varias 
classes socials, esta em franco processo de decomposigao. Portugal, 
ao ver de Abel Botelho, esta doente, inficcionado. A Nagao esta mer- 
gulhada em profunda crise. 

Por isso, o diagnostico dos "focos de infecgao" orienta a "Pato- 
logia Social", dirigida no sentido de ser o retrato tao fiel quanto pos- 
sivel da crise por que passou Portugal depois dos anos de 1890. De 
fa to, escrevendo sua obra no lapso de vinte anos, de 1891 a 1910, 
Abel Botelho presenciou as como?6es gerais do tempo e tentou fixa- 
las na obra ciclica, que acaba por ser flagrante e negro retrato dessa 
crise em que estava mergulhado Portugal, crise acima de tudo moral. 
E e justamente a analise da crise que se atira Abel Botelho ao longo 
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dos cinco romances, porquanto era a falta dc valores eticos a causa 
do desfibramento gcral. 

A analise nao ultrapassa o campo do diagnostico, isto e, o ro- 
mancista nao arrisca por em rclevo qualquer soluqao para a crise. 
Verifica, tao-somente, que o reencontro da Africa, como celeiro dc 
forqas espirituais e economicas, era considcrado entao uma das vias 
dc regcneragao. A par disso, dcpreende-se que Abel Botelho parecc 
acreditar numa posslvel solugao que partiria do centro da Metropole, 
pela a?ao conscicnte dos que nao se corromperam c pela dcstruigao 
das chagas sociais. 

Nao obstante presa, pelo metodo e por alguns fatos mais impor- 
tantes, a certas circunstancias historicas c literarias ultrapasadas, a "Pa- 
tologia Social" resistc a analise como documento altamente vivo de 
sua epoca, o que qucr dizer: testemunho valiosissimo dc um espirito 
autonomo, autentico, a tentar vcr claro um "momcnto" de crise dos 
mais dccisivos na historia do povo portugues. 

Por documento dc superior flagrancia, na fixagao dos fatos, e 
pclas qualidades literarias entrevistas, a "Patologia Social" mcrcce ca- 
bida na pauta do intercsse critico, e permitc acreditar que Abel Bo- 
telho nao merece o esquecimento cm que jaz ate hoje. 
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