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Depois dos trabalhos de Oliveira Vianna e, especialmente, de seu 
"O idealismo da Constituigao" passou a ser lugar comum nas paginas 
de nossos historiadores e sociologos atribuir a visao "utopica" e "idea- 
lista" de nossos bachareis a responsabilidade direta por algumas de 
nossas deformagoes institucionais. Mergulhados no ambiente das aca- 
demias, os bachareis, "esses rapazes bisonhos como que se despiam 
do que neles havia de cunho especificamente nacional: a sua menta- 
lidade ruralista se transfigurava inteiramente. Formados, retorna- 
vam aos sens lares, a sua provincia ou a sua aldeia natal — e eram 
all outros tantos focos irradiantes do velho idealismo utopico, apren- 
dido nas academias, de onde haviam saido." A inadequagao existente 
entre o pensamento de nossos "doutores" que iam buscar, nas ligoes 
e nas doutrinas mais avangadas da experiencia alienigena, a inspi- 
ragao de seu idealismo politico, e as atrazadas condigoes em que se 
encontrava o pais, gerou contradigoes e conflitos, transformando-se 
na principal causa do incessante desvirtuamento das instituigoes na- 
cionais. O bacharel, alheio aos problemas mais vitais da terra e do 
homem brasileiro, fechado numa visao livresca das realidades, pas- 
sou a incarnar o simbolo de nossas limitagoes mentais. 

Esta inadequada compreensao do papel que o bacharel represen- 
tou na vida nacional contribuiu, de maneira decisiva, para que se re- 
legasse a piano secundario o estudo de uma das fases mais interes- 
santes e curiosas de nossa historia. A nao ser no dominio das anali- 
ses biograficas, a fase pre-republicana, ou mais precisamente, o pe- 
nodo que vai de 1868-70 a 1889, marcado por tao profundas trans- 
formagoes, nao foi reconstruida nos seus tragos mais caracteristicos. 
O presente trabalho representa substancial achega para esta ina- 
diavel reconstituigao. Partindo da ideia de uma ilustragao brasilei- 
ra e de suas implicagoes com a ideia de Universidade, o prof. dr. 
Roque Spencer Maciel de Barros analisa as posigoes ideologicas ti- 
picas que melhor definiram o panorama espiritual desta agitada fase. 
A obra, dividida em duas partes, trata, na primeira, de A ilustragao 
brasileira, A mentalidade catolico-conservadora, A mentalidade li- 
beral, A Mentalidade cientificista e, na segunda, da Universidade e 
Ensino Livre, A mareha triunfante do ensino livre, A Universidade: 
renascimento e agonia de uma esperanga e O esforgo sintetico de Rui. 
Nao e apenas o interesse historico que recomenda a leitura destas pa- 
ginas construidas sobre os resultados de uma pesquisa meticulosa e 
objetiva. Mais, talvez, do que o proprio interesse historico, a sua 
analise e aconselhavel pela atualidade do tema nelas desenvolvido. 
Agora que tanto se disputa sobre a liberdade de ensino e util e opor- 
tuno meditar, a luz da experiencia e das conquistas atuais, sobre os 
debates que tanto agitaram o parlamento, a imprensa e os comicios 
politicos do passado... 



— 6 — 

O trabalho do prof. Roque Spencer Maciel de Barros e, em certo 
sentido, a continuagao de sua tese de doutorado sobre A evolugao do 
pensamento de Pereira Barreto e o seu significado pedagogico, de- 
fendida em 1955, na Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Uni- 
versidade de Sao Paulo. O estudo do desenvolvimento do positivismo 
em nosso pais, que m com o traba- 
Iho sobre as doutrinas de Pereira Barreto, encontra nesta obra e, es- 
pecialmente, no capitulo A mentalidade cientificista a sua comple- 
mentagao natural. Metodologicamente, entretanto, a presente tese re- 
presenta sensivel progresso em relagao a anterior. Na primeira pre- 
valeceram as exigencias de uma autentica biografia. Neste livro, diz 
o seu autor, "outro e o nosso objetivo: deixamos de lado o individuo 
para captar o "tipo" — certamente uma abstragao, uma forma ideal, 
mas fundada no material empirico. Perdemos, com isso, certamente, 
muito do "real", do humano, mas conseguimos, para lembrar uma ex- 
pressao de Dilthey, ver com maior profundidade na historia." 

O livro do prof. dr. Roque Spencer Maciel de Barros, A ilustragao 
brasileira e a ideia de Universidade, gragas a ausencia de ideias pre- 
ccncebidas, constitui, sem duvida, esforgo de valorizagao do papel dos 
nossos "doutores" na fase imperial de 1870 a 1889 e representa valiosa 
contribuigao para a historia do que se poderia chamar o itinerario 
ideologico dos bachareis do segundo imperio. 

Laerte Ramos de Carvalho. 



"So os movimentos liberals produzem ver- 
dadeiras revolugoes. E, enquanto um regime au- 
toritario derrubado nao pode ressurgir tal como 
antes era, porque as mudangas ocorridas, de pes- 
soas e de interesses, sao indeleveis, o Estado li- 
beral parece ressurgir incessantemente, com re- 
no vada juventude: e que, em verdade, nunca 
morre e e o unico capaz de autenticas restaura- 
goes" Croce, Elementos de Politica. 





PREFACIO 

Hoje, como nos fins do imperio, o problema da instrugao 
superior e uma das questoes fundamentais para o desenvolvi- 
mento do pais, para a sua integragao, em pe de igualdade com 
outras nagoes, num mundo cada vez mais inter-relacionado e 
inter-dependente. Hoje, como ontem, e licito esperar da cul- 
tara superior as solugoes para os nossos problemas basicos, nao 
apenas aqueles que interferem com a ordem material da riqueza 
e do bem estar sociais, mas tambem os que se inserem no do- 
minio dos valores espirituais, na ordem etico-politica. Os 
homens que renovaram a mentalidade brasileira nos fins do 
imperio, definindo os prodromes de um periodo que se estende 
desde 1870 ate a primeira grande guerra, periodo que deno- 
minamos a "ilustragao brasileira", no sentido que se ira ver 
neste trabalho, esses homens, escreviamos, ensinaram o pais 
a acreditar que a educagao e a primeira entre todas as forgas 
inovadoras da sociedade. Sim, renovadores eles proprios, in- 
sistiram muito mais no papel criador da educagao do que no 
seu papel "conservador". Herdamos deles essa confianga na 
educagao, numa educagao que renove a face da nagao, que 
transforme os seus homens, que seja capaz de resolver sem 
odios os problemas humanos essenciais, que facilite a cami- 
nhada para a construgao de uma sociedade livre e justa — 
e, por conseguinte feliz ate o ponto em que o podem ser as so- 
ciedades. Mas, como eles, reconhecemos tambem que essa edu- 
cagao desejada pouco tern a ver com a que efetivamente se en- 
contra no pais, ministrada pelos orgaos que tern a fungao de 
da-la. Esperamos que nosso ensino de nivel superior forme os 
homens necessaries para propor os fins de nosso destine histo- 
rico, os homens indispensaveis para obter os meios adequados 
a esses fins. Imaginamos as universidades como autenticos cen- 
tres intelectuais e eticos, irradiando de seu seio as forgas espi- 
rituais capazes de renovar incessantemente as energias do pais. 
E, ao mesmo tempo, somos forgados a reconhecer que elas es- 
tao ainda longe de cumprir adequadamente esse papel, mesmo 
pox-que Ihes falta, ao lado do prestigio de uma longa e severa 
tradigao que nao poderiam mesmo ter, por muito novas, o pres- 
tigio que Ihes adviria da manutengao de uma linha de serieda- 
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de, sem a qual nao ha autoridade intelectual e moral que se 
possa estabelecer. Sentimos todos que esta errada a organi- 
zagao de nossas universidades, como de resto a de todo o nosso 
sistema de ensino, que nos falta uma politica nacional de edu- 
cagao e que ha apenas uma pequena politica de interesses e 
favores a substitul-la e a obstruir-lhe o caminho. O Estado, 
em que pese o crescimento vegetative da rede de ensino, alias 
sem piano e sem objetivos claramente definidos, se omite cons- 
tantemente em materia de educagao. O particular, cada vez 
reclamando mais o auxilio oficial e cada vez menos disposto 
a submeter-se a um controle minimo do Estado, que taxa de 
"monopolio", cuida mais da contabilidade de seus estabeleci- 
mentos de ensino ou de seu papel de "catecumenatos", para 
omitir o desideratum essencial de uma educagao liberal e de- 
mocratica moderna, que ha de, nos regimes nao totalitarios, 
servir antes ao individuo que a sociedade, mesmo porque aque- 
le so pode dignamente, isto e, livremente, servir a esta, se nao 
abdicar de sua consciencia critica, do direito de construir auto- 
nomamente a sua personalidade. 

Quando, nos primordios da "ilustragao brasileira", nao ti- 
nhamos senao, no dominio do ensino superior, algumas facul- 
dades isoladas, todas oficiais, pareceu a maioria dos renovado- 
res de entao que a solugao de todos os nossos problemas es- 
tava na decretagao da "liberdade de ensino". Sem duvida era 
liberal, ou confundia-se com o liberalismo, essa forma de com- 
preender o problema. E o era porque liberal nao era entao o 
Estado, em que pese a tao celebrada tolerancia do imperador. 
Um Estado que limitava a liberdade religiosa, que, no seu co- 
digo criminal, optava por certas doutrinas metafisicas, como 
na Constituigao optava por uma religiao, que, politicamente, 
obedecia, em ultima analise, a vontade de um homem, mani- 
festando-se atraves do poder dos poderes — o moderador — 
estava certamente muito longe dos ideais definidos na Decla- 
ragao dos Direitos do Homem ou das teorias juridicas de um 
Kant, de um Fichte, ou de um Stuart Mill. Nesse caso, liber- 
tar o ensino era um meio de libertar o pais. Nas suas multi- 
plas formas, como liberdade cientifica ou de catedra, como 
direito de instituir cursos ou faculdades livres. como direito 
de frequentar as aulas que cada um quisesse, a liberdade de 
ensino parecia um dos instrumentos mais eficazes, como em 
grande parte o foi, em que pese a sua limitagao a frequencia 
livre, a aboligao do juramento religiose para a colagao do grau, 
etc., para abrir as portas do pais a plena liberdade de cons- 
ciencia e pensamento. E' certo que nem so liberais a defen- 
deram: os ultramontanos, em certo momento, a reclamaram, 
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es positivistas a exigiram. Mas, essencialmente, foi ela uma 
exigencia liberal. Chegava-se a pedir mesmo o afastamento 
do Estado do dominio da educagao, em nome do principio li- 
beral de que o Estado nao tern doutrina. E' certo que houve 
liberais, como Nabuco ou Rui, por exemplo, que propuseram 
diversamente a questao: sim, o Estado nao tern doutrina, mas 
isso nao o exime da tarefa educativa. Pelo contrario, exata- 
mente por nao ter doutrina, o Estado liberal seria o unico or- 
ganismo que poderia garantir seriamente a liberdade do en- 
sino, instituindo faculdades ou universidades autonomas e ze- 
lando pela liberdade de catedra. Ao inves de afastar o Estado 
da missao educativa, o caminho verdadeiro seria interessa-lo 
profundamente nela, apenas liberalizando antes o poder. As 
teses triunfantes, entretanto, nao foram as de Rui, de Nabuco 
e de varios outros que como eles pensavam. Ainda no impe- 
rio procurava-se restringir, pelo menos teoricamente, o pa- 
pel do Estado, como na reforma de Leoncio de Carvalho. De 
qualquer forma, tendo em vista o que era o Estado, triunfava 
uma tese liberal. 

Proclamada a republica, entretanto, pelo menos nas in- 
tengoes inicialmente e nos textos legais posteriormente, o Es- 
tado se liberalizava. Nao mais subsidiava religioes, nao mais 
privilegiava doutrinas. Era talvez a bora de repensar-se o 
problema do Estado educador, em termos liberais, como Rui 
o fizera nos Pareceres. Tal nao aconteceu: o liberalismo triun- 
fante, em certos casos auxiliado pela heterodoxia positivista, 
influente ainda no governo provisorio, em outros aliado a um 
positivismo mais rigido, como no Rio Grande do Sul, con- 
tinuou a marcha que encetara ainda no Imperio No extremo 
sul a Constituigao, elaborada por Julio de Castilhos, suprimia 
o ensino oficial e decretava a liberdade das profissoes. O go- 
verno central voltava a insistir nas faculdades livres, embora 
Benjamin Constant se recusasse a acompanhar os ortodoxos 
apostolos da doutrina de Comte, Miguel Lemos e Teixeira 
Mendes, no desejo de suprimir logo a "pedantocracia" consti- 
tuida pelo magisterio oficial. 

Bern mais tarde, na ultima reforma do ensino do periodo 
da ilustragao brasileira, a reforma de Rivadavia Correia, assi- 
nalava o ministro, fechando o ciclo que se iniciara com o de- 
creto de Leoncio de Carvalho; "A presente organizagao assi- 
nala e tern em vista uma suave e natural passagem da vigente 
oficializagao do ensino para a sua completa desoficializagao. 
corolario fundamental do principio da liberdade profissional. 
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consagrado na Constituigao da Republica." (1) A crescente 
"desoficializagao" do ensino, a minimizagao da tarefa pedago- 
bica do Estado, nao vinha, entretanto, resolver nenhum dos 
problemas basicos e especificos da escola. A tese liberal da 
nao-intervengao do Estado na educagao era levada as ultimas 
consequencias, sem fazer do ensino o que dele se esperava. 
Era natural que o proximo reformador, Carlos Maximiliano, 
considerasse que se "avangara demais" (2). Comegava a sur- 
gir a consciencia de que era precise rever o problema do pa- 
pel do Estado na educagao, o que so se faria seriamente depois 
da revolugao de 30. Nao se abandonava o liberalismo: apenas 
se compreendia que o Estado, desde que seja um estado libe- 
ral, ha de ser a maior garantia das liberdades do cidadao. Que 
so ele, porque nao tern doutrina, porque nao esta, pelo menos 
teoricamente, comprometido com seitas ou facgoes, tern con- 
digoes para aliar a eficiencia da instrugao a autentica liber- 
dade do ensino. O Estado liberal e democratico, e so ele real- 
mente, garante a liberdade do professor e a do aluno, a li- 
berdade filosofica, religiosa e cientifica. Foi csse espirito que 
animou os "pioneiros da educagao nova". Estes, compreenden- 
do que a educagao se apoia "no respeito da personalidade hu- 
mana, considerada nao mais como um meio, mas como um fim 
em si mesmo", — o que, de resto, e um principio de todo o li- 
beralismo — e desse principio derivando o "direito de cada 
individuo a sua educagao integral", concluiram que o Estado, 
que reconhece e proclama esse direito, tern "o dever de con- 
siderar a educagao, na variedade de sens graus e manifesta- 
goes, como uma fungao social e eminentemente publica, que 
ele e chamado a realizar, com a cooperagao de todas as ins- 
tituigoes sociais" (3). E' o mesmo fundamento liberal que ins- 
pirou os pregoeiros da "desoficializagao", apenas ligado a uma 
concepgao mais liberal do proprio Estado. Os liberals anti- 
estatistas concebiam o Estado como um "mal necessario", —- 
ou desnecessario ate... — como inimigo obrigatorio do indi- 
viduo; outros homens, nem por isso menos liberais, procura- 
vam dar um sentido positive ao Estado, fazer dele um instru- 
mento eficaz de realizagao da personalidade individual, ao in- 
ves de atribuir-lhe o significado negative de outrora. E' esse 
mesmo espirito que anima os fundadores da Universidade de 

1) — Apud Primit:vo Moacir, A InstrucSo t? Repubtica, 4.° volumel, Rio de Janeiro, 
Irrprensa Nacional, 1942, pag. 14. 

2) —• Tdrm. pag. 84. 
3) — Cf. A Reconstrugao Educacicnr 1 no Bras'l   Ao Povo e ao Governo — Mani- 

festo dos Pioneiros da Educagao Nova, Sao Pauloi Comp. Editora Nacional, 1932, 
pags. 44 e 45. 
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Sao Paulo e, com ela, da Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras. Nao se cerceia a iniciativa privada, mas se postula o 
carater fundamentalmente publico da educagao, a responsabi- 
lidade especifica do Estado. A Universidade do Estado, apoia- 
da no principio da liberdade de catedra, garante a verdadeira 
liberdade de ensino, que e liberdade de exame e de critica, 
de opiniao e de doutrina, ao mesmo tempo que zela pelo pro- 
gresso da pesquisa, da criagao original e pela qualidade do en- 
sino. 

Sob certos aspectos, e naturalmente com a^ modificagoes 
impostas pelas proprias condigoes novas dos tempos, retoma- 
va-se a linha liberal de Rui, Nabuco, e ate de Tavares Bastos 
que os antecede. Ao ciclo da experiencia da "desoficializagao", 
e depois do seu malogro, seguia-se o ciclo da "oficializagao". E' 
verdade que a ditadura subverteu a nova experiencia. O Es- 
tado, fazendo-se totalitario, matou a liberdade. As vozes que 
partiam das catedras, em materias que interessavam aos desig- 
nios da ditadura, ou capitularam ou foram estranguladas na 
garganta, ate que o pais encontrasse outra vez o destine liberal 
que Ihe deram os construtores da republica. Chegara, entao, 
a partir da reconstitucionalizagao, em 1946, a bora de retomar 
o caminho que a ditadura interrompera, de elaborar as bases e 
diretrizes da educagao nacional, de definir uma politica nacio- 
nal de educagao que viesse a dar os frutos ha tanto e tanto de- 
sejados. Essa politica nao foi, entretanto, ate Loje definida. O 
Estado, no ambito federal e no estadual, langa-se a uma desen- 
freada criagao de escolas superiores, sem cuidar do nivel do 
ensino, dos recursos imprescindiveis sem os quais uma Uni- 
versidade dara titulos, sim, mas nao criara ou difundira o sa- 
ber. Motivos extra-educativos comandam a educagao; a escola 
transforma-se num meio de capitalizagao de votos. As escolas 
particulares mal sao fiscalizadas — e as irregularidades que sao 
do conhecimento de todos parecem misterios impenetraveis 
para os poderes constituidos... A iniciativa privada faz pulu- 
lar escolas superiores que acabam por abastardar o nivel dos 
estudos; mas com que autoridade negaria o Estado a licenga 
para o seu funcionamento, se ele e o primeiro a clar o exemplo 
de irresponsabilidade semelhante? 

Enquanto isso acontece, numerosas vozes se levantam pa- 
ra pedir de novo a liberdade de ensino. Mas que liberdade de 
ensino? De certo a de abrir escolas sem qualquer fiscalizagao 
oficial (que ja ha tao pouca), de orienta-las em fungao de di- 
ferentes sectarismos, para depois exigir do Estado que faga 
cessar o "monopolio" e ajude a manter os estabelecimentos 
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particulares no seu mister de conferir titulos ou de catequisar 
adeptos. Desejar-se-a repetir uma experiencia que ja foi feita 
no Brasil, que teve a sua fungao positiva, mas que redundou 
finalmente num malogro? Enquanto isso, a experiencia inicia- 
da depois de 30 nao se completou, nao chegou a dar os frutos 
que certamente iria produzir se mantido o espirito fecundo 
que a norteava. Parece-nos que e tempo de reenceta-la, exa- 
tamente num momento em que se volta a discutir o problema 
de uma politica nacional de educagao. Tentaram faze-lo, em 
que possam pesar inumeros pormenores discutfveis, os ho- 
mens que elaboraram o primeiro projeto de diretrizes e bases 
da educagao nacional. Hoje, contudo, parece-nos que ha um 
visivel recuo para posigoes retrogradas, para ideias derrota- 
das pela experiencia. Um equivoco ideal de liberdade de en- 
sino, que o imperio brasileiro conheceu muito bem, ideal esse 
que, definido em termos liberais, so se viu plenamente reali- 
zado, ate hoje, no seio de Universidades do Estado, das quais 
as alemas foram o mais completo modelo no seculo passado, 
um equivoco ideal de liberdade de ensino, escre\famos, amea- 
ga inscrever-se ate nas leis do pais, dando ao Estado uma fun- 
gao supletiva em materia de educagao e desorganizando de 
vez a incipiente educagao nacional. E' claro que nao preten- 
demos negar o direito dos particulares de criarem escolas e 
ministrarem ensino, com a orientagao que Ihes aprouver. Sa- 
bemos que ha particulares que se devotam com amor e res- 
peito a tarefa educativa. Negamos, isso sim, que seja sua a 
tarefa fundamental da educagao: esta e uma fungao do Esta- 
do. Supletiva, sim, e a tarefa do particular Negamos, tam- 
bem, o direito, para o particular, de fugir a fiscalizagao do Es- 
tado que, sendo o responsavel, perante todo o povo, pela qua- 
lidade da educagao que se ministra no pais, tern o dever de 
impedir que ela se relaxe. E negamos, ainda, a obrigagao do 
Estado em subsidiar escolas particulares, confessionais ou lei- 
gas: o Estado pode faze-lo, se reconhecer a utilidade publica 
de tais escolas — mas, de certo, nao se aplica aqui o podes, 
logo deves, da etica de Kant... 

Liberdade de ensino, sim: nenhum liberal poderia deixar 
de quere-la, tanto que so o liberalismo formulou sem restri- 
goes esse principio. Mas que nao se confunda essa liberdade 
com sua contrafagao; mas que nao se queira em nome dela 
eliminar a missao educadora do Estado liberal, que a criou e 
foi, ate hoje, o unico a zelar por ela. Porem nao se esquega 
o Estado brasileiro, que e liberal pela sua constituigao vigen- 
te, de que e a liberdade que cria a responsabiiidade moral, de 
que a liberdade nao e arbitrio, nao e ausencia de lei, e de que 
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e a propria liberdade, enquanto fundamento de toda a vida 
etlca, que exige dele um comportamento reto e austero em 
materia de educagao. 

♦ * 
♦ 

A tese com que nos apresentamos ao concurso de livre- 
docencia na cadeira de Historia e Filosofia da Educagao da 
Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de 
Sao Paulo, pretende ser uma contribuigao para o equaciona- 
mento dos problemas que aqui levantamos. E' certo que ela 
e, antes de tudo, um trabalho de historia das ideias e, enquan- 
to historiadores de ideias, nao nos compete propriamente jul- 
gar do seu acerto ou erro, mas compreende-Us e explica-las. 
Nem por isso, entretanto, o trabalho historico deixa de trans- 
cender os limites da explicagao e compreensao. O mundo hu- 
mano que "esta ai" e um produto historico vivo. E' sobre ele 
que assentamos nossos ideais e nossas crengas e parece-nos 
uma ingenuidade — para nao falar de sua impossibilidade — 
querer por "entre parentesis" a experiencia humana acumu- 
lada para descobrir uma verdade que transcenda ao homem e 
independa da sua tarefa criadora no curso da historia. A ob- 
jetividade do historiador, que e uma condigao preliminar da 
seriedade de seu trabalho, nao retira dele a condigao de ho- 
mem preocupado com os problemas de seu proprio tempo — 
e a historia seria uma disciplina inutil se nao o ensinasse a 
conhecer melhor o humano, se nao enriquecesse a sua expe- 
riencia no trato com os dramas e as questoes de seu tempo. 

Assim, este, que e um trabalho historico, tern tambem a 
sua atualidade. Mas nao apenas a atualidade generica de tu- 
do que e humano: o problema que enfrentamos, na primeira 
fase da "ilustragao brasileira", esta ai vivo diante de nos. 
As solugoes que se oferecem hoje para ele estao diretamen- 
te filiadas as respostas que ai veremos dadas. Ha, sem du- 
vida, hoje, dados novos, mas as grandes linhas ideologicas po- 
dem ser rastreadas ate aqueles tempos e so assim compreen- 
didas no seu exato significado. 

* * 
* 

Pareceu-nos essencial, para o entendimento precise do pro- 
blema que nos ocupa, a ideia de universidade na ilustragao 
brasileira, fazer preceder o exame dessa questao por uma ana- 
lise geral da propria ilustragao brasileira nos seus aspectos 
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fundamentals. E isso porque nos mesmos so pudemos encon- 
trar a explicagao dos temas de que cuidavamos depois de urn 
longo estudo do pen'odo em tela, estudo esse que iniciamos 
com o trabalho sobre A Evolu^ao do Pensamento de Pereira 
Barretto e o seu Significado Pedagogico, com o qual nos apre- 
sentamos em 1955 ao doutoramento. As duas partes de nosso 
trabalho atual sao, ate certo ponto, independentes, mas arti- 
culadas. A primeira, generica, fundamenta a segunda, permi- 
te compreender a posigao exata das questoes e dos indivlduos. 
Seria posslvel, sabemo-lo, fundl-las, mostrando, gradativamen- 
te. como as diferentes ideias sobre a universidade se entrosam 
com divergentes concepgoes do mundo, como estas determinam 
atitudes em face da educagao superior. Parece-nos mesmo que 
o trabalho ganharia formalmente, tornar-se-ia tecnicamente 
melhor elaborado. Propositadamente, todavia, nao o quisemos 
fazer, para nao sacrificar o estudo panoramico do perlodo, que 
acabaria diluido em face do problema da universidade e, mais 
ainda, para deixar impresso o trabalho do mesmo modo que 
ele se elaborou em nosso espirito. Nao quisemos esconder os 
andaimes depois de pronto o edificio, porque quis-nos pare- 
cer que aqueles importavam tanto quanto este. 

Digamos uma palavra acerca do problema bibliografico. 
Das fontes basicas para a elaboragao da historia das ideias no 
Brasil — o livro, a escola, o parlamento e a imprensa — ser- 
vimo-nos abundantemente das tres primeiras e muito pouco 
da ultima, excegao feita da colegao de "A Provincia de Sao 
Paulo" e de alguns anos da Tribuna Liberal, Diario de Sao 
Paulo e Correio Paulistano. Sem duvida gostariamos de ter 
examinado maior numero de jornais, das diferentes provin- 
cias e do municipio da corte. Nao nos foi possivel esse traba- 
lho, seja pela dificuldade de encontrar colegoes completas em 
Sao Paulo (e o exame nos proprios locais exigiria meses de 
viagem), seja porque um levantamento de tal amplitude exi- 
giria o esforgo de uma equipe e nao a dedicagao de um so in- 
dividuo. Os principais colaboradores dos jornais, contudo, es- 
creveram livros, pronunciaram discursos no parlamento, es- 
creveram memorias historicas de faculdades, etc., e esses do- 
cumentos, ainda que imperfeitamente, suprem a ausencia do 
exame das colegoes dos periodicos, jornais ou re vistas. 

Nossa preocupagao constante foi o exame das fontes; so 
subsidiariamente, e quando se tratava de trabalho realmente 
importante, recorremos a bibliografia sobre o pen'odo. Maior 
cuidado, isso sim, tivemos com as obras estrangeiras em que 
se basearam os autores nacionais que estudamos. Por esse 
motive, procuramos despojar a relagao de trabalhos, que apre- 
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sentamos no fim do volume, de obras que nao foram efetiva- 
mente utilizadas na realizagao desta tese. Aquela relagao, as- 
sim, nao pretende ser exaustiva nem completa: pretende ape- 
nas especificar o material que nos serviu, honesta e criterio- 
samente. 

♦ ♦ 
♦ 

Para encerrar este prefacio, registremos nossos agradeci- 
mentos ao prof. Jose Aderaldo Castello, nosso caro amigo, que 
pos a nossa disposigao sua excelente biblioteca especializada 
em assuntos brasileiros, a D. Aracy Girao Fragata, bibliote- 
caria-chefe do Arquivo do Estado, que facilitou ao maximo 
nossas pesquisas naquela casa, e ao sr, Benedito Sartini, chefe 
do Servigo de Microfilmes da mesma instituigao, que nos pres- 
tou inestimaveis servigos. 
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PANORAMA DA ILUSTRAQAO BRASILEIRA 





CAP1TULO I 

A ILUSTRAgAO BRASILEIRA 

Pretendemos estudar a ideia de universidade nos ultimos 
anos do Imperio, no periodo que se estende de 1870 a 1889. 
A primeira vista, pode a data de 1870 parecer arbitraria, e sem 
duvida que o e, como alias qualquer limite imposto ao tempo 
para demarcar um periodo. Entretanto, nos nao falecem ra- 
zees para assim proceder. Pensando a historia das ideias no 
Brasil nas suas conexoes com os paises que a polarizam, 1870 
lembra logo o advento da terceira republica em Franga, a guer- 
ra franco-alema, de inegaveis repercussoes sobre o nosso pen- 
samento; pensando-a em fungao dos acontecimentos internos, 
e o ano que marca o fim da guerra do Paraguai e a fundagao 
do partido republicano. Alem disso, os proprios intelectuais 
do tempo tomam a data por marco: se bem que deitando rai- 
zes em um passado pouco mais longinquo, e a partir desse mo- 
mento que ganham corpo as novas ideias do seculo — positi- 
vismo, darwinismo, materialismo, etc. — a "reagao cientifica" 
enfim, para usar de uma expressao empregada por Clovis Be- 
vilaqua (1). Alias, parece-nos que e a segunda das datas que 
exigiria maior esforgo de justificagao. De fato, em relagao 
a historia das ideias, 1889 nao e propriamente um marco: as- 
sinala, e verdade, o fim do imperio, mas nao corresponde a 
qualquer mudanga de mentalidade. Poder-se-ia dizer mesmo 
que o Imperio terminara em 1870: desde entao as novas ideias 
exigiam uma forma de governo mais consentanea com as as- 
piragoes de liberdade; mais "moderna" em relagao ao espirito 
"cientifico". Os espiritos atilados percebiam a derrocada imi- 
nente do Imperio; falando sobre a ideia republicana, para dar 
um exemplo, Tobias Barreto, ja em 70, dizia: "e possivel dis- 
tinguir alguma coisa de estranho, que vem sobre nos, que se 
aproxima de nos, para salvar-nos ou perder-nos, de um modo 
irresistivel" (2). 

1) —. Clovis Bevilaqua, Esbogo Sintctico do Movimento Romantico BrasHoiro, in tpocas 
e Individualitp^des, 2a. edicjao, Garnier, Rio-Paris, 188ft. pag. 51. 

2) — Politico Brasileira, XXVI, in Varios Escritos, Obras Completas, Edi^ao do Estado 
de Sergipe, tomo X, 1926, pag. 87. Nessa epoca Tobias, ainda nao Uberto do 
positivisma. fundava sua interpneta^ao na fatalidade "das leis que dirigem a 
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A republica viria como coroamento dos triunfos liberals, 
aos quais, alias, nao era pessoalmente infenso o monarca. Vi- 
ria em 1889, como poderia ter vindo antes ou depois, mas sem- 
pre como corolario de todo o amplo movimento de ideias que 
se agitavam depois de 1870. Pois bem: realizada a Republica, 
na filosofia, na literatura, na pedagogia, na politica, nao se 
rompe o circulo de ideias do fim do imperio: cremos que ate 
1914 — apenas para ter a referencia de uma data — prolonga- 
se o mesmo movimento intelectual. No maximo, podemos di- 
zer que de 1870 a 1889 esse movimento ganha toda a sua con- 
sistencia: e a sua juventude, a fase de plena confianga, a cren- 
ga em que as novas ideias transformarao radicalmente o pais, 
depois e o arrastar-se desse movimento, as primeiras reagoes 
serias contra ele, ate que a guerra de 1914 abrisse os olhos da 
humanidade — e com os dela, ate certo ponto, os do Brasil, 
para novos problemas, novas realidades. 

* * 
* 

Limitar-nos-emos, portanto, a juventude desse movimen- 
to de ideias, ao periodo que Oliveira Viana chamou o "ocaso 
do imperio" e que, com mais propriedade, poderiamos chamar 
— e e o que explica o titulo desta tese — a "ilustragao brasi- 
leira". Pais colonia durante o seculo XVIII, nao sentiramos 
todo o impacto da ilustragao do setecentos, em que pesem os 
contactos dos inconfidentes de Minas com as novas ideias. Por- 
tugal mesmo, apesar do "iluminismo" pombalirio, nao apreen- 
dera todo o significado do pensamento novo (3) Nao quere- 
mos com isso dizer que, com um seculo de atraso, teriamos a 
nossa "ilustragao", exatamente nos moldes do seculo XVIII; 
isto fora um contrasenso, que a propria historia brasileira an- 
terior ao periodo de que nos ocupamos se encarregaria de des- 
fazer. Nao; o que afirmamos e que, sob o inf.uxo dos autores 
"populares" do seculo XIX, criamos um movimento "ilustra- 
do" que, sob forma nova, de certo modo desempenhou um pa- 
pel semelhante ao do iluminismo na Europa do seculo XVIII. 
Deste, a nossa "ilustragao" guardou a crenga absoluta no po- 
der das ideias; a confianga total na ciencia e a certeza de que 

human'dade, tao reais e t?o ffrmes como as que dirigem o mundo fisiro e ma- 
terial", apesar da "aparencia d? liberd.de, com que se movem os grandes cor- 
pos socials" (idem1, pag. 86) . Ma s tarde, em 1884 e 1887, nas Vsria^o^s 
Anti-Soctologicas (in Estudos de Direito, Livraria Progresso Editora Bohia, 1951, 
pags. 3-72) Tobias combatera frontalmente essa "fatalidade" 

3) — Cf. Laerle Ramos de Carvalho, As Reformas PombaJinas da Instrugao Publica, 
Sao Paulo, 1952, Cap. I, pags. 13-41. 
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a educagao intelectual e o unico caminho legi'timo para melho- 
rar os homens, para dar-lhes inclusive um destine moral — 
tragos todos estes caracteristicos tambem desses autores "po- 
pulares" do oitocentos que, herdeiros do iluminismo, abriam, 
entretanto, para essas convicgdes, uma dimensao nova, que o 
seculo XVIII nao compreendera totalmente: a dimensao his- 
torica. Se e verdade, como bem mostra Cassirer (4), que o 
seculo XVIII teve olhos para o problema historico, e tambem 
verdade que so o romantismo — e depois dele o "cientificis- 
mo" — fez da historia algo de absolutamente essencial a sua 
concepgao do mundo. A propria metodologia do seculo XVIII 
e estatica: basta pensar na psicologia de Condillac ou na teo- 
ria politica de Montesquieu (5); a historia, apesar de um Vico, 
nao e fundamental a essa imagem do universo 

Recebemos, pois, a heranga da ilustragao, acrescida de uma 
visao historica que seria fundamental para a nossa imagem do 
mundo. 

Mas nao e so em tal sentido que falamos de uma "ilustra- 
gao brasileira" nesse periodo. Usamos a expresao no seu sen- 
tido mais lato: os homens das decadas de setenta e oitenta se 
propoem, realmente, a "ilustrar" o pais; a "jlumina-lo" pela 
ciencia e pela cultura; a fazer das escolas "focos de luz", don- 
de haveria de sair uma nagao transformada (C). E se assim 
agem e porque, como em 1879 dizia Silvio Romero, "nossos 
erros nao nascem tanto de nossa maldade, como de nossa ig- 
norancia. As leis morais nao sao as operarias do progresso; 
este privilegio pertence quase exclusivamente i.s ideias" (7). 
Enfim, espera-se a transformagao da sociedade pela ilustra- 
gao: ilustrar-se e ser bom e e ser feliz. 

E' crenga generalizada, no periodo, que um pais e o que 
a sua educagao o faz ser. Quando se comenta, por exemplo, a 

4) —• Ernst Cassirer, Filosofia de la Uustracion. tradu^ao ' spanhola de E. Imaz, Fondo 
Cultura Economica, Mexico, 1950, cap. V, pegs. 220-259. 

5) —• Cf. a esse respeito, as agudas observag-oes d»e Breiver in Historia de la Filosofia, 
trad. esp. Ed. Sudamerica, Buenos Aires, 1944, tomo II, pags. 328-29. 

6) — Cf. este expressive trecho de um discurso de feixeira da Rocha„ futuro Barao 
de Maaeio: "a feigao mais saliente de nosso seculo, que com razao ou sem ela 
ge chama das lazes, e sem a menor duvida o desejo imenso, esse afa que geral- 
inrente se manifesta de difundir a instrugao por toda a parte e sobre todos os 
pontos em que se pode exercer a atividade do espirito humano" Anais da Ca- 
mara dos Deputados, 1877, tomo III, pag. 246 (sessao de 17 de margo dp 1877) . 

7) —' Ensaios de Critica Parlamentat, Rio, Editores Moreira, Maximino & Cia., 1883, 
pag. 10 (A obra reune artigos publicados em 1879 no Reporter, do Rio) . Cf. 
no mesmo sentido Pereira Barretto, A Qtrintino Bocaitrva, artigo publicado em 
"A Provincia de Sao Paulo", a 20 de abril 1877: "em mecaniba social nao 6 
o homem mais probo o que mais acerta, mas sim o que maior soma possuir de 
conhecimentos empiricos e tedricos. Todos n6s concordamos na conveniencia de 
arredar o sentiment© moral dos teoremas de geomstria: por que nao faremos o 
mesmo em sociologia?" 
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vitoria alema na guerra de 70, e na organizagao do ensino des- 
ta nagao que se busca a explicagao de seu exito. Os proprios 
autores franceses (e entre eles lembremos Charles Schiitzem- 
berger, autor de um livro que foi a "biblia" pedagogica de mui- 
tos de nossos intelectuais, De la reforme de 1'enseignement su- 
perieur et des libertes universitaires) clamam contra a orga- 
nizagao de seu ensino e apontam o sistema educational alemao 
como a causa da superioridade do pais triunfante (8). Note-se 
bem que nao se procura explicar o estado do ensino como re- 
flexo da situagao geral de um pais, mas, ao contrario, esta co- 
mo consequencia daquele: sao as ideias, acredita-se, que movem 
o mundo e a escola e, por excelencia, a instituicao que as or- 
ganiza e desenvolve. Mais viva do que nunca cortinua a cren- 
ga da "ilustragao" do setecentos no poder das ideias e da cul- 
tura: "Si nous voulons que les philosophes marchent en avant, 
approchons le peuple du point oil en sont les philosophes", di- 
zia em 1753 Diderot (9). Os filosofos "populares" do seculo 
XIX respondem ao apelo; basta pensar no lugar que ocupa a 
educagao em obras como as de Comte, Spencer ou Stuart Mill. 

No Brasil, e indiscutivel o exito de tais ideias: espera-se 
que da reforma do ensino, do aperfeigoamento da instrugao, 
surja uma mentalidade nova, integrada nas exigencias do tem- 
po. A meta visada e a colocagao do pais ao "nivel do seculo". 
Como dizia um professor da Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro, "em nome dos interesses da humanidade, com que 
direito tern vivido o Brasil a custa da seiva cientifica dos ou- 
tros paises, subtraindo a inteligencia dos seus filhos ao con- 
curso do trabalho em favor da civilizagao e do bem estar uni- 
versal"? (10). Para que o pais cumpra o seu destino e preciso, 
por assim dizer, superar o seu "atraso cultural", acelerar sua 
marcha para alcangar a parte mais progressiva da humanida- 
de. A "ilustragao" brasileira dos fins do seculo XIX tern, por 
conseguinte, um sentido prospectivo: os seus homens mais sig- 
nificativos nao olham para tras, mas para a frente. Nada mais 
expressive, nesse sentido, do que esta frase de Rui: "a situa- 
gao da lei nem sempre ha de ser precisamente identica a da 
sociedade onde tern de imperar. Aquela pode, e em certos pon- 

8) — Nao esqueoer, contudo, quj- ha outra corrente que procura expl:car a superion- 
dardc dos povos anglo-saxoes gragas ao protest^ntismo. FrPquentem nte- alias, as 
du.as fonr-as de explicagao, a "pedagogica" e a "religiosa" andair. juntas. Sobre 
o ajssunto cf. os nossos art'gos sobre O germanismo nos fins do Jmparfov, publica- 
dos em "O Esfz.do de Sao Paolo" dr. 12 e 19 de jane'to de 1958. 

9) —< De L'interpretation de la Nature, XL., in Oeuvres Philosophiques de Diderot, ed. 
Gamier, 1956, pag. 216. 

10) —• Joao Martins Teixeirar, Memoria Historica da Faculdade de Medic'na do Rio de 
Janeiro reierente a 1876 in Relatorio do Ministerjo do Inrperio de 1877, Rio, 
Imprensa Nacional, 1877, Anexo B, pag. 10 da Memoria. 
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tos, deve, adiantar-se a esta, como escola, como prenuncio dos 
novos tempos, como preparagao do futuro" (11). Isto e, as 
ideias que se exprimem na lei nao tern por fungao, simples- 
mente, consagrar a situagao presenter a lei e "educadora", ex- 
prime um ideal ainda irrealizado e deve ser uma das forgas 
a trabalharem na sua realizagao. O que vem mostrar tambem 
que a "consciencia juridica" liberal, uma das principais molas 
da ilustragao brasileira, nao era uma forma de alienagao, mas 
um principio civilizador. 

O "idealismo", seja ele juridico, politico ou pedagogico, da 
juventude do movimento ilustrado brasileiro e antes de tudo 
um esforgo de universalizagao. O romantismo apontava, pelo 
menos como esforgo, para as singularidades nacionais; a "ilus- 
tragao", mais generosamente, embora sem renunciar ao tipi- 
co, apontava para a "humanidade" nacional e, sob varios as- 
pectos, corrigia a idealizagao romantica: o que esta descobria 
como singular, especifico do pais, o indio, por exemplo, se 
transformava, agora, numa simples "fase" de um processo uni- 
versal (12), que ja superaramos. Cre-se agoia, apesar de re- 
conhecerem-se peculiaridades etnicas ou culturais, na "uni- 
dade da civilizagao": ha um processo historico unico e as prin- 
cipais diferengas entre as nagoes sao de "fase" e nao de "na- 
tureza". 

A compreensao dessa perspectiva e essencial para quern 
estude esse periodo; a sua nao captagao e a responsavel prin- 
cipal pelos desacertos de interpretagao e pelas avaliagoes ne- 
gativas do trabalho dos homens que nele viveram. So ela e 
que explica e legitima esse caminhar das ideias muito antes 
dos fatos e faz que compreendamos que essa civilizagao "li- 
toranea", voltada para a Europa, a espera de novos figurinos 
e novos livros, nao era um luxo, um requinte, uma alienagao 
da realidade (13): compreendendo que o Brasil era, como e, 

11) — Rui, Discurso sSbre a eleigao direfz, in Obras Completa^ edi^ao do Ministerio 
da Educa^ao e Saude. vol. VTI, tomo 1, pags. 42-3. No mesmo sentido, verificar 
a posi^ao de Nabuco de Araujo rn Um Estadista do Imperio, por Joaquirn Nr- 
buco. Companhia Editora Nacional, Sao Paulo, e Civilizagao Brasilera, Rio de 
Janeiro, 1036, tomo II, pag. 96. 

12) — Cf. Clovis Bev'laqua, ob. cit., pags. 73-79. Cf. P Barretto, A Grande N&- 
turalizagao, V, in "A Prov/ncra de Sao Paulo"* 22-fevereiro-1880. Ver nosso tra- 
balho, A Evolugao do Pensairtento de PereiVa Barretto e o seu signilicado peda- 
gogico, Sao Paulo, 1955, pags. 114-5. 

13) — Numa conhecida passagem de seu Esbogo Smtetio do Movimento Romantico 
Brasileiro (in Epochs e Individualidades, cit., pag. 4) d zia Clovis Bcvllaqua que 
"o romantismo foi transportador psra o Brasil, artificialmente, por mero espirito 
de imitagao, por questao de moda, como tern aconfecido com tod as as inovagoes cfen- 
t if teas ou mercimenfe literarias que conseguiram transpor a muralha ch:nesa. hoje 
escalada em muitos pontos, diga-se de passagem, que nos segrega do movimento 
do seculo. Mesmo na politica, nao e sabido que as novidades, as reformas. como 
as ideias e os projetos, nos en tram pela port a enfardelados, depois de haverem 
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uma nagao tipicamente ocidental — e nao apenas "portugue- 
sa", como muito menos o era "indigena" ou "africana" — es- 
tes homens buscaram os instrumentos capazes de integrar-nos, 
de vez, na grande comunidade euro-americana; ao inves de se 
entregarem a uma suposta realidade brasileira, procuravam 
cria-la pela agao educativa da lei, da escola, da imprensa, do 
livro. De outra parte, nada mais falso do que dizer que a nos- 
sa vida intelectual se fazia ao sabor do acaso, ao encontro oca- 
sional de um livro em lugar de outro qualquer. Certamente, 
isso pode valer para um ou outro caso isolado, mas, no con- 
junto, as ideias que triunfam sao exatamente aquelas que me- 
Ihor servem ao proposito de integragao do pais na cultura oci- 
dental, confundida com a humanidade; sao as doutrinas que 
nos trazem uma fliosofia progressista da historia e que dao 
um sentido ecumenico aos acontecimentos que se verificam 
no pais. Esta, parece-nos, e mais adiante estudaremos o as- 
sunto mais detidamente, a razao principal do exito do positi- 
vismo; a doutrina de Comte fornecia uma limpida filosofia 
da historia, a servir como guia da agao, e desembocava numa 
teoria geral da educagao. Nenhum instrumento serviria me- 
Ihor aos nossos intelectuais. E' curioso notar, nesse sentido, 
que se a ortodoxia positivista, ou mesmo a teoria comtista da 
ciencia, tern um raio de agao limitado, a sua filosofia da his- 
toria tern uma aceitagao impressionante: "bachareis" de todos 
os quilates, ainda quando ignorem os demais aspectos da dou- 
trina, aplaudem quasi unanimemente a lei "cientffica" dos tres 
estados (14). Mesmo os que mais tarde se voltariam contra 
essa lei da "evolugao acabada", como Tobias, Silvio Romero 
ou Clovis Bevilaqua, comegam por aceita-la e frequentemen- 
te por tentar concilia-la com as outras doutrinas "populares" 
novas: o darwinismo, o spencerismo, o materialismo. Alias, 

dormido no bojo dos navios das I nhss transatlanticas. p? nos hunvldos armazens 
das aduanas?" Com vis .o mais arguta, falando daqi^eles qu© ''nao compreiEndem 
os homens e muito mcncs as ideias". Silvio Romero dizia haver "no seio deles 
uma fonte exuberante de aprec agoes desponderadas; e o dcseonheciir^ento da his- 
toria do pais, Ouviram dizer que os patrios escritores sao uns grander, esfaimados 
que se nutrem ccntinuamente dos produtos do espil'ito europeui e decidiram, des- 
de logo, ignorar quantas influences tenham-se encaminhado para desenhar-lhes 
o perfil. Ora, um grande sistema de invitagdes tern tambeAu a sua ,l\ei de pro- 
gr:«dir. Ha rempre um motive, que -Hporta achar, quo atira-nos era p ra aqui, 
or?, para acola. So o conhecimcnto de nossa vida espiritual, por mais fundos que 
sejam os seus deliquios, pode hab litar-ncs a enccntra-lo. A f'ai\;a noiada e que 
os faz andar de continuo a discutir vfhas imporfsihTilidades e a I^n^ar gratuitas 
^.frmagdes". A Poesia de Hoje>. Prologo aos Cantos do Fim do Seculo (Oito Anos 
de JornaUsnvy, 11), Rio de Janeiro, Tip. Fluminense, 1878, pag. XVI. O proprio 
Clovis Bevilaqua, alas, ao interpretafl, por lexemplo o indianismo (ob. cit. pags. 
75-79) no seu excelente ensaio, esta muito mais de acordo com a v'sao certeira 
de Silvio do que com a sua superficial observagao anteriorrrente citada. 

14) —» mplificaremos e demonstmremos essa tese nas conclus5« s daprimeira Parte 
deste trabalho. 
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tambem o spencerismo e o darwinismo, enquanto doutrinas da 
"evolugao", de certo modo implicando tambem uma filosofia 
progressista da historia, encontrariam os mesmos motivos de 
exito — se bem que menor — que encontrara ia o positivismo. 

♦ * 
* 

E' esse peculiar caracter da ilustragao brasileira que ex- 
plica varies fatos que aos historiadores de hoje podem pare- 
cer paradoxais. E' frequente atentar-se para a falta de "logi- 
ca" de nossa historia, (como se a historia, alias, obedecesse 
aos esquemas forj ados pela imaginagao, como se cada homem 
e cada epoca nao fossem a explicagao de si proprios, na ple- 
nitude de sua liberdade), para a singularidade dos caminhos 
por nos percorridos. Parece-lhes absurdo, por exemplo, o ter- 
mos tido instrugao superior antes da secundaria ou da prima- 
ria. Note-se, em primeiro lugar, que essa anomalia aparente 
era perfeitamente conhecida e analisada pelos homens do tem- 
po. Mas, e e isso o principal, pelas caracteristicas mesmas de 
um povo que a independencia politica langava no cenario da 
historia, esse era o nosso caminho "iogico". A independencia 
nao fora obra do povo; nao se esperara que a nagao amadure- 
cesse para conquista-la; o povo recebeu a independencia, nao 
a fez. O momento seguinte exigia a organizacao do estado, a 
formagao de uma burocracia a altura das responsabilidades — 
e esta nao poderia esperar pelo longo trabalho de organizagao 
dos diferentes graus de ensino e pela sua eficiente articula- 
gao: era imperative resolver, fosse como fosse, o problema da 
instrugao superior. Dai a criagao dos cursos juridicos que, 
acrescentando-se aos cursos medicos ja existentes, e que mais 
tarde passariam a Faculdades de Medicina, deveriam formar, 
imediatamente, a elite dirigente. Mais tarde, no periodo que 
nos ocupa, e ainda perfeitamente compreensi'vel a prioridade 
da instrugao superior: o caracteristico da "ilustragao brasilei- 
ra do seculo XIX, como ja o fora da ilustragao europeia do 
seculo XVIII, e que o ideal "ilustrado" nao nasce de uma rei- 
vindicagao popular; antes, procura cria-la. E, para que isso 
se torne possivel, exige-se, antes de tudo, uma elite prepara- 
da e competente, capaz, nao de traduzir as aspiragoes popula- 
res, mas de desenvolve-las, de incentiva-las. Nao se esquece, 
de forma alguma, o papel fundamental da .nstrugao prima- 
ria, a instrugao por excelencia popular, mas compreende-se 
claramente que esta, sozinha, desamparada de uma instrugao 
superior de alto nivel de pouco serviria. Nadu mais significa- 
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tivo, nesse sentido, do que a polemica travada no Senado — e 
que estudaremos no Capi'tulo I da 2a. Parte — entre Paulino 
de Souza e Zacarias de Goes e Vasconcelos. Este, criticando 
o projeto de criagao de uma universidade elaborado por aque- 
le, dizia: "o povo deve saber ler, escrever e contar"... "Mas 
se nao sabe ainda ler, por que criar-se ja uma universidade? 
Isto e comegar pelo fim, e nao pelo principio. O que e urgen- 
te e o ensino primario com todo o vigor"... (15) E acrescen- 
tava em outro discurso (16): "O que nao quero e que se sacri- 
fique o presente pelo futuro"... Invocando Renan, Paulino 
respondia, lembrando que "a instrucao primaria nao e solida 
em um pais senao quando a parte esclarecida da nagao o quer, 
ve, compreende-lhe a utilidade e justiga"; que "o ensino su- 
perior e a fonte do ensino primario" e que "e a universidade 
que faz a escola... A instrugao do povo e um efeito da alta 
cultura de certas classes" (17). Zacarias, embora um liberal, 
quanto ao partido, representa aqui o espirito, digamos, "rea- 
lista", imediatista, mais ocupado do presente que do futuro; 
diriamos mesmo, o espirito anti-ilustrado — o que revela, 
desde ja, que nem todos os homens de projegao do tempo se 
enquadram no retrato que vimos desenhando, este vale para 
o "tipo" caracterfstico da epoca. Paulino, embora membro do 
Partido Conservador, e conservador sincere, e, no caso espe- 
cifico dessa discussao, um "ilustrado" tipico: e o idealista a 
"sacrificar o presente pelo futuro", porque sabe que so assim, 
na verdade, se faz obra duradoura e que, em ultima analise, 
o sacrificio e aparente: o imediatismo, por nao resolver pro- 
blemas fundamentais, e inutil, em que pesem as aparencias 
em contrario. Onde a falta de "logica"? Basta penetrar os mo- 
tives e os fins que os homens realmente se propoem, ao inves 
de pretender enquadra-los nos nossos "sistemas causais" e em 
nossas hierarquias de valor para que tais fins e motives apa- 
regam na sua limpidez e coerencia, contrariando talvez a nos- 
sa logica, mas ajustando-se perfeitamente a sua propria. 

❖ ❖ 

Assinalamos que o "tipo ilustrado", se e caracterfstico, nao 
e, entretanto, o unico da epoca. De fato, nela, como em qual- 
quer outro tempo, concepgoes diversas do mundo e da vida 

15) — Anais do Senado, 1870, tomo III, pag. 181, sessao de 24 de agosto de 1870. 
16) — Anais do Senadc\ 1870, Apendice, discurso com peginagao propria, pag. 6, sessao 

de 30 de agosto. 
17) —" Anais do Senado, 1870. Apendice, discurso com paginag~o propria, pag. 3. sessao 

de 31 de agosto. Todas as frases sao de Ren^n. 
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se opoem e se excluem. Podemos, descendo uo fundo do his- 
torico, chegar a realidade ultima: as individualidades, na ple- 
nitude de seu significado, irredutiveis a esquemas ou formu- 
las: a biografia, partindo da singularidade pessoal e explican- 
do o mundo pela consciencia biografada e o caminho mais le- 
gitimo para captar, embora em ambito mais restrito, a riqueza 
e a veracidade do humano; tentamos faze-lo, no que diz res- 
peito ao pen'odo em questao, em trabalho anterior, estudando 
a personalidade de Pereira Barretto, alias um dos mais carac- 
terxsticos homens da ilustragao brasileira. Neste trabalho, ou- 
tro e nosso objetivo: deixamos o individuo para captar o "tipo" 
— certamente uma abstragao, uma forma ideal, mas fundada 
no material empirico. Perdemos, com isso, certamente, muito 
do "real", do humano, mas conseguimos, para lembrar uma 
expressao de Dilthey, "ver com maior profundidade na his- 
toria" (18). 

A elaboragao dos "tipos" fundamentais imperantes no pe- 
riodo da "ilustragao brasileira" exige que estabelegamos, an- 
tes de tudo, os pontos vitais em que radicam as diferentes con- 
cepgoes do universe e da sociedade: nao se trata, aqui, de 
mostrar as diferentes filosofias, as multiplas visoes do estado, 
da religiao, do direito ou da politica, mas sim de desvendar em 
que medida os diversos aspectos do real servem de pontc de 
partida para construgoes mentais dissemelhantes e opostax, 
Explicamo-nos: ha homens que fazem da religiao o centro de 
seus interesses; outros que centralizam seu pensamento e ali- 
vidades no campo do direito, ainda outros cuja preocupagao 
basica e a ciencia ou a educagao. Essas diferentes valoragoes 
dos aspectos da cultura determinam, em todos os tempos, pers- 
pectivas diversas e favorecem a construgao de multiplas visoes 
da vida que ora se opoem e se excluem, ora se completam. No-, 
so problema, pois, e desentranhar do material historico esses 
pontos de partida, desde que aparegam como significativos e 
suficientemente generalizados para, legitimamente, caracteri- 
zar um tipo, isto e, formas de pensamento irredutiveis, na sua 
fisionomia, a outras formas; verdadeiras categorias vitais. 

Ora, como assinalamos, a "ilustragao brasileira" e um pe- 
n'odo que se caracteriza por preocupagoes novas, pela desco- 
berta de horizontes mais amplos, pelo encontro de problemas 
ate entao desconhecidos ou sbmente entrevistos. Recordando, 
anos depois, o impacto dessa nova problematica, dizia Silvio 

18) —• Dilthey, Obras Completas, volume VII, Teoria de la Concepcion del Mundo, trad, 
esp. de E. Imai, Fondo de Cultura Economica, Mexico, 1945, pag. 152. 
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Romero (19), sem duvida carregando nas tintas. idealizando 
os contornos, mas traQando um quadro proximo do real: "Ate 
1868 (20) o catolicismo reinante nao tinha sofrido nestas pla- 
gas o mais leve abalo; a filosofia espiritualista, catolica e ecle- 
tica, a mais insignificante oposigao; a autoridade das institui- 
goes monarquicas, o menor ataque serio por qualquer classe 
do povo, a instituigao servil e os direitos tradicionais do feu- 
dalismo pratico dos grandes proprietarios, a mais indireta opug- 
nagao; o romantismo, com seus doces, enganosos e encantado- 
res cismares, a mais apagada desavenga reatora (21). Tudo ti- 
nha adormecido a sombra do manto do principe feliz que ha- 
via acabado com o caudilhismo nas pro vine'as e na America 
do Sul e preparado a engrenagem da pega politica de centrali- 
zagao mais coesa que ja uma vez houve na historia em um 
grande pais De repente, por um movimento subterraneo, que 
vinha de longe, a instabilidade de todas as coisas se mostrou 
e o sofisma do imperio apareceu em toda a sua nudez. A guer- 
ra do Paraguai estava ainda a mostrar a todas as vistas os 
imensos defeitos de nossa organizagao militar e o acanhado 
de nossos progresses sociais, desvendendo repugnantemente a 
chaga da escravidao; e entao a questao dos cativos se agita e 
logo apos e seguida da questao religiosa; tudo se poe em dis- 
cussao: o aparelho sofistico das eleigoes, o sistema de arroxo 
das instituigoes policiais e da magistratura e inumeros proble- 
mas economicos; o partido liberal, expelido grosseiramente do 
poder, comove-se desusadamente e langa aos quatro ventos 
um programa de extrema democracia, quasi verdadeiramente 
um socialismo; (sic) o partido republicano se organiza e ini- 
cia uma propaganda tenaz que nada faria parar. Na politica 
e um mundo inteiro nue vacila. Nas regioes do pensamento 
teorico o travamento da peleja foi ainda mais lormidavel, por- 
que o atraso era horroroso. Um bando de ideias novas esvoa- 
gam sob re nos de todos os pontos do horizonte" (22). Se ha 

19)   ExpJicacoes Indisoensaveis, como prefac!:o aos Varios Escritos de Tobias Bar- 
retto, ed. cit., pags. XXVI-XXVII. O texto de Silvio Romero e do 1900. 

20) — Ser:- perfeitarrente legitirro torrar a data de 1268, ao inves de 1870, para as- 
sinalar o inicio da ilustr^cao brasilcira; Ollveira Viana, por exerrplo, toma-a 
como marco do Ooaso do Imperio. Preferimos a data de 1870 pelo que esta 
tern de mais caracterist'cd, seja no cc.mpo da historia oc:dental. «aGia no da 
nacional. como ja afsinalamos. 

21) —1 Clovis Bevilaqua, Historia da Fajculdade de Direito do Recife, 2-n krol^ime, F. 
Alves, Rio de Janeiro, 1927, pag. 97, depois do citar o mesmo trecho, ate -cssa 
altura, diz: "Ha, cert^mc-nte, algum excesso no torn afirmativo dessas propo- 
si^des; mas, tomsdes em snas bnhas gerais elas exprimem, perfeitamcnte, o es- 
tado dos cspiritos, a quietude da mentalidade, dcspreocupada dos graves pro- 
blemas da clencia, dj filosof a, c da politica. 

22) — No mesmo sentido, cf. Teix ira Mendes: "Ate esse ano [1870] foi, portantoi. im- 
possivel auerquizar profundamen^e a situa^ao mental do Brasil. A ativ dade 
politica fazia concorrer a mocidade para as ccademias de d'reito, que, privadas 
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exageros nos pormenores, se antes dessa epoca as ideias novas 
ja comegavam a aportar no pai's, se ja se pun ha o dedo na cha- 
ga da escravidao, como o faziam Tavares Bastos e Silveira da 
Mota, etc. — o con junto do tragado e valido, pois a repercus- 
sao das novas ideias aqui sustentadas era praticamente ne- 
nhuma. No pen'odo anterior a "ilustragao brasileira" nao e fa- 
cil desentranhar as diferentes concepgoes de vida; em reli- 
giao, todos quasi sao ou se dizem catolicos, sem necessidade de 
precisar suas ideias; em politica, desde o mimsterio Parana, 
a "conciliagao" ajuda a confundir as bandeiras (23), ha con- 
servadores no partido liberal e liberais no partido conservador, 
na maior das confusoes (24), que o periodo seguinte nao con- 

de toda base clcntifxa, nao permitiram a emanclpafgao dos futures estad;stas. 
Por outro lado, a degradaQao moral dos sabios europeus, — instrumentos servis 
do despotismo principesco ou burgues —• toraou quase impossivel tambem a 
emancipagao dos que se consagravam aos estudos de ciencias positivas   me- 
dicos e militares. Demaitf fosse qual fosse a profissao, os homens eminentes vol- 
tavanl-se a politica por ambi<;ao ou por patr'otismo; e a politica — as lutas do 
campanario —• n~o dava tempo para pensar. Tais foram os motives que permi- 
tiram desenvolverem-se os habitos de liberdade intelectual, tomando impossiv^ts 
os abuses que o codigo previra, como tentar destruir as verdad s fundamentals 
da existencia de Deus e da imortalidade da alma. Quern havia de tenta-lo, se 
eram todos s'neeramente cristaos?" Depois de 1870, o Brasil caminhou para a 
situa^ao mental "rm que atuclmente nos achamos: na grande maioria da na?ao, 
quo forma a classe dirigida, impera um fetichismo que pod^riamos chamar ca- 
tolico; na quase totalidade das classes diretoras dom na a semi-emsncipagao re- 
volncionaria de Voltaire e Rousseau, caracterizada pela crenga em Deus e na 
imortalidade da aima^ e r^a parte ma's ativa da geracao modi:ma lavra a plena 
emancipagaor materialista ou pos'tivista" A P atria Brasileira, 1881, reedigao, 
Rio de Janeiro, Terrplo da Humanidade, 1902, pag. 45. De uma p9rsnect:va 
diversa, Teixeira Mendes rtgistra, basicamente, a mesma "revolu^ao" ass naiad a 
por Silvio Romero. 

23) — Em 1875, referindo-se ao problems dizia Saldanha Marinho: "Sob a influencia 
dessa fatal concil'agao os partidos se conservaram, mas simpl sments nominjis, 
isto e, perderam a natureza de sua instituj^ro. 'a continuaram em uma luta 
aparente e ingloria". A Igreja e o Est:)dof 3a. Serie; Rio de Janeiro, Tip.. Per- 
severanga, 1875, XLVIII, pag. 676. Nesse artigo, que e de 26 de Janeiro de 
1875, Saldanha Marinho interpretava a conciliagao como pura manobra politica 
do irr.perador. No mesmo sentido vej--se tambem outro trabalho seu, A Mo- 
narqula on a Politica do Rei, R o de Jane:ro, Leuzinger, 1885, pags. 40-41. re- 
produzindo um folheto de 1869. 

24) —- Veja-se^. por exemplo, este sofistico trecho do senador Firmino, bem caracte- 
ristico da ccnfusao: "A ide'a conservadcra e destlnada, como ja ponderei, a 
manter ilesas as nossas institui^oes politicjs. Ora. sendo ^elas de suma liber- 
dade nacional, excelente forma de govemo represmtativo, os conservadores po- 
liticos sao I'berais; e como os liberals presam rruito a liberdade, mas, segundo 
os principios da constituigart. tambem sao conservadores das mesmas instituigoes. 
Portanto, deve s? julgar que so nao sao liberais os conservadores do governo 
absoluto e conservadores os liberais deste pais, que forem republicanos" Anais 
do Senado, 1874, sessao de 27 de junho, Apendice, pag. 264. A visto disso, 
tinha razao PerCra Barretto em dizer que nossos parados nio 'ram senao 
momices dos partidos europeus, sem verdadeiro significado. (Cf. Filosoiia Teo- 
logica, Rio de Janeiro, Laemmert, 1874, Prefacios, pag. XVII) . O proprio 
Barretto notava ainda, em artigo publicado em "A Provincia de Sao Paulo" a 
2 de agosto de 1878 (Jacaret —O sr. Conselheiro Jose Bonifacio) : "n'nguem 
ignora o numero de muitos bons liberais brasileiros*, que dormem rezando sos- 
stgatip-.nme aobre o Sylf^bus, e o maior numero ainda de excelentes conser- 
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seguiria alias, desfazer; em filosofia, a escolastica, filtrada es- 
pecialmente atraves dos livros de autores itaixanos, e o espi- 
ritualismo ecletico, docil a religiao, acomodam os espiritos; no 
dominio do direito dominam Taparelli, Ahrens (sem que se 
insistam muito, alias, nas suas radicals diferengas) ou o com- 
pendio do conselheiro Autran, enredando o ultramontanismo 
e o liberalismo; na vida social aceita-se, de modo geral, a re- 
ligiao do estado com todo o cortejo de suas consequencias (au- 
sencia do casamento civil, cemiterios religiosos, falta do regis- 
tro civil, etc.); procura-se nao enfrentar o problema da escra- 
vidao, disfargado pelo eufemismo do "elemento servil"; na 
literatura, o romantismo, forga poderosa a prmcipio, torna-se 
uma forma de evasao e, se e verdade que nos abre, em certos 
casos, uma dimensao mais profunda, contribui para que se la- 
deiem os nossos problemas fundamentais. O primeiro efeito 
do impacto provocado pelas novas ideias sena o de obrigar 
as definigoes, impedir boa parte das acomodagdes; exigir dos 
homens uma escolha, forga-los as decisoes. Se a vida politica 
continua ainda confusa; se ha republicanos ultramontanos, co- 
mo um Albino Meira, ou um positivista catolico, como Anto- 
nio Felicio dos Santos; se ha liberals que nao querem a liber- 
dade dos cultos, etc., nos outros dominios da vida as posigoes 
ganham clareza e a opgao se faz, os tipos se definem. E' o que 
procuraremos agora mostrar. 

* * 
* 

As ideias novas exigem dos homens de entao um pronun- 
ciamento, contra ou a favor delas; ha os que se engolfam na 
"corrente do futuro", no cientificismo do seculo XIX, e os que 
contra ela reagem decididamente — e ha tambem os que, en- 
tre as duas atitudes, se definem por uma terceua posigao, sim- 
patica ate certo ponto as ideias novas, embora fazendo-lhes ob- 
jegoes, mas decididamente hostil as velhas vdeias. A super- 
valorizagao da ciencia, caracteristica da nova corrente, e o 
ponto de encontro do pensamento novo: nao que os cientificis- 
tas valorizem a ciencia pela ciencia, — o que leconhecem e a 
inocuidade de qualquer solugao "nao-cientifica'" para os pro- 
blemas humanos. So a ciencia nos revela o "ser" das coisas (en- 

vadcres, que r'em-se com Voltaire e se confessam: osfcnsivamente livre-pensa- 
dcres" Cf. sobre o assunto a Irtrodugao e o C&p'ttvfo IT de nosso trabalho A 
Evoiucao do Pensamento de Pereira Barretto e o seu significsdo pedagogico, 
Sao Paulo, 1955. Efetivsrrente, £ curioso ver homens como um Rio Branco, es- 
pirito 1'beral, como ch fe ccnservadoif, ou um ultramontano como Zacarias chefe 
liberal. Zacarias, entao, e o prototipo da contradigao, liberal num assunto, 
ultra-reacionario em outros. 
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quanto devenir, enquanto relagao, enquanto fenomeno) — e o 
valer ha de decorrer do ser. A ciencia nao e apenas, no campo das 
solugoes humanas, o limite imposto a valores e ideais extra-cien- 
tificos, no que diz respeito a sua viabilidade: e a atividade ge- 
radora dos proprios ideais e valores. Mas ha homens que, 
embora contagiados tambem pelos exitos da ciencia — e ain- 
da mais da tecnica — a compreendem como simples auxiliar 
na luta pela efetivaQao dos sonhos humanos. Estes nao se po- 
dem derivar da "ciencia": sao descobertas da razao, que os 
encontra gravados no coragao do homem, como parte integran- 
te de sua essencia; ha um ideal supremo de justiga, um direito 
indiscutivel que se vai realizando na historia; progredir e, pa- 
ra a sociedade, a aproximagao continua dessa justiga, o esfor- 
go para concretiza-la nas instituigoes do direico positive. A 
ciencia nada mais e do que um poderoso auxhiar nessa luta: 
dando ao homem meios para subjugar a natureza, para fazer- 
Ihe a vida mais comoda, mais civilizada, concorre para a posi- 
tivagao da aequitas que e o valor supremo. Para estes ho- 
mens, o ponto de encontro e a esfera etico-jundica, laicizada, 
e os modelos de pensamento sao ainda Rousseau, Kant e seus 
epigonos, os criadores de um direito natural ou racional mo- 
demo. O liberalismo, social e politico, e, geralmente, o coro- 
lario das posigoes que descrevemos. No caso dos primeiros, en- 
tretanto, ele e uma decorrentcia de sua atitude cientifica; no ca- 
so dos segundos e o fundamento etico-juridico de todas as de- 
mais posigoes. Dai a designagao, que daqui por diante adota- 
remos: cientificistas, os primeiros, liberais, os segundos, aten- 
dendo-se ao fundamento de suas definigoes. Claro que, se dei- 
xarmos por um momento o "tipo" e pensarmos nos homens, ha 
flutuagoes e discrepancias: ha os que oscilam entre o cientifi- 
cismo e o liberalismo (cremos que o Rui Barbosa do imperio e 
o mais tipico exemplo desse fato); ha os que, cientificistas, sao 
abertamente anti-liberais. Quanto a este ultimo caso, basta pen- 
sar nos positivistas ortodoxos, cientificistas (25) nos termos 
em que definimos o tipo, e fazendo do liberalismo uma forma 
de metafisica, a ser substituido pela ditadura republicana nos 
moldes de Augusto Comte. 

Mas, falamos tambem dos adversaries das novas ideias, 
dos que, intransigentemente, se apegavam a oiOem existente, 

25) —■ Cientificistas, embora geralrrfente protestem contra o termo e o usem para de- 
s-'gnar as {ilosofias positivas discordantes do comtismo. Miguel Lomos, por exctn- 
plo, fala com desprezo do "vago dentilicismo de nossa epoca" (Cf. Primeira 
Circular Anual do Apostolado Positivista, 1881, 2a. iedi?ao franceaa, Rio d,e Ja- 
neiro, 1896, pag. 61). 
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dos conservadores (26) enfim. As convulsoes do seculo XIX, 
na Europa, aliadas ao impacto das novas correntes de pensa- 
mento, no Brasil, obrigam a uma definigao mais precisa esse 
tipo. O sen centro de interesse e a religiao; dela decorre a 
hierarquizagao dos valores, nela se centralizam as preocupa- 
goes fundamentals. O direito dela depende e as conquistas da 
ciencia hao de ser medidas por sua bitola. O Syllabus e o Con- 
ci'lio do Vaticano sao o compendio em que essa mentalidade 
vai buscar suas regras de interpretagao e juigamento dos fa- 
tos, suas inspiragoes poh'ticas. O conservadonsmo se faz si- 
nonimo de catolicismo, porque este e, no Brasil do tempo, a 
forga realmente conservadora. Regalistas, uitra-conservado- 
res em politica, a todo instante, identificam-se com a menta- 
lidade liberal, ainda que visceralmente dela apartados, na lu- 
ta contra o ultramontanismo, que acaba por ser o mais legi- 
timo representante da mentalidade presa ao passado. E o li- 
beralismo autentico chega a transigir com o regalismo — e 
o que fazem Tavares Bastos, Rui Barbosa, Saldanha Marinho 
e outros — porque ve no catolicismo de entao o seu principal 
adversario, a verdadeira forga que quer impor ao presente os 
ideais do preterito. 

Se e verdade que fragil era a nossa religiosidade no im- 
perio, com o que concordam catolicos e acatolicos, e tambem 
verdade que a inercia favorecia o dominio da mentalidade ca- 
tolica, que havia um culto privilegiado e uma constituigao a 
vedar no pais a entrada de instituigoes liberals, como o casa- 
mento civil, a liberdade religiosa, etc. O esforgo para trans- 
formar o pais, para liberaliza-lo, para mudar-lhe as ideias, pa- 
ra libertar o trabalho e a consciencia, forgou essa mentalida- 
de catolica a definir-se, a precisar-se. Essa definigao restrin- 
giu-lhe a influencia, mas tonificou-a, fez dela, como ja disse- 
mos, a forga verdadeiramente conservadora a atuar na socie- 
dade contra as aspiragoes laicas. E o laicismo, do estado, da 
educagao, da cultura, da vida, e o ponto fundamental do es- 
forgo moderno do seculo XIX, seja dos liberals, seja dos cien- 
tificistas. E' por opor-se intransigentemente a ele que o ca- 
tolicismo se faz a forga da reagao. Dai a designagao que ado- 
taremos em relagao a esse tipo: o tipo catolico-conservador. 

* 
* * 

A primeira vista, pode parecer-nos que os tres partidos 
existentes de 1870, o conservador, o liberal e o republicano, 

26) — Note-se que nos referimos a mentalidade conservadora, nao ao partido con- 
servador . 
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correspondem a esses tres tipos de mentalidade. Nada mais 
falso. Faltam aos partidos verdadeiro conteuda ideologico, or- 
ganico e consequente. O que Integra, entao, os homens nos 
partidos nao sao tanto suas convicQoes quanto tradigoes de fa- 
milia, amizades, relagoes municipais e grupais, etc. (27). As 
vezes, o sentimento de despeito ou de revolta engrossa as fi- 
leiras dos partidos — e o caso dos escravocratas aderindo ao 
partido republicano, depois que a aboligao se consumara — as 
vezes o desejo dos cargos e honrarias transfeie os homens de 
agremiagoes. Em partidos diferentes, entretanto, conservam- 
se geralmente presos a um tipo, a uma mentalidade. Quando 
predominam as questoes politicas, tomada a palavra no des- 
virtuado sentido que a nossa vida publica lbs tern dado, fun- 
cionam as ligagoes familiares, grupais, etc.; mss quando sobem 
a cena as questoes verdadeiramente politicas, agora na acep- 
gao real da palavra, os homens se definem em fungao de sua 
mentalidade — e entao nao ha mais partidos, mas tipos, cato- 
lico- conservadores, liberais ou cientificistas. 

Alem disso, o republicanismo e uma ideologia politica, nao 
uma concepgao da vida. Ha ultramontanos republicanos, ape- 
sar da contradigao flagrante, como ha liberais monarquistas. 
E ha mesmo autenticos liberais, como Tavares Bastos ou Rui, 
para os quais monarquia ou republica sao somente uma ques- 
tao de forma, nao de fundo. Apoiado em Benjamin Constant 
e Odilon Barrot, dizia o primeiro; "Abstraindo de instituigoes 
que eficazmente assegurem a liberdade, monarquia e republi- 
ca sao puras questoes de forma" (28). Se ha incompatibilida- 
de entre monarquia e liberdade, acrescentava, "desaparega a 
monarquia por amor dos povos, e nao se sacrifiquem os povos 
a interesses dinasticos" (29) — embora reconhecesse que "es- 
sa incompatibilidade e meramente suposta", e nao essencial. 
E Rui, as vesperas da republica, nao dizia coisa diferente: "Re- 
publica significa autogoverno do povo, e monarquia represen- 
tativa nao quer dizer outra coisa. O trono e apenas o envolto- 
rio, que nao pode estar em contradigao com o organismo in- 

27) — Com muita proprkdade, ja em 1861, assinalara Tavares Bastos: "Ninguem sen- 
te-se viver no me^o da partidos crgamradcs, mo clabendo ao que vemos e ou- 
vimos outro norre mais que o de fac^oes ou coteries". . . "Os conservadores, com 
efeito, nao sao ja um partido; com esse nome encontram-se possoas die pensar 
muito diverse"... "ja assistimos a morte dos partidos; o que hoje resta sao 
pequenos grupos ligados pelas recordagoes da antiga obediencia e pela mutua 
lealdade". Os Males do Presente e as Esperangas do Futuro, Rio de Janeiro, 
Tip. de Quirino e Irmao, Julhd, 1861, pags. 15-16. (Opusoulo publicado sem 
o nom? do autor) . 

28) —A Provincia, Estudo sobre a descentralizagao no Brasil, Rio de Janeiro, Gamier, 
1870, pag. 61. 

29) — Idem, pag. 62. 
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terior, sem estalar a pressao de forgas irresjstiveis. Nao ha, 
portanto, valos: ha gradagao apenas, entre a forma republi- 
cana e a monarquia; e da monarquia a republica vai nao mais 
de um passo, que os espiritos independentes nao hesitarao um 
momento em transpor, logo que o acessorio usurpe definiti- 
vamente o domi'nio do principal" ^(30). Os republicanos enqua- 
dram-se, pois, coerentemente, no tipo liberal ou cientificista (e, 
como vimos, incoerentemente mesmo no tipo catolico-conser- 
vador (31)); nao ha, quando pensamos em tipos de concepgao 
do universe e da sociedade, um tipo republicano. fiste e exclu- 
sivamente um tipo politico — e esse nao e o objeto mais geral 
de nossas cogitagoes. 

* * 
* 

Indicados, assim, os tipos fundamentais existentes no pe- 
riodo da "ilustragao brasileira", nossa tarefa sera, agora, a 
captagao de suas linhas basilares, a exposigao de suas doutri- 
nas capitais, que perseguiremos nos capitulos subsequentes des- 
ta primeira parte para, em fungao dela, exammar, em seguida, 
a ideia de universidade. 

30) — Artigo Nossos Idolos, de 7 de abril de 1889. Publicado no Diario de Noticias 
e reunido na Queda do Imperio. Obras Completas de Rut Barbosa, Edigao do 
Ministerio da Educagao ie Saude, vol. XVlI, tomo Rio de Janeiro, 19471, pag. 
340. 

31) —« Referimo-nos, e claro, ao catolicisn-jo do periodo da ilustragao brasileira. 



CAPITULO II 

A MENTALIDADE CAT6LICO-CONSERVADORA 

Em discurso pronunciado a 24 de maio do 1873, no Sena- 
do, quando se discutia a questao religiosa, Canaido Mendes de 
Almeida (1) lastimava-se da educagao literaria propiciada a 
mocidade, "toda feita em oposigao as doutnuas catolicas", e 
acrescentava: "A sociedade brasileira tern silo tao trabalhada 
neste sentido, e de encontro as doutrinas catolicas, que ja duas 
geragoes tern sido sacrificadas. Os maus livros percorrem li- 
vremente o nosso pais, e a mocidade ansiosa por ilustrar-se, 
engolfa-se nas doutrinas anti-cristas, criando contra a verda- 
deira religiao indisposigao geral". Essa queixa contra a fragi- 
lidade do catolicismo, alias, era generica entre os catolicos: no 
Livro do Centenario o padre Julio Maria, o antigo laico Julio 
Cesar de Morais Carneiro, a resumia dizendo que "o imperio 
foi, pelo regalismo, pelo enfraquecimento da: ordens religio- 
sas, pelo desprestigio do clero, pela rapidez da agao catolica 
na questao religiosa, e, finalmente, pelo racboalismo e o ce- 
ticismo das classes dirigentes — a decadencia da religiao" (2). 
Com diferente perspectiva, liberals e cientificistas registravam 
o mesmo fato. Pereira Barretto, por exemplo, ressaltava o pu- 
ro deismo das classes dirigentes, contraposto ao fetichismo e 
ao politeismo de quatro quintos de nossa populagao (3), en- 
quanto Saldanha Marinho denunciava o absurdo de uma re- 
ligiao oficial, num pais em que as crengas se achavam extre- 
mamente divididas (4). 

1) —• Anais do Senado\ Sessao de 1873, tomo I, pag.4. 206 e 207. Ressalte-se que 
nas faculdades o enSino nao era, de forma alguma, dado em oposigao as dou- 
trinas catolicas. Acontece apenas, no caso, que para Candido Mendes, qual- 
quer sinal de independencia, por menor que fqsse, se confundia logo com a 
apostasia. 

2) — O Catolicismo no Brasit reedigao da Agir, Rio de Janeiro, 1950, pigs. 211-2. 
3) — Cf. o axtigo A elegibilidade dos acatolicos e o parecer do Conselho de Estado, 

I, in "A Provincia de Sao Paulo" de 29 de outubro de 1879 e nosso trabalho 
A Evolugao do Pensamento de Pereira Barretto. . dt., espedalmente pag. 91 
e n*>ta 25 a pag. 114. 

4) — A Jgreja e o Estado, Primeira Serie, 2a. edigao, Rio de Janeiro/, Tip. de J. 
C. de Villeneuve, 1874, artigo LX, de 18 de outubro de 1873, pags. 584-590. 
No mesmo sentido cf. discurso die Silvetra Martin^ a 31 de julho de 1873. 
Anais da Camara dos Deputados. 1873, tomo III, pags. 239-45. 
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Essas diferentes observagoes, partidas de espiritos tao di- 
versos, e que poderiamos facilmente multiplicar, nao deixam 
duvidas quanto a fraqueza da religiao catolica no pais. 

A quasi totalidade da populagao era nocrunalmente cato- 
lica, cumpridora das formalidades religiosas — mas essa reli- 
giosidade nominal nao correspondia, de forma alguma, a um 
verdadeiro sentimento catolico (5). Poder-se ia mesmo dizer 
— e isso nas camadas mais cultas — que entre os que se di- 
ziam catolicos, e quando realmente religiosos, a maior parte 
era, ainda que inconscientemente, constituida ae protestantes. 
As afirmagoes da liberdade de consciencia em religiao, do di- 
reito de discordar da autoridade religiosa, caracteristicas da 
maioria dos "catolicos" brasileiros de entao, nao sao, exata- 
mente, os principios basicos do protestantismo? E mesmo o 
"velho catolicismo", de Doellinger e outros, tantas vezes in- 
vocado pelos nossos "catolicos" nao e, em ultima analise, uma 
forma de protestantismo? Souza Franco dealarando, no Se- 
nado, "nao acredito em Pio IX" (6), depots de protestar o 
seu catolicismo (7), nao e bem um modelo d^sse protestantis- 
mo inconsciente, que dominava o pensamento leligioso brasi- 
leiro de entao? 

Entretanto, no que diz respeito a religiao, o pais real nao 
concordava com o pais nominal — e se o verdadeiro catoii- 
5) — Cf. neste sentido o seguinte trecho de Rui: "Entrai numa oasa dp oragao. La 

esta o luxo, a adoragao nr.ccanica, a devo^ao sensual: profundo recolhimento 
da alma diante de Deus vivo, nao. Observean os asaUtentes: distinguirao per- 
feitamente o curioso, o distraido, o conversador, o peralta, o bcatoi, o obser- 
vador correto das conveniencias sociais; mas o fiel, absorto, alheio ao mundo 
exterior; mas, como nas catedrais americanaa, essas assembleias ferventes, ani- 
quiladas na prece, por onde apenas perpassa o murmurio da emo^ao intima, 
como o balbuciar rrvsterioso do abismo invisivel no oqsano contemplativarr-ente 
imovel e silencioso, — isso e o que em balde buscareis. Educagao religjosa, ir^s- 
trucao crista, privada ou comum, absolutamente nao n'a conhecemos. Penetrai 
sob o mais respeitavel teto: haveis d;e encontrar o oratorio', o tergoA a cinza 
benta, o jejum com as pingues consoadas; haveis de vec esperada, com a^vorogo 
ou Irieza, como horas festivas entre a quoUdiana monotonia domestica, ou sin..- 
ples satisfagao de um habito material, a missa, a proc ssao, a predica. Mas esse 
preocupar-se seriamente com os interesses supenores da alma, essa fqj espbri- 
tualista, repassada de esperangas imateriais, esse perfume de um sentimento 
ao mesmo tempo severe e consolador, essencialmenle emtobido em todas as 
afeigoes, em todos os pensamentos, em todos os atos; todas essas condigoes di- 
vinas do verdadeiro cristianismo sao estranhas aos nossos costumjes. Visitai agora 

escola: que se reduz ai o ensino -cristao? Ao catecismo apenas, embuilido 
maquinalmente a memdria como o alfabeto ou os algarismos. Que geragoes sin- 
cera e utilmenbe cristas nao ha de gerar um mundo aparelhado assim! I>3 grau 
em grau, nos engolfamos prcgressivamente na funesla incuria desses devsres 
supremos. Nas necessidsdes espirituaia, (nos destines eternos da humanidad- 
ninguem refletidamente medita". O Papa e o Concilio, por Janus, Versao e In- 
tradugao de Rui Barbosa, Rio de Janeiro, Brown & Evaristo Editores, 1877, 
pag. CCXXXII. 

6) — Em aparte a um discurso do visconde de Niteroi, a 13 de junho do 1873; Anais. 
de 1873, Apendice, pag. 63. 

7) —• Cf. discurso de junho de 1873, Anais, cit. tomo III, pags. 46-55. 
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cismo nao imperava nas consciencias, dominava, contudo, nas 
instituigoes. A comegar pela consagragao de uma religiao de 
estado, o pais oficial se definia catolico. Ass'm, ainda que o 
catolicismo nao estivesse nos coragoes, ainda que outras fos- 
sem as convicgoes, estava ele nos codigos, na k-i, no limiar das 
carreiras intelectuais e politicas, pela obrigagao do juramento 
religioso, na base das familias, pela inexistencia do casamen- 
to civil, a beira dos tumulos, em virtude do carater religioso 
dos cemiterios. Dessa forma, se o catolicismo nao apoiava seu 
prestigio nas consciencias individuais, descangava sua forga 
no carater confessional das instituigoes civis. 

Antes da decada de 70, a flagrante contradigao entre as 
instituigoes e as consciencias nao se fizera ai.ida sentir, pelo 
menos com a intensidade que ganharia depois e, em certo sen- 
tido, o que fazia entao a forga do catolicismo era exatamente 
o que fazia tambem sua fraqueza. De modo geral, essas ins- 
tituigoes nao eram ameagadas; dai sua forga; e a ausencia de 
ameagas nao obrigava os verdadeiros catolicos a se organiza- 
rem, a se definirem doutrinariamente — dai sua fraqueza. De 
1870, ou de 1868, em diante, quando o liberalismo, na sua for- 
ma radical, comega a ganhar inteiramente os espiritos, a con- 
tradigao surge em toda a sua clareza: revela-se entao a fra- 
gilidade do catolicismo, consagrado nas instituigoes mas de- 
samparado pelos homens — mas, ao mesmo tempo, se desco- 
bre tambem a sua forga, os catolicos legitimos procurando or- 
ganizar-se, expondo um sistema doutrinario coerente, cons- 
cientes de suas aspiragoes e de seus sonhos. O que ate entao 
era, geralmente, uma crenga frouxa, as vezes vaga, nominal- 
mente aceita por muitos, torna-se fe viva, doutrina precisa, 
realmente professada por poucos. fCstes poucos, contudo, mar- 
cam-se uma tarefa grandiosa; identificar as consciencias com 
as instituigoes; aproximar o pais "real" do nominal; em uma 
palavra, para usar da expressao de um dos combatentes das 
ultimas boras, "catolizar o Brasil" (8). E sao eles os represen- 
tantes, nessa bora, da autentica mentalidade conservadora; co- 
mo bem o compreendia o catolico Diogo de Vasconcellos, "a 
religiao catolica e a mais poderosa condigao de ordem, e o ele- 

8) — A expressao serve de refrao a obra de Julio Cesar de Moraes Carneiro, Apds- 
trotes (reuniao de artigos publicados no Jornal do Comrcio do Rio de Janeiro 
em 1885), 2a. edigao, Niteroi, Escola Tipografica Salesiana, 1897. Sobre Julio 
Cesar de Moraes Carneiro, cf. Jonathas Serrano, Julio Maria. Ed. do Centro 
D. Vital, Rio de Janeiro, 1924. Esse livro, em que pesem os seus defentos, que 
nao deixam quase lugar as qualidades. tem algurrta utilidade, principalmente 
pelas transcri?oes de diversos trechos de diferentes obras de Julio Maria. 
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mento mais conservador da sociedade" (9). Ue fato, enquan- 
to liberals e cientificistas procuram, no dominio religiose, trans- 
formar as instituigoes para atender as reivindicagoes das cons- 
ciencias; enquanto lutam para por o pais ao nivel do seculo, 
os catolicos se entregam a tarefa de conserva^- as instituigoes, 
de impedir que o fermento liberal, laico, o ideal cientificista, 
renovem a face do pais. 

Mas ja e tempo de vincularmos a mentalidade catolico- 
conservadora brasileira com o movimento religioso europeu do 
seculo XIX, desenhando-lhe, ao mesmo tempo, o perfil; retra- 
tando, enfim, o tipo que defende os direitos do passado contra 
as necessidades do presente e as exigencias do futuro. 

* * 
* 

A chamada "questao religiosa", momento culminante da 
luta entre a mentalidade catolico-conservadora e o espirito lai- 
co, liberal, e a expressao brasileira de uma oposigao univer- 
sal. Ela exprime, no Brasil, o esforgo de definigao do catoli- 
cismo diante da civilizagao moderna, que dispensava os seus 
servigos; esforgo aquele necessario para a sobrevivencia da re- 
ligiao de Pedro, perplexa diante de um mundo hostil que a de- 
clarava superada. O pontificado de Pio IX (10), consagrando 
o espirito da obra de Gregorio XVI, depois de uma hesitagao 
liberal no seu primeiro momento, e, exatamente, uma expres- 
sao de luta entre o catolicismo e a civilizagao moderna; entre 
o ideal, de certo modo medieval, da preponderancia da auto- 
ridade "espiritual" na sociedade civil e o anseio de "tempo- 
ralizagao" das instituigoes, que e da essencia mesma do pen- 
samento liberal. Velha luta, alias, que o protestantismo, des- 
de o seculo XVI, acorogoara, dando-lhe um significado moder- 
no, e que o pensamento da ilustragao levara a termo, fazendo 
pender a balanga para o temporal, finalmente triunfante com 
as grandes r'evolugoes da segunda metade do seculo XVIII. 
O peculiar do novo encontro, no seculo XIX, e o esforgo res- 
taurador da igreja, que desprezando a palavra de Montalem- 
bert — "e precise renunciar a va esperanga de ver renascer 
um regime de privilegio ou uma monarquia absoluta favora- 
vel ao catolicismo" (11) — sonhava o restabelecimento do 

9) — Anais da Camara dos Deputados, 1873, sessao de 31 de julho, tomo III, pag. 
247. 

10) — Sobre o assunto, cf. a obra de R. Aubert, Le Pontificat de Pio IX (1846- 
1878), vol. 21 da Histoire de L'Eglise (de Fliche & Martin), Bloud & Gay, 1952. 

11) — L'Egliae Libre dans L'Etat Libre, Discours prononces au Cong res Catholique 
de Malines, Pars, Ch. Douniol et DSdier et Cie, 1863, pag. 19. Nesse famoso 
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mundo anterior a Revolugao, anatematizando o progresso, o 
liberalismo, a civilizagao moderna (Syllabus, prop. 80), res- 
ponsaveis por "tantos males deploraveis, tao detestaveis opi- 
nioes, tantos erros e tantos principios absolutamente opostos 
a religiao catolica e a sua doutrina" (12); isto e, responsaveis, 
em ultima analise, pela "laicizagao da vida", pela liberdade 
do pensamento, da consciencia, pela confianga no homem e em 
sua razao, pela concentragao de seus ideais no humano, desli- 
gado de vinculagoes com as religioes positivas. 

O Syllabus de 1864, que acompanha a enciclica Quanta 
Cura e a expressao doutrinaria resumida das aspiragoes do 
pontificado de Pio IX; o concilio do Vaticano de 1870, reali- 
zado quando o papa se torna o "prisioneiro" da sua cidade, sua 
confirmagao pratica. O triunfo das doutrinas que De Maistre 
(13) ardorosamente defendera caracteriza o catolicismo de en- 
tao; o Du Pape se encarna de direito na figura do antigo car- 
deal Mastai. 

A formagao de D. Vital e de D. Antonio de Macedo Costa, 
fieis ao espirito do pontificado de Pio IX, foi o fermento que, 
no Brasil, acendeu a luta entre a mentalidade catolico-conser- 
vadora e o liberalismo. Importa na questao religiosa, que pa- 
ra Pereira Barretto era o divisor de aguas entre a "teologia" 
e a "metafisica" brasileiras (14), muito menos o aspecto ju- 
ridico do que a polarizagao das mentalidade em torno de duas 
concepgoes da vida, de dois ideais contrapostos. A questao re- 
ligiosa patenteava a distancia que ia entre o pais real e o ofi- 
cial; mostrava o anacronismo da religiao de estado que, por 
cautela (15) ou por falha de visao, muitos liberals mesmo nao 

discurso, Montalembert lembrava que, do ponto de vista catolico^. fossem quais 
foss:m os meritos do "ancien regime", baistava "reconhecer-lhe um defeito'. mas 
capital: elo morreu, e nao ressucitara jama's nem em parte alguma" (pag. II). 
E definia seu progranxa, no sabor das velhas lutas de "I/Aven/r", no sentido de 
Lammenais: "corrigir a democracia pela liberdade, conciliar o catolicismo com 
a democracd.a" (pag. 18) . 

12) — A passagem e da alocugao Jandudum Cernimus, de 18 de margo de 1861, que 
fundamentja a prop. 80 do Syllabus. 

13) —' Du Papei Paris, Charpentier et Cie, edigao de 1872, especialmente la. parte, 
pags. 13-131. 

14) — Cf. Filosofia Teologica, cit. Prefacios, pag. VII. 
15) — No Senado e na Camara, durante as discussoes refcrentes a questao religiosa, que 

registramos na relagao de obras ut'lizadas desta tese, poujtos sao op liberals que 
abertamente defendem a separagao da igreja e do estado. So um Silveira Mar- 
tins, na Camara, ou um Vieira da Silva, no Senado, propoem-na sem subter- 
fugios. Quer nos pjrecer que o juramento religioso dos parlamentarea, obrigan- 
do-os a defender a religiao de estado, era o principal fator inibitorio para qu© 
maior numero ds vozes l-berais se fizessem ouvir em defesa da separagao. Salda- 
nha Marinho, a esse respeito, lembrava: "Pergunte-se aos ateus que fazem parte 
da rcpresentagao nacional o que sao, — e eles responderao submissos; catolicos, 
apostolicos, romanos!" A Igreja e o Estado, 3.° volume, Rio de Janeiro, Tip. Per- 
severanga, 1875, pags. 188-9. (Artigo n.0 XV, de 15 de agosto de 1874). 
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compreenderam, ao mesmo tempo que revelava tambem, aos 
catolicos, sua fraqueza e a necessidade, se quisessem a perma- 
nencia da religiao privilegiada, de um trabalho persistente e 
prolongado de proselitismo, de coerencia doutrinaria, de for- 
talecimento da fe. 

"A ilustragao brasileira" se abre sob o signo dessa luta: ja 
em 1862 um liberal como Tavares Bastos afirmava: "Levan- 
temo-nos, meu amigo, e apressemo-nos em combater o inimi- 
go invisivel e calado que nos persegue nas trevas. Ele se cha- 
ma o espirito clerical, isto e, o cadaver do passado: e nos so- 
mos o espirito liberal, isto e, o obreiro do futuro" (16). Com 
mais razao essa luta se trava agora, quando o Syllabus e o 
Concilio do Vaticano, condenagoes totais do espirito liberal, 
norteiam entao o catolicismo brasileiro. 

Antes da questao religiosa (17), faltava aos catolicos orto- 
doxos — que os havia, e claro — a indispensavel organizagao 
e o incentivo para a luta. Suas manifestagoes, nas catedras das 
escolas superiores, na imprensa, nos livros ou no parlamento, 
nao polarizavam as atengoes de um povo mais ocupado com 
os seus interesses terrenos do que com os problemas religio- 
sos. Esse "catolicismo indiferente" e que permitia, sem es- 
candalo, a conciliagao das posigoes mais desencontradas, e que 
explicava, por exemplo, a existencia dos catolicos-magons, em 
oposigao as condenagoes formais da igreja, e que possibilitava, 
mesmo entre eclesiasticos, a mentalidade galicana. regalista, 
que se incarnara outrora em Feijo. A "questao religiosa" vi- 
nha desautorar as aliangas espurias, forgando a definigao. O 
catolicismo brasileiro autentico abandonava a morna indife- 
renga e se fazia a forga conservadora, o dique contra a corren- 
te liberal e cientificista que avangava e que, a despeito dessa 
reagao, iria impregnando o espirito das instituigoes. com su- 
cessivas conquistas, "ilustrando" o pais para levanta-lo ao ni- 
vel do seculo, fazendo sentir, enfim, com toda a intensidade 
no Brasil o eco da modernidade que dominava a Europa. 

D. Vital, logo depois de sagrado bispo. previa a luta e re- 
tratava o inimigo. Em sua Carta Pastoral, dirigida aos seus 
diocesanos a 17 de margo de 1872, o bispo de Olinda declarava 
guerra ao "livre exame" e profligava os costumes religiosos: 
"A independencia do pensamento, a soberania da razao, a li- 
berdade de exame em assuntos religiosos, principios essencial- 

16)   Cartas do Solitario (Carta VI de 24 de dezerrbro de 1862), 3a. edigao, 1938, 
Brasiliana, Companhia Editora Nacional, pag. 93. 

17) —• Embora so explodindo em 1873, a questao relig'osa "estava no ar" desde 1870, 
ou a.'e antes, e, mais di-, menos dia, a vista da oposigao de mentalidades teria 
mesmo que se verificar. 
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mente subversives que tem destilado mortifero veneno em 
quasi todas as fontes de instruqao, teorias especiosas e fala- 
zes que tem fascinado a mor parte da mocidade, incauta e 
amante de novidades; o enfraquecimento do sentimento reli- 
giose; a indiferenga, a descrenga, a ignorancia supina em ma- 
teria de religiao, que vao lavrando de um modo espantoso e 
deploravel por todas as classes da sociedade; o materialismo 
grosseiro, o impio naturalismo que mofam e escarnecem de- 
sassombradamente dos sacrossantos misterios e dogmas da nos- 
sa santa Religiao; a medonha corrupgao de ideias e a horrivel 
depravagao de costumes que ja sobrepujaram todos os diques 
do decoro: tais sao, amados Cooperadores, os tropegos e em- 
baragos com que imprescindivelmente havemos de abalroar 
no desempenho da nossa missao divina"... (18). E, uma vez 
aberta a questao religiosa, os catolicos legitimos, ainda que em 
pequeno numero, arregimentavam-se, chegando mesmo a ten- 
tar a fundagao de um "partido catolico", para a lideranga do 
qual Soriano de Souza, batalhador infatigavel da causa ul- 
trmontana, lembrava o nome, glorioso para a reagao catolica, 
de Zacarias de Goes e Vasconcelos (19). Os jornais catoli- 
cos, principalmente O Apostolo, secundam os bispos na luta 
e o catolicismo conhece entao uma coerencia doutrinaria e 
uma unidade de vistas que nao tivera ainda no Imperio. A 
nova situagao permitia a D. Vital dizer de seu carcere, em 1874: 
"O vento da nova perseguigao que ora vai soprando veio des- 
pertar-nos de mortifera letargia religiosa em que tinhamos ador- 
mecido, veio sacudir as frias cinzas do indiferentismo que amor- 
ciam o lume de nossas crengas, veio atear bem alto as chamas 
de nossa fe" (20). Se e verdade, ate certo ponto, que foi ra- 
pida a agao catolica, como faz notar o padre Julio Maria, em 
passagem que anteriormente citamos, nao e menos verdade que 
ela obrigou seriamente a uma definigao de crengas. E, se seus 
resultados nao foram positives, do ponto de vista catolico, nao 
se deve isto a sua rapidez (afinal o problema perdura, inten- 
se, durante toda a decada de 70, em que pese a anistia dos bis- 

18) —— Carta Pastoral do Bispo de Olinda saudando aos seus diocesanos depots da sua 
sagragao, in O Bispo de Olinda D. Frci Vital Marta Gongalves de Oliveira perante 
a Historia, de Ant6n;o Manoel dos ReJs, Rio de Janeiro, Tip. da Gazeta de No- 
ticias, 1878, 3a. Parte (colegao de pastorais de D. Vital), pag. 387. 

19) — Ol Oarta do dr. Jose Soriano de Sou.ia ao Exmo. sr. conselheiro Zacarias de 
Goes e Vasconcelos, sobre a necessidade de organizar-se um Partido Catolico, Rle- 
cife, Tipografia da Uniao, 1874. Soriano de Souza, alias, desde 1867 proclamava 
a necessidade de fundar-se um partido catol'oo. Cf. nesse sentido A Religiao do 
Estodo e a Liberdade dc Cultos, Recife, Tipografia da Esperanga, 1867, pags. 
9-10. 

20) — Carta Pastoral (Dlrigida do carcere da Fortaleza de Sao Joao aos seus d ocesa- 
nos am 25 de mar^o de 1874) in O Bispo de Ohndu. . . perante a historia, cit. 
pags. 544-5. 
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pos em 75), mas a forga irresistfvel das novas ideias, do mo- 
vimento liberal e do cientificismo. 

A reagao catolico-conservadora contra as ideias liberais 
e cientificistas faz-se agora, incansavelmente, pelos jornais, na 
tribuna parlamentar, nas catedras das faculdades, nos livros. 
Organiza-se o "laicato" catolico, frequentemente mais ortodo- 
xo, mais ultramontano do que o clero: na Camara dos Depu- 
tados, Leandro Bezerra e Tarquinio de Souza, tergam armas 
com Silveira Martins, Pinheiro Guimaraes, Florencio de Abreu, 
etc., expoentes do liberalismo; no Senado, Candido Mendes de 
Almeida, Zacarias, Figueira de Mello, Rodrigues Silva, Fran- 
cisco de Paula Silveira Lobo, etc., fazem-se paladinos do Syl- 
labus; no norte Soriano de Souza e no sul, pouco depois, Sa e 
Benevides, em livros e nas catedras, fazem a apologia dos ideais 
ultramontanos. Na Faculdade de Direito do Recife, ja em 1868, 
Tarquinio de Souza registrava com prazer que a "escola de 
Kant e seus sequazes Zeiller, Ahrens e outros, que por tanto 
tempo dominou exclusivamente entre nos, se nao tem sido com- 
pletamente substituida, vai ao menos sendo contrabalangada pe- 
las doutrinas da escola que chamarei crista, e a cuja frente tem 
estado em nosso seculo o douto Taparelli, de saudosa memoria, 
Liberatori, Benza e ultimamente o modesto anonimo autor das 
excelentes Institutas de Direito Natural"..., etc. (21). Em ou- 
tros termos, substituiam-se as doutrinas liberais pelas ultra- 
montanas no campo da filosofia do direito. Na Bahia, a rejei- 
gao da tese materialista de Guedes Cabral — e a replica, no ano 
seguinte, contida na tese de Joao Ferreira de Campos —, a re- 
jeigao de uma memoria historica, entre outras razoes, por de- 
fender o darwinismo, "doutrina heretica, uma novidade cienti- 
fica funesta a religiao", sao fatos que atestam eloquentemente 
o espirito da reagao catolica (22). 

Fundam-se ou procuram fundar-se associagoes catolicas — 
e parece, por outro lado, nao to- sido insignificante o exito de 
alguns pregadores catolicos, para exemplificar, o de frei Cae- 

21) — Memoria Historica da Faculdade de Direito do Recife de 1868, in Relatorio do 
Ministeric do Imperio, 1869, Rio de Janeiro, Tip. Nacional, Anexos com pagi- 
na^ao propria, pag. 2. Sao os rresmos autores que informam o pensamento de 
Sa e Benevides. Cf., p. eXemplo, os Elementos da Filosofia do Direito Privado, 
Sao Paulo, Tip. Uniao, 1884, Prefacio, e a bibliografia de sua obra Filosofia 
Elementar do Direito Publico, Intemo, Temporal e Universal, Sao Paulo, Tip. 
Baruel, 1887, em que esses autores ocupajn lugar de relevo. 

22) — Sobre o aissunto cf. nosso artigo As Faculdades do Imperio e a renovagao inte- 
lectual, in "O Estado de Sao Paulo" de 9 de fevereiro de 1958, onde fomecemos 
as indicagoes bibliograficas essenciais para o exame do caso Guedes Cabral e do 
oaso da rejeigao da memoria historica de Luiz Alvares dos Santos, Sobre o caso 
Gued:s Cabral, cf. ainda a lucida analise, do ponto de vista liberal, de Rui 
Barbosa, O Papa e o Conctlio, cit., Intrcducao, pags. CCLXII-III. 
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tano Messina, no vale do Paraiba, ou o do jesuita Joao Maria 
Cybeu, em Santa Catarina (23). 

Pode dizer-se que desperta, realmente, nessa epoca, a cons- 
ciencia catolica no Brasil, adormecida e desvirtuada ate entao 
nos bragos do oficialismo. E, nos moldes do ultramontanismo 
europeu, levanta-se o edificio da doutrina politico-social da 
Igreja no Brasil. Desenha-se com nitidez o tipo catolico-con- 
servador, que sera a principal pega na batalha contra a "ilus- 
tragao" liberal e cientificista (24). E' o arcabougo doutrinario 
do tipo catolico-conservador, nas suas linhas fundamentais, que 
procuraremos agora apreender, para examinar-lhe o alcance e 
o significado, a fim de, posteriormente, compreender o seu pa- 
pel no debate sobre o ensino superior brasileiro. 

* * * 
Escrevendo em 1885, dizia o ainda laico Julio Cesar de Mo- 

raes Carneiro; "A teoria que aquilata o moral pelo intelectual 
dos povos, nao e um pano fino — e uma baeta grosseira; nao e 
uma verdade — e um sofisma; tern contra si toda a historia, que 
mostra que, sem embargo do desenvolvimento cientifico, nao 
ha progresso social onde quer que o espirito religioso se enfra- 
quega, oblitere ou morra" (25). Isto e, para essa visao do mun- 
do, a religiao e o nucleo da cultura. Pouco importa a ciencia, o 
progresso material ou tecnico: a vocagao do homem e sobrena- 
tural e o negocio principal da vida a luta para a salvagao da 

23) — Sobre Frei Caetano cf. p. ex., a obra de Christiano Benedito Ottoni, A Liher- 
dade dos Cultos no Brasil, Car^as Escritas do Rio de Janeiro para um jornal de 
provincia (Correio Paulistano) em 1876, Rio de Janeiro, Brown fit Evaristo Edi- 
tores, 1877, pags. 93-95. Sobre Cybeu, cf. o Relatorio do Minxstro da Justiga, 
Manoel Antonio Duarte de Azevedo, em 1875, Rio de Janeiro, Tip. Americana, 
pag. 9. As fontes sao desfavoraveis aos dois eclesiasticos mas atestam, pvelo n^e- 
nos, aslm diar margens a duvidas, o seu exito. 

24) — Tanto os catolicos quanto os liberais, r(a qjpoca, concordam nesse aspect©. Sal- 
danha Marinho, A Igreja e o Estado, 3.° volume, cit., pag. 672, diz: "Duas ban- 
deiras distintas torao de ser hasteadas no Brasil. A do direito divino isto e, 
a do absolutism©; a da soberania do povo, isto ©, a da liberdade". Crstiano 
Ottoni se refere ao mesmo fienomeno: "Partido catolico © natural adversario do 
partido liberal e tende a absorver o conservador". A Liberdade dos Cultos no 
Brasil, cit. pag. 202. Rui lembra qqe o partido Viberal nao pode esquecer, sem 
psrder sua condigao de liberal, "que o seu posto /de honra e a ^uta infatigavel, 
de vida e morte, contra a propaganda ultramontana". O Papa e o Concilio, 
cit. Introdugao, pag. II. E, do lado catolico, dizia Soriano de Souza, comen- 
tando a questao religiosa: "Desaparecidas por entao as cores acidentais (da po- 
litica partidaria, so duas opinioes se manifestaram no pais, opinides essencial- 
mente diversas e tendendo a fins diametralmente opostos. De um lado se pu- 
seram todos os incredulos, sectarios, racionalistas, derr.bgogos, em uma palavra 
todos aqueles para os quais nao existem nem ordem sobrenatural, nftm religiao 
positive, nem Igreja, mas somente o Deus-Estado, personificado em Cesar, com 
as silas leis e sua san^ao de penas e prerrtios presentes e sensiveis. Do outro 
estavam todos os catolicos". Carta. . . ao oonselheiro Zacarias de Goes e Vas- 
concelos, etc., cit. pag. 4. 

25) —« Apostrofes, cit., pag. 8. 
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alma. E' o catolicismo de todos os tempos, nas suas grandezas 
e fraquezas, reforgado pelo pontificado de Pio IX, a ecoar nos 
coragoes catolicos brasileiros mesmo depois de 1878. Que sao 
"os sabios do seculo?" "files tern a ciencia — este vaso de Cleo- 
patra — cujo licor guarda nas fezes o veneno mortal do ceti- 
cismo, mas eles nao tern a fe" (26); falta-lhes o essencial. Nes- 
se sentido, o catolico foi — e ha de ser sempre — o adversario 
da "ilustragao", do liberalismo, na medida que estes proclamam 
a autonomia humana, a soberania da razao, a laicizagao da vi- 
da moral. A sociedade, creem, ha de ser organizada a partir do 
direito divino, do qual a Igreja e o unico interprete legi'timo e 
autorizado; a religiao ha de regular os aspectos todos da vida, 
acompanhando o homem do bergo ao tumulo, impregnando de 
seu espi'rito todas as instituigoes; selecionando algumas almas 
para o servigo divino, amparando as outras na constituigao da 
familia, inspirando a educagao, freando e coibindo os impetos 
satanicos de libertagao. Em face de uma tal visao do mundo, 
oue papel desempenha a vida civil, particularmente o Esta- 
do? Responde ortodoxamente D. Vital que "o fim do govemo 
politico deve ser sempre a felicidade temporal, nao qualquer 
felicidade temporal, mas aquela somente que serve de meio pa- 
ra a felicidade eterna" (27), ainda porque "o negocio que mais 
importa aos povos, mesmo politicamente falando, e a gloria de 
Jesus Cristo" (28). Isto e, subordina-se, seguindo a ligao dos 
papas, dos filosofos cristaos, dos juristas catolicos, o Estado a 
Tgreja, o temporal ao espiritual. Sao Tomas ensinara um dia 
que "os reis devem ser sujeitos aos sacerdotes" (29) — e a tra- 
digao dos padres da igreja insistiu sempre em que o poder ecle- 
siastico e para o poder civil o que e o sol para a lua; a alma 
para o corpo Assim, "sendo o fim do Estado meio para o fim 
da Igreja e nao vice-versa, segue-se que ao Estado cumpre re- 
ceber a norma da Igreja e nao lha dar" (30). Nao e o governo 
direto do Estado pela Igreja o que se reclama; mas o seu do- 
minio indireto. "A interferencia indireta do espiritual sobre o 
temporal — dizia no Senado um dos lideres catolicos (31) — 
tambem e evidente e nao se pode evitar. O que e politica, se- 
nhores? Uma parte da moral; o que e moral? E' a doutrina re- 
sultante dos dogmas, e tanto mais se conformam estes com a 

26) —< Idem, pag. 69. 
27) —1 O Bispo de OJinda e cs seus acusadores no Tribunal do BolrrJ Senso, in, O Bisfio 

de Olinda. . . peranfe a historia, cit., pag. 514. 
28) — Idem, pag. 528. 
29) — De Regimine Principum ad Regem Cypri, I, XIV, § 6. 
30) — D. Vital, ob. cit., pag, 525. 
31) — Candido Mendes, discurso de 24 de maio de 1873, Anaxs do Senado, 1873, tomo 

I, pag. 217. 
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verdade quanto a moral e mais perfeita. Excluidos os dogmas 
catolicos que moral teriamos nos? Em toda a parte e o dogma 
da religiao que faz a moral; nao temos, nem poden'amos ter uma 
moral fora ou independente do cristianismo. A politica e, po- 
de-se ate certo ponto dizer, a administraQao domestica em vas- 
ta escala; para a politica como para essa administragao e pre- 
cise: honestidade e justiga, e como aquilata-las sem ser por meio 
do poder competente, guarda e fiscal dos dogmas, e mantene- 
dor da moral? Ja se ve, portanto, que ha uma interferencia in- 
direta, mas necessaria do espiritual sobre o temporal quer quei- 
ram, quer nao, justa e conveniente ao interesse de todos, e em 
prol da sociedade". 

A "questao religiosa" e a expressao pratica destas doutri- 
nas. Se, sob certo aspecto, poderia ser considerada uma sim- 
ples "questao de opa", na pitoresca expressao de Silveira da 
Mota (32) — na realidade ela exprimia uma definigao de prin- 
cipios do catolicismo e do liberalismo. Tratava-se, em primei- 
ro lugar, de saber se os interditos langados contra as irman- 
dados envolvia materia mista, a ser regulada harmonicamen- 
te pela Igreja e pelo Imperio, em virtude da religiao do es- 
tado, ou apenas materia espiritual. Ora, a quern caberia re- 
solver a qualidade da materia em causa? Ao Estado? A Igreja? 
Se a esta, reconhecer-se-ia, de certo modo, sua supremacia; se 
aquele, afirmava-se o principio de dependencia desta. Em se- 
gundo lugar, tratava-se do placet, do direito de padroado do 
imperio. Se o Estado reconhece como verdadeira a religiao 
catolica, e a consagra na Constituigao — raciocinam os catoli- 
cos — a doutrina do placet e, alem de heretica, um absurdo, 
pois como imaginar que uma Igreja infalivel viole o direito? 
(33). E, lembra no mesmo sentido D. Vital, dessa forma su- 
poe-se o Papa infalivel, porque assim o exige a fe catolica ado- 
tada pelo Estado, e falivel ao mesmo tempo, pois o direito de 
exame supoe a possibilidade de erro em suas decisoes; e des- 
sa forma tambem, de acordo com o que ensina a Igreja, su- 
poe-se o imperador falivel, mas ao mesmo tempo se reconhe- 
ce sua infalibilidade, concedendo-lhe o direito de julgar sem 
apelo as Constituigoes Pontificias (34). Mas, se nao se admite 
o placet — raciocinam os liberais — num pais onde ha reli- 
giao de Estado, admite-se o governo da Igreja: o Estado sera 
obrigado a obedecer a qualquer decisao pontificia, inclusive 
32) — Anais do Senacfo de 1874, tomo I, sessao de 26 de junho, pags. 371-390. Dnz o 

a&nador per Goias que "o erro come^ou For dar-se ao negocio em sua or:gem 
proporgoes que ele nao tinha". 

33) — Cf. a obra de D. Antonio de Macedo Costa, Direito contra o Direito oui o Estado 
sobre tudo, Rio de Janeiro, Tip. do Apostolo, 1874, especialmente pag. 77. 

34) — D. Vital, ob. cit., pag. 484. 
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aquelas que violem a propria constituigao do pals. Por exem- 
plo, suponhamos que a Igreja proiba as associagoes nao ca- 
tolicas ou a liberdade de imprensa, garantidas pela lei funda- 
mental do pais; se nao houver o beneplacito, se o Estado obe- 
decer as disposigoes eclesiasticas, sera forgado a violentar os 
direitos assegurados pela Constituigao (35). 

Neste sentido (36), a "questao religiosa" e uma luta entre 
o ideal laico e o ideal teocratico, este a consequencia logica 
da teoria catolica sobre as relagoes entre a Igreja e o Estado, 
ponto basico da doutrina politico-social do ultramontanismo. 
Compreendam-se, contudo, os ideais ultramontanos de teocra- 
cia; como lembra Julio Cesar de Moraes Carneiro, "a teocra- 
cia sao pretende a nulificagao do Estado. O que ela pretende 
e prescreve e que o Estado esta na Igreja como o filho nos 
bragos de sua mae; que a religiao e o fim dos imperios, e que 
estes devem ser conduzidos pelo poder temporal de acordo 
com a Igreja, a posse eterna do soberano bem" (37). 

Para a mentalidade catolico-conservadora, alias, so e ju- 
ridicamente legitima a sociedade teocratica, pois toda socieda- 
de se funda no direito e este nao provem "de uma mera con- 
vicgao pessoal, de uma opiniao variavel, de uma determina- 
gao arbitraria dos homens" (38), ou de um contrato social, 
mas sim de Deus "Suprimi esta constituigao divina da socie- 
dade humana, toda ela se abala da base do fastigio; tudo fica 
reduzido a convengoes transitorias, e flutua ao sabor da onda 
movel da opiniao; nada de fixo, de inviolavel, nada de sagra- 
do nas relagoes politicas; a autoridade e uma mera delegagao 
a cada instante revogavel; nao ha mais criterio absolute, nem 
fundamento solido em que assentem os deveres do govern o 
para com o povo e do povo para com o governo. Os principios 

35) —^ Nesse sentido, dedarava no Senado Vieira da Silva: . . "o art, 5.° da Consti- 
tu:?ao dEtlara que continua a ser a religiao catolica a. religiao do Estado,; e em 
virtude desse mesmo artigo 5.° e QU® os ultramontanos nulificam a Constituigao. 
Que importa que a constituigao diga que o poder legjslativo cotr pet© a assem- 
bleia geral e ao Impcrador, se a. Igreja declafa nulas de pleno direito todas as 
leis, que estiverem em oposigao aos seus interesses? Nao e em virtudis desta dou- 
trina que alguns bispos abriram luta com o governo, desobedecem a Constitui- 
gao, resistem as leis do pais, pregam a desobediencia ctelas, proclamando-se mar- 
tires? Com tais teorias o que fica sendo a soberania do Estado senao uma so- 
berania nominal?" Sessao die 13 de junho de 1874, Anais do Senado, 1874, tomo 
I, pag. 252. No mesiro sentido, cf. os discursos, na Camara dos Deputados, 
d? Alencar Araripe, a 24 de maio de 1873, Anais de 1873, tomo I, pags. 160- 
65 e de Florencio de Abreu, a 26 de maio do mesmo ano, idem, pagjs. 176-81, 
especialmente pag. 180. 

36) —« Nosso objetivo, squi, nao e o da apresentagao juridica da questao religiosa, mas 
sim o de mostrar com essa questao evidencia dois tipos irr^econdiliaveis de con- 
cepgao da vida e do homem. 

37) — Apostrofes, ed. cit., pag. 144. 
38) —- Mac.do Costa, Direito contra o direito... cit., pag. 33. 
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da lei natural, desprovidos de sangao, nao terao eficacia bas- 
tante para center o impeto indomavel das paixoes humanas" 
(39). Assim, instituido o primado da Igreja, em toda dissen- 
gao entre ela e o Estado, este devera ceder; como ensina o 
Syllabus, prop. 42, e falso que "na colisao entre as leis de um 
e outro poder deve prevalecer o direito civil" (40). Dessa ma- 
neira, ou a sociedade se estabelece teocraticamente sobre os 
fundamentos do direito divino, ou se instaura a Revolucao (41). 
O que se ha de entender por revolugao? Deixemos a palavn 
ainda uma vez a Macedo Costa; "sinteticamente e o esforgo sa- 
tanico para constituir a sociedade sem Deus. Analiticamente 
e a separagao da Igreja e do Estado; e a liberdade plena da 
impiedade e da blasfemia; e uma constituigao hoje jurada, ama- 
nha rasgada e atirada ao vento; e a plebe esmagando o govemo 
ou o governo esmagando a glebe; e a licenga dos cultos, dos di- 
vorcios e das opinioes; e a familia precaria, sem tradigao, sem 
futuro; e o casameroto civil, o batismo civil, o enterro civil; e 
a deusa razao, a emancipagao da carne e o descaro pagao; e o 
Papa prisioneiro; e a aboligao dos votos religiosos, a usurpa- 
gao dos bens e direitos da Santa Igreja, a opressao das cons- 
ciencias, em uma palavra, e a violagao de toda a ordem divina 
estabelecida por Jesus Cristo" (42). E', enfim, a sociedade lai- 
ca, o ideal liberal; sao as medidas mais instantemente reclama- 
das pelo radicalismo liberal, no Clube da Reforma ou nas con- 
ferencias radicais. 

Parafraseando o trecho de Macedo Costa, poder-se-ia dizer 
que, se sinteticamente, a teocracia era o sonho de constituigao 
da sociedade alicergada no direito divino, analiticamente o seu 
programa era a consolidagao da uniao entre Igreja e Estado, 
este subordinado aquela, a policia de pensamento, a "eterni- 
dade" da constituigao, a censura da imprensa e da palavra, o 
casamento catolico, o registro dos nascimentos nas maos dos 
eclesiasticos, o cemiterio religioso, o culto da autoridade, o do- 
39) —• Idem, pags. 48-9. 
40) —- Sustentando a velha doutrma jundica da Igreja, diz Tap^relli, uma das ptlrv- 

cipais fontes do pensaments catolico brasileiro do iirperio: "A lei eclesias- 
tica pode derrogar a lei civil, sempre que esta sq opoe ao bem da sociedade uni- 
versal, ou viola os direitos dos membros nas socied^des particulares". Curso 
de Direito Natural, la. edigao brasileira do padre Nicolau Rossetti, S. J., Edi- 
tors Anchieta, Sao Paulo, 1945, pag. 496. Os juristas catolicos brasiljiros 
ins-stem igualmente nessas doutrinas. Cf. p. exemplo a obra de Jose Maria Cor- 
rea de Sa e Benevides, Analise da Constituigao Politica do Imperio do Brasit, 
Sao Pauio, Tip. King, 1890, especialmente pags. 190, 207-209 e 272. 

41) —« "'A Revolugao — diz Maoido Costa —1 e a sociedade levando Deus para as 
fronteir-s, e la despedindo-o polidamente como send© de ora em diante iniitil; 
e a sociedade querendo achar em si propria sua suprema lei, seu flm, sua 
felidldade; e a d claraguo des direitos do homem, sem nenhuma mcng-ao e com 
claro menoscabo dos direitos de Deus"... ob. citM pag. 25. 

42) — Ob. cit., peg. 26. 
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mmio do ensino. Programa, alias, logico e consequente, defen- 
dido ponto por ponto pela mentalidade catolico-conservadora. 

fisse programa, analiticamente tratado, sera agora o objeto 
de nossas investigagoes. 

* 
* * 

Num mundo teocraticamente organizado nao ha lugar, e 
claro, para a "loucura" da liberdade de consciencia, "esse erro 
pestilento" que "para ruina da sociedade religiosa e da civil 
estende-se cada dia mais por todas as partes" (43). Dissera-o 
ja Gregorio XVI, condenando as "novidades" defendidas por 
Lammenais, Lacordaire e Montalembert, e Pio IX referendara 
a condenagao na Enciclica Quanta Cura (§3) e em varios arti- 
gos do Syllabus (cf. prop. 15, 77, 78 e 79), condenando outra 
vez nao so o liberalismo, em geral, mas tambem o liberalismo 
catolico, apoteoticamente recebido no Congresso de Malines, em 
1863, quando Montalembert pronunciara os sens discursos fa- 
mosos (44). No Brasil, nao eram pequenas as simpatias tribu- 
tadas ao campeao do catolicismo liberal. Um homem sincera- 
mente catolico, como o ex-ministro Jose Liberate Barroso, por 
exemplo, mesmo depois do Syllabus nao recuava na defesa da 
tese da "igreja livre no estado livre" (45), proposta aos ouvin- 
tes da conferencia radical. E Joaquim Nabuco nao titubeia em 
classificar a seu pai, o senador Nabuco de Araujo, entre os ex- 
tremismos de Souza Franco e Zacarias, na questao religiosa, co- 
mo o representante do "matiz Montalembert" (46). O catoli- 
cismo liberal, entretanto, seria absorvido, no Brasil, como de 
resto na propria Europa, ou pelo liberalismo e pelo "velho-ca- 
tolicismo" ou pelo ultramontanismo. Nao havia quasi lugar pa- 
ra o meio-termo, a conciliagao. Entre os principios do partido 
liberal a que pertenciam — e a doutrina ultramontana, um Za- 
carias e um Silveira Lobo optam pela ultima. E um padre co- 
mo o senador Pompeu, embora padre continue, seguindo a sua 

4?) —« Cf. a Enciclica Mir art Vos, de Gregorio XVI (15 de agosto de 1832) § 10. 
Baseamo-nos, nas oitagoes de encidlicas e documetptos pontificios, po^nclpial- 
ir.cnte na Coleccion de Enciclicas y Documentos Pontificios da Accion Catolica 
Espanola, Publicacion^s de la Junta Tecnica Nacional, Madrid, 4a. edi^ao, 1955. 

44) — Montalembert verberava, entao, os "catolicos intolerantes, que nao querem Es- 
tado livre, e os liberais inconsequentes, que nao querem Igreja livre". Ob. cjlt. 
nota cxplicativa final, pag. 188. Sobre as relagoes entre os discursos de Mon- 
talembert e as condenacoes do Syllabub, cf. R. Aubert, Le pontifical de Pio 
IX, cit. especialmente pags. 252-3. 

45) — Cf. A Liberdade de Cultos, discurso pronunciado na, Conferencia Radical, Se- 
gunda Sessao, a 4 de ebril de 1869, Rio de Janeiro, Tip. Americana, 1869. 

46) — Um Estadista do Imperio, Edigao da Companhia Editora Nacional, Sao Paulo 
— e — Civilizagao Brasileira, Rio de Janeiro, 1936, tomo II, pag. 269. 
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vocagao liberal fica ao lado do poder civil no choqu#1 entre as 
duas tendencias. 

Assim. o legitimo catolicismo dos tempos da ilustragao bra- 
sileira se revela coerentemente ultramontano, endossando o Syl- 
labus e a infalibilidade papal. Ora, nesses termos, nao Ihe e 
possivel pactuar com a liberdade de consciencia e das opinioes. 
No maximo, admite a liberdade de pensar, que e conatural ao 
homem, nunca a inteira liberdade de expressao de pensamento 
(47). Em ultima analise, a Igreja nao admite a "liberdade do 
erro", consequencia da liberdade de consciencia. "Muita gen- 
te filosofa. muita gente doutrina, dirige a sociedade — diz um 
dos catolicos de entao (48). Pensais que isso e um bem, uma 
vantagem, uma prova de progresso e civilizagao? Nao o acre- 
diteis. E' um mal, uma desvantagem, um sintoma infalivel de 
que a humanidade esta enferma, e sem achar uma medicina 
que a salve. A unidade da verdade nao comporta a multipli- 
cidade das solugoes que os homens Ihe querem dar". O "poder 
de pecar nao pertence a definigao do livre-arbitrio", ensinava 
ja Santo Anselmo (49) — e que e senao pecado uma liberda- 
de de consciencia que poe o catolicismo ao nivel das outras re- 
ligioes, ou mesmo da ausencia de religiao? Que e, senao peca- 
do, a defesa de opinioes contrarias aos ensinamentos da Igre- 
ja? Consequencia logica e imediata da negagao da liberdade 
de consciencia e a negagao da liberdade de cultos. Se nao se 
devem suportar as opinioes contrarias a Igreja, a fortiori nao 
se devem admitir os cultos que as sustentam. O Syllabus en- 
sinava que e erronea a doutrina que diz nao ser conveniente, 
em nossa epoca, que a Religiao catolica se mantenha como a 
unica religiao do Estado, excluidos quaisquer outros cultos 
(prop. 77). "Nao ha progresso moral sem aperfeigoamento do 
espirito dizia Soriano de Souza (50) — e so o catolicismo 
aperfeigoa. Estas duas proposigoes sao igualmente incontes- 
taveis, e dispostas em forma silogistica dariam a conclusao 
irrefragavel, que aos Estados so convem a religiao catolica''. 

47) — Cf. Neste sentido A Religiao do Esfr.do e a Liberdade de Cifltos, de, Soriano 
de Souza, cit., especialmente pag. 57. Cf. tarrfbem os Elementos da Frlosofia 
do Direito Privado, de Sa e Benevides, cit., Prefacio, pags. XLIV-VI. 

48) —- Julio Cesar de Moraes Carneiro, Apostrofes, cit., pag. 155. 
49) — De Li hero Arbitrio cap. I, Okras Conrpletas de Santo Anselnw, edigao bilingue 

da Biblioteca de Autores Cristianos, tomo I, Madrid, 1952, pags. 548-549. 
50) — A Religiao do Estado..., cit., pags. 28-9. Sobre o problema da liberdade de 

cultos, ver c.inda, de Soriano de Souza, os artigos A Liberdade de Religiao e 
Da Liberdade do Mal e do Direito do Erro, publicados em Recife, Tip. da 
Espcranga. 1866, no volume Misoelanea. O exemplar que consultamos, da Bi- 
blioteca Nacional do Rio Janeiro, inclui dez ensaios e traz na lombada o 
titulo Polttica Sscra. Doutrinas semelhantes sao ainda sustentadas nos seus 
Elementos de Filosolia do Direito, Pemambuco, Tip. Central, 1880, ultimo ca- 
pitulo. 
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Defende-se. portanto, a qualidade de religiao do estado para 
o catolicismo, com exclusao dos demais cultos, na melhor das 
hipoteses apenas tolerados. Sem religiao, nao pode o estado 
subsistir; "separar a Igreja do Estado e o mesmo que separar 
a alma do corpo" (51) — e como "e heresia afirmar-se que o 
homem tem o direito de professar a religiao que sua razao re- 
conhega" (52), segue-se dai, necessariamente, o privilegio do 
catolicismo. unica religiao verdadeira. Religiao de estado, con- 
tudo, nao e a admissao de que a Igreja "esta no Estado", mas 
sim de que o Estado esta na Igreja, esta a alma, aquele o cor- 
po, esta o sol, aquele a lua, esta a mestra, aquele o discipulo, 
esta o senhor, aquele o servidor (53). 

A monarquia, creem os catolicos, que e a melhor das for- 
mas de governo como ensinara Santo Tomas, e aliada natural da 
Igreja e sobre ela ha de estribar a sua forga. A religiao de esta- 
do e a ausencia de liberdade dos demais cultos sao o sustenta- 
culo do conservadorismo monarquico, e convem que este se 
submeta a Igreja, se quiser subsistir: "E' inutil fingir, dizia o 
autor das Apostrofes, que se nao ve a mao deleteria que esta 
minando os alicerces do trono, que pode ficar certo de que nao 
conseguira nunca consorciar a majestade monarquica catoli- 
ca com as doutrinas anarqijicas do livre exame, da liberdade 
de cultos, da secularizagao do ensino, da independencia do po- 
der civil e outras. Napoleao era Napoleao; dispunha de um 
milhao de baionetas; tinha feito tremer o mundo e, entretanto, 
disse: "Nao me julgo com forgas para governar um povo que 
le Rousseau e Voltaire" (54). 

Num estado assim organizado, ao qual correspondiam em 
parte as instituigoes brasileiras, ainda que nao correspondes- 
sem os coragoes, automaticamente deveriam estar excluidas 
todas as demais conquistas liberais. Que lugar poderia ter 
nesse estado. por exemplo, a liberdade de imprensa, "nunca 
suficientemente condenada", no dizer de Gregorio XVI (Mira- 
ri Vos, §11), essa liberdade de publicar toda classe de escri- 
tos, de divulgar toda sorte de ideias? Apoiado exatamente na 
enciclica do antecessor de Pio IX, apostrofava Braz Floren- 
tine Henriques de Souza, ultramontane professor da Faculda- 

51) —* D- Vital, O Bispo de Olinda e os setis acusadores, cit., pag. 529. 
52) — Sa e Benevides, Filosofia Elementar do Direito Publico, Interno, Temporal e 

Universal, cit., pag. 35. Cf. Syllabus, prop. 15. 
53) —' Cf. D. Vital, ob. cit., pag. 530 e Apostrofes, cit., pags. 140 e 144. 
54) — Apostrofes, pag. 35. Na mesrra pagina, afirma ainda: "A monarquia escolha: 

ou colaborar com a Igreja na grande obra, cuja necessidade se impoe, de re- 
construgao catofica do Brasil; ou afogar-sf? na onda do ceticismo anarquico que 
sobe descie a choupana ate ao palacio. Ja nao e dado dissimular os perigos 
que amea^am a realeza, que so e vigorosa, forte e respeitada nos paises em 
que o espirito religioso sustenta e ampara as instituigoes politicas". 
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de do Recife: "querer que escritos infames, ou impios ou se- 
diciosos circulem impunemente na sociedade, ou que a injiiria 
e a calunia sejam impunemente atiradas a face dos cidadaos 
honestos, e querer a ruina dos Estados e a perda dos indivi- 
duos, e querer a desordem e a selvageria, e ultra jar a um tem- 
po a humanidade e a civilizagao" (55). E, condenando o sis- 
tema da repressao judiciaria dos abusos da liberdade de im- 
prensa, adotado na Constituigao do Imperio (art. 179, § 4), de- 
fendia o regime da censura previa dos escritos (56). E alguns 
anos depois, no Senado, Figueira de Melo reclamava do go- 
verno que regulasse "um pouco melhor a nossa imprensa, co- 
mo se tem feito em outros paises em bem da paz e moralidade 
publica e particular" (57). 

A propria liberdade de associagao, desde que contraria aos 
interesses catolicos, seria tambem severamente limitada; e o 
senador Figueira de Melo chegou mesmo a apresentar ao Se- 
nado um projeto que, embora malogrado, traduzia com fide- 
lidade o pensamento catolico-conservador. O codigo criminal 
brasileiro, liberalmente, nao se opunha a qualquer reuniao de 
pessoas, a formagao de sociedades secretas, desde que estas 
declarassem que seus fins nao se opunham a ordem social (Co- 
digo Criminal, arts. 282 e 283). Figueira de Melo propunha 
a revogagao desses artigos e a fixagao de penas de prisao, de 
cinco a quinze dias, aos membros das sociedades secretas — e 
seu projeto aumentava essa pena de quatro meses ate um ano 
se tais sociedades, contrariando o art. 278 do Codigo, tivessem 
por objetivo a propagagao de doutrinas contrarias a existen- 
cia de Deus e a imortalidade da alma ou ainda — e aqui o 
senador ia alem do conservadorismo do texto legal — se tra- 
balhassem para a aboligao da religiao privilegiada (58). 

Que pensar, entao, das ideias laicas sobre o casamento e 
sobre os cemiterios? A luta em favor da instituigao do casa- 
mento civil e da secularizagao dos cemiterios, duas bandeiras 
do pensamento liberal, ocupa todo o periodo da ilustragao bra- 
sileira e teremos que referir-nos mais minuciosamente a ela 
55) —• Dos Responsaveis nos crimes de liberdade de exprimir os pensamerttos — Ligoes 

de direito criminal, Recife, Tipografia da Esperanca, 1866, pag. 7. 
56) — ... "sem nos deixcrmos arrastar pelas sedutoras fllsgranas dos amantcs da ili- 

mitada liberdade de imprensa, pensamos com boas autoridades que a censura 
previa, restrita a certos escritos, e nao sendo proibitiva como outrora, mas sim- 
plesmente admoniloria, como ped© o espirito do seculo, ofereceria uma boa 
justiga de paz a sociedade literaria, uma magistratura de conciliagao". . . (idem, 
pag. 11, nota) . 

57) —> Sessao de 10 de junho die 1874, Anais do Senado, 1874, tomo I, pagina 227. 
58) —< Este projeto foi apresentado a 27 de junho de 1874. Cf. Anais do Senado, 

1874, tomo I, pags. 398-9, e o discurso justificativo, pags. 393-98. Foi rejeitado 
ao entrar em discussao, a 31 de agosto de 1877. Cf. Anais do Senado, 2a. Ses- 
sao Legisiativa de 1877, tomo III, pags. 184-5. 
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no capitulo seguinte. E' desnecessario acentuar que o pensa- 
mento catolico-conservador era a maior barreira contra esse 
"concubinato legal" e essa "profanagao dos cemiterios" — o 
primeiro destruindo, no sen entender, as bases mesmas da fa- 
mllia, fazendo de um sacramento um simples contrato, tiran- 
do o sen fundamento religioso e, por conseguinte, o sen cara- 
ter indissoluvel (59); a segunda desvirtuando a essencia do 
cemiterio catolico. "Ha uma distancia enorme — lembrava 
Candido Mendes — entre o pensamento que dirige a criagao 
do cemiterio catolico, e o de outros religionarios. O cemiterio 
catolico repousa sobretudo no dogma da ressurreigao da car- 
ne, dai resulta o interesse que os catolicos tern por tais ©sta- 
belecimentos, interesse que nao pode ser o mesmo para os ou- 
tros religionarios. O respeito pelos mortos pertence essencial- 
mente a nossa religiao" (60) 

E que pensar, ainda, do sufragio universal? Que dizer da 
liberdade do voto, essa conquista que um liberal como Sarai- 
va considerava fundamental para o future do pais? (61). Num 
estado legitimamente catolico a cidadania, em sua plenitude, 
e privilegio apenas dos fieis da religiao de Pedro; assim sen- 
do, como falar em sufragio universal, como permitir, mais ain- 
da, a elegibilidade dos acatolicos? (62). Os pensadores do ca- 
tolicismo brasileiro sao em geral omissos no que diz respeito 
a libertagao do voto, a elegibilidade dos acatolicos. Sua atitu- 
de contraria a esses reclames liberais, entretanto, esta impli- 
cita em suas demais posigoes — e decorre delas, pelo menos 
no que diz respeito ao catolico-tipo que procuramos compreen- 
der, como consequencia logica. Essa mesma omissao se reve- 
la no problema da libertacao do trabalho, nos seus dois aspec- 
tcs correlates e igualmente fundamentals: a aboligao da escra- 
vatura e o incentive a imigragao. Nao que os catolicos — ape- 
sar de um Andrade Figueira — se mostrem positivamente con- 

59) — O proprio Jose de Alencar, cuja posigao em materia religiosa e ambigua, o 
reconhecia: "Com que direito, senhores, <* sociiedade humana obrigaria dois 
contratantes a unirem-se por toda a vida, sem poderem jamais dissolver esse 
la^o? A sociedade civil nao tern esse direito; e nrcessario que ela se inspire na 
moral, na religiao" Anais da Camara dos Deputados, 1873, sessao de 24 de 
maio, tomo I, pag. 190. 

60) —* Anais do Senado, 1872, sessao de 10 de margo, Apendice, pag. 111. Para uma 
amostra do carater "incendiario" do problema da secularizagao dos ceiriterios 
— e para nao nos referirmos por enquanto ao famoso discurso de Rui Barbos.^ 
— e remetemos o leitor para o acirrado debate entre Figueira de Mello e Mendes 
de Almeida, de um lado, e Souza Frajnco e Femandes da Cunha, de outro, na 
sessao do Senado de 23 de maio de 1874. Anais de 1874, tomo I, especial- 
mente, pags, 98-99. 

61) — "O que disse no seu programa o partido liberal? EHsse que o futuro do Brasil de- 
pendia de duas condigoes: da liberdade do trabalho e da liberdade de voto". I>s- 
curso pronunciado no Senado a 26 de junho die 1874, Anais, tomo I, pag. 367. 

62) — So a lei Saraiva, d© 1881, possibilitou a elegibilidade dos acatolicos. 
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trarios a aboligao; ha mesmo prelados ilustres que as vezes 
a defendem; apenas esta e para eles uxna medida secundaria, 
que nao Ihes empolga os coragoes, que nao Ihes move a von- 
lade. O problema da aboligao tem para eles o mesmo valor 
que o das reformas eleitorais, que o da industrializagao do 
pais, o do progresso material, o da imigragao. fisse estado de 
espirito se revela claramente numa das passagens das Apos- 
trofes de Julio Cesar de Moraes Carneiro: "Que ilusao, a dos 
piaticos! pensam eles que com maior numero de vias-ferreas, 
raais vasta rede de telegrafos, maior emigragao e mais indus- 
trias o Brasil se ha de purificar e salvar! Pensam eles que com 
retormazinhas de colegios, de eleigoes, e do cativeiro dos ne- 
gros velhos (sic) a patria ha de sair incolume da crise moral 
que ameaga revoluciona-la!" (63). E muito tempo antes, no 
que diz respeito a imigragao, um Leandro Bezerra Monteiro 
condena acerbamente a "colonizagao estrangeira", "sempre in- 
frutifera", que nos custa uma fortuna "sem o menor provei- 
to", enquanto se abandonam os colonos nacionais, "os unicos 
que pouem melhor prestar-se no atual sistema de nossa lavou- 
ra" (64). E sugere, para resolver o problema da falta de bra- 
gos para o trabalho, a "catequese dos nossos indios que vivem 
espalhados pelos altos sertoes do Imperio" (65). Isto e, os ca- 
tolicos, em ultima analise, nao emprestavam a questao da es- 
cravatura uma importancia muito grande, ao mesmo tempo 
que pareciam temer a imigragao, provavelmente por crerem- 
na perniciosa a "umdade das crengas ' (bbj, obngando o pais 
a decidir-se pela supressao do culto oficial (67). 

63) — Apostroles, ed. citj, pag. 56. Antes, a pag. 37, afirmava: "Nem o voto indi- 
reto, nem o direto, nem o ensino leigo e Uvxe, nem a ixnunidade da imprtaisa, 
nem a prerrogat.va dos cultos nem a hbertagao do ventre, nem a secularizagao do 
ensino, — nada disso tem regenerado no pais os costumes, tranquilizado a ordem 
civil, fortalecido a moral publica. Ja ensaiamos bastantemente, e sempre em vao, 
as reformas politicas. E' tempo de voltar a Cruz; e tempo de pedir ao catoli- 
cismo a resolugao de todos os problemas sociais que agitam a nossa epoca; e tempo 
de dar ao espirito religiose a suprema cUre^ao moral do pais". Sem escravatura 
ou com ela — pouco importa — o que interessa e ^ maior gloria de Deus e da 
Igreja. 

64) —* Sessao da Camara dos Deputados, a 11 de setembro de 1873, Anais de 1873, to- 
mo IVI, Apendice, pag. 422. 

65) — Idem, pag. 423. 
66) —« De tal forma era a insistencia liberal em ligar o problema da imigragao ao da 

aboligao da religiao de estado, que esta conexao deve ter passado, aos olhos dos 
catolicos, como uma verdadeira relagao de causa e efedto. 

67) —• O proprio imperador, por motives diversos, "nao era, alias, grande amdgo da co- 
lonizagao estrangeira: era em demasia nacional para isto. De imigragao amarelat, 
que no seu tempo queria dizer a chinesa, porqife o Japao ainda nao entrara na 
fase de expansao, nem queria ouvir falar: foi ele quem mais contribuiu para fazer 
gorar o piano Sinimbu. Da branca receava no seu vibrante patriotismo que dis- 
tinguisse sobre o car6ter histdrico da populagao e Ihe emprestasse um ar cosmo- 
polita". OHveira Lima, O Imperio Brasileiro, Companhia Melhoramentos de Sao 
Paulo, s-data, cap. IX, pag, 203. 
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Mas, se ao catolicismo conservador nao interessam, de for- 
ma profunda, a libertagao do trabalho e do voto, decididamen- 
te se declara ele contra a emancipagao da mulher — aspiragao 
igualmente cara ao pensamento liberal e cientificista e que, 
independentemente do "feminismo" ou do "sufragismo"', se 
apresentava como um dos tragos decisivos da modernidade. As 
elevadas concepgoes que Stuart Mill consagrava em sua obra 
sob re a sujeigao da mulher encontravam, alias, pleno eco no 
Brasil: basta pensar nos esforgos de um Rui Barbosa e de um 
Rodolfo Dantas, no sentido de criar novas condigoes de edu- 
cagao e vida para o sexo feminino; e suficiente lembrar os dis- 
cursos de Tobias Barreto sobre a criagao de um "partenogogio" 
ou seu estudo sobre a alma da mulher (68), ou ainda a obra 
principal de Tito Livio de Castro, A Mulher e a Sociostenia (69). 

Contrariando as aspiragoes do seculo, os catolicos, preo- 
cupados com a manutengao da estrutura patriarcal da fami- 
lia, afirmam que "a desigualdade natural entre o homem e a 
mulher deve refletir-se na ordem civil privada e publica e na 
ordem politica, quanto a capacidade de agao". A missao da 
mulher e a famflia, nao a vida publica; por isso ela "nao deve 
figurar nas assembleias eleitorais, nos parlamentos, nos con- 
selhos supremos do Estado, nos cargos publicos de qualquer 
ordem, por motives morais e sociais" (70); "os deveres e os 
direitos imperiosos da mulher, estabelecidos pela natureza sao 
incompativeis com as fungoes publicas" (71). Efetivamente, 
nao ensinara sempre a Igreja a submissao da mulher ao ho- 
mem, nao o repetia, em 1878, Leao XIII? "Como Cristo e a ca- 
bega da Igreja, assim o varao e cabega da mulher; e como a 
Igreja esta sujeita a Cristo, que a estreita com castissimo e 
perpetuo amor, assim ensina que as mulheres estejam sujeitas 
a seus maridos e que estes, por sua vez, devam-nas amar com 
afeto fiel e constante" (Ouod Apostolici Muneris, § 24). 

Assim, limitando a vida da mulher a familia, o pensamen- 
to catolico de certo modo a isolava do mundo, elegendo-a guar- 
dia das tradigoes religiosas e conservadoras; "Uma sociedade 
moralizada — dizia ainda Sa e Benevides — deve tirar a mu- 
lher todo o carater publico e desenvolver o espirito de familia; 
deve tambem separar o mais delicadamente os dois sexos sal- 

68) — Tobias Bjrretta Discursos, vol. IV das Obras Con\'yJetas, Edigao do Estado de 
Sergipe, 1926, pags. 41-77 e 91-95 e Estudos Alemaes, Obras Completas, vol. 
VIII, Edigao do Estado de Sergipe, 1926, pags. 3-28. 

69) — A Mulher e a Socro^eni^ obra postuma. F. Alves Editor, Rio de Janeiro, com 
prefacio de Silvio Romero datado de 1893, especialmente capitulos VIII, e IX. 

70) — Jose Maria Correa de Sa e Benevides, Filosofia Elementar do Direito Publico, 
Interno, Temporal e Universal, 1887, cit., pag. 19. 

71) — Ident, pag. 22. 
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va a vida na familia para impedir as sedugoes e os escandalos" 
(72). Isto e, se a libertagao do voto e a emancipagao do traba- 
Iho nao sao essenciais a sociedade, a libertagao da mulher Ihe 
e diretamente contraria; como o casamento civil ou o registro 
civil, atinge o fundamento mesmo da familia crista, que ha de 
ser conservada sob o dominio da Igreja sob pena das forgas 
demoniacas perderem irremediavelmente o homem. 

A longa analise que vimos fazendo revela claramente co- 
mo a religiao, a grandeza do catolicismo, sao o fulcro e a preo- 
cupagao quasi exclusiva da mentalidade catolico-conservadora. 
Pouco importa, em si mesma, a grandeza material do pais, de 
pouco vale a sua "ilustragao", o seu progresso, a elevagao do seu 
nivel de vida; inocua, quando nao perniciosa, e a ciencia "mun- 
dana", instrumento indiferente para o mal ou para o bem: o 
destine humano e transcendente e a felicidade terrena nao e o 
objetivo da vida. E nao e possivel trocar a felicidade celeste, 
aspiragao suprema, pelo prato de lentilhas que o mundo, a ci- 
vilizagao oferecem. Livre ou escravo, rico ou pobre, ignorante 
ou sabio, so interessa realmente ao homem o negocio da salva- 
gao. Que o pais permanega de olhos fechados a modernidade 
europeia, que suas escolas nao sejam melhores, cientificamente 
falando, que a industria nao prospere, que a escravidao nao se- 
ja extinta, que o voto nao seja legitimo, que o pensamento se 
contenha e a consciencia se cale, que importa tudo isto? A vida 
humana e provagao, nunca glorificagao; e esforgo de ascese, 
nao triunfo, e so a vaidade humana, a vanitas vanitatum do 
Eclesiastes, pode confundir os valores, inverte-los, desfigura-los. 

Em face dessa visao da vida, que nao procuramos com- 
bater ou louvar, mas apenas compreender, dessa concepgao 
do homem para a qual "a alma precisa mais de fe que de 
ciencia" (73), que papel desempenha a educagao, qual o me- 
Ihor tipo de ensino? E' o que agora, terminando o presente 
capitulo, iremos examinar. 

* * 
He 

Se o homem e, antes de tudo, o ser decaido que busca a 
recuperagao, educa-lo e dar-lhe os meios de recuperar-se, e, 
no sentido legitimo da palavra, familiariza-lo com os dogmas, 
com a disciplina, com os costumes da Igreja: ou a educagao 
tern um sentido eminentemente religioso ou nao chega a ser 
educagao. "A instrugao so esclarece o espirito; para que o ho- 

72) — Ob. cit., pag. 22. 
73) — Apostrolea, cit., pag. 58. 
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mem seja perfeito e mister que a educagao pelo ensino da re- 
ligiao Ihe abra o coragao, tornando-o bom. A historia apre- 
senta constantemente fatos de homens de notavel inteligen- 
cia e ilustragao, mas de pouca moralidade; os beneficios que 
estes, porventura, prestaram a sociedade foram incompletos. 
E' da Escritura que um sabio perverse e uma vibora coroada" 
(74). Mas nao se trata apenas de um ensino generico, vago, da re- 
ligiao — e sim do ensino precise e exclusivo da religiao ca- 
tolica: "o Estado deve sustentar e tutelar nas escolas prima- 
rias e nos estabelecimentos de instrugao secundaria e supe- 
rior o ensino da religiao catolica e por conseguinte da sua 
moral" (75) e nao deve "tolerar nas escolas o ensino de dou- 
trinas contrarias a religiao catolica e aos bons costumes" (76). 
Quando Joao Alfredo apresenta o sen projeto de reforma da 
instrugao publica (77), o jovem deputado catolico Cunha Fi- 
gueiredo Junior combate-o violentamente por ser omisso na 
questao do ensino religioso e, embora laico, assinala que "o 
dever do clero e combater um ensino sem moral e sem reli- 
giao" (78) E, tomando parte na mesma discussao, Tarquinio 
de Souza afirma que todo o ensino, no pais, deveria ser en- 
tregue, senao a diregao, pelo menos a inspegao do clero (79). 

Mas, ao mesmo tempo que os catolicos defendem intran- 
sigentemente a educagao religiosa, como centro da escola, com- 
batem vivamente a ideia liberal de instrugao obrigatoria, que 
Condorcet, especialmente, defendera luminosamente em suas 
memorias. "A instrugao e educagao obrigatorias — dizia Sa 
e Benevides — sao exorbitantes da missao natural do Esta- 
do e atentatorias ao direito de personalidade e aos direitos da 
familia" (80). E Tarquinio de Souza nao titubeava em dizer, 
no discurso que citamos, que a instituigao da instrugao obri- 

74) —^ Atas e Pareceres do Congresso de Instrugao, realizado no Rio de Janeiro em 
1882; Rio, Tip. Nacional, 1884, Primeira PartQ. Setima Questao, Ensino de moral 
e religiao nas escolas prim arias, nos estabelecimentos de instrugao secundaria e 
nas escolas normais, Parecer do Dr. Lopo Diniz Cordeiro, paginagao propria, pags. 
3-4. Acrescenta a pag. 4 o relator que "A religiadi, sendo «, verdade, so pode ser 
uma: a historia irrparcial de dezenove seculos proclamou pprante as luzes da 
razao e da fe que essa e a catolica" 

75) —• Idem, Setima Questao, Parecer do conego Joao Pires de Amorim, pag. 7. 
76) — Idem, pag. 8. Exige ainda o conego que o Estado, "para o ensino das outras 

ciencias devcra escolher mestres moralizados e religiosos". 
77) —• A 23 de julho de 1874. Cf. Anais da Camara dos Deputados, 1874, tomo III, 

pags. 280-3, idem, tomo IV, pags. 317-9 e Anais de 1875, tomo I, pags. 65-8. 
Em todos os volumes indicados encontra-se o texto do projeto. 

78) — Sessao de- 20 de maio de 1875, Anais da Camara dos Deputados, 1875, tomo I, 
pag. 107. Cf. todo o discurso, pags. 104-112. 

79) — Sessao de 24 de maio d,e 1875, Anais, tomo I, cf. pag. 122. O discurso db Tar- 
quinio de Souza nao foi publicado; entretanto, na sesisao de 25 de maio (cf. to- 
mo I, Apendice, especialmente pag. 226), em apartes a Cunha, Leitao, reafirma 
seu pensaminto. 

80) — Elementos da Filosolia do Direito Privado, cit., Pre!ado, pag. XLIV. 
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gatoria seria um dos "piores males" que poderiam verificar- 
se no pax's, opiniao tambem esposada por Cunha Figueiredo 
Junior. Instruir obrigatoriamente para que? Por acaso a al- 
fabetizagao, por exemplo, e um bem em si? Se ela traz certas 
vantagens, propicia tambem oportunidades para delitos que 
sem ela nao se verificariam: sem saber escrever — raciocina 
Tarquinio de Souza — ninguem falsifica assinaturas... A ig- 
norancia nao e um mal, pelo menos comparada a impiedade, 
e a virtude assenta-se em bases completamente diversas do 
saber; ela independe da ciencia. Mal, rigorosamente falando, 
e apenas a ignorancia da religiao, e quando surgir um verda- 
deiro governo no pais, este "compreendera — diz o autor das 
Apostrofes — que a nossa primeira necessidade e o seu pri- 
meiro dever e pelo ensino amplo, cientifico, literario e religio- 
se do catecismo" (81). 

Em tais condigoes, todo o ensino depende da religiao; "nao 
podemos combinar a nossa religiao com qualquer materia de 
ensino", diz o ja referido Cunha Figueiredo Junior (82). Nes- 
sa diregao, o ensino "exagerado" das ciencias naturais apa- 
rece como um mal, como um perigo. Andrade Figueira, fer- 
vorosamente catolico, critica, por exemplo, o desenvolvimen- 
to das ciencias naturais e matematicas, "a faculdade aparato- 
sa da escola politecnica", o curso de minas de Ouro Preto: "pa- 
ra quern sabe que estas escolas sao viveiros de positivistas e de 
materialistas, de um pessoal enfim que nao foi conveniente- 
mente preparado no ensino filosofico de Socrates, de Platao e 
dos grandes espiritos da humanidade, e claro que o favor do 
governo tende a nada menos do que a atacar os principios da 
verdadeira filosofia crista" (83). E nao so o ensino das cien- 
cias naturais, mas tambem o das ciencias humanas, emancipa- 
das da teologia e da filosofia catolica: o humanismo jesuitico, 
o ideal do Ratio Studiorum, protesta contra o humanismo cien- 
tifico a que a modernidade se entrega fervorosamente. 

O humanismo cientifico e a crenga na regeneragao do ho- 
mem pelo saber, particularmente pelo dominio das ciencias na- 
turais; uma so lei rege a natureza inteira — e portanto o ho- 
mem, que nao a transcende, mas e parte integrante dela; or- 

81) — Apostroles, pag. 44. 
82)   Discurso citado, loc. cit., pag. 107. 
83) —• Sessao de 24 de abril de 1882 (Anais da Camara dos Dteputados da sessao de 

1881, tomo IV, pag. 183). Cf. no rnesmo sentido discursos de Tarquinio de Souza, 
a 15 de maio de 1882, loc. cit., pags. 520-533, qua, r.'portando-se a um discurso 
de Rodolfo Dantas no Senado, a 16 de n.arfo de 1882 (Tarquinio erradamente 
cita 17 de margo) — Cf. Anais do Sen|do, 1882. tomo II, pags. 156-162 — 
critica-o por defender o ensino secundario das ciencias naturais e aproveita a 
ocasiao para combater o posxtivismo. 
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ganismo mais complexo, e certo, mas solidario com o todo uni- 
versal . Educar-se, aqui, e conhecer a natureza e domina-la, obe- 
decendo-a. O homem se desprende do sagrado — e a teologia 
e para ele objeto de investigagao psicologica, historica ou so- 
ciologica; o que era uma ciencia e para ele simples objeto da 
ciencia; as linguas vivas, que nos descortinam a variedade das 
investigagoes cientificas, nos diferentes paises, substituem o 
latim, a lingua universal do catolicismo; a sociologia — ou o 
metodo de Darwin — revelam os processes reais pelos quais 
o homem conquista o direito e elabora a moral, tornando ob- 
soletas a moral revelada, o direito divino, o direito natural; a 
ciencia faz as vezes da virtude e se reconhece mesmo que nao 
pode haver virtude na ignorancia, que o bem nao pode ser di- 
verse do saber, que o "valer" decorre do "ser". O cientificis- 
mo, frequentemente aliado do liberalismo, como ja fizemos 
ver, ergue-se triunfante como a pega principal da ilustragao 
brasileira e obriga o humanismo catolico a reagao: contra a 
fatuidade da ciencia natural a revelagao divina; contra a mo- 
ral "cientifica", laica, a moral crista, de origem divina; contra 
o naturalismo na visao do homem e da vida, o "supra-natura- 
lismo", o transcendentalismo catolico; contra a sociologia, o 
direito natural de fundamento divino; contra a pretensao ex- 
clusiva das linguas vivas, o latim; contra o laicismo, a educa- 
gao religiosa; contra a razao, a fe; contra o imperio que se se- 
culariza e se aproxima da republica, a "teocracia" — em uma 
palavra, contra a cidade dos homens, a cidade de Deus. 

Mas, no cheque entre os dois humanismos, e a cultura su- 
perior o que conta -— dai a importancia particular atribuida 
por ambos ao ensino superior, campo aberto para as doutri- 
nas em luta. Nao e aqui o lugar mais oportuno para o exame 
do problema da liberdade de ensino, nos seus diferentes as- 
pectos, tema que empolgou a consciencia do seculo XIX: fa- 
lo-emos na segunda parte deste trabalho. Desde ja, entretanto, 
procuremos compreender a posigao catolica em face do ensi- 
no superior. Rigorosamente falando, nossa situagao nao era 
a mesma da Franga, inspiradora principal dos debates sobre o 
assunto (84): la a concentragao dos esforgos catolicos para a 
decretagao da liberdade de ensino — iniciada sob o lema "li- 
berdade como na Belgica" — correspondia ao desejo e a ne- 
cessidade de arrancar das maos do estado, rival da Igreja, o 
monopolio da instrugao superior; aqui pelo menos teorica- 

84) —' Em dois artigos publicados em "O Estado de Sao Paulo'*, a 12 e 19 de Janeiro 
de 1958, sob o titulo O Germanismo nos frns do Imperio, procuramos mostrar a 
origem francesa do proprio "germanismo pcdagogico" brasileiro, cuja importancia 
decisiva para a historCa de nossas ideias entao assinalamos. 
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mente, as faculdades do estado estavam comprometidas com 
a Igreja. E, alias, nao era apenas teorico o compromisso; pelo 
menos na Faculdade da Bahia e na Faculdade de Direito do 
Recife, ate a decretagao do ensino Hvre aproximadamente, ele 
era uma realidade (85). Nessas condigoes especiais, a atitude 
normal dos catolicos brasileiros seria a condenagao da liber- 
dade de ensino, seja enquanto liberdade plena de opiniao e de 
catedra, seja enquanto criagao de faculdades livres. A pri- 
meira consequencia e evidente, e nunca a discutiram os cato- 
licos; nunca admitiram eles a liberdade de ensinar o erro; en- 
quanto para o liberalismo a liberdade — na expressao de um 
ultramontane frances e o direito do homem, "nao de possuir 
a verdade, mas de a procurar", para o catolicismo ela e ape- 
nas "a faculdade de mover-se, sem entraves, no bem", tal co- 
mo o define a Igreja (86). Pio IX, a esse respeito, nao deixa- 
va margem a duvidas ao declarar a elite romana, em margo de 
1875: "O que a Igreja antes de tudo reclama e a liberdade de 
salvar as almas; e apesar do desagrado que nossos adversarios 
podem experimentar, sou constrangido a repeti-lo que foi aos 
apostolos e a seus sucessores — e nao a outros — que Jesus 
disse; Ide e ensinai. Nao, essas palavras nao foram enderega- 
das aos filosofos do seculo nem aos professores de uma uni- 
versidade qualquer". A segunda consequencia e menos evi- 
dente; afinal, sendo possivel a criagao de faculdades livres, nao 
poderia a Igreja cria-las em profusao? Mas, e e aqui que se 
evidencia a logica da conclusao, poderiam cria-las tambem os 
nao-catolicos, atraindo a juventude para as tentagoes da mo- 
dernidade. Melhor politica seria, certamente, a obtengao do 
controle das faculdades do estado; o "brago secular" forne- 
ceria os meios e a Igreja vivificaria as instituigoes de ensino, 
impregnando-as de sua doutrina. Apesar de logica, nao foi es- 
sa a atitude da maioria dos catolicos brasileiros em relagao ao 
ensino superior, as faculdades livres; a luta, ardente e em- 
polgante, dos catolicos franceses, Dupanloup, Chesnelong e 
Founier a frente, teve o condao de encaminha-los para a "so- 
lugao francesa" do problema. E' verdade que, bem antes, um 
catolico fervoroso como o conselheiro Pedro Autran da Mata 
Albuquerque, professor da Faculdade de Direito do Recife, mes- 
mo reconhecendo o direito do estado em materia de ensino, pro- 

85) — Sobre o assunto, Cf. nosso artigo As Faculdades do Imperio e a Renovsgao In- 
telectual, citado. 

86) — Belcastel, citado por Jules Ferry, cf. Discours et Opin-'ons de Jules Ferry, pu- 
blics avec Commentaires et notes par Paul Robiquet, Paris, A. Colin, 2.° volume, 
1894, pag. 246. Sobre a maneira catolica de ccmpreender a liberdade de en- 
sino ver ainda a enciclica Libert as de Leao XIII (20 de junho de 1888) §§ 32 
e 36. 
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testava contra o "monopolio" (87). Mas so a partir da ques- 
tao religiosa e que os catolicos brasileiros mostram-se verda- 
deiros entusiastas das faculdades livres; alem do exemplo tran- 
ces, o desenvolvimento do processo dos bispos mostrava a dis- 
tancia entre o pais real e o oficial, entre a consagragao, na lei, 
da religiao catolica como religiao de estado e a verificagao, no 
piano dos iatos, que eram antes os interesses do seculo, nao os 
da Igreja, que preocupavam a maioria de nossos homens pu- 
blicos. Em tais circunstancias, os catolicos se faziam defenso- 
res extremados das faculdades livres, negando mesmo ao Es- 
tado o direito de educar e aderindo completamente, neste cam- 
po, as teses do Syllabus (props. 45, 47, 48). "A missao do go- 
verno — diz Zacarias — e a seguranga interna e externa do 
pais. Per accidens, por excegao, e que sua agao se faz sentir em 
um ou outro ramo de trabalho. No ramo do ensino alguma 
intervengao ele deve ter, mas muito pouca; a liberdade do en- 
sino reclama que se restrinja essa tutela, porque a missao do 
govemo nao pode ser ensinar. Deve vedar que se ensinem 
teorias subversivas, deve ter uma superintendencia sobre isto, 
mas deixando a liberdade do ensino. O governo mestre! Mes- 
tre de que?" (88). Nao e outra a opiniao de Candido Mendes: 
"O governo entende que a misao do Estado e tambem ensinar, 
quando e certo que ele nao tern semelhante missao"... "sou o 
primeiro a reconhecer a incapacidade do governo para diri- 
gir a instrugao" (89). Se se nega ao estado a missao de ensi- 
nar, a nao ser supletoria e acidentalmente, a quern competira 
o ensino? Aos particulares, mas nao a todos, ja que o estado 
ha de impedir que se propaguem doutrinas subversivas. Ora, 
sendo a religiao catolica consagrada oficial pela Constituigao, 
qualquer ensino que se faga contra ela, ou a sua revelia, e sub- 
versive, pois ofende a ordem constituida. Portanto, abram-se 
faculdade livres, mas que o faga a Igreja ou fagam-no os par- 
ticulares sob a sua diregao. "A doutrina que se deve ensinar 
nas nossas faculdades, a verdadeira doutrina, — e ainda Can- 
dido Mendes quern fala — e a que deve tranquilizar os pais" 

&7) — Cf. Elementos de Direito Pttblico. 2a. parte, volume II, Direito Publico Positivo 
Brasileiro, Pemambuco, Tip. Imparcial, 1849, pag. 94, nota referente ao § 145. 

88) —• Discurso pronundado no Senado a 9 de junho de 1875, cf. Anais, 1873. tomo II, 
pag. 122. Zacarias concebe o estado como um liberal nsssa passagjem, contra- 
rijndo as suas multipias rr.anifestagoes no sentido de defender o estado con- 
fessional. Entretanto, exatamente no dominio do ens no — o contexto da dis- 
cussao u reVela — e o catol'ico qurm fala nao o liberal. 

S9) — Discurso pronunciado a 7 de junho de 1875, Anais do Senado, 1875, tomo II, 
pags. 66 e 67. No mesmo sentido, cf. ainda a opiniao de Sa e Benevides, Ele- 
mentos da Filosofia do Direito Privado, cic., pag. XTIV, que so admr.te a a^ao 
do estado no campo de ensino "supletoria e acidentalmente'. 



— 63 — 

(90), e esta e a doutrina catolica. As faculdades ou universi- 
dades livres sao as melhores (91) — desde que sejam catolicas. 

Compreende-se, assim, como o pensamento catolico-con- 
servador brasileiro, da mesma forma que o frances, abragou a 
tese do ensino livre (92) — esse postulado liberal que a Decla- 
ragao dos Direitos do Homem consagrava no seu decimo-pri- 
meiro artigo. Como em Franga, a Igreja no Brasil (nao pede 
senao uma so e mesma coisa: a liberdade do bem, a unica li- 
berdade verdadeira" (93). Seu distico e o de Louis Veuillot: 
"Quand les liberaux sont au pouvoir, nous leur demandons la 
liberte, parce que c'est leur principe, et, quand nous sommes 
au pouvoir, nous la leur refusons, parce que c'est le notre". 
A sua defesa da liberdade de ensino nao se inspira em Monta- 
lembert — a sua fonte, em ultima analise, e o Syllabus. 

* * 
* 

E' tempo de concluir este capitulo. Examinadas as teses 
fundamentals do pensamento catolico-conservador, esbogado o 
tipo ultramontane, que tao bem se corporifica nos varies au- 
tores que citamos, vamos passar agora a analise da memtali- 
dade liberal, do tipo oposto ao que vimos ate agora, confiante 
na razao, os olhos voltados para o humano; do tipo, enfim, que 
Tavares Bastos, melhor do que ninguem no periodo da ilus- 
tragao brasileira, revestiu em sua plena integridade. 

90) —• Discurso citado, pag. 67. 
91) —^ Cf. aparte de C. Mendes a Vieira da Sih'a, sessao do 16 de julho de 1874, 

Anais do Senado, 1874, tomo II, pag. 194. 
92) —■ Diz o autor das Apostroles, cit., pag. 40: "E^ducagao secularlza^ao da es- 

cola, ensino livres, esses e outros manjafss da cozinha positlvistai, por muito pro- 
vados, ja nao regalam o paladar da nossa epoca". Compreenda-se, ncsta frase, 
porem, o sentido dado a ensino livre: nao quer aqui o autor referir-ae a liber- 
dade total para a Igreja, a cria^ao de faculdades catolicas livres mas ao livre 
ensino de toda e qualquer opiniao. 

93) — M. de Segur, citado por Paul Bert, Discours Parlementaires, Paxis, G. Ch-pen- 
tier, 1882, pag. 163. 





CAPlTULO III 

A MENTALIDADE LIBERAL 

"Pel a liberdade tudo se compreende, com 
a liberdade tudo se explica, pela liberdade 
tudo se resolve". — Liberate Barroso — A 
Liberdade de Cultos, pag. 15. 

A mentalidade catolico-conservadora, que procuramos apre- 
ender, nas suas caracteristicas tipicas, no capitulo anterior, e a 
adversaria natural da "ilustragao brasileira": nao que esta se de- 
fina apenas pelo seu anti-catolicismo, pelo anti-clericalismo: ela 
sonha, entretanto, transformar o pais e, nessa transformagao, 
nao haveria lugar mais para os privilegios religiosos; ela preten- 
de, de fato, levar o liberalismo as instituigoes; um liberalismo au- 
tentico, completo, e nao o seu simulacro consagrado na consti- 
tuigao outorgada — e o liberalismo, sistema que se deduz intei- 
ro a partir do ideal da liberdade de consciencia (1) nao poderia 
ajustar-se a forma historica que assumira o catolicismo do se- 
culo XIX como, de maneira mais generica, nao se pode conci- 
liar com o catolicismo coerente de qualquer epoca. Essa opo- 
sigao marcada entre o catolicismo conservador, ocupado em de- 
fender as instituigoes e em reconciliar o imperio com o cato- 
licismo, nos pontos em que aquele deste se afastara, e a "ilus- 
tragao", preocupada em adequar as instituigoes ao "espirito do 
seculo", o pais a modernidade do ocidente, em convidar o im- 
perio a liberalizar-se ou a perecer — o que talvez no fundo fos- 
se a mesma coisa —; essa marcada oposigao, diziamos, permite- 
nos compreender, com facilidade relativa, as caracteristicas ge- 
nericas do conservadorismo catolico e do progressimo liberal. 
Entretanto, quando nos aproximamos deste ultimo, os contor- 
nos perdem a nitidez: ha liberais e liberals, que embora fre- 

1) — Sobre a historia do liberalismo europeu, fonte do nosso, remetemos as obras 
gerais de Guido de Ruggiero, Historia del Liberalismo Europeo, trad, espa- 
nhola, Madrid, Ed. Pegaso, 1944, e de Harold Laski, El Liberalismo Europeo, 
trad, espanhola, 2a. edigao, Mexico, Fondo de Cultura Economica, Colegao <4Breviarios", 1953. A historia do liberalismo brasileiro, infelizmente, ainda 
nao foi feita, nem este capitulo pretende faze-la. Aqui ainda nossa perocupa- 
^ao sera a de captar um "tipo", nao a de historiar-lhe a formagao e o desen- 
volvimento. 
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quentemente concordando nas medidas praticas a tomar, bus- 
cam a inspiragao de seus atos e de seus pensamentos em fontes 
teoricas completamente diversas. Fontes teoricas, dizemos, por- 
que nao e aqui nossa preocupagao o hipotetico "desmascara- 
mento" das ideologias, a descoberta dos "condicionantes exis- 
tenciais" ou dos "interesses ocultos" (alias, quasi sempre, es- 
tes sao bem menos ocultos e bem mais conscientes do que a 
analise os quer fazer) que moveriam as ideias. Que e um in- 
teresse senao uma forma de "crenga", radicada numa forma 
de valorizar o mundo, num modo de ser da consciencia que e, 
queiramos ou nao, uma "realidade ultima"? O processo de 
"desmascaramento" nao resulta senao da admissao tacita da 
radicalidade da consciencia propria, da mesma radicalidade ul- 
tima que se nega a consciencia do "outro"; nao e possivel senao 
em fungao da "legitimidade teorica", independente de suas 
motivagoes "praticas", da nossa forma de captagao do huma- 
ne, da nossa maneira de hierarquizar os motives e os valores. 
Assim, serao as fontes teoricas, no piano da historia das ideias, 
que inspiram as diferentes visoes liberais o que deveremos 
buscar e compreender. Se o nao fizermos, nao chegaremos a 
deslindar claramente pelo menos dois tipos de mentalidade, 
perfeitamente definidos, que atuam, no dominio pratico — e 
entre eles no da educagao — conjugadamente. Visoes diversas 
da vida podem levar ao desejo comum das mesmas institui- 
goes; pontos de partida diferentes podem conduzir ao mesmo 
ponto de chegada — como o mesmo ponto de partida pode di- 
rigir a metas dispares —; fins opostos ou dissemelhantes po- 
dem exigir meios parecidos. E' exatamente o que se verifica 
na "ilustragao brasileira": liberais classicos, formados na es- 
cola do direito natural, como um Lafayette Rodrigues Pereira, 
liberais "cientificistas", como um Silvio Romero, liberais se- 
mi-indecisos entre as duas diregoes, como ate certo ponto o foi 
Rui, — e mesmo "cientificistas" anti-liberais, como os positi- 
vistas ortodoxos (2), e ate alguns heterodoxos, em multiples 
aspectos conjugam seus esforgos e lutam pelos mesmos fins. 
No caso dos liberais classicos e dos liberais cientificistas o pon- 
to de partida e diverse — mas o ponto de chegada e quasi o 

2) — Ja fizerrios notar, (cf. nota 23 do Capitulo I) que os positivistas ortodoxos 
falavam com desprezo do vago "cientificismo" do seculo. Com isso preten- 
diam m^nifestar seu desagrado por doutrinas que esqueciam as necessidades 
sentimentais do homem, atendidas pela religiao da humanidade. Se entender- 
mos o cientificismo como o puro cntusiasmo pela ciencia, como a crenga de 
que ela resolve todos os problemas, nao /seriam cientificistas os positivistas 

ortodoxos; se o entendermos, entretanto, como o v'mos fazendo, no scntido de 
que o valor e uma pura decorrencia do ser, cientificam nte apreendido, entao 
nao havera a menor incompatibilidade entre ele e o positlvismo. 
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mesmo; entre estes e os positivistas ha um parentesco proximo 
entre os principios, divergencias nos fins e concordancia fre- 
quente acerca dos meios. 

E' o ponto de partida dessas diferentes visoes da vida, en- 
tretanto, o que estamos procurando estabelecer, como funda- 
mento do tipo que realizam. Dai dedicarmos este capitulo a 
mentalidade liberal classica e o seguinte ao cientificismo, seja na 
sua forma liberal, seja na forma positi vista. 

* ♦ 
* 

A revisao dos fundamentos teoricos do liberalismo, dei- 
xando nitidas duas orientaqoes diversas, uma presa ao direito 
natural, outra buscando bases "cientificas" para os mesmos 
principios, orientagoes que distinguem os dois tipos de libe- 
ralismo que assinalamos no Brasil, origina-se de uma revisao 
semelhante no seculo XIX europeu (3). Ate certo ponto, a 
ideia classica do direito natural, que orientava ainda o pensa- 
mento de Montesquieu, se vinha transformando no seio da 
propria ilustragao do setecentos europeu. Nao que se duvi- 
dasse da validez absoluta desses direitos originarios, nao era 
esta a questao: o problema era a conciliagao dessa estrutura 
racional, aprioristica, com o empirismo e o materialismo (4); 
era, enfim, o encontro de fundamentos condizentes com a "fi- 
losofia cientifica" que se esbogava para erguer o edificio in- 
comovivel do direito. E' a propria conformagao dos nossos 
"orgaos", como quer Voltaire, a base dessa justiga imutavel; 
sao a utilidade, o interesse, o desejo de felicidade que garan- 
tem a necessidade das leis morais, como quer D'Holbach, an- 
tecipando-se a Bentham e ao grupo do utilitarismo ingles. Pa- 
ra o autor do Systeme de la Nature todo homem busca o seu 
interesse proprio, e este se resume no desejo de ser feliz. Ora, 
se cada homem buscasse apenas a felicidade propria, faltar- 
Ihe-iam a benevolencia e o interesse alheios; cuidando apenas 
da sua felicidade pessoal, todos desinteressar-se-iam de todos 

3) — Guido de Ruggiero, ob. cit., seguindo alias a orienta^ao de Croce, refere-se 
a uma. dupla orienta^ao liberal, uma no s^ntido da liberdade, que seria o li- 
beralismo propriamente dito, especialmente caracteristica da Inglaterra, e ou- 
tra no sentido da igualdade, democratiosk. mais do que liberal, caracteristica da 
•Franga. Nao e a este problema que nos referimos agora, pois Ruggiero trata 
da acentua^ao de um ou outro dos principios basicos do pensamento liberal, 
independentemente do fundamento teorico, que pode ser, indiferentemente, o 
direito natural ou um ponto de vista "cientifico", para qualquer dos casos. 
Adiante, entretanto, teremos que usar essa distin^ao. 

4) — Cf. nesse sentido Carrirer, Filosofia de la Ilustradon, cit., cap. VI, espec:al- 
mente pags. 270-1. 
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e em pouco nao mais haveria felicidade. A felicidade de todos, 
que e a verdadeira justiqa, e pois um interesse absolute de ca- 
da um — e assim e possivel dizer que "a virtude nao consiste 
senao em saber ser feliz com a felicidade dos outros. O ho- 
mem virtuoso e o que comunica sua felicidade aos seres capa- 
zes de lha devolverem". E, se definirmos o util como uma 
contribuigao ao bem de nossos semelhantes, a utilidade sera, 
entao, "a unica medida do juizo dos homens" (5) e servira de 
fundamento indubitavel a moral e ao direito. tao seguro, ou 
mais, do que o que a eles oferecia a filosofia racionalista clas- 
sica. E antes do Systeme de la Nature, com inspiragao com- 
pletamente diversa, Rousseau transformara os quadros da 
concepgao do direito. Ja nao se pode, com o autor do 
Emilio, falar em direito natural a maneira classica; o es- 
tado de natureza e amoral; so o pacto social, elevando o ho- 
mem ao estado civil, da a suas agaes "a moralidade que Ihes 
faltava antes" (Cont. Social, I, VIII) e gera o direito. Entre- 
tanto — e no seculo XIX frequentemente nao se atentou para o 
fato, na medida que nao se compreendeu a intima solidarieda- 
de das obras capitais de Rousseau, que se completam e esclare- 
cem — se se elimina o direito natural tradicional, nao se des- 
preza uma certa forma de direito natural: nao e a vontade de 
todos a legitima soberana, a que cria a sociedade justa; e a von- 
tade geral, infalivel porque traduz o interesse comum, que nao 
pode contrariar o destino etico do homem. Isto e, so a associa- 
gao humana cria a moral e o direito, porque revela ao homem 
a dimensao da sua liberdade, da sua razao e da sua consciencia 
(6), mas, ao revela-los, descobre-lhe a sua essencia etica que 
decidira, em ultima analise, da legitimidade da sociedade ins- 
tituida. A sociedade legitima, para Rousseau, produto da von- 
tade geral, seria uma especie de "reino de todos os fins" da 
etica de Kant: cada um seria livre na medida que obedecesse a 
si mesmo enquanto ser exclusivamente etico — e nesse caso a 
autonomia de uma consciencia individual, fundada na lei ra- 
cional, coincidiria perfeitamente com a autonomia da conscien- 
cia de todos. A doutrina do Contrato Social mal compreendida 
poderia inspirar, como de fato inspirou, a tirania das massas, 

5) — Cf. D'Holbach, Sysfen^e de la Nature, la. Parte, cap. XV. Remetemos a 
tradugao espanhola, Buenos Aires, Lautaro, 1946, pags. 203-214. Ver tambem 
Lange, Histoire du Materialisme, trad, francesa de B. Pommerol, Paris, Alfred 
Costes ltditeur, 1921, tomo I, pags. 378 segs. (sobre a moral de D'Holbach) . 

6) — Sobre liberdadea razao e consciencia cf. Emile, ed. Gamier, s-data, livro IV, 
pags. 352-9 e I, pag. 48; La Nouvelle Heloise, VI, carta VII. Cf. ainda De- 
rathe, Le Rationalisme de Jean Jacques Rousseau, Paris, PUFV 1948, pags. 
177-8 e Beaulavon, La Philosophie de Jean Jacques Roussozu et Vesprit oar- 
tesien, in Etudes sur Descartes, Pari3. Colin, 1937, pag. 335. 
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das maiorias; verdadeiramente compreendida, nas suas cone- 
xaes com o Emflio, a Nova Heloisa, etc., era a mais elevada ten- 
tativa de conciliar, no piano etico, a individualidade moral e a 
comunidade etica, o liberalismo e a democracia, na sua expres- 
sao mais elevada. 

O seculo XIX, entretanto, nao compreendeu nesse sentido a 
doutrina do direito de Rousseau: nao se viu que ela superava o 
direito natural classico para encaminhar-se no sentido de um 
direito racional, que nao e anterior a associagao humana, mas 
que nao resulta arbitrariamente dela. O fato de ser genetica- 
mente posterior a ela nada tern a ver com o seu carater a prio- 
ri; Rousseau estava muito proximo de Kant e de Fichte — e 
estes, alias, o compreenderam. No seculo XIX, entretanto, ora 
se entendeu a doutrina de Rousseau como mais uma expressao 
do direito natural classico (7), ora, mais frequentemente, co- 
mo a sua negagao total, proclamando a infalibilidade e o arbi- 
trio do povo, sem atentar para os aspectos que assinalamos (8). 
Assim, a obra de Rousseau, que era de fato uma revisao dos fun- 
damentos do direito natural, funcionou como tal, mas num sen- 
tido diverse do que realmente pretendeu. 

Em tais condigoes, foi a filosofia juridica de Kant que, re- 
examinando as bases do direito natural, descobriu-lhe outros 
fundamentos, sendo o ponto de partida do jusnaturalismo libe- 
ral do seculo XIX, que iria defrontar-se com as novas concep- 
gdes do direito, desde as criticas da escola historica. Kant pre- 
cisa o dominio etico e o juridico, que em Rousseau se encon- 
travam enleados. A lei etica e a lei juridica sao formalmente a 
mesma: o que as diferencia e o motive interior da agao (9). 
Juridicamente, interessa a conformidade exterior da agao com 
a lei; eticamente a sua conformidade interior, a auto- submis- 
sao pura a ideia do dever. As "leis da liberdade chamam-se 
morais, para distingui-las das leis naturais ou fisicas. Quando 
nao se referem mais que a agoes externas e a sua legitimidade, 

7) — Este eqmvoco, no Brasil, foi frequente. Cf. p. exemplo as curiosas distorsoes 
do pensamento de Rousseau por Pereira Barretto em nosso trabalho A Evo- 
lugao do Pensamento de Pereira Barretto e o seu significado pedagogico. . ., 
ext., pags. 117-118. Cf. ainda os equivocod, neste e em outros aspectos, de 
Tobias Barretto in Estudos de Direito, Bahia, Livraria Progresso Editora, 1951, 
pags. 27 e 85. 

8) — Uma obra das mais usadas no ensino do direito natural no Brasil, o Cours 
de Droit Naturel ou de Philosophie dc Droi<(. de Heinrich Ahrens (Seme edi- 
tion, Leipzig, F. A. Brockhaus, 1892, 2 vols.) se aproxima dessa interpre- 
ta^ao, Cf. especialmente tomo I, pags. 25-6, sgs. 

9) —< "A oiencia do direito e a da moral, diferem, pois, muito menos pela diferen^a 
mesma dos deveres que Ihes sao prdprios, que pela diversidade do motive que 
uma ou outra legislagao consignam na lei", Principios Metafisicos del Derecho, 
segundo a tradugao de G. Lizarraga, Madrid, 1873, Buenos Airesi, Editorial 
Americalee, 1943, pag. 33. 
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chamam-se juridicas. Porem, se alem disso exigem que as pro- 
prias leis sejam os principios determinantes da agao, entao cha- 
mam-se eticas na acepgao mais propria da palavra. E entao diz- 
se que a simples conformidade da agao externa com as leis ju- 
ridicas constitui sua legalidade; sua conformidade com as leis 
morais e sua moralidade" (10). Em tais termos, o principio etico 
fundamental ("age sempre como se a maxima da tua vonta- 
de pudesse converter-se a todo momento no principio de uma 
legislagao universal") exprimir-se-ia juridicamente, isto e, em 
termos heteronomos, definindo como justa "toda agao que por 
si, ou por sua maxima, nao e um obstaculo a conformidade da 
liberdade do arbitrio de todos com a liberdade de cada um se- 
gundo leis universais" (11). Isto e, o direito, o "estado juri- 
dico", criam, pela coagao exterior, um "simulacro" do mundo 
etico; enquanto para Rousseau o "estado juridico" confundir- 
se-ia com "um reino de todos os fins", para Kant aquele pode 
subsistir com independencia deste. O direito natural, embora 
heteronomo, e tao a priori quanto a moralidade; no fundo ele 
nao e senao "a liberdade (independencia do arbitrio de outro), 
na medida que pode subsistir com a liberdade de todos, se- 
gundo uma lei universal; e este direito unico, primitive, pro- 
prio de cada homem, pelo so fato de ser homem" (12) — e 
todos os direitos naturais legitimos estao incluidos nessa li- 
berdade inata, dela derivando sem realmente dela diferirem. 
Assim, a filosofia transcendental de Kant, essa "vasta filoso- 
fia da cultura", na expressao feliz de Windelband, encontra 
fundamentos novos para o direito natural e supera as duvidas 
e vacilagoes do seculo XVIII. 

Kant, entretanto, nao buscara apenas encontrar as condi- 
goes transcendentais de possibilidade da existencia do direi- 
to, o que poderia manter-se sobranceiramente de pe diante 
dos progresses da mentalidade historicista e relativista do se- 
culo seguinte. Seu problema ultrapassava estes limites de uma 
ciencia espiritual pura do direito; seu objetivo era fundar ou 
restabelecer, incomovivelmente, sobre bases novas, a validez do 
direito natural. O seculo XIX, postas de parte certas "filosofias 
do absolute", quer compreender historicamente a cultura e seus 
processes: de que vale erguer o edificio de um direito indispu- 
tavel se se disputa sobre ele? Se a historia revela a sua forma- 
gao lenta e descobre, ao inves do piano arquitetonico racional, 
a assimilagao lenta dos ideais e das instituigoes? O direito e, 

10) — Idem, pag. 25. 
11) —- Idem, pag. 47. 
12) — Idem, pag. 56. 
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entao, como tudo o mais, um produto historico, como o procla- 
mava a escola de Savigni e Hugo; nao ha um direito natural a 
justificar as conquistas do liberalismo moderno. Ao inves de 
pensar-se o mundo historico nas suas marchas e contra-marchas 
para atingir um modelo racional dado, pre-estabelecido, vali- 
do para todas consciencias, pensa-se agora que os ideais hu- 
manos sao formagoes culturais, historicas, que nao encontram 
qualquer justificagao a priori, que nao tern validez necessa- 
ria. Um novo processo de pensamento se delineia: ou essas 
conquistas se justificam por si mesmas — o seu triunfo e a 
sua justificagao — ou e precise encontrar outras bases para 
legitima-las eticamente. Se nao ha um direito natural funda- 
do na razao impessoal de que todo homem participa e que Ihe 
da a qualidade e a dignidade humanas, e possivel, entretanto, 
derivar da "natureza humana" ou de uma lei geral dos acon- 
tecimentos historicos a etica e o direito. Pretende-se agora 
que e possivel um conhecimento cientifico da natureza huma- 
na, nas suas bases biologicas, sociais e pslquicas; que e possi- 
vel determinar, tambem cientificamente, a marcha da huma- 
nidade, a "lei" ou as "leis" da historia. Conhecido o ser do 
homem (nao no significado metaffsico, mas no cientifico da 
expressao), as leis do seu desenvolvimento, deles derivar-se- 
iam necessariamente as regras de sua conduta, o dever-ser. E, 
sem desprezar a atividade consciente do homem, a sua liber- 
dade enquanto "consciencia de suas necessidades", poder-se-ia 
proclamar a realizagao final inevitavel dessas regras: o deter- 
minismo universal as imporia. 

De uma parte, na Inglaterra, o utilitarismo faz adeptos e 
ganha terreno. O direito e a moral derivam-se, como fatos, do 
interesse, como queria Bentham; o homem deseja necessaria- 
mente a felicidade, acrescenta Stuart Mill, e a civilizagao re- 
vela-lhe que esta so e plenamente possivel se estendida a to- 
dos. Com o aparecimento do darwinismo, o direito e compre- 
endido como uma expressao da selegao e da luta pela vida. 
Em Franga, o saint-simonismo — e depois o positivismo — re- 
velam a "estrutura verdadeira" da sociedade e a lei inexora- 
vel que rege a marcha da humanidade. O direito natural se 
transforma numa pura expressao do "esplrito metaflsico", um 
ideal dos legistas, que a sociologia substitui ensinando que se 
aproxima a "sociedade industrial", correlato necessario, na or- 
dem material, do "esplrito positivo". 

E' claro que tais correntes — psicologismos, sociologismos, 
naturalismos, cientificismos enfim — nao esgotam toda a ati- 
vidade intelectual do tempo. As ideias do "passado" continuam 
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a ser sustentadas e ha espiritos insatisfeitos a busca de ou- 
tras visoes da vida. Aquelas, entretanto, sao as filosofias po- 
pulares, voltadas para o concreto, para o imediato, a prome- 
terem uma solugao realista e feliz dos problemas humanos. A 
certeza de que se tem agora um conhecimento cientifico do 
homem e de que a ciencia, fisica ou humana, esta apta a resol- 
ver todas as questoes, faz desses pensadores filosofos de um 
"otimismo cientifico". 

O liberalismo do seculo XIX, para manter-se ao nivel das 
aspiragoes da epoca, precisa de reanalisar os seus fundamen- 
tos. Para os homens da politica militante podem bastar, as ve- 
zes, as justificagoes do velho direito natural: para os pensado- 
res liberals essa fonte e insuficiente. Desenha-se, assim, um 
novo liberalismo, um liberalismo cientificista que, se nao ani- 
quila o antigo, estreita ao menos os seus limites. A revolugao 
industrial, a marcha ascencional das massas, o socialismo, exi- 
gem uma redefinigao do liberalismo. Nao se trata mais de uma 
declaragao abstrata dos direitos inalienaveis do homem; tra- 
ta m-se de reivindicagoes sociais e economicas concretas, que es- 
capam aos quadros e as preocupagoes do velho liberalismo. A 
situagao nova, do ponto de vista social, politico, intelectual, eco- 
nomico, exige uma teoria nova da vida, da etica, do direito. E' 
o que iremos examinar. 

* * 
* 

O problema que os pensadores liberals enfrentam, agora, e 
o de defender o patrimonio fundamental do liberalismo — a li- 
berdade de consciencia e as liberdades dela derivadas, a indi- 
vidualidade — contra uma nova visao da sociedade que msiste 
principalmente na igualdade e que sotopoe a coletividade ao in- 
dividuo. Para isto e necessario demonstrar irrefutavelmente, 
nos quadros do novo pensamento, o carater fundamental da- 
quelas liberdades, cuja destruigao nenhum prego pagaria. Es- 
sa demonstragao, deixando de lado os aspectos acidentais do 
problema, far-se-a em duas diregoes opostas e frequentemente 
irreconciliaveis. De uma parte, procura-se encontrar uma for- 
mula que permita justificar e conservar as conquistas ja fei- 
tas, sem desatender as reivindicagoes novas: conciliar pratica- 
mente as exigencias democraticas e socialistas com o libera- 
lismo; estender realmente a todos, numa organizagao social 
justa, a possibilidade de um desenvolvimento real da perso- 
nalidade autonoma e o gozo efetivo da liberdade — o que ate 
entao se proclamara como "principio", mas que nao se efeti- 
vara na realidade. De outra, tenta-se mostrar que os ideais li- 
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berais e as novas exigencias sao inconciliaveis; que a realiza- 
gao destas implicaria, realmente, o aniquilamento daqueles. 
Nos dois casos, enlretanto, e precise buscar uma justificagao 
teorica adequada dos ideais liberais, uma "filosofia do libe- 
ralismo" que, verdadeira, antepor-se-ia vigorosamente as amea- 
gas a personalidade individual. Na primeira diregao traba- 
Iham os utilitaristas ingleses, principalmente Stuart Mill, o 
maior entre eles. Na segunda, e ainda entre os ingleses, pode- 
riamos lembrar o nome de Spencer. E se citamos dois ingle- 
ses, e porque e na Inglaterra que o problema se torna mais 
claro: em Franga e muito frequente, entre os liberaic, o apelo 
ao velho direito natural (13) — e as novas correntes de pen- 
samento, o positivismo por exemplo, nao cuidam de defender 
a "anarquia" da liberdade de consciencia: do mesmo modo que 
nao ha lugar para a "liberdade de consciencia" na matematica 
ou na fisica, deixara de existir o problema quando a humani- 
dade atingir o seu estado definitivo. 

Voltando a primeira daquelas orientagoes, desde a obra 
de Bentham ela se manifestara. A Inttrodugao aos principios 
da moral e da legislagao buscava fundamentar o direito no in- 
teresse e abria caminho para uma nova filosofia etico-juridi- 
ca, que se expressa em toda a sua clareza na obra de Stuart 
Mill. Para este, a moral, que se funda no sentimento de be- 
nevolencia em relagao ao humano (14), benevolencia esta que 
constitui a virtude, e o direito, fundado na ideia de justiga 
(15), prendem-se, em ultima analise, a "natureza humana", 
que a ciencia pode conhecer. Embora os sentimentos morais 
nao sejam inatos, mas adquiridos, "nao sao por isso menos 
naturais. E' natural no homem falar, raciocinar, construir ci- 
dades, cultivar a terra, etc., apesar destas faculdades serem 
adquiridas" (16). Na base dessa natureza — e Mill segue o 
velho principio hedonista, tao caro ao pensamento ingles — 

13) — Veja-sc< por exemplo a obra do chefe liberal fedouard Laboulaye, Le Parti 
Liberal, Son Programme et son avenir, Seme edition, Paris, Charpentier, 1871, 
cujo conceito de liberdade, de direito, etc., e evidentemente inspirado pelo 
direito natural. 

34) — £sse sentimento de benevolencia era caracteristico da etica de D'Holbach 
(cf. ob. cit.) e de Diderot (cf. Le Reve de d'Alembert1. ed. Gamier, cit., 
pags. 364-6) . Alias o "cientificismo" do seculo XIX tern ligag5es profundas 
com o materialsmo do seculo XVIII, sob varies aspectos. Nao pretendesse 
este, tambem, ser uma "filosofia cientifica". . . 

15) —< "Onde quer que haja um direito e um caso de justiga e nao da virtude de 
beneficiencia, e quern quer que nao ponha a distingao entre justiga e mora- 
lidade, em geral, onde a colocamos^ nao pora absolutamente nenhuma dist:n- 
gao entre elas". . . O Utilitarismo, trad, espanhola, Buenos Aires, Editorial 
Amerrcalee, 19451, pag. 80. 

16) — O Utilitarismo, ed. cit., pag. 54. Ideia semelhante, expressa quase nos mes- 
mos termos, encontra-S2 em Voltaire, carta ao delfim Fredericot de outubro 
de 1737, apud Carrirtr, Filosofia de la llustracion, cit., pag. 271. 
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encontram-se os sentimentos de dor e prazer: "o prazer e a 
ausencia de dor sao as unicas coisas desejaveis como fins e to- 
das as coisas desejaveis... sao-no pelo prazer que encerram 
ou como meios para alcangar o prazer e prevenir o sofrimen- 
to" (17). O desejo da felicidade, enfim, e a mola que impul- 
siona a agao humana. A moralidade e a transformagao desse 
desejo, de acordo !com uma regra que nos leve a substituir o 
desejo exclusive da felicidade pessoal pela aspiragao da feli- 
cidade social, coletiva. Nao e natural, no sentido de inata, mas 
o e no sentido de obedecer a uma exigencia da natureza hu- 
mana. Tambem a justiga nao tem uma "existencia absoluta" 
na Natureza (18); ela nao e siquer um sentimento originario, 
sui generis, "como nossas sensagoes de cor e sabor", mas nem 
por isso, pelo fato de ser derivada, esta em desacordo com a 
"natureza do homem". Moralidade e direito, assim, fundam- 
se numa utilidade generica e conduzem a aspiragao da felici- 
dade humana coletiva. Mas essa felicidade nao ha de conse- 
guir-se violentando a individualidade: "Sobre si mesmo, sobre 
seu corpo e seu espirito o individuo e soberano"; e a unica 
coisa "que pode autorizar os homens, individual ou coletiva- 
mente, a turvar a liberdade de agao de algum dos seus seme- 
Ihantes e a protegao de si mesmo. A unica razao legitima que 
pode ter uma comunidade para proceder contra um de seus 
membros e a de impedir que prejudique aos demais" (19). 
Assim, qualquer sistema que, em nome da felicidade geral, da 
oidem, etc., comprima a liberdade humana, violenta a pro- 
pria natureza: que felicidade coletiva seria essa que comega 
por violentar a felicidade individual? O sistema politico de 
Comte, por exemplo, parece-lhe "um despotismo da sociedade 
sobre o individuo que excede a tudo o que puderam imagi- 
nar" os filosofos da antiguidade (20). Ora, a pretexto de rea- 
lizar a felicidade, a justiga, etc., sistemas como este as impe- 
dem: a ausencia de liberdade 'elimina o aparecimento das 
grandes personalidades e sem estas a sociedade degenera, cai 
na total mediocridade, que e mortal (21). E' em nome da pro- 
pria felicidade que Mill combate as doutrinas que pretendem 
propaga-la com o sacrificio das conquistas liberais. As reivin- 

17) — O Utilitarismo pag. 24. 
18) —« Idem, pag. 69. 
19) — A Liberdade, trad, espanhola, no mesmo volume que O Utilitarismo, cit,, pag. 

113. 
20) — Idem, pag, 118. 
21) — "As melhores crengas e as melhores prat.icas tem uma grande tendencia a de- 

genrrar em algo mecanico; e ao menos que houvesse uma serie de pessoas cuja 
originalidade sempre infatigavel mantivesse a vida nessas crengas e nestas 
praticas de conveniencia meramente tradicional, uma coisa tao morta nao re- 
sistiria ao ma s leve choque de algo que realmente vivesse". . ., idem, pag. 178. 
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dicagoes sociais e economicas tocam-no profundamente, mas 
resolve-las com o sacrificio do patrimonio moral humano nao 
e elevar o homem, e avilta-lo. Entusiasta da "livre-concor- 
rencia", Mill nao faz dela um "dogma": a essencia do libera- 
lismo nao e o seu conteudo economico, mas o seu significado 
etico. Se o socialismo, por exemplo, resolver os problemas ain- 
da de pe no seio do sistema individual, sem afetar aquele pa- 
trimonio, melhor: o triunfo sera seu. "Ainda sabemos muito 
pouco sobre o que o sistema individual, levado a sua maior 
perfeigao, ou o socialismo, na melhor de suas formas, podem 
realizar, para poder decidir qual dos dois sera a forma final 
da sociedade humana. Se nos permitem aventurar uma opi- 
niao, a eleigao final dependera, provavelmente e de maneira 
principal da seguinte consideragao: qual dos dois sistemas e 
compativel com a maior soma de liberdade e espontaneidade 
humana" (22). A obra de Mill, portanto, e um esforgo, o mais 
caracteristico possivel, de refundamentar o liberalismo, em 
termos atuais, os olhos abertos para os novos problemas so- 
ciais. A aspiragao de felicidade geral, que orienta as reivin- 
dicagoes populares no sentido das doutrinas anti-liberais, na 
verdade e tambem o fundamento do liberalismo; e precise ape- 
nas conciliar aquelas reivindicagoes e as conquistas liberais — 
e a moral utilitarista fornece, no, seu entender, a base segura 
dessa sintese. "Todas as grandes fontes do sofrimento huma- 
no podem ser em grande proporgao, e algumas quasi intei- 
ramente, dominadas mediante o cuidado e o esforgo humano, 
e ainda que sua desaparigao seja infelizmente lenta, ainda que 
uma sucessao de geragoes perega no combate, antes que a con- 
quista seja completa, aquilo sucedera, e se a vontade e a cien- 
cia nao falharem, podera ser facilmente conseguido" (23). 
Da vontade humana, eficaz numa atmosfera de liberdade, e 
da ciencia, depende a felicidade. Crenga na liberdade, cienti- 
ficamente demonstrada, tornado o conceito na sua acepgao po- 
litica, e fe na ciencia — ai estao, unidos, os motives dominan- 
tes do novo liberalismo, mais adequado as solicitagoes do se- 
culo. 

Essas crengas, alias, nao sao exclusivas da orientagao que 
agora examinamos Elas inspiram tambem, ainda que com 
resultados diversos, aquela segunda diregao a que nos refe- 
rimos, e que se caracteriza plenamente no pensamento de Spen- 

22) — P rind pi os de Economia Politica, trad, espanhola, 2a. edi?ao, Mexico, Fondo 
d.- Cultura Economica, 1951, pag. 200. Aliad o liberalismo autentico de 
conteudo etico, nao e adversario do socialismo, mas apenas do soc alismo de 
inspiragao totalitaria. 

23) — O Utilitarismo, cit., pag. 35. 
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cer. Para este, efetivamente, os valores liberals — a plena li- 
berdade individual — hao de ser defendidos a todo transe e 
um exame cientifico da vida social revelar-nos-ia que o siste- 
ma atual — o do pleno liberalismo economico, o do nao-inter- 
vencionismo estatal, etc. — e o unico que condiz realmente 
com eles. Nao e impunemente que se tentam reformas sociais, 
no sentido da obtengao de uma falsa e ilusoria justiga. Os so- 
cialistas — e aqueles com eles colaboram — "impressionados 
pelas miserias que existem em nossa organizagao social atual, 
e nao considerando estas miserias como causada? pelos defei- 
tos da natureza humana mal adaptada ao estado social, ima- 
ginam que e possivel remedia-las mediante uma nova ordena- 
gao. Sem embargo, ainda que seus pianos tivessem exito, se- 
ria somente com a condigao de substituir uns males por ou- 
tros. Uma reflexao simples mostra-nos que, com a reorgani- 
zagao proposta, suas liberdades limitar-se-iam a medida que 
seu bem-estar material aumentasse" (24). Nao e possivel. co- 
mo pretende Mill, conciliar liberalismo e socialismo, o desen- 
volvimento da individualidade e o crescente intervencionismo, 
do estado ou da coletividade, na vida e nas atividades do ho- 
mem. O liberalismo, tal como existe, e um sistema complete; 
tentar remediar os seus males inerentes e abrir as portas pa- 
ra a ''escravidao futura"; todo homem que exerce uma ativi- 
dade para satisfazer os desejos de outro — seja este um indi- 
viduo, seja o Estado, seja uma coletividade — nao passa de 
um escravo, e na organizagao socialista nao ha lugar senao 
para escravos (25). Alem do mais, essa "justiga" que se pro- 
cura e aparente e se baseia num conceito equivoco; sao falsas 
as crengas segundo as quais "todo sofrimento social pode re- 
mediar-se e que o dever de todos e remedia-lo"; e uma lei da 
natureza, pelo contrario, a que proclama que "uma criatura 
incapaz de bastar-se a si mesma deve perecer" (26). Este "dar- 
winismo social", perfeitamente consoante com a doutrina do 
"laissez-faire", funda-se, alias, numa etica e num direito "na- 
turais", no sentido de que decorrem de uma lei natural bio- 
logica: a vida animal, enquanto esforgo de conservagao, im- 
plica a necessidade de nutrigao que, por sua vez, exige liber- 
dade de movimentos para que possa ser atendida. Tolher esta 
liberdade e assassinar as fontes mesmas da vida. Se esta e va- 
liosa — e estamos, todos de acordo que o seja — e "justa" esta 
hberdade e e a fonte de um "direito natural" primordial que 

24) — El Hombre contra el Estado.. trad, espanhola, Buenos Aires, Aguilar, 1953, 
pag. 76. 

25) — Ob. cit., pags. 68, sgs. 
26) —1 Idem, pags. 46-7. 



— 77 — 

so se limita, eticamente, pelo reconhecimento de que ha ou- 
tros homens perseguindo os mesmos fins: se nao podemos de- 
monstrar que ha alguem que possa satisfazer ilimitadamente 
seus desejos, enquanto outros nao o poderiam, somos obriga- 
dos a admitir essa limitagao (27) — fonte da vida moral e do 
direito. Esta limitagao, entretanto, significa apenas o respeito 
pela liberdade alheia de movimento e nao implica, de forma 
alguma, na eliminagao dos males e do sofrimento; "Nao e evi- 
dente que deve haver entre nos uma grande quantidade de 
miseria que e o resultado normal da ma conduta e da que nun- 
ca deveria separar-se?" (28). Em ultima analise, a felicidade 
de todos e um sonho vao; ten tar realiza-lo e diminuir ainda 
mais o coeficiente de felicidade humana. O ponto de partida 
de Spencer nao e tao distanciado do de Stuart Mill: ambos es- 
tao voltados para a felicidade como o fato primordial, esta 
implicando sempre o livre desenvolvimento pessoal — as de- 
dugoes tiradas a partir do principio e que os separam. 

Ambas as diregoes, entretanto, esquecidas agora as carac- 
teristicas pessoais que as diferenciam, sao um esforgo para re- 
fundamentar as doutrinas liberais, por intermedio de uma mo- 
ral e de uma doutrina do direito igualmente "cientificas", como 
pede o espirito do seculo. 

* * 
* 

Se insistimos nas aproximagoes e nos afastamentos entre 
o liberalismo e o socialismo — problema que pouca ou nenhu- 
ma repercussao iria ter na "ilustragao brasileira", que se en- 
contrava ocupada ainda com uma revolugao politica e jundi- 
ca, mais do que com a revolugao social, em virtude das carac- 
teristicas mentais, sociais e economicas do pais — e porque 
estas marchas e contra marchas nos aproximam de um pro- 
blema central do novo liberalismo, e este sim com repercus- 
sao enorme no Brasil, — o problema mais generico das rela- 
goes entre o individuo e o estado. 

O liberalismo de um Rousseau e de um Kant apontavam 
para o aniquilamento do estado despotico, absolute, para subs- 
titui-lo por um estado "etico", no caso do primeiro, "juridico"', 
no pensamento do segundo, langando assim as bases do esta- 
do democratico moderno. Para Kant, o estado e o guardiao 
do direito, a garantia de uma vida "heteronomamente" justa. 
Nao ha aqui o anti-estatismo caracten'stico do liberalismo do 

27) —• Idem, pags. 158-161. 
28) —< Idem, pag. 46. 
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seculo seguinte, na medida que nao se pensa, propriamenie, o 
estado como instituicao concreta, sujeito as vicissitudes his- 
toricas, mas exclusivamente o estado juridicamente ideal, co- 
mo devera ser, enquanto legitimo. Nesse piano, para Rous- 
seau. por exemplo, o anti-estatismo seria um contra-senso: se 
o estado e a encarnagao da vontade geral, a desconfianga em 
relagao a ele seria, para o cidadao, uma rejeigao de si mesmo. 
Para Kant, ja que o estado e uma expressao do direito e nao 
propriamente o promotor da felicidade geral, a questao nao 
teria siquer sentido. 

O problema nao era o mesmo para os liberais do decimo- 
nono seculo: estes tem em mente, principalmente, o estado ins- 
tituigao historica; lembram-se da revolugao de 89 mas nao se 
esquecem de suas consequencias, de Napoleao ou da restaura- 
gao. Assistem, em Franga, a queda de Luis Felipe e nao podem 
perder de vista a ascengao de Napoleao III. Sentem, nas pro- 
prias carnes, a tendencia do Estado para assenhorear-se das 
pessoas e fazer-se sempre, de novo, absolute. E se temem a 
ameaga do renascer do absolutismo, nao temem menos a "ti- 
rania das massas", a avalanche democratica aberta com a re- 
volugao industrial. Nao podem, assim, limitar-se a pensar no 
"estado etico" ou no "estado juridico" — e o velho Leviathan 
absolutista, ou o monstro transformado na "ditadura das maio- 
rias" que Ihes acode a mente ao pensar a instituigao. Assim, 
proclamam a soberania individual contra a tirania, pessoal ou 
coletiva, e se referem ao individuo contra o Estado; — The 
Man Versus the State, o titulo da pequena obra de Spencer, 
e a expressao de um sentimento generico. Mesmo no caso de 
um Stuart Mill, que tem na vida um acentuado periodo de 
simpatias socialistas, as preferencias sao decididamente pelo 
fourierismo (29). 

Ora, se e esta a concepgao que tem do estado, e evidente 
que, quanto menor for o intervencionismo estatal, tanto melhor 
sera a situagao. E' precise limitar ao maximo possivel a auto- 
ridade, para ampliar a esfera da liberdade; "Nos pretendemos 
— e Jules Simon quern fala — que o estado social mais perfeito 
e aquele em que a autoridade e a mais limitada e a liberdade 
a mais ampla". E o estado liberal seria aquele que, compreen- 

29) — "A forma do socialismo qu? se combinou com maior hsbilidade e na que se 
previram em maior grau todas as objegoes possiveis, e a que se conhece co- 
mumente com o nobre nome de fourierismo. Nao entra nos objetivos deste 
sistema a aboligao da propriedade privada, nem mesmo da heranga; pelo con- 
trar.o, admite abertamente, como elemento na distribuigao dos produtos, tanto 
o capital como o trabalho". Princtpios de Economic Polttica, cit., pag. 203 
(o trecho e acrescimo da 2a. edigao de 1849) . 
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dendo sua verdadeira missao, abdicasse progressivamente do 
proprio poder; como assinala o mesmo Jules Simon wo progres- 
so da liberdade equivale a uma eliminagao continua do poder. 
O poder, se e fiel a sua missao, deve trabalhar com uma ener- 
gia perseverante na sua propria eliminagao" (30). O Estado 
deve limitar a sua agao a esfera da paz e da seguranga do indi- 
viduo e da coletividade; o resto, — e o resto e quasi tudo — 
deve ser deixado ao livre jogo das forgas individuais; se o Es- 
tado ultrapassa aqueles limites, faz-se agente da desordem: "Que 
o Estado faga reinar a paz e a seguranga, seu papel esta pre- 
enchido; desde que ele saia de sua esfera, ele leva a desordem 
e a turvagao a sociedade" (31). 

Intimamente ligado a revolugao industrial, o novo libera- 
lismo exige a tranquilidade para o desenvolvimento pacifico 
das forgas produtoras da sociedade, a garantia dos direitos e 
liberdades individuais e, principalmente, a introdugao da li- 
berdade em todos os setores da vida social. O programa do ra- 
dicalismo frances, por exemplo, e a expressao clara desses 
ideais. De fato, defendem os radicais a total liberdade de impren- 
sa, de ensino, de reuniao, de associagao, de consciencia (com 
a consequente separagao da igreja e do estado); condenam as 
guerras de conquista e os exercitos permanentes, exigem a li- 
berdade de comercio e os impostos diretos. E no piano de uma 
democracia poh'tica, que afasta resolutamente as solugoes de 
uma democracia economico-social, pregam o sufragio univer- 
sal, a eleigao dos juizes, a responsabilidade ministerial, etc. 
(32). Apesar de pequenas variantes, nao e outro o programa 
dos liberals ingleses e de outros paises. Com o enfraqueci- 
mento do Estado, quer-se a descentralizagao, pede-se a liber- 
dade municipal e provincial, sonha-se a federagao, que os Es- 
tados Unidos da America do Norte ofereciam como exemplo, 
no maximo de sua plenitude. 

O novo liberalismo nao fecha os olhos para a "justiga so- 
cial": apenas concebe-a diversamente. Para ele, justiga nao 
e o "equilibrio mecanico" da sociedade, sustentado por um 
igualitarismo artificial: e o crescimento organico de uma co- 
letividade, em funcao de regras juridico-politicas que garan- 
tem ao individuo, pelo menos teoricamente, obter resultados 
condizentes com o seu esforgo. Nao compete ao Estado promo- 
ver a justiga pela intervengao sistematica nos negocios huma- 

30) — La Politique Radicale, Deuxieme Edition. Paris, Librairie Internationals, 1868, 
Prefacs, pag. 35, 

31) — Laboulaye, Le Parti Liberal, cit., pag. 22. 
32) — Cf. o prefacio da citada obra de Jules Simoni, especialmente pag. 36. O mes- 

mo programa, em linhas gcrais, se expressa na citada obra de £douard Laboulaye 
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nos, a fim de equilibra-los: ele deve apenas garantir as re- 
gras do livre jogo individual para o pleno florescimento natu- 
ral da vida. E mesmo nesse piano o Estado nao merece intei- 
ra confianga, porque ha sempre o perigo de ultrapassar ele os 
seus limites — e, isto sim, caracteriza a injustiga. 

Nao e nosso proposito, na apresentagao ligeira do proble- 
ma das relagoes entre individuo e estado, analisar a questao 
nos seus multiples aspectos particulares. Um ao menos, en- 
tretanto, merece que detenhamos nele, ainda que de passa- 
gem, a nossa atengao. Trata-se do problema da liberdade de 
ensino. Esse ideal, prenhe de consequencias, e que oferecia 
um campo quasi inesgotavel de controversias no decorrer do 
seculo XIX, controversias essas que, alias, se prolongam ate 
os nossos dias, fora implicitamente consagrado pelo artigo 11 
da Declaragao dos Direitos do Homem, de 1791. Ali se dizia, 
de fato, que "a livre comunicagao dos pensamentos e das opi- 
nioes e um dos direitos do homem; todo cidadao pode entao 
falar, escrever, imprimir livremente, respondendo pelo abuso 
desta liberdade nos casos determinados pela lei". Aliado a sis- 
tematica desconfianga contra o Estado, o precioso direito da 
Nivre comunicagao dos pensamentos" levaria ao ideal do en- 
sino sob a responsabilidade dos particulares. O estado liberal 
nao tern doutrina; por isso, conclui-se, a tarefa do ensino nao 
se encontra entre suas responsabilidades. A conclusao e na- 
tural: teme-se que deixar o ensino nas maos do estado seja 
um perigo para a liberdade, pela lenta imposigao de uma dou- 
trina, que atente contra a liberdade da consciencia e prepare 
uma volta ao absolutismo, sob qualquer de suas formas Niio 
se concebe quasi um "estado-educador" que, nao tendo dou- 
trina, possa ser o campo aberto, com a maxima garantia de 
liberdade de pensamento e de consciencia, para o entrecho- 
que das opinioes. O "estado-educador", para os pioneiros do 
novo liberalismo, e sinonimo do estado-absoluto e este, creem, 
foi sepultado entre os escombros da Revolugao. 

Entretanto, ao mesmo tempo que se consagrava o ideal 
da liberdade de ensino, consagrava-se tambem o principio da 
instrugao elementar obrigatoria e gratuita, nao so como um 
direito, mas como necessidade inadiavel. Ora, em Franga es- 
pecialmente, onde o problema atingia o seu climax, como es- 
perar a satisfatoria solugao dessa necessidade dos esforgos de 
particulares? A propria Igreja Catolica, aliada ao Estado an- 
terior a Revolugao, pouco se interessara, ate entao, pelo ensi- 
no elementar e, ainda que viesse a faze-lo, nao merecia a con- 
fianga, pelo contrario ate, do liberalismo revolucionario: nao 
era ela, afinal, tanto como o trono, a implacavel inimiga da 



— 81 — 

iiberdade de consciencia? Assim, o Estado assumia uma fun- 
gdo educadora e a Constituigao Francesa de 91 estabelecia; 
"Sera criada e organizada uma instrugao publica, comum a 
todos os cidadaos, gratuita no referente as partes do ensino 
indispensaveis para todos os homens e cujos estabelecirnentos 
serao gradualmente distribuidos de acordo com a divisao do 
reino". Os liberals compreendem, com Condorcet, que "a de- 
sigualdade de instrugao e uma das fontes principals de tira- 
nia"; "que o filho do rico nao sera da mesma classe que o fi- 
Iho do pobre se nao os aproxima alguma instrugao" (33), que, 
enfim, se as "luzes" nao se difundem pelo povo, realizando o 
ideal ilustrado, a espada de Damocles do absolutismo conii- 
nuara a pesar sobre a cabega da Iiberdade. Ora, como o disse- 
mos, nao e possivel esperar a boa vontade, ou em certos casos 
mesmo os interesses menos elevados, dos particulares para a 
solugao do problema: o Estado precisa de intervir, ainda que, 
nao so autorize, mas reclame mesmo a colaboragao dos inte- 
resses privados. 

Em todo caso, e e o que queremos assinalar, no cerne 
mesmo do liberalismo, ao mesmo tempo que se protesta con- 
tra o estado-educador, consagra-se a sua necessidade. Fique 
bem claro, entretanto, que o estado-educador, cuja necessida- 
de se reconhece, nao ha de ser o guardiao ou o propugnador 
de qualquer doutrina determinada; e o proprio Condorcet quem 
lembra, falando sobre a Iiberdade de ensino (34), que "um po- 
der que impedisse de ensinar uma opiniao contraria a que 
serviu de fundamento as leis estabelecidas atacaria diretamen- 
te a Iiberdade de pensar e estaria em contradigao com o fim 
de toda instituigao social — o aperfeigoamento das leis, conse- 
quencia necessaria do combate das opinioes e do progresso das 
luzes". Desde que a escola seja um campo aberto para todas 
as doutrinas, desde que nao haja uma "filosofia privilegiada", 
nao ha mal algum, antes pelo contrario so ha vantagens, no fa- 
to de o estado encarregar-se da instrugao, naturalmente sem 
impedir a iniciativa privada. 

33) — Meinorias sobre a Instrucao Pub'ice, Primeira Mcmorta, no volume Escritos 
Pedagogicos (de Condorcet), trad, espanholal Madrid, "Calpe", Coleccion Uni- 
versal, 1922, pags. 15 e 17. No mesmo sentido diria mais tarde Jules Ferry, 
comentando exatamente o piano de Cond llac: "Com a desigualdade de edu- 
cacao, eu vos desrLfio a ter, jarrais, igualdade dos direitos, nao a igualdade teo- 
rica, mas a igualdade real — e a igualdade dos direitos e entretanto o fun- 
damento mesmo e a rssencia da democr^cia". Cf. Discours et Opinions de 
Jules Ferry, publiee avec commentaires et notes par Paul Robiquet, Paris, A. 
Col iv 2 volumes, 1.° vol., 1893, pag. 287. (a passagem faz parte de um 
discurso pronunciado a 10 de abril de 1870) . 

34) —• Informe sobre a organizagao geral da instrugao publica, vol. cit., pags. 190-1. 
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Stuart Mill, mais tarde, propora admiravelmente a ques- 
tao, nos termos mesmos da doutrina do "laissez-faire": "Em 
questoes de educagao e justificavel a intervengao do governo, 
porque o caso nao e daqueles nos quais o interesse e o discer- 
nimento do consumidor sao garantia suficiente da bondade da 
mercadoria" (35). Isto e, a intervengao do Estado nao se jus- 
tifica apenas na medida que a iniciativa privada nao ofereco 
numero suficiente de oportunidades educacionais, caso que ja 
assinalamos, mas tambem se faz necessaria para garantir a 
"bondade da mercadoria". Mill compreende, para falar em ter- 
mos economicos, que o "produtor", no dominio do ensino, pode 
atingir o "consumidor" — e ter exito — sem que a sua "merca- 
doria" seja boa no seu terreno especifico: outros motives, que 
nao a qualidade do ensino, podem inspirar o consumidor. As- 
sim, nao cabe aqui deixar que funcione livremente a lei da 
oferta e da procura: e precise que o estado intervenha (36). O 
proprio Stuart Mill, alias, explica mais minuciosamente a sua 
tese: e precise admitir que "qualquer governo bem intenciona- 
do e mais ou menos civilizado pode crer, sem que isso impli- 
que presungao, que possui ou deve possuir um grau de cultu- 
ra superior a media da comunidade que governa e que, por 
conseguinte, deve ser capaz de oferecer as gentes uma educa- 
gao e instrugao melhores do que a maioria destas espontanea- 
mente pediria. De outra parte, a educagao e uma daquelas coi- 
sas que em principio pode admitir-se que um governo deve 
prover para o povo. Este e um daqueles casos a que nao se 
estendem por necessidade ou de modo universal as razoes do 
principio de nao-intervengao" (37). 

A pratica, por outro lado, vinha mostrando a eficiencia da 
intervengao estatal — e o sistema de instrugao publica que Ho- 
racio Mann inaugurara no Massachusetts, e que deste estado 
passava a federagao norte-americana inteira, surgia como um 
dos mais poderosos argumentos em favor da iniciativa oficial 
no campo da educagao. O liberalismo, paulatinamente, tende 
a perder a sua desconfianga em relagao ao Estado no dominio 
da instrugao. Um Renan, por exemplo, em conferencia pronun- 
ciada em abril de 1869, combatendo a intervengao estatal no 
dominio da educagao, defende-a calorosamente, entretanto, 
quando se trata da instrugao: "destas duas coisas, ha uma, a 

35) — Princtpios de Economia Politica, cit., pag. 817. 
36) — Stuart Mill o admite, alias, meio a contragosto, tanto que em obra posterior 

reconhece que "uma educagao estabelecida e dirlg da pelo Estado nao deveria 
existir nunca". Sobre a Liberdade, cit., pag. 230. Essa intervengao, pois, nao 
e um ideal, mias nem por isso seria menos necessaria. 

37) — Princtpios de Economia Politica, cit., pag. 815. 
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instrugao, que so o Estado pode dar de uma forma eminente; 
existe outra, a educagao, pela qual ele nao pode fazer grande 
coisa. Entregai a instrugao a iniciativa e a escolha dos parti- 
culares e ela se tornara muito fraca" (38). 

Duas outras ordens de consideragao vinham reforgar ain- 
da mais (e no caso referimo-nos especialmente a Franga) nao 
so a aceitagao da intervengao do estado na educagao, mas ate 
o entusiasmo por ela. A primeira delas refere-se a atitude da 
Igreja; a tese da liberdade de ensino, que fora um dos itens 
do programa de L'Avenir, uma das ideias mais caras do libe- 
ralismo catolico de Lammenais, Montalembert e Lacordaire, 
passava a ser, em Franga, uma tese cara a todos os catolicos. 
E e evidente que estes nao entendiam a liberdade como os li- 
berais: para estes a liberdade e, como ja vimos, a garantia da 
realizagao plena da personalidade, sejam quais forem as dou- 
trinas que o individuo professe; para aqueles e a faculdade 
de fazer o bem, tal como e definido pela autoridade da Igreja 
e nao como se apresenta a consciencia individual. Assim, a 
liberdade de ensino que o catolicismo defendia — e que dera 
ja um passo decisive com a promulgagao da lei Falloux, de 
1850, referente ao ensino secundario — era a liberdade para 
os catolicos, com a exclusao dos demais, desde que isto se tor- 
nasse possivel. Ora, para homens que vinham de uma luta 
continua em favor da plena liberdade de consciencia e de cul- 
tos e que nao viam senao na escola laica, secularizada como 
secularizado tinha de ser o Estado, o ponto de partida para a 
superagao dos conflitos religiosos. irmanando os homens de 
diferentes crengas, esse tipo de liberdade de ensino, que pro- 
clamava que secularizar a educacao era praticamente supri- 
mi-la (39), nao poderia ser visto com bons olhos. Era precise 
reclamar a intervengao de um estado laico, sem doutrina, exa- 
tamente para impedir o sacrificio da liberdade duramente 
conquistada: o liberalismo nao nega a Igreja a liberdade; nem 
poderia faze-lo — recusa-lhe apenas, energicamente. o privi- 
legio, o "monopolio" da liberdade que seria a sua propria 
negagao. 

Uustra-o bem a famosa discussao sobre a liberdade de en- 
sino superior em Franga, em 1874 e 1875. Dupanloup, Ches- 
nelong e Founier, a frente do grupo catolico, proclamam nao 
admitir senao a "liberdade do bem" e combatem o projeto pri- 
mitive de liberdade do ensino, defendido por Laboulaye e ou- 

?8) — La Part de la FamiUe et de I'ttat dans Veducation, in La Relorme Intelleo 
tuele et Morale, Paris, Michel Levy Frerea, 1874, pag. 327. 

39) — Dupanloup. De L'Education, cit. por De Hovre, Pedagofos y Pedagogic del 
Catolicismo, trad, esp. Madrid. Ediciones Fax, 1948, pag. 175. 
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tros liberals, que permitia a quaisquer particulares associar- 
se e instituir cursos livres, com valor legal. Propoem, em lu- 
gar disso, que "os estabelecimentos livres deverao ser admi- 
nistrados por tres pessoas ao menos. files deverao compre- 
ender pelo menos uma faculdade, tendo o mesmo mimero de 
cadeiras que uma das faculdades similares do Estado. Os pro- 
fessores deverao ser provides do grau de doutor". Como fa- 
ziam notar os liberals, so a Igreja teria forgas e recursos para 
aproveitar-se dos beneficios dessa lei; ela, assim, pretendia 
dividir o monopolio do ensino superior com o Estado, ja que 
nao Ihe era possivel te-lo apenas para si (40). Os liber^is se 
dividem: uns, como Laboulaye, que continuam na velha tese 
do nao-intervencionismo estatal (41) reclamam a aprovagao 
do projeto primitive; outros, Jules Ferry e Jules Simon a 
frente, procuram conciliar a liberdade e a intervengao do es- 
tado: que qualquer um, sem limitagoes, ensine; que qualquer 
um, sem limitagoes igualmente, aprenda onde e com quern 
quiser — e a parte da liberdade; mas que o estado conserve o 
direito exclusive de conferir os graus; como o maior interes- 
sado na conservagao do m'vel dos estudos, como responsavel, 
diante de todos os cidadaos, pela competencia dos graduados 
nas diversas profissoes, ele nao pode abdicar desse direito, que 
os catolicos queriam tambem para as suas faculdades livres. 
O estado garantiria, assim, a liberdade de ensino para todos, 
nao se inquietaria das doutrinas, mas interviria para impedir 
que qualquer outro criterio, que nao a competencia, determi- 
nasse a obtengao dos graus. Isto e, o Estado nao reivindica o 
monopolio do ensino, nao cuida das doutrinas, mas, por in- 
termedio de delegados idoneos, julga das habilitagoes (42). 
Assim, a incorporagao da tese da liberdade de ensino, eviden- 
temente transformada, pela Igreja, leva os liberals, pelo me- 

40) — "Comega-se por pedir a part;lha do monopolio com o Estado; mas como se 
nega essencialmente o direito do Estado e sua competencia. . . nao se trata, 
entao, senao de uma pr'tneira etapa a franquear. . . e quando tiver partilhado 
o monopolio com o Estado, um dia ser-lhe-a dito: Nao foi a vos que se disse; 
"Ide e ensinai"; foi a nos; foi para a Igreja e para ela so que esta palavra 
se disse: retirai-vos porque so nos temos o direito de ensinar". Jules Ferry, 
discurso de 11 de junho de 1875, ob. cit., vol. 11, 1894, pag. 143. 

41) — "O Estado ensinante e ja um fato enorme; mas o Estado pretendendo o mo- 
nopolio de toda ciencia e de todo o ensino, isto e odioso e ridiculo; e a mais 
louca das usurpagoes" Le Parti Liberal, cit., pags. 75-6. E' claro que ele 
teme, antes de tudo, o estado que impoe uma doutrina, ja que pouco antes, 
na mesma obra ele reconhece, c:tando o exemplo alemao, de que trataremos 
logo adiante que "se pode conciliar a liberdade de ensinar e o direito do Es- 
tado". Idem, pag. 66. 

42) — Sobre o problema, ver a citada obra de Jules Ferry, vol. II, pags. 125-189. 
Ver ainda Jules Simon, La Reforme de L'Enseignement Secondaire, Deuxieme 
Edition, Paris Hachette, 1874, pags. 44-66. 
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nos uma consideravel parcela entre eles, a insistirem uma vez 
mais na necessidade da intervengao do Estado. 

Mas ha, como ja fizemos notar, outra ordem de conside- 
ragoes, a aproximar o liberalismo do Estado no campo da edu- 
cagao: esta se liga ao que ja uma vez chamamos "o germanis- 
mo frances" (43). Se desde Madame de Stael, passando pela 
filosofia do "ecletismo", e possi'vel falar desse "germanismo", 
e, entretanto, depois de Sadowa, e principalmente depois de 
Sedan, que ele se revela em toda a sua forga. Nao se trata, e 
claro, da submissao passiva do vencido ao vencedor; esta se- 
ria, antes, como foi, origem de odios, mais que de admiragao. 
Trata-se, isto sim, de compreender os motives da superiorida- 
de do triunfador, assimila-los e tragar para a nagao um pro- 
grama que, aproveitando a sua experiencia, permita-lhe iguala- 
lo ou supera-lo. Pois bem, os franceses vem na superioridade 
da ciencia alema, na excelencia de seu ensino universitario, 
o movel principal de seu triunfo (44). E, e o que aqui nos 
interessa, descobrem na organizagao universitaria alema a con- 
ciliagao da liberdade de ensino com a intervengao do Estado, 
habilmente arranjada. Se o proprio Laboulaye, como vimos 
em nota, sauda essa conciliagao feliz, que nao dizer dos libe- 
rais menos afetados de preconceitos em relagao ao Estado? Pe- 
lo menos no campo do ensino superior, a solugao alema pare- 
ce-lhes a melhor. Renan assim a concebe: "A Universidade e 
a liga, o grande campo fechado do espirito humano. O Estado 
deve ser o proprietario desta liga, regulamentar-lhe a policia 
exterior, encarregar-se de suas despesas gerais; depois, quan- 
do o campo de batalha esta preparado e a lealdade do corn- 
bate assegurada, ele o abre a eterna disputa, sem tomar parte 
nela ele proprio" (45). A liberdade sera plena; que doutrina 
poderia ser prejudicada nessa organizagao? A catolica? Mas 
nada ha que impega ao catolico de ser professor ordinario da 
Universidade. E, alem disso, ele podera usar do recurso ofe- 
recido pelo sistema dos privat-docenten, que e a alma da liber- 

43) —< Em art:gos publicados em "O Estado de Sao Paulo", de 12 e 19 de janeiro 
de 1958'. sob o titulo O Germanismo nos tins do Imperio, ja citados neste tra- 
balho (Cf. nota 84 do Capitulo 11). 

44) — Nos citados artigos documentamos devidamente esta assercao. Cf. principal- 
mente as obras de Renan, La Reforme Intellectuelle et Morts/e en France, cit., 
pags. 1-121; Questions Contemporaines, Deuxieme Edition, Michel Levy Freres. 
1868, Preface, bem como o artigo L'Instruction Superieure en France, na mes- 
ma obra, pags. 69-115. Cf. ainda a obra de Schutzemberger, anteriormente ci- 
tada, De la Reforme de I'Enseignement Superieur et des Libertes Universitaires. 

45) — Lettre sur la Liberia de VEnseignement Superieur, ao diretor do Journal des 
Debats, Paris, 4 de julho de 1873, in Melanges d'Histoire et de Voyages, Paris, 
Caiman Levy, 1890, pag. 518. A Provlncia de Sao Paulo, de 3 de setembro 
de 1875, traduziu e publicou esta carta. 
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dade de ensino a maneira alema (46). Nao seria necessario, 
de forma alguma, proibir a existencia de "faculdades livres" 
ou de "cursos livres" fora da Universidade; estes poderiam 
existir — mas Valeria a pena organiza-los quando a liberdade 
seria total no seio mesmo da Universidade? (47). Outro ge- 
nuino liberal, Paul Bert, elabora para a Franga um projeto de 
universidade fundado no sistema alemao e diz: "Esta organi- 
zaqao, eu o repito, da inteira liberdade; ela realiza, no meu 
entender, a verdadeira liberdade do ensino superior" (48). 
De fato, o regime alemao garante a plena liberdade doutrina- 
ria e seu segredo esta em trazer o principio da livre-concor- 
rencia, a oferta e a procura, reguladas apenas pela competen- 
cia demonstrada na obtengao do titulo de privat-docenten, pa- 
ra o seio mesmo da universidade. E a universidade e do Es- 
tado; este nao abdica, de forma alguma, do seu papel educa- 
dor — apenas nao impoe doutrinas; garante para todas elas 
a possibilidade de se fazerem ouvir, de florescer, dependendo 
o seu triunfo ou seu malogro de suas virtudes intrinsecas e nao 
da coagao do poder. 

Procuramos, assim, mostrar como, por diversas razoes e 
nos diversos niveis do ensino, o liberalismo europeu foi trans- 
formando a sua posigao diante do Estado no dominio educa- 
tive. Se em tese ele proclama o absurdo do estado-educador, 
a pratica obriga-o a reconhecer essa necessidade. O liberalis- 
mo que sonha ate mesmo com a eliminagao do Estado, porque 
ve nele uma fonte de tirania para o individuo, reconhece que 
o Estado e o principal fator da liberdade de ensino. Este e, 
alias, um dos caminhos nos quais o liberalismo reconhece que 
a sua essencia etico-juridica nao esta necessariamente presa 
a um determinado sistema politico-economico; que e aquela 
que importa e nao este — e com esse reconhecimento prepa- 
ra, no seio mesmo do seculo XIX, uma superagao e uma reno- 
vagao desse novo liberalismo, que era, alias, um passo adian- 
te em relagao a doutrina liberal do decimo-oitavo seculo. Mas 
isto talvez seja ja filosofia — e o nosso problema, neste traba- 
Iho, e a historia. 

* * 
* 

46) — Idem, pag. 521. 
47) — Idem, pag. 526. 
48) —' Discurso sobre a liberdade do ensino superior, pronunciado a 3 de dezembro 

de 1874, in Discours Parlementaires, Paris, G. Chsrpentier, 1882. pag. 92. 
Cf. todo o discurso, pags. 75-109 e tambem ssus discursos de 21 de junho e 
5 de julho de 1879, pags. 149-258. 
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As concepgoes gerais do liberalismo da ilustragao brasi- 
leira estao intimamente vinculadas, seja no tipo "classico", se- 
ja no "cientificista", ao quadro que acabamos de tragar do li- 
beralismo europeu. O que ha de peculiar no liberalismo bra- 
sileiro e que ele se realiza em condigoes diversas do europeu. 
Na Europa, trava-se uma batalha entre homens que, pelo me- 
nos teoricamente, sao livres: ha um estatuto juridico que os 
reconhece iguais; ha um direito comum que os aproxima; ha 
uma lei impesosal a garantir a pesonalidade. Na Inglaterra 
especialmente, a propria "servidao da mulher" e decididamen- 
te abalada. Pode dizer-se que, politica e juridicamente, os ve- 
Ihos privilegios ruiam — e o homem podia encetar uma nova 
marcha; a da derrubada dos privilegios sociais e economicos. 
No Brasil, onde vigoravam um culto oficial, privilegios politi- 
cos e religiosos, um sistema de governo que so na aparencia 
era realmente democratico, onde, mais do que tudo isso, a es- 
cravidao era um desafio a consciencia, a luta do liberalismo 
nao poderia ser exatamente a mesma. Os problemas politicos 
e juridicos tomavam a dianteira, ainda que nao se esqueces- 
sem questoes que, na Europa, exigiam solugao imediata. En- 
quanto o liberalismo europeu se ve diante do socialismo, com- 
batendo-o ou harmonizando-se com ele, o liberalismo brasilei- 
ro ve-se diante de velhas instituigoes que nao correspondiam 
mais as aspiragoes do seculo; o seu problema e remodela-las, 
elimina-las em certos casos, para substitui-las por outras. Sua 
tarefa e libertar o trabalho, a consciencia, o voto: e "liberali- 
zar" o pais, antes de qualquer outra medida. Para o libera- 
lismo classico tais conquistas sao a efetivagao dos mais ele- 
mentares e basicos "direitos naturais"; e precise abolir a es- 
cravatura, imediata ou paulatinamente; e precise eliminar os 
entraves a vida da consciencia, permitir ao homem o exerci- 
cio publico de seu culto, a manifestagao livre de seu pensa- 
mento onde quer que seja, e necessario que o governo seja a 
expressao da vontade popular, da soberania do povo, e nao a 
expressao de seus proprios desejos. Sao, por conseguinte, co- 
mo ja o ressaltamos, antes de tudo questoes jun'dicas e poli- 
ticas. E' claro que a escravidao implica problemas de ordem 
economico-social, que sao os que, alias, determinam, na epo- 
ca, a sua manutengao: a luta para aboli-la e que se inspira, an- 
tes de tudo, num ideal etico-juridico; e do liberalismo, e prin- 
cipalmente do liberalismo classico, ligado ao direito natural, 
que parte a mais decidida condenagao da escravatura. Para 
o liberal classico nao se trata de compreender historicamente 
a instituigao, de pesar as vantagens ou as desvantagens econo- 
micas e sociais da aboligao: trata-se, acima de tudo, de fazer 
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que prevalega um direito natural, contra o qual nao pode va- 
ler outro direito — e a posse do proprio ser, essa independen- 
cia natural, o ser senhor de sua propria vida, e o mais sagrado 
de todos os direitos. Se nem o proprio individuo tern o direito 
de fazer-se voluntariamente escravo (o que equivaleria ao di- 
reito de nao ter direitos) — que dizer entao de seres obriga- 
dos a essa humilhagao? Sao liberais classicos, como Tavares 
Bastos ou Silveira da Motta, que, ainda na decada de 60, reto- 
mam as preocupagoes de Jose Bonifacio na constituinte, e en- 
frentam com seriedade o problema da emancipagao (40). No 
campo da teoria, alias, e compreensivel que o liberal cientifi- 
cista transija com a instituigao ou a condene por razbes diver- 
sas — nunca poderia faze-lo coerentemente, enquanto expres- 
sao de um tipo de mentalidade, o homem que faz do direito o 
fulcro de sua concepgao da vida e que parte da incontestabi- 
lidade da existencia de um direito natural. 

Essas consideragoes se destinam a tornar claros dois pro- 
blemas: o primeiro, que foi o nosso ponto de partida, e o da 
peculiaridade do liberalismo ilustrado brasileiro: ele quer rea- 
lizar as grandes tarefas do seculo XIX, elevar o par's ao nivel 
do ocidente; mas para isso, de certa forma, tern de enfren- 
tar, antes, uma luta semelhante a do seculo XVIII europeu, 
de conteudo acima de tudo juridico-polftico. O segundo e a pe- 
culiaridade da concepgao do mundo dos liberais classicos em 
face do cientificismo: este levanta-se amparado por uma in- 
terpretagao cientifica ou pretensamente cientifica da vida; 
aquele ergue-se auxiliado por uma visao juridica do homem. 
Este ere no determinismo universal: o que podemos fazer e 
tomar consciencia das leis naturais que regem a sociedade e, 
extraindo o valor do ser, nela intervir para acelera-la, dete-la 
ou mesmo modifica-la, desde que respeitemos sua tendeucia 
geral, sem o que o malogro sera inevitavel; aquele parte da 
crenga fundamental na liberdade humana (50): esta e o nucleo 
donde emana sua crenga numa etica de validez universal, que, 
como em Kant, e a fonte do direito natural, ainda one dele 
distinta. O "cientificista" ere que a lei, etica ou juridica, e a 
expressao de uma situagao de fato: se nao o for sua significa- 

49) — E' evidente que nao nos referimos a todos os liberais classicos; nem sequer 
nos preocupa que a maioria deles pense assim: e o tipa que e uma estru- 
tura coerentemente articulada, o que temos em vista. Parecc-nos, no caso 
presente, que Joaquim Nabuco e a figura que mais perfeitamente realiza o tipo 
do liberal classic©. 

50) — Sem duvida ha gradagoes: um Tobias Barretto, por exerrplo. e um defensor 
extremado da liberdade humana, mas se encontra mais proximo do cientifi- 
cismo. O mesmo poder-se-ia dizer de um Rui Barbosa, cujos pontos de contact© 
com Tobias, alias, sao muito frequentes em varias questoes. 
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cao e nula; o liberal classico ere que ela pode caminhar, em 
certos cases, adiante dos fates, disciplinando-os, corrigindo-os, 
modificando-os (51). Para este, se republicano per exemplo, 
a mudanga da forma de govemo per si so resolveria nossos 
problemas basicos; para aquele seria, antes, a expressao ne- 
cessaria de uma modificagao social mais profunda. Para es- 
te, uma legislacao ou uma administragao adequadas poderiam 
transformar o modo de ser do povo; para aquele seria precise 
transformar o povo para que a legislagao ou a administragao 
se transformassem adequadamente (52). 

* * 
Hs 

E' o liberalismo classico brasileiro, cujas principais fontes 
filosoficas europeias procuramos assinalar, ao lado das do no- 
vo liberalismo cientificista, que nos ocupara de agora em dian- 
te neste capitulo (53). O seu ponto de partida teorico, ja o 
vimos, e a crenga fundamental na liberdade humana: o homern 
e o senhor de seu destino e por isto responsavel por ele- "O 
que caracteriza o homem e o livre arbitrio e o sentimento da 
responsabilidade que Ihe corresponde. Suprimi na moral a res- 
ponsabilidade, e a historia do mundo perde todo o interesse 
que aviventa a tragedia humana. Os herois e os tiranos, a vir- 
tude e a perversidade, as nagoes que nos transmitiram o sa- 
grado deposito da civilizagao e os povos que apodreceran, no 
vicio e nas trevas, nao se poderiam mais distinguir, confun- 
dir-se-iam todos no sinistro dominio da fatalidade. A histcria 
do progresso humano nao e mais, com efeito, que a das fases 
do desenvolvimento ou compressao desse divino atributo da 
criatura, a que se da geralmente o nome de liberdade". O tie- 

51) —« E' precise evitar aqui uma confusao: os cientificistas creem tambem, geral- 
mcnt?, que as ideias precedem aos fatos ;a lei, entretanto, e u expressao da 
situagao real, englobando ideias e fatos, e nao poderia assim contraria-los. 

52) — Citemos, embora referentes a problemas diversos, duas frases que exprimem 
bem, as duas mentalidades. A primeira de Tavares Bastos, liberal classico: 
"Fa^amos o Bras 1 um povo livre. O primeiro escravo <* emancipar e o su- 
fragio, e o proprio cidadao cativo de instituigoes compressoras, como a lei 
da guarda nacional. Transformemos a face da nossa sociodade politica, rrudan- 
do-lhe as bases. Libertando o veto, pjcificaremos a nag^o. Nao ha paz sem 
libLTdady. A Provi'ncia, cit., pag. 194. A segunda, do cientificista Arthur 
Orlando: "sabemos que nos organ smos sociais as instituigoes desaparecem com 
o desaparecimento das necessidades, que as fizeram surgir. A escravidao su- 
mir-se-a do solo brasileiro como sumiu-se a antropofagia. Da mesma sorte a 
realeza, digna sucessora da teocracia". Filocritica, Pernambuca, Tip. Apollo, 
1886, capitulo VI, Vm Ret Filosofo, pags. 213-4. Note-se que, na carrctc- 
rizagao geral, nao estamos distinguindo os liberals cientificistas dos ^cientifi- 
cistas nao liberals, mas o cientificismo em geral do liberalismo classico. 

53) — Daqui por diante, neste capitulo, usaremos as expressoes liberal e liberalis- 
mo para referirmo-nos especificaoiente aos liberals e ao liberalismo classicos. 
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cho e de Tavares Bastos (54) — e se Ihe falta profundidade 
filosofica ou originalidade, sobra-lhe, entretanto, o calor ca- 
racteristico da postura liberal, no sentido mais amplo, diante 
da vida. Ao determinismo absoluto que rege a natureza fisica, 
a "filosofia liberal" opoe a originalidade irredutivel da vida 
da consciencia. Essa da ao homem a sua dimensao etica e pro- 
picia as bases sobre as quais ha de erguer-se a ideia de um di- 
reito absoluto, de uma justiqa invariavel. Para um kantiano 
como Lafayette, por exemplo (55), "o principio do direito — 
o justo — tem os caracteres dos principios da razao — e uni- 
versal e imutavel. O justo e sempre o justo, debaixo de quais- 
quer circunstancias, em todas as latitudes, em todos os tem- 
pos". A indugao nao nos levaria nunca a ele: a nogao do justo 
nao pode derivar-se dos fatos ,"insignificantes" por si mesmos 
em face do direito. A justiqa e um principio a priori, que nos 
permite regular os fatos segundo o direito. Quando nao e Kant 
quern inspira o pensamento filosofico-juridico dos liberais bra- 
sileiros, nos seus fundamentos, sao filosofos que, na sua gene- 
ral idade, prendem-se ao mesmo tipo espiritual. Mais do que 
Kant, alias, sao o espiritualismo ecletico franees, bem vivo no 
Brasil, e o Krausismo, especialmente difundido por meio das 
obras juridicas de Ahrens, "biblias" de professores e estudan- 
tes de direito natural nas faculdades juridicas (56), que Ihe for- 
necem a substancia filosofica. Em 1877, por exemplo, notician- 
do a publicaqao das Nogoes de Filosofia, de Carlos Mariano Gal- 
vao Bueno (57), resumo dos "dois melhores espositores de 
Krause, Ahrens e Tiberghien", diz um professor da Faculdade 
de Direito de Sao Paulo que o Krausismo '"assentado em largas 
e solidas bases, resolve satisfatoriamente todos os problemas 
cientificos". "Quern o estudar devidamente — continua — fi- 
cara a par dos progresses da ciencia, e ficara mais que habili- 
tado para encetar o estudo do Direito; pois que as ideias de 
Krause, sobre este ramo da ciencia, sao sublimes, perfeitas e 

54) — A Frcvir.cia. c't.. pag. 5. 
55) — Vindiciae, 3a. edigao, Rio de Janeiro, Jos6 Olimpio Editora, 1940, pag. 129. 

E:r.bcra a obra seja de 1899, fora do periodo cms analisamos, citamo-la porque 
Lafayette e um homem tipico do imperio, com o pensamento inteiramente for- 
mado muito antes da Repubhca. 

5C) — Ja cm 1887, quando as "filosofias populares" do seculo XIX fazem-se domi- 
nant.s no Erasil, invadindo inclusivs o dominio juridico, um c-tolico como Sa 
e Benev.des protesta contra os compendios r acton alt st as, protestantes, etc., ao 
lado dos materialistas e positrvistas. Cf. Filosofia Elemantar do Direito Publi- 
co..., c t., Prefacio, pags. 3-4. 

57) — Nao nos foi possivel encontrar, nem mesmo na Biblioteca da Faculdade de 
D'r&ito, esta obra. 
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completas" (58). A frase nao exprime somente um sentimento 
pessoal: e um testemunho da penetragao das ideias do filosofo 
alemao e de seus discipulos na consciencia liberal brasileira, 
pronta a encontrar um fundamento racional para o direito na- 
tural, longe da "escola teologica" que orientava o pensamento 
juridico catolico. 

Nao e aqui nossa intengao estudar o pensamento filosofico- 
juridico brasileiro, nem tragar-lhe a evolugao (59): queremos 
apenas ressaltar, no caso do liberalismo, a sua orientagao ge- 
ral, bem como lembrar o papel que ele desempenha como fun- 
damento de sua concepgao do mundo. Alias, o nosso liberalis- 
mo nao se ocupa, propriamente, da teorizagao do direito; toma- 
a, como fora feita na Europa, e aplica-a a realidade brasileira. 
A preocupagao central dos nossos liberals, homens voltados pa- 
ra a luta politica, e antes pratica do que teorica. O seu proble- 
ma inicial, em face do direito natural ou do direito constitu- 
cional, a moda de Rousseau ou Benjamin Constant, refere-se as 
instituigoes politico-sociais vigentes e, desde logo, a forma de 
governo do pais. O seu primeiro ato e a aferigao da realidade 
do pais pelos canones do direito. E, enquanto liberals autenti- 
cos, o que vem e a contradigao indisfargavel entre esta reali- 
dade e aqueles principios. Esta oposigao marcada entre o ideal 
e o real exprime-se, inequivocamente, por exemplo, no Mani- 
festo Republicano de 1870, de inspiragao inteiramente liberal: 
as solugoes que nele se apontam nao sao de todos os liberais; 
os males que denuncia, contudo, sao os denunciados pelos libe- 
rais todos. Nesse famoso documento politico, efetivamente, afir- 
ma-se: "Uma camara de deputados, demissivel a vontade do 
soberano, e um senado vitalicio, a escolha do soberano, nao 
podem constituir de nenhum modo a legitima representagao 
do pais. A liberdade de consciencia nulificada por uma igreja 
privilegiada; a liberdade economica suprimida por uma legis- 
lagao restritiva; a liberdade da imprensa subordinada a juris- 
digao de funcionarios do governo; a liberdade de associagao 
dependente do beneplacito do poder; a liberdade do ensino su- 
primida pela inspegao arbitraria do governo e pelo monopolio 
oficial; a liberdade individual sujeita a prisao preventiva, ao 
recrutamento, a disciplina da guarda nacional, privada da pro- 

58) — Memoria Historica da Faculdade de Direito de Sao Paulo, de 1877, pelo dr. 
Joaquim Augusto de Camargo, in Relatorio do Ministerio do Imperio de 1878, 
Rio, Tip. Nacional, 1878, Anexo B, com paginagao independentc, pag. 4. 

59) — £ste, alias, e um dos trabalhos urgentes que a historia das ideias no Brasil 
reclama. Sem um tragado seguro e completo das fontes da filosofia do di- 
reito no Brasil e das construgoes dos autores nacionais, estara faltando um ca- 
pitulo decisivo da histdria das nossas ideias, nao so piano filosofico, mas tam- 
bem no dominio politico-social. 
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pria garantia do habeas-corpus pela limitagao estabelecida, tais 
sao praticamente as condigoes reais do atual sistema de gover- 
no. Um poder soberano, privativo, perpetuo e irresponsavel 
forma, a seu nuto o poder executive, escolhendo os ministros, o 
poder legislative, escolhendo os Senadores e designando os depu- 
tados, e o poder judiciario, nomeando os magistrados, remo- 
vendo-os, aposentando-os. Tal e, em essencia, o mecanismo po- 
litico da carta de 1824, tais sao os sofismas por meio dos quais 
o imperador reina, governa e administra" (60). De uma parte, 
no que diz respeito ao elemento democratico do liberalismo, a 
situagao o ilude, substituindo a soberania do povo, o carater 
representative do governo, a legitimidade do voto, pelo arbitrio 
do monarca, pelo poder pessoal caracteristico das monarquias 
absolutas. E, sob este aspecto, o que se condena nao e a figura 
do imperador, atacada por uns, poupada por outros liberais: e 
o sistema, viciado de origem por uma constituigao outorgada 
pelo primiero monarca e entorpecido no seu funcionomento pe- 
lo poder moderador, sobreposto a vontade dos cidadaos e dos 
partidos. De outra parte, no que diz respeito a essencia etico- 
juridica do liberalismo, a situagao a anula, estabelecendo o re- 
gime do privilegio (61), limitando as liberdades individuais ba- 
sicas, instantemente reclamadas. Essa critica ao sistema, ja o 
assinalamos, nao e caracteristica dos republicanos: ela e uma 
constante do pensamento liberal. E tanto isto e verdade que as 
mesmas queixas sao formuladas, com a mesma veemencia, pe- 
los liberais apeados do poder, desde 1868. Mais genericamente, 
alias, a critica, especialmente no seu aspecto politico, vem de 
antes, desde o fim dos ministerios da "conciliagao". Apenas as 
solugoes divergem: ha os liberais que creem que a monarquia 
constitucional, sob o molde ingles, transformando o imperador 
no "rei que reina, mas nao governa", da frase de Thiers, e o 
melhor caminho para a efetiva democracia e para o liberalismo 
legitimo. Os radicals de 1868 e o partido liberal reestruturado 
de 1869 nao reclamavam outra coisa; seu objetivo nao e derru- 
bar a monarquia, mas "constitucionaliza-la", se assim podemos 
dizer (62). O que Tavares Bastos prega em A Provincia, o que 

60) — Manifesto Republicanc, in Os Pro gramas dos Fartidcs e o Segundo Imperio, de 
Americo Brasiliense, Sao Paulo, Tip. de Jorge Seckler, 1878, Primeira Parte, 
pa^. 69. 

61) — "O priv legic? cm todas as suas relacoes com a scc;edade —« laJ e, em sintese, 
a formula social e politica do nosso pats —< privilegio de religiao, privilegio 
d^ raga, privilegio de cabedoria, privilegio de posigao, isto e, todas as distingoes 
arbitrariwS e odiosas que cria no seio da sociedade civil e politica a monstruosa 
superioridade de um sobre todos ou a de alguns sobre muitos". Manifesto Re- 
puhlicano, loc. cit., pag. 62. 

62) — Sobre o programa radical e o prograrr a liberal ver Americo Brasiliense, ob. 
cit., pag. 23-57. 
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Rui ou Joaquim Nabuco pregarao mais tarde esta ja contido 
nos manifestos e programas liberals de 1868-69, que retomam a 
tradigao polxtica determinante do ato adicional. Os republica- 
nos, herdeiros diretos, alias, do radicalismo de 1868, no fundo, 
nao acreditam na possibilidade de uma monarquia constitucio- 
nal — e creem que so a republica traduzira nas instituigdes as 
legitimas aspiragoes liberals. A monarquia "hostil ao direito e 
aos interesses dos Estados americanos" (63) nao podera rea- 
lizar nunca, na America, uma obra verdadeiramente liberal e 
democratica (64). E nao so na America, ja que a monarquia 
constitucional ou temperada e uma utopia, pois que pretende 
conciliar duas ideias irreconciliaveis: "a monarquia heredita- 
ria e a soberania nacional, o poder pela graga de Deus, o poder 
pela vontade coletiva, livre e soberana, de todos os cidadaos" 
(65). O que distingue, pois, monarquistas constitucionais e re- 
publicanos, ambos voltados antes de tudo para a realizagao do 
ideal liberal, e um problema de meios, nao de fins. Para estes, 
a monarquia e incompativel com a democracia e com o verda- 
deiro liberalismo, para aqueles essa incompatibilidade nao exis- 
te. Unanimes na critica a monarquia absoluta, que, sem distin- 
gao, vem encarnada, apesar dos disfarces, no sistema imperial 
brasileiro, separam-se na recomendagao da terapeutica para o 
mal. Desejam a "saiide" do pais, saude cujo modelo e forne- 
cido pela concepgao liberal da vida; mas, para continuar usan- 
do do simile medico, o tratamento que prescrevem e o que os 
divide. 

Monarquistas constitucionais e republicanos liberals tern, 
por conseguinte, um mesmo fim em vista. Em largos tragos, en- 
contramo-lo esbogado nestas palavras, no segundo editorial do 
Correio Nacional, orgao radical publicado a partir de novem- 
bro de 1869 no Rio de Janeiro: "Emancipemos o individuo ga- 
rantindo-lhe a liberdade de culto, de associagao, de voto, de 
ensino e de industria; O municipio — reconhecendo-lhe o di- 
reito de eleger a sua policia, de prever as suas necesidades pe- 
culiares, de fazer aplicagao de suas rendas, e de cria-las nos 
limites de sua autonomia. A provincia — libertando-a da agao 
esterilizadora e tardia do centro, respeitando-lhe a vida pro- 
pria, garantindo-lhe o pleno uso e goso de todas as franquezas 
com a eleigao de seus presidentes, de sorte que elas adminis- 
trem-se por si sem outras restrigoes alem das estritamente re- 

63) —> Manifesto Republicano, loc. cit., pag. 85. 
64) — Referimo-nns, eviden'.emente, ao republiq.nismo liberal, po:s ha outro rcpu- 

blicanismo de orienla^ao pcsitivista, que sera examinado no capitulo seguinte, 
cujos objetivos sao nitidamente diversos, como diverse 6 o S£*u ponto d; partida. 

65) — Manifesto Republicano, cit., pag. 81. 
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clamadas pela uniao e interesse geral" (66). O que se deseja e 
eliminar a centralizagao que esteriliza o pais, mata as ativida- 
des provincials e municipais, estiola a iniciativa individual e 
pretende resolver por decreto, burocraticamente, o problema 
da unidade nacional. Ao inves de criar a uniddde real, pelo de- 
senvolvimento autonomo das provincias, cada uma procuran- 
do a sua "vocagao" politica, a partir de um estatuto comum a 
todas, e encontrando uma unidade mais alta, uma verdadeira 
"harmonia" das diversidades, necessarias historica, geografica 
e socialmente — a monarquia "decretava" uma unidade teorica, 
causando a insatisfagao permanente das provincias (67). O 
ideal federative impoe-se tanto aos republicanos como aos mo- 
narquistas constitucionais, nao so na medida que atende as rei- 
vindicagoes provinciais, resguardando, na unidade, as peculia- 
ridades regionais, mas tambem enquanto enfraquece o poder 
central, disposto a intervir em todos os atos da vida social e 
mesmo privada. A federagao, a emancipagao das provincias, co- 
mo o compreendia Tavares Bastos, era alias o melhor caminho 
para garantir seguramente, como consequencia, a autonomia 
individual. Com ela desapareceria a rigidez da organizagao e 
as consciencias individuals encontrariam o campo fertil para 
o seu pleno florescimento, criando a intensa diversidade que 
parece ao liberalismo a condigao mesma do progresso, da ri- 
queza, da cultura, da felicidade e, numa sintese superior, da 
propria unidade. Nao certamente da unidade mecanica, im- 
posta de fora, mas da unidade organica, alcangada pelas opo- 
sigoes e pelas diferengas. Nao da unidade que elimina a di- 
versidade, por incorporagoes sucessivas, como na dialetica he- 
geliana; mas da unidade que perpetuamente se alimenta das 
oposigoes, fundada na liberdade de todos. Ha tambem, se as- 
sim podemos dizer, uma "dialetica liberal", para a qual nao 
ha sinteses que objetivem a eliminagao das divergencias; para 
ela uma "sintese final" seria a fautora de uma uniformidade 
completa — e essa uniformidade e a negagao da vida mesma. 

Ao lado da centralizagao funesta, o pensamento liberal, 
republicano ou nao, nao pode deixar de condenar a falsifica- 
gao do sistema representative, essencial a qualquer democra- 
cia politica. Nabuco de Araujo resumia essa condenagao, no 

66) — Apud Americo Brasiliense, Os Programas des Partidos. . pag. 29. Os reda- 
torcs do Ccrreio Nacional eram Range! Pestana e Henrique Limpo de Abreu, 
futures signatarios do Manifesto Republicano de 1870. 

67) — O Manifesto Republicano, alias registrava, a respeito da centraliz spao e da 
federagao: "S? carecessemos de uma formula para assinalar perante a cons- 
c'encia nacional cs efeilos de urr e oulro reg mo, nos resuminsmos assim: Cen- 
tralizagao-Desmenibramento. Descentraligao-Unidade". Cit., pag. 80. 
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famoso discurso do sorites (68): "Vede este sorites fatal, este 
sorites que acaba com a existencia do sistema representativo; 
— o Poder Moderador pode chamar a quem quiser para orga- 
nizar ministerios; esta pessoa faz a eleigao, porque ha de fa- 
ze-la; esta eleigao faz a maioria. Eis ai esta o sistema repre- 
sentativo do nosso pais!" E' sempre o absolutismo, senao de 
direito, pelo menos de fato — acusam os liberais. O poder pes- 
soal, aqui, paralisa a vida provincial, municipal, individual, 
pela centralizaqao; ali, assegura a sua obra, manobrando, como 
polichinelos, os "representantes" do povo que, em ultima ana- 
lise, nao representariam senao a vontade imperial. O poder 
moderador nulifica os partidos: "Mata-se o partido que desce 
com o peso do que sobe, e esteriliza-se o partido que sobe, amea- 
qando-o com a ascengao do decaido. Politica detestavel!" ex- 
clama indignado Silveira da Motta (69). As camaras legisla- 
tivas, de outra parte, — e ainda Silveira da Motta quem tra- 
duz o sentimento liberal — "compoem-se em maxima parte de 
empregados publicos. Os interesses variados do pais por cer- 
to nao estao representados todos nas nossas camaras: a nossa 
lavoura, o nosso comercio, a industria, e certas classes nao 
estao representadas; e aqueles destes interesses que conseguem 
levar as camaras algum representante, sao obrigados a transi- 
gir com o governo; e dai vem o principal elemento de corrup- 
^ao eleitoral". "Camaras que nao oferecem garantia alguma 
de representagao do povo, e cujos membros so devem ao go- 
verno o seu diploma e seus empregos nao podem ter a preten- 
sao de ser reflexos dos interesses, das ideias e das aspiragoes 
da nagao" (70). Ora, para o liberalismo, nao e possivel pensar, 
realmente, em progresso, social ou economico, senao como con- 
sequencia do progresso politico (71): e sob todos os aspectos a 
organizagao imperial mostra-se-lhe adversaria intransigente 
do progresso politico. 

A luta liberal pela reforma eleitoral, pela eleigao direta, e 
a contraparte da luta contra o poder moderador; tratam-se, no 
fundo, de dois aspectos de uma so aspiragao: a democratizagao 
do pais. Os republicanos liberais apenas levam a luta mais lon- 
ge: nao combatem os vicios do sistema, mas o sistema inteiro. 

68) —• Discurso de 17 de julho de 1868. Cf. Unrt Estadista do Imperio, ed. cit., tomo 
II, pag. 81. 

69) —• Degeneragao do Sistema Representativo, discurso pronunciado na Conferencra 
Radical a 25 de abril de 1869, Rio de Janeiro, Tip. Americans, 1869, pag. 9. 

70) — Idem, pags. 13 e 14. 
71) — "O Progresso social nao se pode realizar sem o progresso polit co: na vida das 

na^oos tudo se liga como na dos individuos. A Inglaterra e exemplo vivo 
dssta verdj.de. O seu progress© material, o mais frutifero deste s^culo — a 
aboligao dos direitos de entrada sobre os cereais — nao se teria realizado sem 
a reforma preliminar do sistema eleitoral" Silveira da Motta, ob. c t., pag. 20. 
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O mal nao esta apenas, para eles, no poder moderador, na vita- 
liciedade do Senado, na manipulacao da justiga, no carater nao 
representative do parlamento; esta na monarquia mesma, que 
e a fonte e sustentaculo de todos eles. Ou se eliminam os ma- 
les todos — e com eles a monarquia mesmo, que perderia sua 
substancia historica e politica; ou se conserva a monarquia, e 
entao os males necessariamente reaparecerao: eles sao a essen- 
cia mesma do sistema, o solo apropriado para a sua cultura. 

* * 
* 

Intimamente ligada a essa luta pela regeneracao de nossos 
costumes politicos, desenvolve-se, talvez um pouco menos in- 
sistente, mas com significagao mais profunda, a luta pela li- 
bertacao da consciencia e das forgas tolhidas da individualida- 
de, no piano religioso, intelectual, social, moral, economico. Ao 
la do da luta pela democracia representativa, a luta pela liber- 
dade. Na Europa, a luta pela democracia, no seu sentido eco- 
nomico-social, podia, as vezes, colidir com a luta pela liberda- 
de; no Brasil, em que a democracia politica, por ser ainda mais 
sonho que realidade, era a meta urgente a atingir, o combate 
por ela congregava exatamente, salvo excegoes raras (72), as 
forgas em luta pela liberdade individual. 

O centro desse esforgo para a implantagao da liberdade e a 
destruigao dos entraves a vida da consciencia: a liberdade de 
consciencia a sua primeira reivindicagao. E' verdade que a 
constituigao de 1824 a reconhecia, mas de tal forma a limitava 
que, com certo exagero, poder-se-ia dizer que a anulava. Num 
de seus mais belos discursos, Rui assim denunciava essa situagao: 
' A liberdade de consciencia, com efeito, posta em incomuni- 
csbilidade com o mundo exterior, a liberdade de consciencia 
emparedada na clausura impenetravel da alma humana, a li- 
berdade de consciencia sem o direito de revelar desafronta- 
damente a opiniao que a consciencia incutir-nos, nao e a li- 
berdade tal, nao e nem um simulacro da liberdade, e a mais 
crassa das mentiras, e a mais provocadora das irrisdes; por- 
que a consciencia e inseparavel da palavra; porque a palavra 
nao e senao a consciencia em agao sobre as consciencias" (73). 

72) —• Um Zacarias e uma drssas excecoes: lut^ndo pela democracia politica nos 
termos da monarquia constitucional, e um adversario da liberdade individual no 
seu nucleo mesmo: a liberdade de consciencia. 

73) —• Discurso sobre a eleicao direta, de 21 de junho ds 1880, in Obras Completas. 
vol. VII, tomo I, Rio de Janeiro, ed. do M n sterio da Educ^^ao e Saude, 1945, 
pags. 46-7. 
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Efetivamente, que poderia significar a liberdade de conscien- 
cia ao lado do privilegio da religiao de estado, da proibigao de 
cultos outros que o catolico, "em casas com forma exterior de 
templos", da inegibilidade dos acatolicos, do juramento cato- 
lico para a colagao dos graus academicos e para a tomada de 
um assento no parlamento, da proibigao do ateismo e da cren- 
ga na mortalidade da alma? A propria Constituigao, o codigo 
criminal, os estatutos das faculdades imperiais — aquela con- 
sagrando o culto oficial, esse a ilegalidade do ateismo, estes o 
juramento catolico, a proibigao de ofensas a religiao do esta- 
do (74) — nao limitavam, a ponto, senao de anular, de tornar 
pelo menos irrisoria a liberdade de consciencia garantida pe- 
la lei fundamental do pais? Nestas condigoes, um liberal co- 
mo Silveira Martins, podia dizer com justiga: "Nada com efei- 
to e mais caro, mais precioso para o homem do que a liber- 
dade de consciencia, que se traduz exteriormente pela liber- 
dade de cultos; e no nosso pais nao ha nem uma, nem outra: 
nao ha liberdade de consciencia onde cerceiam-se os direitos 
do cidadao, porque ele nao reza como o maior numero; nao 
ha liberdade de cultos onde uns celebram suas festas nas pra- 
gas e nas ruas e outros so podem faze-las no lar domestico, 
ou dentro de casas sem forma exterior de templos" (75). 

O liberalismo plenamente consequente com seus princi- 
pios ha de exigir, portanto, a separagao entre a Igreja e o 
Estado, a extingao dos privilegios, a liberdade total de mani- 
festagao de qualquer pensamento e a subordinagao de todos, 
enquanto cidadaos e nao enquanto partidarios de quaisquer 
facgoes, a lei civil, que devera ser expressao da "vontade ge- 
ral". O principio limitador da liberdade de consciencia e a re- 
ligiao oficial: e pela sua extingao que deve comegar a luta. 
Se a lei civil — raciocina o republicano Saldanha Marinho — 
e "feita pela sociedade inteira, isto e, pela reuniao de todas 
as sociedades religiosas existentes no Estado", e necessario 
que admita moralmente "a verdade de todas essas religioes". 
"Nao pode, portanto, existir regularmente religiao de Estado, 
isto e, religiao privilegiada, porque sendo cada uma das reli- 
gioes verdadeira aos olhos dos cidadaos que a professam, ne- 
nhuma delas tern titulos para dominar as outras. Nesta, como 

74) — Codigo Criminal de 1830, art. 278; Estatutos dos Cursos Juridicos (1854), 
art. 127; Estatutos dos Cursos Medicos (1854), art. 162; Regulamento Com- 
plementar dos Estatutos das Faculdades de Medicine (1856), art. 49. Cf. so- 
bre o assunto nosso artigo As Faculdades do Imperio e a rertova^ao mtelectual, 
in "O Estado de Sao Paulo" de 9 de fevereiro de 1958. 

75) — Discurso na Camera dos Deputados, a 31 de julho de 1873. Cf. Anois, 1873, 
tomo III, pags. 244-5. 
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em todas as hipoteses semelhantes, o direito de cada uma e 
limitado pelo direito de todas e os direitos de todas pelo de 
cada uma" (76). O estado liberal e essencialmente laico: essa 
abstengao religiosa nao e produto da indiferenga, mas do res- 
peito por todos os cultos. Os seus alicerces nao se encontram 
na unanimidade das crengas, mas no respeito unanime por to- 
das elas; seus fundamentos sao de ordem juridica, nao teolo- 
gica. "O homem simples — diz em outra passagem Saldanha 
Marinho — pode pertencer a uma Igreja, o cidadao, porem, 
so pode pertencer ao seu pais" (76a). 

Para um liberal, a uniao entre Estado e Igreja e caracte- 
ristica, seja das monarquias absolutas, seja das sociedades "atra- 
sadas": ela tende a produzir, sempre, a discordia, o fanatismo, 
as perseguigoes, os crimes. E nao deve ser combatida apenas 
pelos seus resultados mas tambem, e principalmente, pelo prin- 
cipio em que se assenta. Este e uma violagao do direito natural; 
e a tentativa de moldar o homem interior por crengas e re- 
gras alheias e contrarias a sua consciencia: "Na serie de di- 
reitos que constituem a propriedade inalienavel do homem so- 
bre a sua personalidade individual; no conjunto de liberdades 
que compoem o fundamento racional da nossa responsabilida- 
de pessoal perante o onipotente, perante nos, perante a comu- 
nidade civil, nenhuma liberdade, portanto, nenhum direito 
esta senao posterior a esse, ao que tern por objeto o homem 
interior, a atividade, a integridade, a independencia da razao" 
(77). Ou o estado se seculariza e se legitima juridicamente ou, 
assentado no privilegio, constitui uma forma de usurpagao de 
um direito inalienavel: a posse e a expansao da propria per- 
sonalidade, nos diversos dominios da vida, sem outro entrave 
que o reconhecimento de um direito igual e simultaneo inse- 
paravel da personalidade alheia. 

A reivindicagao coerentemente liberal da liberdade de cons- 
ciencia implica sempre a da liberdade de cultos e a da laici- 
zagao do estado, pela extingao da igreja oficial. Ha, entretan- 
to, matizes nessa reivindicagao, e nem sempre ela se faz com 
a mesma energia e com igual consequencia. Fala-se, as vezes, 
vagamente, da necesidade de "garantias efetivas da liberda- 
de de consciencia" (78), outras da necessidade da "liberdade 

76) — A Igreja e o Estado. Primeira Serie, ed. cit., artigo de 18 de outubro de 
1873, pag. 588. 

76a)—< A Igreja e o Estado, Se^undb Serie, Rio de Janeiro, Tip. Perseveranga, 1874, 
artigo XXVII, 18 de margo de 1874', pag. 339. 

77) — Rui Barbosa, O Papa e o Concilio, ed. cit., Introdugao, pag. CCXXIII. 
78) — Cf. Manifesto do Centro Liberal, de 1869, 6.° principio, in Os Programos dos 

Partidos e o Segundo Imperio, cit., pag. 38. 
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plena de religiao com seu culto externo e publico" (79), sem 
referenda expressa ao problema da separagao entre Igreja e 
Estado, outras, enfim, da "aboiigao do carater oficial da atual 
Igreja do Estado e sua separagao" (80). Se o liberalismo e 
unanime em defender a liberdade de consciencia, essa unani- 
midade desaparece quanto a tese da "Igreja livre no Estado 
livre", na formula de Cavour, ou das "igrejas livres no Esta- 
do livre", na expressao mais correta de Jules Simon (81). O 
"radicalismo" coerente de um Silveira Martins, de um Salda- 
nha Marinho, de um Rui ou de um Tavares Bastos nao e o de 
todos os liberais. Ha os que creem que a separagao e um ideal 
longinquo, os que a temem por amor da religiao, os que a pro- 
fligam por temor do ultramontanismo. Nabuco de Araujo, 
por exemplo, aceita em tese a separagao, mas a rejeita no caso 
brasileiro. Separar a Igreja do Estado, raciocina ele, sera en- 
fraquece-la, debilitar o sentimento religioso ou, o que Ihe pa- 
rece igualmente possivel, dar-lhe uma forga extraordinaria, 
que o poder temporal nao conseguira mais center. As duas con- 
sequencias, mutuamente exclusivas, parecem-lhe perigosas: um 
povo, ere, nao pode prescindir da religiao, mas tambem nao pode 
ser exclusivamente dominado por ela (82). Rio Branco, em ple- 
na luta com os bispos, nao acredita que a "alianga entre a Igre- 
ja e o Estado seja um perigo"; ere, ao contrario, que "e uma 
condigao de ordem e de progresso" (83). E Rio Branco, apesar 
de chefe conservador, e um espirito liberal, com laivos de "cien- 
tificismo". 

De forma geral, alias, o regalismo, pelo menos antes de 1879, 
aproximadamente, sobreleva a tese verdadeiramente liberal da 
separagao entre Igreja e Estado, do estado laico. Regalistas sao 
Rio Branco e Joao Alfredo; regalistas sao os senadores Nabuco 
de Araujo, Jobim, Souza Franco, Leitao da Cunha, etc; sao os 
deputados Florencio de Abreu, Pinheiro Guimaraes, Alencar 
Araripe, etc; regalista e a quasi totalidade dos membros do Con- 
selho de Estado, para nao falar, o que e por demais obvio, no 
imperador. Ora, rigorosamente falando, a tese regalista esta 

79) — Parecer da Comissao Especial do Part/do Liberal (1877), ob. cit., pag. 55. 
80) —• Manileslo Repuhlicano Psulista, de 8 de Abril de 1874, sobre a Questao Re- 

ligiosa, ob. cit., pag. 159. 
81) — La Politique Radicale, cit., pag. 66. Tavares Bastos (A Provincia, cit., pag. 

288) prefere a formula de Jules Simon, "um dos mais belos principios da 
civiliza;ao". 

82) —• Discurso no Senado, a 13 de junho de 1873, Anais do Senado. 1873, Apendice, 
pag. 71. O argumento e comum. Ver sua refutagao, em termos liberais, em 
Jules Simon, ob. cit., pags. 67-73. 

83) —• Discurso na Camara dos Deputados, <■ 31 de julho de 1873, Anais de 1873, 
tomo III, pag. 246. 
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tao longe do liberalismo autentico quanto a tese "teocratica": 
nao implica ele, de fato, uma restrigao a liberdade de conscien- 
cia, a submissao da fe, da religiosidade, ao poder temporal? 
Este arvora-se em fiscal das crengas, interpondo-se entre a 
consciencia e as suas aspiragoes. O regalismo, como o ideal 
teocratico, e, para o liberal coerente, uma sobrevivencia ana- 
cronica de um mundo destruido. E contudo, mais de uma vez, 
apresenta-se aliado ao liberalismo, como no caso brasileiro. 
E que o liberal defende, antes de tudo, a sociedade civil, produ- 
to do consenso comum, garantia mais segura das liberdades 
fundamentais do individuo. Se ha uma Igreja do Estado, se nao 
se quer separar o espiritual do temporal, entao que prevalega 
este. Concretamente, nao cabe ao liberal optar entre um mun- 
do integralmente livre, na esfera religiosa, e um mundo de 
crengas privilegiadas; mas entre este e um mundo toleravel- 
mente livre. Sua opgao, digamos, nao e, no caso do Brasil, en- 
tre os puros e ideais principios do liberalismo e o Syllabus, mas 
entre este e a Constituigao politica do Estado. Rui di-lo bem: 
''Liberdade religiosa nao existe, pois, nem se sabe quando a 
possuiremos. Logo, e entre o regalismo e a teocracia que ha- 
vemos de escolher; e, se nao defendermos o regalismo, que e o 
regime constitucional; se nao mantivermos o regalismo, isto e, 
a autonomia do estado opondo o veto secular as invasoes poli- 
ticas da igreja oficial, a consequencia sera a teocracia romana, 
isto e, o estado servo da igreja, o estado clericalizado, o estado 
subscrevendo as intimagoes do Syllabus" (84). Assim, se o 

84) —1 Discurso sobre a Secularizagao dos Cemiterios, de 27 de julho de 1880. Obras 
Completas, vol. VII, tomo I, ed. cit., pag. 163. No mesmo sentido cf. Tavares 
Bastos, A Provtncia, pags. 288-9: "enquanto a liberdade para todos nao for 
garantida pela legisla^ao daqueles mesmos paises cujas constituigoes a prorre- 
tem em tese; enquanto subsistir o privilogio do catolico para o exericio de 
certos cargos politicos e ate do mrgisterio; enquanto o culto catolico for o 
unico publico, mantido e largamente auxiliado pelo Estado, e os outros apenas 
tolerados em suas praticas domefcticas; enquanto se nao reconhecer a validade 
do casamento civil, nem se ad'mitir a plena liberdade de ensino; enquanto, na 
frase de E. Picard, o Estado nao for livre, ha de se-lo somente a Igraja? 
Beneplacito, investidura nos beneficios, recurso a coroa ou antes aos tribunals 
seculares, leis de mao-morta, inspegao do ensino eclesiastico, devem de vigorar 
enquanto prevalecerem os privilegios do catolicismo, tao odiosos a liberdade e 
tao opostos ao progress© da na^ao. Extinguir os direitos do padroado sem abolir 
os privilegios exclusivos da igreja dominants, e perigoso e impolitico. Nao e a 
sociedade civil que condena o direito comum, e a Igreja que repele-o. Quer 
o catolicismo alcangar aqui a independencia dos seculos primitives, a inde- 
pendencia de que goza nos Estados Unidos? deixe consumar-se em pajz a obra 
da liberdade religiosa. A imaginacao antecipa o dia em que a liberdade sera 
igualmente efetiva para todos: mas, quando troveja o Vaticano, vulcao da in- 
tolerancia, aconselha a prudenc a que o Estado se nao desarme diante da ana- 
cronica restaura^ao do regime teocratico". O proprio Silveira, Martins, intran- 
sigente na dofesa da separagao, reconhece a necessidade do placet "inerente a 
soberania do Estado", enquanto aquela nao se decreta (d.scurso de 31 de julho 
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regalismo nao e, e nem poderia ser, o ideal do liberalismo, ele 
representa, entretanto, um passo alem, e um passo decisive, 
no caminho dele, pois permite ao menos a afirmagao da supe- 
rioridade da sociedade civil em relagao a igreja oficial, da Cons- 
tituigao do Estado em face dos decretos do Vaticano. E, para 
os liberais de entao, qualquer restrigao ao poder do ultramon- 
tanismo, irredutivel adversario do progresso, da civilizagao, do 
liberalismo, significava, ao mesmo tempo, um triunfo creditado 
a causa da liberdade de consciencia. O anti-clericalismo liberal 
do seculo XIX e a resposta ao anti-liberalismo ultramontane. 
Assim, o liberalismo nao cuida apenas do triunfo de suas teses; 
cuida tambem da derrota dos principios opostos. Se o regalis- 
mo nao e a meta a atingir, e, todavia, um pouso adequado para 
um pernoite seguro. 

» * 
* 

Nao e nosso proposito descer a analise de todas as medidas 
reivindicadas pelo liberalismo brasileiro, no sentido da laici- 
zagao do estado, mesmo porque tais medidas sao a consequen- 
cia logica da afirmagao da liberdade de consciencia e da re- 
clamada aboligao do culto oficial. A luta em prol da institui- 
gao do casamento civil e do registro civil, da secularizagao dos 
cemiterios, etc, que ocupa constantemente os liberais, nao e, 
de fato, senao a expressao social daquele ideal jun'dico-politi- 
co, daquele principio etico, que o norteia. So irmanando os ci- 
dadaos pela lei comum chegam a abolir-se os privilegios e a 
fazer imperar o direito. A reivindicagao da Igreja oficial, que 
auer apossar-se do individuo desde o bergo, com o monopolio 
dos registros de nascimento, ate o tumulo, gragas ao cemiterio 
religiose, que quer ser senhora da familia, a vista dos efeitos 
civis do matrimonio catolico, o liberalismo opoe a seculariza- 
gao da vida civil (85). 

de 1873, cit., pag. 241). Ainda no mesmo sentido', cf. Saldanha Marinho, A 
Igreja e o Estado, Primeira Serie, cit., art. XXI, de 5 de junho de 1873, es- 
pecialmente pags. 181-2. 

85) — Acerca da posigao liberal sobre os temas do casamento civil e da seculariza- 
gao dos cemiterios, especialmente, remetemos, somente a tttulo de exemplo, 
quanto ao primeiro, a obra de Saldanha Marinho, A Igreja e o Estado, 4 
vols., cit., as analises de Rui Barbosa sobre a obra de Zeballos (El Matrimo- 
nio Civil), sob o titulo O Casamento Civil rta Republtca Argentina, (Queda do 
Imperio Obras Completas, ed. cit., vol. XVI, tomo ll, 1947), bem como a 
O Papa e o Conctlio, Introdugao. Sobre a secularizagao dos cemiterios, ver o 
citado dlscurso de Rui. Ademais, essas questoes sao frequentemente tratadas na 
Camera dos Deputados e no Senado, na imprensa, nos manifestos dos partidos. 
Tais questoes andam a exigir, alias*, um trabalho historic© que falta a nossa 
bibliografia. 
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Nao nos deteremos, tambem, nas criticas a existencia da 
guarda nacional ou aos perigos de um "imperalismo militar" 
brasileiro na America do Sul, temas tambem constantes do nos- 
so liberalismo. 

Nao poderemos, entretanto, pela sua importancia basica, 
deixar de lado o problema da libertagao do trabalho, com suas 
principals implicagoes. Ja assinalamos que para o liberalismo 
coerente a aboligao da escravatura era uma questao central; co- 
mo falar em direito, em liberdade, num pais cuja economia se 
assentava no trabalho escravo? Abolir a escravidao era pro- 
blema urgente; mas como aboli-la se a economia nacional dela 
dependia? Se e precise, por uma questao de justiga, substituir 
o trabalho escravo pelo trabalho livre e precise preparar as con- 
digoes para que essa substituigao se possa realizar. Faltam 
bragos ao pais, mas tambem faltam "cabegas". O que se pre- 
tende nao e somente libertar o escravo, mas tambem, gragas 
ao trabalho livre, renovar a agricultura, desenvolver a indus- 
tria praticamente inexistente. Ora, se o escravo, uma vez li- 
berto, poderia continuar sendo uma forga produtiva, se-lo-ia 
dentro dos mesmos padroes vigentes ate entao. Faltava-lhe ins- 
trugao, a "cabega" necessaria para aquela renovagao e aquelq 
desenvolvimento. Nao se quer apenas um novo estatuto juridi- 
co para o trabalho; aspira-se a uma decisiva renovagao econo- 
mica. E precise apelar para o imigrante, ja acostumado ao tra- 
balho livre e melhor qualificado. Nao a qualquer tipo de emi- 
grante; "nao substituamos a escravidao pelo dissimulado tra- 
balho servil de chins embrutecidos", dizia Tavares Bastos; 
(86) uma tal medida, acrescentava mais tarde Joaquim Nabuco, 
"em vez de ser a libertagao do trabalho, nao e senao o prolon- 
gamento (...) do triste m'vel moral que o caracteriza e a con- 
tinuagao ao mesmo tempo da escravidao" (87). O que se quer 
e o imigrante de paises "progressistas", livres, que tragam ha- 
bitos novos de trabalho e sejam uma injecao civilizadora no 
crganismo nacional. So o imigrante ocidental verdadeiramente 
interessa. De que Valeria trazer imigrantes de povos "atrasa- 
dos"? fistes contribuiriam apenas para que a situagao se manti- 
vesse ou retrogradasse. Alem disso, ha mesmo liberais que creem 
na inferioridade de certas "ragas" e temem as consequencias de 

86) —< A Provtncia, cit., pag. 298. Mais de uma vez, no imperio, houve projetos de 
facilitar uma extensa imigragao chinesa. 

87) — Discurso sobre a Imigragao Chinesa, de 3 de setembro de 1879, in Obras Com- 
pletas, Sao Paulo, Institute Progresso Editorial, vol. XI, Discursos Par/amen- 
tares, 1949, pag. 60. 
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seu contacto constante (88); faltavam, na epoca, dados antro- 
pologicos que Ihes desfizessem a ilusao. 

As condigoes poh'ticas do pai's, entretanto, raciocinam os li- 
berals, nao sao de molde a atrair vastas correntes de imigragao, 
em particular dos paises protestantes. Quem querera deixar 
uma patria livre, onde nao imperam privilegios odiosos, para 
adotar uma patria nova em que ira encontrar a opressao da 
consciencia, a limitagao de seus direitos? Sem o casamento ci- 
vil, a liberdade de cultos, a aboligao da igreja oficial, "e im- 
possivel a imigragao proveitosa, o cultivo de nossas terras, o 
desenvolvimento da agricultura, e a prosperidade do Brasil" 
(89); com a conservagao dos privilegios, "nunca o Brasil rece- 
bera imigragao util, nunca tera substitutes eficientes e idoneos 
para os bragos escravos que tendem a desaparecer, nunca pode- 
ra prosperar e desenvolver a sua riqueza" (90). "Enquanto nao 
oferecermos ao imigrante senao direitos multilados , evidente 
e que nao ha de trocar o gasalhado fraternal da Uniao America- 
na pela condigao capitis diminuida, a que nossos codigos o con- 
denam. Ragas livres e laboriosas, ou laboriosas e sedentas de li- 
berdade, nao irao buscar nunca outra patria a sombra de uma 
nagao que reduz politicamente a subalternidade perpetua o na- 
turalizado, e nega-lhe ao Deus, a fe, ao culto de sua consciencia 
a igualdade legal. Encetai o caminho de reformas leais, am- 
plas e generosas, libertai desse ilotismo o hospede que vem 
fundar entre nos familia e future; reduzi as naturalizagoes a 
simplicidade americana; equiparai o cidadao nato ao cidadao 
naturalizado; nivelai, sobretudo, o culto do imigrante ao culto 
da maioria; e, com certeza, a imigragao, natural, suave, inin- 
terrompida, abundantemente, buscara estas plagas cheias de se- 
dugao, de bengao e de future" (91). Seria possivel encher pa- 
ginas e paginas com citagoes semelhantes, de diferentes auto- 
res liberais. Cremos, todavia, que a amostra e significativa. 

Assim, o problema da imigragao leva de novo ao principio 
da liberdade de consciencia. A ideia da libertagao do trabalho 
e inseparavel, para o liberalismo, do principio de liberdade de 
consciencia. Esta e o fulcro do sistema — sem ela qualquer 

88) —^ O proprio Joaquim Nabuco, discurso citado, diz, entre outras coisas: "A his- 
toria do mundo £ a prova de que ragas mais intetigentes, mais brilhantes, postas 
em contacto com ragas inferiores1, sao muitas vezes vencidas e sucumbem" (pag. 
63) . A "raga superior" nem sempre subsiste e se propaga com mais facili- 
dade do que a "inferior", esta pode ter mais vitalidade e "tera por fim a van- 
tagem no combate da vida." (idem). O darwinismo nao deixa imunes, as ve- 
zes, os mais autenticos liberais classicos. 

89) — Saldanha Marinho, A Igreja e o Estado, Primedra S6rie, cit., p6g. 146. Cf. 
tambem pag. 222. 

90) —■ Cr.stiano Benedito Ottoni, A Liberdade dos Cu/loJ no Brasil, ed. cit., pag. 140. 
91) —' Kui Barbosa, O Papa e o Concilio, cit., pag. CCXLV. 
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medida posterior sera sacrificada. E, dessa forma, a luta pela 
libertagao das consciencias aparece nao so como a afirmagao 
de um direito, natural e absolute, mas tambem como uma ne- 
cessidade pratica: o segredo da prosperidade dos povos esta 
no respeito a dignidade do homem, a sua personalidade; e onde 
se sufoca a consciencia nao ha lugar para a dignidade huma- 
na, para o desenvolvimento etico da personalidade. A aboli- 
gao da escravatura e um dever indiscutivel que, executado, 
gera a necessidade da imigragao; esta, por sua vez, para ser 
fecunda, exige a implantagao da liberdade de consciencia, agora 
por motives praticos. A liberdade de consciencia aparece, pois, 
como a chave de todo o sistema; enquanto puro direito e o seu 
fundamento teorico; enquanto realidade, o seu objetivo pratico. 

* * 
* 

A completa libertagao do trabalho, entretanto, nao se limita 
a questao de escravatura. E precise tambem libertar o comer- 
cio e a industria, permitir que a iniciativa privada. aliada ao 
trabalho livre, entregue a livre concorrencia, transforme a fa- 
ce do pais. O Estado sufoca a vida economica do pais; para 
fundar-se uma simples companhia de comercio, tais e tantas 
sao as exigencias burocraticas que as companhias tornam-se 
inviaveis 192). Ora, '"o povo esclarecido e civilizado quer o 
melhor pelo mais comedo prego" (93), e a tutela governamen- 
tal desorganiza artificialmente o mercado. E, por exemplo, "um 
erro financeiro o supor-se que as elevadas tarifas das Alfan- 
degas sao em proveito das industrias do pais; onde estao essas 
industrias7 O que tern feito o governo para desenvolve-las? 
Tem ele porventura deixado essa tarefa a atividade particular, 
ou pelo contrario tem (...) tolhido e embaragado completa- 
mente o seu desenvolvimento?" (94). Protecionismo, tutela 
governamental, restrigoes a liberdade de associagao, desenham, 
para os liberais, o quadro de uma politica despotica. "Tradigao 
do despotismo, — diz Tavares Bastos — e anacronico o ciume 
e temor das companhias. Licenga, autorizagao ou diploma para 
que individuos e capitais se congreguem, sao exigencias que 
restringem e podem aniquilar a liberdade do cidadao" (95). 

92) — Cf. Joaquim Antonio Pinto Junior, Liberdade do ComerCiO. Rio de Janeiro, 
Tip. do Imperial Institute Artistico, 1869, pags. 16-7. 

93) — Idem, pag. 20. 
94) — Idem, Ibidem. 
95) — A Provtncia, cit., pag. 282. 
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O intervencionismo estatal, particularmente na situagao em 
que se encontrava o pais, nao criava nada; dificultava apenas 
o seu desenvolvimento. Assim, o liberalismo economico e, aqui, 
consequencia obrigada, nao so teorica, mas antes de tudo pra- 
tica, das teses liberals mais amplas. E' preciso permitir ao in- 
dividuo a plena realizagao de suas forgas, encoraja-lo a pro- 
duzir, aqui, mais do que em qualquer campo, ampliar, ao in- 
ves de diminuir, a esfera de sua liberdade. Os manifestos li- 
berais, geralmente, nao esquecem de consagrar essa reivindi- 
cagao em seus programas (96): sem ela nao estaria complete 
o sistema que a partir da afirmagao da liberdade de conscien- 
cia, como um direito natural, se estende aos dominios todos da 
vida. 

* * 
* 

"O mais digno objeto das cogitagoes dos brasileiros e. de- 
pois da emancipagao do trabalho, a emancipagao do espirito 
cativo da ignorancia" (97). E', de fato, no que diz respeito ao 
problema da educagao e da instrugao que o pensamento libe- 
ral se completa e se faz, ao lado do "cientificismo", uma das 
forgas capitals da "ilustragao brasileira". Duas sao as suas te- 
ses capitals: a obrigatoriedade do ensino elementar e a liber- 
dade de ensino, em todos os graus. E' preciso compreender, 
de inicio. que "a liberdade de ensino nao pode ser nunca a 
liberdade da ignorancia", que ensino livre e ensino obrigato- 
rio nao se opoem, como o querem fazer crer certos espiritos 
menos progressistas, mas, ao contrario, "encontram-se perfei- 
tamente, caminham ambos para o mesmo fim" (98). Nao pro- 
cede a objegao, geralmente feita pelos catolicos, de que a de- 
cretagao da obrigatoriedade do ensino seria uma invasao in- 
debita do Estado nos dominios da familia; nao precede a ob- 
jegao dos positivistas contra o intervencionismo do Estado num 
dominio que reclama a plena liberdade espiritual. A instrugao 
e um direito fundamental, que deve ser provide, pela familia 
ou pelo estado, enquanto o individuo nao se encontra ainda em 
condigoes de compreende-lo. "A instrugao primaria obrigato- 
ria — e ainda Cunha Leitao quern fala — tern por fim obrigar 

96) —■ Cf. por exemplo o Manifesto Liberal de 1869, cit., in Os Programas dos Par- 
ados. . pag. 38: "maior liberdade em materia de comercio e de industria, e 
consequente derroga^ao de privilegios e monopolios". 

97) —1 Tavares Bastos, A Provtnci v cit., pag. 227. 
98) — Antonio Candido da Cunha Leitao, discurso na Camara dos Deputados a 16 

de julho de 1873. fundamentando projeto sobre o ensino livre, Anals, 1873, 
tomo III, pags. 136-40, especiahnente pag. 138. 
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os pais de familia a compreenderem o dever que Ihes corre, 
ja pelos principios naturals, ja pela sua existencia no seio da 
sociedade, de nao privarem sens filhos do alimento do espiri- 
to, e de concorrerem por todos os meios para que a nova gera- 
gao de um pais possa ser util a sua patria" (99). A carta de 
1824 consagra ja a instrugao elementar gratuita: mas, como 
observa Rui Barbosa, "a escola gratuita sem a frequencia im- 
perativa representa uma instituigao mutilada" (100). Nao bas- 
ta reconhecer o direito de todos a educagao, oferecendo gratui- 
tamente a instrugao elementar; nesse caso e precise reconhecer 
ainda, alem do direito a educagao, o dever da educagao. Da mes- 
ma forma que nao tern o direito de ser escravo, o homem nao 
tern o direito de renunciar a educagao, ao alargamento de seus 
horizontes intelectuais, tornando-se um elemento util a cole- 
tividade. Ainda que a instrugao elementar nao tenha "a pro- 
priedade magica de eliminar diretamente a imoralidade de ca- 
da espirito, de onde elimine a ignorancia", so ela, realmente, 
desenvolve nos individuos suas virtualidades e os prepara pa- 
ra a luta da existencia (101). 

Assim, a preocupagao com a obrigatoriedade do ensino e 
uma constante do pensamento liberal; se educar-se e um di- 
reito e um dever, gratuidade e obrigatoriedade do ensino sao 
as pegas de um sistema que possibilite, harmonicamente, a efe- 
tivagao daquele direito e o cumprimento deste dever. Gra- 
tuidade ou obrigatoriedade, separadamente consideradas, nao 
bastam: de que vale oferecer o ensino gratuito, como meio de 
elevagao e progresso do pais, se a situagao reinante nao per- 
mite, geralmente, siquer que se compreenda a necessidade des- 
te progresso e elevagao? Essa compreensao exige ja um mini- 
mo de instrugao, que nao se alcangaria sem o ensino obrigato- 
rio. Mas a obrigatoriedade sozinha de nada Valeria: como obri- 
gar a instruir-se quern nao tern meios de faze-lo? E' precise, 
pois, que a gratuidade, existente nas leis, possa tornar-se real- 
mente efetiva, multiplicando-se as escolas, criando-se o maximo 
de oportunidades de educagao. E, com a sua efetivagao, e ne- 
cessaria a instituigao da instrugao obrigatoria, que leve ao apro- 
veitamento real dessas oportunidades. Essa ideia orienta os 
projetos de reforma da instrugao publica de cunho liberal; 
Cunha Leitao mais de uma vez apresenta projetos nesse sentido 

99) — Idem, ibidem. 
100) —■ Obras Corr^letas, ed. cit., vol. X, tomo I, Reforma do Ensmo Primdrio, Rio 

de Janeiro, 1947, pag. 181. 
101) — Rui Barbosa ob. cit., pag. 195. 
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e outra nao e a diretriz geral do projeto Joao Alfredo (102) ou 
a dos pareceres de Rui sobre a instrugao primaria. 

Ao lado da instrugao obrigatoria, ja o vimos, o pensamen- 
to liberal defende a liberdade de ensino (103), a mais ampla 
possivel. O Ensino Livre e uma das reivindicagoes constantes 
do liberalismo: a Opiniao Liberal, orgao radical, a inscrevia em 
seu programa de 1868; o Correio Nacional a reafirmava em 1869; 
o Manifesto Liberal do mesmo ano consagrava-lhe um item de 
seu programa e no mesmo ponto insistiam os republicanos 
(104). A grande maioria dos liberais ere que a simples decre- 
tagao da liberdade de ensino, estimulando a fundagao de esco- 
las e faculdades, estabelecendo a concorrencia de estabeleci- 
mentos e de ideias, por si so sera um passo decisive para a 
ilustragao do pals e seu progresso. Os mais extremados so- 
nham ate com a abstengao do Estado, pelo menos em materia 
de ensino superior, o que se tornaria possivel em virtude da 
floragao dos estabelecimentos erguidos pela iniciativa parti- 
cular, com o seu nxvel garantido pela concorrencia. Geralmen- 
te, protesta-se contra o monopolio do Estado. Revivem-se, as- 
sim, no Brasil, a luta pela liberdade de ensino, o exame do 
problema do estado-educador, questoes que apaixonam o libe- 
ralismo europeu, principalmente em Franga. E, no Brasil tam- 
bem, o liberalismo sera frequentemente levado a reexaminar 
o papel do Estado em materia de educagao e, pelos seus repre- 
sentantes mais autenticos, a restringir a ideia dessa ilimitada 
liberdade, no sentido que ja o fizera o liberalismo europeu. 
Tavares Bastos pede que se esquegam "as prevengoes que o 
despotismo aliado aos jesuitas criara contra as tendencias do 
ensino oficial. Depois que a democracia apoderou-se do go- 
verno dos estados, o ensino oficial revelou toda a sua efica- 
cia. Afujentado o absolutismo que o envenenava, ele cessou 
de oferecer perigos a liberdade. Os povos o compreenderam 
desde logo; e assim vai passando as legislagoes contemporaneas 
um principio saudavel da escola socialista, cuja propaganda, 
apesar dos desvarios de sectaries exclusivos, ha triunfado tan- 
tas vezes da rotina conservadora" (105). Um Rui Barbosa, um 

102) —• ApresentcxJo a Camara dos Depulados a 23 de julho de 1874. Cf. Anais de 
1874, tomo III, pags. 280-3. Cf. tambem tomo IV, pags. 317-9. Ver a dis- 
cussao do projeto nos Anais de 1875, tomo I, pags. 66-',", 104-118, 122, 125-8 
e Apendice, pags. 220-33. 

103) — Tocaremos apenas de passagem ncste problema, j6 quo ele sera largamente 
tratado na 2a. Parte deste trabalho. 

104) — Cf. Os Prograrr,BS dos Psrtidos, cit., pags. 25, 29, 38, etc. 
105) —■ Cf. A Provincial, cit., pag. 236. 
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Joaquim Nabuco, urn Vieira da Silva, um Cristiano Otoni, en- 
tre outros, nao pensam de forma diversa. Nao querem o Esta- 
do apoiando doutrinas, impondo ideias; querem o Estado ve- 
lando pelo nivel do ensino, oferecendo o maximo de seus re- 
cursos a educagao — o que estaria, evidentemente, fora do cir- 
culo de interesses da iniciativa particular. O Estado educan- 
do nao significa o Estado impondo uma doutrina, mas crian- 
do condigoes para que todos se instruam e que as ideias se 
oponham livremente. Liberdade de ensino nao significa abs- 
tengao do Estado; exige, pelo contrario, a sua presenga, em 
permanente desvelo. 

Particularmente no domlnio do ensino superior, nao seria 
essa, entretanto, a diregao triunfante do liberalismo brasilei- 
ro: este, confiante demais numa ideia vaga de liberdade de 
ensino, iria encaminhar-se na diregao da liberdade irrestrita, 
que caracterizava ja os projetos Cunha Leitao de 1873 e 1877 
e que se consubstanciaria na famosa reforma de Leoncio de 
Carvalho. Mas este assunto e ja do dominio da segunda parte 
desta tese. 

* * 
* 

O tipo liberal, que procuramos apreender nos seus aspec- 
tos essenciais, esbogando-lhe o perfil, e, se assim nos podemos 
exprimir, o tipo dominante da ilustragao brasileira. Represen- 
tative das principais exigencias explicitas da nagao, desejando 
substituir o pals oficial pelo pais real, tal como o interpretava, 
a historia dos fins do imperio e, ao mesmo tempo, a historia 
de suas sucessivas conquistas. A ilustragao brasileira carac- 
teriza-se, antes de tudo, pelo liberalismo triunfante. Nao nos 
referimos, aqui, exclusivamente, ao liberalismo classico: em- 
bora com diversos fundamentos teoricos, liberais classicos e 
cientificistas formulam, geralmente, as mesmas reivindicagoes. 
O "cientificismo" ilustrado vira, alias, reforgar as exigencias 
liberais, trazendo-lhes, frequentemente, novos e poderosos ar- 
gumentos. O proprio positivismo ortodoxo anti-liberal, recla- 
mando, entretanto, a plena liberdade espiritual, engrossara, 
muitas vezes, as suas fileiras e, desejoso de outras solugoes fi- 
nais que a liberal, colaborara, na verdade, para o triunfo des- 
ta. A alianga com a "metafisica", que um Pereira Barretto 
permanentemente pregava, em beneficio do positivismo, se fa- 
ra, na verdade, em beneficio daquela. A historia da ilustragao 
brasileira chega, assim, a confundir-se com a historia do libe- 
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ralismo nacional, em que pesem as multiplas e diversas orien- 
tagoes, com o seu esforgo civilizador, com o seu trabalho para 
fazer do Brasil um pais, nao so cronologica, mas realmente, 
uma nagao do seculo XIX. O que restou, nao so da luta do li- 
beralismo, mas tambem das reivindicagoes positivistas, a re- 
velia destas, foi um patrimonio liberal, tantas vezes ameaga- 
do, a impor aos nossos tempos a tarefa de conserva-lo e rea- 
dapta-lo em fungao de problemas novos, para salvar a sua ins- 
piragao etico-juridica fundamental. Um patrimonio que e a 
nossa heranga mais cara, especialmente num momento em que, 
de todos os lados, surgem ameagas a sua essencia mesma: a li- 
berdade de consciencia, o direito de gerir as proprias opinioes 
e de desenvolver, autonomamente, a propria personalidade. 





CAPfTULO IV 

A MENTALIDADE CIENTIFICISTA 

Ja fizemos ver, em diferentes passagens deste trabalho, 
que a caracten'stica fundamental da mentalidade cientificis- 
ta, em qualquer de suas formas, e a insistencia em derivar do 
ser, da realidade, o dever-ser, o valor. Para o cientificista nao 
ha qualquer irredutibilidade entre as normas e os ideals, de 
um lado, e o mundo dos fatos, de outro: uma so natureza en- 
globa e explica os dois pianos, numa rejeiqao decidida de dua- 
lismos ou pluralismos, tenham os nomes que tiverem. O mun- 
do humano, os valores espirituais, a consciencia, sao apenas 
fenomenos mais complicados do que os da pura ordem fisica 
— mas nao sao de outra natureza. O mesmo determinismo que 
rege os movimentos dos astros, as combinagoes quimicas dos 
corpos, etc., rege tambem os fenomenos sociais e os psiquicos; 
assim, se ha uma marcha "fatal" no universe fisico, devera 
ela verificar-se tambem no universe humano, que e o mesmo 
mundo fisico num m'vel mais complexo. A filosofia. se qui- 
ser desempenhar algum papel, ha de tornar-se "cientifica", 
isto e, ha de reconhecer a unddade da natureza e o imanentis- 
mo de todos os seus fenomenos, na ordem fisica ou na espi- 
ritual 

O esforco para a constituigao de uma "filosofia cientifica", 
nos termos em que acabamos de defini-la. estava ja presente 
no materialismo da ilustragao. O Sistema da Natureza do ba- 
rao d'Holbach era, entre diferentes tentativas, o exemplo mais 
acabado dessa concepgao. "O universe — explicava logo no 
seu primeiro capitulo a obra famosa — este vasto conjunto de 
tudo quanto existe, nao nos oferece por todas as partes senao 
materia e movimento; todo ele nao oferece a vista mais do que 
uma cadeia imensa e ininterrupta de causas e efeitos". A ma- 
teria eterna e o movimento constitutivo de sua natureza bas- 
tam para explicar tudo. A atragao e a repulsao, perfeitamente 
definidas pela lei de Newton, nao se encontram apenas no pia- 
no "fisico", mas explicam a propria vida moral do homem (1). 

1) — Cf. por exemplo, a la. Parte, Cap. IV, ed. cit., pag. 46: "A conserva^ao e o 
objeto comum de todas as formas e faculdsdes; os fisicos deram o nome de 
gravitagao sobre si a esta inclinagao ou dircgao; Newton charra-a a forga de 
inercia; os moralistas deram-Ihe, no homem. a denominagao de amor de si 
mesmo, que nao e mais do que o desejo de conservar-se. o da fellcidade e o 
do amor do bem estar e do prazer". .. 
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mesmo porque este "encontra-se efetivamente na natureza e 
faz parte dela"; nada ha fora do grande-todo. Nesses termos, 
que e o homem moral? "O homem nao e mais do que um ser 
puramente fisico; o homem moral e este mesmo ser fisico, con- 
siderado em relagao a algumas de suas ag6es..."(2) . Assim, 
a autentica moralidade (e com ela a poh'tica e o direito auten- 
ticos) decorre dessa natureza fisica do homem e a condigao de 
sua pratica adequada e o conhecimento precise desta. A "filo- 
sofia cientifica" do seculo XVIII, adaptando-a, faz sua a tese 
racionalista, que em ultima analise remonta a Socrates, segun- 
do a qual, para usar a expressao consagrada de Descartes, "bas- 
ta bem julgar, para bem fazer" (3). Apenas se substitui, ago- 
ra, a razao, entidade metafisica substancial, pelo conhecimen- 
to, produto da experiencia controlada pela razao, enquanto 
fungao espiritual (4); a dedugao aprioristica da lugar a ana- 
lise. fisse conhecimento e a fonte da conduta e, com um sen- 
tido novo, um Duclos, por exemplo, pode quase repetir Des- 
cartes ou Malebranche e afirmar que, para melhorar os ho- 
mens, "nao e precise senao esclarece-los: o crime e sempre 
um falso juizo" (5). 

Este intelectualismo, essa confianga sem restrigoes no co- 
nhecimento e no saber, nao caracteriza exclusivamente a "fi- 
losofia cientifica", mas e compartilhado pela ilustragao intei- 
ra; o proprio Rousseau nao condena o "saber", mas uma con- 
cepgao que ere falsa do saber. O "cientificismo", entretanto, 
propoe de maneira peculiar o problema; nao se trata apenas 
de dizer que "o genero humano e desgragado sbmente por ha- 
ver errado" (6); nao se trata apenas de nonfiar nas luzes, na 
ilustragao, ao mesmo tempo que se derfvam os ideais de vida 
de uma fonte extranatural: trata-se, isto sim, de derivar os 
fins e os valores do proprio conhecimento; o conhecimento 
nao da a consciencia apenas o ser das coisas ou as relagoes en- 
tre os seres, da-lhe ao mesmo tempo o objetivo claro da con- 

2) —' Idem, c^p. I, pag. 16. 
3) —' . . ."'A suffit de bien juger, pour bien fa re". . . Discours de la Methode, 3a. 

parte, edi^ao Gilson, Paris, Vrin, 1947, pag. 28. Malebranche inicia a sua 
obra capital pela fraae "O erro e a causa da miseria dos homens". . , (Cf. De 
la Recherche de {j. Vdrite, Livro, I, Cap. I, ed. Genevieve Lewis, Paris, Vrin, 
1946. tomo I, pag. 1). 

4) —- Sobre o conceito de razao, no seculo XVIII, cf. Cassirer, Filosofia de la Ilus- 
tracion, cit., pags. 28-9. 

5) —« Cf. Considerations sur les Moeurs de ce Siecle, Paris, Librairie de la Biblio- 
theque Natiooale, edigao de 1880, cap. I, pag. 7. Ou alnda a pag. 8: "Os 
povos mais selvagens sao aqueles entre os quais cometem-se mais crimes". 

6) —• D'Holbach, ob. cit., pag. 18. 
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duta. Um dever-ser extrapolado, nao derivado imediatamerv 
te do conhecimento do real, seria uma pura ficgao. 

O cientificismo do seculo XIX tera ainda uma nova di- 
mensao, criada pelo despertar da consciencia historica: o mun- 
do humano, enquanto objeto de conhecimento, nao mais e da- 
do como algo que e, mas como algo que vem a ser; a historia 
incorpora-se a natureza. Assim, uma "filosofia cientifica", no 
que se refere aos homens, nao devera apenas constituir-se co- 
mo estatica social, mas principalmente como dinamica. Os fi- 
losofos do decimo oitavo seculo tinham cuidado dos problemas 
de estrutura, seja no campo da ciencia natural, seja no das 
ciencias humanas; os pensadores do seculo XIX voltar-se-ao, 
antes de tudo, para os problemas do desenvolvimento, da gene- 
sis, da evolugao. Basta pensar, por exemplo, em Buffon e Dar- 
win, em Condillac e Taine, em Montesquieu e Comte, para sen- 
tir nitidamente essa mudanga do interesse principal, do estati- 
co para o dinamico, na biologia, na psicologia ou na ciencia so- 
cial. A perspectiva dinamica, historica, e o que singulariza o 
novo cientificismo. O filosofo deve compreender que a evolu- 
gao humana obedece a leis rigorosas; que o determinismo pre- 
sente no mundo natural e o mesmo que rege o desenvolvimen- 
to da humanidade. Assim, a elaboragao dos valores morais, dos 
ideais sociais e politicos, etc., depende do estagio em que se en- 
contra a humanidade e a sua validez ha de ser aferida pela ade- 
quagao, maior ou menor, a realidade presente. Nao ha valores 
absolutos ou fins que transcendam o esquema dessa evolugao 
humana; nao ha um padrao etico que transcenda o historico 
e em fungao do qual seja possivel julgar-se a este. As sucessi- 
vas morais, as diferentes filosofias, sao simplesmente manifes- 
tagoes dos diferentes estagios humanos, que se articulam numa 
marcha progressiva. A legitimidade de um valor mede-se, as- 
sim, de uma parte, pela realidade atual que ele traduz, de outra, 
pela meta final do homem, que a filosofia da historia deve de- 
terminar cientificamente, gragas a formulagao das leis dina- 
micas fundamentais. Julgam-se, desse modo, os valores, a con- 
duta humana (pelo menos essa e a intengao) nao em fungao de 
ideais racionais, a priori, mas em fungao do contexto historico. 
Em ultima analise, a positividade (no sentido axiologico) de um 
valor, o carater valioso de uma conduta dependem estritamente 
de sua conexao com a lei geral do progresso humano. 

A melhor conduta, pois, nao sera determinada por uma 
construgao teorica a priori, mas pelo exame cientifico da rea- 
lidade humana e de sua evolugao: se o homem pretende con- 
duzir-se moral e socialmente bem devera pedir a ciencia os 
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padroes norteadores de sua atividade. Os que contestam esta 
assergao estao, sem o saber, ja que Ihes falta a visao cientifi- 
ca da historia, apenas traduzindo em sua conduta um estagio 
da evolugao humana; pensando ser livres, sao duas vezes es- 
cravos, pois, falta-lhes mesmo a nogao de que suas atitudes sao 
rigorosamente determinadas pela marcha historica. Em ou- 
tros termos, os ideals, os valores, decorrem sempre do real, 
do ser, quer o saibamos, quer o ignoremos, e o caracten'stico 
do cientificista e exatamente a consciencia plena desse fato. 

O tipo espiritual que o cientificismo realiza, e que pro- 
curamos esbogar em tragos rapidos, impera na "filosofia po- 
pular" do seculo XIX: materialismo, positivismo, darwinismo, 
bem como varias formas de "psicologismos" ou "biologismos", 
sao doutrinas impregnadas dessa visao do mundo. "Positivis- 
mo" poderiamos chama-la, ao inves de cientificismo, nao pre- 
ferissemos reservar a palavra para designar exclusivamente a 
doutrina de Comte que e, alias, sua mais acabada expressao. 
De fato, o filosofo de Montpellier traduz, linha a linha, parti- 
cularmente no Cours de Philosophic Positive, esse espirito. Seu 
objetivo e exatamente o de fundar a sociologia, integrando o ho- 
mem no esquema universal da natureza, e sua classificagao das 
ciencias procura englobar unitariamente a totalidade do co- 
nbecimento, ate desembocar na dinamica social, que coroa o 
edificio do saber e prepara a solugao politica, moral e religio- 
sa, cientificamente fundada, para a qual caminha inflexivel- 
mente a bumanidade. "O homem se agita e a bumanidade o 
conduz", quer queira, quer nao, para o estado positive final, 
industrial e pacifico, em virtude de uma lei imanente que rege 
a marcha humana. Nossos juizos de valor, para terem sentido, 
devem apoiar-se no conhecimento dessa marcha espiritual e 
material; devem derivar do conhecimeiBto. So e possivel pro- 
ver se se preve — e so se preve validamente se se conhece. E', 
enfim, so o conhecimento completo do mundo e do homem, das 
necessidades intelectuais, volitivas e afetivas deste, que pode 
fornecer-nos valores reals, normas validas. 

* » 
* 

Define-se, assim, o campo em que os valores etico-juridi- 
cos, os ideais sociais e politicos devem ser discutidos e justifi- 
cados. Vimos ja, no capitulo anterior, como essa visao nova da 
vida, que faz da ciencia o centro do universo, obrigou o libera- 
lismo a uma redefinigao de seus termos, abandonando o velho 
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direito natural e buscando uma fundamentagao cientffica da 
doutrina. Mas, como que a provar o contrario do que preten- 
diam — a possibilidade de reduzir o valor ao ser — cada cienti- 
ficista deriva cientificamente da realidade valores completa- 
mente diversos. Se ha discrepancias no seio mesmo do libera- 
lismo, como no caso de Spencer e de Stuart Mill, ja assinalado, 
estas se tornam maiores ao aproximarmo-nos de outras doutri- 
nas. O mesmo espirito cientificista, acomodado a uma visao 
messianica da sociedade, e servido, no caso, por um instrumen- 
tal filosofico diverse, conduz, por exemplo, a formulagao do "so- 
cialismo cientifico" do materialismo historico, em que uma lei 
dialetica inexoravel conduz, por meio da luta de clases, a hu- 
manidade para um destine necessario — e e a realidade do pro- 
cesso que Ihe garante, ao mesmo tempo, sua justifica<jao etica. 
E e ainda o mesmo espirito cientificista que leva, no caso de 
Comte, ao sonho de sua republica ditatorial e federativa, repou- 
sando na educagao universal positivista, incorporando o prole- 
tariado na sociedade, regenerando os costumes, separando defi- 
nitivamente o poder temporal e o espiritual, etc., e, finalmente, 
superando as doutrinas anarquicas e revolucionarias. 

Deixando de lado o socialismo, pela sua falta de ressonan- 
cia no Brasil dos fins do imperio, detenhamo-nos no cientifi- 
cismo anti-democratico e anti-liberal, isto e, no positivismo or- 
todoxo. Para Comte, a democracia, tal como a sonhara Rous- 
seau, e obra do espirito metafisico. Ja em 1825, nas Conside- 
rations philosophiques sur les sciences et les savants, Comte 
assinalava a existencia de "uma conexao profunda, ainda que 
indireta, entre as concepcoes de Aristoteles sobre a fisica ce- 
leste e terrestre, as doutrinas escolasticas da idade media e o 
Contrato Social de Rousseau; e o mesmo espirito, abragando 
uma nova ordem de ideias" (7). Efetivamente, a democracia 
se funda no sufragio universal, "ultima forma de nossa doen- 
ga politica" (8) e poder-se-ia dizer que sen fundamento, por 
sua vez, baseia-se na indesculpavel confusao entre os deseios 
e as opinioes (9). Sem duvida, o povo sabe o que quer, "e nin- 
guem deve pretender querer por ele"; mas ha uma grande di- 
ferenga entre saber o que se quer e saber quais os meios ha- 
veis para realizar o que se quer; ora "uma opiniao politica ex- 

7) — Systime de Po'itique Positive) tomo IV, 4... edigao, Paris, Librairic Positi- 
v ste, Georges Cres et C e, 1912, Appendice General, Quatrieme Partie. pag. 
155. 

8) — Carta A sa Majeste le tzar Nicolas, a Sainl-Petersbourf, in Systeme de Po- 
litique Positive tomo III, ed. cit. Prefacio, pag. XLII, 

9) — Cf. o escrito de 1819, Separation ienerale entre les opinions et les desirs. 
in Systeme de Politique Positive, tomo IV. ed. cit., Appendice General, Pre- 
miere Partie, pags. 1-3. 
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prime mais do que desejos; ela e, alem disso, a expressao, fre- 
quentemente afirmativa e absoluta, de que tais desejos nao 
podem ser satisfeitos senao por tais e tais meios e de forma 
alguma por outros". A ideia do sufragio universal — a con- 
clusao esta implicita nesse trecho — funda-se exatamente nes- 
sa confusao irracional entre desejos e opinioes. Assim, ao in- 
ves da democracia, que repousa na metafisica como a tcocra- 
cia repousa na teologia, o regime que ha de corresponder ao 
estado positive e a sociocracia, que se fundamenta na sociolo- 
gia (10). fiste sim, e o regimen de ordem e progresso, livre 
das fic^oes revoluoionarias, de um pretense direito, natural ou 
nao, fundado na unidade das opinioes e das crencas demons- 
traveis. A democracia e um regime transitorio, que tende a 
desaparecer. E basta estar ligada a metafisica, como seu produto, 
para que desaparega necessariamente com o seu fundamento. 
Outro tanto poder-se-ia dizer do liberalismo. E verdade que 
Comte reclama, como os liberais, a mais ampla liberdade es- 
piritual, condenando qualquer privilegio concedido a uma dou- 
trina em detrimento de outras. O filosofo de Montpellier, en- 
tretanto, o que tern em vista e a vitoria final do positivismo; 
crendo que a doutrina positiva corresponde a fase final da evo- 
lugao humana, esta certo de que, mais cedo ou mais tarde, ela 
acabara por impor-se a humanidade inteira. Assim, a liber- 
dade espiritual que reclama e apenas condigao para o desen- 
volvimento espontaneo da humanidade, de acordo com a 
lei dos tres estados. Do entrechoque das concepgoes, saira ven- 
cedora a "positiva", porque e a que corresponde ao estado nor- 
mal. Evidentemente, nao e essa a liberdade espiritual recla- 
mada pelo liberalismo: o que para este e um valor absoluto e in- 
substituivel, para o criador da religiao da humanidade e apenas 
uma condigao provisoria. A liberdade de consciencia, ja o vi- 
mos, e a ideia central do liberalismo; sem ela nao seria possivel 
uma organizagao jurfdica legitima da sociedade e nao haveria 
situagao, por melhor que fosse no que respeita as condigoes 
materiais, que justificasse a sua supressao. Para Comte, a li- 
berdade de consciencia exprime apenas as perplexidades da 
metafisica, desde a sua formulagao pela reforma protestante. 
De fato, que significaria, por exemplo, liberdade de consciencia 
no campo da matematica ou da fisica? Se os proprios liberais 
nao reclamam semelhante "direito" nesse campo, como recla- 
ma-lo no que tange a sociologia ou a moral, desde que estas se- 

10) —< Cf. Systeme de Politique Positive, ed. cit., tomo I, pag. 403. A referencia, na 
passagem, e apenas a teocracia e a sociocracia. 
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jam tambem cientificamente constituidas — tarefa que Comte 
cre ter definitivamente realizado? A liberdade de consciencia, 
assim, e uma ideia revolucionaria e anarquica, tipicamente me- 
tafisica, para a qual nao ha lugar na sociedade do future. Ve- 
se, dessa forma, que a defesa da liberdade espiritual nada tern 
em comum, teoricamente, com a da liberdade de consciencia. 
Num momento dado, numa situagao historica particular, o po- 
sitivista ortodoxo pode lutar por medidas que tambem os libe- 
rais reclamam; para estes, contudo, tais medidas sao um fim 
em si mesmas, para aquele um simples meio na demanda de um 
fim mais afastado. Devem-se conceber, cre Comte, as liberdades 
fundamentais de culto e de ensino, nao porque estas liberdades 
sejam por si mesmas desejaveis, nao porque constituam os sus- 
tentaculos da melhor organizagao social, mas apenas porque 
permitirao, em pe de igualdade, a concorrencia das doutrinas 
que ha de levar ao estabelecimento final da filosofia regenera- 
dora. Assim, a liberdade espiritual e uma condigao provisoria, 
que ha de facilitar a "transigao organica" da sociedade, prepa- 
rando o advento do positivismo, nunca a expressao de uma es- 
tado definitive, desejavel como o mais apto para a plena rea- 
lizagao da essencia do humano. 

* ♦ 
* 

Como acabamos de ver, o cientificismo, pretendendo deri- 
var univoca e necessariamente os valores do ser, os fins da rea- 
lidade, o que faz e afirmar valores independentes do ser e, de- 
pois, tentar a demonstragao de que a realidade e a fonte desses 
mesmos valores. Assim, uma atitude teorica comum, um ponto 
de partida unico, leva a formulagao de ideais diversos, exata- 
mente porque estes independem desse ponto de partida. Mas 
nossa tarefa nao e a critica filosofica do cientificismo; e a com- 
preensao de seu significado, insistindo, como o fizemos, nas 
duas diregoes que vieram informar o pensamento social e po- 
litico da epoca da "ilustragao brasileira": o novo liberalismo e 
o positivismo. Esta ultima doutrina, alias veio paulatinamente 
conquistando os espiritos no Brasil desde 1850. A antiga Esco- 
la Militar foi o centro de onde comegaria a sua irradiagao, o 
que e alias perfeitamente compreensivel. Voltados para proble- 
mas matematicos e fisicos, faltava aos nossos "bachareis de 
farda" um pensamento filosofico diretor, uma doutrina cienti- 
fica geral, em fungao da qual organizassem metodicamente o 
seu saber. Nao poderiam satisfaze-los o ecletismo a Cousin ou 
as outras filosofias em moda no pais, geralmente divorciadas 
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da ciencia. Faltava-lhes, por outro lado, a preparagao filoso- 
fica adequada para compreender doutrinas mais complexas que, 
por sua vez, nao enfrentavain, um a um, concretamente, os di- 
ferentes ramos da ciencia. Ora, o positivismo tinha todas as 
virtudes para atender as solicitagdes do seu espirito; doutrina 
clara, transformando a filosofia numa meditaQao geral sobre os 
resultados das ciencias, organizando rigidamente a estas em 
termos hierarquicos, descartando quaisquer especulagoes "me- 
tafisicas", pretendendo apenas estudar relagoes e estabelecer 
leis, atendia exatamente a homens voltados para problemas re- 
ais e tangiveis. Exigia para sua compreensao uma razoavel for- 
magao cientifica, que a Escola Militar Ihes dava, — ou deveria 
dar-lhes — e ate certo ponto dispensava uma formagao filoso- 
fica especifica, que nao poderiam ter adquirido no pafs. Este, pa- 
rece-nos, o motivo inicial do exito do positivismo, limitado as 
partes referentes a matematica, astronomia e fisica do Cours 
de Philosophic Positive, na antiga Escola Militar. Ja em 1850, 
o positivismo inspirava uma tese de doutoramento, a Disserta- 
$ao sob re os Principios de Statica, de Miguel Joaquim Pereira 
de Sa (11), fundamentada nas 15a. e 16a ligoes do Cours de Phi- 
losophic Positive. Em 1853, Manoel Maria Pinto Peixoto (12) 
baseava seu Estudo dos Principios do Calculo Diferencial (13) 
na 6a Ligao doCours e. no ano seguinte. Augusto Dias Carneiro 
fazia o mesmo em relagao a termologia matematica (14). Em 

11) — Rio de Janeiro, Tip. de F. de Paula Britd, 1850, 30 pags., mais uma dedi- 
caloria e uma advertencia A Quern Ler. Cf. sobre o assunto nossos artigos 
sobre Os pn'rHdrd/os do pogrtivrsmo no Brasil, publicadcs em "O Estado de 
Sao Paulo", a 15 e 22 de dezembro de 1957. 

12) — Teixeira Mendes, na sua lista sobre os trabalhos positivistas da Escola Militar 
(Cf. Benjamin Constant, Esbogo de uma apreciagao sintetica da vida e da 
obra do fundador da Republica Brasileira, Rio de Janeird, ed. da Igreja Posi- 
tivista do Brasil, 2a. edigao do 1.° volume, 1913, pags. 48-49) refere-se ainda 
a tese de Joaquim Alexandre Manso Sayao (Dissertagao sobre os principios 
fundamentals do equilibrio dos corpos flutu antes mergulhados em dois meios 
resistentes e sobre a estabilidade em construgao naval, Rio de Janeiro, Tip. de 
F. de Paula Britd, 1851, 33 pags., precedidos de uma dedicatoria A Meus 
Mestres, 2 pags. © de um preambulo, Da Ciencia Naval, 4 pags., em nume- 
ragao romana), mas, como o mostramos em nosso citado artigo (Os primordios 
do Positivismo no Brasil. — II, 22 de dezembro de 1957), se esta tese "nao 
deixa de revelar o espirito do positivismo, a sua divida em relagao a Comt© 
nao e tao grande quanto a da tese anteriormente citada". 

13) — Tese manuscrita, 48 pags., existente, como as anteriormente citadas, na B,'- 
blioteca da Faculdade Nacional de Engenharia. 

14) — Nao conseguimos encontrar, em virtude de um defeito na ficha d© referencia, 
a tese de Dias Carneiro, Equagoes gerais da propagacao do calor nos corpos 
solid os supondo variavel a condutibilidad e com a diregao e posigao, Rio de Ja- 
neiro, Tip. Universal de Laammert, 1855. Outro trabalho de Dias Carneiro, do 
mesmo and, porem, inspira-se inteiramente em Comte. Cf. Breves Conside- 
racoes sobre a Termologia Matematica, seguidas de Equagoes Fundamentals 
da propagagao do Calor nos Corpos So lidos, 29 pags., Rio de Janeiro, Laemmert, 
1855. 
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1857, segundo nos relata Teixeira Mendes na sua biografia do 
"fundador da republica brasileira", Benjamin Constant aderia 
ao posKivismo (15), enquanto a doutrina de Comte se fazia co- 
nhecer na Bahia com a publicagao dos Elementos de Matematica 
de Antonio Ferrao Muniz de Aragao (16). Note-se que nao e o 
Comte filosofo da historia, da vida social e politica, que atrai os 
espiritos, nesse primeiro momento. Nao se poe em duvida a or- 
ganizagao do pais, nao se pretende transformar a face da nagao. 
Nesses termos, e pondo de lado a insignificancia dos citados tra- 
balhos, do ponto de vista cientifico, o seu papel e apenas o de 
chamar a atengao para a figura de Comte, estabelecer no pais o 
seu prestigio como teorico das ciencias fisicas e matematicas e 
possibilitar, mais tarde, a transferencia desse prestigio para o 
campojias questoes historicas, sociais e politicas. 

So em meados da decada de 60 comegam a aparecer no pais, 
embora com pouca repercussao, trabalhos reveladores do pen- 
samento social de Comte. Nesse sentido Pereira Barretto, como o 
demonstramos em outro trabalho (A Evolugao do Pensamento 
de Pereira Barretto e o seu sigrdficado pedagogico, S. Paulo, 
1955), e o legitimo introdutor do positivismo no Brasil. Desde 
1857 o entao jovem estudante fluminense em Bruxelas se con- 
vertera de corpo e alma ao positivismo, conquistando ainda pa- 
ra a doutrina as adesoes de Francisco Antonio Brandao Junior 
e de Joaquim Alberto Ribeiro de Mendonga, que teriam, depois, 
um papel a desempenhar na historia das ideias no Brasil. 

Em 1865, Brandao Junior, ainda em Bruxelas, e Pereira 
Barretto, ja no Brasil, publicariam obras ja norteadas pelo pen- 
samento sociologico de Comte; aquele tratando do problema da 
escravidao no pais e sugerindo os meios de resolve-lo (17); este, 
a pretexto das gastralgias e das nevroses (18), defendendo a 
teoria positivista das origens sociais das doengas, especialmen- 
te epidemicas, e o papel eminentemente social do medico. 

Brandao Junior, em sua obra, alias dedicada a Pereira 
Barretto, a quern trata como um verdadeiro mestre, parece ex- 

15) — Teixeira Mendes, ob. cit.. pags. 50-51. 
16) — Cf. Clovis Bevilaqua, A Filosofia Positrvta no Brasil, in Esbogos e Fra&nentos, 

Rio de Janeiro, Laemmert & Cia, ISOS'. pag. 70. Cf. a'nda MHguel Lemos, 
Primeira Circular Anual do Apostolado (1881), segunda edigao francesa, Rio 
de Janeiro, 1896, p^g. 8, nota e T. Mendes, Resumo Cronologico da EvoIu$ao 
do Positivismo no Brasil, publica^ao postuma, Rio de Janeiro, Templo da. Hu- 
manidade 1930, pag. 19. Os dois apostolos referem-se a Muniz Barretto de 
Aragao. 

17) — A Escravatura no Brasil. precedida d*um artigo sobre agricultura e coloni- 
zagao no Maranhao, Bruxelas, Tip. H, Thiry-Van Buggenhoudt, 1865. 

18) — Teoria das Gastralgias e das Nevroses em Geral, tese de suficiencia apresen- 
tada a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Tip. F. de Paula Brito, 1865. 
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primir o pensamento comum do grupo positivista brasileiro de 
Bruxelas (19). Comega por reconhecer a legitimidade da pro- 
priedade escrava: "Todos e quaisquer haveres sancionados pe- 
la sociedade sao legais (...). Ora, a escravatura foi sanciona- 
da pela sociedde (..). Logo aqueles que herdaram uma for- 
tuna de seus pais empregada em escravos, embora hoje seja 
monstruosa tal instituigao, estao no legitimo gozo desses bens, 
como de todos e quaisquer outros haveres legalizados pela so- 
ciedade; e por conseguinte os possuidores de escravos, nao po- 
deriam ser privados deles senao injustamente atacando-se o di- 
reito de propriedade" (20). Reconhecido o direito dos senhores 
de escravos, e rejeitando a aboligao incondicional ou a liberta- 
gao do ventre (21), por considerar a primeira juridicamente fal- 
sa e economicamente desastrosa e a segunda social e politica- 
mente um perigo, Brandao Junior propoe, como medida inicial, 
a proibigao da venda de um so escravo, transformando os cati- 
vos em servos da gleba (22) e exigindo que os proprietarios as- 
sumam o compromisso moral de fixar-lhes um salario e estipu- 
larem o prego de sua liberdade (23). Dessa forma, o ja entao 
servo da gleba poderia formar o seu peculio e comprar a sua 
liberdade: em pouco tempo nao mais haveria escravos no pais, 
e o trabalho escravo seria substituido pelo trabalho livre, sem 
crises ou revolugoes. Brandao Junior, dessa forma, aplica ac 
Brasil a lei geral da evolugao humana descoberta por Comte; 
nosso pais encontrar-se-ia economicamente numa fase historica 
ainda primitiva, correspondente a organizagao feudal, e deve- 
ria, organicamente, repetir a marcha geral caracteristica do oci- 
dente (24). O positivismo comega a mostrar sua fecundidade 
na interpretagao da realidade historico-social do pais e a ofe- 
recer uma serie de medidas, organicamente articuladas, para 
a solugao de nossos problemas. 

Com menor alcance social imediato do que o livro de Bran- 
dao Junior, a tese de Pereira Barretto enfrentava o problema 

19) —• E* o que se pode depreender do 5.° artigo da serie Os Aboliciorustas e a si- 
tuagao do peusi, publicado em A Ptov'incia de Sao Paulo de 25 de novembro 
de 1880, em que Pereira Barretto se refere ao fato "de alguns raros disci- 
pulos da filosofia positiva", ha 16 anos, sustentarem ideias coincidentes com 
as da obra de Brandao Jr. Sobre o assunto cf. A Evolugao do pensamento de 
Pereira Barretto, cit., pag. 32, nota 17, e pags. 95-8. 

20) — A Escravatura no Brasil, cap. Ill, pags. 60-1. 
21) —* Idem, pags. 56-59. 
22) — Idem, pag. 66. 
23) — Idem, pags. 62-5. 
24) — Miguel Lemos veria nisso, mais tarde, uma falsa interpretagao do positivismo. 

Cf. O PositTvismo & s Escravidao Modema (1884), 2a. edigao, Rio de Janeiro, 
Templo da Humanidade, 1934, pags. 7-8. Cf. ainda A Evolugao do Pensa- 
mento de Pereira Barretto, cit., pags. 119-20, nota 60. 
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geral da medicina, de um ponto de vista ortodoxamente positi- 
vista. "Em medicina, como em qualquer outra esfera de espe- 
culagoes — assinalava Barretto — o espirito humano tern pas- 
sado por tres estados sucesivos: o teologico ou ficticio, o meta- 
fisico ou abstrato e o positive ou real" (25). So no estado posi- 
tive se chegaria a compreender "que so na humanidade e que 
convinha buscar-se o homem", estabelecendo a origem social 
da doenga. Esta e causada pela ruptura do equilibrio organico 
da sociedade, pela anarquia das crengas. Por essa razao, em 
virtude da estabilidade de suas crengas, os povos fetichistas sao 
pouco infensos a doenga, como havera de ser a sociedade posi- 
tiva, na qual se realizara a completa e definitiva harmonia men- 
tal do homem. Assim, a doutrina do "especificismo" das doen- 
gas e um absurdo, proprio de uma "medicina metafisica" e, mes- 
mo no estagio de transigao da sociedade atual o medico posi- 
tivista nao recorrera a ela: "Confiando pouco nos recursos do 
arsenal farmaceutico, o medico positivista se esforgara sempre 
por fazer compreender que a regularidade e a moralidade da 
vida sao os preservatives contra qualquer forma de molestia; 
e que esta, sendo moral em sua origem, nao pode reclamar se- 
nao um tratamento da mesma natureza" (26). Defendendo tais 
ideias, a tese de Pereira Barretto, em que pese sua divulgagao 
quase nula, exprimia, entretanto, a ampliagao da influencia 
positivista, seja no que diz respeito a sua penetragao na Facul- 
dade de Medicina do Rio de Janeiro, onde, mais tarde, varias 
outras teses positivistas seriam defendidas (27), seja no que 
concerne ao alargamento de sua tematica, ao tentar explicar 
o desequilibrio espiritual da sociedade moderna, traduzida no 
cortejo de molestias de ordem fisica, e ao aplicar a medicina 
a lei dos tres estados, fazendo ver a sua fecundidade. 

Pouco tempo depois, em 1867, Benjamin Constant apre- 
sentava ao Institute Politecnico do Rio de Janeiro um traba- 

25) — Teoria daa Gastralgras e das Nevroses em Geral, ext., Proposi^oes, pag. 67. A 
rapida analise que faxemos da tese de Barretto apenas resume o estudo mais 
longo que fizemos em A Evolugao do Pensamento de Pereira Barretto.,,, cit., 
pags. 25-29 e notas, pags. 33-38. 

26) — Teoria das Gastralgias; cit., pag. 63. 
27) — Miguel Lemos (Segimda Crrcular Anual, 1882, segunda edi^ao francesa, R;o 

de Janeiro, Templo da Humanidade, 1908, pags. 46-7), refere-se as teses sus- 
tentadas em 1881, na Faculdade de Medicina, pelos drs. Adolfo Barbosa (Edu- 
cagao da primeira iniancia), Paula Lopes (Fisiologia Experimental) e Carlos 
Duarte (Cremagao) . Refere-se ainda (Sefima Circular Anual, 1887, segunda 
edicao francesa, Rio de Janeiro. Templo da Humanidade, 1902, pag. 25) a 
tese de Antonio Aguiar (C/orose), igualmente sustcntada na Faculdade de Me- 
dicina do Rio de Janeiro. Antes disso, em 1876, Joaquim Ribeiro de Men- 
donca defenders uma tese sobre a Nutrigao (Cf. Primeira Circular Anual. ed. 
dt., pag. 11). E' nossa inten^ao analisar esses trabalhos em obra que pre- 
tendemos futuramente dedicar ao Positivismo no Imperio. 
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Iho sob re a teoria das quantidades negativas (23), em que era 
grande a influencia da filosofia matematica de Comte, embo- 
ra, como ressalta Teixeira Mendes, o filosofo frances nao seja 
"uma so vez citado" (29). Pouco mais de tres anos mais tar- 
de, entretanto, redigindo o seu segundo relatorio como diretor 
do Institute dos Meninos Cegos, Benjamin Constant iria cha- 
mar as atengoes gerais, particularmente a do parlamento, para 
o positivismo. Efetivamente, ao examinar as Necessidades da 
Institui^ao que dirigia, tratando da Instruijao Intelectual, Ben- 
jamin defenderia uma concepgao positivista do saber e da edu- 
cagao, chegando mesmo a insinuar a superioridade da religiao 
da humanidade (30). Comegava o futuro "fundador da repu- 
blica" por assinalar que "o meio mais poderoso de que um 
governo pode langar mao para o engrandecimento moral e ma- 
terial de seu pax's, e sem duvida alguma a instrucao" (31). Nao 
uma instrugao fundada nos pianos de reformadores dominados 
por Utopias ou abstragoes teoricas (as expressoes sao de Ben- 
jamin), mas num "bom sistema de educagao cientifica", "aces- 
sxvel a todos os espiritos saos" e "mais proveitoso ao indivi- 
duo, a familia, a sociedade e a humanidade em geral". E acres- 
centava logo depois: "Que este piano, que se pode circunscre- 
ver atualmente em pouco mais dos limites de nossa instrugao 
primaria e como uma extensao dela, seja para o povo uma es- 
pecie de religiao, contendo como dogmas de fe cientifica o 
maior numero possx'vel de principios teoricos reduzidos a pre- 
ceitos de imediatas aplicagoes gerais a vida pratica, e por as- 
sim dizer usuais e domesticas" (32). Tal piano — e aqui Ben- 
jamin ja revela as consonancias de seu espirito com a teoria 
comtiana da educagao — deve dirigir-se mais ao coragao do 
que ao espirito, "porque as faculdade afetivas sao as que mais 
duravel influencia exercem sobre o carater e destines do ho- 
mem. e dai a importancia que se deve ligar a uma conveniente 
educagao moral e I'eligiosa". E, em seguida, aci'escenta decidi- 
damente: "Que se tenha em vista fazer desaparecer essas ma- 
ximas e crengas funestas que circulam na sociedade dando a 

28) — Teoria das Quantidades Negativas, trabalho apresentado ao institute politecnico 
nas ultimas sessoes de dezembro de 1867, Petropolis, Tip. do Mercantil, 1868, 
82 pags. 

29) — Cf. Benjamin Constant. .. 1.° vol., ed. cit., pag. 159. 
30) — Institute dos Meninos Cegos, Relatorio do diretor, Benjamin Constant Botelho 

de Magalhaes, datado de 22 de margo de 1871, 31 pags. in Relatorio do Mi- 
nisterio do Imperio, 1871, Rio de Janeiro, Tip. Nacional, 1871, Anexo E, com 
paginagao propria. Sobre Benjamin Constant, alem da citada obra de Tei- 
xeira Mendes, cf. a conferencia de Ivan Lins, Benjamin Constant, Rio de Ja- 
n:iro, J. R. de Oliveira, 1936. 

31) —« Rolatorio, cit., pag. 23. 
32) — Idom, pag. 24. 



— 123 — 

medida do seu estado de ignorancia. esses contos fantasticos, 
essas praticas supersticiosas que, tao em harmonia com as na- 
turals tendencias do homem para o misterio e o maravilhoso, 
exaltam-lhe a imaginagao, enfraquecendo-lhe o espi'rito, o co- 
ragao e o carater, e criando pusilanimes de um moral doentio, 
que se ressentira por toda a vida dos funestos efeitos do mal 
enraizado desde a infancia. E quantas dessas supersticoes nao 
se inspiram em falsas crengas religiosas e sao por isso mesmo 
um veneno mortal sem anti'doto possivel depots de inoculado?" 
(33). Tais males, entretanto, hao de ser extirpados, pois, co- 
mo registra Benjamin, "felizmente as ciencias positivas, pelos 
rapidos progresses que tern feito e vao fazendo, vao triunfan- 
do cada vez mais da perniciosa influencia dos metafisicos e im- 
primindo a atividade de nosso espirito um rumo mais feliz, 
uma marcha mais segura e proveitosa". E isso porque "a nova 
filosofia positiva, guiada pelo prudente conselho fornecido pe- 
lo exame atento da historia do desenvolvimento do espirito 
humano em suas diversas manifestagoes. abandonou como es- 
tereis e vas as investigagoes do que se chama as causas, sejam 
primas, sejam finais, limitando-se a considerar todos os feno- 
menos como sujeitos a leis invariaveis, cuja descoberta preci- 
sa, e a sua redugao ao menor numero possivel, deve ser o ob- 
jetivo de nossos esforgos intelectuais" (34). 

O relatorio de Benjamin teve o condao. como ja o disse- 
mos, de atrair o interesse do parlamento para os progresses 
da doutrina positivista no Brasil, provocando mesmo um dis- 
curso do entao deputado Benevenuto Augusto de Magalhaes 
Taques (35), que protestava contra as ideias positivistas do 
diretor do Institute dos Meninos Cegos e chamava a atengao 
de Joao Alfredo, ministro do Imperio: "Note S. Ex. que o deus 
da escola positiva e a humanidade em sua evolugao no tempo. 
A linguagem do relatorio a que me refiro esta de acordo com 

33) — Idem, ibidem. No relatorio do ano anterior (Cf. Relatorio do Ministerio do Im- 
perio de 1870, R o de Janeiro, Tip. Nacional, 1870, Anexo F, Relatorio do 
Diretor do Imperial Instituto dos Meninos Ce^ojj datado de 2 de abril de 
1870, com paginagao propria, 23 pags.) Benjamin nao mostrava a mesraa d?- 
cisao e se referia com a maior simpatia ao en&ino benefico da religiao cato- 
lica. Cf. pag. 11 desse relatorio. 

34) — Relatorio de 1871, cit., pag. 24. 
35) —• Nascido na Bahia em 1821 e falecido em 1881, Magalhaes Taques, membro 

do Partido Conservddor, alem de varies vezes deputado pela sua provincia, 
foi presidente do Rio Grande do Nbrtei, Pernainbuco e Rio de Janeiro, ocupan- 
do, a 10 de julho de 1861, a pasta de ministro de estrangeiros, em sub^titiiigao 
a Antonio Coelho de S6 a Albuquerque, no gabinete Caxias, de 2 de mar^o 
de 1861, e permanecendo nessa pasta at^ a queda do gabinete, em maio 
de 1862. 
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os seus princi'pios" (36). Defendido tres dias depois por Joao 
Alfredo, no mes seguinte Benjamin enviar-lhe-ia um oficio em 
que, embora falando no Supremo Criador dos Mundos, e afir- 
mando tratar a filosofia positiva "unicamente de consideragoes 
gerais sobre as diversas ciencias positivas", nao se retratava de 
suas afirmagoes, embora disfargando-as habilmente (37). Afir- 
mando nao pretender abalar a fe catolica dos meninos sob sua 
responsabilidade, dirige seus ataques contra a metafi'sica e exal- 
ta a religiao e a moral, apenas sem especificar que religiao e 
que moral. Afinal, era o art. 5.° da Constituigao do Imperio, 
era o codigo criminal, que obrigavam um funcionario a ser 
cauteloso na defesa de suas crengas extra-constitucionais... 

O reiatorio e o episodic referido mostram, contudo, ao 
mesmo tempo que a marcha ascendente do positivismo no pais, 
as primeiras reagoes catolico-conservadoras contra a doutrina 
ameagadora. 

Pouco tempo depois, em novembro de 1873, Benjamin, quan- 
do do concurso para o lugar de repetidor da Escola Militar, afir- 
maria "solenemente a adesao a doutrina regeneradora" (38), 
na presenga do monarca, sem causar escandalo de quem quer 
que fosse. E' que o processo de renovagao mental do pais, a 
'"ilustragao", ja estava em marcha, a questao religiosa a ates- 
tar a caducidade das instituigoes vigentes E o imperador as- 
sistia impassivel, provavelmente sem compreende-lo, o proces- 
so de libertagao espiritual que Ihe arrebataria o imperio, sim- 

36) — Cf. Teixeira Mendes, Benjamin Constant, clt., 2.° volume (P^egas Justifica- 
tivas), la. edigad, 1894, pag. 170 (Cf. pags. 166-70). Note-se que os co- 
nhecimentos de Taques sobre o positivismo enm baseados na obra de Caro, 
Estitdos Morals sobre o tempo presente. 

37) —■ Ver a minuta do oficio de Benjamin na citada obra de T. Mendes, 2.° volume, 
pags. 171-185. 

38) — Teixeira Msndes, ob. cit., 1.° volume, pag. 210. Nao examinaremos aqui o 
parecer de Benjamin Constant sobre Escolas Normals —• Sua organlzagao]. piano 
de estudos, mdtodos e programas de ensino, respondendo a 24a. Questao, Sec- 
^ao Prlmeira, proposta no Congress© de Instrugao de 1882, no Rio de Janeiro 
(Cf. Atas e Pareceres do Con^resso da Instrugao, Rio de Janeiro, Tip. Nacional, 
1884, la. Secgao, 24a. Questao, parecer do dr. Benjamin Constant Botelho de 
Magalhaes, 36 pags.) a fim de nao alongar demasiadamente este capitulo. 
Ressalte-se, entretanto, que esse parecer revela um contacto mais constante 
com o pensamento total de Comte do que afirma Teixeira Mendes, que nao 
o cita alias, nem mesmo entre os Documentos sobre « escola normal (ob. cit., 
2.° vol., pags. 192-8), constituindo-se numa aplica^ao do positivismo a organi- 
zagao do ensino normal. Reconhecendo embora que "as escolas normais sao 
instituigoes revolucionarias, e portanto transitorias" (pag. 12)', Benjamin traga 
para elas uma organizagao fundada nas sete ciencias fundamentals (matema- 
tica, astronomia, fisica, quimica, biologia, sociologia e moral), a que se acres- 
centam a lingua patria, o frances, geografia, historia © as materias pedago- 
gicas, insistindo, em termos rigorosamente positivistas, no problema dos me- 
todos de ensino. O parecer pode servir ainda como uma boa introdugao as 
ideias pedagogicas de Benjamin Constant, para o estudo de sua posterior 
reforma do ensino. 
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bolizado no momento pela adesao a uma doutrina anti-teolo- 
gica e anti-metafisica proibida pelas leis do pais... 

* * 
* 

E', entretanto, so a partir de 1874, com o inicio da publi- 
cagao de As Tres Filosofias, de Luiz Pereira Barretto, que o 
positivismo, especialmente no sul, comegara a mostrar toda a 
sua eficacia na luta pela transformagao do pais. Ja demons- 
tramos longamente em outro trabalho a precariedade da obra 
de Pereira Barretto no que diz respeito ao seu conteudo filoso- 
fico (39). Mas fizemos ver, entao, que nao era pela sua quali- 
dade fiiosofica — simples amalgama de opinioes de Comte e 
seus epigonos, nem sempre devidamente citados — que a obra 
se impunha. Sua significagao, antes, se encontrava no esforgo 
de interpretar, a luz da filosofia positivista da historia, a vida 
brasileira, integrando-a no esquema geral da evolugao huma- 
na. O objetivo de Barretto coincide perfeitamente com a tare- 
fa fundamental da ilustracao brasileira: elevar o pais ao nivel 
do seculo, descobrindo o sentido ecumenico de nosa historia; 
compreender que somos a expressao particular de uma so lei 
generica que rege a humanidade inteira, explicar que o que 
nos diferencia da civilizagao ocidental e uma questao de fase, 
nao de natureza. Poucos, alias, sao os autores que propoem com 
tanta nitidez o problema; raros os "ilustrados" que compreen- 
dem com tanta clareza o seu proprio papel. O positivismo ago- 
ra, apesar da pequena divulgagao da obra de Barretto, esta ma- 
duro para desempenhar o seu papel na tarefa de ilustragao no 
pais. que e o de oferecer uma limpida e acessivel filosofia da 
historia, a lei dos tres estados, que sirva como instrumento de 
interpretagao da realidade do pais e como programa para a sua 
transformagao "cientifica". Ao publicar os dois volumes de 
sua obra, a Filosofia Teologica (40) e a Filosofia Metafisica 
(41), Barretto e um positivista ortodoxo, de uma ortodoxia 
mais maleavel, entretanto, do que a dos futuros apostolos Mi- 
guel Lemos e Teixeira Mendes. E e esta maleabilidade que Ihe 
enriquece os livros, nas sugestivas interpretagoes da vida na- 
cional. O piano de Barretto e "apresentar sucessivamente a 

39) — Cf. A evolugao do pensamento de Pereira Barretto..., cit., cap. II, As Tres 
Filosofias, p^gs. 41-68 e notas, pags. 69-85, para o qual remctemos o leitor. 

40) —* Filosofia Teologiqi, Rio de Janeiro, Laemmert, 1874. 
41) — Filosofia Metafisica, Jacarei, Tip. Comercial, 1876 (O Prcfacio traz a data 

de 11 de janeiro de 1877). 



— 126 — 

apreciagao do intelecto brasileiro a filosofia teologica, a filo- 
sofia metafisica e a filosofia positiva" (42), que se referem, a 
primeira "aos conservadores, os representantes do antigo pas- 
sado; a segunda aos liberais. os representantes do passado mo- 
derno; a terceira aos contemporaneos efetivos da ciencia atual, 
os representantes do presente e do future" (43). O momento 
parece-lhe propicio para a execugao da obra: ate verificar-se 
a questao religiosa a mentalidade metafisica e a teologica, no 
Brasil, viviam praticamente confundidas, e o espurio conubio 
se traduzia na calmaria mental, no estado de estagnagao espi- 
ritual que se refletia doiorosamente sobre todos os aspectos da 
vida do pais. A questao religiosa trazia como consequencia 
inevitavel o divorcio entre a teologia e a metafisica; destruia 
a unidade, falsamente organica, ate entao caracteristica de 
nossa sociedade e a substituia pela crise, que haveria de pre- 
parar, no seio mesmo da luta entre as doutrinas, a epoca orga- 
nica definitiva, marcada pela unidade final de todas as cren- 
cas. Separados nitidamente os contendores, teologos e meta- 
fisicos, cabe ao positivista instaurar o "processo" das duas men- 
talidades, traze-las diante do tribunal da ciencia, julga-las com 
equidade e condena-las — porque o juiz e a lei da evolucao da 
humanidade e, inflexivel, aponta o estado positive como o va- 
lor supremo. Claro que a condenagao e relativa e nao abso- 
luta: relativa em relagao a ambas porque se refere as suas 
pretensoes atuais, nao a seus servigos passados; relativa no que 
diz respeito a metafisica, porque esta tern ainda um papel a 
cumprir no pais: a completa eliminagao da teologia e a prepa- 
ragao da liberdade espiritual, essencial ao triunfo do positivis- 
mo. Barretto lembra mesmo, no Prefacio da Filosofia Metafi- 
sica, que o oficio mental desta em nosso pais "ainda e, por en- 

42) — Fi-oso'ia Teologica, Uma Palavra aos Polttlcos (2.° Prefac'o do volume):, pag. 
XLIX. O piano da obrj nao ss realizou integralmTnte, tendo o A. deixado 
de escrever a Filosofia Positiva. Cf. A evolugao do pensamento de Pereira 
Barretto. . cit., pag. 41 e nota 3, a pag. 69. 

43) — Filosofia Teologica, loc. cit. Note-se que Barretto nio pensa o problema em 
fungao de nossos partidos, mas em fun^ao das mentalidades dom nantes: "Na 
Europa, teologo e sinonimo de conservador, e metafisico de liberal. Entre 
nos, era tal a ihversao dos papeis que os conservadores se acharam ser meta- 
fisicos e os liberais teologos, o que mostra claramcnte a profunda irraciona- 
lidade ou a grande irreflexao com que os nossos partidos em sua origem imi- 
taram os da Europa, onde a bandeira de cada um imergie as suas raizes no 
terreno conhecido de suas tradigoes naturais" Filosofia Teologio-,, pag. 74. 
(Cf. A Evolucao do Pensamento de Pereira Barretto. . nota 4, as pags. 69-70. 
Cf. ainda a nota 24 do primeiro capitulo do presente trabalho) . Pensando na 
questao religiosa, Barretto tinha certamente om vista as atitudes liberais de 
um Rio Branco ou de um Joao Alfredo, membros do partido conservador, e as 
at.tudes ultramontanas de um Zacarias, lider do partido liberal. 
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quanto, de uma extrema importancia: sera bastante dizer que 
sem ela nao seria permitido dar a publicidade o presente traba- 
Iho. E' a filosofia metafisica que em todos os paises civilizados 
tem preparado o terreno para a filosofia positiva" (44). 

Nao nos interessa aqui analisar a critica filosofica que Bar- 
retto faz do sistema teologico e do metafisico; ja procedemos a 
essa analise em nosso citado trabalho sobre o pensamento do 
autor de As Tres Filosofias; nosso proposito e agora o de sa- 
lientar a insuficiencia social da teologia e o papel provisorio da 
metafisica. Quanto aquela, e precise reconhecer que, inclusi- 
ve no Brasil, cumpriu ja o seu papel. Somente os jesuitas, por 
exemplo, teriam sido "capazes de langar entre as tribos selva- 
gens as sementes da nossa civilizagao, porque so eles se sou- 
beram emancipar do absolutismo da doutrina, para se coloca- 
rem em um terreno relative, o da realidade das condigoes men- 
tals e morais em que se achavam os selvagens das diversas ra- 
gas" (45). Isto era, entretanto, o maximo que o teologismo po- 
deria conseguir: encaminhar para a civilizagao povos em esta- 
gio anterior ao monoteismo; integrar a humanidade as tribos 
fetichistas ou politeistas. Logo a sua impotencia tornar-se-ia pa- 
tente; "sem sairmos do Brasil, — acentua Barretto — e facil 
verificar que as provincias, que permaneceram mais aferradas 
as superstigoes e a hiper-reverencia pela Igreja, sao precisamen- 
te aquelas que nos apresentam o aspecto mais lastimoso de de- 
cadencia: ao passo que aquelas que, como as de Sao Paulo, Rio 
de Janeiro, Bahia e Pernambuco, tem visto continuamente sur- 
gir de suas Faculdades distintos livres pensadores, sao as que 
mais se assinalam pela instrugao, pela industria, pelo trabalho, 
pela riqueza e pela civilizagao" (46). A razao moderna, a cien- 
cia, a civilizagao, dispensam a teologia, condenando suas pre- 
tensdes de eternizar-se num mundo que de ha muito a superou; 
"Todos os nossos penosos esforgos em por de acordo a teologia 
com a iniciagao cientifica, exigida pela razao moderna, nao 
dao outro resultado senao o de transformar o nosso sistema 
de educagao em um vasto campo de batalha, em que cada gol- 
pe, que recebe a fe, faz sangrar o sistema inteiro dos nossos 
preceitos morais" (47). Ora, ao combater as pretensoes teo- 
logicas, entao consubstanciadas no ideal romano da teocracia, 
ardorosamente defendido pelos nossos catolicos, a metafisica 

44) —• Filosofia Metafisica, Prefacio, pag. XV. 
45) —• Filosofia Teologica, pag. 103. 
46) — Idem, pag. 150. 
47) — Idem, pag. 70. 
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tem inteira razao (48). Nao uma abstrata razao: a balanga da 
justiga pende em seu favor porque, neste caso precise, a me- 
tafisica representa o presente contra o passado e auxilia o pais 
em sua marcha para o seu destino legitimo, que e o de toda a 
humanidade. E nao so tem razao, mas presta ao pais urn ines- 
timavel servigo, fazendo-se credora do apoio positivista, que 
fara causa comum com ela, a fim de liquidar a teologia, nega- 
cao "radical do movimento politico proprio da sensibilidade 
moderna" (49). 

Essa "alianga com a metafisica", entretanto, ha de ser pro- 
visoria, como provisoria (melhor seria dizer transitoria) e a 
propria metafisica que, "incapaz de fornecer uma so demons- 
tragao para qualquer dos seus dogmas no dominio da vida, re- 
fugiou-se no dominio do espirito e das especulagoes sociais, e 
ai mantem-se, ora atacando a teologia em nome da ciencia, ora 
atacando a ciencia em nome da teologia" (50). A impotencia 
da metafisica para fundar o estado social definitivo vem, an- 
tes de tudo, de sua incompreensao "de que o movimento social 
e politico esta sujeito a leis naturais fixas e perfeitamente de- 
terminadas" (51). Em virtude dessa incompreensao dos meta- 
fisicos, "os fenomenos sociais nao Ihes parecem de todo susce- 
tiveis de ser subordinados a agencia de leis naturais imanentes. 
e o complexo da civilizagao se apresenta a seus olhos como o 
resultado miraculoso de uma vontade caprichosa" (52). Por es- 
sa razao, o espirito metafisico pretende resolver os problemas 
sociais por intermedio da jurisprudencia, como se fosse possi- 
vel ao homem "fazer leis, quando a ciencia nao as faz". Ora, a 
jurisprudencia e um fenomeno igualmente transitorio que se 
reproduz na historia "com uma constancia e semelhanga fa- 
tais, todas as vezes que as condigoes de sua produgao sao pre- 
enchidas. Por outro lado... todas as vezes que se retiram as 
condigoes favoraveis de sua produgao, desaparece igualmente 
a sua existencia. Unidade moral e anarquia moral, tais sao os 
dois termos que exprimem as suas condigoes desfavoraveis ou 
favoraveis de produgao em todos os tempos e em tcdos os lu- 
gares" (53). A jurisprudencia, portanto, e uma criagao revolu- 
cionaria, ligada as epocas anarquicas, que tende a desaparecer 
definitivamente quando se estabelecer a unidade das crengas 

48) —■ Cf. Filosofh Teologica, pag.s 144-5. 
49) —• Idem, pag. 145. 
50) —« Filosofia Metafisica, pag, 32. 
51) — Idem, pag. 58. 
52) — Idem, ibidem,. 
53) — Idem, pags. 23-4. 
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(54); simples paliativo, nao poderia resolver de fato qualquer 
problema. 

A alianga provisoria com a metafisica, pois, faz-se em ter- 
mos precisos: nao implica em abdicagao de qualquer postulado 
ou reivindicagao positivista, mas se restringe ao campo de me- 
didas concretas, indispensaveis para o estabelecimento do re- 
gime definitivo e tambem reclamadas pelos metafisicos. No 
caso brasileiro, o acordo ha de fazer-se no que concerne a su- 
pressao da religiao de estado, a liberdade dos acatolicos, ao in- 
centive a imigragao, a secularizagao da vida civil, a reforma da 
educagao (55), etc. 

Assim , a aplicagao da filosofia positivista da historia a rea- 
lidade brasileira, ao mesmo tempo que a esclarece possibilita 
tragar um programa de agao. "Sabemos agora para onde vamos 
— afirma convictamente Barretto — . Temos a chave do futu- 
re; possuimos o fio condutor que, com seguranga, nos dirige 
atraves do presente dedalo social; podemos nitidamente deter- 
miner a nossa situagao mental e prever o desfecho inevitavel 
que o complexo do passado reserve as geragoes, que nos hao de 
suceder" (56). 

A obra de Pereira Barretto, em que pese a sua debilidade 
filosofica, revela, entretanto, o amadurecimento da ideia posi- 
tivista na consciencia nacional e a sua fecundidade na interpre- 
tagao de nossa realidade social, mental e politica. O terreno 
estava preparado para a ofensiva positivista, que nao iria fazer- 
se apenas por meio do future Apostolado, mas principalmente 
pela "heterodoxia" dos bachareis, fieis aos postulados basicos 
do liberalismo mas acreditando convictamente na verdade in- 
contestavel da lei dos tres estados. 

Paralelamente a publicagao da obra de Pereira Barretto, es- 
pecialmente no Rio de Janeiro, o positivismo fazia novos adep- 
tos. Em fins de 1874, Miguel Lemos, preocupado com problemas 
de mecanica, travava, acidentalmente, contacto com o Cours 
de PhiJosophie Positive e aderia ao positivismo na sua forma 
•'littreista" (57). No ano seguinte, era Teixeira Mendes quern 
se aproximava do autor do Apelo aos Conservadores, por in- 
termedio da Geometria Anah'tica, interessado que estava em 
problemas matematicos (58). Fundavam-se no Rio jornais e 

54) —* Adiante, ao examinarmos a aplicagao do positivismo ao campo do direito, feita 
por Alberto Salles, teremos ainda ocasiao de nos referir a Barretto. 

55) —• Ainda neste capitulo trataremos especialmente deste ponto. 
56) —* Filosofia Metafisica\, pag. 34. 
57) -— Cf. MQigudl Lemos e Teixeira Mendes, Nossa Inicfegao no Positivismo, Rio de 

Janeiro, Apostolado Positivista, 1889, pags. 7-8. 
58) —< Idem, pags. 15-20. 
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revistas (A Ideia, O Rebate, A Cren§a, a Cronica do Imperio); 
faziam-se conferencias (59), uns e outros destinados a propa- 
gagao das ideias de Comte. Em 1876 fundava-se, sob a egide 
do entao professor de matematica do Colegio D. Pedro II, Dr. 
Antonio Carlos de Oliveira Guimaraes, uma sociedade positi- 
vista que, apos a morte deste (1878) seria transformada na 
Sociedade Positivista do Rio de Janeiro, sob a presidencia de 
Joaquim Ribeiro de Mendonga. Depois da adesao de Miguel 
Lemos e, posteriormente, de Teixeira Mendes, a religiao da 
humanidade, sob a diregao de Pierre Laffitte, os dois aposto- 
los integrar-se-iam a Sociedade, que seria, em 1881, transfor- 
mada em Igreja Positivista do Brasil, presidida por Miguel Le- 
mos e desligada, desde 1883, do ramo laffittista (60) Funda- 
da a Igreja Positivista, em 1881, era necessario que formulas- 
se um programa politico, a fim de que a doutrina regenerado- 
ra pudesse eficazmente atuar sobre a mentalidadbe brasileira. 
Miguel Lemos resumia esse programa em tres artigos: luta pe- 
la transformagao politica do pais, de imperio em republica; 
preparagao para a completa separagao entre o poder espiritual 
e o temporal, pela decretagao do registro e do casamento civis 
e da secularizacao dos cemiterios; completar a obra de eman- 
cipacao dos escravos, iniciada pela lei Paranhos (61). E Tei- 
xeira Mendes o justificava e desenvolvia em A Patria Brasi- 
leira, discurso pronunciado na Sociedade Positivista, quando 
das comemoragoes do 59.° aniversario da independencia (62). 
As futuras intervengoes do Apostolado serao sempre norteadas 
por esse programa. Teixeira Mendes reclama, antes de tudo, 
que a legislagao traduza o que ja se acha nos costumes; que a 
liberdade espiritual, existente de fato, seja consagrada nas leis, 
suprimindo-se os artigos repressivos do codigo criminal e os pri- 
vilegios concedidos aos catolicos; que se decretem a liberdade 
de ensino e as medidas tendentes a laicizagao da vida civil; que, 
em seguida, se procure o caminho para a aboligao (63). O resul- 

59) —- Cf. la. Circular Anual, edigao citada, pag. 11. 
60) —' Para pormenores relacionados com a origem e dosenvolvimento do Apostolado 

Positivista, ver Miguel Lemos, la. Circular, cit., Teixeira Mendes, Resumo 
Cronologico da Evolugao do Posdtrvismo no Brasil, cit.:, bem como o opusculo 
de Miguel Lemos, Pour Notre Maitre & Notre Foi, Le Positivisme et le so- 
phiste Pierre Laffitte, 2a. edigao, Rio de Janeiro, Templo da Humanidade, 
1936. 

61) — Cf. Primeira Circular Anual, cit., pag. 35. 
62) —< Cf. A Patria Brasileira, cit., pag. 45-49 e 56-7. 
63) — Teixeira Mendes, em Hnhas gerais, esta ainda proximo da solugao aventada 

por Brandao Jr. Alias, em 1880, redigia com Anibal Falcao e Teixeira de 
Souza, as Bases de um projeto abolicionistd, naquele sentido. (Cf. Miguel Le- 
mos, O Positivismo © a Escrzvidao Moderna, 2a. edi'gao, Rio de Janeiro, Templo 
da Htimanidade, 1934, pags. 28-36, texto do projeto) . Cf. tambem A Patria 
Brasileira, pags. 48-9. 
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tado de tal poh'tica levaria o pafs a republica e o colocaria de- 
cididamente no limiar do estado definitive da humanidade. 

Nao e nosso proposito acompanhar aqui a evolugao da orto- 
doxia positivista, estudando, uma a uma, suas intervencoes na 
vida publica do pais (64), o que, de resto, para o pen'odo que 
nos ocupa, esta minuciosamente relatado nas nove primeiras 
circulares anuais de Miguel Lemos (1881-1889). Teremos oca- 
siao, entretanto, neste capitulo e na segunda parte deste tra- 
balho, de voltar a elas, ao estudar, em linhas gerais, o progra- 
ma cientificista de transformagao do pais, a fim de po-lo ao m- 
vel do seculo e integra-lo na humanidade. 

* ♦ 
» 

O esbogo sumario da evolugao do positivismo, no sul do 
pais, revela uma constante: a preocupagao imediata com a si- 
tuagao politico-social da nagao. Se nos seus principios fora a 
teoria fisico-matematica de Comte que o impusera aos nossos 
estudiosos da antiga escola militar, logo seria a filosofia da his- 
toria, aplicada a realidade nacional, bem como as medidas pra- 
ticas dela decorrentes que p^ssariam ao primeiro piano. O que 
se quer e, antes de tudo, substituir a politica "metafisica" e "em- 
pirica" de nossos estadistas pela politica cientifica ditada pelo 
positivismo. Se e verdade que o positivismo seduz entao os 
espiritos por responder a todas as questoes, dando a homens 
inquietos e insatisfeitos com o espiritualismo dominante uma 
filosofia, uma etica, e ate mesmo uma religiao e vencendo-lhes 
a duvida e as perplexidades, e mais verdadeiro ainda que a 
principal atragao da doutrina e a lei dos tres estados, que per- 
mite compreender esquematicamente a situagao do pais e ra- 
cionalizar a conduta politica. 

Nao sera exatamente a mesma coisa o que se verificara 
no norte: ali ainda a lei dos tres estados sera considerada a 
essencia da doutrina, mas nao sera a politica o centro de todas 
as cogitagoes. Nao serao tanto, como queria Clovis Bevilaqua 
(65), a heterodoxia no norte e a ortodoxia no sul as caracten's- 
ticas distintivas dos dois movimentos, ja que, no pais todo, a 
heterodoxia ira, cada vez mais, ganhando terreno sobre o po- 
sitivismo complete. Parece-nos, antes, que a diferenciagao se 

64) —< Pretendemos faze-lo em trabalho a ser elaborado, a que ja nos referimos, sobre 
O Positivismo no Imperio. 

65) —'A Filosofia Positiva no Brasll, in Esbo^oa e Fro&nentoj, Rio de Janeiro, Laem- 
mert, 1890, pag. 80. 
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encontra no carater mais acentuadamente politico e pragma- 
tico do positivismo do sul, em contraposigao com o carater 
mais cultural e literario do movimento no norte. Nao que as 
preocupagoes culturais nao se verifiquem no sul ou que as preo- 
cupagoes politicas estejam ausentes no norte: trata-se apenas 
de dominancia, nao de exclusividade. Acentue-se apenas que, 
no norte do pais, o movimento nao tern a mesma forga que teria 
no sul; e menos marcante e mais passageiro; enquanto aqui, 
mesmo na sua forma heterodoxa, as doutrinas positivistas se- 
riam uma solugao, la apareceriam como uma inspiragao; aqui, 
ate certo ponto, no periodo do imperio, seriam um ponto de 
chegada, la um ponto de partida. 

Reivindicando para Pemambuco a prioridade do movimen- 
to espiritual brasileiro (66), escrevia Silvio Romero em 1879:... 
"no Rio de Janeiro so de 1874 em diante e que, pela vez primei- 
ra, os nomes de Darwin e Comte foram pronunciados em publi- 
co em conferencias e escritos, quando em Pernambuco eram de 
vulgar noticia entre os mogos de talento desde 1869"... Basta 
que nos recordemos da tese de Pereira Barretto, de 1865, para 
demonstrar a falsidade da afirmagao. O que ela, entretanto, re- 
vela e a completa independencia dos dois movimentos — o que, 
de outra parte, confirma a eficacia do positivismo para atender 
as necessidades espirituais do Brasil de entao. 

E' dificil precisar a quern se deve a introdugao do positivis- 
mo no Recife: varies devem ter sido os jovens de entao que, 
insatisfeitos e sentindo a necessidade de um novo sistema de 
pensamento, se tenham saciado na leitura de Comte. Silvio Ro- 
mero diz que ja em 1868 tomara contacto com a filosofia posi- 
tiva (67). E Clovis Bevilaqua informa que foi Tobias Barretto 
"quern tocou rebate, anunciando a boa nova "(Regenieracao — 
1868 e Correio Pernambucano — 1869)" (68). E logo depois, em 
diferentes periodicos, — Crenga (1870), o Americano, o Movi- 
mento, o Trabalho — (69) as ideias positivistas se espalhavam 
e ganhavam novos adeptos. 

Tobias que, a nos fiarmos na informagao de Clovis Bevila- 
qua, deve ter sido o arauto da doutrina no Recife, nao se demo- 
raria muito tempo no seio do positivismo. A crer numa infor- 
magao dada em 1888 a Silvio Romero, ja em 1871 comegara a 

66) — A Prioridade de Pernambuco no Movimento Espiritual Brasileiro, m Revista 
Brasileira, Rio de Janeiro, N. Midosi, EditoiS Pruneiro Ano, tomo II, outubro 
a dezembro de 1879, pag. 494. 

67) —• Provocagoes e Debates, Porto, Ltvraria Chardron, 19IQ, pag. 37. 
68) — A Filosofia Positiva no Br&sit, cit., pag. 75. 
69) — Idem, pag. 76. 
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deixar o comtismo (70). Alias, a leitura dos primeiros escritos 
de Tobias nao revela uma influencia profunda de Comte. O fi- 
losofo francos e citado varias vezes, mas nao se nota uma ade- 
sao efetiva a sous pontos de vi^ta. A analise de alguns artigos e 
polemicas (71), de 1868 a 1872, permite-nos, contudo, inventa- 
riar quais as crengas positivistas, nessa epoca, de Tobias Bar- 
reto. O pensador sergipano, entao, se acha convencido de que 
as questoes ultimas da filosofia, o problema da causa primei- 
ra, sao inacessiveis: "O positivismo tern razao quando julga 
inacessivel e intratavel a questao da causa primeira. E' crivel 
mesmo que todos os desatinos metafisicos e teologicos se- 
jam a fatal consequencia de querer-se conter a divindade no 
circulo das investigagoes cientificas" (72). A metafisica, "poe- 
sia da ciencia", e apenas a mitologia da filosofia: "Elevar ideias 
gerais ao sumo grau de realidades concretas; incarnar, dar um 
corpo exterior a uma serie de fantasmas racionais, que cada 
qual figura a seu modo, e este ainda o mister da metafisica ho- 
dierna" (73). Assim, e preciso abandonar as inacessiveis ques- 
toes da teologia e os fantasmas da metafisica. So o dominio 
dos fatos, da ciencia, so o espirito positive corresponde a reali- 
dade. Em linhas gerais — e o ensaio sobre Vacherot, A religiao 
perante a psicologia, de 1870, ate certo ponto o mostra — To- 
bias esta de acordo com a caracterizagao comtista dos tres es- 
tados, e, sem fazer qualquer alusao ao Systeme de Politique Po- 
sitive ou a outras obras "religiosas" de Comte, reconhece a 
transitoriedade da teologia mas nao do sentimento religiose, 
discordando radicalmente de Vacherot (74). 

Em conexao com essas ideias, Tobias ere na possibilidade 
da sociologia (75), ligada, no seu entender, a negagao da liber- 
dade humana. Efetivamente, nos seus estudos de 1870 sobre 

70) —< Carta a Silvio Romero, in Varios Escritos^ Obras Compfetas, tomo X. 1926, 
Edicao do Estado de Sergipe, pag. 323. 

71) —1 Pi'mcipalmente A Ciencia da alma, ainda e sempre contestada, A Religiao Pe- 
rante a Psicologia\, Moises e Laplace, A proposito de uma teoria de Tomas de 
Aquino, Uma luta de gigantea, O atraso da filosofia entre nos, in Filosofia e 
Critica (Obras Completas, ed. cit., tomo III); Os homens e os principios, Po- 
litica Brasileira, in Varios Escritos, cit.; Cronica dos Disparates, in Pole micas. 
Obras Completas, tomo II. 

72) — A Proposito de uma Teoria de Sto. Tomas de Aquino (1868), in Filosofia e 
Critica, pag. 117. 

73) — A Ciencia da Alma, ainda e sempre contestada (1871V, in Filosofia e Critica. 
pag. 38. 

74) — Cf. Filosofia e Critica, pags. 90-1 e 98. 
75) —• No estudo A questao do poder moderador (1871) (Estudos <fe Direito, Livra- 

ria Progresso, Salvador, 1951, pag. 436) Tobias se refere as "linhas gerais 
de uma nova sociologia". No mesmo estudo, pouco antes, se refere a "um 
tempo, em que a filosofia social tinha varrido das inteligencias o resto de pre- 
juizos teologicos e metafisicos, que ainda nutrem o gosto das formulas estereis e 
das questoes sem saida" (pag. 434). 
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Politica Brasileira, o sergipano nao ere na liberdade. "Na igno- 
rancia inconsciente das leis que dirigem a humanidade, tao reais 
e tao firmes como as que dirigem o mundo fisico e mate- 
rial; e na aparencia de liberdade, com que se movem os gran- 
des corpos sociais, assenta a convicgao de certos homens que 
julgam possivel prolongar-se indefinidamente a duragao de 
uma epoca e obstruir a passagem das ideias perigosas" (76). 
Ao lado de outras afirmaqoes de menor importancia (como o 
uso da nogao comtista de mundo, na Cron'ica dos Disparates 
de 1870, in Polemicas, pag. 40), parecem ser estas as crenqas 
positivistas de Tobias, especialmente ligadas ao relativismo e 
a lei dos tres estados. Todas elas seriam logo depois abando- 
nadas, e o germanismo do autor dos Estudos Alemaes parece 
ter sido o motor do rompimento. Haurindo nos autores fran- 
ceses, talvez em Taine (77), seu entusiasmo pela Alemanha. 
provavelmente em 1871 ou 1872 Tobias ja lia o idioma de Goe- 
the. E a filosofia alema, por meio de Noire e Ihering, iriam 
conduzi-lo para outros caminhos, opondo a crenga na liberda- 
de as pretensoes positivistas e cientificistas. De positivista he- 
terodoxo, Tobias passaria a oscilar entre o cientificismo e o 
liberalismo, num esforgo constante para encontrar a sua pro- 
pria atitude filosofica, como veremos mais adiante. 

Bern mais nitidas sao as relagoes de Silvio Romero com as 
doutrinas de Augusto Comte. O futuro autor da Historia da 
Literatura Brasileira, ja o vimos, dizia ter conhecido a filoso- 
fia positiva desde 1868. Nao foi nunca um ortodoxo e, ja em 
1873, declarava que "o positivismo... esta acabado como sis- 
tema" (78). Posteriormente, ao escrever o seu ensaio sobre 
Pereira Barretto, em A Filosofia no Brasil (79), falando sobre 
o positivismo, diria Silvio: "outrora seu sectario, na ramifi- 
cagao dirigida por E. Littre, so o deixei quando livros mais 

76) —i Cf. Varios Escritos, pag. 86. No mesmo sentido, embora nao tao claras, ver 
as afirma^oes do ensaio Os Homens e os princtpios (1879), idem', pags. 10 e 13. 

77) — "E' debalde que um escritor, como Taine, afirma ser hoje o serio trabalho das 
cabe^as pensantes introduzir em seu pais o espirito alemao" A Provincia e o 
Prov/nc^a/ismo (1872) in Varios Escritos, pag. 108', nota. Al'j/m de Taine, 
outros autores, entre os quais Renan, poderiam tor influido nesse sentido sobre 
Tobias. Cf. nossos artigos sobre O Germamsmo nos fins do Imperio, cit. 

78) —< A Poesia de Hoje (1873), in Cantos do Fim do Secttlo (Oito Anos de Jor- 
nalismo, 11):, Rio de Janeiro, Tip. Fluminense, 1878, pags. VIII-IX. 

79) — A Filosofia no Brasil (Ensaio Critico), Porto Alegre, Tip. da Deutsche Zeitung, 
1878, pag. 68. Carlos Sussekind do Mendonga (Silvio Romero — sua ior- 
mzQao intelectual, 1851-1880)', Sao Paulo, Companhia Editora Nacional, "Bra- 
siliana", 1938, pags. 121 e 169, e Antonio Candido, Intfoduqao ao M£todo Cri- 
tico de Silvio Romero, Sao Paulo, 1945i, pag. 75, inlformam que a obra es- 
tava pronta dm 11876. Contudo Silvio refere-se a Filosofia Metafisica de Bar- 
retto, cujo prefacio e datado de 11 de Janeiro de 1877,, embora a obra do 
medico de Jacarei traga a data de 1876. Tera havido erro na data do pre- 
facio do livro de Barretto ou Silvio teria completado o texto de 1876? 
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desprevenidos e fecundos me chegaram as maos. Comte so foi 
largado por amor a Spencer, a Darwin, e Haeckel, a Biichner, 
a Vogt, a Moleschott, a Huxley, e ainda hoje o lado inataca- 
vel, aquilo que sempre restara de sua brilhante organizagao 
filosofica, me prende completamente". Em fungao das citadas 
passagens, e possivel tragar a evolugao de Silvio em relagao 
ao positivismo. Littreista a principio, o seu positivismo trazia 
ja o germe da "heresia", bebido no grande disclpulo de Comte, 
e se definiria mais como atitude de espirito do que como sis- 
lema. Aquela, enquanto expressao do cientificismo, era comum 
aos autores para os quais passaria; este implicava uma atitu- 
de de renuncia intelectual. Sem chegar a fazer de Comte, teo- 
ricamente, o sucedaneo do papa infalivel do catolicismo, os po- 
sitivistas ortodoxos, praticamente, procediam como se o mestre 
fora a incarnagao da infalibilidade (80). A heterodoxia littreis- 
ta, comegando por admitir a falibilidade do mestre. ao rejeitar 
a sua construgao religiosa, introduzia no positivismo o seu ger- 
me "protestante", abrindo caminho para novas "heresias". 
Assim, "heretico" desde o principio, a insubmisao de Silvio, es- 
pirito inquieto e irrequieto, tenderia a tornar-se maior: nao e 
o positivismo que Ihe serve de criterio para o julgamento de 
outras doutrinas, mas e a maior ou menor aproximagao de to- 
das elas com a ciencia, com os resultados adquiridos, que medi- 
ra o valor de uma teoria. O positivismo Ihe aparecera logo co- 
mo uma das doutrinas cientificistas, com virtudes que se tor- 
nam patrimonio do espirito moderno, mas com defeitos que e 
preciso descartar. Ja no citado trabalho de 1873, A Poesia de 
Hoje, Silvio escrevia: "Seus meritos e vantagens nao sao peque- 
nos; a morte da metafisica e a expulsao do absolute das rela- 
goes humanas sao dessas grandes conquistas que perduram; sao 
fates consumados e adquiridos. Contribuiu para o esclareci- 
mento da intuigao contemporanea, mas nao a constitui por si 
so. A sua falsa ideia sobre a vida, a obstinagao em considerar 
impossivel qualquer estudo psicologico, quando alias, algava a 
altura de ciencia a sociologia, abriram-lhe brechas que o dar- 
winismo, ao lado de outras ideias vai corrigindo" (81). E, em 

80) — Cf. por exemplo, este significative trecho de Teixeira Mendes: "Objeta-se, 
sabemos, que Augusto Comte sendo falivel como homem que era, seguindo-o, 
nos expomos a errar. E' verdade; mas adotando de preferencia a nossa opiniao, 
nos que nao (emas as suas qitalidades intelectuais e morals, nos expomos a 
errar com muito mais probabilidade. Pois que e mais natural que Augusto 
Comte esteja com a verdade!, dada a sua superioridade mental e moral, do 
que nos, nos pontos em que divergimos dele". A Politica Positiva e o Regula- 
mento das Escolas do Exercito, 1890, 2a. edisao, Rio de Janeiro, TempK) da 
Humanidade, 1901, pags. 16-7. 

81) —■ Ob. cit., p6g. LX. 
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A Filosofia no Brasil, o pensador sergipano impugnara ao posir 
tivismo, como graves injustigas, "o considerar o espirito critico 
como um dado da metafi'slca e o perdurar em taxar o materia- 
lismo de erroneo e igualmente pertencente a esta fase anterior"' 
(82). Mas e nesse mesmo livro que Silvio da o balance do "lado 
inatacavel do sistema", ressaltando os meritos da classificagao 
comtista das ciencias (83), o acerto de transformar a filosofia 
em filosofia das ciencias (84), as vantagens da propagagao dos 
principios fundamentais do monismo contemporaneo (85) e, aci- 
ma de tudo, a formulagao da lei dos tres estados: "Mas o que e 
altamente duradouro e inapreciavel na obra do reformador vem- 
a ser a sua lei da historia, a lei dos tres estados, teologico, me- 
taflsico e positivo" (86). Dessa lei "se deduz logicamente a 
guerra, respeitosa alias, que e aberta contra os processes das 
duas filosofias anteriores, e a preconizacao, nunca assas aplau- 
dida, do metodo e tendencias positivas" (87). Essa guerra, 
sem muito respeito alias, e uma das constantes da fecunda ati- 
vidade de Silvio em toda a decada de 70: na literatura, na fi- 
losofia ou na politica, seu objetivo e substituir a velha "intui- 
gao" teologico-metafisica pela "intuigao" cientifica, positiva 
— a nova intuigao da critica moderna, como gosta de dizer. Na 
filosofia, faz o processo dos autores que escreveram no Brasil 
sobre essa materia, inspirados pela teologia ou pela metafisi- 
ca, nao poupando a Mont'-Alverne, Ferreira Franga, Gongal- 
ves de Magalhaes, Patricio Moniz, Soriano de Souza e, ate cer- 
to ponto, Pedro Americo, para passar depois aos representan- 
tes do espirito moderno, positivistas (Pereira Barretto), dar- 
winistas (Araujo Ribeiro, visconde do Rio Grande), materia- 
listas (Guedes Cabral, darwinista tambem), concluindo com 
Tobias, o mais forte pensador entre todos, contrapondo os qua- 
tro ultimos aos seis primeiros e mostrando a inegavel inferio- 
ridade destes. A Filosofia no Brasil nao e obra de historia, mas 
de luta; nao visa tanto a compreender, quanto a demolir o 
edificio do pensamento teologico-metafisico para erguer, em 
seu lugar, os alicerces do espirito positivo. 

82) — A Filosofia no Brasil, cap. VII, pag. 73. 
83) — ..."A excelente classificagao das ciencias, suparior as propostas por Ampere 

e por Spencer". . . idem, pag. 69. 
84) — "A ideia de sujeitar a filosofia cos fatos demonstrados pelas outras ciencias. 

elevando-a ao carater de ciencia geral..." (pag. 70). 
85) — "...a relatividade, a imanencia, a evolugao e a unidade dos seres" (pag. 71). 
86) — Idem, ibidem.. 
87) —< Idem, pag. 72. 
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O mesmo objetivo norteia sua obra posterior, os Ensaios 
tie Critica Parlamentar (88), em que a vida politica nacional e 
vista a luz do pensamento ilustrado do cientificismo. Rome- 
ro parte do prindpio segundo o qual "o governo deste pais so 
ha de ser o governo do trabalho e da Hberdade quando for ali- 
mentado pelo bom senso publico, e este so sera real quando 
inspirar-se nos prindpios diretores das ideias cientificas'" (89). 
Ora, nossa politica se reduz ao conservadorismo teologico e a 
um liberalismo metafisico a Benjamin Constant, fundado na 
soberania do povo e na inerrancia popular, do qual Jose Boni- 
facio e a mais acabada expressao (90). Em outros termos, ela 
pode ser tudo, menos cientifica. "Nossos combatentes politi- 
cos de ocasiao — escreve adiante Silvio — dividem-se clara- 
mente em tres grupos: — conservadores que nada, ou quasi 
nada, querem de reformas; liberais do governo que desejam 
levar avante algumas; liberais da oposigao que procuram, ao 
menos por palavras, aumentar o raio para tragar o circulo dos 
projetos reformistas" (91). Sendo os tres grupos representan- 
tes da metafisica ou da teologia, haveria lugar para urn quar- 
to grupo, ''os partidarios das ideias cientifico-realistas"", que 
compreendem que "as grandes construgoes politicas... sao co- 
rolarios das profundas reformas intelectuais:'. "O primeiro ob- 
jetivo para o quarto grupo que apontamos, havia de ser por 
meio da critica implacavel desobstruir o terreno juncado de 
destrogos acumulados por nossa educagao jesuitica. Nossa re- 
generagao intelectual deveria ser assim o seu primeiro brado 
ae alarma" (92). Entretanto, para que essa regeneragao se 
tornasse possivel, seria necessario impor limitagoes aos que 
se destinam as carreiras politicas, salvaguardando o parlamen- 
to das nulidades que, no seu entender, o ocupavam. "O par- 
lamento — escreve — devia ser uma instituigao onde so pu- 
dessem ter entrada individuos em determinadas condigoes de 

88) —' Ensaios de Critica B^rlamentar, R o de Janeiro, Editores Moreira Maximlno 
& Cia, Essa obra reune artigos escrftos em 1879 paxa o Reporter, jomal en- 
tao existente no Rio de Janeiro. Na obra sao cxaminados o« nossos politioos 
mais representatives, como Josd Bonifacio, Joaquun Nabuco, Sinimbu, La- 
fayette, Afonso Celso, Cotegipe, Silveira Martins, MUrtinho Ca-rpos, Rio Branco 
e Joao Alfredo, alem de outras figuras menores (VII, Uns Ministros Anonimos, 
pags. 83-95) . 

89) — Ob. cit., pag. 10. 
90) — Idem, cap. I, pag. 19. Cf. no mesmo semtido os artigos de Pereira Barretto, 

que e alias citado por Silvio, sobre o conselheiro Jos^ Bonifacio^ publicados 
em "A Provincia de Sao Paulo" nos dias 26', 27, 30 de julho e 2, 18, 20, 21, 
22, 23 e 24 de agosto de 1878. Cf. A Evolu^ao do pensamento de Pereira 
Barretto, cit., pags. 87-89 e notas, pags. 111-3. 

91) — Ensaios de Critica Parlamentar, cap. IV, pag. 43. 
92) — Idem, cf. pags. 45-6. 
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ilustragao e adiantamento intelectual, a ponto de que os me- 
diocres e ignorantes fugissem dali pelo medo de fazer uma 
figura ridicula e mesquinha" (93). Da mesma forma que Pe- 
reira Barretto, Silvio revela-se um tipico produto do '"cienti- 
ficismo ilustrado", certo de que a conduta dos homens depen- 
de, direta e imediatamente, de sua capacidade intelectual e de 
sua cultura. E o pessimismo de sua analise de nossa vida po- 
iitica nao diminui a sua crenga no triunfo dos ideais positives 
(nao positivistas) consubstanciados na ciencia moderna: "se e 
verdade que as leis da civilizagao hao de fatalmente executar- 
se tambem neste pais, a vitoria sera nossa, o future nos per- 
tencera" (94). 

Essa rapida analise dos Ensaios de Critica Parlamentar, 
bem como a do "balango" do positivismo em A Filosofia no 
Brasil mostra-nos, senao um positivista, ou mesmo um "littreis- 
ta", pelo menos um cientificista que tern uma vasta divida em 
relagao a Comte. Se pouco Ihe importam as solugoes politico- 
religiosas do autor do Systeme de Politique Positive, se, como 
alias heterodoxamente o fazia o ainda ortodoxo Pereira Bar- 
retto, entrega a inteligencia, e nao ao sentimento, o principal 
papel na organizagao da sociedade, se a obra de Comte pare- 
ce-lhe limitada e eivada de falsas apreciagoes, e, entretanto, o 
positivismo que Ihe fornece a filosofia da historia, a lei dos 
tres estados que esta na base de seus escritos. O mesmo acon- 
tecia, antes, em 1873, com sua aplicagao da intuigao moderna 
a poesia. 

Assinalamos ja o carater literario e cultural do positivis- 
mo do norte: como seria possivel que a poesia, a manifesta- 
gao literaria mais cara do Brasil de entao, nao fosse repensa- 
da em fungao da nova doutrina? Ainda que a critica literaria 
"cientifica" da Europa nao se refletisse no pais, o que nao 
aconteceu, as novas filosofias, o positivismo em particular, o 
cientificismo em geral, conduziam os espiritos a enfrentar o 
problema da poesia. Ja era 1870, no citado ensaio sobre Va- 
cherot, embora contestando-o, Tobias Barretto procurava mos- 
trar que a sua concepgao de um estado filosofico, apice do pro- 
gresso humano, implicava a morte da poesia. Se a religiao ten- 
de a desaparecer, e se o estado poetico se distingue do religio- 
se exclusivamente pela consciencia do poeta do carater ficticio 
de seus simbolos e imagens, nao desaparecia ele tambem? (95). 

93) —' Idem, pag. 13. 
94) — Idem, cap. IX, pag. 134. 
95) — A Religiao per ante a psicologia,, in Filosofia e Critica, cit., pag. 101. 



— 139 - 

Tobias, que nao ere siquer no desaparecimento da religiao, res- 
ponde negativamente. O problema, entretanto, continua de pe: 
qual o destine da poesia em face do espirito cientifico moder- 
no? Havera lugar no estado positive para uma forma de expres- 
sao que parece superada e propria de etapas que a humanida- 
de ja ultrapassou? Ha entao quern creia no desaparecimento da 
poesia, mas o que em geral se deseja e a sua transformagao. 

Pois bem, para transformar a poesia e precise antes com- 
preender a sua essencia. E' deste ponto que parte Silvio Rome- 
ro: a poesia "e um fato comum, ordinario, vulgar da vida hu- 
mana... e um resultado da organizagao humana, nada tern de 
absoluto, nem de sobrenatural; nada tambem de desprezivel e 
de repugnante para nos (96). Assim, variando o homem, de 
acordo com a lei geral da evolugao, ha de com ele variar a poe- 
sia. Esta nao ha de identificar-se com qualquer doutrina par- 
ticular: "a nova intuigao literaria nada contera de dogmatico: 
sera um resultado do espirito geral da critica contemporanea. 
Acima dos combatentes, sem duvida necessarios, que, obcecados 
por uma vista qualquer das novas ideias, falseiam a nogao do 
grande todo, estao os espiritos sem dogma particular, que se 
empenham em tragar as grandes linhas do edificio moderno; 
acima de todas as doutrinas esta a intuicao generica da criti- 
ca" (97). A poesia correspondente ao estado positivo nao se ins- 
pirara assim no positivismo, ou em qualquer outra doutrina par- 
ticular, embora o reconhecimento de sua necessidade decorra 
da verdadeira filosofia da historia. que e, nessa epoca, para Sil- 
vio, expressa pela lei dos tres estados. A nova poesia nao se 
confundira, por outro lado, com a ciencia; nao e o horrivel di- 
daticismo poetico o que se tern em vista: "o poeta deve ter as 
grandes ideias que a ciencia de hoje certifica em suas eminen- 
cias; nao para ensinar geografia ou linguistica, pre-historia ou 
matematica; mas para elevar o belo com os lampejos da verda- 
de, para ter a certeza dos problemas, alem das miragens da ilu- 
sao (98). A poesia brasileira, para atingir essa altura, deve co- 
megar por uma renovagao tematica; deve esquecer-se "de in- 
dios e de lusos para lembrar-se da humanidade; nao indagara 
se e nacional para melhor mostrar-se humana" (99). So assim 
libertar-se-a dos vicios romanticos da metafisica e, atraves de 
seu carater ecumendco, por-se-a ao nivel do seculo. Ainda aqui 

96) — A Poesia de Hoje, in Cantos do Fim do Seou/o, cit., pags. V e VI. 
97) —' Idem, pag. XII. 
98) — Idem, pag. XXII. 
99) — Idem. pag. XIV. 
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e o esfor^o de ilustra^ao que orienta o positivismo heterodoxo 
do autor de A Filosofia no Brasil. 

Esse "espirito positivo" do qual ha de participar o poeta mo- 
derno nao deve, entretanto, ser confundido com a impassibili- 
dade que se iria atribuir ao parnasianismo brasileiro. Retoman- 
do em 1882 o seu tema, lembraria Silvio Romero que " a mesma 
ciencia, em toda a sua gravidade, em toda a sua aparencia som- 
bria e inquebrantavel, seria uma coisa frivola, seria um luxo 
de ociosos. uma pedanteria de abstratos, se ela nao pudesse in- 
leressar, nao pudesse melhorar as sociedades humanas O ho- 
mem e um forgado que se liberta e sua arma de combate e a 
ciencia e e a literatura" (100). Dessa forma, ao objetivismo, por 
assim dizer neutro dos parnasianos, Silvio, seguindo a Zola 
(101), opoe o objetivismo interessado; a forma rigorosa daque- 
les, uma forma correta, mas sem rigor; a seus temas revela- 
dores de uma atitude de fuga diante da realidade, temas atuais, 
a exprimirem a participagao do poeta na vida social. 

♦ * 
* 

A crenga em uma poesia cientifica derivada das novas fi- 
losofias populares, especialmente do positivismo, e uma preo- 
cupagao constante dos cientificistas do norte. Algum tempo de- 
pois das primeiras manifestagoes de Silvio, ainda que de pas- 
sagem, o positivista Raimundo Antonio da Rocha Lima voltaria 
a abordar o problema, em varies ensaios de sua Critica e Lite- 
ratura (102). Para o malogrado escritor cearense, uda filoso- 
fia positiva tern de brotar um novo ideal para a arte, para a po- 
litica e para a moral, porem isto quando cessar o estado meta- 
fisico, ainda dominante na velha Europa, e muito poderoso en- 
tre nos. A todo estado mental corresponde um estado emocio- 
nal; a arte ainda nao pode ser positiva, pelo carater ainda me- 
tafisico do pensamente moderno" (103). A poesia cientifica, 
assim, mesmo irrealizada no momento atual, porque " entre o 
poeta e o meio social ainda nao reina afinidade e simpatia" 

100) — O Naturalismo em Literatura, Sao Paulo, Tip. da Provincia de Sao Paulo, 
1882, pag. 28. 

101) — Silvio critica certas formulas de Zola, reconhecendo, entretanto, que o autor 
de Fecundidade nao se enquadra nelas. A sua critica aos parnasianos, pags. 
21-2, se fundamenta nos Documents Litteraires de Zola, citados por Romero. 

102)   Critica e Literatur\2, Maranhao, Tip. do Pais, 1878, com prefacio de Capis- 
trano de Abreu. Cf, especialmente os ensaios Legenda de irm\ Paria, pags. 
33-56 e A Nova Poesia Portuguesa (pags. 133-150). 

103) — Ob. cit., pag. 55. 
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(104), e a poesia do futuro, que ha de impor-se quando a huma- 
rudade penetrar inteiramente no estado positive. Nao pensa 
de outra forma, em linhas gerais, o tambem positivista Martins 
Junior, que dedica um livro — A Poesia Cientifica — (105) ao 
tema que vimos tratando. Ja no prologo de suas Visocs de Ho- 
je, publicada em 1881, o futuro autor da Historia do Direito Na- 
cional definia nitidamente a sua atitude: "A Arte de hoje, creio, 
se quiser ser digna do seu tempo, digna do seculo que deu 
ao mundo a ultima das seis ciencias fundamentais da classifi- 
cagao positiva, deve ir procurar as suas fontes de inspiragao na 
Ciencia, isto e, na generalizagao filosofica estabelecida por Au- 
gusto Comte sobre aqueles seis troncos principais de todo o 
conhecimento humano. E para mim um principio assentado que 
ao estado definitivo de positividade a que chegou a mentalidade 
do homem civilizado, corresponde presentemente, no dominio 
do sentimento, esta escola de poesia — a cientifica" (106). E' ne- 
cessario que a poesia de esse passo: e o caminho de sua propria 
evolugao que o indica. A poesia sempre esteve unida a men- 
talidade dominante: o homem fetichista, se por acaso a exter- 
nou, fe-lo no quadro de sua compreensao do mundo, exprimindo 
a sua adoragao pela multiplicidade dos seres da natureza. Da 
mesma forma procedeu q politeista; que sao, senao a expressao 
poetica dessa idade humana, a Iliada e a Odisseia? O monoteis- 
mo traduziu tambem em versos a sua concepgao do cosmos: 
mostra-o a Divina Comedia, paralelo poetico, se assim nos po- 
demos expressar, da Suma Teologica de Tomas de Aquino. E 
nao agiu de outro modo a metafisica, desde a Renascenga ate 
o romantismo. Dessa forma, o que ha de ser a poesia quando a hu- 
manidade entra no estado positive? (107). Ha de ser a expressao 
do sentimento e da imaginagao modernos, libertos dos fantas- 
mas teologicos e metafisicos e vinculados a imagem cientifica 
do mundo. E, do mesmo modo que o espirito positive, hoje tri- 
unfante em todos os setores, delta suas raizes num passado mais 
remote, ja que as ciencias inferiores (mais genericas, menos 

104) — Idem, pag. 35. Em continua^ao, escreve Rocha Lima: "Embora a crescente 
popularidade da ciendia seja o fato mais caractenstico da epoca, e a filosofia, 
estribando-se em fatos naturais, visiveis, verificaveis, tome-se acessivel ao maior 
numero; contudo, a adesao que Ihe presta o seculb, ainda nao chegou ao de- 
sejado grau. Ainda a ciencia nao identificou-«e com a consciencia coletiva a 
ponto de gerar-lhe uma emo^ao eocclusivamente sua. E sem essa unissonidade 
emocional, que fa^ a fonja das criagoes geniais, da poesia e da religiao espe- 
cialmente, toda tentativa sera, nao direi esteril, mas sisteTrfitica e sem vida". 

105) — A Poesia Cientifica {Escorgo de um livro fttturo), 2a. edigao, Recife, Imprensa 
Industrial, 1914. A la. edigao e de 1883. 

106) — Visoes de Hoje, reproduzido em A Poesia Cientifica, pag. 26. 
107) —H Para essa apl^c^^ao da lei dos tres cstaclos a evolugao da poesia cf. A Poesia 

Cientifioa, pags. 18-21. 
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complexas) se vem constituindo ha muitas geragoes, a poesia 
cientifica que Ihe corresponde tambem tem um passado na poe- 
sia didatica, a partir de Lucrecio. Hoje, com a complementagao 
da serie hierarquica das ciencias, de didatica ela se torna cien- 
tifica ou filosofica (108). E assim pode o A. dizer "que ao pe- 
riodo de ciencia ou ao estado positive a que chegaram hoje os 
povos do Ocidente, assim como deve corresponder no Estado a 
Repuhlica, deve corresponder nos dominios da Estetica — a 
idealizagao dos fatos cientificos e dos sentimentos filosoficos" 
(109). Embora a demonstragao se apoie na lei dos tres estados, 
nao e precise ser positivista, mesmo heterodoxo, esclarece nu- 
ma nota o autor (110), para ser sectario da poesia cientifica, ja 
que "com a Filosofia Positiva ou com qualquer outro sistema fi- 
losofico moderno as conclusoes restam as mesmas" (111). 

108) — Ob. cit., pags. 21-2. Martins Junior, na citada passagem', aproveita trecho de 
um artigo publicado no Diario de Pernambtico de 15 de novembro de 1881. 

109) — Idettn, pag. 23. (Trecho de artigo citado na nota artterior) . Cf. ainda a se- 
guinte passagem: "A Poesia Cientifica e um resultado logico e necessario da 
caminhada que tem feito o espirito humano atraves dos seculos e das civili- 
zagoes" (pag. 24) . 

110) — Nessa nota, Martins Junior esclarece devidamente sua atitude filosofica. Ai diz: 
"Sou ainda hoje o mesmo sectario convencido e entusiasta do grande sistema 
fllosofico arquitetado na Franga por Comte. Ate hoje, entretanto, nao pude 
ainda substituir Littre por Laffittd, e Wirouboff pelo Dr. Robinet. Quer isto 
dizer, que, em face do vertiginoso movimento cdentifico da atualidade, fago- 
me com Roberty, um positivista independence, e, escudado no fecundo prin- 
cipio da relatividade dos conhecimentos humanos, procure agrupar ao redor 
da Lei dos 3 estados e da Classificagao hierarquica das ciencias todas as con- 
quistas definitivas do evolucionismo spenceriand, do transformismo darwinico, 
do monismo haeckelista e do realismo cientifico-materialista. Nao nego, apesar 
disso, que tettiho uma imensa admiracao veneradora pela prematura e arro- 
jada construgao politico-religiosa do filosofo frances, e, pressentindo nela um 
esbogo do ideal que todos buscamos, comparo-a a uma cidade correta e for- 
mosissima, erigida no ar, que atrai o viajante", mas que asfixia-o depois, porque 
a altura faraon-ca das suas muralhas nao deixa penetrar dentro dela a rajadia 
forte do movimento, da luta, da concorrencia, da \r'da em toda a sua revo- 
lucionaria liberdade. . ." nota, pags. 23-4. Citando exatamente esta passagem, 
nota com acerto o prof. Laerte Ramos de Carvalho: "O positivismo idealizado 
de nossos bachareis nao poderia encontrar melhor caracterizagao do que esta 
que tao expressivamente aparece nesta passagem. . Cf. A Fortnagao Filo- 
sofica de Farias Brito, Sao Paulo, 1951, pag. 79, nota 26. Ver todo o cap. 
Ill deste trabalho (Poesia Cientifioa e Poetica Idealista, pags. 73-85) onde 
se estudam as concep^oes poeticas de Farias Brito e as suas relates com o 
grupo da poesia cientifica. 

111) — Cf. a citada nota de A Poesia Cientifica, pag. 24. Criticando o livro de Mar- 
tins Junior, dizia Arthur Orlando, que era en tao infenso ao comtismo: "Banido 
de todos os dominios do pensamento, da filosofia, da historia, da ciencja e da 
politick, o verso refugiou-se no pequeno terrelno da poesia ligieira". . . "O que 
outrora preocupava os poetas — o misterio profundo das paixoes — os ro- 
mancistas modemos esforgam-se por exprimir em prosa". . . "O verso perdeu 
toda a sua antiga fungao social, e hoje um mero objeto de Kixo, cujo unico 
valor e o trabalho artistico". A Poesia Cientifioa, in Filocritica, Pemambuco, 
Tip. Apolo, 1886, pags. 112-3. Isto ef, para Arthur Orlando a poesia tende 
a desaparecer, em face do ascendente da filosofia e das ciencias. 
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Neste mesmo quadro de pensamento — o do positivismo he- 
terodoxo, fundado na crenga inabalavel na lei dos tres estados 
e aplicado a literatura — poderemos situar o Esbogo Sintetico 
do Movimento Romantico Brasileiro, ensaio publicado em 1882 
por Clovis Bevilaqua (112). feste se apresenta ja como um puro 
cientificista, mas e a lei dos tres estados que fornece a base de 
sua interpretagao do romantismo. fiste, no seu entender, — e 
a frase que vamos citar define bem a atitude mental do autor — 
"representou, no campo da imaginagao, o que a monarquia 
constitucional representa na politica ou, com mais propriedade, 
o que representa a metafisica na ordem filosofica, — uma fa- 
se transitoria, exercejndo sobre os espiritos uma agao negativa 
indispensavel para o aplainamento do terreno, onde vai se es- 
tabelecer um estado de coisas definitivo, o que nao quer dizer 
que nao seja suscetivel de um progresso constante" (113). As- 
sim, ao mesmo tempo que define, em termos positivistas, o ro- 
mantismo, o autor marca sua posigao diante do comtismo: o 
estado positive, suscetivel de um progresso constante, nao ha 
de ser confundido com o positivismo propriamente dito, ainda 
que este tenha elaborado a verdadeira filosofia da historia, er- 
rando apenas em proclamar-se o termo obrigatorio da evolugao 
humana. Pois bem, sendo verdadeira a lei dos tres estados, e 
claro que ela ha de aplicar-se ao Brasil. E, neste quadro, o ro- 
mantismo representa a idade metafisica de nossa literatura. Co- 
mo o romantismo europeu, o nosso e tambem um apelo a ida- 
de media, nao enquanto singularidade historica, que nossa evo- 
lugao nao registra, mas enquanto fase da marcha humana. Qual 
a caracteristica basica da idade media europeia? O seu trabalho 
de reconstrugao da ordem social, abalada pelas invasoes bar- 
baras. No Brasil, a invasao "veio de povos mais civilizados so- 
bre povos menos civilizados," mas provocou o mesmo trabalho 
de reconstrugao, de unificagao dos elementos diversos, o colo- 
nizador e o indio, posteriormente o negro. Esse trabalho carac- 
teriza a nossa idade media. Assim, o apelo romantico a idade 
media, em nosso pais, foi um esforgo para encontrar os elos des- 
sa tradigao nacional. Mas, "para onde dirigir as forgas sen- 
timentais e imaginativas?" O portugues, antigo dominador, nao 
inspirava simpatias, e o negro, reduzido a uma condigao sub-hu- 
mana, nao tinha condigoes para sustentar um alto ideal literario. 
Dai a idealizagao indianista, que para Clovis aparece como o mi- 

112) —'In tpocas e Individimlidades, 2a. edi^ao, Rio de Janeiro, Gamier, 1888, pags. 
3-87. 

113) — Ob. cit., pags. 17-8. 
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cleo de nosso romantismo (114). Idealizagao malograda, acen- 
tue-se, embora com aspectos positives, pois "foi sdmente pela 
reagao romantica que o Brasil entrou em imediata comunhao de 
ideias com a civilizagao ocidental" (115), abrindo caminho pa- 
ra o largo sopro de reriovagao que encaminha o pais para a 
idade positiva. Esta, literariamente, ja se caracteriza pela sua 
adequacao "a feigao predominante da epoca — a positivagao 
do saber e dos sentimentos humanos"' (116), da qual a poesia 
cienti'fica, se bem que nao tenha alcanqado "uma convergen- 
cia de vistas bem determinada para poder imprimir aos espi- 
ritos uma direqao" (117), e uma das expressoes importantes. 

♦ ♦ 
* 

Esta sucinta analise do positivismo heterodoxo no norte, 
menos uma historia, que esta ainda por ser feita, do que um 
retrato impressionista, teve por escopo principal mostrar, de 
um lado, que a verdade da lei dos tres estados e a crenga co- 
mum dos intelectuais que, com maior ou menor intensidade, 
sofreram o fascinio da doutrina do autor do Traite Philosophi- 
que d'Astronomie Populaire, e, de outro dernonstrar, como o 
afirmaramos, que, sem desprezo da vida politica, e o conteudo 
cultural, principalmente literario, que ressalta no positivismo 
nortista. 

114) — Cf. ob. cit., pags. 75-7. 
115) —' Idem, pags. 34-5. 
116) — Idem, pag. 18. 
117) — Idem, pag. 19. 
118) — Nao analisaramcs aqui A Filosofia Positivjs no Brasil, publicada por Clovis 

em 1883 (Cf. Esbocos e Fragmentos, cit., pag. 45-137) e qu3 escapa ao nosso 
piano. Note-se apenas que nessa obra, embora considerando o metro do po- 
sitivismo pequeno pare confer a ciencia moderna (pag. 59), Clovis ainda se 
apega, nas suas explica^oes historicas'. a lei dos tres estados. Cf. por exemplo 
a segu:nte passagem: "A meu ver a questao religiosa exprime isto: a meta- 
fisica que vinha de longa data minando sua rival, a teologia, no momento em 
que pode contar ccTr um novo aliado, o espirito oientifico, f&riu batalha 
campal, batalha que a'nda perdura, mas onde as perdas da teologia sao visi- 
velmente mais sensiveis" (pags. 102-3). Nao obstante*, Clovis busca ja novos 
elementos de explicacao historica, de orde<m geografica, racial, cccnomica e con- 
sidera tais fatores de modo diverso do que o fizera o positivismo. Por outro 
lado, c* fim de nao nos desviarmos dos temas fundamentals, deixaremos de con- 
sidcrar as discussoes sobre a poesia e a arte em geral em face do espirito 
oientifico, que se processarao no Rio de Janeiro. Sobre o assunto cf. os en- 
saios de Tito Livio de Castro reunidos em Questoes e Prohlemhs (publica^ao 
postumr. com prefacio de Silvio Romero, Sao Paulo, Empresa de Propaganda 
Literaria Luso-Brasileira, 1913) — Novo Meio, Nova Arte, pags. 69-07; O Na- 
turalismo no Brasil, pags. 111-129; Nosso Meio Literario, pags. 197-213; Os 
Oltimos Harpejos, pags. 215-227. Cf. ainda a nota B da tese de doutoramen- 
to em Medicina de Estelita Tapajos, Da psico-fisiologia da percepgao e ds.s 
representagoes. Rio de Janeiro, Tip. de Antonio Winter, 1890, pags. 67-9, em 
que o A. contesta as afirmagoes de que a arte tende a desaparecer, encam- 
padas por Medeiros e Albuquerque. 
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A heterodoxia, que Clovis Bevilaqua via como a caracte- 
ristica basica do positivismo, seja em Pernambuco, seja no Cea- 
ra, ganha terreno no pais inteiro. Poucos sao os que se sub- 
metem a rigidez do sistema comtista. Penetrando cada vez 
mais nas camadas cultas, principalmente no sul, onde sua in- 
fluencia foi mais duradoura, e sob a forma heterodoxa que a 
doutrina regeneradora o faz. Desde 1879, por exemplo, Pereira 
Barretto abandona a ortodoxia. Breve outros irao faze-lo. E. 
na maior parte dos casos, a adesao comega ja pela heresia. A 
frase tantas vezes citada de Silvio Romero — "Comte so foi 
largado por amor a Spencer, a Darwin, a Haeckel, a Biichner, 
a Vogt, a Moleschott, a Huxley" (119) — nao e expressao, ape- 
nas, de um caso pessoal: ela caracteriza a evolugao da nova in- 
teligencia brasileira, que guardaria do filosofo frances o "es- 
pirito positive" e, geralmente, pelo menos no periodo que es- 
tamos considerando, a crenga na lei dos tres estados, deixando 
para os infatigaveis apostolos da religiao da humanidade a con- 
servagao da doutrina integral do mestre. O positivismo faz-se 
cientificismo. E' o liberalismo, na sua nova forma, que tern tu- 
do a ganhar com a transformagao. O positivismo e agora uma 
atitude; deixou, na maioria dos casos, de ser um sistema. 

♦ * 
* 

Na verdade, desde os principios da ilustracao brasileira as 
outras filosofias populares do seculo XIX eram divulgadas no 
pais, ao lado do positivismo. No Rio de Janeiro, por exemplo, 
o dr. Augusto Cesar de Miranda Azevedo, em 1875, realizava 
uma serie de conferencias populares sobre o darwinismo (120) 
— e Silvio Romero nos garante, na citada passagem de seu tra- 
balho sobre a prioridade de Pernambuco no movimento espiri- 
tual brasileiro, que desde 1869 Darwin ja era conhecido no Re- 
cife. Talvez, nessa epoca, fosse apenas conhecido de nome; re- 
velar-se-ia ja, em todo o caso, o interesse pela sua obra e, prin- 
cipalmente, logo depois, pelo haeckelismo da Historia da Cria- 
cao, que fora divulgada em 1868. Em 1875, na Bahia, o darwi- 
nismo e o materialismo servem de base para a tese de Guedes 
Cabral, a que ja nos referimos (121), e mostram a sua crescen- 
te importancia na tentativa de refuta-los, em termos espiritua- 

119) —• A Filosofii no Brasil, cit., pag. 68. 
120) — Cf. as noticias e resumo de algumas dessas conferencias em "A Provincia de 

Sao Paulo" de 21 e 29 de abril e de 22 de maio de 1875. 
121) — Fungoes do Cerebro, por Domingos Guedes Cabral, Bahia, rmprensa Economica, 

1876. 
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listas e catolicos, feita por Joao Ferreira de Campos (122). Pe- 
reira Barretto, ja na sua Filosofia Metafisica, refere-se ao dar- 
winismo, embora sem conhecimento direto da obra de Darwin, 
e revela estar informado sobre a obra de alguns materialistas 
modernos. Silvio Romero, em escritos dos principios da deca- 
da de 70, joga com ideias tomadas a outras fontes que a com- 
tista. A Historia da Cria^ao, de Haeckel, os Primeiros Princi- 
pios e a Introdu^ao a Ciencia Social, de Spencer, For^a e Ma- 
teria, de Buchner, A Filosofia da Arte, de Taine, o Rcsumo da 
Filosofia de Herbert Spencer, de Howard Collins, A Historia da 
Civilizacao na Inglaterra, de Buckle, bem como, em menor es- 
cala, obras de Darwin, de Moleschott, de Scherer, ensaios de 
Huxley, o Sistema de Logica, de Stuart Mill, figuram, em dife- 
rentes datas, nas estantes de nossos bachareis, ao lado dos es- 
critos de Comte, e alimentam o seu espirito. Isto e, ao lado 
do positivismo, florescem no pais o darwinismo, o spencerismo, 
o materialismo, o "tainismo", etc., para nao falar nas obras de 
Schopenhauer e Hartmann, menos sedutoras porque. embora 
situadas no quadro da filosofia popular do seculo XIX. nao cor- 
respondem as exigencias cientificistas. Mas sao, entre essas di- 
ferentes filosofias, o darwinismo, sob o prisma de Haeckel, e 
o spencerismo, as doutrinas de maior repercussao no Brasil. O 
spencerismo entao parece aos nossos bachareis ilustrados, dos 
quais Silvio Romero e a mais perfeita expressao, ter todas as 
vantagens do positivismo, sem os seus inconvenientes. Tern do 
positivismo a mesma imponencia sistematica, sem o mesmo ca- 
rater excessivamente fechado da filosofia de Comte e, alem dis- 
so, esta perfeitamente de acordo com a nova biologia, com o dar- 
winismo que e outra das crengas basicas de nossos bachareis 
ilustrados. 

Como ja assinalamos, a medida que corre o tempo, esse 
cientificismo substitui cada vez mais a ortodoxia positivista. O 
comtismo, como tambem ja fizemos ver, deixa como heranga a 
esses homens o "espirito positive" e a lei dos tres estados. 

Nao e nosso proposito aventurarmo-nos aqui a escrever a 
historia do cientificismo brasileiro dos fins do imperio: seria 
necessario antes que estivessem feitas as historias particulares 
do darwinismo, do spencerismo, etc., tarefa que esta por cum- 
prir. Vamos limitar-nos agora a examinar a nova concepgao do 
direito, "cientifica" como creem os seus propagadores, e que, 

122) — Fungdes do Cerebrq, por Joao Ferreira de Campos, Bahia, Tip, Constitucional, 
1876. Demos uma rapida ideia do conteudo do trabalho de Ferreira de Cam- 
pos no artigo As Faculdades do Impefio e a renova^ao intellectual, ptiblicado 
em "O Estado de Sao Paulo" de 9 de fevereiro de 1958. Sobre Guedes Ca- 
bral cf. ainda Silvio Romero, A Filosofia no Brasil, cit., cap. DC, pags. 118-136. 
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no campo especifico das ideias filosoficas, foi a contribuigao 
fundamental, ainda que sem originalidade, do cientificismo bra- 
sileiro. Num pai's predominantemente "metafisico", para usar 
da expressao positivista, o direito, obra suprema dos legistas, 
fora sempre uma preocupagao constante. O idealismo jtmdico 
acompanhara sempre nossos homens de estado e se refletira nos 
diferentes aspectos de nossa vida social. Acreditava-se num 
direito natural, como base do direito positivo, e se compreen- 
dia a missao da politica (evidentemente nos referimos ao seu 
aspecto mais elevado) como esforgo de implantar no pais as 
melhores instituigoes, aproximando ao maximo, na pratica, o 
nosso direito real de seus fundamentos ideais a priori. Ja vi- 
mos, no capitulo anterior, que, no seio do puro liberalismo clas- 
sico, e o motivo etico-juridico que determina a luta contra a 
escravatura, porque esta viola o principio mesmo do direito na- 
tural . 

Agora, entretanto, a deslocagao do fulcro da concepgao do 
mundo, do direito para a ciencia, exige que seja repensada a 
vida juridica: nao e possivel expulsar a metafisica do cerne da 
vida intelectual e continuar, ao mesmo tempo, pedindo a ela a 
justificagao do direito, os elementos para a sua compreensao. 
Torna-se necessario derivar o fenomeno juridico de uma visao 
cientifica do universo — e e curioso que, leitores de Stuart Mill 
e de Spencer, nao tivessem mais cedo os nossos bachareis en- 
contrado nesses autores as ideias de que precisavam. 

Ainda no dominio da renovagao do direito, Silvio Romero 
foi um precursor. De fato, ainda que de passagem, na sua tese 
para obtengao do grau de doutor, famosa pelos incidentes que 
provocou, Silvio afirmava que "como todas as grandes criagoes 
da humanidade, o direito nao se desenvolve a parte, mas por 
elas e no meio delas. Deve, pois, indagar do seu estado para ser 
exato, ajustando-se por ele". E em seguida, depois de uma ci- 
tagao de Rudolf von Ihering, acrescentava: "Este insigne roma- 
nista trouxe a ideia de luta para a efetividade do direito. Nao 
posso deixar de notar, nesse fato, uma invasao do espirito dar- 
winiano na jurisprudencia" (123). Entretanto, somente muito 

123) —- Citado por Carlos Siissekind de Mendonga, Silvio Romero, ycit., pags. 126.7- 
Sobre os incidentes de concurso, cf. pags. 124-43. Tobias refere-se a prioridade 
de Silvio na Jurisprudencia da Vida Diaria (in Estudos de Direito, ed. 'da Li- 
vraria Progress©, cit., pag. 536. O proprio Silvio reivindicou sempre essa prio- 
ridade; cf. p. ex. A Escola Liter aria do Recife no uftimo quartel do seculo 
XIX, cart a aberta a Arthur Orlandj. in Outros estudos de Literatura Con- 
^emporanea, Lisboa, Tip. da Editora, 1906, pag. 209, bem como o Prefacio 
da la. edi^ao do Eni^io de Filosofia do Direito (2a. edigao, F. Alves, Rio de 
Janeiro, 1908) . Cf. ainda outros depoimentos na citada obra de Siissekind de 
Mendonga, loc. cit. 
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mais tarde Silvio dedicar-se-ia, de fato, a uma meditagao siste- 
matica sobre o direito: a literatura, a filosofia, a critica enfim, 
e que agora prendiam suas atengoes. O direito continuava a pe- 
dir uma renovagao. Referindo-se ao caso do Recife, escrevia 
tempos depois Clovis Bevilaqua: "Entre os mogos circulavam, 
desde muito, os livros de Augusto Comte, Littre, Dubost, que 
iam sendo preferidos por Huxley, Spencer e Haeckel. Mas es- 
tacavam todos perante uma dificuldade. Os guias mentais que 
Ihes forneciam uma concepgao geral do mundo, eram siiencio- 
sos em relagao ao direito, ou mal Ihe dedicavam frases parcas 
e insuficientes. Sentiam os rapazes inteligentes necessidade de 
sair da situagao embaragosa em que se viam colocados, para en- 
quadrarem o direito na interpretagao cientifica que tinham do 
mundo. Porem, nem possuiam ainda o desenvolvimento inte- 
lectual suficiente para tirarem as consequencias contidas nos 
principios, nem mesmo e de presumir que se tivessem satura- 
do com esses principios e com as nogoes essenciais do direito, 
para erguerem a construgao porque seus espiritos anseiavam. 
Apenas reconheciam que as velharias dos compendios nao po- 
diam mais merecer o sacrificio de suas inteligencias. E, im- 
potentes para acharem por si o mundo novo que suspeitavam 
embebido na distancia, tomavam o expediente de fechar os li- 
vros classicos. Se a ciencia do direito nao se rejuvenescia como 
as suas irmas, melhor seria deserta-la, pensavam eles" (124). 
Caberia a Tobias Barretto, a partir de 1882, data de seu con- 
curso para a Faculdade de Direito do Recife, atender as aspi- 
ragoes dos mogos, rejuvenescendo a ciencia do direito, em que 
pesem os esforgos anteriores de Jose Higino e Joao Vieira (125). 

O Tobias que agora vamos encontrar difere muito do se- 
mi-positivista de 1872, que acreditava ser a liberdade uma 
pura ilusao, a sociologia uma ciencia, a lei dos tres estados uma 
explicagao razoavel da evolugao humana. O autor de A reli- 
giao perante a psicologia debate-se, agora, entre o cientificis- 
mo e a filosofia da liberdade e todo o seu pensamento e um 
esforgo constante para a definigao de um monismo, bebido em 
Noire, que, salvaguardando a liberdade humana de lugar as 
conquistas do cientificismo, evidentemente limitado por aque- 
la. Ao prestar o concurso para a Faculdade de Direito do Reci- 

124) —< Clovis Bevilaqua, Juristas Filosofos, Bahia, Livraria Magalhaes, 1897, cap. V, 
Tobias Barretto, pag. 116. No mesmo sentido, cf., do mesmo autor, a Hfstoria 
da Faculdade de Direito do Recife, Rio de Janeiro, Livraria Francisco Alves, 
1927, tomo If, especialmente pag. 106. 

125) —• Historia da Faculdade de Direito do Recife, cit., loc. cit. Sobre o spenceriano 
Jose Higino, cf. pags. 69-77. 
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fe, Tobias, em sua prova escrita (126), tratando do tema que 
fora proposto por Jose Higino (127), — "Conforma-se com os 
principios da ciencia social a doutrina dos direitos naturais e 
originarios do homem?" — afirmaria ja certos pontos basicos 
de suas doutrinas. Repudiaria essa ciencia social que, se tern 
uma mecanica, "ainda nao encontrou o seu Kepler" (128), e 
esses direitos naturais e originarios, " extravagancia da razao 
humana" que nao e possivel continuar sustentando em pleno 
seculo XIX. O direito aparece-lhe, ja, como filho da luta, co- 
mo produto cultural da humanidade: "Desde que na ideia do 
direito entrou a ideia da luta, desde que o direito nos aparece, 
nao mais como um presente do ceu, porem, como um resulta- 
do de combate, como uma conquista, caiu por terra a intuigao 
de um direito natural. Bern como as artes, bem como as cien- 
cias, o direito e um produto da cultura humana",.. (129). As- 
sim, o tema, que alias parece irritar a Tobias, permite-lhe abor- 
dar as duas ordens de cogitagoes basicas de seu pensamento: a 
negagao da possibilidade de uma ciencia social, vmculada a sua 
concepgao de liberdade e ao seu peculiar monismo a Noire, e a 
concepgao "culturalista" do direito. Serao estes, alias, os temas 
de nossa analise. 

A socxoiogia esta fundada no principio do determinismo que, 
aplicado ao homem, exclui a sua liberdade, atirando-a para o 
remo das quimeras. Ora, afirma Tobias, o homem e livre. Nao 
se entenda por liberdade a ausencia de leis, nao e o livre-arbi- 
trio de inditerenga o que se pretende aetender. Atirmar a 
existencia de leis da liberdade nao implica, de torma aiguma, 
nega-la; compreende-la de outra forma e que seria absurdo, 
pois assim cnegar-se-ia mesmo a comuncti-ia com a loucura. 
Benam hvres agdes totalmente imotivadas, gratuitas, ou se- 
nam estas, antes, aberragoes que ievariam a negar a propria 
possibilidade da vida moral ou juridica? Ihering orienta aqui 
o pensamento de Tobias: e necessario, "para que a vontade 
atue, — diz o jurista alemao — que haja uma razao suficiente, 
uma causa. E' a lei universal. Mas em a natureza inanimada 

126) — Reproduzida Como Introdugao, no livro Menor&s e Loucos, Obras Completas, 
Edigao do Estado de Sergipe1, 1926, tomo V, pegs. X.V-XX. 

127) — Cf. Clovis Bevilaqua, Jurist as Filosofos, nota a pag. 115. 
128) — Manores e Loucos, cit., pag. XVI: ..."a sociedade, na qualidade de um or- 

ganismo de ordem superior, na qualidade, nao de uma antitese, mas de uma 
continua^ao da natureza, deve ter a sua mecanica; mas essa mecanica, para 
dizer tudo em uma so palavra, ainda nao encontrou o seu Kepler". O ponto 
de vista aqui defendido acentua-se, no escrito de 1884 e 1887, Varia^oe® Anii- 
Sodologicas, segundo o qual essa mecanica nao pode ser encontt^da, porque 
nao exiate. 

129) — Menores e Loucos, cit., pag. XVIII. 
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essa causa e de essencia mecanica (causa eficiens). E' psico- 
logica, quando a vontade intervem: esta precede em vista de 
um fim, mira a um alvo (Zweck, causa finalis). A pedra nao 
cai por cair, mas porque deve cair, porque Ihe tiraram o apoio. 
O homem que obra, nao obra porque, mas para que — a fim 
de realizar tal ou tal proposito. Este para que rege tao ine- 
ludivelmente a agao da vontade, como o porque determina o 
movimento da pedra que cai. Um ato da vontade sem causa 
final, e uma impossibilidade tao absoluta como o movimento 
da pedra sem causa eficiente. Tal e a lei da causalidade: psi- 
cologica no primeiro caso, ela e puramente mecanica no se- 
gundo" (130). Ora, se o determinismo pretende "negar a li- 
berdade sob o pretexto de que as aQoes humanas sao todas mo- 
tivadas" (131), falta-lhe inteiramente razao; a ideia de motivo 
prende-se a ideia de fim, nao a de causa (132); "se a liberda- 
de e alguma coisa, ela consiste na capacidade, que tern o ho- 
mem, de realizar um piano por ele mesmo tragado, de atingir 
um alvo que ele mesmo se propoe" (133); e mais uma facili- 
dade do que uma faculdade (134). Se so o homem realiza in- 
tegralmente essa liberdade, onde aparece a vida, entretanto, 
comega o determinismo a ceder lugar ao finalismo. Ihering, 
fiel as ideias da Critica da Faculdade de Julgar, insitia em as- 
sinalar que ja no animal aparece a finalidade (135) — e e a 
Kant, em ultima analise, que Tobias empresta as bases de sua 
posigao. A explicagao mecanica, explicagao do todo pelas par- 
tes, cessa no dominio do organico, onde o todo e, por assim 
dizer, anterior as partes. Ainda que o pensamento finalistico 
seja regulador, e nao constitutivo, e ele o unico adequado pa- 
ra a captagao do dominio vital. Com maior razao ele o sera 
ao atingirmos o m'vel do humano, a regiao da consciencia: "com 
mecanica, diz Tobias citando Du Bois Reymond, nao saimos 
da mecanica; nao podemos compreender como nasce a cons- 
ciencia, como nasce o sentimento" (136). Se o mundo do vivo, 

130) — Rudolf von Ihering, A Evolugao do Direito (Zweck im Recht), trad, brasileira, 
s/ indicagao do tradutor, Bahia, Livrari^ ProgressO, 1953. Cap. I — A lei 
de finalidade, pags. 29-30. Ha assim, ao lado de lei de causalidcide, a lei de 
finalidade, que diz: "nao ha querer, ou, o que vem a dar no mesmo, nao ha 
agio sem um fim" (pag. 30) . 

131) — Tobias Barretto, Variagoes Anti-Sociologicas, in Estudos de Direito, ed. cit., 
pag. 7. 

132) — . . ."ao passo que as causas naturais se traduzem num porque, a causa volun- 
taria se exprime num para que; a id^ia deste fim aparece como motivo". . . 
(idem,, p4g. 21). 

133) —* idem, loc. cit. 
134) —• "A liberdade, que e costume definir como uma faculdade, melhor se detinirla 

como uma facilidade". . , (idem, pag. 35). 
135) — A Evolugao do Direito, cit., pags. 31-2. 
136) — Variagoes. . cit-, pag. 18. 
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em geral, nos oferece um resto mecanicamente inexplicavel, 
ao chegarmos "a formagoes superiores, como o homem, a fa- 
milia, o Estado, a sociedade em geral, o mecanicamente inex- 
plicavel ja nao e um resto, mas quase tudo" (137). Assim, se 
o mecanicismo (e Tobias, no ensaio em aprego, trata o meca- 
nicismo e o determinismo como se fossem exatamente a mes- 
ma coisa) e inaplicavel ao mundo humano; se o homem e li- 
vre, a sociologia e uma pseudo-ciencia, cuja possibilidade se 
encontra afastada pela falsidade mesma de seus fundamentos. 
A afirmagao vigorosa de um universe humano teleologico, fu- 
gindo a explicagao mecanica so aplicavel a natureza fisica, 
poderia ser encarada como uma porta aberta para o dualismo, 
que toda a formagao do sergipano levava a considerar supera- 
do e absurdo e, o que e mais, ligado, no seu entender, ao trans- 
cendentalismo religioso. Seu mestre Ihering, alias, nao fugia 
aquela conclusao: "Nas particulas quia e ut reflete-se a oposi- 
gao de dois mundos, escrevia o autor de A Luta pelo Direito 
-— a natureza e o homem" (138). E nem mesmo procurara fu- 
gir, ja que para ele o homem e a imagem de Deus e, conse- 
quentemente, transcende a natureza e se opoe a ela em virtu- 
de de sua propria substancia espiritual, que e vontade cria- 
dora. Educando seu espirito na disciplina do monismo, Tobias 
nao podia aceitar tal solugao. Mas, por outro lado, a sua pro- 
fissao de fe finalista ia chocar-se com o pensamento de seus 
mestres monistas, Haeckel em particular. Tobias, entao, subs- 
titui o monismo mecanicista de Haeckel pelo que chama o mo- 
nismo filosofico de Noire. Esse monismo filosofico, di-lo o 
pensador sergipano, ao contrario do que pensa Haeckel, e de 
acordo com uma interpretagao de Hartmann, deitaria suas rai- 
zes no Kantismo (139), para o qual "a explicagao mecanica e a 
explicagao teleologica dos fenomenos naturais" representam 
"momentos diversos de uma unidade superior" (140). E, na 
esteira de Hartmann, Tobias se utiliza, para demonstrar a sua 
assergao, de uma referencia a Critica da Faculdade de Julgar, 
acrescentando ainda a referencia da Critica da Razao Pratica 
ao automaton materiale, e ao automaton spirituale "como dois 
pontos de vista de uma mesma coisa, dois modos de observar e 
julgar a natureza" (141). E ai entra o monismo de Noire: "Com 

137) —• Idem, pag. 53. 
138) — A Evolugao do Direito, cit., pag. 45. 
139)   ..."o monismo, que nao 6 um principio constitutivo, mas um principio re- 

gulador, quase diria, um principio arquitetonico do pensamento filosofico mo- 
demo, assenta em bases kantescas"... (Variafoes Anti-Sodologicas. cit., 
pag. 15). 

140) — Idem, pag. 16. 
141) — Idem, pag. 17. 
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efeito, a ideia fundamental do monismo, diz Ludwig Noire, e 
que o universe compoe-se de atomos inteiramente iguais que 
sao dotados de duas propriedades, uma interna, o sentimento, 
e outra externa, o movimento. Bern como os atomos, o senti- 
mento e o movimento, que Ihes sao inerentes, sao tambem ori- 
ginariamente iguais. Destas duas propriedades, originarias, in- 
separaveis, resulta todo o desenvolvimento, ou antes, o que se 
chama desenvolvimento e a soma ou o produto de ambas; de 
modo que todo e qualquer desenvolvimento e redutivel a uma 
modificagao do sentimento" (142). Nesses termos e possivel di- 
zer que as leis da liberdade e as da natureza sao as mesmas, se 
bem que de pontos de vista distintos; as leis naturais sao meca- 
nicas, as da liberdade, teleologicas; referem-se no primeiro caso 
as modificagoes do movimentto, no segundo, a modificagoes do 
sentimento. O mecanicismo refere-se a natureza; a teleologia a 
cultura (143). O estado originario das coisas e a natureza; so 
quando a forga espiritual do homem, inteligencia e vontade ao 
mesmo tempo, as modifica, comega o processo da cultura. As- 
sim, o vicio basico da sociologia e um erro de perspectiva, a 
aplicagao a cultura de um ponto de vista adequado apenas para 
o tratamento da natureza. O que o sociologo faz e naturalizar 
a cultura, deixando escapar a sua essencia mesma, vitimado pe- 
la ilusao, propria de nossos tempos, a "mania da lei". Mas nao 
e so: enquanto as ciencias naturais, para constituir-se, abando- 
nam a vaga ideia de natureza tomada na sua totalidade, para 
examinarem grupos homogeneos de fenomenos (144), a socio- 
logia pretende encontrar as leis da sociedade em geral, transior- 
mando-se numa pantosofia divorciada da experiencia. Ao inves 
dessa pantosofia, Tobias admite a constituigao, por assim dizer, 
de diversas ciencias culturais, que teriam a seu cargo o exame 
"de uma classe particular de fenomengs sociais, respeclivos, de 
fungoes, ou juridicas, ou economicas, ou politicas, ou de outra 
qualquer classe" (145). Mas, e precise convir que, sendo o rei- 

142) —• Idem, pag. 13. Em nota, Tobias esclarece que emprega sentimento no sentido 
generico de manifestagao sensivel. Cf. no mesmo sentido Introdugao ao Estudo 
do Direito, II, ob. cit., pags. 129-30. 

143) —- Cf. este significativo trecho de Julio Froebel, citado por Tobias (Sobre uma 
nova intuigao do Direitd, in ob. cit., pag. 105): "A cultura em oposigao a 
natureza e o processo geral da vida, apreciado, ruao segundo a relagao de 
causa e efeito, mas segundo a de meio e fhn, Ela e o desenvolvimento vital, 
pensado como alvo, e ate onde chega'm os meios humanos, tratados tambem co- 
mo alvo; e ** vida mesma considerada no ponto de vista da finalidade, como 
a natureza e a vida considerada no ponto de vista da causalidade" 

144) — "As ciencias naturais sao resultados de analise, que nao precisam de uma sin- 
tese; sao diferenda^oes do conceit© da natureza, que -correspondem a outras 
tantas, diferendagoes da viva realidade dos fatos". Variagoes anti-sociologicas, 
pag. 71. 

145) — Idem, pag. 72. 
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no da cultura diverse do da natureza, essas ciencias culturais 
nao poderiam ser semelhantes as naturais. O pensamento de 
Tobias, cremos nos, nao chega a completar-se; falta-lhe a noQao 
clara e distinta do equivalente a lei natural no campo da cul- 
tura — a nogao do tipo, que a filosofia da cultura dos alemaes 
nao elaborara ainda de forma sistematica, e que, so ela ou outra 
equivalente, tornaria perfeitamente coerente a "filosofia" do au- 
tor dos Dias e Noites. 

Dessa forma, o sergipano permanece com a nogao de lei, 
embora a compreenda de forma toda especial (146). Nas Varia- 
<;oes Anti-Sociologicas, citando John Fiske, Tobias define a lei 
como "uma expressao generalizada do modo por que ocorrem 
certos fenomenos" (147), definiqao que se completa no ensaio 
Sobre uma nova intui^ao do Direito, em que se explica que a 
lei e o trabalho de unificaqao de fenomenos repetidos, de acor- 
do com o principio logico da inducao (148). Nesse sentido, sao 
possiveis leis referentes ao mundo da cultura. Tobias, entre- 
tanto, se esquece do principal: e que a lei natural nao se refere 
apenas aos fenomenos observados, mas aos fenomenos a veri- 
ficar-se ainda; como mostrava ja David Hume na sua famosa 
critica da causalidade, a ideia de lei esta fundada na crenga de 
que o futuro sera igual ao passado (149), ou, em outros termos, 
esta fundada no determinismo, que fora negado antes por To- 
bias no que se refere ao mundo cultural. Ora, so elidindo o as- 
pecto fundamental da questao, so esvaziando de seu conteudo 
a nota decisiva do conceito de lei, e que o autor dos Estudos 
Alemaes pode chegar a sua nogao das leis que regem o mundo 
da cultura. Apenas, nesse caso, toda a sua elaboragao torna-se 
equivoca. Pondo, entretanto, de lado esse equivoco fundamen- 
tal. estudemos agora o pensamento juridico de Tobias. Inicial- 
mente, compreendamos que o direito, assim como a moral, e um 
dos aspectos do mundo da cultura, oposto ao mundo da nature- 
za: nao ha, nem pode haver, um direito natural ou uma moral 
natural. E so quando o homem reage contra a natureza, impon- 
do regras a sua conduta e abandonando assim a sua indepen- 
dencia natural, que comegam a existir a moral e o direito: "A 
moral, como o direito, e um sistema de regras. Toda a regra 
e uma limitagao, o que fica fora, ou sai desses limites, e o ir- 
regular, o imoral por conseguinte. Mas os limites da moral, 

146) — O mesmo fato 6 assinalado pelo prof. Laerte Ramos de Carvalho em sua ana- 
lise do pensamento de Tobias. Cf. A Formagao Filosofica de Farias Brito, 
pags. 107-13>, especialxnente pag. 109. 

147) — Cf. p6g. 63. 
148) — Cf. pag. 91. 
149) — Cf. Investigagao sobre o entendimento htimano, segunda parte da sec^ao IV. 
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ou sejam tragados pelo individuo mesmo ou pela sociedade a 
que ele pertence, sao sempre posteriores a um estado de ili- 
mitagao e irregularidade, que, no todo ou em parte, e o pri- 
mitivo estado natural. Logo o seguir a natureza, em vez de 
ser o fundamento da moral, pelo contrario e a fonte ultima 
de toda imoralidade" (150). Ao contrario do que nensava Rous- 
seau ("tout consiste a ne pas gater I'homme de la nature en 
I'appropriant a la societe") — afirma Tobias interpretando er- 
roneamente o pensamento do autor do Contrato Social — "o 
processo da cultura geral deve consistir precisamente em gas- 
tar, em desbastar, por assim dizer, o homem da natureza, adap- 
tando-o a sociedade" (151). Assim, a doutrma do velho direi- 
to natural, que continuava ainda a ser ensinada nas nossas fa- 
culdades juridicas, e um absurdo completo, que desconhece, ao 
mesmo tempo, o que seja o direito e o que e a natureza. E' pre- 
cise eliminar essa concepgao retrograda, que "continua a en- 
torpecer-nos e esterilizar-nos" (152). Batida a concepgao do 
direito natural, trata-se de explicar, agora, a formagao do di- 
reito (153), ja que este e um produto historico-cultural da hu- 
manidade. E' novamente "Rudolf von Ihering, que introdu- 
ziu na ciencia juridica um dos conceitos capitais do darwinis- 
mo" (154) — a luta —, como que compreendendo que a intui- 
gao cientifica dominante no mundo moderno e a darwinico- 
haeckeliana (155), quern Ihe fornecera as bases da nova ex- 
plicagao. Em 1872, na sua famosa conferencia pronunciada pe- 
rante a Sociedade Juridica de Viena — A luta pelo direito — 
logo de principio Ihering afirmara: "a justiga segura numa 
das maos a balanga por meio da qual ela pesa o direito e, na 

150) — Varfa^oes Anti-Sodologicaj, pag. 25. 
151) — Idem, pag. 27. Tobias tem uma visao completamente falsa do que seja a dou- 

trina de Rousseau, prejuizo alias compartilhado pela maioria dos intelectuais 
brasileiros do seu tempo. 

152) —- A Ideia do Direito, discurso pronunciado na colagao de grau na Faculdade de 
Direito do Recife em 1883. In Obras Completas, vol. IV, Discursos, pag. 
174: "A concepgao do direito, como entidade metafisica, sub specie aeterni, 
anterior e superior a formagao das sociedades, contemporaneo, portanto, dos 
mammouths e rrtiegatekios, quando alias a verdade- e que ele nao vem de 
tao longe, e que a historia do fogp, a blistoria dos vasos culinarioa, a historia 
da ceramica em geral, e muito mais antiga do que a historia do direito; essa 
concepgao retrograda, que nao pertence ao nosso tempo, continua a entorpe- 
cor-nos e esterilizar-nos". Cf. ainda Estudos de Direito, ed. cit., pag. 168. 

153) —* Tobias define "o direito como o conjunto de condigoea, o comjplexo de prin- 
cipios reguladores da vida social, coativamente assegurados, ou estabelecidos e 
manejados pelo Estado". (Sobre uma nova intuigao do direito, pag. 108), se- 
guindo a Ihering ("o conjunto de condigoes existenciais da sociedade coativa- 
mente asseguradas" ) . 

154) — Vtariagoes Anti-Sociologicas, pag. 31. 
155) — Cf. Sobre uma nova intuigao do direito, pag. 81. Cf. a pag. 82 significative 

trecho de Ihering acerca do darwinismo. 
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outra, a espada com a qual o defende. A espada sem a balan- 
ga e a forga brutal, a balanga sem a espada e a impotencia do 
direito" (156). E, insistindo em que a teoria juridica se ocupa- 
ra ate entao da balanga, esquecendo da espada, propoe-se a 
acentuar a importancia desta, criticando a concepgao roman- 
tica da escola historica, de Savigny e Puchta, segundo a qual 
"o direito se forma sem dor, sem pena, sem agao, como a her- 
va dos campos". Nao, "a aspera realidade ensina-nos o con- 
trario" (157). Do mesmo modo que nao ha um direito natural, 
nao existe tambem essa espontaiseidade do direito. No princi- 
pio era a forga, e e da forga que devemos partir se quisermos 
compreender o direito: "So a forga realiza as normas de di- 
reito, e faz deste o que ele e e deve ser. Se a forga nao tives- 
se reinado antes do direito, se nao tivesse quebrado com fer- 
rea mao as resistencias da vontade individual e habituado o 
homem a disciplina e a obediencia. eu nao sei bem como o di- 
reito teria podido fundar o seu irnperio. Teria edificado sobre 
areia. Os senhores desumanos que fustigavam os povos com 
varas de ferro fizeram tan to pela educagao juridica da huma- 
nidade, como os mais sabios legisladores que escreveram as 
tabuas do direito. Foi preciso que os primeiros existissem pa- 
ra que os segundos pudessem aparecer. A missao da forga, ain- 
da a mais brutal, foi, nos remotos tempos da barbarie, a de ha- 
bituar a vontade individual a submissao e obriga-la a reconhe- 
cer um poder superior. Estabelecida esta disciplina, pode o di- 
reito fundar o seu irnperio; antes disso teria fracassado" (158). 
No principio era a forga e era o egoismo ,traduzido na luta 
desregrada dos interesses. E "so o interesse conduz ao direi- 
to, que e a paz. A paz e o termo de uma contestagao pelo esta- 
belecimento de um modus vivendi, a que se submetem as duas 
paries em luta. Deste modo a forga impoe a si propria um li- 
mite que deseja respeitar, cria para si mesma uma norma que 
esta resolvida a qbservar. Esta norma, que ela consentiu, e o 
direito" (159). O egoismo e o meio de conciliar a forga e a nor- 
ma, ora conduzindo a norma para a forga, ora fazendo que esta 
termine naquela. Ou o interesse de todos em uma norma con- 
duz a forga que deve mante-la ou, no caso contrario, levado 
tambem pelo seu interesse, o mais forte restringe o seu poder 
por meio da norma. Sao estes, se nao os caminhos, pelo menos 

156) —. Rudolf von Ihering, La Lutte pom le droi*. tradugao francesa de O. de Meu- 
lenaere, Paris, Ubrairie Marescqu a!ne, 1890, page. 1-2. 

157) — Idem, pag. 12. 
158) — A Evo/tufao do Direito, cit., cap. VII, § 118, pags. 223-4. 
159) —i Idem, § 117, p6g. 218. 
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dois caminhos pelos quais a humanidade segue na diregao do di- 
reito (160). 

Sao estas ideias que Tobias reproduz com exito em sens 
ensaios de direito. O direito e um produto da luta pela exis- 
tencia — nao a existencia natural, mas a existencia social. E' 
a sociedade que, lutando contra a natureza, cria o direito. A 
pura luta pela vida, a selegao natural e um processo de elimi- 
nagao dos fracos pelos fortes; a "selegao social", um dos aspec- 
tos da selegao artistica, que Tobias acrescenta aos mencionados 
por Haeckel (161), nas suas diversas formas (selegao juridi- 
ca, religiosa, moral, intelectual e estetica), pelo contrario, e 
uma forma de luta contra a luta pela vida; "a sociedade que e 
o dominio de tais selegoes pode bem ser definida; um sistema 
de forgas que lutam contra a propria luta pela vida" (162). E' 
nesse contexto que se ha de compreender a passagem famosa, 
varias vezes repetida por Tobias: "E' mister bater, bater cem 
vezes, e cem vezes repetir: o direito nao e um filho do ceu, e 
simplesmente um fenomeno historico, um produto cultural da 
humanidade. Serpens nisi serpentem comederit, non fit draco: 
— a serpe que nao devora a serpe, nao se faz dragao; a forga 
que nao vence a forga, nao se faz direito; o direito e a forga 
que matou a propria forga" (163). Ou ainda: "Perante a cons- 
ciencia moderna, o direito e um modus vivendi; e a pacifica- 
gao do antagonismo das forgas sociais, da mesma forma que, 
perante o telescopic moderno, os sistemas planetarios sao tra- 
tados de paz entre as estrelas" (164). 

O direito, assim como a moral, e, portanto, produto da lu- 
ta e, como ela, tern tres momentos: a regra, a luta prbpriamen- 
te dita e a paz. O que os diferencia e, como ja o mostrara 
Kant, o carater autonomico da moral, em oposigao ao carater 
heteronomico do direito (165). 

160) — Cf. ob. cit., § 118, pag. 220. 
161) —i "Falando da selegao artistica, apFc^da a espec'e humana, Haeckel menciona 

tres formas: a espartanat (...) a militar (...) e finalmente a selegao me- 
dical (...). Essas tres categorias nao abrangem a tot^lidade dos expedientes 
artisticos, seletores do genero humano". Variagoes Anti-Sociologicas, pag. 22. 

162) — Ob. dit., loc. cit. 
163) — Ideia do Direito, cit. in Discursos, cit., pag. 175 e em Estudos de Direito, 

cit., pags. 168-9. Tambem em Sobre uma Nova Intuigao do Direito, cit., pag. 
107. 

164) — Sofare uma Nova Intuigao do Direito, loc. cit. 
165) — . , , "na moral, a re^fj e a do proprio individuo (au^onorrwa), a luta £, a que 

ele trava consigo mesmo (automaquia), e a paz a paz intima, a paz da 
consciencia, no direito a regra nao e individualmente propria, vem de fora 
(heteronomJa) , a luta e travada com os outros (heteromaquia), e a paz e a 
paz externa, a paz social, a harmonia da vida comum" Variagoes Anti-Socjo- 
logicas, pag. 30. 
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Sem o direito, seria impossivel a existencia das comuni- 
dades humanas. Ihering ja notara que "se a historia univer- 
sal houvesse de reproduzir-se mais cem vezes, outras tantas 
a humanidade viria, como em nossos dias, a parar no direito. 
O homem nao pode fazer outra coisa que nao seja arranjar pa- 
ra si uma situagao que torne possivel a vida em comunidade" 
(166). E' nestes termos que se pode falar na existencia de uma 
lei natural do direito (167); "Como fenomeno geral, que se en- 
contra em todas as posigoes da humanidade, desde as mais in- 
fimas ate as mais elevadas, em forma de regras de conduta e 
convivencia social, o direito assume realmente o carater de 
uma lei". 

Nao ha direito natural, pois que o direito e um produto 
cultural, um resultado sempre renovado da luta; mas ha uma 
lei natural (segundo a peculiar concepgao de lei de Tobias) 
do direito, como ha uma lei natural da linguagem, da arte, da 
industria, etc. E deste ponto de vista sera possivel constituir 
uma ciencia do direito, tendo por objeto a classe restrita dos 
fenomenos sociais de ordem juridica (168). 

* * 
* 

Como antes afirmaramos, o pensamento de Tobias move- 
se entre o cientificismo de entao e a filosofia da liberdade. E' 
em nome desta que Tobias repudia a sociologia, afastando o 
mecanicismo do mundo humano; e em nome daquele que se 
entrega a procura constante de similes entre o mundo natural 
e o cultural, que rejeita as consequencias dualistas de sua po- 
sigao e que acaba na ingloria tarefa de encontrar a sua lei na- 

166) —• A Evolugao do Direito, cit., § 115, pag. 216. 
167) —. Of. Sobre uma nova intuigao do direito. pags. 90-2, e Intrcdugao ao Estudo 

do Direito, VIII, pag. 154 e segs. A passagem que citamos a seguir, no 
texto, e do primeiro desses estudos, pags. 91-92. 

168) — Dispensar-nos-emos de examinar aqui o pensamento juridico dos continuadores 
de Tobias, como Arthur Orlando (vcja(rr,-se deste os ensaios sobre os Menores 
e Loucos e a Fisiologia Processttai, in Filocritica cit., cap. IV, pags. 115-161 
e cap. V, pags. 163-208 respectivamente), Martins Junior (Cf. Historia do 
Direito Naciona!, Rio de Janeiro, Tip. da Empresa Democratica Editora, 1895, 
Introdugaa pags. 7-26), Clovis Bevilaqua (Cf. Jurist as Filosofos, cit., espe- 
cialmente a Introdugao e os ensaios sobre Tobias Barretto e Silvio Romero) e, 
principalmente Silvio Romero (Cf. Ensaio de Filosofia do Direito, 2a. edigao 
refundida, F. Alves, Rio de Janiero, 1908), porque, como no caso do Ar- 
thur Orlando da epoca da Filocrilieu, esse pensamento, em linhas gerais, repete 
o de Tobias, ou porque, como no caso dos outros —< e do proprio Orlando, 
mais tarde — foge a epoca que delimitamos para o nosso trabalho. Silvio, e 
com ele Clovis, nao aceita as criticas de Tobias a Sociologia, combate a dou- 
trina do dircito-f6ri;a e acentua a inportancia dos aspectos nalurais na for- 
ma?ao e evolufao do direito. 
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tural do direito, as expensas do significado correto do concei- 
to de lei natural. 

Mas, cientificista ou "filosofo" da liberdade, a sua teoria 
do direito serve ao "novo liberalismo", que vimos na Europa 
representado por Stuart Mill e Spencer. O homem nao tem 
direitos naturals; "o homem vem a ser o artista de si mesmo" 
e a liberdade e sempre uma conquista (169); nao e algo dado, 
mas algo obtido pelo esforgo e pela luta. Originariamente par- 
te da natureza, o homem dela se destaca pela liberdade, no 
seio da cultura, que Ihe da a legitima dimensao humana. Des- 
sa forma, a liberdade e um valor essencial, mas o liberalismo 
verdadeiro nao deve ser confundido com o invidualismo exa- 
cerbado. no sentido de negar a comunidade todo e qualquer di- 
reito de intervir na conduta individual. Liberal heterodoxo, 
e como a si proprio se define Tobias (170), pretendendo mos- 
trar que nao ha, socialmente falando, um conceito de liber- 
dade (171), mas conceitos de liberdade, gorrespondendo as ne- 
cessidades historicas. Mill e Spencer, repudiando o velho di- 
reito natural, buscavam um fundamento novo, mas inabalavel, 
para o liberalismo (172). Outra e a preocupagao do sergipano 
ao enfrentar o problema do direito; o que ele quer e compre- 
ender o fenomeno, nao justificar esta ou aquela posigao. Con- 
tudo, a sua concepgao do direito como a forga que vence a for- 
ca e civiliza o homem e o liberta, esta ligada a uma visao li- 
beral da vida; para ele, a liberdade, na acepgao etico-juridica 
da palavra, nao e um direito natural, a priori — mas uma con- 

369) — Cf. V^eriagoes Anti-Socrologicas, pag. 35 e Um Discurso em mangas de camisa\. 
Notas e Adigoes, H, SSbre a liberdade, in Discursos, cit., pag. 145. 

170) —• Discursos, citj, pag. 147. 
171) —■ "O conceito da liberdade sera um pouco mais tarde tao diverso da intuigao 

hodiema, quanto ja hoje, em grande parte, ei ele diferente das formulas sa- 
cramentais do velho catscismo liberal" (Idem, pag. 140) . 

172) — Spencer teria grande influelncia na etaboracao das doutrinas juridicas dos 
continuadores de Tobias. Silvio Romero, o mais caracteristico entre todos, e 
um cientificista liberal « Spencer', embora o seu pensamento juridico, proximo 
do spencerismo, nao se derive diretamente das esparsas ideias daquele sobne 
o direito. Sobre o cientifidsmo de Silvio, que, como Tobias diz acreditar na 
liberdade e na teleologia, note-se que aquela nao e essencial, como no caso 
do autor das Varih^oes Anti-Sociologicas, a sua concepgao do mundo. Silvio 
tem mais de uma "teoria" sobre a liberdade (ora ela Ihe aparece como pre- 
dicado da inteligenc^s, ora como um sentimento, similar ao sentimento do belo. 
da honra, do amor, etc.) . No primeiro caso, eda aparece-lhe como "conquista 
da inteligencia sobre o fatalismo da natureza", quase oomo "consdencia da ne- 
cessidade". No segundo, como alias tamb^m no primeiro', falta explicar se e 
uma auto-determinagao interior, lei que a consciencia da a si mesma, ou se 
e um sentimemto determinado por motivos exteriores. De qualquer forma, se 
Silvio se declarasse partidario de um determinismo total, paxece-nos ao me- 
nos, ficaria mais coerente com o seu proprio pensamento e com os seus 
mestres em filosofia. Sobre a concepgao da liberdade para Silvio Romero, cf. 
Ensaio de Filosofia do Direito. cit., pags. 75-77. 
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quista. E, por isso mesmo, mais valiosa ainda. E' nesse sen- 
tido que a filosofia do direito de Tobias e, em linhas gerais, 
a de se"ri! continuadores, antes citados em nota, e um convite 
ao pais para que efetive essa conquista. Que, ao inves de re- 
clamar o direito a liberdade, faqa da liberdade um direito. 

» * 
* 

Assim, o cientificismo (173) da ilustragao brasileira, na sua 
forma liberal, chega a uma nova concepgao do direito, mais con- 
sentanea com o pensamento moderno, mais adequada a expres- 
sao do novo liberalismo. Se ela se funda em outras obras que 
as de Stuart Mill e Spencer, para nos referirmos aos autores 
que examinamos no capitulo anterior como representantes ti- 
picos do novo estado de espirito, e se em muitos aspectos deles 
se separa, a atitude mental que revela e aproximadamente a 
mesma. Passando ao dominio das instituigoes politicas, o novo 
liberalismo nao ira justificar-se apelando para os velhos direitos 
naturais, mas para a intuigao cientifica do mundo: ao inves de 
Rousseau ou Kant, invocara, por exemplo, Darwin ou Spencer. 

Mas a renovagao do direito nao se processa apenas no nor- 
te e no seio das correntes nao-positivistas. Tambem o positivis- 
mo tern a sua palavra a dizer a esse respeito: di-la-a Joao Al- 
berto Salles, paulista de Campinas, positivista heterodoxo e in- 
cansavel batalhador republicano. Se sua obra nao teve a re- 
percussao da de Tobias, e permanece hoje praticamente igno- 
rada; se nao tern a mesma forga dos escritos do autor de Filo- 
sofia e Critica, ela nao revela menos o estado de espirito dos 
intelectuais de entao e merece um ligeiro exame (174). 

173) — Letrbramos, mais uma vez, que Tobias nao e um dentifioista ttpico; sao-no, 
contudo, os seus continuadores, em que pese o "teleologisnV)" de alguns. 

174) —< Note-se que a obra de Alberto Salles e apenas a mais significatrva de um es- 
f6r?o renovador muito mais generalizado na Faculdade de Direito de Sao Paulo. 
A compreensao historica do direito, em termos positivistas, se acrescentava, 
como um desenvolvimento, a aceita^ao, ja comum na Academia, das ideias da 
"escola historica" de Savigny e Hugo. Em 1880, por exemplo, falando n^s ce- 
rJmonias de comemoragao do 53.° aniversario da funda^ao dos cursos juridicos, 
o professor Duarte de Azevedo mostrava-se partidario irrestrito das concepgoes 
de Savigny, comparando a evolugao do direito com a da linguagtem. Na sua 
obra O Positivismo republicano na Academia (Sao Paulo, Tip. Jorge Seckler, 
1880), Antonio Luiz dos Santos Werneck, de quern tomamos a informa^ao an- 
terior, acrescenta que "esta compreensao do direito, desenvolvida pelo genio 
fecundo de Savigny, um dos chefes da escola historica, nao e de afirma^ao 
recente na Academia; de ha muito predomina no geral dos espiritos e nos tern 
sido ensinada desde o principio do curso" (pag. 39-40) . E, como que a de- 
monstrar a transigao das ideias da escola histdrica para as concep^oes de Comte, 
Santos Wemeck, que e positivista, acentua que "Comte esta com Savigny, a 
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Ja vimos, neste mesmo capftulo, como era encarada a ju- 
rispmdencia por um positivista brasileiro, entao ortodoxo: Pe- 
reira Barretto. Para este, o direito, como a medicina, tende a 
desaparecer no estado positivo, substitufdo pela moral, como 
aquela sera substituida pela higiene: "A jurisprudencia cedera 
o lugar a moral — a fi'sica do espfrito; e a medicina cedera o 
seu a higiene — a moral do corpo" (175). A sua ortodoxia era 
rigorosa, filiando-se o seu pensamento a taxativa afirmagao do 
mestre; "A palavra direito deve ser afastada da verdadeira lin- 
guagem politica do mesmo modo que a palavra causa da ver- 
dadeira linguagem filosofica" (176). 

Alberto Salles. sem discordar, em essencia, de Comte, e 
antes, pelo contrario, apresentando-se como seu fiel interprete, 
em oposigao a Pereira Barretto (177), tentara no sul a reno- 
vagao do direito, interpretado em termos positivistas. Em sua 

filosofia positiva sanciona a escola historica" (pag. 47). Logo, varies outros 
academicos, imbuidos das ideias de Comte, passariam tambem das li^oes de 
Savigny para as do positivism©. Hinckmar, pseudonfmo de Joao Thomas de 
Mello Atves, informa-nos, em 1882, da existencia de uma obra de Herme- 
negildo Militao de Almeida, que nao consaguimos encontrar, Estudo do Direito, 
em que o A. desenvolveria uma concep^ao positivista do direrto, o que parece 
a Hinckmar, ferrenho Krau&sta, um tremendo erro (cf. Hinckmar, C/nco Artos 
numa Academia, Sao Paulo, Tip. Seckler, 1882, pags. 29-33) . O mefemo au- 
tor, ob. ciL, nos da conta tambem da existencia de uns Ensaios Fflosoficos de 
outro estudante positivista, Josefino Feltcio dos Santos, obra que tambeta nao 
conseguimos encontrar. 

175) — Filosofia Metafisica, cit., pag. 51. Cf. nosso trabalho A Evolugao do Pensa- 
mento de Pereira Barretto, pags. 57-8. 

176) —• Systeme de Politique Positive. Conclusion Generale dti Discours Prdiimmaire 
sur Vemsemble du Positrvisme, tomo 1, pag. 361. Traduzimos, a seguir, a con- 
tinuagao dessa passagem: "Destas duas no^oes teologico-metafisicas, uma e daqui 
por diante imoral e anarquica, como a outra irracional e sofistica. Igualmente 
incompativeis com o estado final, elas nao convinharr), entre os modemos, senao 
a transicao revolucionaria, por sua a^ao dissolvente sobre o sistema anterior. Nao 
puderam existir direitos verdadeiros senao enquanto os poderes regulares ema- 
naram de vontades sobrenaturais. Para lutar contra estas autoridades teocraticas, 
d metafisica dos cinco ultimos seculos introduziu pretensos direitos humanos, que 
nao comportavam senao um oficio negativo. Quando se tentou dar-lhes uma des- 
tinacao verdadeiramente organica, eles manifestaram logo sua natureza anti- 
social, tendendo sempre a consagrar a individualidade. No estado positivo, que 
nao admite mais titulos celestes, a ideia de direito desaparece irrevogavelmen- 
te. Cada um tern deveres, e em relagao a todos; mas ninguem tern; qualquer di- 
reito propriamente dito. As justas garantias individuais resultam somente desta 
un:versal reciprocidade de obrigag5es, que reproduz o equivalent© moral dos di- 
reitos anteriores, sem oferecer os seus graves perigos politicos. Em outros ter- 
mos, ninguem possui mais outro direito senao aquele de fazer sempre o seu de- 
ver. E' unicairrente assim que a politica pode enfim subordinar-se realmente a 
moral, seguindo o admiravel programa da idade media. O catolicismo nao pode 
por, senao vagamente, esta imensa questao social, cuja solugao, incompatived com 
todo principio teologico, pertence necessariamente ao positivismo" (pags. 361-2). 

177) — Ensaio sobre a moderna conoepgao do direito, Sao Paulo, Tip. da Provincia, 1885, 
capitulo XI (Sintese geral), pags. 251 e segs. 
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Poh'tica Republicana, de 1882 (178), preso ao pensamento ju- 
ridico do positivista chileno Lastarria, de quern toma a defini- 
qao do direito (179), Alberto Salles concebe-o como uma ideia 
fundamental, que necessita de um orgao "destinado exclusiva- 
mente a aplica-lo e desenvolve-lo no seio do organismo social". 
E o Estado Ihe aparece como esse orgao do direito, deste deri- 
vado. Em outros termos, o direito aparece antes do Estado e e 
a necessidade de ampara-lo a forga geradora desta instituigao 
politica. Esta relagao ira inverter-se no pensamento do autor, 
em sua obra especial mente consagrada ao direito — o Ensaio 
sobre a moderna concepgao do direito — de 1885. 

Nesta, e em oposigao a Tobias, cuja obra o autor conhece 
(180), embora sem cita-la sob este aspecto, Alberto Salles co- 
mega pela tentativa de provar a existencia de uma ciencia so- 
cial, apoiando-se para tanto em Littre, de Roberty, Quetelet, 
Buckle e Le Bon, e, especialmente, em Augusto Comte: "para 
nos que conhecemos a grande lei da evolugao historica, desco- 
berta pelo genio assombroso de Augusto Comte (...) acha-se 
completamente fora de toda a duvida a existencia real da cien- 
cia social" (181). A sociologia, de acordo com Comte, ocupa-se 
de fenomenos de estrutura e de desenvolvimento sociais, e o 
direito, como "fenomeno puramente dinamico" (182), ha de ser 
tratado no capitulo da fisiologia social. Se todas as criagoes hu- 
manas passam pelos tres estados sucessivos, teologico, metafi- 
sico e positivo, o mesmo ha de acontecer, evidentemente, com o 
direito. Assim, este se transforma, no seculo XVI, de direito 
divimo em direito racional ou natural e continua, nessa linha, 
ate o seculo XIX, quando "o genio verdadeiramente assombroso 
de Augusto Comte, restabelecendo o consorcio da filosofia com 
a ciencia, forneceu um sfmbolo real de convergencia as opinioes 
e imprimiu ao espirito humano uma nova orientagao" (183), con- 
178) —' Politica Republicana, Rio de Janeiro, Tip. de G. Leuzinger & Filhos, 2 vols., 

1882. Esta importante obra divide-se em tres partes: Exposigao da Mode ma 
Teoria Politica, que ocupa todo o primeiro volume, Critica da Politica Mo- 
narquica e Reconstituigao da Nacionalldade Brosileira pela Reptibllca, que 
ocupsim o segundo volume. O problema do direito e tratado de passagem. no 
cap. Ill, vol. I. 

179) —• "Pode-se, pois, com Lastarria, definir o direito como o con junto das condi^oes 
intemas e externas, dependentes da coopera^ao social, e neoessarias para o de- 
senvolvimento completo do fim do homem e da sociedade; defini^ao esta que, 
nao sbmente eotprime melhor a natureza caracteristica das relates juridicas. 
como ainda estabetece mais claramente a distingao entre o direito e a moral". 
Politica Republicana, I, pag. 112. 

180) — A. Salles dedica mesmo um largo trecho do cap. m de seu livro a Tobias 
Barretto o a sua tentativa de concepgao positive do fenomeno juridico, citando 
boa parte do famoso discurso do sergipano, A Ideia do Direito (pags. 79-82). 

181) —• Cap. I, pag. 7. 
182) — Idem, pag. 17. 
183) — Cap. II. pag. 31. 
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duzindo os espiritos para uma concepgao positiva do direito. 
E' esta que Alberto Salles pretende desenvolver e, para tanto, 
desce as condigoes de existencia da sociedade. Nao ha socie- 
dade sem que exista um principio de subordinagao e sem a exis- 
tencia de um fim a atingir, de ordem material ou moral. Ja 
na familia encontram-se estes dois principios, mais evidentes 
na sociedade propriamente dita. Esta, mais complexa, traz pa- 
ra o primeiro piano o principio da cooperagao, em germe na fa- 
milia e intimamente ligado aos principios anteriores. E o traz 
para um lugar de relevo exatamente porque, aumentando a es- 
pecializagao, introduz-se na sociedade '"o conflito perene entre 
o geral e o particular. Aparece conseguintemente o peri go e, 
portanto, a necessidade urgente de obvia-lo" (184). E' esta ne- 
cessidade que conduz, espontaneamente, ao aparecimento do 
Estado, que "e para o organismo social um centro necessario 
de coordenagao, da mesma maneira que o sistema nervoso e pa- 
ra o organismo individual um centro geral regulador" (185). 
Se o Estado e esse orgao, o Direito e a sua funcao (186). Nega- 
se agora a tese anteriormente defendida: nao e possivel falar 
em direito antes do Estado. O direito e uma fungao do Estado 
e este e o orgao particular do direito. Nao ha direitos anterio- 
res a constituigao do Estado, que nao poderiam ser por este li- 
mitados, como se admitia na obra anterior. O equivoco se des- 
faz se considerarmos que esses "direitos"', como a liberdade de 
opiniao, de crenga, de ensino, de trabalho, etc., nao ferem in- 
teresses materiais, escapando por conseguinte ao Estado que e 
apenas, segundo ensina o positivismo, orgao do poder temporal. 
A regulamentagao daqueles "direitos" constitutivos da atividade 
especulativa cabera futuramente ao orgao especial do poder es- 
piritual, ao qual competira "a exclusiva regulamentagao da ati- 
vidade especulativa, por meio de uma sintese intelectual e afe- 
tiva, naturalmente produzida pela convergencia espontanea do 
modo de pensar e de sentir dos individuos, e sustentada pela 
uniformidade de crengas e de opinioes" (187). 

Essa analise evidencia dois caracteres basicos do direito; 
sua positividade, isto e, seu carater real, historico, e sua rela- 
tividade. Quanto a esta, se deve assinalar que a consciencia 

184) — Cap. IV, pags. 89-90. 
185) —■ Idem, pag. 91. 
186) — O direito e agora definido como "a regulamentagao feita pelo Estado das ati- 

vidades individuais, que se manifestam praticamente no seio do organismo social, 
de modo a subordina-las constantemente ao fenomeno geral da cooperagao e a fazer 
com que o bem-estar de cada um seja alcangado de perfeita harmonia com o 
bem-estar social" Idem, ibidem. 

187) — Idem, pag. 98. 
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do Estado passa por tres fases sucessivas — instintiva, incom- 
pleta e reflexa — em que o poder governamental e, respecti- 
vamente, encarado como uma forga estranha e sobrenatural, 
como for^a natural e como forca social, dessa consciencia re- 
suitando os regimes teocratico, aristocratico e democratico (188) 
e com ela variando o direito, fungao relativa as fases por que 
atravessa o seu orgao. 

Na sociedade positiva, que para Alberto Salles, em contra- 
posigao a seu mestre, ha de ser politicamente democratica, ao 
inves de desaparecer, o direito ganha todo o seu significado. 
Efetivamente, na fase teologica e na fase metafisica a legisla- 
gao e convencional, divorciada das leis naturais a que esta sub- 
metido o organismo social, impondo-se apenas pela forga ma- 
terial. E' o elemento coercitivo que nelas caracteriza o direito. 
Ora, no estado positive essa coergao pela forga ha de ser subs- 
tituida pela uniformidade de opinioes, transformando-se a le- 
gislagao de converjcional em natural (189). 

Na realidade, quanto ao direito, a opiniao de Alberto Salles 
e tao ortodoxamente positivista quanto a de Pereira Barretto; 
separa-os mais uma questao de terminologia do que conteudo. 
Barretto toma a expressao direito no sentido de Comte e prog- 
nostica a sua substituigao pela moral, que consulta aos interes- 
ses sociais, enquanto aquele derivar-se-ia do interesse indivi- 
dual. Alberto Salles recusa-se a identificar a ideia do direito, 
em geral, com o que seria a sua expresao teologico-metafisica. 
E, ao inves de falar na substituigao do direito pela moral, no 
estado positivo, refere-se a sua identificagao. Identificagao que, 
de resto, subordinando o direito a moral, tirar-lhe-ia o carater 

188) — Ici^m, pags. 103-5. Cf. tambem Pol it tea Republicana, vol. I, cap. II, pags. 106-8 
e Catecismo Republicano, do mesmo autor, roedi^ao feita pela Comissao perma- 
nente do Partido Republicano de Sao Paulo, com prefacio die 1885 (falta a 
folha de rosto ao exemplar que consultamos, da Biblioteca Municipal de Sao 
Paulo), Ligao III, pags. 11-16. 

189) —< "Realmente, nao so em sua fase teologica, como tambem em sua fase metafisica, 
qi|e e precisamente aquela que vamos agora atravessando, a legislagao aparece 
como um complexo de regras puramenfe convencionafs, que em nada se aproxi- 
mam das leis naturais que regem a estrutura intima do organismo social e seu 
funcionamento, e que se iimpoem unicamente pela for^a material. O caracteristico 
do Direito em ambas essas fases de sua evolugao a o elemento coercitivo, que o 
acompanha invariavelmente e que, na opiniao dos juristas rmetafisicos, serve jus- 
tamente para distingui-lo da moral. ibste elemento coercitivo, que ainda d « 
unica fonte da autoridade, do prestigio q da forga da legislagao, tende, contudo, 
a desaparecer progressivamente, na mesma proporgao em que as regras juridicas, 
em vez de puramente convencionairf, como o sao, tenddn* a exprimir uma har- 
monia cada vez mais perfeita entre a lei, como regulamentagao das atividades 
individuais, e a forga geral da coop^eragao social. Sera entao a fase positiva do 
Direito, em que a garantia da forga material sera substituida pela uniformidade 
de opinioes e pelo prestigio das verdades demonstraveis". Idem, cap. XI, pags. 
260-1. 
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peculiar contra o qual Comte — e entre nos Barretto — diri- 
giam sua cn'tica. 

Em tais termos, no que diz respeito ao problema do direito, 
Alberto Salles apenas traduz e desenvolve, no Brasil, a posi- 
cao de Comte, como, no norte, Tobias e seus continuadores re- 
produziam as posigoes de Ihering ou tiravam as conclusoes 
juridicas do pensamento de Darwin, Haeckel e Spencer. 

A longa analise sobre a renovagao do direito a que proce- 
demos mostra claramente o que afirmaramos acerca do cien- 
tificismo e permite-nos apreender com seguranga um dos tra- 
gos dominantes do perfil do tipo que agora examinamos. O di- 
reito nao e mais o nucleo da concepgao do universe; antes, pelo 
contrario, ha de ser compreendido, ao lado de outras criagoes 
humanas, em fungao de uma visao "cientifica" da realidade, 
darwinista ou positivista nos seus aspectos mais gerais. Mesmo 
no caso de Tobias Barretto que, como ja acentuamos varias ve- 
zes. nao e integralmente um cientificista, (no sentido de nao 
pretender derivar o valor do ser e de afirmar a liberdade hu- 
mana), nao e na vida etico-jurfdica que assenta a sua concep- 
gao do mundo. E' a ciencia, ou a filosofia cientifica, que tern 
agora a ultima palavra. E e a luz da ciencia, seja para os posi- 
tivistas em particular, seja para os cientificistas, em geral, que 
ha de ser julgada a realidade nacional, que ha de ser discutida 
a validade de nossas instituigoes, que hao de ser avaliados os 
ideais sociais, politicos e pedagogicos da atualidade. 

Nossa tarefa imediata sera, justamente, a de captar esse 
tipo reagindo diante da realidade do pais, interpretando-a e, em 
fungao dessa apreensao do real, propondo os fins que creem 
dele decorrentes. 

* * 
* 

Enquanto a mentalidade catolico-conservadora inspira-se 
numa filosofia que pretende perene e o liberalismo classico num 
ideal etico-juridico a priori, de valor universal, o cientificismo 
se caracteriza pelo relativismo historico. Nao mais se pode fa- 
lar na organizagao politica perfeita, no direito unico e sem- 
pre verdadeiro, no sistema social absolutamente justo. A his- 
toria humana nao e um vai-vem, em cfue as situagoes ora se 
aproximam, ora se distanciam, de um ideal estatico, valendo 
para todos os homens e todas as epocas, e devendo por ele ser 
avaliadas. Nao; a historia e um processo de aperfeigoamento 
continue; os ideais cumprem o seu papel e dao lugar a valores 
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novos, decorrentes das situagoes socials reais — e esses novos 
valores geram ideais novos, que adiante serao outra vez subs- 
tituidos ou transformados. As filosofias progressistas do se- 
culo XIX procuram patentear a lei que rege o progress©, que 
determina a evolugao, e que tomara a forma da lei dos tres es- 
tados, com Comte, da luta pela vida e da sobrevivencia do 
mais apto, nas correntes darwinico-haeckelianas, ou, ligada 
ainda a esta ultima formulagao, da passagem constante do ho- 
mogeneo para o heterogeneo, da diferenciagao, com Spencer. 
Por intermedio dessas "filosofias populares" — as unicas que 
no caso nos interessam, pois que sao as que orientam o pensa- 
mento brasileiro — a Europa pensa-se a si propria e preten- 
de, conhecendo o passado, perscrutar o future, e, ciente das leis 
da vida e da historia, quer adaptar-se a elas na formulagao de 
seus objetivos. No Brasil, os intelectuais do tempo optam por 
uma dessas filosofias, transformando-a num instrumento de com- 
preensao e explicagao da realidade national e num ponto de 
apoio eficaz para a proposigao de fins verdadeiramente "obje- 
tivos", desligados dos sonhos "romanticos" do absoluto. E e 
por meio delas que tomam pe em face da situagao do pais, 
compreendem as causas que levaram ao seu estabelecimento 
e formulam o seu programa de agao. 

O que aproxima as diferentes interpretagoes cienticifistas 
da realidade nacional e o seu sentido ecumenico e prospecti- 
ve; a historia brasileira nao e pensada como entidade a parte 
do movimento universal e, muito mais que as caracten'sticas 
locais, quasi din'amos pitorescas, o que se busca e o seu cara- 
ter universal. O indianismo romantico, por exemplo, e conside- 
rado como um equivoco; equivoco fecundo, talvez, mas vicia- 
do exatamente pela incompreensao do generico, em favor de 
algo tipico, mas acidental. Os cientifistas de entao sentem-se 
integrados no mundo ocidental, comungando os seu ideais e 
lutas. Tern plena consciencia do carater colonial do pais, cara- 
ter esse que o vincula ao destino do ocidente. O que querem 
nao e construir a forga uma vida e um pensamento originais, 
mas integrar plenamente a nagao numa civilizagao que, no seu 
entender, e a propria civilizagao. E vencendo o atraso cultu- 
ral e politico do pais que se faz obra verdadeiramente positi- 
va e civilizadora. Em outros termos, para usar de uma expres- 
sao cara aos homens de entao, e precise por o pais "ao nivel 
do seculo". Seja a Franga o modelo, seja o modelo a Alemanha, 
o que se tern em vista, em qualquer caso, e a nagao representa- 
tiva do que de mais alto produziu o ocidente, do que de mais va- 
lioso conquistou a humanidade. "A natureza humana e uma 
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e os homens sao irmaos" (190) — e precise insistir na identi- 
dade entre o nacional e o universal, aproximando aquele des- 
te. Chega-se mesmo a aconselhar a pura imitaqao dos povos 
mais adiantados, como forma de realizagao do pais; "Em regra, 
— diz Silvio Romero — nao e um bom exemplo aconselhar a 
uma nagao que siga a outra; mas isto deve se compreender com 
relacao aos grandes povos, aqueles que podem representar um 
papel original na historia. Para com os povos mediocres, ou 
quasi nulos, a coisa muda muito de figura. Eles devem ser com- 
pelidos a tomar os avisos salutares, sob pena de perda irreme- 
diavel. Improprios para reformarem-se por si, hao mister de 
uma escola severa fornecida pelo estrangeiro" (191). 

Os positivistas insistem na identidade do destine humano 
e vem a situagao nacional do presente como uma etapa, que a 
"nagao central", a Franga, ja cumpriu, mas que temos ainda de 
atravessar, a fim de atingir o mesmo estado da patria de Comte. 
O que e precise — diz Pereira Barretto — e "atravessar o mais 
rapidamente possivel, a nossa pesada idade media" (192). Os 
darwinistas de matiz haeckeliano, aplicando a historia a "lei" 
filogenetica fundamental, creem que, da mesma forma que o 
individuo recapitula a historia da especie, um povo ha de re- 
capitular tambem a historia de outros povos, cujo con junto 
constitui a evolugao da humanidade. Num e noutro caso pa- 
tenteia-se o universalismo historicista do cientificismo. E e es- 
te universalismo que determina o carater prospective do pro- 
grama do cientificismo ilustrado, carater do qual, alias, com- 
partilha tambem o liberalismo classico, embora falte a este a 
perspectiva determinista e a historicista. O pais vale, nao pelo 
que ele e, mas pelo que havera de ser, desde que a geragao atual 
cumpra a sua tarefa. "Nao somos nos que temos tudo a esperar 
do future; e o futuro que tern tudo a esperar de nos" — procla- 
mava, em 1870, Tobias Barretto (193) — a insistir na respon- 
sabilidade de seus contemporaneos, no sentido de construir a 
nagao, de faze-la digna e feliz. Nao se constroi para o presen- 
te, mas para o futuro: a ilustragao cientificista trabalha com os 
olhos postos na imagem ideal da humanidade, que a Europa co- 
mega a transformar em realidade. A nossa historia obedece as 
mesmas leis fatais que a historia universal e o papel da gera- 
gao atual, creem, e de apressar a marcha do pais, no sentido da- 

190) — Carta de Silva Jardim a seu pai, de 7 dje novembro de 1885, transcrita por 
Jose Leao-, Silva Jardim, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1895, pag. 143. 

191) —— A Filosoiia no Brasil, cap. X, Silvio faz essas afirma^oes ao referir-se ao con- 
selho de Tobias para que se Jmjtasse a Alemanha. 

192) — Filosofia Teologica, Prefacios, pag. LXXXI. 
193) — Politioa BrasHeira, in Varies Escritos, cit., pag. 85. 
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quela "fatalidade", que, por ser necessaria a seus olhos, pare- 
ce-lhes por isso mesmo o valor supremo. 

Estudando, em outro trabalho, a "filosofia da historia" bra- 
sileira de Pereira Barretto, insistimos nesse carater prospecti- 
ve: a sua interpretagao historica nao termina em uma explica- 
?ao, mas em um programa a ser realizado. Aquela e a base des- 
te, mas e a este, antes de tudo, que se visa (194). No que diz 
respeito ao positivismo, embora com discrepancia de interpre- 
tagao da realidade historica nacional e com divergencias quan- 
to as solugoes positivas a serem postas em pratica, o esquema 
de pensamento e o mesmo. Neste sentido, por exemplo, A Pa- 
tria Brasileira, de Teixeira Mendes, ou a Formula da Civiliza- 
gao Brasileira de Anibal Falcao (195), equivalem-se as Tres Fi- 
losofias ou as Solugoes Positivas da Politica Brasileira (196) de 
Pereira Barretto, embora as duas primeiras, divergindo em va- 
ries pontos entre si, este jam muito distanciadas em seu progra- 
ma dos trabalhos do antigo medico de Jacarei. 

Outro nao e o modo por que se conduzem os darwinistas. 
Em 1880, por exemplo, a Biblioteca TJtil, de Abilio Marques, 
anunciava a publicagao, que de resto, ao que sabemos, nao se 
efetivou, de um trabalho de Caetano de Campos sobre o Dar- 
winismo e de outro, de Francisco Rangel Pestana, sobre A Teo- 
ria da Selecao aplicada a Sociedade (197). Mais tarde. sob a 
influencia de diversos evolucionistas, principalmente de Le- 
tourneau, multiplicar-se-iam essas aplicagoes do darwinismo 
a realidade do pais. Ja fora do periodo que agora estudamos, 
mas perfeitamente nele integradas pelo espirito, sao as teorias 
levantadas, por exemplo, por Fausto Cardoso e Estelita Tapa- 

194) — Cf. A Evolusao do Pensamento de Pereira Barretto,. cit., Introdugao, especial- 
mente pags. 13-17. 

195) —' Ensaio publicado em volume com o mesmo titulo (.Formula da Civilizagao Bra- 
sileira), Rio de Janeiro, Editora Guanabara, s/ data, pags. 79-137. O ensaio 
e de 1883. 

196) — Solugoes Positivas da Politica Brasileira, Biblioteca TJtil, vol. 4.°, Abilio Mar- 
ques Editoi*. Sao Paulo, 1880. Nao conseguimos encontrar esse trabalho quando 
elaboramos nossa tese sobre Pereira Barretto, tendo-o, contudo, reconstituido gra- 
mas as informacoes de Miguel Lemos e dc Clovis Bevilaqua, com os artigos que 
o autor de As Tres Filosofias publii/ara em "A Provincia de Sao Paulo" e que 
vieram a constituir as Solugoes Positivas da Politica Brasileira. Acreditavamos 
mesnio, entao, que o citado opiisculo houvesse desaparecido completamente. Ha 
pouco tempo, entretanto, o dr. Ivan Lins informou-nos por carta que encon- 
trai"a o volume, tendo a bondade de enviar-nos o exemplar, Aproveitamos o en- 
sejo desta nota para tornar publico o nosso agradecimento ao autor de tantos 
trabalhos inestimaveis, cuja solicitude tanto dos honra. O exame do opiisculo 
de Pereira Barretto, outrossim, confirms nossas hipoteses levantadas acerca de 
seu conteiido. Cf. A Evolugao do Pensamento de Pereira Barretto. . pags. 
89-90 e notas IS e 10, pag. 113. 

197) — Cf. Solugoes Positivas da Politica Brasileira, cit., lista dos Volumes publicados e 
em via de publicagao da Biblioteca Otil, pag. 4. 
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jos.O primeiro, em seu trabalho sobre Taxinomia Social (198), 
buscava encontrar as formulas descritiva e explicativa que tra- 
duzissem a lei da historia e, sintetizando a primeira, escrevia: 
"A historia de cada sociedade, seja qual for a sua posigao na 
escala historica em geral, e uma recapitulagao em miniatura, 
abreviada, das fases anteriores da historia universal" (199), 
isto e, o principio segundo o qual a ontogenese e uma recapitu- 
lagao da filogenese rege a historia como rege a vida. E Estelita 
Tapajos, que na sua pedante e arrevezada linguagem qualifica 
de "genial" o trabalho de Fausto Cardoso, aplicando a historia 
da humanidade inteira o principio filogenetico, reconhece a exis- 
tencia de ciclos de civilizagao (asiatico, greco-romano, euro- 
peu, em principio de decadencia, e post-colombiano ou america- 
no, em vias de formagao) e, messianicamente, ere chegado o mo- 
mento da America, e, portanto, o do Brasil (200). Adaptando a 
pedante linguagem do autor , a America, no presente, estaria 
acabando de cumprir a recapitulagao abreviada da historia uni- 
versal e comegando a imprimir no panorama historico as suas 
agoes cereogeneticas, que se integrarao organicamente na palin- 
genesis . 

No que diz respeito a aplicagao das ideias de Haeckel a 
historia, nao eram diferentes as afirmagoes do malogrado Tito 
Livio de Castro, sem duvida o talento mais brilhante do grupo 
dos jovens medicos darwinistas do Rio de Janeiro, em que pese 
o mesmo vicio do pedantismo "biologizante" que ja notamos 
em E. Tapajos. Tanto o seu ensaio Novo meio, nova arte (201), 

198) —' Nao conseguimos encontrar, em Sao Paulo ou no Rio de Janeiro, a obra do 
discipulo de Tobias Barretto. A citagao, da pag. 70 da Taxinornia Social e to- 
mada do Ensaio de Filosofia do Dlreito, de Silvio Romercf. ed. pag. 135. 
Sobre a teoria de FaustoCardoso cf. ainda Estcl'ta Tapajos, Cormogenia Politica 
Americana, in Ensaios de Filosofia e Ciencia, Sao Paulo, Tip. Paulista, 1898, 
pags. 89-107. 

199) —^ Era a seguinte a sua formula explicativa: "Todas as vezes que elementos sociais 
em estadios diversos de cultura se poem em contacto e em fusao. total ou 
parcial, rompe-se o ©quilibrio historico anterior, intemo e externo, instavel ou 
estavel, formando-se entao um novo corpo social, que retrograda as formas ele- 
mentares da historia universal, reproduzindo depois, em seu desenvolvimento 
individual, as fases sucessivas desta, coirl rapidez proporcional ao grau de cul- 
tura e de civilizagao dos elementos fusionados, ate tomar a feigao historica pro- 
pria do seu grupo de civilizagao". Silvio Romero critica essas formulas e, no 
caso das co/onibs, que deveriam realizar essa lei, nao a encontra efetivada, subs- 
tituindo-a, entao, por outras "leis" (homocronid heterocronia e proterocronia) . 
Cf. especialmente pags. 170-1 do Ensaio citado de Silvio. 

200) — Cf. o ja citado ensaio sobre o trabalho de Fausto Cardoso e mais Da evo/tigao 
cultural da especfe humaris e dos ciclos maximos de civilizagao e Do tipo e da 
decadencia do ciclo de civilizagao europeia, ob. cit., rsspectivamsnte pags. 67-88 
e 109-175. Cf. ainda o artigo de E. Tapajos, Ao dr. Eduardo Prado — A ini- 
bicao religiosa do dr. L. P. Barretto e a decadencia neo-latirta, in "O Comercio 
de Sao Paulo" de 6 de junho de 1901, onde sustenta as mesmas ideias. 

201) — In Questoes e Problemaa. cit., pags. 69-97. 
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quanto o livro A Mulher e a Sociogenia (202) traduzem a mes- 
ma preocupagao de transferir para o dommio social e historico 
o principio filogenetico. 

Assim, o programa cientificista, seja no seu matiz positivis- 
ta, ortodoxo ou heterodoxo, seja no seu matiz darwinista, hae- 
ckeliano ou spencerista, coincidindo no seu sentido ecumenico 
e prospectivo, ligado as suas filosofias da historia, concorda 
na necessidade urgente de transformar o pais, de apressar a 
sua marcha para participar ativamente do drama universal, 
da grande aventura humana. E, para faze-lo, e precise subs- 
tituir o romantismo pelo naturalismo, em literatura; o direito 
natural pelo direito positive, na jurisprudencia; o espiritualis- 
mo pelo monismo, positivista ou materialista, em filosofia: a 
monarquia, pela republica, em politica; o privilegio pela livre 
concorrencia, em economia, em educagao; e precise libertar a 
consciencia do artificialismo das imposigoes constitucionais, pa- 
ra submete-la apenas ao seu determinismo natural e as legiti- 
mas injungoes coletivas; e precise tornar livre o trabalho, re- 
ver a situagao da mulher, reexaminar a concepgao do Estado. 

Examinamos ja a posigao cientificista no que diz respeito a 
filosofia, ao direito, a literatura. no campo da poesia, para com- 
preender a concepgao do mundo que a informa. E o seu progra- 
ma politico-social o que nos interessa agora. 

Que nao nos iluda a declaragao de Tobias Barretto — "eu 
nao sou urn republicano" — pois o ideal republicano esta plan- 
tado no coragao mesmo do cientificismo (203). Em primeiro lu- 
gar, a monarquia e uma instituigao obsoleta — ela nao mais cor- 
responde a realidade mental, moral e social do pais. "A nagao 
brasileira — e Silva Jardim quern fala (204) — esta evidente- 
mente preparada para a instituigao da Republica. Sao muitas 
as forgas da nossa comunhao emancipadas da tutela teologica 
e da tutela monarquica. tutelas que intimamente e em grande 
dependencia se ligam". Falta a monarquia a base teologica do 

202) — A Mulher e a Sociogenia, obra postuma, Rio de Jane ro, Francisco Alves. s/ 
data, coiny um prefacio do autor, de junho de 1887, e uma introdu^ao die Silvio 
Romerd, de dezembro de 1893. 

203) —< A afirma^ao de Tobias, de Ein offener Brief, citado por Silvio Romero, A 
Filosofia no Brasil, pag. 178, insrra-se, alias, num contexto pouco favoravel a 
monarquia: "Eu nao sou um republicano, um devorador de reis a la Gambetta: 
mas nao sou tambem um amigo de reis; porque nem amo, nem detesto a rea- 
leza. Eu a tolero apenas. Ela e a Igreja se are antolham dbmo 6rp?*os mdi- 
mant^res da sociedade humana, os quais, como os orgaos rudimentares do in- 
divxduo, tern de extinguir-se, qual aconteceu a cauda de nossos antepassados 
pr6-hist6ricos". 

204) —• Salva^ao da Patria (Governo Republicano), conferencia real zada no Clube 
Republicano de Sao Paulo « 7 de abril de 1888, Santos, Tip. do Diario de 
Suntos, 1888, pag. 40. 
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direito divino, que a justificou no passado; faltar-lhe-a breve 
a base economica: "Elimine-se a escravidao do nosso organis- 
mo nacional e neste dia comeqara o grande combate contra a 
xealeza brasileira" (205). Falta-lhe ainda a solidariedade con- 
tinental e uma tradigao legitima. Quanto a esta, falando sobre 
as revoltas contra a ordem estabelecida, nos tempos colonials 
ou ja no imperio, afirma num impulse oratorio Silva Jardim; 
"todo homem, toda instituigao, e um produto do seu meio, e do 
seu tempo: se revolucionarios existiam, e porque de revolucio- 
narios era a Sociedade, e que o poder os merecia; se esses re- 
volucionarios queriam a Republica, como a querem hoje seus 
filhos, como eles produtos da nagao, e que o Pais era e e repu- 
blicano, e que a Monarquia deve retirar-se, ou sucumbir; ser 
eliminada sempre" (206). 

A humanidade caminha para a supressao do regime mo- 
narquico e para a instituigao universal da republica; nao se 
trata assim de saber se a monarquia deve ser ou nao elimina- 
da, mas quando deve se-lo. Responde o cientificismo que ela 
o sera quando nao corresponder a realidade do pais, como, em 
seu entender, ja se verificava no caso brasileiro. Dai o apelo 
de Silva Jardim, que traduz a aspiragao de todos os republica- 
nos; "harmonizemos a legislagao e o espirito nacional, insti- 
tuamos a Republica" (207). Para alguns cientificistas, Arthur 
Orlando por exemplo, ou Tobias, nao se trata siquer de saber 
se a republica e melhor do que a monarquia: ela e inevitavel 
(208) e e quanto basta para aceita-la. 

Na maioria dos casos, entretanto, nao e somente a fatalida- 
de da republica que seduz os cientificistas. E' verdade que o 
que e fatal ha de ser "bom" — afinal a fonte dos valores e a 
propria realidade. E ainda que bom nao fosse, seria preciso 
fazer da necessidade virtude, ja que o inevitavel nao se detem 
diante dos caprichos ou dos desejos humanos. No caso, en- 

205) — Arthur Orlando, Um Ret Filosofo, in Filocrttica cap. VI, pag. 213. 
206) — Discurso citado, pag. 18. Cf. ainda de Silva Jardim A Patria em Perigo, con- 

ftrencia pronunciada em Santos a 28 de Janeiro de 1888, reedigao, Rio de Ja- 
neiro, Oficina Grafica do Jornal do Brasilj, 1925, A Republica no Bt^sil (de 
Setembro de 1888) 13a. edi?ao, Rio de Janeiro, Imprensa Mont'Alverne, 1889, 
bem como outros escritos de menor importancia (Pela Republica contra a 
Monarquia, Rio de Janeiro, Tip. da Ga^eta de Noticiarf, 1889; Carte Polttica 
ao Pats e ao Partido Republicano, Rio de Janeiro, Imp. Mont'Alverne, 1889, 
etc.) . Ver ainda o importante livro Meir.idrias e Viagens, I, Campanha de um 
Propagandista, Lisboa, Tip. da Comp. Nacional Editora, 1891 . Sobre Silva 
Jardim, alem do citado trabalho de Jose Leao, que © um precioso repositorio 
de informa^oes, ver Oscar d'Araujog Un apotre de la Republicfue au Bre<sil — 
Silva Jardim, separata de La Revue Occidentale, e Joao Dornas Filho, Silva 
Jardim, Brasiliana, Sao Paulo, Comp. Editora Nacional, 1936. 

207) — Salvagao da Patria, cit., pag. 45. 
208) — Filocrttioz, cit., pag. 214. Sobre Tobias, cf. nota 203. 
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tretanto, a "necessidade" atende aos mais ardentes desejos. A 
republica nao e apenas ''a grande operacao poh'tica reserva- 
da nao so ao Brasil, como a todo o Ocidente" e que "a situacao 
historica, o fato complexo... determina" (209). Nao; ela e a 
expressao politica dos mais caros ideals, seja do cientificis- 
mo liberal, seja do positivista. So ela realiza a plena liberda- 
de espiritual, so ela da ao homem o sen estatuto de autentica 
cidadania. Ela e o estado normal ha tanto buscado, em que 
o poder se encontra nas maos da sociedade inteira, eliminando 
o despotismo e o privilegio. 

Contudo, essa inevitavel republica nao e a mesma para o 
positivismo e para o liberalismo cientificista. Este. embora 
com outros fundamentos e por outros motives, concebe a re- 
publica, em linhas gerais, como o liberalismo classico. E" a 
republica democratica, e nao a ditadura republicana, que e o 
objeto de seus sonhos. O positivismo de Comte, ja tivemos 
oportunidade de ve-lo, e decididamente anti-democratico; o es- 
tado definitive ou normal da humanidade nao comporta os 
ideais revolucionarios, anarquicos e romanticos da democra- 
cia. Seguindo as indicagoes do mestre, referentes aos passes 
necessaries para atingir o estado normal, os positivistas orto- 
doxos desejam, de im'cio, a instauragao da ditadura republi- 
cana, a eliminagao do regime parlamentar, a instituigao de 
uma assembleia puramente orgamentaria, a redugao dos mi- 
nisterios a quatro, e posteriormente a tres, a substituigao do 
exercito por uma forga publica federal, no piano estritamente 
politico, enquanto advogam a separagao dos dois poderes. es- 
piritual e temporal, e a efetivagao da plena liberdade espiri- 
tual, num piano mais generico (210). So com o estabelecimen- 

209) — Normas Repubticanas (Manifesto do Partrdo Republioano cfe Pernambuco), 
redigido por Anibal Falcao, ob. cit., pag. 164. Sobre a rnevitabibdade da 
republica, sua oportunidade, etc., ver ainda este expressive trecho de Cam- 
pos Salles: "a procllamagao da terceira republica na Franca, coincidindo com 
este movimento que cada vez miais se propagava e atingia a todas as regioes 
do pais, veio servir de forte estfnlulo a uma atitude de carater mais acen- 
tuadamente democratico. E' um fenomeno incontestavel, pois que a historia 
o atesta, o contagio das ideiias entre os povos, nas epocas em que se operam 
os grandes abalos sociais. Ja A. Comte havia observado qu^, em cada mo- 
mento da historia, o povo, cuja evolu^ao e mais adiantada, representa a hu- 
manidade inteira. O certo e que a Conjura^ao Mineira aparece no momento 
om que se opera a grande reagao contra o antigo regime, o banim^nto de Car- 
los X antecede a abdicagao de Pedro I, e o .rnovimento de 1848, em Pernam- 
buco, surge apos a erup^ao que depos Luis Felipe e proclamou a segunda 
republica". Da Propaganda a Presidencid, Sao Paulo, 1908, Tip. A Editora, 
Lisboa, Cap. I, A Evolugao Republicana, pag. 14. No mosmo sentido, cf. Jose 
Leao, Silva Jardim, p^g. 111. 

210) — Sobre o estado definitive e suas fases preparatdrias, ver Comtei, Sysfeme de 
Politique Positive, cit. especialmente vol. I, pags. 383 e sgs. e vol. IV, pags. 
393 e sgs., 413 e sgs., 444 e sgs. e 466 e sgs. Cf. ainda Teixeira Mendes, 
A Politica Positive e o Regulamento das Escolas do ExercitcH cit., pags. 18-45, 
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to de tais medidas o pai's encaminhar-se-ia pela via correta, 
preparando as duas fases subsequentes da transigao organica 
(211). 

Ora, nao e essa republica que os liberals, em quaisquer 
de suas formas, pretendem. A discordancia se encontra na 
base mesma da concepgao do governo republicano, que para 
os liberals e, por excelencia democratico. Vimos ja que, para 
Comte, o sufragio universal e a "ultima forma de nossa doenca 
politica", enquanto, para o liberalismo democratico e o fun- 
damento da republica. Para o liberalismo classico, — e de As- 
sis Brasil que tomamos a citagao — "o voto ou sufragio e um 
direito tao sagrado como os mais sagrados que se possam con- 
ceber. E' uma conclusao evidente, espontanea, imediata, ine- 
gavel da liberdade humana. E como todos os homens sao 
igualmente livres, o direito do sufragio pertence igualmente 
a todos"... (212). E ate mesmo varies positivistas heterodo- 
xos, que nao aceitam as solugoes politicas de Comte, afirmam. 
como o faz Alberto Salles, por exemplo, que "o sufragio nao 
e somente uma fungao; e tambem um direito" (213). E, se ha 

bem como as Bases de uma Constituigao Politica Ditatorial Federativa para a 
Republica Bjisileira, in O ideal republicano de Benjamin Constant (Publica- 
cao comemorativa do 1.° Centenario do Nascimento do Fundador da Republica 
Brasileira), Rio de Janeiro, Tip. do Jomal do Comercio, 1936, pags. 85-105. 
Ver ainda A Ditadura Republicana segundo Augusto Comte, de' Jorge La^arri- 
gue, trad, de J, Mariano de Oliveir^, Rio de Janeiro, Te'.nplo da Humanidade, 
1897. 

211) — Referindo-se a Franga, Comte da a duragao de 7 anos para a la. fase, 5 para 
a 2a. e 21 para a 3a. Cf. Systeme, vol. IV, pag. 445. 

212) — Assis Brasil, A Republica Federal, 2a. edi^ao estereotipada, Sao Paulo, Ti- 
grafia K-'ng, 1885, pags. 253-4. Para o autor "Um republicano conscipnte nao 
pode deixar de ser partidario do sufragio universal" (pag. 247), ja que a 
representagao "e o unico meio de que pode hoje servir-se o povo para exercer 
o govemo de si proprio" e a efeigao "o unico process© pelo qual eie podera 
instituir os seus legitimos representantes" (pag. 251). O ideal nao seria a 
representagao, mas "que o povo decidisse dos seus negocios por si mesmo di- 
retamente, reunldo em assembleias soberanas1, exatamente como sonhou um 
dia o grande cidadao de Genebra, J. J. Rousseau" (pag. 252). Na impos- 
sibilidade atual de concretizar esse ideal,, comprecnda-se ao •rrenos que ej ne- 
cessarfa a "intervengao de todos nos negocios de todos" (pag. 264), ou seja 
do sufragio universal que aparece como um direito ineludivel do individuo e 
como imperiosa condlgao de ordem e de progress©. Funda-se, como dedugao 
imediata, na propria natuncza humana e na natureza da sociedade/, que reflete 
o grande todo universal"... (pag. 267). Contra os positivistas,! lembra que 
quando alguem "e chamado a exercer o sufragio nao vem decidir de questao 
alguma sociol6g)c,a: vem simplexirm^ntv} escolher atepresentanir s", etc. (pag. 
269). 

213) —• Politica Republicana, cit., vol. I, pag. 222. Continuando diz o autor: "E' ubrto 
verdade, ja hoje aceita por todos, que -a unica base politica do Estado consiste 
na soberania popular. E foi exatamente por essa motivo que definimos a so- 
beranfa como o direito que tern a socidade de constituir e organizar o Estado. 
para o fim de apJicter e desenvolver o principio juridico em tod/j a sua m- 
tensidade. Mas, desde que a soberania nsuo se manifesta, senao por intermedio 
do sufragio, e evidente que o voto aparece entao como uma condigao intiis- 
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cientificistas liberals ou positivistas heterodoxos que nao acham 
cssencial o sufragio universal e escarnecem da soberania do po- 
vo, nem por isso se afeigoam mais a republica concebida pelo 
autor do Systeme de Politique Positive, com o seu ditador cen- 
tral ou seus futures triunviros, e intimamente ligada a reli- 
giao da humanidade. 

No proprio seio do positivismo, mesmo a respeito de te- 
ses comuns aos demais republicanos, verificar-se-iam cisoes e 
divergencias. Para nao ir mais longe, basta lembrar a siste- 
matica defesa do principio federative, pelo Apostolado do Rio 
de Janeiro, defesa esta levada ao extreme pelos separatistas 
de Sao Paulo (214), em contraposigao ao unitarismo de um 
Silva Jardim ou de um Anibal Falcao, por exemplo (215). 

Enfim, os cientificistas, liberals ou positivistas, bem como 
muitos liberais classicos, creem a republica inevitavel e com 
ela sonham, sem se entenderem perfeitamente a respeito do 
objeto de seus sonhos. O que os une e o mesmo desamor a 
monarquia; separa-os porem a sua ideia da republica. A afir- 
magao de Saldanha Marinho — "nao era esta a republica dos 
meus sonhos" — poderia ser repetida, depois do triunfo e da 
consolidagao do regime, por quase todos os antigos republica- 
nos. E nem poderia ser de outra forma, ja que a republica 
brasileira acabaria por ser um compromisso entre os ideais li- 

pensavel para o seu exercicio ©, conseguintemente, como um direitol. que so 
deriva logica e necessariamente de um direito anterior e incontestavel" (pags. 
222-3) . 

214) —• Era a tese defendida por Ubaldino do Amaral © Alberto Salfes, entre outros 
O segundo, aplicando no caso principios de Spencer a situagao brasileira, e«- 
crevia elml A Patria Paulfsta (Campinas, Tip. da "Gazeta de Campinas", 1887, 
pags. 89-90): "O separatism© nao pode ser senao o processo de desintegragao 
empregbdo fatalmente como inicio indispensavel da integra^ao; e o primeiro 
passo, a primeira fase da evolugao politica, que encontrara logo dc^rjbis, na 
agregagao correlativa, o seu complemento necessario. E' o consenso unanime 
da historia, e a propria voz da ciencia. Esta visto. portanto, que o nosso modo 
de compreender a aspiragao separatista, difere muito da interpreta^ao que 
outros Ihe dao; e em vez de trazer consigo <Ksse elemento de antipatia entre 
as diferentes provincias do pais, e, o meio mais rapido e mais seguro de se 
obter a felicidade comum. Se a nossa provincia tem se avantajado tan to das 
outras suas irmas, que possa em breve proclamar a sua irtdependencia, para 
o fim de tomar-se mais tarde um novo centre de agregagao social e politica 
(...) nao vemos porque assim nao ha de acontecer, uma vez que a separa- 
ta© tem, em faoe da ciencia, todas as condigoes de legitimidade. O separa- 
tismo, portanto, e um processo natural de evolutao politica; e ja que ele 
surge inconscientemente no pensamento e no sentiment© popular, e preciso 
Sistematiza-lo em proveito da repubKca. (Repetindo, pois, as palavras do sr. 
Ubaldino Amaral, diremos: — se queremos estados federados. nao nos parece 
desacerto come^ar por fazer estados para depois fazer federagao". 

215) —• De Anibal Falcao ver as Normas Republicanas, cit., p6gs. 169-172, e, de SilVa 
Jardim, Memorias e Viagens, cit., pag. 328-9. Talvez estes dois autores se 
lembrassem, alem de outros argumentos, que Comte estabelecia as 17 in ten- 
dencies francesas federadas na 2a. fase da transitao organica, e nao na pri- 
meira. . . (Cf. Systeme, cit., vol. I\^, pags. 420-22). 
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berais e democraticos, de um lado, dos sonhos positivistas, em 
escala menor e com importancia sucessivamente decrescente, 
de outro, ideais e sonhos limitados ainda pelo militarismo, ti- 
picamente latino-americano que vinha no bojo da rebeliao triun- 
fante. fiste, em certo sentido, concretizava a afirmagao de Ben- 
jamin Constant: "ha para os exercitos modernos, e muito par- 
ticularmente para os exercitos da livre America do Sul, uma 
ciencia incomparavelmente mais nobre e mais fecunda em be- 
neficios para a Humanidade do que a ciencia da guerra: — e 
a ciencia da paz" (216). O militarismo apenas compreendia 
essa ciencia da paz como uma forma de participacao politica, 
marcando indelevelmente a republica brasileira. 

Entre tantas discordancias, ha, entretanto um objetivo de- 
finido que e comum as forgas progressistas: e a instauragao 
da liberdade de consciencia, ou da liberdade espiritual, na ex- 
pressao positivista: "antes de tudo, pois, a instituigao da Re- 
publica equivale a declaragao da plena liberdade espiritual", 
escrevia Anibal Falcao (217), traduzindo a aspiragao geral. 
Tivemos qportunidade de assinalar que a liberdade espiritual, 
como a entendem os positivistas, nao e exatamente a liberda- 
de de consciencia, como a compreendem liberais de todos os 
matizes. Se estas duas liberdades, contudo, diferem em seus 
fundamentos e em seu significado final, o certo e que, em fa- 
ce da situagao brasileira de entao, elas praticamente se iden- 
tificam. Reaparecem com os cientificistas as reivindicagoes do 
liberalismo classico; liberdade de opiniao, de culto, separagao 
da Igreja e do Estado; instituigao do casamento e do registro 
civis, secularizagao dos cemiterios, liberdade de ensino, etc. 

No campo da ortodoxia positivista, compreende-se que, pa- 
ra a solugao dos problemas do mundo atual e precise, como en- 
sinou o mestre, "erigir hoje um novo governo revolucionario, 
tao adaptado a parte positiva da revolugao quanto o foi, para a 
parte negativa, a admiravel criagao polibca da Convengao. Tal 
governo e caracterizado por uma intima conciliagao entre o pie- 
no florescimento da liberdade de exposigao ou de discussao e a 
preponderancia pratica do poder central, dignamente regene- 
rado. O exame, oral ou escrito, torna-se completamente livre, 
seja suprimindo uma opressiva legislagao, fiscal ou penal, re- 
duzida de agora em diante a obrigagao de tudo assinar (...) se- 
ja sobretudo destruindo o duplo orgamento oficial, teologico ou 
metafisico".. . (218). Em outros termos, a instituigao da liber- 

216) —> Apud Tetxeira Mendes, Benjamin Constssnt, cit., vol. I, pag. 346. 
217) —• Normas Republiconas, cit-, pag. 167. 
218) — Sysfeme de Politique Positive, toknp I, pags. 381-2. 
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dade espiritual (219), implicando a abstengao do Estado no que 
diz respeito a quaisquer crengas nao unanimes, traduz-se na se- 
paragao entre este e a Igreja, ja que nem todos sao catolicos; na 
secularizagao do casamento, do registro, dos cemiterios, ja que 
nao havera igreja oficial; na liberdade do ensino, ja que o Es- 
tado nao subsidiara doutrinas metafisico-religiosas ou mesmo 
positivas, pois que nenhuma tem de seu lado a adesao de todas 
as consciencias (219a). 

Assim, o positivismo ortodoxo faz causa comum com o li- 
beralismo, pondo em primeiro piano, ao lado da tese abolicio- 
nista, que mais adiante veremos, a instauragao da liberdade es- 
piritual, a ser obtida pela separagao entre o espiritual e o tem- 
poral (220). Instituir o casamento civil (221), acompanhado 
de seus corolarios, registro civil e a secularizagao dos cemite- 
rios; abolir o orgamento "teologico", reconhecer nas leis a li- 
berdade de opiniao que os costumes consagram, destruir a alian- 
ca nominal entre o Estado e a Igreja catolica e, em ultima ana- 
lise, para os positivistas ortodoxos, preparar o terreno para a 
transigao organica, conduzindo o pais ao estado normal da hu- 
manidade. 

No campo da heterodoxia positivista e do cientificismo li- 
beral nao se pede outra coisa. Suprimir o artigo 5.° da Constitui- 
gao do Estado e o seu lema principal; desamparada pela monar- 
quia, a Igreja Catolica reduzir-se-ia aos seus verdadeiros limi- 
tes: seria uma igreja entre outras, a concorrer com elas e a dispu- 
tar os espiritos ao livre pensamento que, por reprcsentar a ver- 
dade, sairia triunfante, ainda que sobrevivessem as religioes, 
como vestigios do passado. O que se quer e evitar a intromis- 

219) —• "Liberdade espiritual quer dizer completa abstengao do Estado em tudo quanto 
nao for crenga unanime", lembra Teixeira Mendes, sintetizando numa formula 
a concepgao positivista. Cf. A Patria Brasileirij, cit., pag. 41. 

219a) —Sobre o programa positivista ortodoxo, varias vezes formuliado, cf. principal- 
mente Teixeira Mendes, A Patria Brasileira, cit., pag. 45-57; Primeira Cir- 
cular, cit., pags. 34-35; A Ltiberdade Espiritual e a Organiz'a^ao do Trabalho, 
(1888), Rio de Janeiro, Templo da Humanidade, edigao de 1902, pags. 27-9. 
Cf. ainda a cole^ao das circulares anuais, de 1881 a 1889, bem como as di- 
ferentes publicagoes sobre secularizagao dos cemitejrios, oasamento civil, etc. 

220) — "Abolir o regin^e esclavagista e separar o poder temporal da autoridade es- 
piritual — tal e o duplo problema que os nossos antecedentes historicos im- 
poem atualmente ao estadista brasileiro" Miguel Lemos, O Projeto de Casa- 
mento Civil, Carta a S. Ex. o sr. Ministro do Imperio (1884)f, 2a. edigao, Rio 
de Janeiro, Centro Positivista, 1887, pag. 7. 

221) —< Para Comte (cf. Systeme de Politique Positive), tomo IV, pags. 121-3) o 
casamento nao © um simples con^rato, mas um dos nove, o quinto precisa- 
mente, sacfamentos sociais. Miguel Lemos, ob. cit., pag. 9, diz: "O casamento 
nao e um contrato, como a maioria dos k^gi^ras apregoa. O casamento e a 
sangao social (civica ou religiosa) da uniao fundamental que institui a Ij- 
milia". Cf. tambem a Quarta Circular Anual (1884)', 2a. edigao francesa, Rio 
de Janeiro, Templo da Humanidade, 1895, pags. 68-75. 
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r>ao de um poder artificial, que dificulte o livre jogo das forgas, 
que entrave a agao da selegao natural: no campo das doutrinas, 
como no da vida, triunfam as mais aptas, as mais capazes de 
adaptagao as situagoes concretas. Por outro lado, compreende- 
se que, desamparada pela monarquia, a Igreja, por sua vez, Ihe 
retirararia o apoio, acelerando o processo de decomposigao do 
trono e abrindo caminho para a instituigao da republica (222). 

A reivindicagao da liberdade de consciencia, ou da liber- 
dade espiritual, com todas as suas consequencias, e pois o pri- 
meiro item do "programa cientificista". Ao lado dela, como ja 
acentuamos ao falar do positivismo ortodoxo, a aboligao apare- 
ce como a outra tese fundamental. Silvio Romero, em 1879, 
lembrava: "Ninguem aqui e escravocrata; todos querem o re- 
medio ao mal; a questao e so do metodo a empregar" (223). E' 
exatamente neste ponto — o metodo a empregar — que se es- 
tabelece uma divergencia profunda entre a ortodoxia positivis- 
ta. de um lado, e as demais correntes cientificistas, inclusive o 
positivismo heterodoxo, de outro. A divergencia de metodo, en- 
tretanto, funda-se numa divergencia teorica: e a questao da su- 
perioridade ou inferioridade de certas racas que esta em sua 
base. Para os positivistas ortodoxos nao se pode falar em ragas 
superiores ou inferiores, mas apenas em ragas diversas, em vir- 
tude da preponderancia da inteligencia, da afetividade ou da 
atividade. De fato, ensinara o mestre que "os negros sao tao 
superiores aos brancos pelo sentimento quanto inferiores pela 
inteligencia", enquanto a raga amarela e superior a ambas pe- 
la atividade, e inferior, nos dois outros aspectos, respectivamen- 
te, a negra e a branca (224). Se nao ha entao, absolutamente fa- 
lando, uma real superioridade de uma raga sobre outra, como 
justificar a escravidao? Histbricamente. sim, seria possivel fa- 
ze-lo, e o mestre explicara mesmo que "a instituigao da escra- 
vidao formou duplamente a base da civilizagao antiga, primei- 
ro por ser indispensavel ao desenvolvimento das conquistas, se- 
gundo, a fim de habituar o homem ao trabalho, que se tornou 
assim o unico meio de melhoramento pessoal, depois de ter si- 
do o penhor da vida". Entretanto, nao e possivel comparar a 

222) — Efetivamente, depois de consumada a republica, a Igreja aceitou-a facilmente 
apesar d'^s reagdes de catolicos con^o um Eduardo Prado ou um Sa e Bene- 
v.des. Campos Salles, relatando a sua visita a Leao XIII em 1898, ja conso- 
lidada a republica, ouviria do Papa estas palavras: "A Igreja sent^-se melhor 
hoje no Brasil, com as instituigoes republicanas, do que sob o regime decaido" 
Da Propaganda a Presidencia, dt., pag. 201. 

223) — Joaqtrim Nahuco e a emancipagao dos escravos, in Ensaios de Crttica Paria- 
men tar, dt., cap. XIII, pag. 159. 

224) — Cf. Systeme de Dolhiqtte Positive, tomo II, pags. 461-2. 
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escravidao antiga "a efemera monstruosidade suscitada pela co- 
lonizagao moderna" (225). Nem siquer a transformagao do 
escravo em servo da gleba, hipotese que Brandao Junior aven- 
tava em 1865 e que, num primeiro momento, fora novamente 
sustentada pelos positivistas (226), pode atender as nossas ne- 
cessidades: "no Brasil, como no mundo nao deve haver escra- 
vos; tal e a fatalidade a qual as condigoes morais do nosso se- 
culo nos submetem, com a mesma inflexibilidade com que as 
condigoes cosmologicas nos impoem o movimento da Terra" 
(227). Que se decrete a aboligao imediata, pura e simplesmen- 
te, sem indenizagao aos egoistas senhores de escravos (228); 
nao pode haver outra solugao para o problema. Com funda- 
mentos teoricos diversos, o positivista ortodoxo se aproxima 
aqui do puro liberal classico; as consideragoes de ordem etica 
devem prevalecer sobre quaisquer outras, de ordem economi- 
ca ou politica. 

Muito diversa e a atitude dos outros cientificistas, posi- 
tivistas heterodoxos ou nao, impregnados da ideia da luta pe- 
la vida, da selegao do mais apto: em primeiro lugar, o que res- 
saltam e o carater de certo modo civilizador da escravidao. 
Silvio Romero nao se peja de dizer que "ainda hoje a pior es- 
cravidao e a que existe na propria Africa; ainda hoje, entre 
nos, os piores proprietarios de escravos, cruel ironia!... sao 
justamente alguns negros"; e isso depois de afirmar, parece 
que esquecido de que a escravatura foi obra de brancos, que 
"a ideia da libertagao dos escravos e uma ideia do liberalismo 
europeu; e um presente dos brancos, nao brotou do seio das 

225) —< Catecismo Positivista^ Terceira Parte, 12a. Conferencia, tradugao braslleira de 
Miguel Lemos, 4a. edigao', Rio de Janeiro, Templo da Humanidade, 1934, 
pags. 401-2. Ver tambetm O Posftivismo e a Escravidao Moderna, por Mi- 
guel Letros, cit., pags. 15-23, onde o A. seleciona os trechos d^s diferentes 
obras de Comte sobre a escravidao antiga e moderna. 

226) — Cf. as Bases de um projeto abolicionista, de Tedxeira Mendes, Anibal Falcao 
e Teixeira de Souza, de setembro de 1880, in O Positrvismo e a escravidao 
moderna, cit., pags. 28-36. 

227) — Miguel Lemos, A Incorporagao do Proletarlado Escravo e o recente projeto 
do governo, in O Positivismo e a escravidao moderna, pag. 61. O texto £ de 
1883. 

228) — Cf. o citado trabalho de Lemos, onde se diz: "Na incorporagao do proletariado 
escravo, a medida preliminar indiscutivel e a aboligao imediata: na Patria 
Brasileira os homens sao irmaos, nao ha escravos", pag. 60. Sobre a inde- 
nizagao, reclamada p^los senhores de escravos: "Porventura se lembraram 
eles de recU;mar indenizagao para os atuais escravizados pelo tempo que seus 
avos, seus pais e eles estiveram trabalhando sem auferir o minimo resultado d© 
tantos sofrimentos? Pois bem: mais de um milhao die nossos compatriotas 
de origem afrlcana nao tern de ser indeniaados; se tacitamente n6s Ihes pe- 
ri i mo s perdao e esquecimento para o crime de nossos antepassados, que vem 
faaer esses milhares de pedintes que, com escandalo para o mundo e igno- 
minia para o Brasil, reclamam para si uma indenizagao que seria o prVgo do 
crime?" —4 pag. 61. 
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populagoes africanas" (229). Aceitando, baseado em Huxley, 
a inferioridade da "ra^a" negra, a escravidao parece-lhe ate 
benefica para os negros e prejudicial principalmente para o 
branco... Pereira Barretto, em 1880, ja liberto da ortodoxia 
(230), nao pensa de outra forma. Num artigo publicado a 28 
de novembro desse ano, em "A Provincia de Sao Paulo" (231), 
nao hesita em afirmar que "a preponderancia da raga ariana 
e fundada sobre condigdes naturais, que seria futil contestar: 
se sociologicamente a sua posigao e superior, se ela e quern 
governa, e porque com ela estao a inteligencia e o saber, e 
porque as suas maos esta confiado o fio das tradigoes histori- 
cas da evolugao humana, e porque e ela quern mantem aceso 
c archote da civilizagao". Admitida essa superioridade, tere- 
mos de admitir, ere Barretto, que a escravidao "foi incontes- 
tavelmente um grande bem relativo para os infelizes filhos da 
barbara Africa" (232) e que nao tem sentido propor a questao 
em termos eticos. Se a escravidao e indicio de uma imperfei- 
gao social, esta nao deve ser motive de vergonha para a socie- 
dade; deve, antes, ser considerada como uma dura condigao de 
progress©: "A civilizagao nao tem maculas, porque a civiliza- 
gao e uma fungao da humanidade e na substancia da huma- 
nidade nao pode aderir macula alguma. fisse estado e transi- 
torio, e a sociedade espontaneamente o rejeitara do momento 
que se sentir preparada e com forgas para se adaptar a um 
molde de organizagao superior" (233). E como Silvio Romero, 
expressando uma opiniao comum entre os cientificistas — e 
partilhada tambem, apenas em outro contexto, pelos liberais 
— ve na escravidao um mal maior para os brancos do que pa- 
ra os negros (234). Para o cientificismo a escravatura deve 
desaparecer nao por um decreto, motivado por consideragoes 
eticas, mas pelo desenvolvimento do trabalho livre, que ha 

229) — Joaquim Nabuco e a emancipagao das escravos, in Ensaios de Crttica Parlar 
mentar, cit., pag. 167. 

230) —■ E' nossa convic^ao que Pere'ira Barretto, embora com certos tragos de inde- 
pendencia, manteve-se fiel a ortodoxia positivista ate 1879. Cf. nosso trabalho 
A Evolugao do pensamento de Pereira Barretto, cit., pag. 94. 

231) — Os Abolicionistas e a Situagao do Pats, 8.° artigo de uma sejrie de nove. 
232) —< Ainda os Abolicionistas, segundo artigo de unua serie incoir\pleta de tres, pu- 

blicado em "A Provincia de Sao Paulo" de 23 die dezembro de 1880. 
233) — A Metaftsica, 2.° artigo de uma serie de cinco, in "A Provincia de Sao Paulo" 

de 15 de Janeiro de 1881. 
234) —' "A condenamos (a escravidao) nao tanto pelo pretendido mal, que infligiimos 

a raga que nos serve, como pelo positivo mal que essa instituigao nos causa 
a nos, aos nossos costumes, a nossa vida domastica', ao nosso carater social, ao 
movimento ascendente da nossa civiliaagao. E' nessa insittuigao que esta o 
principal segredo do nosso atraso, da nossa impotencia, da completa inutili- 
dade dos nossos esforgos em qualquer diregao". Os Abolicionistas e a Situagao 
do Pats, artigo citado. 
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de tornar antiquado e anti-economico o trabalho escravo. Mas 
como resolver o problema nessa diregao? De que forma ins- 
tituir o trabalho livre? Ainda aqui apartados da ortodoxia po- 
sitivista, e agora ligados ao liberalismo classico, os cientificis- 
tas, liberals ou positivistas heterodoxos, apelam para a imigra- 
cao. No seu entender, cabera ao imigrante trazer para o pais 
novos metodos de trabalhos e colaborar decisivamente no nos- 
so desenvolvimento economico e social, ao mesmo tempo que, 
pelo cruzamento, aperfeigoara a nossa "ra^a", pondo-a em con- 
dicoes de realizar um destine mais alto. Nao se deseja qual- 
quer imigrante, mas principalmente os anglo-saxoes, nao ha- 
vendo objecoes serias contra os latinos em geral. Em primeiro 
lugar, nossos cientificistas desejam o alemao, nao sendo estra- 
nho a esse desideratum os progresses do "germanismo" do Re- 
cife, de resto compartilhado, em boa parte, pelo pais inteiro. 
Pereira Barretto, com as suas Solu^oes Positivas da Politica 
Brasileira, oferece o tipo mais acabado dessa solugao. Mas co- 
mo incentivar a imigragao? Seguindo as pegadas do liberalis- 
mo classico, os cientificistas estabelecem a conexao entre a li- 
berdade de consciencia e o exito do sistema. So abolindo o 
privilegio, separando Igreja e Estado, instituindo o casamen- 
to e o registro civis, secularizando os cemiterios, criar-se-ao 
no pais condigoes suficientemente atrativas para o imigrante, 
que sentir-se-a, entao, em sua propria casa, trocando a patria 
de origem pela de adogao. Assim, enquanto a luta pela liber- 
dade espiritual, para os positivistas ortodoxos, e apenas um 
passo na diregao do estado normal, nada tendo a ver com a 
imigragao, que nao Ihes e, alias, simpatica (235), para os de- 

235) — Anibal Falcao, por exemplo, escreve: . . ."para o preenchiirtento do nosso 
destino nacional — e precise dize-lo em brados —• nos temos a populagao su- 
ficiente: ja em 1827 o proclaniava o nobre patriota Jose Bonifacio, fesse pre- 
text© da aumentar a produ^ao —1 e precise tomar bem nota nisto, pode ser-nos 
fatal. Nas provincias do sul, os alemaes, inteiramente estranhos as condigoes 
do nosso viver social, mostram-se excessivamente refratarios a tudo o que nos 
diz respeito. Os seus contactos con:< a populagao nacional so produzem dissen- 
goDS, cada vez mais agravados pelo desprezo que nos mostram, -e que eles 
revelam d'um modo que nos faz pasmar. Chega isto a ponto de irem os nos- 
sos compatriotas convencendo-se de que os alemaes, efetivamente. nos sao 
muito superiores". Formula da Civilizagao Brasileira, cit., pags. 129-30. Mi- 
guel Lcrnc*; (vide, por exemplo, sua critica as Solugoes Positivas da Politica 
Brasileira, Primeira Circular Anual, ied. cit., pags. 60-65) nao tern melhores 
palavras para a imigragao. Defendendo, por exemplo, o casamento civil, logo 
acrescenta: "...o casamento civil nao e para nos uma medida destinada a 
facilitar a imigragao"... O Projeto de Casamento Civil..,, cit., p^g. 11. Alelm 
disso a ortodoxia positivista combatcu sempre as facilidades concedidas aos es- 
trangeiros para se naturalizarem, criticando com veemencia a grande natura- 
lizacao reclamada por liberals clasSicos e cientificistas. Cf. nesse sentido, ja 
depois de proclam^da a republica, o expressivo documento A Politica Positiva 
e a Grande Naturalizaqact. de dezembro de 1889, 2a. edigao, Rio de Janeiro, 
Templo da Humanidade, 1935. 
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mais cientificistas ela nao pode ser compreendida fora de um 
contexto que indissoliivelmente a liga aquele problema. Os 
republicaros paulistas (nao nos referimos, e claro, aos senho- 
res de escravos que aderiram a ideia republicana depois da 
aboligao ou aos diretamente interessados na escravatura. mas 
sim aos "intelectuais") traduzem na pratica essa teoria cienti- 
ficista, nao fazendo da aboligao um ponto de honra e, oor ou- 
tro lado. interessando-se vivamente pela imigraqao. O "dar- 
winismo social" aue os domina nao se rege pelos velhos prin- 
cipios do direito natural ou pela religiao da humanidade de 
Comte. Julgados em funcao de valores verdadeiramente eticos 
nao teriam, certamente. defesa nesse ponto — mas nao e o seu 
"julgamento" que fazemos; procuramos, apenas, compreende- 
los. mostrando aue nao ha aualquer incoerencia entre as con- 
cepqoes teoricas aue sustentavam e sua atitude diante da es- 
cravidao. Esta, ja vimos Pereira Barretto dize-lo, ha de ex- 
tinguir-se por si so, e para aue se extinga e precise, com imi- 
gracao abundante, criar condicoes novas de trabalho. Chega 
a tal ponto a crenqa na "panaceia imigracionista". para usar de 
uma expressao de Miguel Lemos, aue. mais tarde. ja fora do 
periodo de que nos ocupamos, um Estelita Tapaios. por exem- 
plo. fara da imigraqao um fator basico de sua teoria dos ciclos 
de civilizaqao: sao os imigrantes que, fundindo-se com as ra- 
cas autoctones americanas, prepararao o novo ciclo de civili- 
zaqao, que substituira o europeu (236). 

O programa cientificista de libertaqao do pais inclui ain- 
da outro ponto basico: o da "libertaqao da mulher", presa ain- 
da a um tipo de escravidao que a relegava exclusivamente ao 
lar. sem prepara-la siquer, por deficiencias de educaqao. pa- 
ra as funqoes de mae ou esposa. Ja os liberais de tipo classi- 
co, mais moderados, atentavam para o problema e e frequen- 
te a publicaqao de artigos, ensaios ou livros referentes a edu- 
caqao da mulher. Ha neles, contudo. uma certa timidez; nao 
e verdadeiramente na emancipaqao da mulher que pensam; o 

236) — "Depois de tere'mi surgido pelo processo genetico que ja indicamos (cruza- 
mento nas invasoes barbaras, entre os elementos barbaros e os do ciclo greco- 
rcmiano), as ragas europeias que compoem o ciclo atual ou Ocidental, lachan- 
do-se proximas do periodo de saturagao ou equilibrio estavel, emigram, trans- 
p5em os limites geograficos do respectivo habitat, atravessam os mares e ve*n 
fecundar o novo mundo pelo cruzamento com as ragas autoctona^. determinando 
ass^rri a formagao de um novo ciclo maximo am que tern de evoluir a civili- 
zacao, ate que por nossa vez e sob o imperio das mesmas leis mecanicas, nos 
os amerlcanos em um future ainda longinquo, tenhamos de emigrar para fe- 
cundar novas regioes, novas ragas", Da Evolugao cultural da especie humana 
e dos ciclos maxhnos de civilizaqao, in Ensaios de Filosofia e Ciencia, cit.,, 
pkg. 87. 
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que desejam, apenas, e que ela receba uma instrugao suficien- 
te para o desempenho de seu papel de mae e esposa (237). Re- 
conhecendo embora, com Almeida Oliveira, que o genero hu- 
mane "se aproxima ou se afasta da civilizagao segundo e maior 
ou menor a importancia da mulher" (238), essa importancia 
da mulher e concebida quase exclusivamente em relagao ao 
lar. Contudo, ainda que timida, essa atitude liberal faz, pelo 
menos, que se voltem as atengoes para o problema da educa- 
gao da mulher, descurada ou reduzida, na burguesia citadi- 
na, a frivolidade das salas de visita. E' gragas a ela que se co- 
mega a defender a necessidade de instrugao comum para am- 
bos os sexos, da coeducagao; que se comega a olhar a mulher 
de uma forma diversa da dos tempos preterites. O cientificis- 
mo ira alem do liberalismo. O positivism©, ressaltando a in- 
fluencia moral da mulher, o seu papel na regeneragao huma- 
na e na instituigao do estado positive, nao so Ihe rende culto 
e homenagens como reclama para ela, com pequenas diferen- 
gas, a mesma educagao, primeiro espontanea e depois siste- 
matica, destinada ao homem (239), ainda que rejeitando a co- 
educagao (240). O positivismo, entretanto, acentuando princi- 
palmente as diferengas entre os sexos, esta longe de atender as 
reivindicagoes de igualdade, de que se fazem campeoes, no se- 
culo XIX, um Stuart Mill ou uma Mary Wollstonecraft (241). 
Nesse sentido, e do seio do cientificismo nao positivista que 
parte o brado de libertagao da mulher, ainda que dele parta 
tambem, em certos casos, a mais decidida oposigao a essa obra 
civilizadora (242). Tal esforgo civilizador nao atende plena- 
mente ao ideal etico-juridico de uma sociedade "justa", mas, 
em fungao das condigoes do tempo, e o maximo que se pode- 
ria propor. Neste campo, Tobias Barretto e a figura mais sig- 
nificativa. Pouco Ihe importam as objegoes fundadas numa 
pretensa superioridade natural do homem: a natureza nao e a 

237) —« Re-metemo^, entre outros trabathos do tempo, a 9a. parte da obra de Almeida 
Oliveira, O Ensino Publioo, Maranhao, 1874, pags. 415-466, onde, com 
retorica facil do que com pensamento o autor insiste na educagao das maes 
de f ami Ha. 

238) —« Ob. cit., pag. 420. 
239) —^ C£. Systeme de Politique Positive*, tomo I, pag. 250 e »e^s. e Catecismo Po- 

sitivista, ed. cit., pags. 309 e sgs. 
240) — Cf. Systeme de Politique Positive, tomo I, pag. 251. 
241) — Comte afirma que, ao inves de tender para a igualdade, os d|ois sexos ca- 

mlnham para uma diferencia^ao mais acentuada de suas caracteristicas. Cf. 
ob. cit., tomo E, pag. 247. 

242) — Estelita Tapaj6s, por exerripto, em seu artigo iQ|a Concfi^ao Social da Mulher, 
sob o ponto de vista intellectual e moral (in Ensaios de Filosoiia e Ciencia. 
cit., pags. 13-23), defende intransigentemente a tese da inferioridade intelectual 
da mulher, que foi sempre um dos princilpais pontos de partida para negar- 
Iho uma posigao social e juridica semelhante a do homem. 
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fonte da vida etico-juridica. Poder-se-ia dizer que "e natural 
que a mulher, por sua fraqueza seja sempre uma escrava do 
homem; mas e cultural que ela se mantenha em pe de igual- 
dade, quando nao Ihe seja ate superior" (243). Em mais de 
uma oportunidade Tobias desenvolve o seu pensamento. Se e 
verdade que, atualmente, a mulher nao parece ter condigoes 
para competir com o homem, isto se deve aos obstaculos que 
tolheram sempre o desenvolvimento normal da mulher, fazen- 
do-a "seguir um caminho, que nunca podera leva-la ao cimo 
do outeiro, onde ha seculos a esperam seus titulos e seus di- 
reitos" (244). O que e precise e "abrir novos caminhos ao de- 
senvolvimento feminino"; "apagar pela instrugao, que tambem 
e um meio de selegao, a inferioridade atual da mulher e colo- 
ca-la dignamente ao lado do homem" (245). Como deputado 
a Assembleia de Pernambuco, mais de uma vez o sergipano lu- 
taria para impor suas ideias. Aplicando ao problema a ideia 
de selegao, Tobias insiste em que a inteligencia da mulher 
apenas nao se desenvolveu, mas com condigoes novas de edu- 
cagao podera faze-lo, adquirindo qualidades que, incorpora- 
das ao seu sexo, transmitir-se-ao as geragoes seguintes. E' pre- 
cise favorecer a "selegao artistica" da inteligencia feminina, 
lutando contra a propria luta pela vida. Supondo que haja al- 
gum valor na hipotese que relaciona a inteligencia com o peso 
do cerebro, e comprovando-se o peso menor do cerebro femi- 

243) —« V ariagoes Anti-Sociologicas, in E stud as de Direrto, cit., pags. 24-5. 
244) — A alma da mulher (1881), in Estudos Alemaes, cit., pag. 13. Arthur Orlando, 

A alma da mulher russa, in Filocrttica, cit., pags. 25-74, partindo do ensaio 
de Tobias e de um trabalho de Tatiana Svetof, defende a mesma posi^ao. 

245) — Ob. cit., pag. 8. A pag. 13, diz ainda: . . . "o meio de corrigir tal cenogenese, 
individual e social, e sobretudo a instrugao, profunda e seriamente ministrada, 
de modo a despertar e acender no espirito feminino em geijal uma centelha, 
que rara vez tern brilhado, isto e, o sentiment© da personalidade, a consciencia 
do proprio valor". Em um discurso pronunciado na Apsembleia de Pernam- 
buco, a 22 de margo de 1879, dizia ainda Tobias: "Os argumentos que de or- 
dinario se manejam contra a inteligencia feminina, sao do genero daquele que 
emfpregou o velho Aristoteles, quando disse que havia escravos natos, que hav*a 
homens nascidos para a escravidao. Pela existencia e condigao social do es- 
cravo, cujos efeitos, em virtude da lei da heranga foram se transmitindo de 
gecagao em geragao, era natural que o seu cerebro passasse por a 1 gum a alte- 
ragao, que ficasse de algum modo atrofiado, nao se prestando ao exerdcio desta 
ou daquela faculdade mental. Dai o engano do filosofo, que observando o ho- 
bem escravo ja nesse estado do de-senvolvimento historicc, pode concluir que 
ele efetivamente nascera pljra a escravidao. E' o que se da, pouco mais ou 
menos, quanto ao modo de julgar a mulher: porque ela nao tern tido, no cor- 
rer dos teffrjpos, uma educagao suficiente e dessa mesma falta de educagao tern 
resultado para o sexo um tal ou qual aq^nhamento, chegou-«e tambem ao 
ponto de supor que ela nao e suscetivel de cult:var-«e e ilustrar-se da mesma 
forma que o homem. Mas ai e que esta o erro e nos devemos reoonhece-lo. A 
mulher tern as mesmas disposigoes naturais para os estudos superiores; o que 
ha mister e cultura, trabalho e esforgo; o que ha mister o que se Ihe fran- 
queie o templo da dencia". Diaoursos, cit., pag. 61. 



— 183 — 

nino, em geral, isso nos mostraria apenas, que e o desuso do 
orgao o responsavel pelo seu "atrofiamento" relativo: "se a in- 
teligencia influi no orgao, e se a inteligencia da mulher nao tem 
sido desenvolvida, e claro que o orgao correspondente nao tem 
adquirido por isso mesmo aquelas qualidades, que alias pudera 
ter, se fosse melhor cultivada a inteligencia feminina" (246). 
Em outros termos, o uso do orgao, estimulado pela educagao, 
propiciara o seu desenvolvimento, colocando a mulher no seu 
lugar cultural adequado, junto com o homem. Pela atualizagao 
da sua inteligencia, a mulher resolvera o problema de sua eman- 
cipacao social, condigao necessaria para sua emancipagao civil 
e politica. O Brasil de entao, ere Tobias, nao comporta ainda 
a emancipagao politica da mulher (que nao poderia antepor-se 
a sua emancipagao intelectual), embora comporte tambem, mes- 
mo que parcialmente, a sua emancipagao civil (247), ao lado 
da social. 

No mesmo sentido, Tito Livio de Castro escreve A Mulher 
c a Sociogenia (248). Pensando como Tobias, ere que a infe- 
rioridade mental da mulher nao e uma "fatalidade", algo pro- 
prio do seu sexo, mas apenas um produto do meio, uma con- 
sequencia do desuso da inteligencia: "A mulher tem muito me- 
nos cerebro; o seu craneo afasta-se do do homem pela capaci- 
dade e mesmo pela forma. Ela nao acompanhou a evolugao 
masculina; parou no estadio mental da crianga de hoje ou do 
australiano. A razao de tudo isso, a razao unica e a selegao 
estabelecida de modo tal que para ela o cerebro e um orgao 
de pequena utilidade" (249). Nao se pode dizer que o cerebro 
da mulher nao foi criado para as altas atividade do espirito; 
apenas a sua organizagao cerebral esta de acordo com as suas 
necessidades, impostas pelo meio. Transforme-se esse meio, 
atraves da educagao da mulher, e sua "incapacidade" desapa- 
recera: "Uma fungao nova estabelece-se pela adaptagao, pela 
educagao, e depois pela hereditariedade; logo e a educagao que 
pode desenvolver o cerebro feminino" (250). Isto e, em ter- 
mos darwinistas, Tito Livio de Castro ere que, pela educagao, 
a mulher adquirira novas qualidades que se tornarao heredi- 
tarias e que, num prazo nao determinado, o proprio cerebro 
da mulher tornar-se-a equivalente ao do homem. A mulher 

246) — Discursos, cit., segundo discurso de 22 de mnlargo de 1879 sobre a educagao 
da mulher, pag. 72. 

247) —• Cf. primeiro discurso de 22 de margo, Disaursos, pags. 57-9. 
248) — A Mulher e a Sociogenia (Obra Postuma), Rio de Janeiro, F. Alves, s-data, 

com um prefacio de Silvio Romero de 1893 e um do autor, de 1887. 
249) —« Ob. cit., pags. 290-1. 
250) —■ Idem, pags. 296-7. 
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esta num estagio "inferior" de evolugao; cabera a educaQao 
conduzi-la ao estagio "superior" onde se encontra o homem. 
E nao se diga apenas que a mulher pode equiparar-se ao ho- 
mem; ela deve faze-lo, porque o seu lugar e ao lado dele; lu- 
tando pelos mesmos objetivos e interesses: "Ubi tu Caius, ibi 
ego Caia" (251). Se isto nao acontecer, teme o autor, se a mu- 
lher nao se transformar pela educagao, "as diferengas que ja 
tern entre os dois tipos um carater de raga assumirao propor- 
goes muito maiores e estara constituido um dimorfismo espe- 
cifico na humanidade. A especie humana tera deixado de exis- 
tir para surgirem em seu lugar a especie masculina e a espe- 
cie feminina de um genero humano ,ou os generos de uma fa- 
milia humana" (252). 

O cientificismo, aplicando a questao da emancipagao da 
mulher, sem duvida uma das grandes questoes eticas e sociais 
do mundo moderno, as ideias provindas das novas filosofias, 
o evolucionismo em particular, desempenha um papel civili- 
zador: nao se trata apenas de por fim a escravidao ou de afas- 
tar os obstaculos ao desenvolvimento da consciencia; trata-se 
tambem de emancipar a metade do genero humano, ate entao 
submetida: quando se fala em humanidade nao se ha de en- 
tender apenas o homem, mas a especie toda. E nao seria pos- 
sivel pensar o Brasil posto ao nivel do seculo se nao se cuidas- 
se, aqui tambem, de resgatar o disfargado crime de uma civi- 
lizagao egoisticamente masculina: em nome da consciencia eti- 
co-juridica moderna e mesmo em nome do proprio interesse 
humano e preciso libertar a mulher, dar-lhe a carta de cida- 
dania ate entao regateada e introduzi-la de vez no mundo da 
cultura. 

Nao seria vao o protesto desses homens; ainda que inci- 
pientemente, a "ilustragao brasileira" comega o processo de 
emancipagao, ainda hoje em curso, da mulher. Inicia a prepa- 
ragao da opiniao publica no sentido de compreender a legiti- 
midade e a justiga dessa aspiragao e, ainda que timidos, da os 
seus frutos praticos. Em 1883, para citarmos apenas um exem- 
plo, o diretor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Vi- 
cente Candido Figueira de Saboia, podia registrar no seu re- 
latorio a presenga de quatro mogas seguindo os cursos daquele 

251) —• Idem, cf. pag. 356. 
252) — Idem, pag. 405. Antes a mesma paglina, acentua o autor: "Sem educagao fe- 

minina nao ha evohi^ao feminina porque a educagao e no presente caso o 
unico fator mesologico miutavef, o unico portanto capaz de determinar novas 
adaptagoes". 
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institute (253). Era, sem duvida, um sintoma de que a mulher 
comeQava a reagir diante do esforgo civilizador. 

♦ * 
* 

Essa crenga no poder da educagao nao se restringe ao pro- 
blema da libertagao da mulher: e convicgao generalizada do 
cientificismo todo de que na educacao esta a chave dos pro- 
blemas fundamentais do pais. Sob esse aspecto, o cientificis- 
mo e um aliado do liberalismo classico na grande tarefa civi- 
lizadora da ilustragao brasileira. O que os separa e, por as- 
sim dizer, o mvel em que o problema e considerado pelas duas 
mentalidades: enquanto o velho liberalismo ere que a univer- 
salidade da instrugao elementar obrigatoria e o motor que ha 
de produzir a renovagao do pais, criando uma consciencia po- 
pular esclarecida, o cientificismo nao esconde sua atitude qua- 
se cetica diante de tal solugao. Deixando de lado o carater uto- 
pico dessa obrigatoriedade, antes que sejam criadas as condi- 
goes economico-sociais que permitam a sua efetivagao, de que 
Valeria essa instrugao primaria reduzida a leitura, a escrita e 
ao calculo aritmetico elementar? Silvio Romero, Pereira Bar- 
retto, Tobias, etc., nao se cansam de lembrar que essa "instru- 
gao" e um puro meio de aquisigao da instrugao verdadeira e 
que, fornecida a individuos que serao depois deixados a sua 
propria sorte, muito pouca valia tera. Os positivistas ortodo- 
xos, por outro lado, vem na instrugao obrigatoria uma viola- 
gao da liberdade espiritual; um produto da "crenga revolucio- 
naria" segundo a qual o grau de progresso e de civilizagao de 
um pais se medem pela instrugao do povo, esquecida de que 
esta nao e a mesma coisa que a educagao (254). 

253) —, "Entre os alunos da Faculdade acha-se matricuKada desde 1881, a jovem D. 
Ambrozina de Magalhaes. que ainda o ano passado fez, com certo aproveita- 
mento e inteligencia, o exame da 3a. serie medica. E' a primeira aluoa que, 
com rc gularidade e tendo todos os preparatories, veio frequentar os cursos da 
Faculdade. No ano findo tambem frequentaram os cursos da la. serie medica 
como alunas matriculadas D. Elisa Borgcs Ribeiro, a doutora pelo Colegio Me- 
dico de Nova Torque D. Generoso Estrelld, e sem rr^itricula D. Josefa Mer- 
cedes de Oliveira. As rela?6es entre essos alunas e os alunos ate o fim do 
ano correram sem desarmonia, sendo certo que as alunas Ambrozina de Maga- 
lhaes e ElisaBorges foram acompanhadas nos cursos, a primeira por seu pro- 
prio pai, e a segunda por uma velha dama; as outras aprescntavam-se sem 
pessoa alguma". Relatorio do Diretor da Faculdade de Median a do Rio de 
Janeiro re/erente ao ano de 1883, in Relatorio do Mirusterfo do Imperio 
de 1884, Rio de Janeiro, Tip. Nacional, 1884, Anexo B, pag. 20. 

254) — ". . . o grau de progresso ou de civilizafao nao depende s6, como os revolu- 
cionarios pretendem, da moior ou menor soma de instrugao que o povo tenha 
recebido, nem tao pouco o saber lea e escrever representa conhecimentos, sendo 
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Se os positivistas ortodoxos e os demais cientificistas con- 
cordam na atitude negativa diante da solugao do liberalismo 
classico, sua atitude, entretanto, diverge ao oferecerem as suas 
solugoes. Essa divergencia, alias, e basica: para os positivis- 
tas ortodoxos e de pouca valia a cultura intelectual desacom- 
panhada da verdadeira educagao do sentimento, enquanto pa- 
ra os outros cientificistas e exatamente da ampla cultura inte- 
lectual que se tem tudo a esperar. De um lado, o rigido siste- 
ma de educagao tragado por Augusto Comte em diversas pa- 
ginas, seja do Systeme de Politique Positive, seja do Catecis- 
mo; de outro, um piano mais flexivel, mais preocupado com o 
desenvolvimento da inteligencia e da instrucao e mais descui- 
dado da formagao do carater que, cVe-se, pouco conta no pro- 
gresso das sociedades e, ademais, em grande parte depende da 
cultura intelectual. De um lado, o sonho de uma educagao uni- 
versal, de outro o desejo de uma ampla instrugao cientifica, 
nao limitada certamente as generalidades filosoficas por Com- 
te apregoadas e abertas ao influxo das renovagoes por que en- 
tao passava a ciencia, diversa ja daquela que o fundador do po- 
sitivismo conhecera. O positivismo sonha com a futura unida- 
de das crengas, com a classe intelectual — o sacerdocio — re- 
duzida, com a educagao universal garantindo a solidariadede 
humana no estado positive; os entusiastas da cultura cienti- 
fica sonham-na ampla e generalizada, bastando por si so para 
acelerar a perpetuq evolugao e renovagao humanas no sentido 
do progresso, com independencia de uma problematica educa- 
cao moral uniforme, que seria apenas o disfarce de uma nova 
forma de escravizagao da inteligencia e da consciencia. 

Essas divergencias, entretanto, se ofuscam, se pensarmos 
que, da mesma forma que o liberalismo classico, o cientificis- 
mo poe na educagao as suas melhores esperangas. O homem 
e, antes de tudo, o produto de sua educagao — e so esta pode 

apenas o instrumento ou meios com que se podera vir a adquiri-los. Que os 
costumes de uma nagao se tornem depravados', e ela estara longe de msreoer 
aquele titulo, quando mesmo a vida intel.ctual e industrial tenha nela pleno 
desenvolvimento. E, demais, nos sabemos hoje que o vicio nao e filbo da 
ignorancia, como em geral se pensava, fmas de uma educagao defeituosa; e que 
individuos de instrugao muito elevada sao as vezes grandes criminosos, enquanto 
outros, totalmente ignorantes1, sao caridosos e magnanimos. (...) Examinan- 
do mesmo a nossa organizagao cerebral, nos sabemos hoje que a inteligencia 
e o carater sao simples ministros do sentimento, e que agejm so sob os im- 
pulses que este Ihes transmite; (...) E' pois a educagao do senti'm^nto a prin- 
cipal necessidade humana" —< Jose Mariano de Oliveira, Contfa o Ensino Obzi- 
gatorio (1885), 2a. edigao, Rio de Jane'iro, Templo da Humanidade, 1902, 
pags. 4 e 5. Cf. tambem Miguel Lemos, L'Apostolat Positiviste au Bre>sil, 
Rapport poor i"Annee 1886, 2a. edigao francesa, Rio de Janeiro1, Templo da 
Humanidade, 1936, pag. 15. 
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fazer do homem brasileiro um representante digno da huma- 
nidade, dessa humanidade una e solidaria que e, ao mesmo 
tempo, o fundamento e o objetivo supremos da tarefa ecume- 
nica da ilustragao brasileira. 

A obra pedagogica, creem os cientificistas, nao e funqao 
do Estado — ou pelo menos nao e sua tarefa exclusiva. Para 
a ortodoxia positivista o Estado deve apenas, no campo do en- 
sino, garantir a liberdade espiritual. Se nao ha unidade de 
crengas, em nome de que doutrina ensinara o Estado? Seja qual 
for a filosofia pela qual opte — teologica, metafi'sica ou posi- 
tiva — ele estara violando a liberdade espiritual. E, se nao 
optar por nenhuma, que ensino sera o seu? Sera a desordem, 
a balbiirdia das opinioes contraditorias, o sim e o nao oficia- 
lizados ao mesmo tempo, contribuindo, nao para resolver, mas 
para agravar a crise da consciencia moderna. Os positivistas 
ortodoxos brasileiros concebem, no maximo, que o Estado man- 
tenha, provisoriamente e nao em carater obrigatorio, o ensino 
elementar ,deixando a livre concorrencia das doutrinas todas 
as demais tarefas. So o ensino livre, a liberdade de ensino, 
com a supressao das escolas superiores e dos privilegios delas 
decorrentes permitira o triunfo da doutrina verdadeira, do 
positivismo, que se impora pela sua verdade mesma, realizan- 
do a unidade das crengas (255). 

Inspirados em motives diversos, os demais cientificistas 
reclamam tambem a liberdade de ensino. Como os liberais 
classicos, eles creem firmemente no poder criador da concor- 
rencia. Afastem-se os entraves a criagao de escolas, de cur- 
sos, de Faculdades, e estas florescerao vigorosas. O principio 
da selegao natural encarregar-se-a de "fiscalizar"' as escolas, 
so sobrevivendo as mais "aptas", as melhores. O proprio en- 
sino oficial so tera a lucrar com isso, a concorrencia das esco- 
las particulares obrigando-o a manter um nivel elevado. Se, 
como diz Silvio Romero, "o Estado moderno nao e mais a en- 
carnagao do tudo ser antigo", se seu papel e apenas o "de sim- 
ples fiscalizador da evolugao social"; se "ele nao produz, re- 
gula e nada mais" (256), com que direito excluiria ele a con- 

255) —• Cf. por exemplo, ao lado de v^rias outras publlca^oes, A Patria Brasileira, de 
Teixeira Mended, cit., pag. 46; A Polttica Positrva e o Regulamento das Es- 
colas do Exercito, do mesmo autor, cat., pag. 14 e, principallmente, ainda de 
Teixeira Mendes, A Universidade (1882), 2a. edi^ao, Rio de Janeiro Templo 
da Humanidade, 1903. Esta obra ser6 exasminada na segunda part*? deste 
trabalho. Quanto as fontes comtistas sobre a liberdlade de ensino, ver esps- 
cialmente Syst&me de Politique Positive, tomo I, pags. 122-3. 

256) — Ensaios de Critica Parlamentar, cit-, pag. 38. 
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correncia particular, as escolas, as faculdades, as universida- 
des livres, com todas as suas prerrogativas? (257). 

O ensino livre, dessa forma, aparece como o complemento 
necessario da tarefa pedagogica que esta no cerne do cienti- 
ficismo ilustrado. A liberdade de ensino, sem quaisquer limi- 
tagoes, e por ele concebida como a condigao sine que non do 
exito de sua missao educadora. Dessa forma, ao lado da cons- 
ciencia livre, da escravidao abolida, da mulher emancipada, 
etc., se inscreve, no programa cientificista, como um item tao 
valioso e necessarip quanto eles, a ideia da liberdade de ensino. 

* * 
* 

A analise que empreendemos da mentalidade cientificista, 
especialmente no que diz respeito ao seu programa politico-so- 
cial, revela-nos que, em linhas gerais, suas aspiragoes renova- 
doras, ainda que diversamente fundamentadas, aproximam-se 
dos reclames do liberalismo classico. Mesmo em casos espe- 
ciais, o do positivismo ortodoxo em particular, que visa a fins 
muito diversos dos do liberalismo, ha, pelo menos, uma alian- 
ga momentanea com este. E a "alianga provisoria" com a me- 
tafisica, pregada por Pereira Barretto, em beneficio do posi- 
tivismo, acaba por beneficial aquela. O liberalismo, especial- 
mente em sua forma renovada, e a doutrina triunfante da ilus- 
tragao brasileira. Proclamada a republica, que consagraria, ape- 
sar dos tropegos militaristas dos primeiros tempos, as gran- 
des teses liberals, os proprios positivistas reconheceriam "o 
predominio dos elementos metafisicos do novo governo", ad- 
mitindo ainda o carater passageiro da influencia da doutrina 

257) — "O ensino livre aclamado por todos, traz como consequencia a universidade 
Hvr?. (...) O seu direito de conferir graus, uma vez que a sua organizagao 
seja perfeita, e um dire to muito respeitavel. e que vai, longs de criar pri- 
vilegio, fcrir o concedido ao Estado, que o nao deve mais querer exclusive para 
si". Idem, pags. 37-8. O artigo ds Silvio Romero refere-se a um discurso de 
Na;buco sobre o ensino livre, que examinaremos na segunda parte desta tesie. 
Ingenuumente, depois de rcconhecer que a argumentagao de Nabuco iria ferir 
em cheio a cria?ao de universidades desonestas ou fracas, diz Silvio: "M^s nao 
e destas que carecemos no Brasil; a lei pode e deve prevenir o abuso". Ate 
no seio do pos tivismo ha, entretanto, exce^oes quanto a esse modo de pen- 
Scr. Um Persira Earrcttc^ por e:|^mplo, mesmo ajdmltii^do que na fiase 
positive a inU-rvcngao estatal no ensino seria absurda, a deseja ardentemente 
para a sua qpoca, reconhecendo que "modica, mutilada, falsa mesmo como e, 
mil vezes antes a instrugao do Estado do que a da Igreja" (Frlosofia Teologica, 
cit. Prefacios, pag. XXIV) . Barretto percebe nitidamente que, exchiida a 
instrugao dada pelo Estado, como xnstru$ao particular restaria quase so a que 
a Igreja viesse a dar. 
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regeneradora "na diregao geral da politica republicana"" (258) 
Antes de 15 de novembro, Miguel Lemos insistia ia em lembrar 
''que o partido republicano brasileiro nao segue tal a filosofia 
de Augusto Comte" (259); muito menos o faria a republica, 
passada a euforia do primeiro instante e superadas as crises 
militares que a desgastaram no inicio. Eivada de vicios, amea- 
gada sempre pelo despotism© (a surgir, simbolicamente, nos 
seus principios com a censura temporaria a imprensa), falsi- 
ficada continuamente, e a republica liberal que nasce das rui- 
nas do imperio. O que triunfa do positivismo, excetuados cer- 
tos aspectos formais, de importancia secundaria, como o lema 
da bandeira por exemplo, e o que nao se opoe ao liberalismo. 
E' a ideia liberal, ainda que mutilada na pratica, que orienta 
o melhor do pensamento republicano e que constitui o elo da 
tradigao politica, no seu sentido mais nobre, da nacionalidade. 
O positivismo, ortodoxo ou nao, acaba por ser um instrumen- 
to do liberalismo triunfante — e o malogro da ortodoxia esta 
na razao direta de sua oposigao a "metafisica liberal". Como 
instrumento, o positivismo serviu maravilhosamente no corn- 
bate a igreja oficial, ao imperio, a escravidao. E, como arma 
de combate que foi, comegou a perder a forga e a importancia 
assim que se ganhou a batalha, embora, aparentemente, bri- 
Ihasse — a reforma do ensino de Benjamin Constant ou a 
Constituigao do Rio Grande do Sul sao exemplos — nas co- 
memoragoes da vitoria. Seu papel estava cumprido. Ainda 
na fase "imperial" da ilustragao brasileira ele ja vinha per- 
dendo terreno para outras doutrinas, como o darwinismo e o 
spencerismo; na fase "republicana" acentuar-se-ia a decaden- 
cia. Sob certos aspectos, a Doutrina contra doutrina de Silvio 
Romero, outrora positivista heterodoxo. e um epitafio, ao qual 
nao escapa siquer a famosa "lei dos tres estados", ponto de en- 
contro da intelectualidade progressista do fim do imperio, que 
tao bem servira a definigao universalista da ilustragao brasi- 
leira. O positivismo continuara, e certo, sobrevivendo a uma 
situagao ja agora hostil — mas o seu papel positive estara de- 
sempenhado. Do ponto de vista social e politico e o liberalis- 
mo, entao, que continua a marcha, num renovado esforgo pa- 
ra fazer-se realidade, ate que uma nova situagao, de certo mo- 
do semelhante a que a Europa vinha vivendo ja no seculo 

258) — Miguel Lcorios, Nona Circular Anual (1889), edigao brrsileira, Rio de Juneiro, 
Capela da Humanidade, 189 U pag,. 13. 

259) —■ A. S. Ex. o Sr. senador Silveira Martins (maio de 1889), 2a. edigio, Rio de 
Janeiro, Tip. do Jomal do Comercio, 1936, pag. 1, 
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XIX, o pusesse diante de um novo problema; transformar-se, 
em face das reivindicagoes economicas e socials da consciencia 
moderna, para tornar-se mais legitimo, mais humano, a fim 
de garantir a continuidade de seus valores etico-juridicos su- 
premos, que sao a sua essencia mesma. Mas esse e ja um pro- 
blema do nosso tempo; nao e historia a ser contada ou inter- 
pretada — e historia a ser feita. 



CONCLUSAO DA PRIMEIRA PARTE 

Diante da mentalidade catolicoconservadora, entregue ao 
esforgo de adequar o pais real ao pais nominal, de fazer do 
Brasil um baluarte da monarquia e da catolicidade. a "ilus- 
tragao brasileira" se define pelo esforgo reformador do libera- 
lismo classico e do cientificismo, propondo-se a aproximar o 
pais nominal do real e a ambos da humanidade. De uma hu- 
manidade que se define a priori, nos termos de uma etica de 
validez universal e de um direito natural, no caso do primeiro; 
de uma humanidade que se define como auto-construgao his- 
torica, a sua ideia derivada de seu ser, no caso do cientificis- 
mo. E' este, ligado ao liberalismo renovado, que cada vez mais, 
entretanto, caracteriza a intelectualidade do Brasil de entao. 
Entre as duas mentalidades aparecem verdadeiras "zonas de 
indeterminagao", esforgos conciliadores, idas e vindas de uma 
para a outra. Um Rio Branco, um Joaquim Nabuco ou um Rui 
Barbosa sao tipicos exemplos dessa indeterminagao: tendendo, 
cada vez mais, a integrar-se no novo espirito, liga-os ao libe- 
ralismo classico a formagao e uma indestrutfvel simpatia. Ade- 
mais, a atividade politica, empurrando-os para as questoes con- 
cretas, dificulta talvez a sua precisa definigao inteledual, a 
sua segura tomada de consciencia filosofica. Sob certos as- 
pectos, contudo, o velho liberalismo se rende as novas ideias, 
aproximando-se do culto cientificista a ciencia, em particular 
a ciencia natural. Como este, o liberalismo classico tudo es- 
pera da ciencia; como este se faz o defensor intransigente do 
humanismo cientifico. O que caracteriza o humanismo cienti- 
fico, ja tivemos oportunidade de lembra-lo, e a crenga na li- 
bertagao do homem por intermedio do conhecimento positive. 
So pela ciencia o homem, tornando-se senhor da natureza, ci- 
viliza-se realmente e torna-se dono de si mesmo. E mais: en- 
quanto o humanismo classico se ajusta a poucos privilegiados 
c se apresenta como o ideal pedagogico caracteristico de uma 
sociedade aristocratica, o humanismo cientifico se revela co- 
mo o ideal educative, por excelencia, de uma sociedade demo- 
cratica. Aquele lembra o "nobre ocio", as classes de "sabios" 
fechadas e privilegiadas; este se associa ao trabalho, ao esforgo 
comum dos homens para construir um mundo mais comodo, 
mais sadio, mais limpo. E' claro que os dois humanismos nao 
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sao obrigatoriamente adversaries — e parece-nos mesmo que 
e uma tarefa essencial da pedagogia moderna incorpora-los ir- 
mamente, compreendendo que, se um nos oferece uma visao 
mais justa do mundo fisico, o outro nos dilata a perspectiva 
historica, para alem das pretensas filosofias "cientificas" da 
historia, e nos faz conviver com o homem de todos os tempos, 
assentando as bases, inclusive, de uma ontologia mais legiti- 
ma. Se o homem e um ser historico, como buscar o seu ser 
fora de sua historicidade? 

A ilustragao brasileira, contudo, quase nao compreende es- 
sa harmonia. Um cientificista como Tito Livio de Castro, exa- 
minando o nosso quase inexistente ensino secundario, exprime 
bem a hostilidade da mentalidade nova em face dos estudos 
classicos: "se descemos a analise desse ensino microscopico en- 
contramos a inutilidade dominando tudo. E' mais vasto o en- 
sino de linguas do que o de ciencias. Dentre as linguas a mais 
cultivada e uma lingua mortal Dentre as poucas ciencias as 
mais cultivadas sao as mnemonicas. O que significa neste pais 
onde nao se aprende nem uma das numerosas ciencias indis- 
pensaveis a vida contemporanea, o que quer dizer esse latim 
absurdo; esse latim que nada faz, esse latim que nao tern apli- 
cacao? Nao ha biologia, nao ha fisica nem quimica, nao ha eco- 
nomia politica, nao ha historia das religioes, mas ha latim" 
(1). E um liberal classico como Tavares Bastos, sem chegar a 
condenagao pura e simples do latim, acentua, entretanto, que 
"estudos classicos, estudo das linguas mortas, nao e o que ne- 
cessitamos mais" (2). Entre o velho liberalismo e as novas 
ideias, Rio Branco, por sua vez, nao hesita em dizer que "no se- 
culo XIX predominam as ciencias, e mais que todas as ciencias 
naturais e fisicas, cujas descobertas as matematicas, suas com- 
panheiras inseparaveis, vao utilizando nas variadas aplicagoes 
com que estendem o dominio do genero humano sobre o mundo 
exterior, e satisfazem as multiformes e crescentes necessidades 
sociais. Estamos na epoca em que a aspiragao universal e pro- 
porcionar a todas as classes populares, pela instruqao, pelo tra- 
balho e pela economia, a maior soma possivel de bens morais 
e materials. E', em uma palavra, o seculo da industria no mais 
amplo sentido desta palavra" (3). 

1) —• A Mulher e a Sociogenia, cit., pags. 240-41. 
2) — A Provincia, ed. cit., pag. 249. Ver toda a analise sobre o problema da edu- 

cagao, pags. 227-254. 
3) —* Discurso proferido na presenga de S.S.M.M.I.I. em sessao de 13 de no- 

vc-mbro de 1877 do Instituto Politecnico Brasileiro (CXsrater Cientifico do Se- 
culo. etc.), Rio de Janeiro, Tip. G. Leuzinger & Filhos, 1877, pag. 5. 
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Os dois ultimos exemplos bem revelam essa penetragao do 
ideal cientificista no seio do liberalismo classico, a ponto de 
identificar o seu pensamento, no que se refere a valorizaqao da 
ciencia, com o da nova mentalidade. 

Mas ha outro dominio em que o cientificismo ganha terre- 
ne, impregnando tambem sob esse aspecto o velho liberalismo; 
e o da filosofia da historia. O cientificismo atira-se resoluta- 
mente na procura das leis historicas que, regendo a evoluqao 
liumana, a fortiori presidirao o desenvolvimento nacional. E' 
esse processo historico universal que integra o pais na huma- 
nidade, que faz da historia brasileira um capitulo organico da 
historia da civilizagao. Ora, voltado para o ocidente, com uma 
concepgao ecumenica da vida que nao se abalara inteiramente 
nem siquer com o "nacionalismo" romantico (afinal o nacio- 
nalismo romantico e uma procura do universal por intermedio 
do "tfpico") o liberalismo brasileiro estava em condigoes de as- 
similar, aparando-lhes as arestas, o universalismo historico 
que Ihe oferecia o cientificismo. Assim, a conversao do libera- 
lismo classico as filosofias cientificistas da historia faz do novo 
pensamento historico uma das constantes de toda a ilustragao 
brasileira. O novo tipo ilustrado, liberal classico ou cientificis- 
ta, nao se caracteriza apenas pela sua confianga na ciencia e na 
educagao: antes de tudo e essa concepgao universalista da his- 
toria humana que o distingue. Ele e um progressista, que ava- 
il a a vida nacional pelos padroes do ocidente e, convicto de que 
estes sao a tradugao mais avangada do sentido mesmo da his- 
toria, procura conduzir-nos na sua diregao. Nao somos dife- 
rentes, somos apenas mais novos. Nossa fungao primeira e 
aprender com as nagoes mais velhas (com a nagao central, di- 
riam os discipulos de Comte), repetir, de forma acelerada, as 
suas experiencias para nos tornarmos adultos, ombreando en- 
tao com elas. Entre as diversas interpretagoes da historia, o 
tipo ilustrado seleciona as que se enquadram nessa perspec- 
tiva; dai o motive inicial do exito do positivismo e do darwi- 
nismo, na sua forma haeckeliana, como "filosofias da histo- 
ria". O primeiro acentua a unidade humana, a validez uni- 
versal da lei dos tres estados (em que pesem as restrigoes de 
alguns discipulos, Wyrouboff por exemplo); ha povos mais 
adiantados, como os ha mais atrasados, mas o seu destino e co- 
mum, o mesmo o seu ponto de chegada. Todos terao de per- 
correr a fase teologica e a fase metafisica para atingir o es- 
tado normal; mas entao, quando os povos chegarem a meta ne- 
cessaria, havera de fato uma so humanidade. O segundo, com 
a sua lei filogenetica fundamental, esclarece que os povos, co- 
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mo os individuos, hao de recapitular abreviadamente a his- 
toria da especie: para tornar-se um organismo maduro, adul- 
to, o Brasil ha de tambem refazer a historia do ocidente. Num 
e noutro caso e patente a consciencia de nossa ocidentalidade 
e, com ela, de nossa universalidade. 

E' a filosofia positivista da historia, todavia, a que mais 
empolga nossa intelectualidade. Cientificistas independentes 
e mesmo velhos liberais, sem qualquer outro compromisso com 
a doutrina de Comte, fazem-se entusiastas da lei dos tres es- 
tados. Ja assinalamos que a crenga nessa "lei" e o que aproxi- 
ma os positivistas heterodoxos; e ela, ainda, que aproxima, des- 
tes, homens que estao longe do positivismo. Um velho liberal 
como Rio Branco, por exemplo, com pequenas modificagoes de 
menor importancia repete o pensamento comtista: "Se a Filo- 
sofia da Historia — diz — ja pode merecer inteiro credito nas 
leis gerais que atribui a marcha da civilizagao no mundo, o es- 
pirito humano move-se em uma orbita cujas combinagoes se re- 
novam na mesma ordem. Desde a antiguidade grega ate a era 
crista, a civilizagao se tern desenhado, ao principio, como reli- 
giosa, depois e sucessivamente, como poetica, filosofica e cien- 
tifica" (4). Rui Barbosa, que muito devia a Comte, e mais inci- 
sive; em nome da sociologia cientifica ele afirma que "as con- 
cepgoes teologicas constituem uma fase atrasada, um periodo 
inferior na historia das sociedades: o primeiro desses tres es- 
tados sucessivos e necessarios, cujo termo final e o estado po- 
sitive, em que o homem, compreendendo a sua verdadeira po- 
sigao no universe, comega a ver claramente a explicagao razoa- 
vel da ordem. de que faz parte, nas leis imutaveis do mundo 
visivel, nas leis resultantes das propriedades imanentes as coi- 
sas" (5). E, para nao ir mais longe, lembremos apenas que a 
Tribuna Liberal, orgao do partido do mesmo nome, em 1880, 
em nome da lei dos tres estados apontava o partido liberal co- 
mo o legitimo representante da consciencia nacional, ja que o 
pais atravessaria entao o estado metafisico (6). 

4) — Discurso citado, pags. 4-5. 
5) —' Discurso sobre a Secularizacao dos Cemiterios, a 27 de julho de 1880, in Obras 

Completas, ed. cit., vol. VII, tomo I, pags. 118-t9. 
6) —• A "Tribuna Liberal", a 24 de fevereiro de 1880, iniciava uma serie de edito- 

rfais de critica aos republicanos. No editorial de 25, ganhava relevo esta pas- 
sagem: "Os republicanos brasileiros — convictos, — sao convictos, mas nao 
sao verdadeiros; estao convictos de um erro. Quer isto dizer que sua convicgao, 
embora sincera, nao possui outra alavanca de firmeza senao a teimosia, porque 
nao baseia-se nas doutrinas de uma sa filosofia positiva. E' filha da tr.ielafisica 
a mais exagerada, porquanto, dominados petta lei do absoljbto, querem apli- 
ca-la a todas as sociedades. Para uma boa filosofia, a crenga na ideia republi- 
cana nao ha de ser como a dos brasileiros — uma crenga fetichista para muitos, 
teologica, metafisica, — idealista enfim — para todos, positivista para nin- 
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Nao e, contudo, apenas ao seu carater ecumenico que a lei 
dos tres estados deve o seu exito no Brasil; a propria apresen- 
tagao dos tipos de mentalidade representatives do periodo, que 
vimos fazendo, deve induzir o leitor, cremos nos, a apreender 
o motive principal desse exito. E' que a lei dos tres estados se 
adequa com perfeiqao a realidade mental do pais, pelo menos 
como a compreendiam os homens de entao e que sao os unicos 
juizes para quem queremos apelar. A escolha dos tipos repre- 
sentatives que fizemos nao e obra do acaso ou de um metodo 
arbitrario: ela resulta da compreensao que os ilustrados tive- 
ram de si proprios, de sua epoca, de seus aliados e adversarios; 

guem". No editorial de 26 a Tribuna opoe o "revolucionarismo" dos republica- 
nos a crenga dos liberais na evolugao. Contestada por "A Provtncia de Sao 
Paulo", a Tribuna retruca no editorial de 27, defendendo a harmonia entre a 
sociedade brasileira e a monarquia. A 28, a Tribuna donsagra o seu editorial 
a uma exposigao da lei dos tres estados, acentuando que "a sociedade brasi- 
leira nao podia furtar-se, oomo todas as outras, a lei fatal da evolu?ao histo- 
rica e social", o que o editorial de 29 procura demonstrar. Finatoilente, o edi- 
torial de 2 de roargo assinala: "Se fiaemos aos nossos leitores a exposi?ao da 
lei dos tres estado$. foi para aplica-Ia nas ocasioes convenientes. Eis que ela 
chega; e recordatnos-lha entao agora, para que, busoando-Ihe em politica as 
correlagoes, concluam que assim como a teologia correspondia a monarquia ab- 
soluta, (...) a metafisica corresponde a monarquia constitucional, e ao posi- 
tivisrmo a democracia pura. (sic). O estado do espirito braisileiro, mesmo nas 
classes mais ilustradas — e isto nao foi ainda contestado — nao e, de certo, 
o positive. O teologico, inteiramente, corrfpletamente, esse tambem nao e; e 
a prova a temos em muitos liberais, muitos republicanoS, e alguns conserva- 
dores, porque — poucos sim — mas os ha ainda do direito divino e do Sylla- 
bus. O estado do espirito brasileiro e este: dum lado, uma corrente de ideias 
antigas, supersticiosas, erroneas, nuns espiritos; do outro, um pronunciamento 
desordenado para ideias novas, para a descrenga muitas vezes; apego e deajr 
pego dos velhos moldes; — um estado metafisica, enfim, em) que o povo nio 
sabe bem se deve crer em tudo, ou descrer completamen te. Aurora da meta- 
fisica, e tumulo que vdi se abrindo a teologia". Assim, "o povo brasileiro nao 
comporta, portanto, um regime teocraticd, absoluto, porque a semente da de- 
mocracia foi langada por nos, os liberais; nalm coTTJporta um regime republicano, 
porque o tronco da velha crenga ainda lesta de pe". Dbi as cooclusoes: "Primeira 
— Uma unica ideia govema o espirito do pais, a ideia liberal, e o partido 
conservador nao pode existir; Segunda — O partido liberal existe, porque o 
pais e liberal, e deve ter a prioridade de govemo para realizar suas ideias; 
Terceira — O espirito brasileiro e metafisico, e como a monarquia e metafisica 
e o partido liberal # metafisico, esse partido pode existir, e existe". Melhor 
do que quaisquer outros, estes editoriais ilustram bem a nossa afirmagao de 
que a lei dos tres estados e uma especie de ponto de encontro da intelectuali- 
dade brasileira de entao; e a linguagem comum dos pro gr assist as. Cf. ainda o 
artigo editorial A Evolugao e a Revolugao, in "A Provincia die Sao Paulo" de 
4 de margo de 1880, onde este jomal, apoiado na ^messna lei dos tres estados, 
contesta a analise e as conclusoes da "Tribuna Liberal". 

Veja-se tambem o livro de Santos Wemeck (O Positivismo Republicano 
na Acsdemia) em que o autor, positivista, combatendo a Assis Brasil, que 
escrevera um folheto O oportunismo e a revolugao, em que defendia a repu- 
blica, usa as ideias de Comte para sustentar a monarquia: "Nos, conservadores, 
—i escreve Werneck — nao defendemos a monarquia, como forma absoluta de 
govemo, sustentamo-la porque concretiza na politica o estado social do pais"... 
(pag. 3) . . . "o periodo metafisico, que e incontestavelmente aquele que atra- 
vessamos, nao tern por simbolo politico aquela forma de govemo" (a republics). 
Pags. 3-4. 
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ela exprime a auto-consciencia historica da ilustragao brasilei- 
ra. Nao impusemos, de fora, um esquema a epoca estudada, mas 
procuramos encontrar o esquema explicative dos homens des- 
sa epoca, as coordenadas de suas consciencias enquanto centres 
produtores da sua propria historia. 

Assim, podemos dizer que a lei dos tres estados deve o seu 
exito, entre os cientificistas, na sua grande maioria, e entre um 
grande numero de velhos liberais, a sua correspondencia com 
a realidade. E' claro que se trata da "realidade" compreendida 
pelos homens de entao, mas o que significa realidade senao is- 
so? Nao e de uma absurda realidade em si da historia que nos 
ocupamos, mas da "realidade femomenal", a unica com sentido, 
que e sempre realidade em fun^ao de uma consciencia. Instru- 
mento adequado para a explicagao da realidade mental da epo- 
ca, a lei dos tres estados, por outro lado correspondendo ao ideal 
universalista da ilustragao brasileira, preenchia as condigoes 
necessarias de exito. Dai o ter sido ela, entre os outros instru- 
mentos que o positivismo oferecia para a obra de renovagao na- 
cional, indisputavelmente o principal. Dai o ter sido ela, como 
dissemos poucas paginas atras, o "ponto de encontro" da inte- 
lectualidade progressista do fim do imperio. 

As filosofias progressistas da historia, por outro lado, insis- 
tindo na identidade humana e no determinismo historico uni- 
versal, funcionaram como um estimulo otimista, contrabalagan- 
do o pessimismo resultante da analise da situagao no pais. Elas 
apontavam o futuro nacional coincidindo com o futuro univer- 
sal e desautorizavam as interpretagdes pessimistas de que Bu- 
ckle era o principal arauto. Elas faziam compreender que o 
nosso atraso, nossa miseria, nossa fraqueza, nao eram constitu- 
cionais, nao eram o produto puro e simples do meio e da "raga" 
mas uma fase a ser superada pelo trabalho e pela educagao. 
Abrindo-nos o caminho da esperanga, elas nos convidavam a 
seguir por ele, com a condigao de que reagissemos e nos reno- 
vassemos. Nao foi pouco o que fez a ilustragao brasileira, ten- 
tando pelo menos enfrentar esse caminho. 
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CAP1TULO I 

UNIVERSIDADE E ENSINO LIVRE 

O esfor^o ilustrado para elevar o pai's ao nivel do seculo, se 
de uma parte se concentra na atividade politica, clamando pela 
reforma das instituigoes e das leis, de outra se traduz numa ati- 
vidade teorica, de ordem pedagogica. A educacao, como ob- 
servava Tito Livio de Castro, e, por excelencia, o fator mesolo- 
gico mutavel, entre outros fatores imutaveis; dela, por conse- 
guinte, e que temos de esperar tudo. E' a alta cultura, especial- 
mente de indole cientifica, que produz a prosperidade material, 
que pode enriquecer o pais, torna-lo saudavel e feliz. Para que 
a tenhamos, e precise difundir as "luzes" por todas as classes 
sociais. espalhar o ensino primario, estabelecer o ensino secun- 
dario, criar o ensino tecnico, especialmente o profissional e o 
agricola. Mas, antes e acima de tudo, e precise reformar o en- 
sino superior, torna-lo solido e eficaz, porque sem ele sera va 
qualquer outra tarefa. Sem uma elite intelectual bem prepa- 
rada, como esperar a ilustragao do povo? Ja fizemos ver que a 
"logica" de nossa historia apontava essa solugao; do mesmo 
modo que fora a elite que conquistara a independencia do pais 
e que estabelecera a sua organizagao juridico-politica, caberia 
ainda a ela a tarefa de orientar o progress© do pais, formando 
o povo. Assim se se quer um povo ilustrado, e precise, primei- 
ro, que se constitua uma elite verdadeiramente ilustre: que. de- 
mocraticamente, do seio do proprio povo, saiam os seus guias, 
mas que essa posigao de lideranga seja conferida pelo saber e 
pela ciencia. Ora, e exatamente o ensino superior que tera de 
formar esses guias, esses "ilustrados" a quern cabe acelerar 
a marcha historica do pais, a quern compete conduzi-lo a meta 
que a ciencia e a industria apontam como a era feliz da huma- 
nidade. Pois bem: poderia o ensino superior no pais, limitado 
as Faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia, as 
Faculdades de Direito de Sao Paulo e do Recife, a Escola de 
Minas de Ouro Preto e, depois de 1874, a Escola Politecnica do 
Rio de Janeiro, sucessora da Escola Central, desempenhar a 
fungao que dele se esperava? Uma rapida analise do que era 
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esse ensino respondera concretamente a questao que formu- 
lamos. 

O que chama a atenqao, de imcio, ao estudarmos o ensino 
no imperio e a ausencia de um sistema de educagao nacional. En- 
tre o ensino primario, insuficiente e mau, e o superior, anacro- 
nico e falho, ha um hiato que o Colegio de D. Pedro II, os "Co- 
legios das Artes", de S. Paulo e Pernambuco, e as poucas aulas 
de preparatories espalhadas pelas provincias nao poderiam nun- 
ca preencher. A proporgao dos alfabetizados e minima; o di- 
retor da repartigao de estatistica, Manoel Francisco Correia, 
em 1877, informava: "Da populagao livre recenseada sabem ler 
e escrever 1.563.078 habitantes; nao sabem 6.858.594", dos que, 
excluidos os menores de 5 anos, restariam 5.579.945 analfabe- 
tos. "Da populagao escrava os que sabem ler nao passam de 
1.403" (1). As escolas primarias chegavam apenas a 4.890 — 
e apenas 170.000 criangas as frequentavam. Almeida Oliveira, 
no seu trabalho sobre o ensino publico, acentuava, comentando 
estes ultimos dados: "Para termos uma escola por 700 habitan- 
tes ou 100 escolares, visto que estes representam sempre a se- 
tima parte da populacao, deviam as escolas primarias subir a 
12.324" (2). Em lugar desse numero, bem modesto alias, as nos- 
sas 4.890 escolas estabeleciam a proporgao de uma escola por 
1.722,2 habitantes, considerando-se apenas a populacao livre 
(8.421.672 habitantes, em 1870) — de uma escola por 2.028,9, 
considerada tambem a populagao escrava, calculada esta em 
1.500.000 cativos, numero de resto pouco seguro. A penuria 
de escolas, acrescente-se o numero diminuto de alunos; 34,7 
em media para os estabelecimentos existentes. 

1) — Discurso pronunciado no Senado, 2a. Sessao Legislativa de 1877, 27 de junho, 
in Anais do Senado, tomo I, pag. 257. festes dados de populacao, de resto, nao 
sao absolutamentfe sfcguros. Cada autor, geralmente, atribui uma populacao ao 
pais. Nessas condigoes e quo preferimos os dados do diretor da repartigao de es- 
tatistica, que tern grandes possibilidades de ser menos fantasiosos. 

2) — O Ensino Publico —< Obrq destinada a mtosfrar o estedo, em que se acha, e as 
reformas, que exige a Instrugao Publica no Brasil, Maranhao, 1874, pag. 94. 
O. A. acrescentava1, na pagina seguinte: "Na Espanha a razao e de uma escola 
para 600 habitantes. Na Franga, Baviera, Holanda, Italia e Inglaterra ha uma 
escola para 500 pessoas. Na Suecia uma para 300. Nos Estados XJnidos uma 
para 160. Na Prussia uma para 150." No relatorio de Rui Barbosa sobre o 
ensino primario (Reforma do Ensino Primario, "ed. Ministerio da Educagao c- 
Saude, vol. X, tomo I, pag. 9) registra-se a existencia de 4.202 escolas pubh- 
cas e particulares em 1871'', 5.077 em 1873 e 5.661 em 1878. Ha, pois, peque- 
na discrepancy com ofe dados fornecidos por Almeida Oliveira, e<mbora essa 
divergencia nao afete a questao: o que importa e miostrar a tremenda insufi- 
ciencia do ensmo primario. Ha divergencia, minima tambem, quanto ao numero 
de alunos que frequentavam as escolas primarias. Rui registra 130.871 em 
1871, 160.760 em 1873 e 175.714 em 1878. Sobre o estado da instrugao pn- 
maria, veja-se, alias, todo o longo e pormenorizado estudo de Rui (ob. cit., 
cap. I, pags. 7/83). 
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Depois da escola primaria, para o pequeno numero de in- 
divi'duos que as frequentava aprendendo, geralmente mal, lei- 
tura, escrita, calculo elementar e alguns rudimentos de outros 
assuntos, nada praticamente, se oferecia. Nem estudos secun- 
darios regulares, nem instrugao profissional. Para dar somen- 
te um exemplo, na relativamente prospera provmcia de S. 
Paulo, que contava inclusive um estabelecimento de ensino 
superior, o seu presidente informava, em 1870, que havia ape- 
nas tres aulas publicas, de latim e frances, em Itu, Sorocaba e 
Santos, excluida a capital (3). Os representantes das provin- 
cias, na Camara dos Deputados ou no Senado, com frequencia 
apresentam projetos de criagao de estabelecimentos de instru- 
cao secundaria, equiparados ao Imperial Colegio de Pedro II, 
nas suas regioes: o destine de tais projetos. normalmente, e 
mofar nas comissoes, sempre a espera de uma reforma geral 
da instrucao publica (4). Poucos frutos trouxeram, por outro 
lado, as faculdades concedidas as assembleias legislativas pro- 
vinciais pelo § 2.° do art. 10 do Ato Adicional (5). Em tais con- 
digoes, poder-se-ia dizer que o Imperial Colegio de Pedro II 
era o unico estabelecimento a fornecer, dentro das limitagoes 
de seus curriculos e programas, instrugao secundaria comple- 
ta e sistematica, ja que os famigerados "Colegios das Artes" 
nem de longe cumpriam essa missao. Nao se abre quasi uma 
memoria historica das faculdades de direito sem que se en- 
contrem queixas contra esses colegios que, na expressao de 

3) — Relatorio do presidente da provincia de S. Paulo, dr. Antonio Candido da Rocha, 
de 1870, parte referente a Instrugao Secundari.-J. in "Diario de S. Paulo" de 10 
de fevereiro de 1870. 

4) —, Em 24 de maio de 1873 (Anais da Camara dos Deputados, 1873, tomb I, pag. 
158) era apresentado o projeto de criagao de um Liceu Mineiro, emi Sao Joao 
de El-Rei, "em que se ensinarao todas as materias que se lecionam no colegio 
de D. Pedro II, por cujos estatutos sera regido, e que se dividira, como o Co- 
legio de O. Pedro II, em internato e extemato", etc. . A 16 de junho de 1874 
(Anais da Camara dos Deputados, 1874, tomo II, pag. 160) o deputado Sala- 
tiel de Andrade Bragai oferecia um projeto ma's amplo, que dizia em seu artigo 
1.°: "Pica o governo autorizado a criar em cada uma dzs provincias em que 
julgar necessario e nos lugares destas que Ihe parecerem mais convenientes'. um 
colegio filial ao de Pedro II, com internato e extemato, em que se ensine as 
mesmas materias do colegio de Pedro II. por cujos estatutos sera regido e de 
cujos privilegios gosara, podendo para esse fim criar lugares de professores e 
fiscais que o inspeccionem", etc. 

Esses e outros esforgos para dotar as provincias de estabelecimentos de ins- 
trugao secundaria, que poderiam conduzir a criagao de um sistema nacional de 
educagao, foram sempre malogrados. 

5)   Segundo esse paragrafd, competia as assembleias provinciais tegislar "Sobre 
instrugao publica e estabelecimentos proprios a promove-Ia, nao compreendendo 
as faculdades de medicina, os cursos juridicos, academias atualmente existentes, e 
outros quaisquer estabelecimentos de instrugao que para o futuro, forem cnados 
por lei geral". 
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Tavares Belfort, ensinavam, nao para que se aprendesse, mas 
para que se fizessem exames (6). 

Com instrugao primaria deficiente — e praticamente sem 
instrucao secundaria regular — o aluno que se apresentava a 
escola superior, via de regra, nao tinha o minimo prepare in- 
dispensavel para os estudos que entao encetava, ja que os cer- 
tificados de conclusao dos "preparatorios" pouco significavam, 
nao atestando um prepare real. No periodo de que nos ocupa- 
mos, entao, a situagao se tornara mais grave. O decreto 5.429, 
de 2 de outubro de 1873, expedido pelo ministro Joao Alfredo 
e criando bancas de exames em todas as provincias, tornava 
c exame de preparatorios uma formalidade. A intengao do 
ministro era a mais liberal e democratica possivel, objetivan- 
do criar oportunidades para que um maior numero de estu- 
dantes pudessem seguir os estudos superiores. De fato, elimi- 
navam-se assim as viagens dispendiosas para a Corte ou para 
as capitals das provincias privilegiadas — S. Paulo, Bahia e 
Pernambuco — onde ate entao funcionavam as unicas bancas 
de exame. Aplicada, a medida produziria resultados contra- 
ries aos que se esperava. Logo algumas bancas, que ganha- 
vam fama de rigorosas, perdiam a sua clientela de examinan- 
dos. Outras, pouco rigorosas, viam sua clientela crescer — e 
eram exatamente os beneficiados da fortuna, que se podiam 
dar ao luxo das viagens dispendiosas, os que, em romaria, pro- 
curavam os exames "faceis". A banca da provincia do Espiri- 
to Santo — varias Memorias Historicas e relatorios o afirmam 
— tornou-se, entre outras, a mais procurada, pois a diziam ca- 
paz de resolver qualquer caso: aluno que nao conseguisse apro- 
vagao diante de qualquer mesa de exames, por mais benevolen- 
te que fosse, tinha um remedio infalivel; era so dirigir-se para 
o Espirito Santo.. .que de la voltaria com os papeis em ordem 
p o ingresso garantido nas escolas superiores (7). O proprio mi- 

6) — J. J. Tavares Belfort, Memoria Hjstorica da Paculdade de Direito do Recife 
de 1873, in Relatorro do Ministerio dct Imperio de 1874, Rio de Janeiro, Tip. 
Nacional, 1874, Anexo B, com paginagao independente, pags. 30/2. Para um 
exame mais detido da situagao do ensino superior, antes de 1879, remelemos o 
leitor para o trabalho do prof. Almeida Junior, Antes do "Ensino Lhrre" (Ba- 
lango genal do ensino superior brasileiro ate 1879), publicado na Revista Bra- 
sileira de Estudos Pedagogicos, Vol. XV, Janeiro-Margo de 1951, n.0 41, pags. 
5/42. 

7) — Cf. Por exemplo, a seguinte passagsm da Memoria Historica da Faculdade de 
Medidna do Rio de Janeiro de 1876, pelo dr. Joao Martins Teixeira (in Relato- 
rio do Ministerio do Imperio de 1878, Rio de Janeiro, Tip. Nacional, Anexo B, 
com paginagao independente, pagina 8): "Quern nao sabe, com efeito, que mui- 
tos estudantes fazem hoje verdadeiras emigra^ooes para a provincia onde melhor 
Ibes corre a esta^ao? e que, dentre todas, a do Espirito Santo e a que melhor 
fama tern conquistado pelos numerosos sucessos em causas quase perdidas? 
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nistro, em 1875, confiante ainda no seu decreto. reconhecia, con- 
tudo, no seu relatorio, que em algumas mesas de exame deixara 
de haver "a precisa imparcialidade e a severidade indispen- 
savel". Na maioria dos casos, entretanto, nao era siquer ne- 
cessario ao aluno "emigrar" para outra provmcia; as famosas 
"cartas de empenho", contra as quais vivem a protestar os 
autores das memorias historicas , geralmente bastavam para 
conferir ao candidate um "prepare" mais solido do que aquele 
que o saber fornece. Uma boa recomendagao, o "pistolao" forte, 
como se dizia na giria estudantina, era em geral suficiente para 
garantir. senao uma distin^ao ou um plenamente, pelo menos 
o simplesmente Salvador. 

O mal nao se limitava, contudo, a ma preparagao anterior 
do estudante que, com dobrados esforgos e sacrificios por par- 
te dos interessados, poderia, em parte ao menos, ser sanada. 
A situagao era mais seria; como com acerto assinalava Ramiz 
Galvao, "se a Academia conta os seus alnos por centenas, nao 
e porque estas centenas de mocos queiram seriamente apren- 
der, mas simplesmente ganhar um titulo que os habilite a es- 
calar as posigoes elevadas e o conforto da vida" (8). O fato e 
por demais conhecido e ressaltado para que nos detenhamos 
nele: o "bacharel" e nessa epoca um ideal de vida. O trabalho 
manual nao seduz ninguem numa sociedade escravocrata e o 
senhor rural ja perdeu o seu prestigio aos olhos de uma juven- 
tude urbanizada que refina os seus costumes. Os diplomas dos 
cursos superiores nao sao, com frequencia, procurados em vir- 
tude de uma vocagao, que se traduziria numa aspiragao real 
de saber, mas em fungao do "status" social que conferem. E 
tal o prestigio do diploma de bacharel que sao frequentes os 
projetos, nas duas casas do parlamento, estendendo-o a outras 
profissoes que a medicina, o direito e a engenharia, com o ob- 
jetivo de estimula-Ias e firma-las no conceito geral. Em 1870, 
por exemplo, Duarte de Azevedo, Bonifacio de Abreu e Fer- 
reira de Aguiar apresentam a Camara dos Deputados um pro- 
jeto no sentido de ser conferido aos alunos que concluirem cur- 
sos nas escolas superiores de agricultura "criadas ou autoriza- 

8) —* Memoria Historica da Faculdade de Mledicina do Rio de Janeiro de 1881, in 
2.° Relatorio do Mmisterio do Imperio para 1882, Rio de Janeiro, Tip. Nacional, 
1882, Anexo A, com paginagao propria, pags. 24/5. Compt-etando o seu pen- 
samento, diz Ramdz Galvao: "Nao quero investigar a origem deste mal, nem 
fora aqui o lugar mais pr6prio para semelhante discussao; 6 todavia certissimo 
que a chaga existe. A ambigao do prazer e da riqueza dominam a nossa sociedade, 
e os mogos de atual geragao em sua generalidade sao o espelho vivo desta fatal 
epidemia social. Ambigao de saber 6 que raramente aparece" (pag. 25). No 
mesmo sentido cf. Pedro Lessa, Memoria Histdrica da Faculdade de Direito de 
Sao Paulo de 1888, S. Paulo, Tipografia e Esteriotipia King, 1889, pags. 5/6. 
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das no Imperio pelo governo geral" o titulo de bachareis em 
ciencias naturais, como "um estfmulo de honra, que alarga o 
circulo dos aspirantes a posse de tais diplomas" (9). E tal o 
numero desses projetos, que ao discutir-se um deles no Senado, 
ainda em 1870, concedendo o grau de bacharel em ciencias ma- 
tematicas e fisicas aos alunos da Escola Central, o senador 
Cruz Jobim protesta em sua pitoresca linguagem: "Eu vejo, 
por exemplo, que a escola politecnica de Paris, de onde saem 
homens de tanto saber e de tanto merecimento, nao da titu- 
los de bacharel nem de doutor; da somente o titulo de habili- 
tagao nas ciencias militares e nas de engenharia. Entre nos, 
nao so se quer o titulo de bacharel ou doutor, corrto ate julgou- 
se conveniente usar- se de uma capa ou antes uma especie de 
tipiti de espremer mandioca, para cobrir as drogonas e as in- 
signias militares, como se se tivesse vergonha de traze-las a 
vista. E uma coisa ridicula que nao se pratica em parte nenhu- 
ma. Pois os grandes homens em ciencias militares e em en- 
genharia foram nunca bachareis ou doutores?" (10). Nao se 
poderia desejar melhor retrato dos nossos "bachareis de far- 
da". .. 

E claro, todavia, que a falta de vocacao para os estudos su- 
periores, de uma grande parte de nossa mocidade academica, 
por si so, nao comprometeria o ensino. Haveria sempre o re- 
curso dos exames rigorosos, no seio das proprias faculdades, 
a desencorajarem as vocagoes sociais de bacharel. Esse recur- 
so, entretanto, nao era aplicado. Continuavam, nas escolas su- 
periores, a fazer-se valer as cartas de empenho, de maos da- 
das com a benevolencia — para nao dizer a negligencia — dos 
mestres. As reprovagoes eram raras, os exames uma formali- 
dade: "Provas escritas com pareceres de — pessima, ma, pouco 
sofn'velf provas orais que nada indicam por serem perfuncto- 
rias e que de ordinario nao satisfazem; notas em geral pouco 
lisongeiras e nenhuma assiduidade dao em resultado serem ra- 
ros os casos de serem os examinandos aprovados simplesmen- 
te, rarissimos os de reprovagao, e a aprovagao plena, que de- 
via ser a nota e recompensa do que soubesse e tivesse estu- 
dado, e de ordinario a nota quase comum a todos, ate aqueles 
que exibem provas que com razao deveriam determinar uma 
reprovagao". O trecho e de Tavares Belfort (11) e exprime 

9) — Projeto apresentado na sessao de 15 de julho de 1870, in Anais da Camara dos 
Deputados, 1870, tomo III, pag. 94. 

10) — Sessao do 1 de agosto de 1870, i4rlais do Senado, 1870, tomo III, pag. 7. 
11) — Memdr/a Historica da Faculdade de Direito do Recife de 1873, cit., pag. 8 

Cf. no mesmo sentido o expressive trecho de um oficio de Pedro Autran da 
Matta Albuquerque, entao diretor interino da Faculdade de Direito do Recife, 
ao trinistro do imperio, Paulino Jose Scares de Souza (1870), publicado no 
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a opiniao generalizada dos lentes, dos mesmos lentes respon- 
saveis por essa situagao. O curioso e que, paradoxalmente, as 
Faculdades chegam a protestar contra as tentativas de melho- 
rar o processo de exames: e o que fazem, por exemplo, as Fa- 
culdades do Rio de Janeiro e do Recife em relagao ao decreto 
4675, de 14 de Janeiro de 1871, expedido por Joao Alfredo e 
referente a exames, por elas considerado excessivamente rigo- 
ioso (12). Os estudantes, entao, nao se limitam a um plato- 
nico protesto. Modificado o decreto de 14 de Janeiro pelo de- 
creto 4806, de 22 de outubro de 1871, ainda assim nao se con- 
formam os academicos, especialmente os de Sao Paulo, que 
chegam a invadir a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 
a fim de procurar impedir a realizagao dos exames. Jose Mar- 
tins da Cruz Jobim, entao diretor desta escola, relata, estarre- 
cido, os fatos; "os mogos desordeiros haviam arrombado por- 
tas, quebrado e danificado, no andar terreo, todas as vidragas, 
os moveis, a arquibancada, o gabinete de anatomia, de opera- 
goes e partos, atirando pedradas para as janelas de uma das 
salas em que se procedia aos exames, e lancando fogo ao edi- 
ficio" (13). Na sua propria escola, em Sao Paulo, os academi- 
cos praticam atos diversos de insubordinagao, levando a ins- 

Anexo D do Ret&torio do Ministerio do Imperio de 1871, Rio de Janeiro, Tip. 
.Nacional, 1871: "E* deploravel o progresso em que vai a falta de estudo nas 
aulas desta Faculdade. A mdt parte dos estudantes chega ao 5.° ano ignorando 
ate o que ha de mais elementar nas disciplinas dos anos anteriores; e todavia ra- 
risslmo e o estudante reprovado. Este mal ha sido denunciado constantemente 
pelos lentes que escreveram as Memorias academicas; e o que e para admirar 
e que os discipulos destes mesmos hao sido aprovados nos atos como os dos 
outros, ^ste fato revela um vicio radical, que cumpre extinguir, se o govemo 
quer o progresso da ilustra^ao". Dando a sua interpreta^ao do fato, rriuito aca- 
nhada alias, diz Autran logo em seguida: "A causa que descubro de tao momcn- 
toso mal e o modo porque atualmente se fazem os atos desta FacuWade, que 
nenhuma garantia oferece aos Lentes contra uma imprensa infrene que nao os 
poupa quando cumprem o seu dever; e tambem o segredo do escrutinio, que 
apadrinha (nao o digo como fato real) a fraqueza ou mesmo condescendencia 
dos Lentes. Acresce que, havendo a politica invadido todo o corpo da nossa 
sociedade, nao podem as nossas Faculdades estar isentas de toda a influencia 
politica, que uunca e acompanhada da justiga". 

12) — Cf. as Reprasentasoes e Pareoeres das Faculdades de Direito do Recife e de 
Medicina do Rio de Janei-n, sugerindo modificagdes ao decreto de 14 de Janeiro, 
de modo geral no sentido de abrandar o seu excessivo "rigor", in Relatorio do 
Ministerio do Imperio de 1872, Anexo B. 

13) —. Oficio do diretor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro ao ministro do 
imperio, in Relatorio do Ministerio do Imperio de 1872, Anexo B, pag. 13. Jo- 
bim assim conclui o seu oficio, datado de (17 de novembro de 1871: "Durante 
perto de quaienta anos que sirvo nesta Faculdade, ora como lente, ora como 
diretor, nunca pensei Exmo. Snr., ver nela tanta brutalidade, como hoje pre- 
senciamos; o que considero como um* contagio que nos vem de S. Paulo, onde a 
razao publica me parece muito pervertida, ameagando-nos iminentes desgra^as, 
se o Govemo nao tomar a tempo a atitude que Ihe compete em prol da sociedade" 
(idem) . A interpreta^ap de Jobim e facciosa: na verdade os fatos relatados 
traduzem apenas a lamentavcl situagao geral. a triste mentalidade de estudantes 
que se achavam com direito a aprova^ao, sem mais formalidades. 
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tauragao de um processo que envoive doze estudantes (14). O 
quadro anexo do movimento de exames, nas Faculdades de 
Medicina e de Direito de 1870 a 1878, da uma viva ideia das 
facilidades dos exames: o numero de reprovagoes em exames 
e insignificante e sabemos seguramente, pelo depoimento dos 
lentes, que nao e ele o reflexo da aplicagao e do brilho dos es- 
tudantes. O diretor da Faculdade de Direito de Sao Paulo, Vi- 
cente Pires da Mota, o diz sem rodeios no seu relatorio de 
1879: "Da comparagao do numero total dos examinados com o 
pequeno das reprovagoes, pode-se concluir com seguranga que 
houve demasiada indulgencia da parte dos examinadores, o 
que parece claro, vistas as provas mas na generalidade, cheias 
de erros, que revelam senao inteira ignorancia, ao menos qua- 
se nenhum aproveitamento" (15). Se a aprovagao e pratica- 
mente garantida, as faculdades nao desencorajam os estudan- 
tes que buscam apenas o titulo e, mais, contribuem para o re- 
laxamento dos individuos que as procuram com uma intengao 
mais seria. Quando uma das Faculdades tenta reagir, os estu- 
dantes acabam por descobrir recursos que Ihes garantam a 
aprovagao. Um exemplo tipico e o que se verifica em 1879 na 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Tendo lutado sem 
treguas pela instituigao da liberdade do ensino, consagrada no 
decreto de 19 de abril de 1879, a escola do Rio de Janeiro pro- 
curou, nesse ano, realizar exames severos, de acordo com o 
espirito que norteara suas reivindicagoes. Pois bem; encon- 
trando no proprio decreto citado as bases legais necessarias, es- 
tudantes, ja reprovados, procuraram a Faculdade da Bahia, on- 
de o "rigor" era menor, obtendo a desejada aprovagao (16). 
14) — Cf. a Memoria Historica da Faculdade de Direito de S. Paulo, de 1872, pelo 

dr. Francisco Antonio Dutra Rodrigues ( in Relatorio do Ministerio do Imperio 
de 1873, Rio de Janeiro, Tip. Nacional, 1873, Anexos, com paginagao indepen- 
dente, pags. 5/6) . Tres dos doze estudantes foralm absolvidos e nove condena- 
dos. 

15) — Relatorio do diretor da Faculdade de Direito de S. Paulo, referente a 1879, 
in Relatorio do Ministerio do Imperio de 1880, Rio de Janeiro, Tip, Nacional, 
1880, Anexos, com paginagao propria, pag. 1. 

16) —< Cf. a Memoria Historica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro de 1884, 
pelo dr. Agostinho F de Souza Limd, in Relatorio do Ministerio do Imperio de 
1885, Rio de Janeiro, Tip. Nacional 1885, Anexo B, com paginagao propria, 
pag. 37, onde este professor diz que pouco vale o rigor nos exames, ja que "la 
esta a nossa irma da Bahia, cheia de generosidade, para recebe-los de bragos 
abertos, (aos estudantes reprovados) como porto de socorro aos naufragos, como 
amparo e refugio dos penitentes, como tribunal de apelagao sempre pronto ao 
indulto, e para o qual recorreriam imediatamente as inculcadas vitimas, certas de 
alcangarem o premio de . . . sua viagem e a pumgao tacita dos seus pretendidos 
perseguidores de ca' . Sobre d case d* 1879, diz: "Eram 121 alunos, e ja ha- 
viara prestado exames 58, dos quais foram reprovados 17. Dezessete reprovados 
na 5a. sehe!!! Horror! injustiga! crueldade, perseguigao atros, um atentado 
mesmo! contra a scberania da ignorancia ou da vadiagao. Aqui d'El-Rei! foi 
o grito de indignagao. Faeculdade da Bahia! foi a senha de partida". 
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Tudo isso, essas incn'veis facilidades, era o que levava Tavares 
Belfort a dizer, desesperangado, em 1873: "confessamo-lo com 
franqueza e profundo pezar, os estudos sao entre nos nulos, ine- 
xatos, ou raros; as ligoes sao continuamente desprezadas, ou nao 
seguidas; as dissertagoes e trabalhos academicos sao feitos por 
outrem, em vez de o serem pelos proprios, individualmente fa- 
lando; finalmente, os graus sao conferidos depois de provas tao 
faceis, que nao merecem o nome de exames: — a carta de ba- 
charel em Ciencias Socials e Juridicas e apenas um titulo, que 
se adquire depois de certo tempo, sem estudo, sem trabalho, e 
que se traz efetivamente sem gloria, porque nada custou a al- 
cangar, e apenas preliminar indispensavel para se chegar a pos- 
se, ou a aquisigao de um outro estado" (17). 

Mas ha outros aspectos que, acrescentados aos ja referidos, 
tornam o quadro ainda menos animador. Depois do aluno, vem 
o professor. Este, geralmente, foi aluno das mesmas escolas em 
que ira lecionar, teve a mesma deficiente formagao. Tornando- 
se professor — proprietario, subslituto ou opositor — nao se en- 
trega, via de regra, inteiramente a profissao do ensino. Pagam- 
Ihe mal, o que o leva a procurar outras fontes concomitantes de 
renda, seja o exercicio da medicina ou da advocacia, sejam os 
caminhos da politica, a deputagao ou a senatoria (18). E' fre- 
quente ler-se que "ser professor e meio de vida e nao de morte" 
— o que traduz a insatisfagao do professorado. Distraindo-se 
do estudo e do ensino, o professor nao progride, acaba na roti- 
na, afetando desastrosamente o nivel e a reputagao das escolas. 
Alem da ma remuneragao, a propria organizagao prejudica e im- 
pede o desenvolvimento do professor. De acordo com os esta- 
tutos de 1854, os opositores e os substitutes, nas Faculdades de 
Medicina, e os substitutes nas Faculdades de Direito, nao se 
ocupam, especificamente, de uma materia: devem ser, no co- 
mego da carreira, enciclopedicos, por absurdo que isso possa 

17) — Memoria Historica citada, pag. 24. 
18) — Tavares Belfort, ob, cit., pags. 16/7, diz: "Os vencimrntos, que percebem os 

lentes ( ) nao sendo suficientes para que os lentes possam so com tais re- 
cursos provcr as suas necessidades e viver exclusivamente de sua profissao de 
mestre, ( ) dao em resultado que os lentes. apesar de sua boa vontade e 
do sentimento do dever, que neles predomina consideravelmente, veem-se na dura 
necess.dade de advogar e do se ocupar em outros misteres, o que Ihes rouba 
precioso e grunde tempo que devia ser consagrado ao estudo" Franklin Doria 
(discurso pronunciada a 4 de outubro de 1877, in Anais da Camara dos Deputa- 

dos, 1877, tomo V, pag. 33) lembra que os lentes "percebem escassos venci- 
mentos, e sao por isso forgados a distrair-se da sua profissao, ou acumular alguma 
outra". Cf. no mesmo sentido as observa?6es de Francisco Pinto Pessoa (Me- 
moria Historica da Faculdode de Direito do Recife de 1874, in Relatorio do 
Ministerio do Imperio de 1875. Rio de Janeiro, Tip. Nacional ,1875, Anexo B, 
com pagina^ao propria, pags. 4/6. A observagao, de resto, q por demais corri- 
queira para que multipliquemos as citagoes. 
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parecer... (19). Um decreto de 1862 (decreto 2885, de 10 de 
fevereiro), revogando as disposigoes dos Estatutos e Regula- 
mento Complementar das Faculdades de Medicina, estabele- 
cia o concurso de catedra, o que pelo menos em parte sanava 
o mal da falta de especializagao, impedindo que a antiguida- 
de dos substitutes, por si so, bastasse como criterio para o pre- 
enchimento das cadeiras. Em 1875, entretanto, voltava-se a 
situagao anterior: de acordo com um projeto legislative apro- 
vado, de Teixeira da Rocha, depois barao de Maceio, lente da 
Faculdade do Rio de Janeiro, extinguia-se a classe dos oposi- 
tores (que passavam a chamar-se substitutes), havendo con- 
curso apenas para substitutes e valendo a antiguidade destes 
para o preenchimento das catedras vagas (20). A medida foi 
das mais desastrosas. Em 1881, Vicente Candido Figueira de 
Saboia, diretor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 
insistia na sua revogagao, lembrando que "a supressao dos con- 
cursos para os lugares de lentes catedraticos foi um dos maio- 
res danos que podia sofrer o ensino medico entre nos. Quern 
entra para um lugar de substitute, tendo de ocupar a cadeira 
que Ihe tocar por sorte, e nao sabendo qual seja ela, nao se 
aplica mais ao estudo de nenhuma materia da respectiva sec- 
cao, e quando passa a lente efetivo leva muito tempo sem que 
deixe de ser mero repetidor de compendios" (21). Em outros 
termos: mal remunerado, sem tempo bastante para dedicar ao 
estudo de uma so disciplina, o professor, enquanto substitute, 
era obrigado a dedicar-se as disciplinas todas — o que equivale 

1^) ~~J Tavares Belfort, ob cit., pag. 17, diz: "nao se compreende porem que alguem 
seja substituto de todas as materias de um curso superior, sendo obrigado em 
virtude de designagao e no caso de falta de catedratico a substituigao de toda 
e qualquer cadeira; que seja lido e versado em todos os ramos do Direito e isto 
logo no comedo da missao de professor, em que nem siquer o tempo e suficiente 
ainda para ter ele a ciencia apontada, quanto mais estudada profundamente, como 
e mister para bem ensinar". Nas Faculdades de Medicina, os opositores, pelo 
menos, eram distribuidos, senao por cadeiras, pelo menos por secgoes (cirurgi- 
ca, medica ,etc.) . Os substitutes, estes substituiam em qualquer cadeira, con- 
forme as necessidades, ainda que distribuidos por sec^oes. 

20) —1 Cf. Anais da Camara dos Deputados, 1875, tomo II, pag.\ 91, sessao de 9 de 
junho; parecer favoravel da comissao de instrugao publica a 10 de junho, tomo 
II, pags. 94/5; aprovagao em la. discussao a 9 de agosto de 75, tomo IV, pag. 
36. O projeto foi combatido por Martinho Campos (tres discursos, a 10 de agosto, 
tomo IV, pags. 48/51 e 57/8 e a 11 dfl agosto, idem, pags. 69|72) e Campos 
Carvalho (tres discursos, a 10 de agostd, pag. 52 e a 11, pags. 67/69 e 72/76). 
Teixeira defendeu o seu projeto a 10, pags. 51/2 e a 11 de agosto, pags. 63/7. 
Com uma emenda de Ferreira Viana e outros deputados, foi aprovado definiti- 
vamente a 16 de agosto (pag. 86) . Depois de discutida a proposigao no Se- 
nado, ela se transformaria no decreto 2649 de 22 de setembro de 1875. 

21) —- Relatorio do diretor da F,aculdade de Medicina do' Rio de| Janeiro, de 1881, in 
Prfmeiro Relatorio do Ministerio do Imperio de 1882, Rio de Janeiro, Tip. Na- 
cional, 1882, Anexo B, com paginagao independente, pag. 23. 
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a dizer que, com frequencia, nao se entregava seriamente a ne- 
nhuma... E, se apesar de tudo chegava a dominar a materia 
de uma cadeira, nada impedia que se tornasse catedratico de 
outra, para a qual nao estava preparado. Dai dizermos que a pro- 
pria organizagao das escolas impedia o progresso do professor, 
rivalizando com a ma remuneragao no seu papel negative. 

Com alunos mal preparados e pouco dispostos para o estu- 
do, com professores geralmente nao especializados e pouco de- 
dicados, pelos motives ja enunciados, ao magisterio, que pode- 
ria valer o ensino das nossas Faculdades? Nao ha diivida de 
que nao seria muito. Como dizia Vicente Saboia, no trecho 
que ha pouco citamos, os lentes, em geral, eram meros repeti- 
dores de compendios. Embora, nas Faculdades de Medicina, 
certos professores insistam na excelencia do ensino teorico (22) 
— de resto, no caso, e particularmente na acepgao em que era 
tornado, o menos importante — e haja referencias sobre nota- 
veis qualidades de alguns professores de direito (23), a media 
dos depoimentos nao exalta a qualidade do ensino. Na melhor 
das hipoteses, o professorado repetia apenas com seguranga o 
que diziam os mestres europeus. Em seu relatorio de 1884, Vi- 
cente Saboia assinalava com tristeza o fato incontestavel: "o 
professorado, ainda subjugado pela influencia das grandes au- 
toridades cientificas do velho mundo, a cuja opiniao se sujeita 
com a mansuetude da impersonalidade, nao da a seu ensino uma 
orientagao cientifica propria e se limita em muitos casos ao pa- 
pel de simples expositor de doutrinas e opinioes alheias, dan- 
do lugar a que os alunos deixem de comparecer as aulas, certos 
de que irao encontrar no livro o que deixaram de ouvir nas au- 
las" (24). O compendio e, entao, um dos grandes inimigos do 
ensino. Mesmo que o professor dele queira fugir, a lei o exige 
e o governo se reserva o direito de aprovar ou rejeitar os com- 
pendios compostos pelos professores ou por eles adotados. As- 
sim, em primeiro lugar, a adogao do compendio e uma forma 
de cercear a liberdade de exposigao e de pesquisa. Franklin 

22) — O prof. Claudio Velho da Motta Maia, na Memoria Historica da Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro de 1878 (in Relatorio da Ministerio do Imperio de 
1879, Rio de Janeiro, Tip. Nacional, 1879, Anexo A, com paginagao propria, 
pag. 23) diz, quanto ao ensino teorico, que "todos se unem para eleva-lo a 
mesma altura em que ele se acha nas prtmeiras faculdades medicas da Europa". 
O mesmo diz Teixeira da Rocha, tambem professor da mesma escola, na sua 
Memoria Historica de 1868 (in Relatorio do Ministerio do Imperio de 1869, 
Rio de Janeiro, Tip. Nacional, Anexos, com pagina^ao propria, pag. 22). 

23) — Cf. nesse sentido o Relatorio citado, de 1879, de Pires da Motta, loc. cit., pag. 4. 
24) — Relatorio do diretor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, referente a 

1884, in Relatorio do Ministerio dd Imperio de 1885, Rio de Janeiro. Imprensa 
Nacional, 1885, Anexo B, com pagina^ao propria, pag. 5. 
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Doria, em discurso que ja tivemos a oportunidade de citar, per- 
guntava: "gozara de liberdade ciientifica o lente que e obriga- 
do a modelar suas ligoes por um compendio que deve ser apro- 
vado pelo governo? Podera gozar de liberdade cientifica o len- 
te que, sob color de expender doutrinas perigosas ou subver- 
sivas, arrisca-se a ser suspense de tres meses a um ano, com 
privagao dos respectivos vencimentos? O que sao essas doutri- 
nas perigosas e subversivas? Os estatutos nao as especializam. 
Pica tudo em ultima analise dependendo do juizo e arbitrio do 
governo, que e afinal quern confirma ou levanta a suspensao 
decretada pela congregagao" (25). O governo central, assim, 
de forma indireta, intervem sobre o conteudo do ensino e, por 
meio do compendio, obriga o professor a docilidade. Limitan- 
do a liberdade de catedra, o compendio e, em seguida, um con- 
vite a indolencia do professor e do aluno. fiste toma conscien- 
cia de que basta "conhecer a materia do compendio" para atin- 
gir o seu objetivo: a aprovagao. Aquele, com frequencia, a for- 
ga de repetir, ano apos ano, a mesma "ligao", numa enervante 
rotina, nao se atualiza, nao estuda — as vezes nem sequer pensa 
mais. Quando se trata de um professor consciencioso e realmen- 
te prebcupado com o ensino, como parece ter sido, por exem- 
plo, Tavares Belfort, nao Ihe sobra outro remedio senao a quei- 
xa inconformada com a situagao: "O professor nao pode orga- 
nizar um piano de ensino, nao pode desenvolver as materias, 
dividi-las, tratar delas como entender e julgar conveniente; es- 
ta, ao contrario, subordinado a textos e compendios, certos e 
determinados, aprovados definitivamente pelo Governo sobre 
proposta da Congregagao"... (26). Nao diz outra coisa Cruz 
Jobim: "Aqui entre nos nao se fala senao em compendios; ha 
de se estudar logica por forga, segundo Genuense, e quern nao 
souber logica por Genuense nao pode saber logica. Os profes- 
sores cingem-se entre nos a um autor, e nao fazem senao re- 
petir o que ele diz. Nao se da isto na Europa. O professor e o 
genuine representante da ciencia, ensina sem se importar com 
compendios" (27). 

E' claro que tal ambiente, ambiente de Coimbra, como vivia 
a repetir o senador Jobim, nao podia favorecer a investigagao. 

25) — Discurso citado, loc. cit., pag. 34. 
26) — Memoria Historica, citada, pag. 17. 
27) — Discurso pronunciado no Senado a 31 de agosto de 1875. Cf. Aruais do Senado, 

1875, tomo IV, pag. 514. Apesar de tudo, ha professores que defendem os 
compendios. Zacarias, ex-professor do Recife, no mesmo dia em que Jobim pro- 
nuncia esse discurso, contesta-o defendendo os compendios (idem, pags. 517/8) . 
No mesmo sentido da de Zacarias, cf. a opiniao da prof. Francisco Pinto Pes- 
soa, na sua citada Merrtotia Historica de 1874, pag. 4. 
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a criagao original, sem o que nao se pode falar seriamente em 
estudos superiores. O regime imperante — e um jovem substi- 
tute da Faculdade do Rio quern fala — "veda completamente 
qualquer iniciativa de progresso e descobertas que so se reali- 
zam a forga de revolver e pesquisar material e incessantemen- 
te os mesmos objetos" (28). "Entre nos — continua ele, e o 
que diz das faculdades medicas se aplica, transposto para outro 
piano, tambem as escolas juridicas — ainda ninguem fez uma 
analise organica elementar, ninguem procurou o calor especi- 
fico de um corpo, ninguem empreendeu descobrir, nem mesmo 
reproduzir, a sintese dos compostos organicos, ninguem reali- 
zou as numerosas vivisecgoes e experiencias que servem de ba- 
se a fisiologia moderna; que, para estes trabalhos, nos falta o 
material indispensavel, e que, a nao se querer efnvelhecer com 
meia duzia de tentativas, torna-se impossivel realizar todas as 
coisas, sem te-las visto realizadas primeiro por pessoas ja feitas 
na pratica. E' certo que quase tudo se pode conseguir com um 
excesso de esforgo e boa vontade; porem os meios sao sempre 
necessaries, e o tempo que nisto se gasta e em pura perda, por- 
que assim rejeita-se o influxo do progresso colocando-se o ex- 
perimentador sempre nas condigoes do atraso dos primeiros pe- 
riodos da ciencia. Outra deve ser a divisa: aprender com rapi- 
dez tudo quanto ja e conquista realizada, para poder dar tempo 
aos voos da iniciativa propria" (29). Em resume, nao ha pes- 
quisa, nao ha criagao. Mesmo um otimista, como Teixeira da 
Rocha ,era obrigado a reconhecer que "o Brasil ainda nao pagou 
o seu tributo, nao levou nem uma pedra para adiantar o edi- 
ficio da medicina: — nada fizeram pelo seu progresso os ho- 
mens que nos antecederam, nada temos feito os homens de 
agora" (30). 

Ainda que deixemos de lado o dominio da investigagao ori- 
ginal, da pesquisa cientifica, atendo-nos ao dominio mais mo- 
desto do ensino pratico (ja que o teorico, como o vimos, e, em 
geral, uma repetigao dos compendios) o quadro nao e mais ani- 
mador. Os bachareis em direito nao aprendem na escola a pra- 
tica da profissao; os estudantes de medicina chegam ao ciimulo 
de estudar fisiologia sem fazer experiencias ou assistir a elas... 

28) —1 Joao Martins Teixeira, Memoria Historica da Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro de 187®, pag. 10. 

29) — Idem, p6g. 11. 
30) — Memoria Hislorica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro de 1868, cit., 

pag. 23. 
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(31). Isso para nao falar de coisas ainda mais praticas e urgen- 
tes, que levavam Teixeira da Rocha a assinalar envergonhado, 
em 1868; "O ensino pratico de partos, e de molestias de mulhe- 
les pejadas, e criangas recem-nascidas... custa crer, e custa 
mais dizer, nao existe nesta Faculdade" (32). A respeito do as- 
sunto, alias, ha um fato que raia pelo comico. Os estatutos de 
1854 criavam a cadeira de clinica de partos. mas, por um lapso, 
essa cadeira foi esquecida ao reorganizarem-se as Faculdades. 
Domingos Carlos da Silva, professor da Faculdade da Bahia, as- 
sim relata o episodic, que qualifica de "muito interessante": "O 
legislador, entre outras cadeiras, criou uma cuja existencia fi- 
cou ignorada. Somente em 1882 foi que a assembleia descobriu 
esse lapso de pena. Era a cadeira de clinica de partos, ultima- 
mente posta a concurso" (33). 

Deixemos de lado, para abreviar a exposigao, o problema 
das instalagoes das Faculdades, funcionando em velhos pardiei- 
ros, pequenos e acanhados, com bibliotecas pobres, sem labora- 
torios, etc. E' verdade que nesse dominio a situagao nao per- 
manece estacionaria, havendo acentuadas melhoras, sobretudo 
na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, cujas instalagoes 
— gabinetes, salas de aula e laboratories — poderiam conside- 
rar-se quase satisfatorias, sobretudo na decada de 80. A partir 
do ministerio Itaborai, de 1870, quando a pasta do Imperio se 
encontrava em maos de Paulino, e especialmente no ministerio 
Rio Branco, que com razao Euclides da Cunha considerava um 
dos pontos mais altos do imperio (34), sendo ministro do Impe- 

31) — "Os nossos discipulos —• diz o prof. Motta Maia na sua citada Memotia Histo- 
rica, pag. 23 — sao obrigados a sobrecarregar a memoria com um sem numero 
de experiencias de Claude Bernard, Longet, Brown Sequard1, Brucher, Ranvier e 
tantos outros, e sem nunca as terem visto fazer!" Teixeira da Rocha, Memoria 
cit., pag. 21, diz,: "O ensino da Fisiologia experimental ainda nao foi tentado 
nesta Escola: tem-se formado aqui centos de doutores, que nem viram uma ex- 
periencia fisiologica". Sobre as deficiencias do ensino pratico nas faculdades 
de medicina ver ainda as Memorias Historicas da Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro, de 1869, pelo dr. A. Gabriel de Paula Fonseca (in Relatorio 
do Ministerio do Imperio de 1870, Anexos, pag. 14), de 1881, por Ramiz Gal- 
vao (cit., pag. 5^, bem como a da Facfuldade da Bahia, de 1877, pelo dr. 
Egas Carlos Mbniz Sodre de Aragao (Relatorio do Ministerio do Imperio de 
1878), onde se relatam as opinioes do prof. Luiz Alvares dos Santos, que o 
autor, "pat^i6ticamente'^ combate. Cf. tambem, alem dos divsrsos relatorios de 
Vicente Saboia, sobre a Faculdade do Rio, o Relatorio do diretor interino da 
Faculdade da Bahi^. dr. Antonio Pacifico Pereira, referente a 1884, in Relatorio 
do Ministerio do Imperio de 1885, cit., pags. 11/12. 

32) — Memoria Historica, dt., pag. 20 . 33) —— JDa Reforma do Ensino Superior no Brasil, Bahia, Imprensa Economica, 1883, 
pag. 50. 

34) —• Da IndependSnda a Republica, in A Margem da Historia, Livraria Lelo & Irmao, 
Porto, 1946, pags. 301/3. 
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no Joao Alfredo, e sensi'vel a melhora da situagao (35). Poste- 
riormente, novos progresses se fazem nesse domi'nio, embora o 
quadro geral do ensino, em linhas gerais, nao apresente fisio- 
nomia essencialmente diversa. Nao nos deteremos, tambem, 
acentuando entretanto que esse seria um estudo interessante, 
no orgamento das Faculdades. Lembremos apenas, a titulo de 
exemplo, que, em 1870, num orgamento global de 83:326:718$540, 
apenas 372:745$000, ou seja, menos de 0,45%, eram destinados 
as quatro faculdades do imperio (36). Com a instrugao publi- 
ca, em geral, nao se gasta mais, normalmente, do que 1,5%. 

Acentuemos, finalmente, a ausencia dos estudos superiores 
"desinteressados", do cultivo da ciencia pura, sem o que nao e 
possfvel alcangar alto nivel no domi'nio do ensino superior, sem 
o que se ressentem os proprios estudos profissionais de grau 
universitario. No campo das ciencias fisicas e matematicas ain- 
da se fez alguma coisa, ao ser reorganizada, pelo decreto 5.600, 
de 25 de abril de 1874, a antiga Escola Central, transformada en- 
tao em Escola Politecnica. Nos termos desse decreto, ao lado 
dos cursos profissionais de engenheiros geografos, de engenha- 
ria civil, de minas, e do curso de artes e manufaturas, criavam- 
se cursos de ciencias fisicas e naturais e de ciencias fisicas e 
matematicas. No seu relatorio de 1878, Rio Branco, que fora o 
presidente do conselho do gabinete que reorganizara a escola 
(1871-1875), acentuava, quanto ao curso de ciencias fisicas e 
matematicas que "o pensamento de elevar os conhecimentos 
cientificos entre nos, sem que deixem eles de servir como for- 
gas essencialmente uteis ao nosso progresso material, presidiii 
a organizagao deste curso" (37). Nada, entretanto, se fazia no 
dominio da filosofia e das letras, em que pesem as multiplas 
manifestagoes da opiniao esclarecida do pais no sentido de se 
criarem sejam faculdades de filosofia, sejam faculdades de le- 
tras (38). Sem esses "viveiros do professorado", na expressao 

35) — Em relagao a Faculdade do Rio de Janeiro, atesta o prof. Joaquim Monteiro 
Caminhoa que a sua escola "teve seu primeiro renascimento no ministerio Pe- 
dreira, sua decadencia no ministerio Olinda, seu segundo renascimento no mi- 
nisterio Paulino, e rapidos progresses reais no ministerio Joao Alfredo" Cf. 
Memoria Historica da Faculdade de Medicine do Rio de Janeiro de 1874, in 
Relatorio do Ministerio do Imperio de 1875', Rio de Janeiro, Tip. Nacional, 
1875, Anexo B, com paginagao propria, pag. 3. 

36) — Dados colhidos nos Anais da Camara dos Deputados, 1870, tomo IX. pag. 190. 
37)   Relatorio do Diretor da Escola Polilecnicd referente a '1877 e datado de 23 de 

Mar^o de 1878, in Relatorio do Ministerio do Imperio de 1878, Rio de Janeiro, 
Tip. Nacional, 1878, Anexo B, com pagina^ao pr6pria, pag. 2. 

38) — O malogrado nrojeto de criacao de uma universidade, de 1843, do qual falaremos 
adiante, instituia, nos moldes de Coimbra, uma faculdade de filosofia. O projeto 
Homem de Mollo, de 1881, igualmente frustrado, criava uma faculdade de le- 
tras. Outros projetos de reforma do ensino (o do barao de Mamore, de 1886, 
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de Ferreira Viana, dedicadas, a um so tempo, a fazer avangar a 
cultura e a preparar homens habeis para a sua transmissao, com- 
prometia-se a possibilidade mesma de organizar um verdadeiro 
sistema de educagao nacional, em diferentes niveis, alem de es- 
tancar-se a fonte principal do progresso da pesquisa cientifica, 
literaria ou filosofica. Restavam-nos as faculdades de medicina, 
engenharia e direito, para formar profissionais. E, paradoxal- 
mente, nessas escolas, alem de pouco se aprender da ciencia 
pura, o que menos realmente se aprendia era a profissao esco- 
Ihida... 

* * 
* 

Essa sumaria analise do ensino superior brasileiro respon- 
de pela negativa a questao que formularamos: nao se poderia 
dele esperar, na situagao em que se encontrava, a for- 
magao daquela elite intelectual e tecnica, capaz de por o pais 
"ao nivel do seculo". Os professores das faculdades imperials 
sao os primeiros a reconhece-lo e o fato da transformagao das 
ideias processar-se com total independencia do ensino recebido 
nas academias demonstra que tinham inteira razao. 

Ora, se se reserva ao ensino superior um papel fundamen- 
tal no piano de renovagao do pais e se se reconhece que eie nao 
esta em condigoes de preencher tal papel, faz-se evidente que 
e precise remodela-lo. Os males que apontamos, desde a falta 
de preparo dos alunos a insuficiencia dos professores, passando 
por toda a gama possivel de defeitos, sao analisados e fustiga- 
dos: escrevem-se livros e artigos, pronunciam-se discursos no 
parlamento, elaboram-se memorias historicas e relatorios e a 
soma desses esforgos esclarece positivamente os vicios do ensi- 
no superior, ao mesmo tempo que indica os meios adequados 
para a sua corregao. Mas, se ha acordo quasi unanime na anre 
sentagao dos defeitos e das medidas particulares destinadas e 
elimina-los, ha nitidas divergencias quanto a ideia diretora que 
deve presidir a reorganizagao do ensino: ora tudo se espera da 

por exemplo: insistent na neoessidade de criar-se uma ou varias faculdades de 
letras. Ministros do imperio (Ferreira Viana, por exemplo, no seu reljtorio de 
1889) ressaltaxn sua importancia. O Congresso de- Instrugao de 1882 dedica-lhe 
uma questao da segunda secgao de estudos (7a. Questao) e Carlos de Laet. em 
belo parecer, consagra a iniciativa. Tudo seria em vao. O pais/ nao conheceria 
esses estabelecimentos a nao ser no seculo seguinte, na decada de 30. 
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tantas vezes adiada criagao de uma universidade; ora se acre- 
dita que resolver-se-ao todos os problemas com a implantagao 
da liberdade de ensino, de resto compreendida em sentidos di- 
versos e ate opostos. Quanto a liberdade de ensino, enquanto 
nao se precisa inteiramente o que por ela se entende, todos a 
reclamam. Os liberais, classicos ou cientificistas, por coerencia 
doutrinaria; os positivistas, porque ela e necessaria a implan- 
taqao definitiva da filosofia regeneradora; os catolicos porque 
ela exprimiria uma liqao evangelica, de resto consagrada, de 
forma toda peculiar, pelas palavras dcs ultimos pontifices e 
pela politica ultramontana dos catolicos franceses. Como ban- 
deira generica, pois, ela consulta os interesses e as opinioes de 
todos. Varia, como dissemos, o modo de compreende-la. Para 
o liberal classico a liberdade de ensino decorre da propria li- 
berdade de consciencia e de pensamento: ela e, antes de tudo, 
a, garantia de um "direito natural": a consequencia necessaria 
da afirmagao da individualidade. Para o novo liberal, cienti- 
ficista, se nao e ela expressao de um direito originario, ela 
decorre, pelo menos, da natureza humana. "cientificamente 
concebida", e pelo menos considerada uma inestimavel con- 
quista da cultura. Classico ou cientificista, entretanto, o libe- 
ral a concebe, ao menos em tese e enquanto direito de trans- 
missao do pensamento e das opinioes, como praticamente ilimi- 
tada. Para o liberal a liberdade de ensino nao e uma acomo- 
dagao, uma transigencia ou uma palavra de sentido equivoco- 

ela e um principio basico, estrutural, de sua concepgao do 
mundo. Para o positivista, ja o acentuamos, ela e um elemento 
da "transigao organica": nao e a garantia das manifestagoes, 
hoje e sempre, de opostas e irredutiveis visoes da vida, 
expressoes de personalidades diversas; e apenas um direi- 
to transitorio, no qual siquer se ha de pensar no estado 
definitivo. Para o catolico, como ja mostramos em ou- 
tra parte deste trabalho. ela e coisa inteiramente diversa. Con- 
victo de possuir a verdade absoluta, desprezando a razao quan- 
do esta contradiz a fe. senhor da revelagao divina, possesso 
do verbo de Deus, a liberdade tern para ele um significado 
especial; dir-se-ia quase que e o direito c o dever que todos 
tern de abragar a religiao catolica. Apoiados em Agostinho, 
Anselmo de Cantuaria ou Tomas de Aquino, Gregorio XVI, 
Pio IX e Leao XIII intransigentemente defendem essa dou- 
trina. A liberdade de ensino nao se pode confundir com a li- 
berdade de ensinar o erro — ou seja, de ensinar doutrinas 
opostas a Igreja Catolica ou por ela condenadas. 
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Esta liberdade de ensinar tudo segundo sen capricho (e 
Leao XIII quem o diz) repugna a razao (39) — e aqui se ha 
de entender por capricho toda convicgao oposta as da Igreja. 
Livre pensadores de toda sorte, deistas ou ateus, etc, seriam, 
assim, apenas caprichosos, a que o Estado, sob pena de fugir 
a sens deveres, deveria cassar a palavra e, a fortiori, os car- 
gos de ensino que viessem a ocupar... 

Mas nao e apenas em fungao dos diversos tipos de menta- 
lidade do periodo que se acumulam os equivocos sobre o con- 
ceito da liberdade de ensino: nos principals sistemas educa- 
cionais visados pelos intelectuais de entao, e conhecidos 
principalmente por intermedio dos diferentes relatorios de 
Hippeau ou do ja citado livro de Schiitzemberger, entre ou- 
tros autores menos lidos, varia o significado dessa liberdade. 
Nos Estados Unidos e na Inglaterra a liberdade de ensino 
significa, senao a abstengao, pelo menos o minimo de inter- 
vencao do Estado no dominio da educacao. Sao particulares 
e associagoes que, livremente, fundam escolas superiores, cren- 
tes de que o principio da livre-concorrencia, por si so, levara 
a selegao entre a boa e a ma escola. As proprias faculdades es- 
tabelecem o seu regime de estudos, as condigoes de matricula, 
etc. A ausencia de fiscalizagao vai a tal ponto que algumas es- 
colas, sem outra sancgao que a eventual desaprovagao da opx- 
niao publica, chegam, nos Estados Unidos, a estabelecer um 
verdadeiro comercio de diplomas (40). A liberdade das profis- 

39) — As expressoes sac da enciclica Libert as, de 20 de junho de 1888, onde afirma 
o pontifice, acerca da liberdade de ensino: "Nao pode, realmente, haver duvida 
de que so a verdade deve ocupar o entendimento, porque nela esta o bem das 
naturezas inte-Jigentes e seu fim e perfeigao; de lmodo que o ensino nao pode 
ser senao de verdades, tanto para os que ignoram como para os que ja sabem, 
isto e, para dirigir uns ao conhecimento da verdade e conserva-lo nos outros. 
Por este mot:vo, sem duvida, e dever proprio dos que ensinam livrar do erro aos 
entendimentos e fechar com obstaculos seguros o caminho que conduz a opinioes 
enganosas. For onde ve quanto repugna a razao esta liberdade de que tratamos, 
e como nesceu p:ra perverter radicalmente os entendimento^, ao pretender ser- 
Ihes lid to tudo enstnar segundo o seu capricho". . . (o grifo e nosso) §32. E, 
no paragrafo 33, diz o pontifice: "e necessario que esta liberdade nao saia de 
certos termos .se ha de ser honesta, isto e, se nao ha de acontecer impunemente 
que a faculdade de ensinar se transforme em instrumento de corrup^ao" Alias, 
ja na sua enciclica de 1 de novembro de 1885, Immortale Dei. depois de con- 
denar a, absoluta liberdade de pensamento e de imprensa, Leao XIII insistia em 
que a liberdade "deve ter como objeto o verdadeiro e bom'*, que nao mudam 
ao capricho do horns m (§38). Contra as Liberdades modernas ver ainda espe- 
cialmente a enciclica Mirari Vos (15 de agosto de 1832), de Gregorio XVI, bem 
como a enciclica Quant* Cura e o Syllabus (8 de dezembro de 1864), de Pio 
IX. Cf. ainda o capitulo II da la. Parte deste trabalho. 

40) — O exemplo Tiais conh^-cido no Brasil era o da Universidade de Filade^fia, que 
levou o do imperio do gabinete Caxias, de 25 de junho de 1875, Joee 
Bento da Cunha Figue:redo, a expedir um aviso proibindo o exame de suficiencia, 
diante das nossas escolas de medicine, dos diplomados por aquela escola. Ver 
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soes coroa ai a liberdade do ensino; a medicina, por exemplo, 
e exercida por quem queira faze-lo. Na Inglaterra, o proprio 
medical act, de 1858, ainda que visando a coibir abusos, nao es- 
tabelecia o monopolio do exercicio da medicina pelos gradua- 
dos. Assim, a liberdade de ensino tem, nesses dois paises, o sen- 
tido liberal, mas de um liberalismo irrestrito. O Estado e 
chamado, no maximo, ao exercicio de uma fungao supletiva em 
materia de instruqao: nao se concebe quase ai o Estado-educa- 
dor, em que pese, nos Estados Unidos do tempo, o crescente in- 
teresse do poder publico pela educagao. Na Franga, na patria 
da revolugao de 89, a liberdade de ensino tem significagao totai- 
mente diversa. Alguns liberais (Laboulaye e, no caso. o exem- 
plo mais tipico) pedem-na em toda a sua extensao, como 
consequencia imediata da liberdade de consciencia e de pensa- 
mento. Mas sao os catolicos que "dao o torn" na definigao do 
conceito. E. para eles, o brado famoso da "liberdade como na 
Belgica" (41) quer dizer divisao, com o Estado, do monopolio 
do ensino, ja que nao e possivel, no momento pelo menos, 
afastar o Estado da concorrencia. Varios liberais, por outro la- 
do, insistem no significado correto de liberdade de ensino, que 
quer dizer, antes de tudo, ampla liberdade de pensamento e ex- 
pressao, obedecidas certas exigencias de capacidade, e nao a 
plena licenga de criar faculdades ou universidades, com direito 
de atribuir aos alunos graus de valor profissional (42). Na 
Alemanha, finalmente, a liberdade de ensino e liberdade de cd- 
tedra e garantia de variedade de opinioes. As universidades 
pertencem ao Estado, sem ensinarem, contudo, qualquer "dou- 
trina oficial". Um vasto corpo de professores ordinaries, extra- 
ordinarios e livre-docentes garantem, desenvolvendo com in- 
teira liberdade os seus cursos, a variedade das opinioes. Ha 
ateus e deistas, materialistas e espiritualistas, catolicos e pro- 
testantes entre os mestres, todos professando livremente suas 
doutrinas. E' o Estado quem educa. nao pela oficializacao de 
uma doutrina, mas pela delegagao desse poder a homens com- 

nos Anars do Senado, 2a. sessao legislative de 1877, sessao de 16 de junho, 
tomo I, pags. 140/151, longa discussao sobre esse assunto, em que tomam. 
parte F. Otaviano, Diogo Velho, Joao Alfredo, Zacarias, Cruz Jobim, Manoel 
Francisco Correia e Silveira da Motta. 

41) — A Belgica tdnha duas universidades do Estado (Gand e Liege), uma universidade 
catolica (Louvain) e uma universidade livre-pensadora (Bruxelas) . A concessao 
dos graus unwersitarios era feita por juris mixtos, de que tomavam parte pro- 
fessores oficiais e livres. Havia, assim, uma especie de divisao do monopolio 
do ensino, entre as escolas do estado e as escolas livres, modus-vhrendi resultante 
da luta entre o laicismo e o ultramontanismo na patria de Laveleye. 

42) — No Capitulo III da la. Parte examintfmos com mais vagar, ainda que de passa- 
gem, u questao da liberdade de ensino na Franga. 
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petentes, quaisquer que sejam suas crengas. O mestre professa 
livremente e o aluno livremente escolhe o seu mestre. A liber- 
dade de aprender completa a liberdade de ensinar. A Univer- 
sidade se faz autentico agente do poder publico, num sentido 
eminentemente liberal. Por outro lado, os graus que confere 
sao exclusivamente cientificos, devendo o diplomado passar 
por uma dificil serie de exames para obter o grau profissio- 
nal (43). 

Como se ve, era muito facil obter, senao a unanimidade. 
pelo menos a grande maioria das opinioes em favor da liberda- 
de do ensino: logo que se a definisse, entretanto, essa maioria 
se dividiria em numerosas facgoes, incluindo a dos que, com 
certa facilidade, pareciam reduzi-la a pura e simples liberdade 
de frequencia, como a reclamava Machado Portella numa pas- 
sagem de sua Memoria Historica da Faculdade de Direito do 
Recife, referente a 1869, depois tantas vezes citada: "Nada de 
ligoes, nada de sabatinas e conseguintemente de notas" ... (44). 
A estes ultimos, a eliminagao da caderneta do bedel e da rea- 
lizagao das sabatinas parecia o supra-sumo, a quinta essencia 
da liberdade de ensino... 

Antes de 1879, contudo, quanto se tentaria ao menos, por 
meio de um decreto cuja execugao foi apenas parcial, estabele- 
cer a liberdade de ensino, nao e tanto nas diversas acepgoes do 
conceito que se pensa. Nao havendo ate entao essa liberdade, 
seja no sentido amplo de plena liberdade de catedra, seja no 
de liberdade de frequencia, seja no de instituigao de cursos li- 

43) —• A bibliografia sobre o problema da liberdade de ensino na Inglaterra, Estados 
Unidos.Fran^a, Belgica e Alemanha, em lingua estrangeira ou nacional, e enor- 
me. Deixando de lado quaisquer textos polemicos, e atendo-nos apenas aos 
principals trabalhos que nortearam o pensamento brasileiro sobre o assunto, 
seria indispensavel lembrar os relatorios de Hippeau e o{ trabalho de Schutzem- 
berger, De la Re-forme de L'ensetenement superieur et des libertes universitaires, 
Paris, 2a. edigao, G. Masson, Editeur, 1876. Entre os trabalhos nacionais, 
alem dos monumentais Pareceres de Rui Barbosa, fonte riquissima de infortnia- 
goes, e de iniimeros discunsos, de diferentes autores, na Camara dos Deputados 
e no Senado alrm de artigos de imprensa, destacamos o trabalho de J.J. Tavares 
Belfort, Aprecfagao do Projeto de Criagao de Uma Universidiede) e de tun novo 
piano de estados e estatutos para as*. Faculdades de Direito, Pemambuco, Tip. 
Mercantil, 1873, onde ha uma larga discussao do asSunto, bem como, no que 
dlz resp-d^o ao ensino medico, om especial, a bdml arquitetada Memoria Histo- 
rica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, de 1872, pelo dr. Vicente 
Candido Figucira de Saboia (in Relatorio do Mirusterio do Imperio de 1873, 
Anexos) . Lembramos ainda, a respeito da organizagao alema, o citado livro 
de Domingos Carlos da Silva, Da Reforma do Ensino Superior nol Brasil. Final- 
mente, ha diversas informa^Ses nas A fas e Pareceres do Con^resso de Instrugao 
do Rio de Janeiro (1882), publicadas pela Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 
1884. 

44) — In Relatorio dc Ministerio do Imperio de 1870, Rio de Janeiro, Tip. Nacional, 
1870, Anexos com paginagao propria, pag. 4. 
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vres, seja no de criagao de faculdades (45), cada um, ao de- 
fender o conceito, tomava-o no sentido que Ihe parecesse cor- 
reto. So depois do decreto 7247, de 19 de abril de 1879, quando 
se definia como oficial um dos sentidos do conceito, e que as 
discussoes giraram preponderantemente em torno do signifi- 
cado precise da liberdade de ensino. 

Outra apreciavel corrente, sem negar alias a importancia 
do ensino livre, ve, entretanto, na criacao da universidade — 
ou de universidades — a chave para a solugao do problema do 
ensino superior; so estas instituigoes, para eles, seriam capazes 
de desempenhar o papel que se reclamava da instrugao supe- 
rior, acelerando o progresso do pais. Domingos Carlos da Silva, 
em uma passagem de sua obra ja citada, a pag. 47, como que 
resume essa posigao, interpretando o nosso atraso em fungao 
da ausencia dessas instituigoes: "A carta constitucional — diz 
ele — havia garantido no art. 179 § 33 Colegios e universidades 
onde se ensinassem os elementos das Ciencias, Belas-Letras e 
Artes. Pois, a assembleia reformadora sem ter estudado a fun- 
do a questao e o alcance do preceito legal, em prol do futuro 
da nagao, sem reparar talvez para quanto de brilhante e es- 
plendoroso ja se passava n'Alemanha, extasiou-se diante da le- 
gislagao do ensino na Franga, copiando-a com pequenas modi- 
ficagoes. Erro deploravel, que de muitos anos devia retardar a 
educagao do povo, afastando-lhe os horizontes, que o legislador 
constitucional ja previa dourados pelos progresses das indus- 
trias, das artes e da agricultura, que constituem o futuro do 
Brasil. E assim, ao inves de universidades, onde se encontra a 
sintese de todo o movimento cientifico do pais, em lugar de 
centres de cultura geral para a nagao — deram-nos faculdades 
isoladas, distribuidas em quatro provincias, onde os obreiros 
do progresso nao se entendem e nem se comunicam". Mesmo 
sem o entusiasmo germanista de Domingos Carlos, muitos ou- 
tros intelectuais, publicistas, politicos ou professores, manifes- 
tam a mesma crenga na universidade: ao contrario das Facul- 

45) — Quando da discussao do decreto de 19 de abril de 1879, que sera examinada no 
capitulo seguinte, houve, entretanto, quem defendesse a ideia de que havia ante- 
riormente liberdade de criagao tfe faculdades, como o senador Manoel Francisco 
Correia, que letulbrava: "d cidadao nao e obrigado a deixar de fazer senao aqui- 
lo que a lei expreSsamente veda, e nao ha lei que obste a que o cidadao trate 
de fundar estabelecimentos de ensino superior" (Anais do Senado, 2a. Sessao 
Legislativa de 1879, tomo III, discurso pronunciado a 9 de julho, pag. 151). 
Outros lemb'-avam que, na colagao del grau, o medico ouvia as seguintes palavras: 
"Podeis exercer e er.sinar a medicma" — o que, implicitamente, consagraria a 
possibiHdade de manterem cursos livres, com valor legal. O fato £ que, antes 
do decreto de 19 de abril, cssa liberdade, qua ja existiria, nao era invocada. 
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dades isoladas, acanhadas no mundo do saber, as universida- 
des, articulando o conhecimento num grande todo, por si sos 
realizariam o "milagre" do progresso e da ilustragao, possibi- 
litando a constituigao de elites intelectuais que nos dariam as 
cabecas, que. mais do que os braqos, faltavam ao pafs. Assim, 
se de um lado se faz da liberdade de ensino a formula magica 
do progresso da cultura, de outro se ere ser a universidade o 
"abre-te sesamo" das portas da ciencia. 

Nao era nova, alias, a aspira(jao universitaria. Ja nos tem- 
pos coloniais o assunto fora aventado e, conquistada a indepen- 
dencia, voltaria logo a baila. A 12 de junho de 1823 o deputado 
a Assembleia Constituinte Jose Feliciano Fernandes Pinheiro 
propunha a criacao de uma universidade em S. Paulo (46), que 
iria motivar, a 19 de agosto do mesmo ano, a apresentagao de 
um projeto de lei mais generico, pela Comissao de Instrugao 
Publica, constituida por Martim Francisco Ribeiro de Andrada, 
Antonio Rodrigues Veloso de Oliveira, Belquior Pinheiro de 
Oliveira, Antonio Gongalves Gomide e Manoel Jacinto Noguei- 
ra da Gama. fiste Projeto consagrava a constituigao de duas 
Universidades, em S. Paulo e em Olinda, propondo o funciona- 
mento imediato de um curso juridico em S. Paulo, provisoria- 
mente governado '"pelos estatutos da Universidade de Coimbra, 
com aquelas alteragoes e mudangas (....) adequadas as cir- 
cunstancias e luzes do seculo", como rezava o artigo 4.° (47). 
A 4 de novembro a Assembleia transformaria o projeto em lei, 
com pequenos modificagoes, em virtude das quais se faculta- 
vam as provincias nao aquinhoadas a criagao de iguais estabe- 
lecimentos, desde que se encarregassem das despesas decorren- 
tes do empreendimento, e propunha o funcionamento ime- 
diato nao so do curso juridico de S. Paulo, mas tambem do de 
Olinda. Conservava-se o dispositive do art. 4.° referente aos 
estatutos da Universidade de Coimbra, como que a mostrar a 
influencia que a pedagogia do seculo XVIII portugues exerce- 
ria sobre o nosso ensino superior ate o pen'odo da "ilustragao 
brasileira". Nao seria sem razao que muito mais tarde, em 
1875, Cruz Jobim diria que "os nossos habitos escolares sao os 

46) — Cf. Spencer Vampre, Memorias para a Historiia da Academia de Sao Paulo. 
1.° volume, S. Paulo, Livfaria Academica, 1924, pags. 5/6 e Primitivo Moacyr, 
A Instrugao c o Imperio, S Paulo, Companhia Editora Nacional, "Brasiliana", 
1.° volume, 1936, pag. 89. 

47) — Spencer Vampre, ob. cit., pags. 6/7. Cf. as pags. 7/13 as discussdesj sobre 
esse projeto na Constitutinte, tambem resumidas, com maior numero de porme- 
nores, por Primitivo Moacyr, ob. cit., pags. 89/116. 
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de Coimbra" (48) — o que correspondia melhor a realidade do 
que a alegaqao de Domingos Carlos, ha pouco citada, reference 
a imitaqao da Franqa. 

O destino desse projeto, aprovado pela Assembleia, seria o 
esquecimento: a 12 de novembro de 1823 o Imperador dissolvia 
a Constituinte, sepultando com ela a resolugao. 

Ate 1842, embora se continuasse a discutir o problema aa 
universidade, nao se apresentaria outro projeto; criam-se os 
cursos juridicos em 1827, reorganiza-se o ensino medico em 
1832, mas a criagao da universidade e procrastinada, embora 
consagrada pelo § 33 do artigo 179 da Constituigao outorgada, 
de 25 de margo de 1824. Em todo caso, definem-se certas posi- 
goes basicas acerca do problema. Enquanto, por exemplo, Jo- 
se Inacio Borges, ministro do imperio, combatia a organizagao 
da universidade, considerando que "a experiencia tern mostra- 
do entre as nagoes cultas que a subdivisao do estudo das cien- 
cias tern produzido melhores efeitos do que a reuniao em um 
so centro" e lembrando ainda o mal da centralizagao acarreta- 
do "por este sistema de metropolitanismo", provocador de "ciii- 
mes provinciais", Bernardo Pereira de Vasconcelos, tambem 
ministro do imperio, em 1838, defendia a posigao contraria; 
"Estabelecida uma universidade aproveitam-se talentos, que 
sem ela ou jazem ociosos ou se mostram menos aplicados peia 
falta de escolas de ciencias, para que tern propensao mais pro- 
nunciada; e adquire-se muito maior desenvolvimento, frequen- 
tando simultaneamente escolas de ciencias diversas. A curio- 
sidade mesmo e ai uma origem de maior saber, frequentando 
estudantes de umas ciencias as aulas das outras; dai a troca de 
livros, a comunicagao de ideias, a emulagao enfim, que tao im- 
portantes como louvaveis resultados pode produzir. A ideia de 
estabelecimentos solitaries e distantes e mesquinha; circuns- 
tancias de momento e a forga de algumas prevengoes levaram 
os legisladores do Brasil a preferi-la; mas essas circunstancias 
passaram, as preocupagoes tem-se desvanecido, e o progress© das 
luzes, e a difusao dos conhecimentos marcam a presente epoca 

48) —• In Anais do Senado, 1875, tomo IV, pag. 512. (Discurso pronunciado a 31 de 
agosto de 1875). Cruz Jobim, continuando, afirmava: "eu estou persuadido 
que os habitos escolai^es de Coi'rrlbra nao sao os que mais nos convem, nunca me 
pode (sic) conformar com eles. Eu e outros companheiros que estudamos em 
Franga, ao voltarmos para o Brasil, entendemos que deviamos fazer esforgos para 
que a instrugao superior entre nos se estabelecesse como se pratica no Norte da 
Europa; entretanto achavamos oposigao imensa na camara dos deputados e no 
senado; compostas estas camaras, por assim dizer, de filhos da escola de Coim- 
bra, nao era possivel fazer-se uma refofma, como se devia fazer" (idem, pags. 
512/3). 
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como aquela em que so devemos ter por fim a utilidade publica, 
e por timbre o desejo de consegui-la" (49). E Bernardo de Vas- 
concelos, em seguida, nao esconde suas preferencias pela loca- 
lizagao da universidade no Rio de Janeiro. 

Estas atitudes opostas, de Inacio Borges e de Vasconcelos, 
farao carreira no decorrer do imperio — e se as ressaltamos e 
exatamente pelo sen carater generico; sempre que em univer- 
sidade se falar invocar-se-ao, sejam as vantagens dos institutes 
separados, seja o "acanhamento" das escolas solitarias; seja a 
descentrhzagao administrativa, seja a centralizagao. 

O projeto a que nos vamos referir agora, elaborado em 1842 
pela secgao do conselho de estado encarregada dos negocios do 
imperio, e assinado por Jose Cesario de Miranda Ribeiro, filia- 
se exatamente a linha defendida por Bernardo de Vasconcelos 
e traduz, na organizagao que propoe para a universidade. o mo- 
delo coimbrao (50). De acordo com o seu art. 1.°, a Universi- 
dade sera fundada, com a denominagao de Pedro II, na capital 
do imperio, e o art. 2.° estabelece que se reunirao nela facul- 
dades de Teologia, direito, matematicas, filosofia e medicina, 
bem como um curso de ciencias fisico-matematicas, enquanto 
c art. 46 esclarece que "ficam extintos os cursos juridicos, exis- 
tentes em S. Paulo e Olinda", e o art. 47 estende essa disposi- 
gao a Faculdade de Medicina da Bahia. 

No que diz respeito a estrutura dos diferentes cursos, o pro- 
jeto baseou-se em dois criterios: conservar o curriculo ,no caso 
de faculdades ja existentes no pais, tal como era organizado e, 
no caso das faculdades novas, copiar literalmente os Estatutos 
da Universidade de Coimbra, segundo o modelo da reforma de 
1772. As nossas faculdades de direito, criadas pela lei de 11 de 
agosto de 1827. e as de medicina, reorganizadas pela lei de 3 de 
outubro de 1832, fugiam a copia pura e simples do modelo 
coimbrao, adotando estrutura diversa. O projeto de 1842, quan- 
to as faculdades de direito, consagrava ipsis-literis o curriculo 
de 1827, com suas nove cadeiras distribuidas por cinco anos 

49) — As citagoes de Jose Inacio Borges e Bernardo de Vasconcelos foram tomadas 
a citada obra de Primitivo Moacir, respectivamente das pags. 457 e 458. 

50) — Citaremos o texto desse projeto, bem como o parecer sobre ele exarado pelo 
Conselho de Estado, de acordo com os documentos, em apendice, apresentados 
em 1870 pelo Visconde de Sapucai, ao examinar o projeto Paulino de Souza no 
mesmo Conselho de Estado. Cf. o volume Conferencias da secgao dos negocios 
do Imperio do Conselho de Estado, sobre alguns projetos apresentados a Camiara 
dos Deputados, relatives a assuntos que interessam ao Ministdrio do Imperio, Rio 
de Janeiro* Tip. Nacional, 1870, pags. 44/63. O projeto a que nos referimos 
agora encontra se as pags. 50/63. 
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(51), e, quanto as faculdades de medicina, com modificagoes 
minimas, seguia a orientagao da lei de 1832. 

As faculdades de Teologia, Matematicas e Filosofia, sem 
um laivo siquer de independencia ou originalidade, reprodu- 
ziam, com dissemos, os Estatutos de Coimbra. Assim, na Facul- 
dade de Teologia, como em Coimbra, o 1.° ano deveria cqnstar 
de Historia Eclesiastica e Historia Sagrada (la. cadeira), bem 
como de Historia Literaria da Teologia, acompanhada do estudo 
da disciplina do metodo teologico e concluida pelo exame das 
doutrinas dos lugares teologicos (2a. cadeira). No 2.° ano, con- 
tinuaria a la. cadeira (agora como 2a. cadeira), completada 
pela de Principios de teologia dogmatico-polemica e teologia 
dogmatico-simbolica (la. cadeira). A Teologia Mistica e a Teo- 
logia pratica ou moral fariam o objeto das duas cadeiras do 3.° 
ano, enquanto o quarto ano seria dedicado as Instituigoes Ca- 
nonicas e ao Direito Publico Eclesiastico e a continuagao ex- 
temporanea — e aqui oi projeto inova — da 2a. cadeira do 1.° 
Ano, isto e, da Historia Geral da Teologia. Finalmente, o 5.° 
ano abrangeria a teologia exegetica do Velho e do Novo Tes- 
tamento (52). 

O mesmo modelo coimbrao orientava a faculdade de ma- 
tematicas do projeto, com o 1.° ano dedicado a geometria, o 2.° 
a algebra, com estudos de calculo infinitesimal, o 3.° a mecani- 
ca, como em Coimbra designada foronomia, e finalmente o 4.° 
ano dedicado a astronomia (53). 

Nao precede diversamente o projeto na organizagao da fa- 
culdade de filosofia, seguindo tambem o modelo de Coimbra; 
consagra-se o 1.° ano a Filosofia Racional e Moral; o 2.° a His- 

51) — Tanto pela lei de 11 de agosto, quanto pelo projeto de 1842, era esta a organi- 
zagao do cursor 1.° ano —1 Uma cadeira de direito natural, direito publico, ana- 
Hse de constituigao do Imperio, direito das gentes, e diplomacia, 2.° ano — 
la. cadeira: continuagao das materias do ano anterior; 2a. cadeira: Direito 
Publico eclesiastico. 3.° ano — la. cadeira: Direito Patrio Civil; 2a. cadeira: 
Direito Patrio Criminal. 4.° ano — la. cadeira: Continuagao do Direito Patrio 
Civil; 2a. cadeira: Direito Mercantil e Maritimo. 5.° ano — la. cadeira: Eco- 
nomia Politica; 2a. cadeira: Teoria e Pratica do Processo adotado pelas leis 
do Imperio. E' de notar-se a ausenda do direito romano (que iria constituir a 
2a. cadeira do 1.° ano naj reforma Couto Ferrar, de 1854), essendal na orga- 
nizagao da univerrioade de Coimbra. 

52) — Cf. Estatutos da Lniversidade de Coimbra do ano de 1772, Lisboa, na Rqgia 
Oficina Tipografica, 1773, vol. I, Livro I, que cont^m O Curso Teologico, 
Titulo III. Para as materias de 1.° ano, capitulos I ell, pags. 32/85; para 
as materias do 2.° ano, cap. Itl, pags. 85/108; para as materias do 3.° ano, 
capitulos IV, V e VI, pags. 109/159; para as do 4.6 ano, capitulo VII, pags. 
159/183 e, para as do 5.° ano, capitulo VIII, pags. 184/210. 

53) — Cf. Estatutos, dt., vol. Ill, Livro III, Segunda Parte, Titulo TV. Sobre o 1.° 
ano, cap. I, pags. 250/259; sobre o 2.^, cap. IT, pags. 259/269; sobre o 3.6, 
cap. Ill, pa.gs 269/279 e sobre o 4.° ano, cap. TV, pags. 279/289. 
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toria Natural; o 3.° a Fisica Experimental e o 4.° a Quimica 
Teorica e Pratica (54). 

A inovagao principal do projeto e a jungao dos cursos miii- 
tares de nivel superior a universidade, com a criagao dos Cui- 
sos de! Ciencias Fisico-Matematicas para: a) os militares enge- 
nheiros; b) para os militares pertencentes a arma de artilharia; 
c) para os militares pertencentes a arma de cavalaria e infar- 
taria e d) para a marinha, os quatro cursos com organizagoes 
diversas e adequadas aos seus objetivos especificos. 

O projeto de 1842 e, de um lado, o atestado eloquente da 
forga do pensamento centralizador, chegando mesmo a preten- 
der extinguir as faculdades provinciais, ao mesmo tempo que 
um importante documento da influencia coimbra sobre o ensi- 
no superior, que iria estender-se ate a epoca da "ilustragao 
brasileira". Se a influencia francesa, na politica e nas letras — 
e a influencia inglesa na politica —ja se faziam amplamenLe 
sentir, no dominio da pedagogia era quase indisputavel a ascen - 
dencia portuguesa. Fato, alias natural, pois os homens que 
ocupam os postos-chave da administragao e da politica estao 
ainda impregnados do espirito coimbrao, bebido nas proprias 
fontes ou nas faculdades juridicas de S. Paulo e Olinda, nas 
quais os primeiros mestres se norteavam por aquele espirito. 

Reunido o Conselho de Estado, em 1843, para dar parecer 
sobre a proposta de sua secgao atinente aos negocios do Minis- 
terio do Imperio, o projeto seria radicalmente transformado. 
Na justificativa do parecer, acentua o Conselho que, preferin- 
do "deixar ao governo toda a latitude para modelar a universi- 
dade brasileira por aquelas universidades das nagoes cultas, 
que Ihe parecerem mais dignas de ser imitadas, preferiu conce- 
be-la na maior generalidade possiveP' (55) — nao se ocupando 
assim com os pormenores da sua organizagao. De fato, no art. 
1.° da proposta que apresentava a consideragao do imperado:-, 
o Conselho apenas escrevia; "Havera na capital do Imperio com 
a denominagao de Pedro Segundo uma universidade para o en- 
sino das ciencias sociais, exatas e naturais, consideradas em to- 
das as suas diversas ramificagoes e na sua aplicagao as profis- 
soes cientificas", nao especificando quais seriam as faculdades 
a criar-se, nem a estrutura de seus cursos. Mais generica e 
mais ampla do que o projeto, a proposta nao se escravizava ao 

54) — Cf. Estatutos, dt. vol. Ill, Livro III, Terceira Parte, Titulo III. Sobre o 1.° 
ano, cap. I, pags. 341/351; s6br« o 2.6, cap. 15, pags. 351/358; sobre o 3.°, 
cap. Ill, pags. 359/367 e, sobre o 4.° ano, cap. IV, pags. 368/374. 

55) — Cf. Con/erenrfaj da aecgao dos negodoa do Imperio... cit., peg. 44. 
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modelo coimbrao ou a qualquer outro. Consagra, contudo, o 
carater centralizador do projeto, estabelecendo no seu art. 5.° 
que ''os cursos de ciencias jun'dicas e sociais de S. Paulo e 
Olinda ficam extintos com as escolas de medicina do Rio do 
Janeiro e Bahia, e tambem as academias militar e de marinha, 
onde apenas continuarao as aulas de aplicagao". E' verdade que 
no seio do proprio Conselho essa medida nao era unanimemeu- 
te aceita; o conselheiro Manoel Alves Branco, por exemplo, 
acentuava: "Acho muito grave a materia deste artigo para que 
Ihe possa prestar o meu assenso: se porem o pretendem susten- 
tar tal e qual, ao menos excetuem-se de sua disposigao as aca- 
demias que preparam homens para o cuidado da saude publica, a 
que o governo geral nao deve por embaragos" (56). 

Compreende-se o pensamento centralizador: com os recur- 
sos do pais a disseminagao de faculdades e universidades pelas 
principais provincias seria uma aventura. Se, como queria Ber- 
nardo de Vasconcelos, nao era util a instituigao de faculdades 
isoladas, e nao havia recursos para o estabelecimento de varias 
universidades idoneas, o remedio seria a criagao, no municipio 
da Corte, de uma unica universidade.. Mas e tambem compre- 
ensivel a reagao que tal pensamento teria de produzir nas pro- 
vincias. relegadas a um piano secundario e cada vez mais asfi- 
xiadas pelo mecanismo centralizador. Alias, no generalizado 
temor das provincias em relagao a centralizagao devemos pro- 
curar, como iremos ver mais adiante, uma das principais cau- 
sas do malogro dos projetos de criagao da universidade. 

Ao mesmo tempo que o Conselho de Estado elaborava a 
sua proposta, um pouco antes alias, a 3 de julho^ de 1843, o se- 
nador Manoel do Nascimento Castro e Silva apresentava ao 
Senado outro projeto universitario que, na mesma orientagao 
centralizadora, estatuia no seu artigo 1.°: "O govemo fica auto- 
rizado para criar na capital do Imperio uma Universidade, re- 
fundindo nela os cursos juridicos, escolas de medicina, acade- 
mias militar e de marinha, Colegio Pedro II e todas as aulas 
secundarias do municipio da Corte" (57). A 29 de julho, a Co- 
missao especial do Senado, encarregada do parecer sobre o prc- 
jeto, se pronunciava a ele favoravel, refundindo, no entanto. o 
texto, aproximando-o em parte da proposta do Conselho de Es- 
tado, que fora formulada a 13 do mesmo mes e que seria apre- 
sentada ao Imperador a 3 de agosto. Aproximagao natural alias, 
ja que o visconde de Olinda era o primeiro signatario do pare- 

56) — Idem, pag. 49. 
57) — Apud Primitive Moacyr, Ai Instrufao e o Imperio, tomo I, cit., pags. 464/5. 
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cer do Senado e o segundo da proposta do Conselho de Esta- 
do (58). O parecer da Comissao do Senado apenas precisava 
quais as escolas a serem criadas (teologia, direito, medicina, 
ciencias fisicas e matematicas, art 1.°) sustentando, no art. 4.°, 
a extingao das faculdades de direito e de medicina existentes. 

Em 1847, o visconde de Goiana apresentava a Camara dos 
Deputados urn projeto que procurava atenuar esse carater cen- 
tralizador (59), criando uma universidade composta de faculda- 
des de direito, medicina, filosofia, teologia e matematicas, mas 
aproveitando as escolas ja existentes nas provincias, que fica- 
riam dependentes da Corte. Atenuava assim a ideia centrali- 
zadora, sem admitir contudo a plena independencia das escolas 
provinciais. 

Em que pese o malogro de todos estes projetos, melhor ou 
pior elaborados, e capital a sua importancia para compreender- 
mos como se entendia entao a universidade, berp como o que, 
do ponto de vista da historia das ideias, era o mais serio 
obstaculo a sua realizagao. 

A Regencia, entre outras preocupagoes ,acentuava a sua 
vocagao descentralizadora, consubstanciada no Ato adicional 
de 12 de agosto de 1834. retomando as tradigoes da Constituin- 
te. No campo educative, ja o vimos, esta procurara, para esta- 
belecer as universidades, dois centros provinciais, preocupan- 
do-se ,exatamente. com a descentralizacao da vida dq pars. A 
Constituigao de 1824 exprimia, pelo contrario, uma restrigao a 
essa politica descentralizadora ,atenuada depois pelo Ato adi- 
cional. Ao entrarmos no segundo imperio, volta a acentuar-se 
a preocupagao centralizadora e a universidade passa a ser pen- 
sada em funcao dela: os projetos oficiais consagram a elimina- 
cao das faculdades provinciais, em favor do centre universita- 
rio unico, a ser criado na corte. Mesmo quando nao se propugna 
pela extingao das escolas das provincias, estabelece-se a sua su- 
bordinagao ao longinquo centro da corte, ao qual ficaria subor- 
dinada tambem a instrugao primaria e secundaria do municipio 
neutro. Um passo mais e a universidade da corte abrangeria 
toda a educagao do pais, el moda da universidade napoleonica. 

58) — A proposta do Conselho de Estado era assinada por Jose Cesario de Miranda 
Ribeiro (autor do projeto do 1842), pelo visconde de Olinda e por Bernardo de 
Vasconcelos. O parecer da comissao do Senado pelo Visconde de Olinda, por 
Jose Carlos Pereira de Almeida Torres e por Candido Jos^ do Araujo Viana. 
fiste parecer se encontra nas Conferencias da secgao dos negocios do Imperio, 
cit., pags. 63/5. Prtmitivo Mdacyr publica-o as pags. 466/67^ de sua obra ja 

citada, vol. 1. 
59) — feste projeto foi publicado na Integra por Primitivo Moacyr, ob. cit., vol. I, 

p6gs. 469/486, de cujo texto nos valemos. 
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E' claro que, por motives diversos, a opiniao liberal e os inte- 
resses provincials unir-se-iam contra essa concepgao. Aquela, 
em fungao de um principio, estes em nome do temor de se ve- 
rem as provincias diminuidas ainda mais no seio da nagao. A 
esta altura, na decada de 40, como de resto na decada seguinte, 
nao se ampliou o campo de interesse do nosso pensamento pe- 
dagogico e os model os coimbrao e f ranees absorvem todas as 
atengoes. Poder-se-ia mesmo dizer que, ao falar em universi- 
dade, tem-se diante dos olhos o modelo administrative napo- 
leonico e a inspiragao pedagogica coimbra. Se os centraliza- 
dores nao chegam explicitamente a pensar na universidade 
napoleonica, os descentralizadores nao poderiam esquecer o 
seu exemplo, ao propugnar decididamente contra a criagao do 
novo organismo. O pensamento descentralizador e entao o 
maior adversario da universidade e, do ponto de vista teorico, 
o maior dos obstaculos a sua concretizagao. Mais tarde, duran- 
te o pen'odo da "ilustragao brasileira", continuara ainda a se-lo, 
mas agora absorvido'na tese mais generica do ensino livre. 

* * 
* 

De 1847 a 1870, embora os ministros, em seus relatorios, 
reclamem as vezes a instituigao da universidade, nao se apre- 
senta, de acordo com as informagoes que possuimos, outro pro- 
jeto sistematico neste sentido. Fazem-se reformas nas Faculda- 
des de Direito e de Medicina, promulgando-se os novos estatu- 
tos de ambas, em 1854, pelo ministro do imperio Luiz Pedreira 
do Couto Ferraz (visconde do Bom Retire), bem como os seus 
regulamentos complementares, em 1855 e 1856. Fazem-se pia- 
nos de reforma das faculdades, como o de Liberate Barroso, 
em 1865, mas nao surgem novos projetos no sentido de criar a 
universidade. 

Nas vesperas de 1870, quando Paulino de Souza iria apre- 
sentar o seu projeto, e a ideia de liberdade de ensino que preo- 
cupa os espiritos — e nao a criagao da universidade. O grupo 
radical, formado apos a queda do gabinete Zacarias, em 1868, 
reclamava ja, neste mesmo ano, por intermedio da Opiniao Li- 
beral, e no ano seguinte, por meio do Correio Nacional, o ensino 
livre como um item de seu programa, o mesmo fazendo o ma- 
nifesto liberal de 1869 (60). Neste mesmo ano o senador Dantas 
de Barros Leite apresentaria a seus pares um projeto de liber- 

60) —• Cf. Am^nico Brasiliense, Os Fro^ramas dos Partidos, . cit., pags. 26, 29 e 38. 
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dade de ensino, que examinaremos no proximo capitulo, e 
em 1870 o Manifesto Republicano criticava a inexistencia 
dessa liberdade fundamental. A ideia da liberdade de en- 
sino incorpora a aspiragao descentralizadora por ser ain- 
da mais generica. Se se decreta o ensino livre, se se reduz 
ao minimo a intervengao do governo central no campo da edu- 
cagao, automaticamente se obtem a descentralizagao do ensino, 
e em termos mais amplos do que se imaginava outrora; a liber- 
dade de ensino e, tambem, uma forma de valorizagao da pro- 
vincia. Poder-se-ia objetar que as provincias, nos termos do 
§ 2.° do art. 10 do ato adicional, ja gozavam dessa liberdade. ISJa 
pratica, contudo, isso. nao acontecia: basta lembrar a resisten- 
cia da Camara dos Deputados — e isso ja em 1873 — contra o 
projeto de tornar validos para todo o imperio os diplomas ex- 
pedidos pela Escola de Farmacia de Minas Gerais (61). Assim, 
a ideia do ensino livre, e so ela. parecia garantir inteiramenie 
as aspiragoes descentralizadoras (62). Alem disso — e apesar 
da vasta corrente que, inspirada pelo modelo alemao, passaria 
a defender, a partir de 1868 aproximadamente, a universidade 
concebida em novos termos — o espectn> da universidade na- 
poleonica assusta o pensamento liberal em franca progressao. 
Ao inves de conceber-se a universidade napoleonica como uma 
expressao da universidade, chega-se a concebe-la como expres- 
sao linica. A universidade, em certos casos, faz-se sinonimo de 
centralizagao e de monopolio e, nos quadros dessa concepgao, 
e entendida como uma instituigao do passado ,superada pelas 
necessidades e aspiragoes do presente. Para uma certa corren- 
te liberal, o absolutismo, a monarquia de direito divino, sao o 
pano de fundo da instituigao universitaria. exigindo a democra- 
cia a plena liberdade de ensino. Mesmo quando a crftica a uni- 

61) — A 6 de julho de 1871, Benjamin Rodrigues Pereira apresentava a Camara dos 
Deputados (Anais de 1871, tomo III, pag. 41) um projeto segundo o qual os 
alunos aprovados nn escola de farmacia de Ouro Preto poderiam exercer a 
profissao em todo o imperio. Enviado as comissoes de instrugao e saude publica, 
estas apresentariam um substitutivo, depois aprovado, estabelecendo no seui art. 
1.°: "A escola de "farmacia de Minas Gerais tera o mesmo numero* de cadeiras 
que, a escola de farmacia da Corte, a qual ficara anexa, e da qual recebera o 
pessoal docente, sem prejuizo do atual". O art. 3.°, por sua vez, estatuia que 
"os diplomas de farmacia serao expedidos pela faculdade medica da corte, e 
validos, como tais, em todo o imperio" (sessao de 31 de julho de 1871, Anais. 
tomo III, pags. 295/6) . O assunto voltaria a baila em 1873, defendidos os 
direitos da escola mineira por Manoel Francisco Correia, Luis Carlos, Martinho 
Campos, Inacio Martins et Carlos Peixoto e veementemente combatidos por Tei- 
xeira dai Rocha. Ver ol tomo IV dos Anais da Camafa dos Deputados de 1873, 
sessoes de 25 de agosto, pags. 196/9; de 26, pags. 208/10; de 27, pags. 
220/4; de 29, pags. 229/30 e de 27 (Apendice, pags. 37113). 

62) — Ver nesse sentido o discurso de Rodrigo Silva na Camara dos; Deputados, a 8 
julho de 1871 (Anais de 1871, tomo III, pags. 64/7, especialmente pag. 66. 



versidade nao chega a ser frontal, mesmo quando se chega ate 
a aceitar a sua criagao, ela e apenas uma ideia secundaria: o 
essencial e a proclamagao do ensino livre, com universidade ou 
sem ela. A essa corrente liberal vem unir-se o positivismo. 
Condenada por Comte como instituigao ligada a uma estrutura 
de pensamento e a uma organizagao social superadas, a uni- 
versidade — em que pese a sua reabilitagao posterior por 
Littre — e olhada com desconfianga pelos positivistas; cria-la, 
para eles, seria caminhar contra a historia. Para uma doutri- 
na que reclama ate mesmo a extingao do ensino superior ofi- 
cial, por que seria uma expressao de odioso privilegio, e cl i- 
ro que a instituigao da universidade seria um absurdo, refor- 
gando os privilegios odiosos. E' do ensino livre, com a retirada 
do Estado do campo teorico, que o pais necessita — e a univer- 
sidade e, para os discipulos de Comte, o antipoda dessa aspira- 
gao. 

Para essas formas de pensamento a liberdade de ensino e 
a exigencia do presente ou a conquista do future; a universida- 
de e um fantasma do passado (63). 

Esta posigao, e claro, assenta-se numa equivoca ideia ua 
universidade e, mais do que isso, numa incapacidade para per- 
ceber a possibilidade de variar amplamente a organizagao um- 
versitaria — variagao de resto testemunhada pela propria his- 
toria. Talvez tivesse ela uma raiz mais profunda: temendo a 
evolugao do pais no sentido do absolutismo — temor de que 
participavam liberais, republicanos, etc — nao se acreditava 
quase que uma universidade instituida no pais servisse a out'-a 
politica e a outros interesses que os do monarca e da dinastia. 
Centralizando a vida intelectual do pais na universidade e ta- 
zendo-a servir a sua politica, o imperador poderia assenhorear- 
se das consciencias. Se nao era essa a intengao do monarca, nao 
haveria a minima dificuldade, contudo. em ser-lhe atribuida, 
ja que designios mais obscuros eram-lhe frequentemente impu- 
tados. 

A resistencia a universidade, contudo, nao encontra eco em 
todos os espiritos. Deixando de ladq os entusiastas da centra- 
lizagao ou do velho modelo coimbrao. cada vez em menor nu- 
mero a medida que avangamos na historia do segundo imperio, 
podemos claramente definir outro grupo, de tendencia inequi- 
vocamente liberal, que, os olhos voltados para o exemplo ale- 

63) —' Ao examinarmos, no capitulo III desta parte, as rea^des e criticas ao projeto 
Homem de Melo, de 1881, exemplificaremos com abundancia, demonstrando com 
fatos e ideias nossa asser^ao. 
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mao, conhecido por intermedio de seus entusiastas franceses. 
fazem-se imperterritos defensores do ideal universitario. F.' 
que, por influencia francesa, ganha corpo o que ja uma vez cha- 
mamos o "germanismo pedagogico" da ilustragao brasileira 
(64). Desde Sadowa, em 1866, a Alemanha impunha admiragao 
ao mundo e perisadores de todo o ocidente procuravam deter- 
minar as causas do exito alemao. Entre estas, e frequente a 
alusao a organizagao do ensino superior germanico. Renan, por 
exemplo, nega que a vitoria se devesse ao mestre-escola, ao ins- 
trutor primario, como se dizia, numa quase frase-feita. Para 
ele e a cienecia germanica, aliada ao protestantismo, o que 
triunfa em Sadowa (65). Podemos imaginar como soaria entre 
os nossos liberais essa afirmagao: venerando ao autor da Vida 
de Jesus, decididamente anti-ultramontanos e seduzidos pela 
ciencia, ela vinha reforgar os seus pensamentos mais arraiga- 
dos. Mas nao e so Renan quern exalta o ensino superior ale- 
mao: Schiitzemberger tambem o faz; Paul Bert chega a apre- 
sentar um projeto de reforma do ensino superior franees, ba- 
seado na organizagao da universidade alema. Os diversos pro- 
fessores e tratadistas franceses que escrevem sobre a Alema- 
nha so tern palavras de encomio para as suas universidades. A 
Alemanha, vencedora em Sadowa e denois em Sedan, aparece 
como a grande nagao do ocidente. No Brasil, Tobias Barreto, 
no norte se faz o arauto da grandeza alema; e aqui e ali apa- 
recem entusiastas do germanismo. Vieira da Silva, (66) no Se- 
nado, a todo instante invoca o exemplo da Alemanha; Joaauim 
Teixeira de Macedo (67), em diferentes livros, divulga dados e 
informagoes sobre o ensino alemao. Em breve, ha todo um gru- 
po de apostolos da universidade germanica. A Universidade 
alema supera as objecoes aue entao se faziam a instituigao uni- 
versitaria: ha nela plena liberdade de ensinar e de aprender; 
o Estado nao Ihe dita, doutrinas. A livre-concorrencia esta nc 
seu fundamento mesmo, com os privat-docenten professando ao 

64) — Cf. os ja citados artigos sobre O Germanismo nos fins do imperio, publicados 
em "O Estado de S. Paulo" de 12 e 19 de Janeiro de 1958. Remetemos a esses 
artigos para uma discussao mais pormenorizada das afirmagoes que se seguirao. 

65) — Cf. Questions Contemporaines, 2eme edition, Michel Levy Freres, 1868, Prelface, 
pag. VII. 

66) — Luiz Antonio Vieira da Silva, nascido no Ceara em 1828 e falecido* no Rio de 
Janeiro enf 1889, formara-se em leis e canones pela Universidade de Heidelberg. 
Senador pelo Maranhao desde 1871, foi um dos tnais entusiastas defensores da 
cultura alema e da organizagao universitaria alema. 

67) — Teixeira de Macedo (1823-1888) era doutor em direito pela Universidade de 
Munique tendo escrito numerosos livros sobre « instrugao publica na Prussia. 
Foi um dos principais divulgadores do pensamento de Froebel no Brasil, tendo 
publicado um trabalho sobre o assunto em 1879. 



— 233 — 

lado dos professores ordinarios e extraordinarios. Ela, ale.n 
disso, supera os eventuais conflitos entre o poder publico e o 
cidadao: sei aquele se reserva o direito de abrir e sustentar as 
universidades, nao impoe teorias e praticamente nao intervem 
na administragao, largamente autonoma; se este nao pode, a seu 
bel-prazer, abrir faculdades, pode. provada a sua aptidao, pro- 
fessar na universidade sem que o Estado decida do erro ou do 
acerto de suas convicgoes. E — o que e tambem de muita im- 
portancia para homens entregues a luta anti-ultramontana — 
essa universidade evita as investidas catolicas no sentido de 
tentar impor um monopolio do ensino, ou de dividi-lo com o Es- 
tado, como em Franga; evita a equivoca interpretagao da liber- 
dade de ensino com a liberdade de impor uma teoria ao edu- 
cando. 

O "germanismo pedagogico", todo ele de inspiragao liberal, 
de certo modo faz reviver o entusiasmo pelo problema da uni- 
versidade, no limiar mesmo da ilustragao brasileira. Se os pro- 
jetos oficiais entao surgidos, como veremos, estao longe de con- 
sagrar logo e plenamente o modelo alemao; se o autor de um 
deles, Paulino, faz restrigbes ao germanismo exagerado; pare- 
ce-nos, entretanto, que e a admiragao pela Alemanha a respon- 
savel principal pelo renascimento das discussoes sobre a uni- 
versidade . 

Assim, como antes afirmaramos, a ilustragao brasileira di- 
vidira as suas forgas entre o ideal da liberdade de ensino e o 
ideal da universidade, na luta para elevar o pais ao nivel do 
seculo e da civilizagao, por intermedio da renovacao do ensino 
superior. E' essa luta que iremos historiar daqui por diante. 

* * 
* 

Ministro do imperio, a partir de 16 de julho de 1868, Pauli- 
no Jose Scares de Souza voltar-se-ia de corpo e alma para o 
problema da instrugao publica (68), tendo o cuidado. principal- 
mente no seu relatorio de 1870, de mostrar a miseria do ensino 

68) —■ A respeitc do interessc e dedicagao de Paulino, dizia em 1874, na sua ja citada 
Memoria Historica da Faculdade de Medicind do Rio de fpneiro, Joaquim Mon- 
teiro Caminhoa: "depois do ministerio Pedreira que nos deu a reforma, e que 
procurou melhorar o ensino superior com aquele interesse que soem Ihe merecer 
os assuntos magnos, foi o sr. conselheiro Paulino Jose Scares de Souza aquele 
que demonstrou entusiasmo real pelo ensino pratico entre nos. Com a luz dos 
fatos ele clareou o campo da realidade, obscurecido ate entao pelo excessive 
amor patrio de seus antecessores, levado tao longe, que degenerou em cegueira, 
a ponto de lermos na imprensa e ouvirmos na tribuna constantemente que — 
o Brasil era um dos paises mais sdi ant ados em instrugao! O sr. conselheiro Pau- 
lino fez-nos ver que estavamos entao abaixo de m-uitos outros paises, que su- 
punhamos inferiores a nos em instrugao" (pag. 2). 
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entre nos. K essa misena alarmava sobremodo o seu espirito 
"uusiraaoa sua crenga xguaimente "ilustrada", segunao a 
quax ••conneciao o esiaao do ensmo em quaiquer pais, poae-se 
avanar de suas circunstancias sociaxs, de sua idoneidade poli- 
tica, ae sua situayao moral , e ate mesmo "de sua capacidade 
industrial (b91. Como veneer essa misena? Laberal em algu- 
mas questoes, apesar de conservador e ate reacionario em outras, 
e a noerdaue de ensino a pnmeira ideia que ocorre ao mmistro 
no campo da instrugao superior, que e a que aqui nos mteressa, 
embora, imediatamente, raga-lde restngoes, a vista do estado 
ao pais; "'lendo em muito a imciativa individual, seguina eu 
nesta parte a doutrina da mteira liberdade de ensino, se a 
observagao nao tivesse demonstrado que so com o tempo, atu- 
rada aplicagao, prepare especial e sobretudo gosto se podem 
alcangar bons proxessores" (70). isto e, embora partidario da 
liberuade de ensino, repugna ao ministro estende-la indiscri- 
minadamente, sobretudo num pais em que o seu uso seria im- 
proficuo ou prejudicial na falta de um corpo de protessores 
extra-oficiais preparados para exercita-la. Certamente, nao e 
o bom senso que falta ao ministro que, cautelosamente, evita 
os entusiasmoa excessivos, recusando-se a apoiar sem mais es- 
tudo a ideia em voga. Nao quer isso dizer, entretanto, que re- 
jeite a liberdade de ensino; nao, ele apenas a limita, insistindo, 
no relatorio de 1870, que o Estado deve reservar para si, com 
carater exclusive, somente a concessao dos graus academicos e 
profissionais. "O que se deve exigir aos aspirantes aos 
graus academicos — afirma nesse relatorio — e que sai- 
bam as materias da profissao para cujo exercicio se habilN 
tarn. Se as aprenderem melhor em cursos privados nada deve 
obstar a que sejam admitidos as provas, satisfeitas as condigoes 
prescritas pela lei. Cada um aprenda com quem melhor ensina 
e venha depois aferir perante os profissionais a capacidade que 
julga possuir, para gozar dos privilegios que Ihe confere o di- 
ploma na carreira a que se destina" (71). E' claro, contudo, 
que nao bastam essas franquezas para melhorar o ensino: o 

69) — Relatorio do Ministerio do Imperio de 1869, Rio de Janeiro, Tip. Nacional, 
1869, capitulo referente a Instrugao Pub lie a, pag. 15. 

70) — Idem, pag. 16. 
71) — Relatorio do Ministerio do Imperio de 1870, Rio de Janeiro, Tip. Nacional, 

1870, pag. 3?. Esta ideia seria consagrada no projeto que apresentou a Camara 
dos Deputados, a 6 de agosto de 1870, art. 1.°, § 2.°, V (Anais de 1870, tomo 
IV, pag. 76): "Serao admitidos, independentemente de frequencia, a exame 
vago das materias ensinadas em quaiquer das faculdades, e nelas aprovados, a 
defesa de teses, para se Ihes conferirem os graus academicos, os alunos que o 
requererem, depois de pagas as contribui^oes estabelecidas, e bem assrm os 
graduados pelas faculdades estrangeiras" 
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Estado precisa de mtei'vir diretamente, e o melhor caminho 
que se apresema e o da mstuuigao da umversiaaae. O reiato- 
no de Idby amda nao mostrava o ministro decidido a langar 
essa ideia, nem siquer se reienndo a eia. O que ai aparece e 
o designio, que Paulino continuaria, alias, a manter, de criar 
um conselho superior de instrugao publica. Em 1870, contudo, 
ele se dispoe a deiender a criagao da universidade, ressaltan- 
do porem que nao acompanha "cegamente o movimento da opi- 
niao que preconiza hoje o regimen das universidade alemas " 
(72). Isso nao impede a sua admiragao pela organizagao uni- 
versitaria germanica, no seu entender "superior inconstesta- 
velmente a dos outros paxses da Europa" (73), nem o empres- 
timo a certas instituigoes alemas. Entre estas, adapta a orga- 
nizagao brasileira a ideia dos privat-docenten: enquanto nao 
existissem em nossas faculdades cursos particulares ou com- 
plementares, os atuais opositores passariam obrigatoriamente, 
sempre que nao estivessem substituindo os catedraticos na re- 
gencia das cadeiras, a encarregar-se de cursos complementares, 
o que seria o primeiro passo, aliado a liberdade de frequencia 
dos alunos que poderiam assim trocar as aulas do catedratico 
pelas do opositor, para a instituigao da liberdade de ensino. 

Quanto a universidade propriamente dita, Paulino da a sua 
necessidade por assentada, preocupando-se pouco com a sua 
justificagao. Lembra apenas que as vantagens de, um tal esta- 
belecimento nao poderiam ser contestadas, "sendo inegavel que 
da reuniao, em uma corporagao bem organizada, de homens no- 
taveis em diversas ciencias ha de resultar maior incitamento e 
interesse pelos trabalhos da inteligencia e grande impulse ao 
ensino pxxblico. fete foco de vida intelectual nao deixaria de 
derramar novos raios de luz com manifesto aproveitamento das 
profissoes literarias". Alem disso, ressalta as vantagens des 
auxx'lios que mutuamente prestar-se-iam as diferentes escoias. 
"poig que muitos estudos sao comuns" (74) . 

Nos quadros deste piano. Paulino procura conciliar a ideia 
de universidade e liberdade do ensino. Aquela nao sera o* or- 
ganismo rigido dos projetos de 1842 e 1843. nao implicara o 
fechamento das escoias provinciais: sera, antes, o grande im- 
pulse dado pelo Estado para que a liberdade de ensino (com- 
preendida restritamente. com obrigagao de exames oficiais e 
monopolio dos graus pelo Estado) possa florescer no pax's. A 

72) — Relatorio de 1870, pag. 31. 
73) —' Justificativa do projeto universitario de 6 de agostn de 1870. Anais, cit., tomo 

IV pag, 72, 
74) — Relatorio de 1870, loc. cit. 
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Universidade aparece, assim, como o preambulo obrigatorio da 
liberdade de ensino; quanto a esta, nao basta decreta-la, e ne- 
cessario, antes, o estabelecimento das condigoes sem as quais 
nao poderia viscejar. 

Apesar de sua ressalva, Paulino nao esta longe da inspira- 
gao pedagogica alema, bebida certamente nas paginas de dife- 
rentes autores francesses, entre eles o Renan das Questions 
Contemporaines, textualmente por ele citado num discurso pe- 
rante o Senado (75). A sua orientagao, contudo, prende-se mais 
a do grupo liberal frances que defendia a liberdade de ensino, 
incluindo a faculdade de criar escolas superiores, reservado, 
entretanto, para o Estado o monopolio dos graus. Isto e, afas- 
ta-o do modelo alemao o interesse pelas faculdades1 e universi- 
dades livres, ou seja, particulares, que representariam a pleni- 
tude da liberdade do ensino, embora o ministro nao as consagre 
em seu projeto, por considera-las prematuras. 

O projeto de reforma da instrugao publica apresentado 
por Paulino a Camara dos Deputados a 6 de agosto de 1870, 
nao corresponde, entretanto, a generosa e larga inspiragao do 
autor. Se toma providencias para dar aos opositores fungoes 
de verdadeiros privat-docenten (art. 1.°, § 2.°, Ill), se estabele- 
ce a livre frequencia como corolario dessa medida (art. 1°, § 
2.°, V), se toma outras medidas interessando a instrugao se- 
cundaria (arts. 3, 4 e 5) e a instrugao primaria (art. 6), se 
propoe a criagao de seu reclamado Conselho Superior de Ins- 
trugao Publica (art. 2.° e paragrafos), aparece enfermiga a um- 
\-ersidade por ele projetada. De fato, o art. 1.° do projeto de- 
clara:| "E' criada na capital do Imperio uma universidade, que 
se compora de quatro faculdades — de direito. de medicina, de 
ciencias naturais e matematicas, e de teologia". Nem se cuida 
de uma faculdade de letras, nem de uma faculdade de filosofia, 
fundamentals, as duas, separadas ou reunidas numa so estrutu- 
ra, para a criagao de uma elite intelectual, para o progresso da 
ciencia e da cultura, para o desenvolvimento da pesouisa e do 
ensino, bem como para a instituigao de um verdadeiro ensino 
secundario no pais. Somente as ciencias naturais e matematicas, 
e assim mesmo ligadas aos interesses profissionais imediatos da 
Escola Politecnica, poderiam, em tal universidade, se criada, en- 
contrar melhor ambiente. Para as letras, as ciencias humanas e a 
filosofia, nada — a nao ser, talvez, o cultivo, amadoristico e 
inconsequente, nas escolas de direito. Ao inves de uma univer- 

75) — Discurso pronunciado a 31 de agosto, in Anais do Senado, 1870, Apendice, com 
paginagao independente, pag. 3. 



— 237 — 

sidade verdadeira, o ministro projeta um simulacro, onde nao 
falta siquer, como a revelar o seu catolicismo sincero, a facu]- 
dade de teologia, num momento em que a consciencia liberal 
comega a reclamar a separagao entre a Igreja e o Estado (75a). 
Chega a ser dificil compreender como o espirito esclarecido do 
ministro poderia conceber semelhante universidade, que na ri- 
queza e variedade dos estudos ficava a dever ate mesmo a do 
projeto assinado em 1842 por Miranda Ribeiro... 

A Comissao de Instrugao Publica da Camara dos Deputa- 
dos, apesar das restrigoes de Duarte de Azevedo, um de seus 
membros, quanto a criagao de uma faculdade de direito como 
parte integrante da universidade, apresentaria a 13 de agosto, 
parecer favoravel ao projeto (76). A queda do gabinete ao quai 
pertencia Paulino, a 29 de setembro de 1870, levou a Camara, 
entretanto. a descuidar-se do projeto. 

No Senado, porem, travar-se-ia acirrado debate em torno 
do assunto. A 24 de agosto, Zacarias, que nao deixa passar uma 
oportunidade de atacar a situagao conservadora, abre fogo con- 
tra o projeto, voltando a ocupar-se do assunto na sessao de 30. 
Para o senador baiano todol o projeto e um equivoco, a come- 
gar da proposigao do problema da liberdade de ensino; se se 
deseja estabelecer o ensino livre, diz, deve comegar-se "pela 
base, pelo ensino primario e ir subindo ate o ensino supe- 
rior" (77). ao contrario do que faz o ministro que pretende 
livre o ensino superior e peado o ensino primario e o secundario: 
"no ensino primario, no ensino secundario, ainda o dedo da 
autoridade; no ensino superior inteira franqueza; isto e, o no- 
bre ministro quer construir uma piramide, cuja base seja amas- 
sada em parte com a violencia, com o constrangimento, em cujo 
meio ainda se sinta o dedo impertinente da autoridade, mas 
em cujo apice respire-se ar livre!" (78). Mas nao e so: mesmo 
ao tentar introduzir a liberdade de ensino no grau superior 
equivoca-se o ministro: a ideia de fazer os cursos comolemen- 
tares dependerem de opositores desocupados e o simples des- 
virtuamento da docencia livre alema; e uma ideia infeliz e 
atrofiada. Se se estabelece a liberdade de frequencia, o corre- 
to seria entao ampliar a liberdade de ensino, permitindo-se 
"a qualquer individuo que tenha consciencia de achar-se habi- 

75a) — Note-se, alias, que Paulino era frontalmente contrario a separacao. Cf. a esse 
respeito seu discurso de 27 de maio de 1874 na Camara dos Deputados, in 
Anais, 1874 ,tomo I, pags. 115/26, especialmente pag. 122. 

76) — Cf. Anais da Camara doa Deputados, 1870, tomo IV, pags. 143/4. 
77) — Discurso de 24 de agosto, Ana's do Senado, 1870, tomo III, pag. 184. 
78) — Idem, pdg. 179. 
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litado a ensinar este ou aquele ramo de conhecimentos" o 
exercicio do magisterio. Efetivamente, acrescenta, "que im- 
porta ao governo que esse ensino, que nao e dado pelos lentes 
aos alunos que frequentam as aulas das faculdades, tenha ou 
nao lugar no edificio da universidade ou em casas particula- 
res por opositores ou por outros individuos?" (79). 

Igualmente infeliz, afirma Zacarias, e a ideia de criar a 
universidade. Nao que esta nao seja necessaria, esclarece; no 
momento, contudo, ela e extemporanea. Ao imes de voltar-se 
para o ensino primario, o ministro poe-se a cuidar do ensino 
superior, sacrificando o presente pelo future. E' exatamente 
contra isso que o ex-presidente do conselho protesta: a nagao 
nao exige uma universidade; bastam-lhe as escolas superiores 
que possui. Temos bachareis de mais a disputarem empregos 
publicos, as vezes sem saberem mesmo ler e escrever corre- 
tamente — e nao e deles que o pais precisa (80). Necessitamos 
de trabalhadores para o comercio, lavoura, industria — de 
quem produza riqueza, e nao de mais bachareis que a univer- 
sidade projetada viria a fabricar. 

Silveira da Mota, a 27 de agosto, assumia posigao seme- 
Ihante quanto a ultima questao: nada de universidades e mui- 
to ensino primario. E Saraiva ,aparteando o senador por Goias, 
acrescentava, nao sem uma ponta de demagogia: "Educar os 
pobres e de que precisamos. e nao os ricos" (81). 

Paulino pronuncia tres discursos, a 26, 29 a 31 de agosto, 
em defesa de suas ideias (82) — e sem duvida alguma o nivel 

79) — Discurso de 30 de agosto, Anais de 1870, Apendice, com paginagao propria, cf. 
pags. 5 e 6. 

80) — Na realidade, nao era tao alta a porcentagem dos bachareis. No Rio de Janeiro 
as profissoes liberais eram representadag pof' 5,24% da populagao, em S. Paulo 
por 1,09%, em Minas Gerais por 0,07%, no Para por 1,26%, no Maranhao por 
1%. No total do pais, as profissSes liberals eram representadas por 0,73% da 
populacao. Tito Livio de Castro, de quem emprestamos estes dados, colhidos nas 
estatisticas ofic'ais, lembrava: "As profissoes liberais (e esse titulo e| excessi- 
vamente extensive) ocupam 0,73% da populagao e isso tira-nos por uma vez a 
vaga ideia que temos de que no Brasil ha uma multidao de individuos que vivem 
das ciencias ou das letras. Nao. As profissoes liberais, que sao na tecnica as 
dos empregados publicos, dos medicos, advogados, trlagistrados, governadores, 
etc., etc., sao insignificantes" (A Mtdher e a Sociogenia, cit., pag. 245. Cf. 
tambem pag. 223) . E, logo a seguir, Tito Livio lembrava que, mais do que 
pais essencialmtnte agricola (32,55% da populagao) ou terra de bachareis, era- 
mos um povo de vagabundos, com a impressionante porcentagem de 42,07% de 
desocupados! (idem, ibiAem) . 

81) — Cf. o discurso de Silveira da Mota no tomo III dos Anais do Ser^adp, 1870, 
pags. 215/26. O trecho referente ao projeto universitario encontra-se a pag. 
223, juntamente com o aparte de Saraiva. 

82) — Os tres discursos encontram-se nos Apendices dos Anais de 1870 e cada um 
deles tern paginacao propria. 
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de seus discursos esta muito acima do acanhado projeto. Co- 
mega por mostrar que, de forma alguma, estabeiece ex-abrupto 
a liberdade de ensino superior; pelo contrario o que se quer e 
a lenta transigao do regime do ponto e da sabatina, do professor 
unico ,para a franqueza do ensino. E, para isso, estabeiece o 
exame vago, "mais apertado e dificil" do que o exame comum 
e entrega o ensino complementar nao a quaisquer individuos, 
mas a homens habilitados, que conquistaram por concurso o 
seu lugar de opositores. O criagao da universidade, por sua 
vez, — e aqui o ministro responde a, Saraiva — nao beneficia 
uma classe, pois com ela "nao lucram sbmente aqueles que fre- 
quentam os cursos das faculdades, mas a populagao em geral, 
que precisa dos servigos do medico, do magistrado, do advoga- 
do, do engenheiro e do sacerdote ilustrado" (83). E, colocan- 
do-se num piano mais alto que os seus contendores, afirma 
que "nao e um mal, mas uma grande vantagem avultar o nu- 
mero dos homens de letras"; ja que "sao eles os que dao im- 
pulse intelectual a sociedade, e os que naturalmente mais se 
interessam a mais concorrem para a difusao das luzes e para 
o adiantamento do ensino" (84). Invocando o Prefacio das 
Questions Contemporaines de Renan, mostra que nao pode ha- 
ver instrugao primaria seria e eficaz sem que a universidade 
garanta ao pais um alto m'vel de cultura. Pensar um grau do 
ensino publico isolado, insistindo, por exemplo, no ensino pri- 
mario e esauecendo o superior, e falsear totalmente o proble- 
ma da educagao. Os tres graus do ensino sao interdependen- 
tes — e se e da base da piramide aue partem todos, e do verti- 
ce que se irradiam as luzes que guiam o caminho da ascencao. 

Se descontarmos do debate as manobras claramente poli- 
ticas .destinadas a deixar o ministro em ma situacao, dele res- 
ta a equilibrada visao de Paulino, pronto a resistir a sedugao do 
ensino irrestritamente livre, mas tambem disposto a preparar 
o caminho da liberdade de ensino: compreendendo a importan- 
cia da instrugao popular, mas percebendo claramente que, sem 
o apoio da alta cultura. seria ela de pouca valia. A sua defesa 
do projeto e de usi tfpico liberal ilustrado — mas a confeccao 
do proieto lembra mais o conservador oue era realmente Pan- 
lino. Do lado contrario ao ministro, Silveira da Mota e Sarai- 
va, este em seu aparte, revelam mais a preocupagao d^mocr^- 
tica, propriamente dita, do aue a inspiragao liberal, enquanto 
Zacarias, ainda sem os irrestritos comprimissos ultramontanos 

83) — Discurso de 29 de agosto, cit., pag. 6. 
84) — Discurso de 31 de agosto. cit., pag. 3. 
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que assumiria a partir da questao religiosa, mostra mais a 
preocupagao de demolir o governo do que a de colaborar para 
o levantamento da educagao do pais. 

Em todo o caso, a oposigao entre a ideia de liberdade de en- 
sino e a da universidade, oposigao sustentada mais pelos partida- 
rios do ensino livre do que pelos da universidade, e que se paten- 
tearia nas discussoes em torno do projeto Homem de Mello, de 
1881, nao se manifesta ainda. O merito, talvez unico, do projeto 
do ministro e exatamente o de conciliar os dois ideais, de apre- 
senta-los — e a parte do "germanismo" em sua elaboragao — co- 
mo dois elementos de um mesmo conjunto. Apesar disso, e e 
principalmente sob este aspecto que a liberdade de ensino se 
antepoe, como obstaculo, a universidade, nao e esta que seduz 
os espiritos, enquanto aquela, cada vez mais os conquista. 
A criagao da universidade pode ser adiada indefinidamente, 
como realmente o foi; pouco importa. O desideratum da gran- 
de maioria dos homens que se ocupam com o assunto e estabe- 
lecer o ensino livre; a universidade que espere. Na afirmagao 
de Zacarias, segundo a qual dever-se-ia permitir o exercicio 
do magisterio a quern o desejasse, ja esta patente a diregao pe- 
dagogica dominante, inequivocamente reafirmada num discur- 
so do liberal Francisco Otaviano, no ano seguinte: "Precisamos 
tambem colocar em frente dos estabelecimentos do Estado o en- 
sino privado com a sua liberdade de agao, principal estimulo 
de progresso, porque oferece elementos para comparagao, hoje 
decididamente impossivel. visto oue o ensino privado foi con- 
vertido em escravo do ensino publico, matando-se assim a emu- 
lagao" (85). Enfim. e a liberdade do ensino que importa, com 
universidade ou sem ela. Aquela, e nao esta, acredita-se, e a 
viga mestra do ensino superior. 

Mas voltemos a tramitagao do proieto Paulino. Abando- 
nado na Camara dos Deputados e no Senado, mereceria, con- 
tudo. a atengao do Conselho de Estado, que Ihe dedicaria a 
conferencia de 13 de dezembro de 1870 (86). Dois conselheiros, 
Bernardo de Souza Franco e Candido Jose de Araujo Viana, 
visconde de Sapucai, opinariam sobre a questao. Souza Fran- 
co, liberal da velha guarda, aprova a criagao da universidade, 
que "abre mais um grande foco de luzes no pais; e com a van- 
tagem da reuniao do ensino das ciencias em um so local con- 

85) — Discurso sessao do Senado de 7 de agosto de 1871. Cf. Anais do Senado, 
1871, tomo IV, pag. 26. 

86) — Os trabalhos dessr conferencia, antecedidos pelo texto do projeto Paulino, en- 
contram-se publicados no volume Conferendas da seogao dos negocios do Imperio 
do Cons&Iho de Estado, cit., pag9. 35/43. 
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tribui para o aperfeigoamento da instrugao pela comunicagao 
dos diversos principios cientificos que se auxiliam mutuamen- 
te, e desenvolvem pela competigao entre os professores, e entre 
os alunos". Sua aprovagao, todavia, nao e inccndicional: ver- 
bera ao projeto a tendencia centralizadora, aconselhando a 
limitagao das atribuigoes do Conselho Superior de Instrugao 
Piiblica, bem como a redugao do numero de seus membros, 
para discordar ainda da disposigao do § 3.° do art. 1.°, que 
autoriza ao governo a construgao imediata de um edificio para 
a universidade. Mas a sua critica fundamental se dirige a cria- 
gao da faculdade de teologia. O velho liberal teme o ultra- 
montanismo e, partidario da separagao entre a Igreja e o Es- 
tado, teme que a nova instituigao venha contrariar as tenden- 
cias do pais, agravando os vicios do sistema da religiao privi- 
legiada. Cabe aos crentes e aos pastores de cada religiao orga- 
nizar o seu ensino;, o Estado deve seguir a orientagao laica: o 
ensino da teologia nao esta entre as suas atribuigoes. E, se nao 
e possivel ja realizar a plena liberdade relifposa e de cultos, 
convem, pelo menos, que nao se encaminhe o Estado no sentido 
de dificulta-la mais ainda, criando no seu proprio seio uma es- 
cola que ira ensinar a obediencia a Roma, antes que a nagao. 
Sapucai, ao contrario, fundamentado exatamente na existen- 
cia de uma religiao de estado, defende a faculdade teologica. 
Se a religiao catolica e oficial, "deve merecer distingao, e gozar 
favor e privilegio sobre as outras que sao permitidas". E. 
como partidario da existencia da religiao de estado, ere abso- 
lutamente necessaria a criagao da faculdade de teologia. 

Obtendo parecer favoravel do Conselho de Estado, em que 
pesem as restrigoes a pormenores do projeto, o ja entao minis- 
tro do imperio, Joao Alfredo Correa de Oliveiray que dedica a 
ideia da criagao da universidade o melhor de seus esforgos, 
procura ouvir a opiniao das faculdades provinciais. 

Na Faculdade de Medicina da Bahia ,a congregagao encar- 
rega os professores Antonio Januario de Faria, Manoel Ladis- 
lau Aranha Dantas e Jeronimo Sodre Pereira do parecer sobre 
o projeto (87). A comissao, respeitosamente, "entende que e 
da maior conveniencia a criagao de uma Universidade na Ca- 
pital do Imperio". desde que "essa instituigao, que o progresso 

87) —' fesse parecer, bem como o substitutivo e o parecer final, de que falaremos adian- 
te, esta publicado na Momoria Historian da Faculdade de Medicina da Bahia 
de 1871, pelo dr. Elias Jose Pedrosa, in Relatorio do Minlslerio do Imperio de 
1872, Rio de Janeiro, Tip. Nacional, 1872, Anexo B, com paginacao propria, 
pags. S/8. 
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aconselha, nao possa de modo algum prejudicar as Faculdades 
existentes nas Provmcias; cuja continuagao nao poderia ser 
obstada sem grave lesao de antigos direitos, mui legalmente 
adquiridos, e real detrimento a instruQao que se pretende me- 
Ihorar". Insistindo no mal da centralizagao, os redatores pas- 
sam depois a reclamar vantagens para a escola da Bahia, desde 
as referentes ao ensino prbpriamente dito ate as concernentes 
a aumento de ordenados... O timido parecer, datado de^ 24 de 
abril de 1871, nao poderia satisfazer a todos os docentes da Es- 
cola e, a 26 do mesmo mes, os professores Jose de Gois Siquei- 
ra, Luiz Alvares dos Santos e Demetrio Ciriaco Tourinho apre- 
sentam um substitutivo em termos completamente diversos. 
Embora esse substitutivo viesse a ser modificado — cremos 
que, principalmente, pelo seu torn franco e decidido, ele, pro- 
vavelmente, exprimia nos seus dois primeiros itens o senti- 
mento geral dos professores da Bahia. Sem circunloquios, es- 
creviam os autores do substitutivo: "1.° A fundagao da Univer- 
sidade, embora de grande alcance para o progresso das letras 
e ciencias no futuro, e contudo extemporanea e inoportuna nas 
condigoes atuais do Imperio e das Faculdades existentes. 2.° 
Que em vez de fundar a Universidade deve o Governo tratar 
de realizar as promessas que fez as Faculdades do Imperio nos 
Estatutos da reforma delas". De fato, que importava aos pro- 
fessores da Bahia que a corte tivesse ou nao uma universidade 
que, de resto, seria — a tradigao de projetos anteriores autori- 
zava a suspeita — uma ameaga para a propria existencia da fa- 
culdade da provincia? Assim, o substitutivo reclama a criagao 
de novos gabinetes e laboratorios, do horto botanico, das aulas 
de clinica obstetrica; pede a fundagao de novas cadeiras e o 
estabelecimento dos substitutes especiais e orivativos de cada 
cadeira; cobra as promessas de viagens de estudo ao estran- 
geiro, exige remuneragao condigna para os professores e dota- 
gao completa para a Faculdade, para terminar lembrando a 
necessidade de tornar autonoma a Escola. O parecer definiti- 
ve de 12 de maio, embora aproveitando as reivindicagoes do 
substitutivo, e, digamos, mais "politico". Ao inves de contra- 
riar o governo, adula-o, julgando a fundagao da Universidade 
"um ato digno da sabedoria do Governo Imperial e um srande 
fato na historia do nosso desenvolvimento social, cientifico e 
literario" Mas. precavida e delicadamente, lembra que a Fa- 
culdade da Bahia "esta certa e convencida de que o Governo 
Imperial olhara da mesma sorte para as Faculdade existentes 
nas Provmcias", acentuando depois que "a centralizagao da 
instrugao. muito mais perigosa para o Estado do que a centra- 
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lizagao administrativa em geral, fora em nossas condigoes so- 
ciais e politicas um atentado de funestissimas consequencias". 

Entim, que o governo tenha um parecer lavoravel, se o 
quer, mas que se lembre das faculdades provinciais — e o que 
importa. A Uraversidade nao desperta a menor simpatia, ain- 
da que se disfarce a decidida repulsa com aplausos protocola- 
res. No caso presente, nao se invoca a liberdade de ensino ou 
qualquer outra ideia diretora: teme-se apenas a centralizagao 
e trata-se de aproveitar a oportunidade para pedir o maximo 
para a escola da Bahia. Pareceres como este deveriam dar a 
entender ao governo que, pelo menos em relagao as provin- 
cias, nao havia o menor interesse no exito do piano elaborado 
por Paulino. 

De interesse bem maior para a historia das ideias peda- 
gogicas e o parecer, publicado em livro (88), de Tavares Bel- 
fort. membro da comissao eleita pela Faculdade de Direito do 
Recife para opinar sobre o projeto. Belfort encara seriamente 
a sua tarefa, rfao se limitando a opinar sobre a conveniencia 
ou nao da universidade, mas procnrando examinar a cmestao 
em fungao de principios gerais. A sua ■•reocupagao inicial se 
centraliza, em termos liberais, no estabeiecimento das relagoes 
entre o individuo e o estado. Apoiado em Ahrens. concebe o 
Estado como o organismo juridico destinado a garantir os di- 
reitos individuais; como o defensor da unidade social pelo prin- 
cipio do direito. Nestes termos, "a liberdade representa a vida 
individual, o Estado os interesses comuns da sociedade — o 
Estado nao e benefico senao quando obra dentro dos limites 
de suas legitimas atribuigoes. nao pode e nem deve substituir 
a atividade do individuo pelo mecanismo de uma administra- 
gao" (pag. 15). A consequencia dessa concepcao liberal do Es- 
tado e. por um lado, a condenacao da centralizacao, nrincioal- 
mente no que diz respeito a vida intelectual. e. de outro, a de- 
cidida afirmacao da necessidade do ensino livre. A liberdade 
de ensinar e de aprender, como a liberdade religiosa ou a li- 
berdade de imnrensa, decorre da liberdade de nensamento, que 
e um direito absolute. Fla nao se limita. contudo. ao direito de 
exmressao do pensamento, mas exi^e o dp instruir. de formar 
universidades. "onfirn o dirpitn rl« da^ umi inst^uc^o metddi- 
ca e regular" (pag. 20). Mas ainda o dirpito de fundar estabe- 

88) — Apreciasao do projeto de criagao de uma universidade..., cit., Pemambuco. 
Tip. Mercantil. 1873. Na sessao VII (Reforma do Ensino Superior, pag. 24) 
de sua citada Memoria Histdrica de 1873, Tavares Belfort reproduz as conclu- 
s5es de seu livro (p^g. 188). 
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lecimentos de ensino '"sem autorizaQao, depositos, nem titulos 
academicos" nao esgota o conceito da liberdade de ensino, pois 
a essencia desta e "o poder de manifestar aos outros o que 
imaginamos e sentimos, a verdade, como a compreendemos, e 
o pensamento, como se tem elaborado e transformado em nos- 
sa inteligencia" (pag. 21) — a liberdade de catedra, enfim, 
diriamos nos. 

O fato da liberdade de ensino fundar-se num direito abso- 
luto nao leva, entretanto, ao sen reconhecimento por todos os 
estados. Quando isto acontece, quando o Estado monopoliza a 
instrugao, imobiliza-se a sociedade, renuncia-se ao progresso, 
cai-se na rotina. Mas, por outro lado, quando o Estado, reco- 
nhecendo a liberdade de ensino, afasta-se do ensino, embora 
haja riqueza de metodos, variedade de escolas, logo se mani- 
festa a insuficiencia da educagao. Nas pequenas localidades, 
principalmente, o ensino escasseia e acaba por nao haver ins- 
trugao, justamente onde ela e mais necessaria (cf. pags. 24/5). 
Estas atitudes opostas diante da liberdade de ensino estao per- 
feitamente caracterizadas nos sistemas de diferentes paises: 
assim nos Estados Unidos e na Inglaterra funciona a plena 
liberdade de ensino, enquanto, na Franga e em Portugal, por 
exemplo, predomina o Estado. No Brasil, acentua o autor, "o 
sistema adotado e o da intervengao absoluta do Estado, sem 
liberdade alguma no ensino superior" (pag. 29). Nao sao as 
estruturas de ensino daqueles quatro paises, descritas em lar- 
gos tragos, que entusiasmam o relator. O que o seduz e a li- 
berdade regrada, o tipo mixto, que, com organizagoes diversas, 
encontrar-se-ia especialmente na Belgica e na Alemanha. Dos 
dois sistemas, embora o autor nao faga quaisquer objegoes a 
existencia de universidades ou faculdades particulares, e de- 
cididamente o alemao que merece as suas simpatias: "em vez 
de um ensino acanhado, o da Alemanha e multiple, variado e 
completo; o Estado intervem, nao ha mesmo senao universida- 
des do Estado, no entanto a liberdade ai existe sob o tn'plice 
ponto de vista da independencia das universidades a respeito 
do Estado (autonomia universitaria); da discussao das ideias 
e das doutrinas — liberdade de ensinar (Lehrfreiheit); e a 
emulagao entre os professores, nos quais o estudante tem toda 
a liberdade de escolher o mestre — liberdade de aprender 
(Lernfreiheit)". (pag. 89). E', mais uma vez, o "germanismo 
pedagogico" que entra em cena. E' a Alemanha que fomece o 
modelo da universidade renovada, que se coaduna com a gran- 
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de aspiragao brasileira de entao no dominio educative; a li- 
berdade de ensino. 

As conclusoes apresentadas pelo parecer sao uma serie de 
principios gerais, de inspiragao alema, que, no entender do 
autor, devem nortear a organizagao universitaria brasileira. 
Assim, reclama Tavares Belfort: "Criagao de mais um centro 
cientifico, como pedem a extensao do pais e a disseminagao de 
sua populagao. Liberdade ou autonomia dessas universidades 
e, como consequencia, a sua personalidade civil. Liberdade do 
professor, ou liberdade de ensinar — liberdade cientifica. Li- 
berdade do estudante, ou liberdade de aprender. Ensino livre 
reconhecido e garantido com equipararem-se os professores do 
ensino livre aos do ensino oficial. Participagao dos professores 
livres nos atos da vida universitaria, eleigoes, exames e cola- 
gao de graus. Pagamento dos cursos pelos estudantes, como 
meio de recompensar proporcionalmente o talento e a apti- 
dao ( ) Exames, embora de todas as materias do curso, 
mas segundo o modo mais comodo e conveniente aos estudan- 
tes. Graus unicamente com valor cientifico, sem que Ihes es- 
teja inerente privilegio, nem direito nenhum. Verificagao da 
capacidade dos graduados por exames praticos no comego das 
profissoes" (pag. 188). 

Nao ha, como vemos, referencia a faculdades ou universi- 
dades "livres", mas somente a professores livres. Ainda que, 
pelo contexto do pensamento do relator se possa perceber nao 
ser ele infenso a essas instituigoes, o essencial de suas conclu- 
soes e a transplantagao, pura e simples, para o Brasil dos prin- 
cipios norteadores das universidades alemas. Assim, ao lado 
da autonomia universitaria, da liberdade de ensinar e de apren- 
der, consagra-se a ideia dos professores livres (privat docen- 
ten), a exigencia do pagamento dos cursos pelos alunos, o valor 
puramente cientifico do grau, o exame profissional, etc., prin- 
cipios estruturais da organizagao universitaria germanica. E, 
se a exigencia de estabelecerem-se pelo menos duas universi- 
dades, "como pedem a extensao do pais e a disseminagao de 
sua populagao", revela a tendencia descentralizadora, talvez 
demonstre tambem a aspiragao de se verem multiplicadas na 
nagao, a moda alema, universidades rivais, ampliando a con- 
corrSncia e estimulando a cultura. 

Enquanto, pois, o parecer da Faculdade da Bahia demons- 
trava a preocupagao exclusiva com a situagao da propria esco- 
la, o parecer da Faculdade de Recife, assinado por Tavares Bel- 
fort, acentua uma preocupagao mais nobre, com o ensino uni- 
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versitario do pais inteiro. Naquele, falta um princfpio diretor, 
neste como principios diretores aparecem as normas funda- 
mentais da organizagao alema, como a mostrar que, em relagao 
ao ideal de universidade, o unico compativel com as exigen- 
cias do liberalismo e do mundo moderno era o da patria de 
Kant e de Bismarck (89). 

O ministro Joao Alfredo, enquanto se elaboram esses pare- 
ceres, continua a insistir, nos sens relatorios, na criagao da 
universidade, segundo o modelo estabelecido por Paulino. No 
seu relatorio de 1871, pedindo a atengao da Camara e do Sena- 
do para o projeto, acentua a necessidade desse estabelecimento 
que, "concentrando todo o alto ensino cientifico, atualmente di- 
vidido em Faculdades e Escolas, sem que todavia desaparegam 
as existentes nas Provincias, e reunindo os homens mais nota- 
veis que professam os diversos ramos das ciencias, seja um foco 
permanente do qual se irradiem as luzes, e parta o impulso 
para o movimento e progresso intelectual em todo o pais" (90). 
No ano seguinte, volta a carga: "De novo \os recomendo a 
ideia, — diz, dirigindo-se aos parlamentares — em cme nao 
posso deixar de insistir, da fundagao de uma Universidade. se- 
gundo o projeto que se acha sujeito a vossa consideragao" (91). 

89) —4 Tambem a Faculdade de Direito, consultada pelo "mdnisterio do imperio, emitiu 
parecer sobre a criagao da universidade, parecer esse que nao pudemos obter, 
mas do qual temos noticia pela obra de Spencer Vampre, Memdr/as para a His- 
toria da Acadenua] de S. Paulo, cit., vol. II, pags. 328/9. Relata o A. que 
a congregagao nomeou, para dar parecer, uma comissao composta dos professores 
Falcao, Sa e Benevides e Duarte, os quais nao chegaram a acordo. O primeiro 
condenava a universidade, em nome da descentralizagao e o ultimo aceitava a 
sua criagao na corte, tnlas sem compreender a Faculdade de Direito. Sa e Be- 
nevides defintar-se em termos ultramontanos, favoravel a universidade para "man- 
ter a unidade da instrugao nacional", mas censurando o projeto "por nao cen- 
tralizar tambem a instrugao primaria e secundaria", alqm de reivindicar outras 
medidas. Compreende-se a posigao de Sa e Benevides, em um momento (1871) 
em que nao eclodira ainda o conflito entre a Igreja e o Estado e em que era 
Hcito esperar que a centralizagao se fizesse em beneficio do catolicimso. Em 
vista das divergenciac da comissao, e congregagao reuniu-se e manifestou-se con- 
trariamente k criagao da Universidade e da organizagao de um Conselho Supe- 
rior de Instrugao Publica na Corte, alem de adotar outros pontos de vista, como 
a obrigatoriedade escolar por exemplo. Oliveira Junqueira ,num discurso pro- 
nunc'ado no Senado a 9 de julho de 1879 (cf. Anais, tomo III, pags. 135/144) 
refere-se a um parecer da Faculdade do Direito de S. Paulo, contrario a criagao 
da Universidade proposta por Paulino, e assinado por Joao Teodoro e Falcao 
Filho, o que taz crer que, malogrando a comissao que se encarregara do assunto, 
estes dois professores tenham apresentado, por sua conta, um parecer a congre- 
gagao, que teria sido finalmente aprovado. Contudo, Spencer Vampre nao faz 
qualquer referencia ao assunto e, por outro lado, tambemi nao conseguimos en- 
contrar este segundo parecer. 

90) — Relatorio do Mtrusterio do Imperio de 1871, Rio de Janeiro, Tip. Nacional, 
1871, pag. 10. 

91) —' Relatorio do Ministerio do Imperio de 1872, cit., pag. 11. 
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E nao seria esta, alias, a ultima vez que o ministro se referiria 
ao assunto. Em 1873 chama a atengao para "a necessidade de 
organizar os estudos superiores sobre bases que Ihes dem a ex- 
tensao e a solidez a que se devem, em outros paises, os rapi- 
dos progresses das ciencias e das letras" (92), enquanto, no do 
ano seguinte, depois de reconhecer as insuficiencias de nosso 
ensino, volta a referir-sd especificamente a Univ^ersidade: "Pa- 
ra dar impulse a instrugao superior insisto em que convem 
fundar na Corte uma Universidade, reorganizar as Faculdades 
e criar cursos superiores em algumas provincias" (93). 

Em 1875, ultimo ano do ministerio Rio Branco, o ministro 
continua preocupado ainda com o problema. Embora em seu 
relatorio nao faga referencia a questao, Joao Alfredo a ela 
volta, mais de uma vez, no Senado. E nao se limita a defender 
a ideia: age tambem para concretiza-la. Da disposigao do ga- 
binete em levar adiante o piano fala-nos bem a aquisigao de 
um terreno para a construgao do edificio da universidade, lo- 
calizado em Vila Isabel (94). 

No Senado, alias, discute-se na ocasiao — junho de 1875 — 
o problema, mais generico do que o da aprovagao do projeto 
Pauino, do estado-educador e, consequentemente, da univer- 
sidade e da liberdade de ensino. Ja no ano anterior, em julho, 
ao discutir-se a respeito de matriculas de ectnHarites. Vieira da 
Siva pronunciava importante discurso em que, afirmando ser 
precise "abrir mao do sistema antigo, do sistema da Franga", 
a fim de "atender ao progresso material do pais e a necessi- 
dade da difusao das luzes", defendia a adogao do modelo uni- 
versitario alemao. Declarando-se contrario a liberdade abso- 
luta do ensino e a intervengao absoluta do governo, definia os 
seus propositos: "Nao quero excluir a intervengao do estado; 
ate mesmo porque a liberdade do ensino exige essa interven- 
gao. Na Alemarha (e antes afirmara Vieira da Silva que a 
Alemanha sera sempre o modelo) as universidade nao sao com- 
pletamente independentes, sao ate universidades do estado. mas 
mantem a sua autonomia. ha nelas liberdade de ensino. de 
discussao. liberdade de ideias. e o estudante tambem tern por 
sua parte a liberdade de aprender".. . (95). 

92) — Relatorio do Ministerio d& Imperio de 1873. cit., p^g. 3. 
93) — Relatorio do Ministerio do Imperio d0? 1874, cit., pag. 7. 
94) — Obtivemos essa informagao, de resto, ao que sabemos, desconhecida dos que 

examinaram a questao, wn um discurso do senador Figueira de Melo, pronun- 
ciado « 5 de junho de 1875 (Cf. Anais do Senado, 1875 tomo II. pags. 61/2) . 

95) — Discurso na sessao de 16 de julho de 1874, Anais do Senado, 1874, tomo II, 
pag. 194. 
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O senador pelo Maranhao, coerente alias com a sua forma- 
gao germanica, acrescentava ainda nao admitir as universida- 
des livres, provocando um aparte do senador catolico Menaes 
de Almeida, que dizia serem estas as melhores. Em outros ter- 
mos — e e esse o motivo de nossa alusao ao discurso e ao apar- 
te — a questao religiosa, que se vinha arrastando, explicita- 
mente, desde 1872, e inflamando os espiritos, levava os catoli- 
cos, contraries ao governo e dele desconfiados ,a se oporem 
decididamente a intervengao estatal no dominio do ensino e, 
conseguintemente, a combater a fundagao da universidade, 
optando pelo ideal do ensino livre, concebido a seu modo. E' 
esta posigao que da o torn a discussao de 1875. Figueira de 
Mello, em nome da descentralizagao, critica a ideia de se criar 
a universidade na corte, enquanto Candido Mendes de Almeida 
e! Zacarias negam ao Estado a missao educativa (96). Em tres 
discursos, Joao Alfredo defende a ideia do estado-educador 
(97). O ensino publico, diz, jamais progrediu gragas a ini- 
ciativa particular e os proprios paises que antes relutavam 
em aceitar a intervengao do Estado sao obrigados agora a fa- 
ze-lo; "todos os partidos proclamam a necessidade do Estado 
tomar a si a diregao do ensino publico e de haver ensino ofi- 
cial". Quanto a universidade, a sua necessidade parece-lhe 
evidente demais para que seja precise defende-la. 

O que ressalta da discussao, entretanto, e que se fortale- 
ce o grupo anti-universitario, engrossado agora pelos cato- 
licos, que, como em Franga, fazem-se partidarios do ensino 
livre, na sua peculiar concepgao. E mesmo um partidario 
ardoroso da universidade, como Vieira da Silva, nao se dispoe 
a aceitar inteiramente o projeto Paulino. Invocando o parecer 
de Souza Franco, que ja analisamos, poe-se logo contra a cria- 
gao da faculdade de teologia. Como homem acostumado a pen- 
sar os problemas universitarios, mostra ainda o perigo de con- 
fundir-se a liberdade de ensino com a liberdade de nao ensinar, 
para assinalar depois, contra a opiniao de Zacarias, que pre- 
cisamos, antes de qualquer outra medida, trazer para o pais 
homens de ciencia, buscando-os onde se encontrarem. Mas nao 
e so busca-los: e precise dar-lhes condigoes adequadas de tra- 

96) — Ja nos referimos a questao, citando as principais passagens dos discursos de 
C. Mendes e Zacarias, no capitulo II da la. parte desta tese. Vejam-se os 
discursos de Zacarias de 4 de junho (Anais do Senado, 1875, tomo 11, especialmente 
pag. 36) e de 9 do "miesmo mes (idem, epecialmente pag. 122); de Candido 
Mendes, de 7 de junno (idem, especialmente pags. 66/8) e de 16 do mesmo 
mes (idem, pags. 205 e 208) e de Figueira de Melo, citado a nota 94. 

97) — Nos dies 5 (Anais de 1875, tomo II, p6gs. 43 e segs), 8 (idem, especialmente 
pags. 91/3) e 11 de junhd (especialmente pag. 160) . 
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balho, sem o que sua vinda seria inutil. A sua posigao antecipa 
a de Rui, nos Pareceres e em outros trabalhos: sem a reforma 
geral do ensino que possuiamos, nao se poderia esperar que 
a universidade ou a liberdade de ensino fizessem por si sos o 
milagre de salvar a educagao superior... 

Com a queda do gabinete Rio Branco, substituido a 25 de 
junho de 1875 pelo gabinete Caxias, o projeto Paulino ficava, 
por assim dizer, desamparado. Joao Alfredo fora o'seu princi- 
pal defensor e, sem ele no ministerio do imperio, dificilmente 
levar-se-ia adiante o piano de 1870. Jose Bento da Cunha e Fi- 
gueiredo, ministro do imperio do novo gabinete, ainda iria, em 
1877, reclamar do legislative a aprovagao do projeto. No seu 
relatorio desse ano diria: "Por mais de uma vez tern o Governo 
demonstrado a vantagem da criagao de uma Universidade nes- 
ta Corte, e pedido ao poder legislative que se ocupe de tao im- 
portante assunto. Creio que ja nao se pode mais diferir a sa- 
tisfagao dessa necessidade, e por isso espero que habilitareis o 
Governo com a autorizagao e meios indispensaveis para reali- 
zar a mencionada criagao" (98). 

O Legislative nao atenderia o seu pedido. Contudo, dele 
ocupar-se-ia o deputado Franklin Doria ,ao discutir um projeto 
de ensino livre apresentado por Cunha Leitao e outros e do 
qual falaremos no capitulo seguinte. Na sessao de 4 de outu- 
bro de 1877 (99), o futuro Barao de Loreto comega por assina- 
lar que " a criagao de uma universidade nao representa, por si 
so, progresso de instrugao superior", para acrescentar que o 
nosso problema fundamental, em educagao, e a instrugao popu- 
lar e nao a superior. Mas. posto isso de lado, qual e'a univer- 
sidade que propoe o sr. ministro do imperio? Exatamente a do 
piano de 1870, que nao inclui siquer uma faculdade de letras; 
"O agregado. pois, das quatro faculdades. que o projeto doi sr. 
conselheiro Paulino impropriamente denomina universidade, 
nao e universidade". Mas, mesmo que a faculdade de letras 
fosse acrescentada a universidade do projeto, ainda assim de 
pouco proveito seria esta, sem outras medidas complementares; 
"A universidade sera de pouco proveito ao ensino superior, en- 
tre nos. se nao se levar a efeito a reorganizacao deste ensino, 
dando-lhe por alicerces a unidade de constituigao dos estabe- 
lecimentos, a liberdade administrativa dos corpos docentes. a 
liberdade cientifica. o aumento dos meios intelectuais e mate- 
riais de estudo, alem de outras bases dependentes da decreta- 

98) — Relatorio Jo Ministerio do imperio de 1877, Rio de Janeiro, Tip. Nacional, 
1877, p^g. 20. 

99) — In Anais da C6mara dos Depufados, 1877, tomo V, espedalmente pags. 35/6. 
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gao da liberdade de ensino, como a concorrencia entre os pro- 
fessores publicos e particulares nos estabelecimentos oficiais e 
ainda a liberdade de estudos". Mais importante, porem, do que 
a universidade, mesmo nestes termos, seria a aboligao do mono- 
polio do Estado. O ideal, segundo o liberal baiano, seria que o 
Estado se abstivesse do encargo de ensinar, deixando-o aos 
particulares. Se isso nao e possivel no Brasil, em vir- 
tude do estagio de civilizagao em que nos encontramos, pelo 
menos que se consiga abalar o monopolio do Estado. Em ou- 
tros termos, e muito mais da inteira liberdade de ensino que 
carecemos do que da universidade, raquitica como a do pro- 
jeto Paulino ou forte como o orador a imagina. 

* * 
* 

Daqui por diante nao se falara mais do projeto Paulino de 
Souza. A ideia da liberdade de ensino, como solugao salvadora 
para o nosso ensino superior, reclamada claramente desde 1868, 
ganha corpo oada vez mais. Reclamam-na os liberais; aderem 
a ela os catolicos. O positivismo comega a fazer proselitos e a 
consagra. Os professores da Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro, em primeiro lugar, os das outras faculdades, a seguir, 
insistentemente a exigem. Em breve ela sera uma aspiragao 
geral das classes cultas da nacao. Com isso, vai ficando rele- 
gada a piano secundario a universidade, em que pesem os es- 
forgos. principalmente. dos intelectuais entusiastas do germa- 
nismo pedagofico. Ocorre. entretanto. que estes. todos liberais, 
querem tambem a liberdade de ensino (no sentido alemao) e, 
assim. engrossam as fileiras dos que a reclamam. Ora, para os 
defensores do ensino livre ,naturalmente excetuados esses par- 
tidarios da universidade, o que e esencial e apenas a liberdade 
de ensino. Uns aceitam a universidade, desde que o Estado nao 
faca dela monopolio; outros a rejeitam decididamente: querem 
a descentralizagao. os institutes separados .as faculdades parti- 
culares ou os cursos particulares nas escolas oficiais. A estes, 
a Universidade lembra sempre o maximo de intervengao esta- 
tal, que e o que menos deseiam. Outros ainda vao mais longe: 
desejam — ou desejariam pelo menos — que o Estado se afaste 
do ensino. oue se decrete a liberdade das profissoes. extin- 
guindo-se toda a sorte de privilegios. Em que pesem as dife- 
rengas de suas posiges e ate mesmo o seu conceito de liberdade 
do ensino. e esta palavra a bandeira que os une. Se a criagao 
da universidade encontra uma serie de resistencias, o ideal do 
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ensino livre (nao nos ocupamos agora de suas diversas inter- 
pretagoes) recebe cada vez mais e mais partidarios. 

E' claro que nao ha qualquer incompatibilidade entre a 
existencia da universidade e da liberdade de ensino, tomadas 
em sentido generico — nem haveria mesmo universidade mo- 
derna verdadeira em que nao houvesse lugar para essa liber- 
dade. Se precisarmos os conceitos, entretanto, varias incompa- 
tibilidades podem comegar a surgir. Se se pensa na universi- 
dade napoleonica ,o ensino livre praticamente desaparece. Se 
se pensam nos Estatutos dr» Universidade de Coimbra de 1772, 
regulando rlgidamente a administragao, determinando as dou- 
trinas a serem seguidas, a orientagao teorica e pratica dos 
cursos, etc, pouco lugar sobra para essa liberdade. Se e, como a 
maiona dos "universitarios" o faz entao, na universidade alema 
que se pensa, surge logo a ideia do Estado monopolizando o 
ensino superior, ainda que concedendo plena autonomia a ins- 
tituigao e garantindo nela a liberdade de pensamento e de ex- 
pressao. O mesmo se passa com a liberdade de ensino: pensa- 
da como garantia de expressao do pensamento, como inteira 
liberdade de catedra, ela se casa plenamente com 'o sistema 
alemao, mas e incompativel com o sistema napoleonico ou 
com o coimbrao do seculo anterior. 'Pensada como liberdade 
ilimitada de fundar escolas sem licenga ou inspegao, de criar 
faculdades, on mesmo universidades particulares, ela se reve- 
la inconciliavel com qualquer dos sistemas mencionados. No 
caso, nao e com a universidade, enquanto reuniao de varias es- 
colas, genericamente considerada, que ela nao se concilia; mas 
com a universidade enquanto expresao do Estado, enquanto 
forma do poder publico, seja este, ainda, liberal e democrati- 
co. Mas, como e apenas desta que se trata no Brasil. os pontos 
de conflito aparecem claramente. Finalmente, a liberdade de 
ensino concebida a maneira positivista, como elemento da 
transigao organica. e incompativel com a universidade em ge- 
ral, sob qualquer de suas formas conhecidas. 

Assim, o conflito. na medida que se verifica no Brasil de 
entao, entre o ideal de universidade e o de ensir.o livre. nao 
traduz siquer, por enquanto, real oposigao entre universidade 
e liberdade de ensino, mas. no fundo, revela a incompatibilida- 
de de duas concepgoes do Estado: uma afirmando o seu papel 
eminentemente pedagogico (100), outra regando o Estado-edu- 

100) — Note-se que, no momento, nao el nosso proposito distinguir duas teorias diversas 
que afirmann ambus, com diferentes inten^oes, o ideal do Estado-educador, uma 
"conse^»ado^a'^ crendo que o Estado deve, atraves do ensino, propagar uma 
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cador, no maximo aceitando, como uma imperfeigao social a 
ser corrigida, a intervengao do Estado no dominio da instrugao, 
enquanto o particular nao puder arcar sozinho com ela. 

Mas ja e tempo de estudarmos agora a evolugao do ideal 
do ensino livre, no periodo que nos ocupa. Sera este o objeto 
do capitulo seguinte. 

doutrina, outra liberal, que nao confunde a missao pedagogics do Estado com a 
oficializagao de uma "filosofia". Ha aqui, tambem, duas concepgoes opostas do 
Estado, mas, reconhecendo ambas, em sentido generico, a sua missao educadora, 
nesse ponto elas concordam e antepoem-sa a doutrina que nega a competencia 
pedagogics do Estado. 



CAPlTULO II 

A MARCHA TRIUNFANTE DO ENSINO LIVRE 

O ideal da liberdade de ensino nao aparece, inopinadamente, 
no pen'odo da ilustragao brasileira. No que diz respeito ao en- 
sino superior, que e aqui o que nos ocupa, desde 1832 ele era 
parcialmente consagrado: de fato, a lei de 3 de outubro desse 
ano declarara livre o ensino da medicina. O decreto de 7 de 
maio de 1853, nao executado, permitia o estabelecimento de 
cursos particulares pelos opositores das faculdades de medici- 
na, e os estatutos ide 1854 (reforma Luiz Pedreira do Couto 
Ferraz) faziam referencia a existencia de cursos particulares. 
Preparando a sua reforma de 1865, nao executada, Liberate 
Barroso, entao ministro do imperio, assinalava que "e sobre- 
tudo na instrugao superior que deve ter uma aplicagao mais 
vasta o principio da liberdade de ensino", embora nao Ihe pa- 
rega prudente uma reforma radical (1). Na Camara dos De- 
putados ,ha( tambem um ou outro reclame da liberdade de en- 
sino, o mesmo acontecendo nas Memorias Historicas de dife- 
rentes faculdades. Contudo. e a partir de 1868 que esse ideal 
se transforma numa autentica aspiragao dos homens cultos, 
apoiado nos principios liberals que formam um todo organico 
nos programas do Clube da Reforma e das conferencias radi- 
cals e. mais tarde, no Manifesto Republicano de 1870. De sim- 
ples ideia entre outras ideias, em materia de instrucao publi- 
ca, principalmente superior, a liberdade de ersino passa. aso- 
ra, a ser a ideia diretora. a chave de um sistema liberal de 
instrugao. Ja vimos que os proprios arautos da universidade a 
consagram. especialmente no seu matiz germanico. Os proie- 
tos de "liberagao do ensino" comegam a surgir, enfileirando-se 
no Parlamento. As faculdades oficiais, a cada passo, a recla- 
mam, como o testemunham as Memorias Historicas. Os dife- 
rentes manifestos liberals — ja o assinalamos no cam'tulo an- 
terior — inscrevem-na em lugar de relevo nos programas por 

1) — Apud Primitivo Moacir, A Instrugao e o Imperio, vol. Ill, cit., pag. 138. Cf. 
tarrtbem sobro o assunto Almeida Juniotl, O "Ensino Livre" de Leoncio de Cor- 
valho (I), in Revista Brasileira de Estudos Pedagogicos. vol. XVII, Janeiro- 
Marso de 1952, n.0 45, pags. 17/26. 
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que propugnam. Em 1877, Cunha Leitao, ao dizer que o en- 
smo iivre era uma "aspiragao nacional ' (.2,), nao estava longe 
de traduzir uma opimao 'generalizada. 

Para estudar '"a marcua triunfante do ensino livre", ater- 
no-emos, primeiro, ao parlamento, examinando os diferentes 
projetos ai apresentados, sua inspiragao e significado, para tra- 
tar, depois, dos reclames das faculdades, preparando-nos para 
a compreensao da reforma de Leoncio de Carvalho, que consa- 
graria de fato, em que pese o sentido peculiar de sua orienta- 
gao, uma ideia ja consagrada de jure. 

* * 
* 

De 1868 a 1870, dois projetos de liberdade de ensino sao 
apresentados ao parlamento, um a Camara dos Deputados, ou- 
tro ao Senado. Felicio dos Santos, deputado mineiro, e o autor 
do primeiro, entregue a deliberagao da Camara a 11 de julho 
de 1868 e esquecido pelos seus pares. Seu projeto e parca em 
palavras, estabelecendo no artigo 1.° que "todo o cidadao que 
quizer so ou associado abrir escola, colegio, ou qualquer esta- 
belecimento literario, podera faze-lo independentemente de li- 
cenga, inspecgao ou qualquer intervengao do governo" e revo- 
gando, no artigo 2.°, "as disposigoes em contra^io,, (3). No 
discurso que pronuncia, tratando de varios assuntos, e em que 
promete, de inicio, justificar o projeto, Felicio dos Santos nao 
chega a examinar o assunto, impedindo-nos de compreender a 
inspiragao e os motives em que se assentam o laconico projeto, 
que de resto estabelece a mais ampla liberdade; sem obedecer 
a quaisquer normas, sem atender a qualquer condigao, todo ci- 
dadao. nos termos do projeto, poderia abrir "estabelecimentos 
literarios" de qualquer tipo, sem que o Estado conservass^ 
qualquer prerrogativa diante deles. 

De importancia muito maior para a historia das ideias po- 
liticas e pedagogicas e, contudo. o projeto anresentado ao Se- 
nado por Antonio Luiz Dantas de Barros Leite. liberal de Ala- 
goas, a 25 de maio de 1869, e que so entraria em discussao a 27 de 

2) — Cf. Justificac^ao do Projeto de Reforma da Instrucao Publica, apresentado por 
Cunha Leitao (relator), Teixeira da Rochai e Correia de Araujo, a 3 de maio 
de 1877, Anais da Camara dos Deputados, Sessao Legislativa de 1876, tomo V, 
pags. 36/9. A expressao citada se encontra a pag. 37 O texto desse projeto, 
bem como a sua justificagao, pode ser tambem encontrado no Apendice das 
Obras Completas de Rui Barbosa., vol. IX, tomo I, Reforma do Ensino Sectm- 
dario e Superior, cit., pags. 348/361. Para a expressao citada, cf. pag. 352. 

3) — Anais da Camara dos Deputados, 1868, tomo III, pag. 146. Cf. tambem Pri- 
mitivo Moacir, A Instrugad e o Imperiq. vol. Ill, cit., pag. 583. 
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junho de 1877, para ser remetido a comissao de instrugao pii- 
blica e la ser esquecido (4). A preocupagao desse projeto e 
essencialmente de ordem religiosa, como em 1877 notava o se- 
nador Manoel Francisco Correia, ou melhor, anti-ultramonta- 
na. Seus diferentes artigos visam. antes de tudo, a garantir a 
liberdade de consciencia e, especificamente, a liberdade reli- 
giosa. E' precise atentar para a data do projeto: ele e'anterior 
a questao religiosa, anterior a clara definigao regalista do mo- 
narca, a clara rejeigao, pelo Estado, dos ideais ultramontanos. 
Assim, o liberalismo de Dantas tem motives para temer que 
o monopolio do Estado acabe por traduzir-se num monopolio 

4) — O projeto Dantas encontra-se nos Anais do Senado, 1869, totno I, pag. 213. 
A justificaqao e feita no discurso do A., pags. 211, sgs. Em 1877, e o senador 
Manoel Francisco Correia quem discute o projeto ,negando sua constitucionali- 
dade e conseguindo sua remessa para a comissao de instrugao publica. Cf. 
Anais do Senado, 1877, Segunda Sessao Legislativa, 27 del junho, tomo I, pags. 
256/61. Transcrevemos a seguir o texto integral do projeto, posto que nunca o 
vimos ate hoje citado por qualquer especialista: 

"A Assembleia geral legislativa resolve: 
"Art. T.0 E' livre o ensino primario, secundario e superior; qualquer ci- 

dadao podera abrir escolas sem previa licenga. 
"Art. 2.° Todnvia os titulos literarioa, que habilitam os cidadaos para os 

empregos publicos, e para o uso da medicina, serao passados pelos cursos, ou 
escolas mantidas pelr Estado. 

"Art. 3.6 Na liberdade dos cultos compreende-se o direito que tem os seus 
ministros de abrir escolaS| para o ensino das materias de suas crengas religiosas. 

"Art. 4.° Logo que algumas families, que nao professarem o cristianismo 
desejarem ter suas escolas, e suas assembleias, poderao pedir permissao ao go- 
verno, que devera julgar deste pedido conforme as conveniencias do Estado; 
sq, porem, o culto que se pretende estabelecer, professar a moral crista, essa 
permissao Ihe nao sera denegada. 

"Art. 5.° Logo que qualquer culto com a devida permissao entrar no Es- 
tado estara iebaixo da protegao das leis e das autoridades. 

"Art. 6° Nas escolas livres nao podera o govemo ditar aos professorcs a 
materia do ensino literario. Quanto ao relig'oso os alunos o receberao como 
for prescrito por seus pais, ou en| falta, por suas fairiilias. 

"Art. T,0 A liberdade de ensino nao se estende a contrariar a disposigao 
do art. 278 do codigo criminal, a obediencia as leis, e a constitui^ao do Es- 
tado . 

"Art. S.0 Se constar ao govemo por provas irrefutaveis que em algumas 
escolas particulares se Viola a disposigao do artigo antecedente, ou cometem-se 
atos prejudiciais aos bons costumes, podera mandar fecha-las, salvo ao respectivo 
diretor o recurso para o conselho de Estado. 

"Art. 9.° Os stmninarios, e escolas eclesiasticas, ou sejam catolicas, ou de 
qualquer outra confissao, e que forem mantidas pelo Estado, estarao sujeitas a 
fiscalizagao do govemo. 

"Art. 10.° Est." fiscalizagao do govemo (salvas as verdades fundamentals 
da igreja catolica, e as essencrais de cada confissao) so se estende a coartar os 
pontos de disciplina qud contrariarem a constituigao do Estado, as leis do pais, 
ou causarem perturbagoes publicas, ou tenderem a atacar a liberdade dos outros 
cultos. 
"Art. 11. Continuam as disposi^oes legislativas acerca das escolas publicas 
mantidas oelo Estado. 

"Ficam revogadas as leis cm contrario. 
"Pago do Senado, 24 de maio de 1869 — Dantas". 
Embora datado de 24, o projeto foi apresentado a 25 de maio. 
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clerical que, a luz das doutrinas do Syllabus, transforme o 
pais numa sucursal de Roma. "Eu receio — diz o senador jus- 
tificando o projeto — que monopolizada on sequestrada a ins- 
trugao publica pelo governo, e invadido o pais por jesuitas, nao 
venha a instrugao eclesiastica e secular cair nas maos do cle- 
ro mais desmoralizado do mundo catolico. O clero em geral 
nao oferece garantias de moralidade por falta de familia; po- 
rem o de Roma, Napoles e Espanha e reconhecido em todo o 
mundo como o mais imoral, simoniaco e sigilista"... Os bis- 
pos hoje, acrescenta adiante o senador, "nao prestam outro 
juramento senao a Santa Se, antes de receber a mitra; e esse 
juramento se reduz a trabalhar para engrandecer os direitos 
da Santa Se e matar herejes". A liberdade de ensino, em tal 
situagao, seria uma garantia para a nagao, um sustentaculo 
para a sua soberania. Ainda que o Estado traisse o seu destino 
temporal, por desidia ou interesse, entregando ao clero a ins- 
trugao oficial, a nacao poderia defender-se, criando escolas e 
difundindo o ensino numa diregao liberal e consentanea com 
suas aspiragoes e destino. E', assim, o temor da "clericaliza- 
gao" do Estado que, em primeiro lugar, inspira o senador li- 
beral. Mas nao e so: a ampla liberdade de ensino, primario, 
secundario e superior .traduzida no direito de abrir escolas 
sem previa licenga Cart. 1.°) e de dar-lhes orientagao doutri- 
naria independente das crengas oficiais (art. 6.°), ressalvada 
a obediencia ao disposto no art. 278 do codigo criminal (art. 
7.r). que proibia a neaacao da existencia de Deus e da imorta- 
lidade da alma, era um passo decisivo para a libertagao da 
consciencia, para a liberdade religiosa incrustada no centro 
mesmo da concepcao liberal da vida. Um pais "que quer co- 
lonizagao .que recebe toda a populagao, seja qual for o seu 
culto", nao pode cruzar os bragos, na exnectativa de que o cle- 
ro se aposse do ensino oficial: a liberdade de ensino e a solugao 
cue ela reclama. Dantas reconhece ao Estado o monopolio dos 
"titulos literarios", isto e. dos graus (art. 2°), nunca o mono- 
polio do ensino. ja que oigrau e simplesmente uma garantia de 
habilitacao. independente das convigoes do individuo. nao afe- 
tando a estas, enquanto o ensino, em geral. se dirige exata- 
mente a formacao ou transformagao dessas convicgoes. e assim 
nao noderia, sem atentar aos direitos pessoais. ser uniforme- 
mente ministrado em funcao de uma crenca. em preiuizo das 
demais. 

O descaso do Senado pelo projeto Dantas, cme so entraria 
em discussao — e assim mesmo so nor um instante — oito anos 
denois de apresentado, nao iria, entretanto, em nada arrefecer 
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o entusiasmo pela "liberdade de ensino", em que pesenv certas 
mudangas de atitude, decorrentes da questao religiosa, intima- 
mente ligada a vida do ministerio Rio Branco. Efetivamente, 
quando o Estado revela sem rebugos as suas restrigoes ao ul- 
tramontanismo, a ilimitada liberdade de ensino perde parte de 
sens encantos aos olhos de alguns liberals que nela viam — co- 
mo no caso de Dantas — principalmente um meio de resistir 
a "clericalizagao do Estado", enquanto conquista simpatias 
entre os catolicos que se opoem as pretensoes de intromissao 
do poder secular nos negocios da Igreja. Forma-se o grupo 
liberal que, inspirado por Renan, Schiitzemberger ou Paul 
Bert, entre outros, propugna pela liberdade de ensino a germa- 
nica, no seio da propria universidade, ou das universidades, que 
se deveriam criar. Mas repercute aqui tambem o lema de "a 
liberdade como na Belgica" dos catolicos franceses. Enquan- 
to isso, a grande maioria dos liberals, seja do partido liberal, 
seja do conservador, engrossa a corrente dos reclamos pelo 
"ensino livre", a seu vetf o "pendant", no dominio pedagogico, 
da livre concorrencia no terreno economico, frequentemente 
esquecidos dos interesses e das opinioes, seja do laicismo, seja 
do clero, que se encontravam na base mesma das lutas em tor- 
no da liberdade do ensino na Belgica, na Franga ou na Italia. 

Em 1873, precisamente a 16 de julho, Antonio Candida da 
Cunha Leitao, um dos paladinos do ensino livre, apresentaria 
a Camara dos Deputados o primeiro de seus projetos sobre a 
liberdade de ensino (5). Embora independente, sob varios as- 
pectos, da "linha catolica", Cunha Leitao e bem o tipo do 
catolico liberal sincere, sem qualquer laivo de intolerancia (6). 

5) —• Anais da Camara dos Deputados, 1873i, tomo III, pags. 136/40. A apresentac;ao 
do projeto s precedida der um discurso justificativo (pags. 136/38). O projeto 
vem publicado a seguir (pags. 138/40) . No Apendice do ja citado livro de Rui 
Barbosa (Obras, vol. IX, tomo 1, Reforma do Ensino Sectmdario e Superior) 
pode ser tambem encontradd o texto do projeto, sem o discurso de justificagao. 
Cf. pags. 328/334. 

6) — O seu projeto sobre ensino obrigatorio, por exemplo, ressalva, no art, IS, que 
"nos lugares em que, por falta de escolas apropriadas, os filhos de familias pro- 
testantes se virem por esta lei obrigados a frequentar uma escola publica, ficam 
dispensados do estudo de religiao, bem como de quaisquer atos religiosos que se 
pratiquem na escola, desde que seus pais assim o exijam, ficando os professores 

obrigados ao rigoroso cumprimento deste preceito." Em 187S, quando da 
discussao do projeto Joao Alfredo sobre ensino obrigatorio, apresentado a 23 
de julho de 18/4, Cunha Leitao dava tambem mostras de seu espirito tolerante. 
pois, embora dissesse entao entender a moral assim como "e ensinada pela nossa 
santa religiao", protestava en^rgicamente contra as ideias ultramontanas defen- 
didas por Tarquinio de Souza, que queria fosse a instrugao primaria inteiramente 
entregue ao clero. Cf. Anais da Camara dos Deputados, 1875, tomo I, Apendice, 
especialmente pags. 225/6). Com o tempo, contudo, a atitude de Cunha Leitao 
sofreria certas modificagoes. Sem chegar a ser nunca um "ultramontano", acen- 
tuar-se-iam os aspectos religiosos de seu pensamento. De fato, na justificagao 
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O que nos faz ver nele o catolico liberal nao e qualquer defesa 
dos direitos da religiao, (seu discurso nem se refere ao assunto) 
mas a sua acentuada simpatia pela solugao belga dada ao pro- 
blema da liberdade do ensino superior, simpatia esta historica- 
mente vinculada ao catolicismo trances, que faria da organiza- 
gao belga o modelo da lei de 1875. De resto, e possivel que 
fosse, antes, a crenga na forga da iniciativa privada, mais do 
que qualquer motivo religiose, a inspiradora do projeto Cunha 
Leitao (7). 

No discurso de justificagao do projeto, o deputado apresen- 
ta a ideia da liberdade de ensino como "uma aspiragao nacio- 
nal, reclamada em todos os angulos do Imperio". file a quer 
em todos os graus — e o artigo 1.° do projeto estabelece que "o 
ensino particular de instrugao primaria, especial e superior, e 
completamente livre em todo o imperio". Atendo-nos ao exa- 

da Reforma do Ensino Prhrtario e Secundario de 1887, reformai Mamore-Cunha 
Leitao (cf. Anais da Camara dos Depuljados, 1887, tomo III, pags. 376/393, 
sessao de 26 dc julho). escrevia o relator, exatamente o mesmo Cunha Leitao: 
"Julga a comissao ser essencial, nesta epoca de oeticismo, que faz receiar o 
naufragio das melhoius crengas, certo cunho moral e religioso no ensino das 
escolas publicas. Qualquer que seja a religiao professada, nao e conveniente 
riscar do coragao da infancia sentimentos que so servirao para nobilita-lo, e sao, 
por assim dizer, o alicerce comum a todas as religioes. Nao deve a lei permitir 
que um menino, qualquer que seja a religiao dos seus pais, faga o tirocinio escolar 
sem conhecer a nogao» do bem, que e a base da moral, & sem ouvir tantas vezes 
repetida, de modo a gravar-se na sua imaginagao infantil, u crenga na existencia 
de um Deus. A atmosfera da escola deve ser profundamente religiosa; atirar 
ao coragao da crianga o germen da indiferenga e sacrificar o seu fututro; e pre- 
parar para a sociedade o maior de todos os perigos (...) Nao insistiriamos neste 
ponto se o decreto de 19' de abr/f de 1879 nao houvesse dispensado os meninos 
acatolicos de frequentarem a aula de religiao, e se, posteriormente, em conse- 
quencia de um aviso do Ministerio do Imperio, nao se houvesse m and ado retirar 
das escolas publicas a fmjagem de Jesus Cristo Crucificado. A ideia de Deus, a 
crenga de uma vida futura, a imortalidade da alma, todos esses sentimentos 
religiosos que geram no espirito de quern os cultiva « pratica das virtudes sociais 
e crist as, devem ser inoculados nos cor ago es dos meninos, qualquer que seja a 
religiao de seus pais (...) A instrugao moral e religiosa deve, portanto, ser 
obrigatoria; dispensar dela certos alunos sob o pretexto de acatolicismo, e nao 
somente um erro de apreciagaa(. como abrir a port,a a abusos que poderao ter os 
mais lastimaveis efeitos" (pag. 386, os grifos sao nossos) . Cunha Leitao, que 
esta longe de ser propriamente, a esta altura, intolerante, parece, contudo, es- 
quecido do ^rt. 15 de seu projeto de 1873... Sobre o ensino religioso e a 
reforma Cunha Leitao-Mamore, ver o artigo Varpos para o Ceu. . ., no livro Ques- 
^oes e Problemas, cit., de Tito Livio de Castro. 

7) — Rigorosamente falando, os elementos que possuimos nao bastam para resolver 
completamente a questao. Nao ha duvida que Cunha Leitao ei liberal e e ca- 
tolico, bem como que a sua solugao para o problema do ensino superior e tipi- 
camente a do liberalismo catolico (embora para ot ensino primario chegasse ate 
a admitir a escola oficial neutra. Cf. o citado discurso de 1875, 25 de maio, 
pag. 226) . Resta saber ate que ponto foi o libefalismo catolico que influiu 
diretamenie no seu projeto. Alias, nao afirmamos que o projeto seja ditado por 
inspiragdes reltgiosasf, e sim por inspiragoes liberals. Somente ressaltamos que o 
autor e um catolico liberal e que o projeto oorresponde aos reclamos do libe- 
ralismo catolico iranees. 



— 259 — 

me do ensino superior, no qual, segundo Cunha Leitao, ''mais 
se re vela a necessidade do ensino livre", assinalemos que o au- 
tor do projeto, repudiando a organizagao francesa, exclusiva- 
mente oficial, e a inglesa e norte-americana, exclusivamente 
livre, foge tambem ao modelo alemao, seja porque "nao estamos 
ainda preparados para aceita-lo", seja porque o ensino germa- 
nico "apenas cuida do desenvolvimento das ciencias", nao pre- 
parando, senao indiretamente, para o exercicio das profissoes 
liberais. Assim, como ja disemos, e o modelo belga o preferido. 
Entre o sistema da pura oficializagao do ensino e do seu total 
abandono pelo Estado, esta a organizagao belga, "deixando as 
universidades criadas por iniciativa particular desenvolverem- 
se ao lado das universidades oficiais. Nesta harmonia de que a 
Belgica nos da tao excelente exemplo, e que podemos encon- 
trar o tipo que mais convem ao nosso ensino superior. Conser- 
vemos e melhoremos o ensino oficial, mas deixemos nascer e 
prosperar ao lado dele e sob o influxo da iniciativa particular 
o ensino livre, a forma de ensino que mais se adapta a instru- 
cao superior". E' precise abandonar o velho sistema lusitano, 
segundo o qual "so se pode aprender em faculdades criadas 
pelo Estado, com professores nomeados pelo governo e por um 
programa inteiramente oficial ( ) E' tempo de romper com 
as ideias obsoletas do passado e de abrir espago para o ensino 
livre". 

O sistema do projeto Cunha Leitao, antecipando, alias, o 
de Leoncio de Carvalho, consagra tres liberdades fundamen- 
tais: a de exames (que, indiretamente, redunda na de frequen- 
cia), a de instituigao de cursos livres e a de criagao, de facul- 
dades livres. Consagra, em outros termos, o programa liberal 
que as sucessivas reformas. de 1879, de 1891 e de 1901 iriam 
realizar praticamente, desembocando todas na reforma Riva- 
davia de 1911. que de certo modo completa e ate certo ponto 
encerra uma longa experiencia em materia de ensino 'supe- 
rior (8). Quanto a primeira dessas liberdades .estabelece o 
art. 5.° do projeto que "serao admitidos a exame nas faculda- 
des e escolas superiores do Imnerio quantos requererem a ins- 
criqao para esse fim, independente de previa matricula e fre- 
quencia do respective curso". Cunha Leitao nao sente siquer 
necessidade de justificar a frecmencia livre ciue 'introduz no 
projeto, limitando-se a lembrar que ela e vivamente reclama- 
da e ciue o proprio parlamento ja reconheceu. mais de uma vez, 

8> — Veja-se a esse respeito a Expoaiqao de Motivos de Rivadavia Correia in A Ins- 
frupao e a Republica, de Primitivo Moacir, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 
1942, pags. 9/15. 
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sua conveniencia e necessidade. Os cursos livres, de que trata 
o art. 13 do projeto, parecem-lhe, igualmente, justificados por 
si mesmos. E' a ideia das faculdades livres a que Ihe parece 
"a mais importante do projeto", ja que as considera' de grande 
utilidade e imensamente beneficas para o pais: "Filhas da 
iniciativa particular, nascidas pelo poder dessa for^a intima 
que se constitui o verdadeiro elemento de vida dos povos mo- 
dernos, as faculdades livres kao de dar ao ensino superior a 
face que ate hoje se Ihe nao conhece entre nos e com o desen- 
volvimento das ciencias. fazendo a permuta de todas as ideias 
e de todas as opinioes, ha de muito vigorar o espirito nacional". 

De acordo com o autor do projeto, permite-se a associagao 
livre de professores, independentemente de autorizagao ou in- 
tervengao do governo, "para lecionarem conjuntamente e em 
um so estabelecimento todas materias do programa oficial de 
um curso superior" (art. 14) — sendo tais associacdes livres 
o primeiro passo para a formagao de faculdades livres. Depois 
de 10 anos de existencia regular e nao interrompida, e de apre- 
sentar pelo menos 20 alunos que) tenham recebido grau acade- 
mico, a associagao livre pode transformar-se em faculdade 
livre, com as mesmas garantias e direitos das faculdades ofi- 
ciais (art. 15), podendo conferir graus academicos com o mes- 
mo valor dos conferidos pelas escolas do estado. O governo 
conserva, entretanto, seu poder de inspecgao sobre a faculda- 
de livre (arts. 18 a 21), que, por outro lado, deve ensinar "pelo 
menos todas as materias do programa oficial do mesmo curso". 
O metodo de ensino e a divisao e classificagao dos anos escola- 
res, porem, escapam inteiramente a algada do governo (art. 17). 
O projeto nada diz a respeito de universidades livres porque, 
como explica Cunha Leitao no discurso justificative, ainda nao 
existe no pais universidade oficial. Mas, continua, "claro esta 
que desde que a lei tenha inaugurado entre nos o sistema uni- 
versitario, sera permitido as faculdades livres congregarem- 
se na conformidade do programa dessa instituigao em univer- 
sidades livres". 

A ideia da "liberdade de ensino" nao se opoe, aqui, por- 
tanto, a de universidade, em geral, mas a tipos de orsranizagao 
universitaria, seja o portugues ou frances, seja o alemao. nue, 
assinale-se, eram entao os unicos tipos oue se tinham em vista 
no pais, o oue, em outros termos, significa que, se o projeto 
nao se define contra a Universidade, define-se pelo menos 
contra o ideal universitario vierente, em aualquqer de suas for- 
mas. Dessa forma, o projeto Cunha Leitao e um elo a mais 
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que se acrescenta a corrente do "ensino livre", funcionando, 
indiretamente, em oposigao a aspiragao universitaria. 

De fato, embora lastimando a ausencia de um piano de 
educagao nacional, e reclamando-a dos poderes publicos, o que 
efetivamente preocupa a Cunha Leitao e o florescimento da 
instrugao particular, das faculdades livres. Tanto que so desse 
assunto trata o seu projeto; nao e do Estado que um "catolico- 
liberal" ha de esperar a solugao do problema do ensino em ge- 
ral e do universitario, em particular. 

Esquecido pela Camara o projeto de 1873, Cunha Leitao, 
agora apoiado por Teixeira da Rocha, voltaria a carga em 
1877 (9), com a apresentagao, a 3 de maio, de um novo projeto 
sobre instrugao publica. Cunha Leitao e Teixeira da Rocha, 
juntamente com Joaquim Correia de Araujo, constituiam en- 
tao a comissao de instrugao publica da Camara dos Deputados, 
sob a responsabilidade da qual, apesar das restrigoes do ultimo 
dos membros citados, o projeto e apresentado. Mais uma vez 
se afirma que a liberdade de ensino, especialmente superior, 
e uma aspiragao nacional e, mais do que isso, uma "legitima 
aspiragao dos povos cultos e da civilizagao moderna". A pro- 
pria Franga, continua a comissao, "teve de ceder a opiniao ven- 
cedora, e, depois de lutar e resistir por muitos anos, decretou 
em 1875 a liberdade de ensino superior". Na sua "filosofia", 
o projeto segue a mesma orientagao do de 1873: "Nao pode o 
Brasil, nem tao cedo podera adotar, como tern feito em suas 
universidades a Suiga e a Suecia, — acentua a comissao, sem 
explicar, no entanto, porque — o sistema universitario da Ale- 
marha; menos entre nos pode-se abandonar a instrugao supe- 
rior a iniciativa particular, como na Inglaterra e nos Estados 
Unidos; o tipo que mais nos convem, o unico que se coaduna 
com as condigoes do nosso pax's e com o proprio espirito nacio- 
nal, e o que nos apresenta a Belgica, harmonizando o ensino 
do Estado com o ensino livre, e deixando prosperar e desenvol- 
ver-se ao lado das instituigoes oficiais a iniciativa particular, 
que e o nervo da civilizagao moderna e a alma da liberdade dos 
povos". Inspirado no mesmo pensamento diretor, o projeto de 
1877 e, entretanto, mais modesto; no seu primeiro artigo dispoe 
sobre liberdade de exames, enquanto no segundo e ultimo con- 
sagra os cursos e estabelecimentos livres, estes, contudo, sem 
o direito de conferir graus. Concebidos exatamente como na 
reforma anterior, os estabelecimentos livres nao se apresen- 

9) — Ja nos referimos a este projeto e indicamos onde pode ser encontrado na nota 
2 deste capitulo. 
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tam, todavia, pela exclusao do direito de colagao de gi'aus, exa- 
tamente como as faculdades livres do texto de 1873. Nao que 
o pensamento do relator, Cunha Leitao, se tenha modificado; 
ele proprio o diz: "Nao renova o relator, neste projeto da co- 
missao, o piano das faculdades livres, pelo receio de sacrificar 
o pouco que por ventura se possa conseguir". O que ele espera 
e a adogao do projeto, para depois renovar a ideia das faculda- 
des livres, quer com o direito de conferir graus, quer com a 
criagao dos juris mixtos, como na lei francesa de 1875, acres- 
centando-se ao conjetural projeto que seria apresentado a ideia 
da autonomia das faculdades oficiais. 

As simpatias pela sistema belga, e agora pela lei francesa 
de 1875, que foi um triunfo do partido catolico, bem revelam 
como ja acentuamos, as tendencias catolico-liberais, a Monta- 
lembert, de Cunha Leitao. 

Tambem o projeto de 1877 nao viria a tornar-se lei: mere- 
ceria, entretanto, um exame mais demorado da Camara dos De- 
putados, atraves do qual podemos caracterizar as tendencias 
principais do1 pensamento pedagogico brasileiro de entao (10). 

E' Joaquim Correia de Araujo, professor da Faculdade do 
Recife, que assinara o projeto com restrigoes quanto ao art. 1.° 
e vencido quanto ao 2°, quern abre o debate. Correia de Arau- 
jo e simpatico, em parte, ao "germanismo pedagogico", bebido 
nas paginas de Schutzemberger, "cujas ideias — diz o deputa- 
do — eu aceito completamente". Como o antigo professor da 
Universidade de Estrasburgo, Correia de Araujo afirma que 
"indevidamente se opoe sem restrigao o principio da interven- 
gao do estado ao principio da liberdade do ensino; indevida- 
mente se quer admitir um como absolutamente bom e rejeitar 
outro como absolutamente mau" (11). Alias, insiste o deputado, 
na mais perfeita organizagao universitaria, que e a da Ale- 

10) —4 Foram os seguintes os discursos pronunciados na Camara dos Deputados sobre 
o projeto Cunha Leitao-Teixeira da Rocha; 1) discurso de Correia de Araujo, 
a 30 de agosto, Anais dei 1877, tanuo III, pags. 222/31; 2) de Cunha Leitao, 
a 4 de setembro, Anais, tomo IV, Apendice, pags. 135/146; 3) de Teixeira 
da Rocha, a 12 de setembro, tomo IV, pag. 52/9; 4) de Correia de Araujo, a 
19 de setembro, idem, pags. 87/88; 5) de Teixeira da Rocha, ai 19 de setem- 
bro, idem, pags. 88/91; 6) de Lima Duarte, a 19 de setembro, idem, pagis. 
J91/95 e, finalmente, 7) de Franklin Doria, a 4 de outubro, tomo V, pags. 32/ 
39. Desses discursos os fundamentais ^ao os indicados nos itens 1, 2 e 7. 

11) Schutzemberger (De' la rSformle de Venseignement supetiettr etf des Hbertes uni- 
versitaires, cit. ) cfetivamente assinala: "C'est a tort, selon nous, que 1'on oppose, 
sans restriction, le principe de 1'intervention de 1'l^tat qui regit nos institut*ons 
universitaires au principe de la liberte de I'enseignement" (pag. 8). . . "le droit 
de I'^tat d'intervenir dans la direction de Tenseignement superieur nous parait 
incontestable"' . . . "L'intervention de I'fitat est ici non-seulement un droit, 
elle est un imperieux devoir" (pag. 9). 
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manha, "que e incontestavemente de todos os paises civiliza- 
dos aquele em que o ensino superior tem tido maior desenvol- 
vimento", as universidades, autenticos modelos "a que todos os 
paises devem almejar elevar os seus estabelecimentos", sao ex- 
clusivamente oficiais. Pelo contrario, onde impera a irrestrita 
"liberdade de ensino", como nos Estados Unidos ou na Inglater- 
ra, a instrugao superior se mercantiliza; onde vigora o regime 
dos juris mixto^ ou da concessao de graus pelas faculdades li- 
vres, o nivel do ensino superior baixa assustadoramente. Po- 
de-se mesmo dizer, acentua o deputado pernambucano, que "em 
todos os paises em que a causa da instrugao publica nao tem 
tido pronto e facil desenvolvimento, a industria particular nao 
foi quern veio reerguer a instrugao do estado de abatimento 
em que jazia, nao foi quern veio traze-la a um estado de pros- 
peridade". 

O principio fundamental da intervengao do estado nao e, 
contudo, ja o disse o deputado, incompativel com a liberdade 
de ensino; pelo contrario, "o concurso individual reunido aos 
esforgos do Estado, aos esforgos coletivos, influira muito efi- 
cazmente para que a causa da instrugao obtenha o triunfo que 
tem obtido em outros povos, para que a instrugao se propague, 
divulgue e possa assim produzir os resultados desejados". O 
que Ihe parece absurdo e a tendencia a tudo esperar dos esfor- 
gos de particulares, das faculdades livres, desarmando inge- 
nuamente o Estado do monopolio dos graus, como o fez a Bel- 
gica, como procedeu mais recentemente a Franga. E' verdade 
que o projeto nao chega a tanto, em sua letra — mas. parece- 
nos, e principalmente o espirito do projeto que Correia de 
Araujo combate. 

Nao e a falta de liberdade que vicia o nosso ensino supe- 
rior, diz o deputado por Pernambuco; nao sao as paixoes poli- 
ticas, o despeito ou as convicgoes religiosas que impedem o 
bom funcionamento de nossas faculdades, mas sim a falta de 
rigor nos exames. Frequencia livre, com exames rigorosos. 
sim; faculdades livres, de forma alguma, acrescenta o professor 
da escola de direito do Recife. 

Correia de Araujo e a unica voz que se levanta contra o 
projeto, na defesa da ideia do estado-educador, revelando, como 
ja dissemos, acentuada simpatia pela organizagao universita- 
ria alema, embora nao parega ter compreendido em todo o seu 
significado aquele "germanismo pedagogico" de que falamos 
mais de uma vez. Todos os outros deputados que se pronun- 
ciam sobre o assunto (Cunha Leitao, Teixeira da Rocha, Lima 
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Duarte e Franklin Doria) acreditam nas magicas virtudes do 
"ensino livre", especialmente nas faculdades livres. Cunha 
Leitao reconhece a necessidade da reforma das escolas supe- 
riores oficiais, e mesmo da criagao da universidade, reforma 
essa que se deveria processar pela concessao de autonomia aos 
institutos oficiais. De nada Valeria .entretanto, por si so, essa 
reforma, sem o estimulo do ensino livre, criando a concorren- 
cia e a emulagao; o ensino livre e, inclusive, a semente que fe- 
cunda o ensino oficial. Com o monopolio do Estado e sem as 
faculdades livres (que o projeto nao consagra, mas prepara) 
o ensino superior brasileiro continuaria estagnado e falho, a 
merce de professores mal pagos que, uma vez nomeados substi- 
tutos, sabem que chegarao a catedraticos e apenas esperam, 
pachorrentamente, a repetir todos os anos as mesmas prele- 
coes. Franklin Doria vai alem: a liberdade de ensino e essen- 
cial, quando mais nao fosse por outras razoes, simplesmente 
porque e liberdade. Fora mesmo para desejar que "o Estado 
se abstivesse do encargo de ensinar, que cada um a seu bel- 
prazer provesse as necessidades do espirito". Todavia, enquan- 
to nos falece o grau de civilizagao necessario para tanto, para 
atingir o nivel dos Estados Unidos e da Inglaterra, que o Es- 
tado, intervenha, mas que o faga imperceptivelmente, dando 
ampla autonomia as faculdades ou a universidade que se viesse 
a criar, abandonando o "opressivo sistema de tutela oficial". 
que obriga o lente "a modelar suas ligoes por um compendio 
que deve ser aprovado pelo governo", e que o ameaga de sus- 
pensao, de tres meses a um ano, se expuser "doutrinas perigo- 
sas e subversivas", ficando ainda ao arbitrio do governo a defi- 
nigao de quais sejam tais doutrinas. Que se de autonomia as 
escolas oficiais, que se estabelega nelas a autentica liberdade 
cientifica — a liberdade de catedra — que se criem faculdades 
livres em concorrencia com as oficiais. Quanto ao direito de 
colagao de graus pelas faculdades livres, o futuro barao de Lo- 
reto nao o reconhece. file, na realidade, deseja algo mais, aspi- 
ra a uma liberdade mais completa: a plena liberdade das pro- 
fissoes, tal como a defenderiam logo depois os positivistas, tal 
como seria consagrada futuramente no § 5.° do art. 71 da Cons- 
tituigao do Estado do Rio Grande do Sul, de 14 de julho de 1891. 
elaborada pelo positivista Julio de Castilhos. Enquanto nao se 
estabelece a plena liberdade profissional, diz Franklin Doria, 
que o Estado conceda os graus; estabelecida aquela, estariamos 
no goso da mais completa liberdade de ensino, como o requer 
a civilizagao do seculo. 
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Assim, embora partidario, como Cunha Leitao, do sistema 
belga das faculdades livres, Franklin Doria vai alem do "libe- 
ralismo catolico" do deputado do Rio de Janeiro: o sen e o li- 
beralismo radical, ansioso pela chegada do momento em que 
se possa despedir o Estado do dominio pedagogico e de quais- 
quer outros dominios... 

A luta que se trava, aqui simbolizada nas posigoes antago- 
nicas de Correia de Araujo, de um lado, de Cunha Leitao e 
Franklin Doria, de outro, nao e por enquanto, ja o dissemos. 
entre universidade e ensino livre, mas entre o ideal do estado- 
-educador e a sua negagao. Apenas, a resistencia, cada vez 
maior, a intervengao estatal no dominio pedagogico e a cres- 
cente confianga no ensino livre praticamente se opoem a con- 
cretizagao da universidade, ja que so o Estado, sem abrir mao 
de nenhuma de suas prerrogativas, se apresentava em condi- 
coes de poder instituir a universidade. E a universidade de 
um Estado que descia ate as mimicias da vida escolar, regu- 
lando as doutrinas e os compendios, nao poderia siquer en- 
tusiasmar, ja nao dizemos o liberalismo catolico ou o radicalis- 
mo a Laboulaye, mas o liberalismo simpatico aos costumes uni- 
versitarios alemaes, o liberalismo a Renan ou a Paul Bert... 

Embora recebendo referencias quase formais de uns, ou 
a apaixonada adesao de outros, mas na sua versao germanica. 
a universidade ia perdendo terreno para o "ensino livre": de 
maneira cada vez mais acentuada e este que se vai tornando o 
remedio Salvador, a panaceia para todos os males e vicios do 
ensino superior brasileiro. E para isso contribuia, sem duvida, 
a atitude dos proprios professores das escolas oficiais, a recla- 
marem em coro, ano apos ano, a "liberdade de ensino", inter- 
pretada das mais diversas formas. Depois do parlamento, a 
escola e, assim, a grande forga que trabalha no amadurecimen- 
to da ideia que o decreto de 19 de abril de 1879 viria transfor- 
mar, parcialmente, em realidade. 

* * 
* 

A leitura das Memorias Historicas das Faculdades do im- 
perio, principalmente a partir de 1869, revela-nos a preocupa- 
gao constante com a liberdade de ensino, traduzindo-se esta 
naqueles tres itens capitais que ja vimos no, primeiro dos pro- 
jetos de Cunha Leitao e que iriam transformar-se no programa 
liberal de ensino das reformas de 1879, 1891 e 1901: frequencia 
livre, faculdades livres e cursos livres. Nao chega a haver, ao 



— 266 — 

lado desses diversos reclames, uma clara tomada de posicao 
quanto ao significado exato da liberdade de ensino, quanto as 
filosofias polftico-pedagogicas que se encontram na base dos 
multiples conceitos dessa liberdade. Come na frase de Libera- 
te Barroso, que tomamos come epigrafe de um dos capitulos 
deste trabalho, parece que se acredita que "pela liberdade tudo 
se compreende, com a liberdade tudo se explica, pela liberdade 
tudo se resolve" — sem que se precise o conceito, certamente 
nao um'voco e frequentemente equivoco, de liberdade. Por ou- 
tro lado, salvo raras excegoes, esses diferentes reclames nao 
se apresentam estruturados num piano de conjunto: aqui se 
reclama contra as "ligoes e sabatinas", ali se pede a instituiqao 
da livre frequencia, adiante sao os cursos livres ou as faculda- 
des livres que se exigem. Um verdadeiro sistema, talvez so o 
encontremos na Memoria Historica da Faculdade de Direito do 
Recife do ano de 1873, de Tavares Belfort, onde este reproduz 
as ideias de seu livro, que examinamos no capitulo anterior, 
definindo-se claramente pela liberdade de ensino a germanica. 
vinculada as universidades, e propondo, praticamente, a ado- 
cao integral do sistema alemao. 

Assim, ha reivindicagoes mais amplas ou mais modestas, 
algumas exprimindo uma convicgao de ordem mais generica, 
outras apresentando apenas solugoes praticas restritas para 
problemas precisos. 

Procuraremos, contudo, apresentar essas reivindicagoes sis- 
tematicamente, de forma a mostra-las como pegas de um ver- 
dadeiro piano, ainda que, como dissemos, este quase nao se 
apresente perfeitamente articulado e logico. Entre as reivin- 
dicagoes mais limitadas, convem desde logo destacar a de Ma- 
chado Portela, professor do Recife, que tanto iria, mais tarde, 
entusiasmar o ministro da reforma de 1879. "Nada de ligoes. 
nada de sabatinas e conseguintemente de notas: a unica prova 
de habilitagao seja o exame publico, em que o juizo do lente 
sobre o merito do estudante se forme sem prevengao favoravel 
ou contraria, e em que portanto a argumentagao seja igual e 
nao varie conforme a preconhecida inteligencia do estudan- 
te" (12) — escrevia Portela numa autentica defesa da frequen- 
cia livre, corsequencia praticamente obrigada do sistema que 
preconizava. Em breve, a aboligao do ponto e do bedel se tor- 
naria um leit-motiv das Memorias Historicas. Joaquim Mon- 

12) — Memoria Historica da Faculd'.ade de Direito do Recife, 1869, in Relatorio do 
Ministerio do Imperio de 1870, cit., Ancxos, com paginagao propria, pag. 4. 
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teiro Caminhoa, por exemplo, insistiria no assunto em 1874 (13) 
e, em 1876, uma comissao de professores da faculdade de Me- 
dicina do Rio de Janeiro, composta do citado Caminhoa, de 
Moraes e Vale, Dias da Cruz, Teixeira da Rocha, Ramiz Galvao, 
Pertence e Joao Martins Teixeira e encarregada de elaborar 
as bases para a refornia dos estatutos da escola, (14) lavrava a 
sentenga de morte contra o regime da frequencia obrigatoria: 
"A caderneta do bedel poderia, quando muito, — afirmava a 
comissao — arregimentar fileiras de automatos; nunca seria 
capaz de conseguir fixar uma so inteligencia sobre as luminosas 
consideragoes que faz o professor. Quantas vezes certos alunos 
nao procuram matar o tempo de uma longa ligao, voando em 
espirito ao mundo das ilusoes, e deixando no banco sbmente o 
corpo, para escarneo do bedel? Quantas vezes o professor nao 
explica ao som compassado da respiragao dos que ressonam"' 
O proveito de uma aula nao se mede pelo mimero bruto dos 
corpos vivos que nela figuram, senao pela soma das inteligen- 
cias que procuram livremente as aulas, porque estao avidas de 
conhecimentos, e correm a fonte donde Ihes pode jorrar a luz 
em toda a sua pureza. Demais, todo esse sistema de presenga 
forgada, que tern por base a caderneta do bedel, e um perfeito 
sofisma, que existe nos estatutos, mas nao tem na pratica uma 
existencia real. Todos nos sabemos, todos os estudantes sabem. 
nenhum homem de letras ignora o que e a celebre autoridade 
do bedel nas nossas academias. Por fim, lembrai-vos ainda das 
serias dificuldades em que nos temos achado mais de uma vez 
em plena Congregagao, pela unica influencia da caderneta do 
bedel. Venha quanto antes a liberdade de ensino, pedida pela 
faculdade. Que aquele que conhece as ciencias e pode com elas 
prestar verdadeiros servigos a sociedade, nao seja estorvado 
no seu caminho pelas exigencias de um formalismo que nao 
tem a minima razao de ser, desde que o candidate nao pede fa- 
vores e so deseja passar pelas provas de exames, a fim de que 
se Ihe possa atestar com lealdade o grau de seus conhecimen- 
tos" . A aboligao da frequencia obrigatoria, por outro lado, tor- 
nara-se praticamente realidade: na Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro — sao muitos os testemunhos — ela existia de 
fato, embora nao consagrada de direito e, na Escola Politecni- 
ca, reorganizada pelo decreto 5.600 de 25 de abril de 1874. que 
punha em execugao a lei n." 2.261. de 24 de maio de 1873. a 

13) — Memoria HistSrica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 1874, cit., 
p6gs. 10/13. 

14) —- Of. a Memdria Hisiorica da Faculdade de Medidma do Rio de Janeiro, 1876, 
por Joao Martins Teixeira, cit.t, pags. 20/28, especialmente pags. 27/8. 
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frequencia livre ganhava foros de legalidade. Rio Branco, di- 
retor da escola, no seu Relatorio de 1876, depois de aplaudir a 
ideia, lembrando que a livre frequencia possibilita a varios jo- 
vens "isentar-se do trabalho regular das academias e aplicarem 
uma boa parte do seu tempo a leituras de predilegao", acentua 
que os Estatutos da Escola Politecnica resolveram com cautela 
o problema, permitindo o exame livre do aluno "que nao quei- 
ra matricular-se nem ouvir as ligoes dos lentes desta Escola", 
sem que se pergunte "onde e com quern aprendeu". Para acau- 
telar os interesses da escola, esse aluno tera apenas que "su- 
jeitar-se a provas mais rigorosas, e este maior rigor consiste 
em responder o candidate, por escrito e verbalmente, sobre as 
generalidades da ciencia, antes de passar ao exame comum" 
(15). 

Ao mesmo tempo que a frequencia livre e, alias, em intima 
conexao com ela, as Memorias Historicas reclamam insistente- 
mente a instituigao dos cursos livres, com a dupla fungao de 
ampliar os quadros do professorado, preparando os futures 
professores oficiais, e de estimular a concorrencia. A emulagao 
entre o professorado oficial e o livre parece aos lentes das nos- 
sas faculdades de entao o meio mais eficaz para elevar o nivel 
do ensino. Como diz Monteiro Caminhoa, na sua citada Me- 
moria de 1874, "ou o lente esforga-se e cumpre bem os seus 
deveres, e entao sua consciencia Ihe diz que a falta de ouvintes 
nao e devida ao deixar ele de tratar, como deve, Idas materias 
de sua cadeira; ou, no caso contrario, reconhece que e precise 
estudar e trabalhar mais, para nao passar pelo dissabor de nao 
ter ouvintes; e entao esses cursos livres merecem muito ser 
animados, porque estimulam tais encarregados dos cursos ofi- 
ciais a fazerem mais esforgos em prol da cadeira que profes- 
sam" (16) (o grifo e nosso). A frequencia livre, desobrigando 
c aluno do comparecimento forgado as aulas do professor ofi- 
cial, permite-lhe escolher entre este e os professores livres, que 
leriam fungoes semelhantes aos privat-docenten alemaes. E' 
verdade que a frequencia livre poderia levar o aluno a nao es- 
colher professor algum, desertando as aulas e os estudos: tanto 
pior para o aluno irresponsavel — raciocinam os profesores de 
entao — ja que exames rigorosos sao, no seu entender, comple- 
mento indispensavel da livre frequencia. O ensino e a ciencia 
nada perderiam; antes ganhariam com a concorrencia entre os 

15) — Relatorio do Dire tor da Escola Politecnica, 1876, in Relatorio do Ministerio do 
Imperio de 1877, cit., Anexo B, com pagina^ao propria, pags. 4/5. 

16) — Memoria Historic a de 1874, cit., pag. 42. 
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mestres — e o unico prejudicado seria o estudante relapso, que 
em breve haveria de compreender o erro de sua conduta ou 
seria levado a procurar outra. carreira. 

Mas alem da frequencia e dos cursos livres, embora com 
menos insistencia, reclama-se tambem a criagao de faculdades 
livres, mesmo que se reconhegam as suas poucas probabilidades 
de exito no presente (17). As faculdades livres completariam 
o quadro da liberdade de ensino superior, ampliando a con- 
correncia, do ambito dos professores para o ambito das escolas, 
lorgando-as a se aprimorarem para sobreviver. E' curioso que 
nao se perceba com mais frequencia que, exatamente a vista 
da situagao do pais, do interesse mais pelos titulos do que pelo 
saber, constantemente lembrado, as escolas sobreviventes po- 
deriam ser precisamente as piores, as mais "faceis", acabando 
por comprometer o ja raquitico ensino superior. De fato, se o 
que se quer e o titulo, nao a ciencia, nada mais provavel do 
que a busca da escola onde este for mais facilmente conquis- 
tavel... Entretanto, a crenga liberal na livre concorrencia, no 
dominio economico, impropriamente transferida para o domi- 
nio pedagogico, vicia o raciocinio da maioria de nosos inte- 
lectuais, que geralmente naq percebem o perigo que represen- 
tariam (como o tempo se encarregaria, bem mais tarde, de 
provar )as faculdades livres, quase sempre mais dedicadas ao 
lucro e a catequese do que a ciencia. 

O que, todavia, justifica a nossa "inteligencia"' de entao 
e o estado deploravel do ensino superior, que ja tivemos opor- 
tunidade de examinar no capitulo anterior: nao era possivel 
permitir que a situagao continuasse a mesma e a transformagao 
para pior parecia quase impossivel. E e assim que o liberalis- 
mo triunfante conjuga os seus esforgos com o de seu irrecon- 
ciliavel inimigo — o ultramontanismo — ambos, por diferen- 
tes razoes, pouco confiantes no Estado, para reclamar a com- 
pleta liberdade de ensino, nos seus diferentes aspectos. E e 
assim que as faculdades, especialmente a do Rio de Janeiro, 
unem as suas vozes as do parlamento na formulagao do pro- 
grama do ensino livre: frequencia livre, cursos livres e facul- 
dades livres. 

* ♦ 
* 

17) _ Vejam-se por ezemplo as ja dtadas Bases para a re/orrna dos Estatutoa da 
Faculdade de Medicine, na Memoria Hiatorica da Faculdade de Medicina do 
Rii da Janeiro. d« 1876, cit., pag. 27. 
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Parece-nos, porem, que a maior forga militante em favor 
da liberdade de ensino era a propria organizagao do ensino 
superior, completamente anacronica em face das necessidades 
do pais e da "mentalidade ilustrada" em ascengao. Nesse sen- 
tido, e curioso que as reclamagoes liberals nao se concentrem, 
antes e acima de tudo, na plena liberdade de pensamento do 
professor, ou na liberdade de catedra, como diriamos. No en- 
lender dos verdadeiros liberals esta estaria implicita nos cur- 
sos e nas faculdades livres ou nas universidades autonomas, a 
alema. Seria, entretanto, o caso de po-la em primeiro lugar, 
porque ela e que antes de tudo faltava ao ensino. Faltava ao 
ensino porque faltava ao pais: estavam a demonstra-lo o art. 
5.° da Constituigao, consagrando a religiao catolica religiao de 
estado; o codigo criminal proibindo o ateismo e a descrenga 
na imortalidade da alma; estavam a demonstra-lo a exclusao 
dos acatolicos das fungoes de governo e do funcionalismo, da 
Camara dos Deputados e do Senado, protegidos todos por um 
juramento confessional que afastava o dissidente ou obriga- 
\ a-o a desmoralizagao do perjurio, a ocultagao de seu verdadei- 
ro ser. Estavam a demonstra-lo, no caso preciso das escolas, 
diferentes artigos dos estatutos de 1854 e dos regulamentos 
complementares, que subordinavam o professor, nao so ao ju- 
ramento catolico, mas ao pensamento oficial expresso nos com- 
pendios adotados pelo governo; estavam a demonstra-lo os ar- 
tigos proibindo ofensas a religiao do estado (arts. 162 dos 
Estatutos das Faculdades de Medicina e 127 das Faculdades de 
Direito), sem cuidar das ofensas a outras religioes e a outras 
crengas; estava a demonstra-lo o art. 49 do Regulamento Com- 
plementar das Faculdades de Medicina (1856), proibindo aos 
doutorandos a apdesentagao de teses "cujas proposigoes, ou dis- 
sertagoes contiverem principios ofensivos da moral e da reli- 
giao", entendendd-se a moral, naturalmente, no sentido reli- 
gioso e mesmo confessional. E' verdade que nem sempre se 
executava a lei, mas a liberdade que se reclamava nao era, 
certamente, a resultante da omissao dos poderes governamen- 
tais, e sim a consagrada pelo direito e pela lei: "o pessoal que 
exerce as fungoes governativas — dizia em 1884 o entao estu- 
dante Julio de Castilhos — e substituido a cada momento; se 
os homens que hoje governam sao tolerantes e permitem o 
goso da liberdade em desacordo profundo com as leis, os que 
governarem amanha podem nao possuir a mesma tolerancia, 
podem exigir a sua execugao integral, fazendo cair sobre a 
cabega dos transgressores as mais severas punigoes. Se isso 
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acontecer, como e muito natural, se em um momento qualquer 
um governo ativo e energico quizer por em pratica os precei- 
tos positives das leis, a que se reduzira a liberdade de pensa- 
mento? (...) Sera sufocada violentamente pela autoridade, 
investida pelo poder legal. Assim, pois, a nossa liberdade esta 
dependente da vontade dos governos. Se sao tolerantes, per- 
mitem-na. Se sao intolerantes, proibem-na" (18). Isso escre- 
via Julio de Castilhos em 1884, quando a tolerancia ja era 
maior, em virtude da marcha irresistivel das ideias liberais. 
Ate a metade da decada de 70, entretanto, havia boas razoes 
para acreditar que a tolerancia nao fosse assim tao grande. 
Ilustremo-lo com dois exemplos referentes a instruqao supe- 
rior. Em 1860, a congregagao da Faculdade de Direito de S. 
Paulo, contrariando ordens do governo imperial, que mandara 
adotar como compendio de economia politica a obra do conse- 
Iheiro Autran, resolveu deixar a adogao do compendio ao arbi- 
trio do lente da cadeira. A reagao foi imediata, expedindo o 
ministro do imperio, Joao de Almeida Pereira Filho, um aviso, 
a 29 de dezembro desse ano, no qual, entre outras coisas, se 
dizia que "a adogao dos compendios nao e direito exclusive, ou 
positivo dos lentes; porquc importaria isto privar o Governo de 
exercer interferencia a respeito de uma materia tao transcen- 
dente no ensino publico, o que e inadmissivel" (19). A simples 
aplicagao rigorosa dos estatutos destruia qualquer veleidade 
de erigir em principio a liberdade intelectual do lente e da 
congregagao. O citado aviso lembrava, alias, que "a autonomia 
da Congregagao, pelo mcdo por que ela quer entendida, nao 
existe, nem poderla existir. Os estatutos a repelem" ( grifo e 
nosso). Outro exemplo, mais recente, que ja citamos mais de 
uma vez e que mostra de forma inequivoca como era suficien- 
te aplicar as leis para eliminar as ilusoes de tolerancia, e o da 
rejeigao da tese de Domingos Guedes Cabral, Funcoes do Ce- 
rebro, em 1875, pela congregagao da Faculdade de Medicina da 
Bahia. Bastou, nesse caso, a invocagao do art. 49 do Regula- 
mento Complementar de 1856 que citamos ha pouco: a tese 
era inequivocamerte materialista e darwinista, ofendendo, por- 
lanto, a religiao de estado e a moral publica, o que, legalmente. 
justificava de modo cabal o procedimento da congregagao. 

18) — Julio de Castilhos, Os Solism&s — Temos Liberdade de mais, artigo de 4 Ho 
aibril de 1384, in Julio de Castilhos. de Otelo Rosa. Porto Alegre, Livraria do 
Globo. 1928, 2a. Parte, Escritos Politicos (textos de Julio de Castilhos), pag. 9. 

19) —< Cf. Spencer Vampre, Memorias para a Historia da Academia de Sao Paulo, 
cit., vol. II cap. V, pag. 113. 
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A liberdade de pensamento vivia, assim, a merce do maior 
ou menor rigor na aplicagao da lei, sem poder afirmar-se como 
o principio fundamental da vida intelectual, como o alicerce 
do ensino superior tal como o concebeu e o conquistou a con- 
cepcao liberal do mundo. Assim, a situagao do ensino superior, 
reflexo da situacao do pais, por si so justificava os reclamos 
em favor da liberdade de ensino, permitindo a este livrar-se da 
tutela de um governo que Ihe impunha uma "filosofia", uma 
etica, uma religiao e que descia ate a discussao das doutrinas 
dos compendios, para adota-los ou rejeita-los. Cursos livres, 
faculdades livres, autonomia das faculdades oficiais — e ate 
mesmo a frequencia livre — eram, sob este aspecto, meios di- 
versos que serviam ao mesmo fim de libertagao do ensino su- 
perior: eram-no para os liberals, para quern a liberdade de 
pensamento encontrava-se na base de qualquer atividade in- 
telectual; eram-no para a maioria dos catolicos, nao por prin- 
cipio, mas por desconfianga em relagao a um governo que se 
mostrara hostil aos ideais ultramontanos no desenrolar da ques- 
tao religiosa. 

A situagao estava madura para a impiantagao da liberdade 
de ensino; enquanto ideal generico este triunfava na grande 
maioria das consciencias parti cipantes da vida intelectual e 
politica da nagao: restava saber como se faria a reforma do "en- 
sino livre", em que sentido se iria compreender a liberdade de 
ensino. E' este o problema que agora vamos examinar. 

A reforma de 19 de abril de 1879, instituindo o ensino livre, 
que tanta celeuma iria provocar, foi obra do ministro liberal 
do gabinete Sinimbu, Carlos Leoncio de Carvalho. Nascido no 
Estado do Rio de Janeiro, em 1847, Leoncio de Carvalho for- 
mara-se em direito, pela escola de S. Paulo, aos vinte e um 
anos (1868). Recebendo o grau de doutor no ano seguinte, ja 
em 1870 prestava concurso para lente substitute da escola em 
que estudara, concorrendo com Americo Brasiliense de Almei- 
da Melo e com Almeida Reis. Embora classificado em 3.° lugar, 
foi o escolhido para o cargo, nos principios de 1871 (20). Ja 
nesse mesmo ano, redigindo a Memoria Historica da Faculdade 
de Direito de S. Paulo, revelava a sua paixao pelo ensino li- 
vre (21). "O antigo sistema, — escrevia entao o jovem profes- 

20) — Sobre Leoncio de Carvalho cf. Almeida Nogueira, Tradigoes e Reminiscencias, 
Rstudantea, Bsiudantoes o E stud ant ad as, Quart a SArkr, S. Paulo, 1908, pags. 
183/87, e Spencer Vampre, ob. cit., vol. 11, cap. XIII, pags. 323/26. 

21) — Nao conseguimos obter a Memoria Historica de 1871, redigida por Leoncio de 
Carvalho. Os seus trechos capitals, porem, podem ser encontrados no citado 
livro de Spencer Vampre, vol. II, pegs. 337/39, de onde tomhmos as cita^oes 
usadas. . 
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sor — ainda hoje seguido em nossas academias, oferece gravi's- 
simos inconvenientes, que so poderao ser extirpados por meio 
de uma medida, que tanto tem de simples, quanto de eficaz: 
— o ensino livre. Acabemos, inteiramente, nos cursos superio- 
res, com o carunchoso regime de faltas, ligoes e sabatinas, 
regime de grande vantagem nos estabelecimentos de instru- 
cao primaria e secundaria, mas improprio para Faculdades, 
cujas aulas sao frequentadas por alunos, que ja devem dispor 
de um espirito culto, e, por consequinte, saber discriminar o 
o que mais convem aos seus interesses e as suas aspiragoes. 
Querer compelir ao trabalho o estudante de uma Academia, 
por outros meios, que nao sejam o exemplo do mestre, a pro- 
iiciencia das ligoes, e a severidade dos exames, e uma perfeita 
utopia. Cada um estude com quern quizer, e onde Ihe for mais 
comodo, e venha prestar, depois, na devida ocasiao, perante os 
lentes do institute oficial, as provas determinadas por lei. Con- 
ceda-se a todo o cidadao o direito de abrir cursos, em que le- 
cione, e desenvolva qualquer ciencia, tendo, como unico juiz 
de seu merito, a opiniao independente do publico". A frequen- 
cia livre, com todas as liberdades que implica, parece-lhe o 
fulcro do sistema proposto, que se completa com os cursos li- 
vres, que qualquer cidadao poderia abrir, e que se tornariam — 
e a consequencia de seu pensamento — o nucleo de futuras 
faculdades livres. 

Quatro anos depois, ao assumir a diregao do Correio Pau- 
listano, Leoncio de Carvalho se apresentava com um programa 
tipicamente liberal, que nortearia a marcha, do jomal, e que e 
importante para a compreensao de seu pensamento. Nesse pro- 
grama, que transcreveremos em nota. o professor da escola de 
S. Paulo, ao lado da descentralizagao, da eleigao direta, da 
temporariedade do senado, da liberdade de cultos, do casamen- 
to civil, da liberdade de industria e de commercio, etc, inscre- 
ve o ensino livre (22). Assim, pode-se desde ja ressaltar que o 

22) — Cf. Correio Paulistano de 19 de julho de 1875. O programa, quo transcreve- 
mos em seguida, pode ser tambem encontrado em .A) Provincia de S. Paulo de 
20 de julho de 1875, bem como no ja citado livro d© Americo Brasiliense, Os 
Programas dos Partidos, pags. 56/7, nota. E' o seguinte o texto desse programa: 
"Sob a nova redagao propoe-se o Correio Paulistano: Promover o desenvolvimento 
moral c material da provincia, combater o sistema de tutela e centraliza^ao, que 
dificulta a miciativa individual e embaraga a prosperidade das provincias. Dis- 
cutir as questoes de interesse nacional . Advogar enfim as ideias liberais, pugnun- 
do principalmente pelas seguintes: 1) Eleigao direta; 2) Senado temporario; 
3) Ampla liberdade de cultos e oonseguintemente o casamento civil e a su- 
prcssao da iesigualdade de direitos por motive religioso; 4) Responsabilidade 
ministerial oelos atos do poder moderador; 5) 1.1 mi to:, ao do direito de dissolver 
a camara; 6) Completa separa?ao da judicatura da policia; 7) Aboli^ao da guarda 
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futuro ministro concebe a liberdade de ensino nos quadros de 
um liberalismo totalmente aconfessional, (ressaltamos o fato 
para distinguir a orientagao de Leoncio do Liberalismo cato- 
lico, insinuado nos projetos de Cunha Leitao) do qual o modelo 
politico poderia ser, por exemplo, um Laboulaye ou qualquer 
outro autor da mesma diregao. 

Em 1878, o jovem professor, com surpresa geral, seria 
guindado ao cargo de ministro do imperio do gabinete de 5 de 
Janeiro, presidido por Sinimbu. Conta-se que Leoncio fora en- 
carregado por Sinimbu de transmitir a Jose Bonifacio o convite 
para aceitar a pasta do imperio. Recusando-a o ilustre esta- 
dista, Sinimbu teria entao convidado a Leoncio para o lugar, 
tendo este concordado (23). De qualquer forma, aos 31 anos, 
Carlos Leoncio de Carvalho se via ministro, tendo pela frente 
a oportunidade de realizar a sua sonhada reforma do ensino. 

No proprio ano de 1878 se entregava a sua primeira refor- 
ma: a do colegio de Pedro II (dec. 6884, de 20 de abril de 1878), 
que nao iremos examinar aqui. E, a 19 de abril do ano seguin- 
te, expedia o famoso decreto n.0 7247, que instituia a liberdade 
de ensino, apanhando praticamente de surpresa a opiniao do 
pais que, embora mais do que preparada para a adogao do en- 
sino livre, nao esperava a sua decretagao inopinada pelo gover- 
no, sem previa consulta ao parlamento. Se a forma pela qual 
agiu o ministro foi surpreendente, o conteudo de sua reforma, 
entretanto, nao o era, ja que o seu relatorio de 1878 indicava 
claramente seus objetivos. Efetivamente, Leoncio de Carvalho, 
nesse expressive documento, que o revela um representante 
bpico do liberalismo ilustrado, convicto de que a instrugao pu- 
rifica os costumes e aniquila a imoralidade, insiste em que a 
liberdade de ensino "e o solido alicerce sobre que deve assen- 
tar o edificio da educagao nacional" (24). A liberdade de en- 
sino, continua o ministro, e a causa e a garantia da prosperi- 

nacional, que podera ser substituida por tfirta guarda civica> municipal, qualifica- 
da anualmente na paroquia, para servir na mesma, sem organizagao militar e 
com chefes escolhidos pela camara municipal; 8) Incompatibilidade da magis- 
tratura com os cargos de elei^ao popular ou de nomea^ao do poder executivo; 
9) Proibi^ao de acesso ao funcionario publico deputado, salvo o que Ihe couber por 
antiguidade; 10) Proibi^ao aos senadores e deputados de aceitar cargos de no- 
meagao do govemo, exceto os de confianga politica; 11) Supressao do direito 
de perdoar ou minorar as penas impostas aos ministros de estado pelo crimes 
politicos, exceto a pena capital que podera ser co'mlutada na inferior imediata; 
12) Conselho de Estado como auxiliar administrativo e nao politico; 13) Ensino 
Livre; 14) Liberdade de industria e de comercio". 

23) — Colhemos ^ssa versao em Spencer Vampre, ob. cit.. vol. II, pag. 325 e em 
Almeida Nogucira, ob. cit., Serie, pag. 184/5. 

24) — Cf. Reatorio do Ministerio do Imperja, de 1878, Rio de Janeiro, Tip. Nacio- 
nal, 1878, pag. 23. 
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dade norte-americana e do progresso da instruqao em todos os 
paises que a tem adotado. Assim, "que possam ensinar todos 
aqueles que para isso se julgarem habilitados, sem dependen- 
cia de provas oficiais de capacidade ou previa autorizaqao; que 
a cada professor seja permitido expor livremente suas ideias e 
ensinar as doutrinas que repute verdadeiras pelo metodo que 
melhor entender: so assim, com os fortes esti'mulos que a con- 
correncia desperta, abrindo-se uma carreira franca a todos os 
talentos e aptidoes, a ciencia sera cultivada com ardor e dedi- 
cagao, as suas conquistas aumentadas e vulgarizadas, e pela 
rnultiplicagao dos estabelecimentos de ensino, a instru^ao se 
propagara a todas as camadas da sociedade, podendo cada in- 
dividuo adquirir a porgao que Ihe e necesaria e se coaduna com 
os seus interesses, sua vocagao e condicao social, e recebe-la 
dos professores que quizer e mais confianca Ihe inspirem"' (25). 
Ja de inicio, revela o ministro que compreende a liberdade de 
ensino, antes de tudo, como consequencia da liberdade de pen- 
samento: o professor e o linieo juiz competente das doutrinas 
que ensina e do metodo por que o faz: ou melhor, linieo nao, 
;ja que a liberdade de aprender do aluno da-lhe um estatuto 
semelhante, fa-lo tambem juiz do professor; transforma-o, de 
espectador que era, em julgador. Mas, e e nesse sentido que 
falamos do professor como juiz unico, nao e o Estado quern 
ha de julgar os metodos e as doutrinas. Esta ai implicita a su- 
peragao das limitagoes impostas pelos compendios e pelos re- 
gulamentos e estatutos opressivos da liberdade. Mas o minis- 
tro precisa ainda mais o seu pensamento, prevendo a obje- 
gao de acordo com a qual seria um mal para a sociedade o 
ensino de doutrinas diferentes, nas escolas particulares. das 
ensinadas nas escolas do Estado: '"esse mal e ilusorio, — diz 
Leoncio de Carvalho — e ai esta justamente a grande vanta- 
gem do ensino livre. O Estado nao e infalivel nem pode arro- 
gar-se o monopolio do saber, e para a sociedade o supremo bem 
e a verdade, cujo conhecimento so se obtem pela livre mani- 
festagao de todas as ideias e opinioes, pelo seu confronto e 
discussao". 

Em fungao desses principios, defende o ministro, em rela- 
cao ao ensino superior, a "fundagao de cursos particulares que, 
mediante certas condigoes e garantias, possam obter do Gover- 
no a qualidade de Faculdades livres com autorizagao para con- 
ferirem graus academicos". a aboligao do regime das faltas, 
ligoes e sabatinas, ou seja, a frequencia livre, acompanhada de 

25) — Idem, ibidem. Os grifos sao nossos. 
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exames rigorosos, bem como a instituigao de cursos livres, mi- 
nistrados por professores particulares "a semelhanga dos pri- 
vat-docenten na Alemanha". Estas as medidas basicas, ja rei- 
vindicadas, embora nao exatamente com o mesmo espirito, no 
projeto Cunha Leitao de 1873, e que o ministro completa com 
outras de menor alcance, como a aboligao da jubilagao do alu- 
no duas vezes repetente nas materias de um mesmo ano, a se- 
paragao dos cursos juridicos em duas secgoes (ciencias juri- 
dicas e ciencias sociais), assim como ja o fizera a frustrada re- 
forma de Liberate Barroso, em 1865, etc. Seriam esses os prin- 
cipios norteadores do decreto de 19 de abril (26). 

Nao nos ocuparemos com todas as disposigoes desse decre- 
to, que regula a instrugao primaria e secundaria no municipio 
da corte e a superior em todo o imperio, ja que so a ultima e 
cbjeto de cogitagoes neste trabalho. Ressalte-se, contudo, que 
c piano todo e o mais liberal possivel, consagrando em seus 
artigos as principais conquistas de principio no campo das 
ideias filosofico-politicas do liberalismo e diversos reclames do 
pensamento pedagogico do seculo XIX. De fato, consagra o 
projeto a instrugao obrigatoria (art. 2.°), estabelecendo ainda, 
para o governo, o dever de fomecer meios aos meninos pobres 
para que possam cumprir a exigencia feita pela lei; dispensa 
os acatolicos da aula de religiao, "que por isso devera efetuar- 
se em dias determinados da semana e sempre antes ou depois 
das boras destinadas ao ensino das outras disciplinas" (art. 
4.° § 1.°); institui a coeducagao, ate a idade de 10 anos, nas 
escolas primarias de 1.° grau (art. 4.°, § 3.°), cria jardins de 
infancia (art. 5.°); cria ainda pequenas bibliotecas e museus 
"nos diferentes distritos do mesmo municipio" (art. 7.°); con- 
cede ao governo a prerrogativa de contratar professores ambu- 
lantes, a moda sueca (art. 8.°, § 3.°) e a de criar ou auxiliar 

26) —• O texto do decreto 7247, de 19 de abril de 1879, pode ser encontrado no Anexo 
A, 15 paginas, do Relatorio do Mtmsterio do Imperio de 1879, Rio de Janeiroi, 
Tip. Nacional. 1879. E' esse o texto que seguimos. Pode-se encontra-lo ainda 
nos Anexos do vol. IX, tomo I (Reforma do Ensino Secundario e Superior) das 
Obras Completas de Rui Barbosa, ed. cit., pags. 273/305. O sr. Primitivo 
Moacir, A Instrugao e o ImpericJj vol. II, S. Paulo, Companhia Editora Nacio- 
nal, "Brasiliana", 1937, publica tambem as partes referentes a instrugao do rela- 
torio de 1878 (pags. 169/195) e o texto do decreto de 19 de abril (pags. 195/ 
216). A sua publica^ao, entretanto, e quas© inutilizavel, ja que e feita sem o 
mais leve respeito as normas que devem orientar uma edigao, suprimindo frases, 
suprimindo artigos e paragrafos, mudando a redagao, cometendo enfim as mais 
variadas incorregoes — o que de resto el comum na sua obra inteira. Geralmen- 
te, o A. nao indica siquer as fontes de que extrai os documentos. Parece-nos, 
alias, que ja era tempo de se refazer a vasta obra de Primitivo Moacir com 
obediencia a criterios cientificos, a fim de que pudesse ser utilizada sem descon- 
fianga e com muito maior proveito pelos estudiosos da educagao brasilefira. 
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nas provincias cursos de alfabetizagao de adultos (art. 8.°, § 4.°); 
regulamenta o ensino das escolas normals (art. 9.°), alem de 
tomar uma serie de outras medidas de menor alcance. Das 
medidas gerais, entretanto, a essencial e a estabelecida no art. 
3.°, que declara livre o ensino primario e secundario no muni- 
cipio da Corte e o superior em todo o imperio. 

A liberdade de ensino superior, que e o que nos interessa 
no projeto, e estabelecida de acordo com as normas ja preco- 
nizadas no relatorio de 1878, compreendendo a frequencia li- 
vre, acompanhada, e claro, da liberdade de exames, as facul- 
dades livres e a "livre-docencia". Substitui-se, no que diz res- 
peito a liberdade de exames, o rigido curriculo anual por "se- 
ries de materias", podendo os alunos, ou quaisquer outros in- 
dividuos que o requererem, mediante inscrigao, prestar, nas 
epocas adequadas, exames de qualquer numero de materias do 
respectivo curso, de forma que a duragao do cursoi variara de 
acordo com a capacidade de cada aluno. Quanto a frequencia 
livre. estabelece o § 6.° do art. 20 que "nao serao marcadas fal- 
t.as aos alunos nem serao eles chamados a ligoes e sabatinas". 
As faculdades livres sao instituidas pelo art. 21 e paragrafos, 
permitindo-se "a associagao de particulares para fundagao de 
cursos onde se ensinem as materias que constituem o progra- 
ma de qualquer curso oficial de ensino superior". Tais insti- 
tuigoes, desde que funcionem por sete anos consecutivos e que 
apresentem 40 alunos seus, graduados no curso oficial corres- 
pondente, poderao receber "o titulo de faculdade livre com 
todos os privilegios e garantias de que gozar a faculdade ou 
escola oficial", podendo, inclusive, confeiir graus. A faculda- 
de livre fica apenas obrigada a ensinar todas as materias cons- 
tantes do curriculo das escolas oficiais, sendo, por outro lado, 
fiscalizada pelo governo, que podera cassar-lhe o titulo, caso 
se verifiquem nela abuses quanto a identidade dos individuos 
nos exames e na colagao de graus. A livre-docencia, por sua 
vez, e estabelecida pelo art. 22 e paragrafos. Exige-se do can- 
didato a essa fungao o titulo de doutor ou bacharel, pela escola 
em que pretender abrir o seu curso, ou por outra congenere, 
cabendo a congregagao, sem prejuizo de recurso ao Governo 
por parte do candidate, concordar ou nao com a sua pretensao. 
Ao lado dessas medidas liberais, o decreto estabelece outras, 
visando a garantir os mesmos direitos a todos os cidadaos, 
mdependentemente de suas convicgoes Nao falemos da dis- 
pensa, nas Faculdades de Direito, do exame de direito ecle- 
siastico para os acatolicos (art. 23, § 6.°), ja denunciadora desse 
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espxrito, mas lembremos, o que e muito mais importante, a 
dispensa do juramento catolico, estabelecida no art. 25: "O ju- 
ramento dos graus academicos, dos diretores, dos lentes e dos 
empregados das Escolas e Faculdades, assim como o dos pro- 
fessores do ensino primario e secundario, sera prestado con- 
iorme a religiao de cada um, e substituido pela promessa de 
bem cumprir os deveres inerentes aos mesmos graus e fungoes, 
no caso de pertencer o indivi'duo a alguma seita que o profba". 
Talvez fosse esta, de todas, a medida mais importante do pro- 
jeto, ja que, passando por cima de toda uma legislagao repressi- 
va, abria as portas das escolas e faculdades, legalmente, aos 
acatolicos, que poderiam entao manifestar o seu pensamento 
todo nas teses ou nas catedras. O artigo equivale, pelo menos 
no seu espirito, a uma autentica afirmagao da liberdade de ca- 
tedra, alem de elevar ao mesmo nivel jun'dico que os catolicos os 
adeptos de outros credos, religiosos ou filosoficos. Mas, e deixan- 
do de lado certas medidas tecnicas de importancia, como o pre- 
enchimento das catedras por concurso, ao qual poderiam concor- 
rer nao so os lentes substitutes, mas tambem os bachareis e 
doutores (art. 20, § 19), como a contratagao de professores es- 
trangeiros, "quando as conveniencias do ensino o exigirem" (§25 
do art. 20), e ainda outras medidas de largo alcance social, como 
a garantia expressa do direito das mulheres ao ensino supe- 
rior de medicina, (§20 do art. 24; quanto ao Direito o decreto 
e omisso) e precise considerar ainda o que o texto omite, e 
cuja significagao nao e menor. Nao se encontram, por exem- 
pio, referencias ao uso de compendios estabelecidos pelo go- 
verno (27), nem se depax-am com quaisquer proibicoes, por 
menores que sejam, no que concerne a doutrinas e ideias. E, 
se ressaltamos este fato, e para patentear ainda mais a coeren- 
te orientagao liberal do decreto que. subi'epticiamente talvez, 
instituia na escola um clima de liberdade muito mais amplo do 
que o vigente no pax's. Artigos ha, como o citado artigo 25. que 

27) — Dir-se-a, talvez, que se trata de um decretd generico e nao de um estatuto, e 
que a boa tecnica legislativa reserva para este disposigoes desse genero. Seja: 
contudo, o projeto de Estatut&s piara a Faculdade de Medicina, que chegou a 
ser elaborado poi^ ordem do m5nistro, antes de sua queda, estabelecia no § 1.° 
do art. 56 que cabstria a congregagao cuidar dos compendios, lenmbrando-se ain- 
da, no art. 72, que "o lente nao sera obrigado a ficar adstrito as doutrinas e 
exposigao dos compendios, que so poderao servir para guia dos alunos". C£. 
discurso pronunciado por Leoncio de Carvalho a 23 de novembro de 1880 na 
Camara dos Deputados, Anais, 1880, tomo VI, Apendice, pags. 75/105. Ao 
fim do discurso (pags. 89 e segs. ) estao publicados trechos dos estatutos ja 
elaborados para a( Faculdade de Medicina e para a Escola Normal. Os artigos 
citados podem encontrar-sa as pags. 91 e 92. 
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chegava a ferir a legislagao em vigor, excluindo da escola o 
privilegio que nao se excluira ainda das outras instituigoes. 

O decreto de 19 de abril vinha, entretanto, viciado d© ori- 
gem: sendo um todo coerente, desde logo se dividia em virtu- 
de das atribuigoes limitadas do executive em materia de edu- 
cagao. Ja o preambulo do decreto deixava em suspense as dis- 
posigoes que dependessem de aprovagao do poder legislative, 
seja por trazerem aumento de despesa, seja por estarem su- 
jeitas a sua competencia, isto e, deixava em suspense a maioria 
dos artigos do projeto. Por que nao teria, entao, o ministro, ao 
mves de expedir um decreto, apresentado um projeto ao par- 
lamento? Parece-nos que Leoncio de Carvalho, sequioso de 
reformar de fato a instrugao, nao se dispunha a ver suas ideias, 
em forma de projeto, terem o mesmo destino que a serie in- 
terminavel de outros projetos que morriam no plenario ou nas 
comissoes, as vezes sem receber mesmo um parecer. A execu- 
gao de algumas medidas independentes do legislative, ou como 
tais consideradas pelo ministro, — cremos nos que assim pen- 
sara o reformador — obrigaria o parlamento a tomar em con- 
sideragao o decreto e discuti-lo rapidamente, a fim de impedir 
que as leis contraditorias perturbassem a boa marcha do en- 
si no .Tal nao aconteceu, e foi ao aviso de 21 de maio, mandando 
por em execugao alguns artigos do decreto 7247, alias impor- 
1 antes, da competencia do executive, a que se reduziu a obra 
de 19 de abril. Por esse aviso entravam em vigor, no que se 
refere ao ensino superior, a frequencia livre (§ 6.° do art. 20), 
os cursos livres (art. 22 e sete paragrafos), a suspensao da exi- 
gencia do exame de direito eclesiastico para os acatolicos (art. 
23, § 6.°) e do juramento catolico obrigatorio (art. 25), bem 
como a nova regulamentagao dos concursos de catedra (§ 19 do 
art. 20), alem de tres outros paragrafos de diferentes artigos 
'§§ 7.° e 20 do art. 20 e § 5.° do art. 23) de menor importancia. 
Mais adiante, ao examinar as consequencias da reforma de 
Leoncio de Carvalho. teremos de voltar a este aviso. No mo- 
mento. outro e o nosso problema; examinando, em linhas gerais, 
o conteudo do decreto 7247, que definia a liberdade do ensino, 
que a precisava num sentido. proximo da linha defendida por 
Laboulaye, quando das discusscies sobre a liberdade de ensino, 
cm 1874 e 1875, no parlamento franges, conjugada, digamo-lo 
assim, com a linha defendida por Machado Portela, na sua 
citada Memoria Historica de 1879, e por Vicente Candido Fi- 
gueira de Saboia e outros professores da Faculdade de Medi- 
cina do Rio de Janeiro, nossa tarefa imediata sera a de ana- 
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lisar as reagoes a reforma, reagoes essas que exprimem, por sua 
vez, diversas concepgoes da liberdade de ensino, inspiradas em 
diferentes "filosofias". Ja o ressaltaramos no capitulo anterior: 
a liberdade de ensino era uma aspiragao geral, desde que nao 
se precisasse o seu sentido. Precisado este, — e mais, posto em 
pratica — a concordancia quase generica desapareceria neces- 
sariamente, ja que nao era da mesma liberdade que se falava. 
Urn simples projeto, como o de Cunha Leitao, dois anos antes, 
provocara o debate; como nao provoca-lo um decreto, com re- 
percursao imediata na vida da nagao? 

❖ % 
❖ 

Nao e nosso proposito acompanhar, cronologicamente, to- 
das as reagoes ao decreto de 19 de abril, nem as suas conse- 
quencias politicas, que acabariam levando a demissao do mi- 
nistro Leoncio de Carvalho, contra a sua propria vontade, de- 
pois deste, de acordo alias com os seus colegas de ministerio, 
que o abandonariam a seguir, exonerar o diretor interino da 
Escola Politecnica, Inacio da Cunha Galvao, que titubeara na 
execugao do decreto. Na relagao de obras utilizadas que acom- 
panha este trabalho, indicamos as pegas essenciais para que se 
possa seguir a questao. Aqui, nosso objetivo e analisar as dife- 
rentes posigoes diante da reforma, reveladoras das diversas 
concepgoes da liberdade de ensino, e, por outro lado, ligadas as 
diferentes mentalidades que examinamos na primeira parte 
deste trabalho. 

Desde logo transparece a importancia de duas posigoes, 
vepresentadas pelo senador Joao Jose de Oliveira Junqueira 
^28) e pelo entao jovem deputado Joaquim Nabuco, por coin- 
cidencia os primeiros parlamentares a se ocuparem do assunto. 
Junqueira representa, ao lado de Candido Mendes de Almeida, 
que se ocuparia da questao em agosto de 1879, a reagao catolica 
ao decreto de 19 de abril. Nabuco exprime a reagao de uma 
corrente liberal, simpatica ao germanismo pedagogico e tam- 
bem a luta anti-clerical do liberalismo francos, a moda de Ju- 

28) — Joao Jose "le Oliveira Junqueira era baiano e nessa epoca senador pela sua 
provincia. Nascera em 1831, tendo estudado no Recife, onde se bacharelou 
em direito. Foi juiz de direito, deputado provincial em duas legislaturas e 
deputado geral em quatro. Foi presidcnte do Piaui, Rio Grande do Norte e 

Pernambuco. Ocupou tambejm a pasta da guerra no gabinete Rio Branco, em 
lugar de Jaguaribe, a partir de 20 do abril de 1872, voltando mais tarde a 
desempenhar a mesma fungao no gabinete Cotegipe, de 1885, de 20 de agosto 
desse ano ate 12 de junho do ano seguinte, quando foi substitiiido por Fer- 
nandes Chaves. Fakceu em 1887. 
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ies Ferry. E' claro que a "filosofia" liberal do decreto, sem 
compromissos com uma ou outra orientagao, proxima no espi- 
rito, ainda que as vezes afastada na letra, do liberalismo a La- 
boulaye, nao poderia satisfazer aos representantes daquelas 
duas diregoes, que iniciam o combate contra ele. 

E' Junqueira quem dirige as primeiras cnticas e a primeira 
condenagao ao decreto do ensino livre, falando perante o Se- 
nado a 26 de abril de 1879, num discurso que termina pela apre- 
sentagao de um projeto de lei, revogando a obra do ministro 
do imperio (29). A 17 de maio, e principalmente a 9 de julho, 
entre outras manifestagoes de menor importancia, Junqueira 
voltaria a pronunciar-se, reforgando as suas criticas. O senador 
combate, praticamente, todas as medidas do decreto, da instru- 
gao primaria a superior, alem de sustentar a sua ilegalidade, 
ja que o executive, no seu entender, exorbitara da sua compe- 
tencia, ferindo inclusive o ato adicional. Mas, deixando de lado 
o aspecto legal, que aqui nos nao interessa, concentremo-nos 
nas criticas ao conteudo do decreto. Junqueira comega pela 
instrugao primaria obrigatoria, que Ihe parece uma violagao 
dos direitos dos pais de familia (30). Aos pais que alegam fal- 
ta de recursos, o decreto responde que o Estado fornecera os 
meios para cumprir a obrigagao. Ora, raciocina o senador, o 
absurdo nesse caso e ainda maior: "eis aqui o Estado transfor- 
mado em tutor gerali da populagao; e o que se chama, em lin- 
guagem verdadeira, estabelecer o socialismo. E' o socialismo 
que se quer implantar, quer-se que o Estado seja o provedor 
geral; o Estado e que ha de dar aos meninos pobres o vestua- 
rio, o calgado, os livros, tudo quanto for precise, para que eles 
obrigatoriamente frequentem a escola. Ate agora deixava-se a 
cargo dos pais de familia suprirem do modo possivel as necessi- 

29) — Cf. Anais do Senatfo, Sessao Legislativa de 1878 (discurso pronunciado a 26 de 
abril de 1879), tomo IV, pags. 196/201. O projeto de Junqueirai e o seguinte: 
"A Assembleia geral legislativa resolve: Artigo Unico. Fica revogado o decreto n.0 

7247 de 19 de abril deste ano, que reforma o ensino primario e secundario no 
municipio da corte, e o superior em todo o Imperio". A 29 de abril, por re- 
querimento do proprio Junqueira, esse projeto foi remetido a comissao de ins- 
trugao publioa, para receber parecer, (tomo IV, pag. 217) parecer este que, 
assinado por Silveira da Mota, Ribeiro da Luz e Manoel Francisco Correia e favo- 
ravel ao projeto Junqueira, foi apresentado ao Senado a 31 de maio do mesmo ano. 
Cf. Anais do Senado, 1879, tomo I, pags. 251/2. 

30) — No 8201 discurso de 9 de julho diz: "Nao se pode consentir que um pai faga em 
relagao a seu filho algum daqueles atos que Ihe trazem um mal imediato, que 
o deixe de alimentar, que o maltrate, que Ihe faga sevicias. Mas nao se pode 
exigir do pai que maside for^osamienite seu filho para a escola, porque o pai 
pode ter poderosas razoes para nao faze-lo; pode entender que a moralidade 
nao esta suficientemente garantida para seu filho naquelas escolas; pode ter 
grande precisao dele para auadlia-lo". Cf. Anais do Senado, 1879, tomo III, 
p^g. 136. 
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dades de seus filhos (...); mas agora nao so se quer tornar 
obrigatorio este dever, resolvendo-se esta questao que em mui- 
tos paises ainda esta sem resolugao, e que muitos entendem que 
e um atentado contra a liberdade do cidadao; nao so se obriga 
o menino a andar, em alguns casos, um e meio quilometro ate 
encontrar escola publica, mas ainda o Estado vai se intrometer 
dentro da familia para pesquisar, como inquisigao, se tern meios 
precisos para fazer vestir e cal^ar seus filhos". Alem disso, o 
decreto institui escolas primarias de 2.° grau (art. 4.°), com 
um ensino excessivamente desenvolvido, no entender do sena- 
dor, que acredita deva o menino pobre ter "as nogoes mais 
simples, saber ler e escrever, conhecer as quatro operagoes da 
aritmetica, religiao", e nao as variadas nogoes e os conheci- 
mentos diversos das projetadas escolas. Mas nao e so: o decre- 
to estabelece, ainda, a "promiscuidade dos sexos nas escolas, 
ate a idade de 10 anos" e outras medidas perniciosas, inovagoes 
perigosas, como a instituigao dos professores ambulantes e dos 
iardins de infancia que, diz, "nao tern nada com a instrugao". 
Esses jardins de infancia precem-lhe um absurdo: que se crias- 
sem salas de asilo, dirigidas por irmas de caridade, para orfaos 
e meninos pobres, mas nao esse arremedo germanico, com esse 
nome "protestante" de Kindergarten. A medida parece-lhe, 
alias, especialmente dirigida contra o catolicismo, da mesma 
forma que a disposigao que dispensa os alunos acatolicos da 
aula de religiao. O decreto todo, alias, parece-lhe objetivar o 
cerceamento da religiao catolica. 

O mesmo vicio encontrar-se-ia nas disposigoes referentes 
ao ensino superior, piano no qual discorda especialmente das 
faculdades livres. Ja fizemos ver, quando estudamos a menta- 
lidade catolico-conservadora, na primeira parte deste trabalho, 
que, normalmente, as faculdades livres nao deveriam interessar 
a religiao privilegiada, ja que o ensino oficial, em virtude da 
religiao de estado, haveria de pautar-se pelas normas e dou- 
trinas do catolicismo. Mas, assinalamos entao, (e voltamos a 
faze-lo mais de uma vez nesta segunda parte) a questao reli- 
giosa, mostrando a face real do Estado, justificava a descon- 
fianga catolica em relagao a ele e contribuia para o apelo a solu- 
cao "francesa" da questao, com a criagao de faculdades livres. 
E' a tese que, por volta de 1875, Candido Mendes de Almeida, 
Zacarias e outros defendem. Se o senador Junqueira deles se 
afasta em 1879, nao e em virtude de qualquer desvio ortodoxo, 
mas sim porque nao reconhece essa oposigao entre as doutri- 
nas atuais do estado e as da igreja, no caso brasileiro. No Bra- 
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sil, as faculdades oficiais nao propagam doutrinas nocivas e pe- 
rigosas, ideias anti-catolicas, nao havendo, assim, necessidade de 
a elas contrapor as faculdades livres. Mas, deixemos que fale 
o proprio Junqueira: uEm Franga criaram-se ha pouco estas fa- 
culdades, mas all havia uma razao. O ensino superior nas facul- 
dades em Franga esta como que monopolizado por certo par- 
iido; era um ensino ultra-liberal. Entao o partido catolico, os 
homens pensadores, os homens modernos viram que era pre- 
cise dar um respiro, em que as ideias catolicas, as ideias de 
urdem, pudessem germinar; e apresentaram-se nas camaras 
daquele pais pedindo a criagao das faculdades livres. (...) 
Ali elas poderiam ate prestar um bom servigo, se nao saissem 
da ordem a que a principio se limitaram, isto e, criacao de uni- 
versidades catolicas. Entre nos, porem, nao e este o caso; ainda 
nao chegamos a um ponto tal que precisamos procurar abrigo 
nas faculdades livres particulares contra as do Estado. Nin- 
;^uem disse que nos cursos juridicos e outros do pais so se ensi- 
nam doutrinas anti-sociais e anti-catolicas, de modo que se vao 
incutindo na mocidade essas doutrinas, que nao sao as melho- 
res" (31). Em outros termos, raciocinando a moda de Veuillot, 
Junqueira so admite faculdades livres que sejam ao mesmo 
tempo catolicas. Mas, se as faculdades oficiais no Brasil sao 
catolicas, conclui. por que faculdades livres? Leoncio de Car- 
valho talvez Ihe respondesse que exatamente por isso seriam 
convenientes as faculdades livres. Mas Junqueira se recusa a 
ver a forga crescente dos ideais anti-ultramontanos, nos seus 
diferentes matizes, para afirmar, a 9 de julho, (vide nota ante- 
rior) que no Brasil nao ha. entao, luta entre catolicos e nao ca- 
tolicos, entre ultramontanos e defensores dos direitos da socie- 
dade civil. A esta altura ele parece esquecer, ja nao dizemos 
a questao religiosa, mas as suas proprias afirmagoes, feitas 
alias no mesmo discurso, de que se vive procurando combater 
a religiao catolica... Mas nao para ai a critica de Junqueira; 
para ele o decreto confunde o ensino livre com a frequencia 
livre: "para mim e liquido — diz no discurso de 9 de julho re- 
petindo ideias do discurso de 17 de maio — que ha uma confu- 
sao estranha entre frequencia livre e ensino livre. O ensino 

31) — Discurso de 26 de abril, loc. cit., pag. 200. O grifo no texto e nosso. No 
discurso de 9 de julho, volta o senador a insistir neste ponto, invocando a di- 
feren^a entre a situa^ao francesa e a brasileira: . . . "ali os catolicos tem di- 
reito de se fazer representar, visto como at^ agora o ensino dirigido pelo Es- 
tado era no sentido oposto a suas ideias. (...) Mas entre nos em que nao 
h6 esse antagonism©, essa luta de catolicos e nao cat6t:cos, para que se esta- 
belecer essa direito de faculdades livres?" (dt., pag. 141). 



— 284 — 

livre nao existe no decreto de 19 de abril; a autoridade tem 
orande ingerencia no ensino; o que e livre e a frequencia, e 
desta falta de frequencia hao de advir os maiores inconvenien- 
tes para a instrugao publica, como ja se esta reconhecendo". O 
senador baiano comete, sem duvida, uma injustiga, ao dizer 
que o ensino livre do decreto se reduz a livre frequencia: in- 
dependentemente de saber das vantagens ou desvantagens des- 
ta, a rapida analise que do decreto fizemos e suficiente para 
mostrar que este obedece a um pensamento diretor mais vasto, 
(as proprias faculdades livres combatidas por Junqueira o 
atestam) embora so viesse a frutificar a frequencia livre, mas 
isto por circunstancias exteriores a vontade do ministro refor- 
mador, circunstancias em boa parte criadas pelo proprio Sena- 
do, em particular pelo mesmo Junqueira (32). Nao nos dete- 
remos, no momento, nessa questao da frequencia livre, nem de 
seus efeitos, leit-motiv das criticas ao decreto de 19 de abril, 
ja que mais adiante voltaremos a ela. O que agora importa e 
lessaltar como principiam a tornar-se claras as divergencias 
em torno do conceito de liberdade de ensino superior. Para 
Leoncio de Carvalho ,situado numa das perspectivas liberais, 
ela e o direto do aluno estudar onde e com quern quizer, inclu- 
sive sozinho — e dai a frequencia livre — o direito de cada um 
ensinar sem licenga ou fiscalizagao, o direito dos bachareis e 
doutores por uma escola nela abrirem cursos, o direito, enfim, 
dos particulares se congregarem para fundar associagoes livres 
que, obedecidas certas exigencias, e sem que se perguntasse 
pela orientagao doutrinaria dada a seu ensino, transformar-se- 

32) —- Leoncio de Carvalho, alias, iria atribuir sua demissao, que foi fatal para os 
destinos de sua reforma, pensada como um conjunto coerente, a pressao do 
Senado. A 5 de junho de 1879, contestando a versao de Sinimbu acerca de 
sua exoneragao ,dizia o ministro demitido: "Nao me considero, portanto, de- 
mitido pela Coroa ou pelo govemo, mas sim pelo senado, que, conhecendo a 
sua forga e abusando da influencia que adquirtu, nao sei por que motivo, sobre 
o animo do Sr. presidente do conselho, exigiu a minha exoneragao. — "Ponha 
cobro ao Sr. ministro do imperio, que esta fazendo propaganda ontra uma das 
mais betas instituigoes do sistema que n(os rege" (o Senado) .   Eis as im- 
periosas palavras com que o sr. Teixeira Junior, dirigindo-se ao Sr. presidente 
do conselho na camara vitalicia, lavrou a minha senten^a, de que foram meros 
chanceleres e a Coroo e o govemo. O decreto da minha exoneragao devia ser 
condebido nos seguintes termos: — "O senado, a bem de sua alianga com 
os Srs. presidente do conselho e ministro da fazenda, ha por bem exonerar o 
intransigente liberal Leoncio de Carvalho do cargo de ministro e secretario dos 
negocics do imperio". Cf. Anais da Camara dos Deputados, 1879, tomo II, 
pag. 10. E, a 18 do mesmo meg, em outro discurso, Leoncio declara que Si- 
nimbu e o min'stro da fazenda, Afonso Celso, haviam concordado com o decre- 
to 7247, que fora expedido com previo conhccimento e anuencia de ambos, 
mudr.ndo de opiniao, quanto a legalidade do decreto, "depois de terem ouvido 
os notaveis e proeficientes disoursos dos srs. senadores Teixeira Junior e Jun- 
queira" Anaia cit., pag. 150. 
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iam em faculdades livres, com direito de conferir graus. Jun- 
queira entende a liberdade de ensino a maneira catolica, como 
aquela liberdade de mover-se no bem, definido pela Igreja, 
com exclusao, e claro, da liberdale do erro. E' por isso que ele 
rejeita as faculdades livres: nas faculdades oficiais os estatu- 
tos garantiam essa liberdade da Igreja; nas faculdades livres, 
tal como as concebia o decreto, nao se estipulava qualquer ga- 
rantia de que as doutrinas catolicas nao fossem contestadas — 
e elas certamente o seriam em virtude da "doenga moral que 
infecciona lentamente a nossa sociedade, na qual vao grassando 
as ideias e doutrinas positivistas, que se filiam a escola de Au- 
gusto Comte", para usar de uma expresao de Junqueira, no seu 
discurso de 26 de abril. 

E' essa mesma concepgao da liberdade de ensino que nor- 
teia o pronunciamento de Candido Mendes de Almeida, que 
mais de uma vez, anos antes ,se mostrara francamente favora- 
vel as faculdades livres, como ja tivemos oportunidade de res- 
saltar. Acontece que a liberdade de ensino do decreto nao e a 
entendida pela Igreja ,e Candido Mendes nao procura esconder 
que so aquela o seduz. Como Junqueira, combate tambem o 
ensino obrigatorio, a instituigao dos profesores ambulantes, 
sem deixar, por outro lado, de chamar a atengao para a litera- 
tura em que se fundamentou o ja ex-ministro do imperio, in- 
vocando autoridades "como Lutero e outros heterodoxos, e ain- 
da individualidades mais livres" (33). 

O velho senador, para refutar o conceito de liberdade de 
ensino do decreto, volta a uma das teses catolicas preferidas: 
a incapacidade do Estado em materia de educagao: "o gover- 
no — diz — e incapaz de ensinar, nao tern para tal encargo 
rnissao, e naufragam todos, ainda os mais bem inspirados, como 
acredito que tern sido os deste pais, que pouco ou nada tern 
feito de aproveitavel e duradouro, e nem farao, segundo a linha 
de conduta que tern seguido. O governo, em primeiro lugar, 
e uma abstragao, portanto sem doutrinas e sem responsabili- 
dade, acrescendo que por ele perpassam individualidades de 
muitas procedencias, baldas de doutrinas fixas e as que tern 
muitas vezes, nem sas" (sic). O ensino, assim, especialmente 
o das disciplinas que nao sao "neutras", como a filosofia, a teo- 
logia, a historia, etc, nao pode ser determinado pelo Estado, 
que nao tern doutrina. Mas, ao mesmo tempo, assim como uma 
nagao escolhe uma forma de governo, tern direito "de adotar 

33) — Cf. discurso pronunciado a 16 de agosto de 1879, Anais do Senado, 1879, tomo 
IV, pags. 218/238, especialmente pags. 229/233. 
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uma religiao cujas doutrinas sirvam de base a educacao e ins- 
trugao dos habitantes do pais". Em tais condigoes, o que com- 
pete ao Estado no dominio da educagao? Nao ha de ser, ja o 
vimos, a instituigao de uma doutrina, "mas a obrigagao de ga- 
rantir o direito do ensino, a quern pode e deve desempenha-lo 
(...) O governo pode pronunciar-se por uma doutrina, mas 
sera esta a que deve ele garantir o ensino e auxiliar o desen- 
volvimento, e nao a todas"... Assim, desde que um pais, co- 
mo o Brasil por exemplo, "segue uma doutrina religiosa qual- 
quer, base fundamental da organizagao do Estado, e consagra- 
da em sua legislagao, a doutrina do governo e essa mesma e nao 
outra, e e mesmo dessa doutrina que decorre a moral em pra- 
tica no pais. Moral sem religiao, e efeito sem causa, uma ano- 
rnalia. Ora essa moral e a que serve de padrao por onde se 
afere qualquer ato praticado por quern vive no mesmo pais, 
oualificado de bom ou de mau. Se e por ela cme o governo 
pode repelir a pretensao de qualquer individualidade que se 
apresente a ensinar, por ser ou nao o seu procedimento a ela 
(onforme, como podera o mesmo governo autorizar o ensino de 
doutrinas direta ou indiretamente opostas a essa moral? Nao 
ha moral sem dogmas, e ofender uns importa maltratar a ou- 
tra". Em ultima analise, a questao da liberdade do ensino 
"nrende-se a da liberdade religiosa" e esta nao existe no Bra- 
sil . Compete ao Estado, portanto, garantir o ensino nos moldes 
rm que o coloca a Igreja, isto e, garantir a liberdade de ensino 
dos catolicos. Ora, o decreto viola estes preceitos, nao e a au- 
tentica liberdade de ensino o que ele consagra, mas a liberdade 
^e propagar o erro. Como poderia "o governo autorizr algueTT> 
nor mais sabio que seja e de irrepreensivel conduta, a vir 
r-m nosso pais, franca propaganda de doutrinas religiosa^ 0,1 

'■'oliticas. opostas as consagradas em nossa lei fundamentals" 
Dessa forma, embora sem referencia especifica as faculda- 

'■'es livres, que ja defendera como "as melhores", Candid^ 
Mendes, agora, implicitamente as repudia. INe as quereria 
•erto. se catolicas, se amparadas por uma lei que Ihes gara^ 
hsse a ortodoxia. Mas nao e dessas que fala o decreto, que con 
hate o privilegio e nao pergunta pelas teorias ensinadas; sa-. 
aitras as faculdades livres do decreto, como outra, que nao a 

'■atolica. a sua doutrina da liberdade de ensino. 
Joaquim Nabuco, defendendo uma concepgao oposta a aos 

catolicos quanto a liberdade de ensino, mas nem por isso con- 
cordando com a do decreto, e a segunda voz que se levanta nu 
parlamento para combater a reforma de Leoncio de Carvaino. 
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Falando a 28 de abril, perante a Camara dos Deputados, reve- 
Ja a sua preocupagao em saber se o ministro "pretende afetar 
proximamente ao parlamento o seu ato", estranhando desde 
logo certas disposi§6es do decreto. For exemplo, lembra, criam- 
se faculdades livres, mas o seu direito de conferir graus fica 
dependente de aprovagao do poder legislative. Ora, como o de- 
creto nao admite que essas faculdades livres confiram graus 
senao sete anos depois de sua criagao, no minimo, o legislati- 
ve, so depois de decorrido todo esse tempo, tera direito de dis- 
cutir aquela criagao. E, como a revelar a orientagao que ira 
tomar no debate da questao, o jovem deputado quer ainda sa- 
ber "se as congregagoes religiosas, se as dioceses tern o direito 
de fundar faculdades livres" (34). No dia seguinte, 29 de abril, 
Nabuco pede "que se marque dia e bora para interpelar o Sr. 
ministro do imperio sobre o decreto ultimo que reforma o en- 
sino" (35) — interpelagao essa que se iria verificar precisa- 
mente a 15 de maio (36). 

O discurso de 15 de maio, inteiramente inspirado em Re- 
nan e em Jules Ferry, e uma clara expressao do liberalismo 
moderno, quanto a compreensao do papel do Estado no domi- 
nio pedagogico. A liberdade de ensino superior, compreendida 
em termos verdadeiramente liberals, nao se pode confundir 
com a criagao de escolas fechadas e sectarias, contribuindo para 
a criagao de grupos hostis, impermeaveis uns aos outros, evi- 
tando o dialogo e o entrechoque das opinioes. Liberdade de 
ensino superior e autonomia das faculdades, e liberdade de ca- 
tedra, e liberdade cientifica. Ao inves desta liberdade real, o 
decreto traz-nos a funesta instituigao das faculdades livres, com 
direito de conferir graus depois de sete anos de funcionamento 
regular, faculdades essas que serao "ou um tremendo fiasco ou 
um grande perigo". Efetivamente, ou nao medrariam, ou tor- 
nar-se-iam centres de propaganda ultramontana, escolas de fa- 
natismo. Sim, porque se medrassem, necessariamente seriam 
faculdades catolicas, ja que o artigo 5.° da Constituigao serviria 
para impedir os ensaios de sectarios de outras religioes ou de 
livre pensadores. Ora, as faculdades catolicas" constituem um 
perigo real, porque introduzem a desuniao das inteligencias. 
porque visam ao cisma na ciencia, porque quebram a unidade 
moral do pais; porque mantem o divorcio entre a parte progres- 
siva e a parte estacionaria da sociedade". Se a Igreja nao pode 

34) — Cf. discurso de 28 de abril de 1879, in Anais da Camara dos Deputados. sessao 
de 1878, tomo IV, pag. 744. 

35) —i Anais, cit., pag. 763, 
35) — Anais da Camara dos Deputados, 1879, tomo I, pags. 199/208. 
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veneer a ciencia, pode, entretanto, causar-lhe muitos males, 
pelo menos retardando a emancipagao da inteligencia, especial- 
mente em um pais cuja maioria e catolica, em uma nagao onde 
ha religiao de estado. Em outros paises, onde ha grande ati- 
vidade intelectual, onde ha liberdade religiosa, pouco pode o 
ensino clerical — no Brasil, peloi contrario, em breve ele mar- 
caria indelevelmente as consciencias. Dessa forma, raciocina 
Nabuco, "enquanto a igreja catolica estiver, diante das outras 
seitas, em uma posigao privilegiada; enquanto ela tiver em seu 
auxilio todos os favores do Estado; enquanto existir o regime 
da concordata e do monopolio" nao se pode admitir que "va 
fazer ao proprio Estado de cuja protegao ela se prevalece uma 
concorrencia poderosa no terreno verdadeiramente leigo e na- 
cional do ensino superior. Se os nobres deputados querem con- 
ceder maiores franquezas, novos forais a igreja catolica, entao 
separem-na do Estado; se querem a concorrencia, tirem-lhe a 
protegao; mas enquanto a igreja catolica nao tiver concorren- 
tes, enquanto for a Igreja do Estado, nao vao criar um ensino 
privilegiado, um monopolio desta ordem em seu favor". Nao 
nos esquegamos de que a Igreja nao admite, em tese, o ensino 
livre, a liberdade da ciencia; apenas ela o defende na hinotese 
de ser-lhe util. Ela apenas quer a partilha do monopolio de en- 
sino para, quando estiver so em campo, fechar a porta da li- 
berdade e da ciencia. O que os catolicos poem em questao, em 
todos os lugares, nao e realmente a liberdade de ensino, que 
nao querem, mas "uma concorrencia que possa resultar em pri- 
vilegio; quando a igreja invoca o principio de liberdade, e joga 
com os sentimentos liberais, e porque trama contra eles, e por- 
que, a sombra da liberdade, quer penetrar na praga; e assim 
cue ela combate a democracia, tomando a sua bandeira; e a 
mesma estrategia dos persas, quando puseram na frente do seu 
exercito os animais sagrados dos egipcios, sabendo que eles nao 
ousariam combater contra os seus deuses!" 

Que se criem, se o desejam, faculdades livres, mas "que 
essas faculdades em caso nenhum tenham o direito de confe- 
rir graus". So ha dois principios logicos no que concerne a esta 
questao: ou se institui a liberdade das profissoes ou se conser- 
va para o Estado o direito de conferir graus, que sao a garan- 
tia da competencia profissional. Como a inteira liberdade das 
profissoes, nas condigoes do pais, e uma temeridade, resta ao 
Estado defender zelosamente o seu direito, reservando-se a 
competencia de examinar as condigoes dos postulantes aos graus 
que garantem a entrada nas profissoes liberais. E que nao se 
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faga apenas isso: que o Estado exija das faculdades livres ga- 
rantias reais de que podem concorrer para o progresso do pafs 
e nao consinta, finalmente, "que as associagoes religiosas, a 
igreja do Estado, possam fundar faculdades livres", pelo me- 
r.os enquanto forem privilegiadas (37). 

Mas Nabuco nao se limita a combater a liberdade de ensi- 
no do decreto; a esta ele opoe a que ere ser a autentica liber- 
clade de ensino, como se pratica na Alemanha. O proprio de- 
creto alias, permitindo a existencia de cursos livres nas 
Faculdades, ja a consagrava, embora timidamente, limitando 
a sua duragao a um ano, cabendo a congregagao renovar a li- 
cenga para continuagao de seu funcionamento. Nabuco quer 
a livre-docencia a moda alema ,instituindo para o aluno, ao 
inves da frequencia livre, a verdadeira liberdade de aprender, 
que nao se confunde com a ausencia das aulas, mas que e o 
direito de escolher o mestre entre os diversos professores qua- 
lificados. Esta sim, e a real liberdade de ensino, sob a egide 
do Estado, do qual, afirma incisivamente Nabuco tudo esperar: 
"Espero tudo das faculdades do Estado, do ensino que o Estado 
tomou a si a obrigagao de dar". Mas o ensino do Estado so sera 
livre se as faculdades forem autonomas. Renan disse que fo- 
ram as universidades alemas que ganharam a batalha de Sa- 
dowa, mas essas universidades, "nas quais tern sido feitas 
tantas descobertas da ciencia, que constituem o principal vi- 

37) — Numa passagem de seu discurso, acentua Nabuco; "Nao sou dos que pensam que 
nao so deve conceder a liberdade aos adversarios. Nao sao estes os meus prin- 
roipios; mas nao posso deixar de reconhecer que pela agao dos seculos, pelo di- 
reito consuetudinario, pela posse em que ela esta de todas as consciencias, a 
igreja catolica nos paises de raga latina acha-se colocada em condi^oes de poder 
estorvar o livre desenvolvimento do estado modemo. Nao posso deixar de con- 
fessar que tremo do espirito clerical. Nao posso deixar de confessar que e devido 
a a^ao do clericalismo d passo demorado da nossa civilizagao, ao lado do passo 
agigantado da civilizagao anglo-saxonia e por isso toda a minha politica resu- 
me-se no seguinte; —( nao conceder a igreja oficial, sob pretext© de liberdade, 
novos privilegios; nao consentir que, senhora do monopolio, sustentada pelo 
Estado, ela possa fazer guerra as instituigoos do Estado, como as Academias; 
nao permitir que ela adquira um so privilegio antes de ter renunciado a protegao, 
antes de se submeter a concorrencia com as outras religioes, antes de revogado 
o art. 5.°". Note-se, alias, nesta passagem, que Nabuco, a moda de Renan ou 
Laveleye, atribui ao catolicismo o atraso ou a inferioridade dos povos latinos. 
E, como eles, tambem relaciona o progresso e a liberdade ao protestantism©, 
como se ve desta passagem do mesmo discurso, em que fala da religiao protes- 
tante: "desde que os direitos da conscienda, desde que os seus titulos foram 
reconheddos, nos a vimos por todas as forgas das novas ragas em cujo seio ela 
criou raizes, ao servigo dos principios liberals, no^ a vimos penetrar-se do espi- 
rito de soberania e liberdade, criar em todas as partes do mundo povos livres*'. 
Sobre o pensamento religioso de Nabuco, nessa epoca. cf. ainda o seu discurso 
sobre Liberdade ReJigiosa, pronundado a 16 de julho de 1880, in Obras Com- 
pletaa, vol. XI, Discursos Parlamentares, Sao Paulo, Institute Progress© Edito- 
rial, 1949, pags. 102/118. 
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veiro de sabios no mundo, sao universidades livres, mas uni- 
versidades do Estado, ainda que em larga escala, aut6nomas,'. 
Messa linha, Nabuco oferece o seu "piano" ao ministro do im- 
perio: "esse e o modelo que o nobre ministro deve ter em vista. 
Faculdades criadas, por esse molde, para as quais o Estado 
concorra generosamente, mas que tenham o direito de gover- 
nar-se a si mesmas, de escolher o seu pesoal, de dirigir as suas 
finangas, de organizar os sens programas; faculdades as quais 
concorra toda a mocidade brasileira, sem distingao de senti- 
mentos religiosos, que sejam uma escola de patriotismo e uma 
associagao para progresso da ciencia, autonomas, so tendo um 
hmite na lei: a liberdade mesmo da ciencia que elas nao po- 
derao restringir em caso algum, eis ai o que me parece um 
piano de ensino superior digno de um partido que se preocupa 
tanto dos direitos da liberdade, como do adiantamento do pais. 
Kessas faculdades ponha o nobre ministro ao lado do lente ca- 
tedratico o professor catolico. a ciencia ortodoxa em frente a 
ciencia livre. Eu quero isto, mas nao quero faculdades cato- 
licas como as da Belgica, cujo programa esta sujeito ao bispo 
e que somente servem para a propaganda clerical. Ponha o 
nobre ministro nas faculdades de medicina ao lado do profes- 
sor darwinista, que sustenta a teoria da descendencia, o pro- 
fessor catolico que sustenta a teoria biblica; deixe-os discutir, 
sem medo; deixe-os marcar os limites dos conhecimentos exa- 
tos, porque se o professor e o magistrado da verdade demons- 
trada como disse o sr. Paul Bert, a vitoria pertencera ao mais 
sabio". 

Dessa forma, a liberdade de ensino, entende-a Nabuco como 
Ronan ou Paul Bert, na diregao do "germanismo pedagogico". 
So o Estado e, realmente ,educador — o que nao quer dizer que 
ele sustente uma doutrina. O Estado delega, sem direito de re- 
tira-la, a sua missao educadora, no piano do ensino superior, a 
Universidade autonoma, no seio da qual impera a liberdade. 
Gragas a esta liberdade de ensino, o professor catedratico, ou 
o livre docente, pode esposar a doutrina que quizer e a Uni- 
versidade se transforma no "grande campo fechado do espirito 
humano", onde se processa a "eterna disputa" das inteligen- 
cias, na expressao de Renan. Mesmo referindo-se a faculdades, 
e nao a universidade (que, alias, em fungao do decreto, nao 
estava em causa) Nabuco revela a sua filiagao ao novo pensa- 
mento "universitario" brasileiro a que tantas vezes ja fizemos 
referencia. Admitindo, por outro lado, embora sem entusias- 
mo e convicgao, a existencia de faculdades livres, Nabuco acres- 
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centa ao pensamento de Renan e Paul Bert as teses de Jules 
Ferry e do liberalismo anti-clerical de Franga: fagam-se facul- 
cades livres, mas que se reconhega a competencia exclusiva do 
Lstado na concessao do grau, porque esta e a unica garantia 
etetiva de que as escolas particulares nao defraudem a expecta- 
tiva geral. 

Assim, por motivos diversos e exigindo solugoes diferen- 
tes, o ultramontanismo e o liberalismo anti-clerical se opoem 
ao decreto de 19 de abril. E af se definem ja, alem da do decre- 
to, duas outras concepgoes da liberdade de ensino, presas a 
irreconciliaveis concepgoes do mundo. 

Comentando, para o "Reporter", o discurso de Joaquim 
Nabuco que vimos de examinar, Silvio Romero define, por 
sua vez, a atitude do liberalismo cientificista em face da ques- 
tao. De uma parte, Silvio aceita as universidades autonomas 
do Estado, mas de forma alguma concorda com as criticas do 
parlamentar as faculdades livres: "O ensino livre aclamado 
pox todos, traz como consequencia a universidade livre (...). 
O seu direito de conferir graus, uma vez que sua organizagao 
seja perfeita, e um direito muito respeitavel, e que vai, longe 
de criar privilegio, ferir o concedido ao Estado, que nao o deve 
mais querer exclusivo para si" (38). A divergencia, de acordo 
com Silvio, se prende ao conceito de Estado; o de Nabuco seria 
< streito e conservador, enquanto o de seu critico seria auten- 
ticamente liberal: "O Estado moderno nao e mais a encarna- 
cao do tudo ser antigo. Seu papel deve limitar-se ao de sim- 
ples fiscalizador da evolugao social; ele nao produz, regula e 
nada mais". A libei'dade de ensino superior, realizando-se nas 
faculdades oficiais autonomas ao mesmo tempo que nas livres, 
seria, entao, uma das expressoes da propria concepgao moder- 
na do estado, simples fiscal da evolugao social. Como o cato- 
lico. o liberal cientificista tipico nao reconhece a missao edu- 
cadora do Estado; apenas, enquanto este a transfere para a so- 
ciedade, em geral, ou para o particular, aquele a reclama para 
a Igreja e, se possivel, so para ela. 

O temor do clero, continua Silvio, e rematada tolice no 
Brasil, onde "seus altos magnatas sao em numero limitado e 
pobres de dinheiro e de ideias". Mas nao e apenas tolice, e ex- 
pressao de intolerancia, que a ciencia moderna rejeita, porque 
nao quer os auxilios do poder. A propria liberdade, por si so, 
se encarregara de destruir as velhas e falsas crengas. A liber- 

38) — Ensaios de Crttioa Porkunentar cit., pags. 37/38. 
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ciade de ensino e, assim, no terreno pedagogico, a condigao pa- 
ra que se processe a selegao natural: na luta pela sobreviven- 
cia triunfarao as faculdades mais aptas. O que quer dizer que 
a liberdade de ensino e um caso particular da concorrencia, 
sujeitando a mesma lei todas as doutrinas. 

Essa posigao de Silvio, alias, nao e exclusiva do liberalismo 
cientificista, nem e mesmo de criacao sua; e a velha posigao do 
liberalismo disposto a esvasiar o conteudo do Estado, a fim de 
conferir-lhe o minimo de poder; e a posigao que imagina o in- 
dividuo contra o estado, e que ja examinamos ao tratar da 
mentalidade liberal, na primeira parte deste trabalho. Neste 
caso, e antes a concepgao do Estado, do que o diverse funda- 
mento filosofico do liberalismo cientificista e do liberalismo 
classico, que marca a irreconciliabilidade das posigoes. Assim 
e que Leoncio de Carvalho, que nao e um cientificista, no senti- 
do rigoroso da expressao, argumenta exatamente como Silvio, 
ao responder ao discurso de Nabuco, no proprio dia 15 de 
maio (39). 

Para o ministro, uma reforma a moda do parlamentar per- 
nambucano estabeleceria a liberdade de ensino para nulifica- 
la logo depois — enquanto o seu decreto e verdadeiramente li- 
beral, pois nao consagra o monopolio do Estado ,nem o da 
Igreja. Alem disso — e o ministro se declara tambem anti-ul- 
tramontano — nao e pela restrigao de direitos que se combate 
o ultramontanismo, "mas pela palavra, pelo ensino, pela tri- 
buna inteiramente livre". E' verdade que parte do liberalismo 
frances luta agora contra a lei le 1875; mas o faz por um equi- 
voco: "A democracia que na Franga se levanta contra a lei da li- 
berdade do ensino, em vez de quebrar essa arma democratica, 
devia antes promover associagoes que fundassem faculdades 
livres, que combatessem as ideias erradas que porventura pre- 
gassem os clericais,'. E, a raciocinar como Nabuco ,seria con- 
veniente tambem limitar a liberdade de imprensa, ja que esta 
tern tambem servido a causa ultramontana. 

De outra parte, criai- faculdades livres sem dar-lhes o di- 
leito de conceder graus e mata-las no bergo, ja que seus mes- 
tres ou sujeitar-se-ao ao mesmo tipo de ensino professado nas 
escolas oficiais, sacrificando a liberdade cientifica, ou recu- 
sar-se-ao ao sacrificio desta e neste caso verao seus alunos' re- 
provados perante as bancas do Estado e, em breve tempo, verao 
suas aulas desertas. "Alem disso, — continua o ministro — 

39) — Cf. Anais da Camara dos Deputados, 1879, tomo I, pags. 208/10. O texto dos 
Anais e tim r^sumo do discurso, na 3a. pessoa do singular. 
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quem nao ve o perigo, quem nao compreende a inconvenien- 
cia de poder um professor oficial inabil, vendo desertas suas 
aulas, sentindo-se ferido no seu amor proprio ,recrutar disci- 
pulos com a ameaga da esfera preta? O lente de uma faculda- 
de oficial, convencido de suas habilitagoes, nao seguira o prin- 
cipio do magister dixit, e deixara aos seus discipulos a liberdade 
de suas opinioes, mas, infelizmente, pode haver professores 
tambem distintos que pretendam ser infaliveis, impor as suas 
Cipinioes. Estes talvez nao se resignem ao abandono dos disci- 
pulos que nao queiram seguir suas doutrinas, e podem mani- 
festar o seu despeito. Ha, portanto, contradigao em querer 
liberdade de ensino, sujeitando as faculdades livres a fiscali- 
zagao das faculdades oficiais". 

Mas Leoncio de Carvalho nao se limita a responder a Na- 
buco: revida tambem aos ataques de Junqueira, a quem trata 
de "hospede em materia de instrugao publica, ao ponto de con- 
siderar ridiculo e romanesco as salas de asilos e jardins de 
infancia". E, nesse revide, defende a frequencia livre na es- 
cola superior, onde ha de imperar a responsabilidade. So a 
qualidade do mestre e o rigor dos exames podem compelir o 
aluno ao estudo: querer faze-lo pelo ponto e pela sabatina e 
ridiculo; e uma forma de eternizar na escola superior o espiri- 
to de submissao, de dependencia, de abulia do discipulo (40). 

* * 
* 

Embora produto de uma "aspiragao nacional", — a liberda- 
de de ensino — o decreto de 19 de abril vinha apenas mostrar a 
falsa unanimidade em torno do ensino livre. Todos continuam 
a reclamar a liberdade de ensino, ressalvando a maioria, porem, 
que ,no seu significado legitimo ela nao se encontra realizada 
no decreto. E' que esse "legitimo significado" nao e univoco; 
a conceituagao da liberdade de ensino decorre de uma concep- 
cao da propria liberdade. o que quer dizer que depende da 
concepgao do mundo e da historia que se tenha presente e es- 
tas, ja as examinamos, sao dispares. Ao combater o decreto, 
iodos acentuam o seu amor pelo ensino livre, mas por um en- 

40) — Leoncio de Carvalho terraina pateticamente o seu discurso dizendo que. se a 
Camara repudiasse o seu decreto, seria vencido pelo niimero, mas sairia vencedor 
pela ideia. "Cairia de pe, com a fronte erguida, tendo por mortalha a liberdade 
de ensino". O que levaria, dies depois, num aparte a Mortinho Campos, que 
se referia a esse final, Tavares Belfort a comentar: "E cair de fronte erguida, 
apesar disto amortalhado". . . (ver Anais da Camara dos Deputados, 1879, tomo 
I, sessao de 31 de maio, pag. 489). 
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t'ino livre que nao e da reforma de 19 de abril. Assim, por 
exemplo, o senador Manoel Francisco Correia, que afirma, pa- 
radoxalmente — e precisamente acerca das faculdades livres 
- que o decreto restringiu os seus direitos, ao inves de auto- 
riza-las. De acordo com esse senador, "o cidadao nao e obrigado 
a deixar de fazer senao aquilo que a lei expressamente veda, 
e nao ha lei que obste a que o cidadao trate de fundar estabe- 
lecimentos de ensino superior." Ora, legislando sobre o assunto, 
e exigindo condigoes para o funcionamento das faculdades li- 
vres, cujo direito a existencia, no seu entender, estava garan- 
tido pela omissao da lei, o decreto apenas limitou esse direi- 
to (41). Por outro lado, a comissao de instrugao publica do 
Senado, composta por Silveira da Mota, Ribeiro da Luz e pelo 
citado Correia, dando parecer sobre o projeto de revogagao do 
aecreto, apresentado por Junqueira a 26 de abril, afirma que 
"nao contesta as vantagens da liberdade de ensino, e antes (...) 
aspira a uma reforma radical do ensino oficial e a sua substi- 
tuigao por novas organizagoes, mais livres, porem acomodadas 
com criterio aos costumes e necessidades do nosso povo", 
acrescentando que o decreto de Leoncio de Carvalho "organi- 
za mal o ensino livre"... (42). Isto e, e e o que queremos res- 
saltar, todos salvam o principio do ensino livre, mas repudiam 
a forma pela qual o concebe o decreto. Ora e o catolico, como 
Junqueira ou Candido Mendes, a temer a liberdade do erro 
consagrada na reforma, que a condena, ora e o liberal anti- 
clerical, como Nabuco, a denunciar o perigo da invasao ultra- 
montana, por intermedio das faculdades livres que o decreto 
permite, que o repele, ora, ainda, e o liberal (nisso, alias, de 
ccordo tambem com Nabuco) como Tavares Belfort, que na 
corrente do germanismo pedagogico, nao entendendo a liber- 
dade de ensino a nao ser no seio mesmo da universidade, repu- 
dia a obra do ministro (43). 

41) — Discurso na sessao de 9 de julho de 1879, Anais do Senado, 1879, tomo III, 
pags. 151/2 

42) — Cf. Pareaer da Comissao de Instrugao Publica, sobre o projeo F, de 26 de abril, 
do senador Janqueira, revogando o decreto 7247, de 19 de abril, in Anais do 
Senado, 1879, tomo I, pags. 251/2. O trecho citado encontra-se a pag. 252. 

43) —" Tavares Belfort intervem nos debates sobre o decreto de 19 de abril aprescntan- 
do, a 9 de junho, uma interpela?ao ao ministro do imperio, que a essa altura ja 
nao era Leoncio de Carvalho, perguntando, entre outras coisas, se o decreto con- 
sagrava os verdadeiros principios da liberdade do ensino superior" (Cf. Anais 
da Camara dns Deputados, 1879, tomo II, pags. 33/4). A 18 de junho, entr.n- 
do em discussao a, sua interpelafao, defendia as mesmas ideias de seu livro, que 
nos dispensamos de examinar pois que o fizemos no capitulo anterior. (Cf. seu 
discurso nos Anais, cit., pags. 135/145, e a resposta do novo ministro, Francisco 
Sodre, que defende as idoics do decreto, as pags. 145/49, 
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Mas, deixando agora de lado essas criticas a "filosofia'" do 
d.ecreto, acentuamos que e praticamente generica a discordan- 
cia de deputados e senadores ,nem sempre movidos, no caso, 
por uma concepgao geral da educaqao, com suas implicagoes 
poh'ticas, filosoficas e religiosas, em relagao a um paragrafo 
do decreto: o que determina que "nao serao marcadas faltas 
aos alunos nem serao chamados a ligoes e sabatinas" (§ 6.° do 
art. 20), estabelecendo a frequencia livre. A medida, desde o 
principio, provocara a repulsa de Junqueira e Nabuco, entre 
outros, ganhando boa parte, alias, das atengoes do primeiro 
que so via de livre no decreto a frequencia. O aviso de 21 de 
maio, a que ja nos referimos, mandando por em imediata exe- 
cugao apenas alguns artigos e paragrafos do decreto (44), tra- 
ria a questao da frequencia livre para o primeiro piano, alias 
contra a vontade do ministro que nunca se cansou de reclamar 
a discussao para o todo da reforma. E' verdade que o aviso nao 
se limitara ao problema da frequencia, pondo tambem em vi- 
gor os cursos livres e o artigo que abolia a exigencia do jura- 
inento catolico, para nos referirmos apenas aos seus aspectos 
fundamentais. Mas, expedido em maio, em pleno ano letivo, 
e claro que a questao da frequencia se tornaria o centro das 
atengoes. Logo depois da expedigao do aviso e da demissao do 
diretor interino da Escola Politecnica, que titubeara em cum- 

44) —« Transcrevemos, a seguir, o texto dos artigos genericos ou referentes ao ensino 
superior que o aviso de 21 de maio pos em vigor: Art. 20, § 6.°, la. parte: 
"Nao serao marcadas faltas aos alunos nem serao eles chamados a li^oes e saba- 
tinas. Art. 20, § 7.°: "O individuo julgado nao habilitado em qualquer materia, 
seja ou nao aiuno do curso, podera prestaf novo exame na epoca propria seguin- 
te e repeti-Io quantas vezes quizer, guardado sempre o intervalo de uma a outra 
epoca". Art. 20, § 19: "Os lugares da lentes catedraticos serao preenchidos por 
meio de concurso, para o qual poderao inscrever-se nao so os lentes substitutes 
como quaisquer bachareis ou doutores pela respectiva escola ou faculdade ou 
outra da mesma natureza. Esta dlsposigao nao compreende os atuais substitutes, 
os quais serao provides por antiguidade nas cadeiras ja existentes". Art. 20, 
§ 20: "Nos concursos para provimento, tanto das cadeiras como dos lugares de 
substitutos, as provas orais serao tomadas por taquigrafia e revistas pela con- 
gregagao. O julgamento dos candidaos se fara por votagao nominal". Art. 22: 
"Nos edificios onde funcionarem as escolas oi$ faculdades do Estado poderao as 
respectivas congregagoes conceder salas para cursos livres das materias ensinadas 
nos mesmos estabelecimentos" (Seguem-se sete paragrafos regulamentando os 
cursos livres). Art. 23, § 5.°: "O estudo do direto constitucional, criminal, 
civil, comercial e administrativo sera sempre acompanhado da comparagao da 
legislagao patria com ai dos povos cultos". Art. 23, § 6.°: "Parq a colagao do 
grau| em qualquer das secgoes nao se exigira dos acatolicos o exame do direito 
eclesiastico" (os dois paragrafos do art. 23 referem-se as faculdades de direito) . 
Art. 25: "O juramento dos graus academdoos, dos diretores, dos lentes e dos 
empregados das escolas e Faculdades, assim como o dos professores do ensino 
primario e secundario, sera prestado conforme u religiao de cada um, e substi- 
tuido pela promessa de bem cumprir os deveres inerentes aos mesmos graus e 
fungoes, no caso de pertencer o individuo a alguma seita que o proiba". 
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prir as instrugoes do ministro (45), Martinho Campos, na Ca- 
mara dos Deputados, a 31 de maio, investia contra a frequen- 
cia livre: "Se com as ligoes e sabatinas, se sujeitos a faltas, 
podia-se formar um mogo, sem nunca abrir um livro, o que 
nao sera hoje?"' No Senado, Silveira da Mota, a 11 e a 25 de 
agosto, Rio Branco, a 12 do mesmo mes, Joao Alfredo, no dia 
seguinte, entre outros, clamam todos contra o direito de nao 
ostudar, condenando a frequencia livre. Rio Branco lembra 
que "ha professores que nao tern alunos, porque o ensino livre 
e a permissao para os estudantes nao irem as aulas. Aos lentes 
se proibiu que, ainda mesmo facultativamente, pudessem cha- 
mar seus discipulos as ligoes e ao exercicio das sabatinas. Nis- 
to esta consistindo o nosso ensino livre." 

Ao inves do decreto como um todo, ou mesmo do aviso de 
21 de maio,, o que vingava, pelo menos no primeiro momento, 
desorientando os lentes das faculdades oficiais, era a frequencia 
livre. Leoncio de Carvalho ,ao deixar o ministerio, dirigira-se 
pateticamente ao novo ministro Francisco Sodre, pedindo-lhe 
que salvasse a liberdade de ensino: "se consentis ao ministro 
que desce um pedido ao ministro que sobe, quero fazer-vos um, 
um tao somente, mas pelo qual empenho alma e coragao: Sal- 
vai a liberdade de ensino" (discurso de 5 de junho). O caminho 
para essa salvagao seria, naturalmente, a remessa do decreto a 
Camara, para que fosse discutido e, se possivel, aprovado. O 
novo ministro, contudo, nao parecia ter pressa, embora exal- 
tando a obra de seu antecesor, em que pesem pequenos repa- 
ros. A situagao do ensino superior se tornava caotica, com as 
faculdades regidas, ao mesmo tempo, pelos velhos Estatutos de 
1854 e pelo aviso de 21 de maio que os contrariava. Num dis- 
curso pronunciado a 19 de setembro, no fim do qual apresenta- 
va um projeto mandando suspender a execugao das disposigoes 
em vigor do decreto de 19 de abril, ate que este fosse reformado 
pela assembleia geral legislativa, Felicio dos Santos exprimia 
com justeza as perplexidades diante das quais se via o ensino 

45) — Nao examinaremos aqui o "caso Inacio Cunha Galvao", que parece ter servido 
apenat de pretexto para o gabinete livrar-se de Leoncio de Carvalho. Vejam-se 
a respeito os discursos de Junqueira, no Senado, a 31 de maio (Anjais, 1879, 
tomto I, pags. 252/5) e a' 16 de junho (idem, tomo II, pags. 127/29)t, e de 
Sinimbu, Silveira Lobo, Correia, Teixeira Junior, Afonso Celso, Mendes de 
Almeida e Cotegipe, todos no Senado, a 5 de junho, sobre a queda do ministro 
(idem, tomo II, pags. 22/44); de Martinho Campos e Leoncio de Carvalho, 
na Camara, a 31 de maio, sobre a demissao de Cunha Galvao (Anais, 1879, 
tomo 1, pags. 489/495); de Sinimbu, Leoncio de Carvalho ,Afonso Celso, Jose 
Bonifacio, Martinho Campos, Joaquim Nabuco, Liberate Barroso e outros, to- 
dos na Camara, a 5 de junho, sobre a exoneragao do ministro (Ansis, tomo II, 
pag. 4/32 ) . 
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superior; "O decreto de 19 de abril, — dizia o deputado minei- 
ro — mandado executar por partes, estabeleceu um regime em 
que ninguem se entende. O nobre ex-ministro do imperio pa- 
rece que quando mandou por em vigor certas disposigoes, que, 
no seu entender, nao dependem de aprovaqao do poder legis- 
lativo, contava que nesta longa sessao nao deixaria o mesmo 
poder de tomar resolugoes definitivas sobre a instrugao pu- 
blica, aprovando ou alterando convenientemente o decreto. Do 
que nao podia cogitar ,sem duvida, o nobre ex-ministro e o que 
se observa, que o poder legislative como que atirasse ao des- 
preso tal servigo publico. Ora, basta so notar que estabelecen- 
do uma das disposigoes, que foram mandadas executar, a livre 
irequencia, e um verdadeiro absurdo que nao se tenha ao mes- 
mo tempo decretado exames vagos e rigorosos; entretanto pelo 
regime atual o que acontece? Nenhum aluno e obrigado a fre- 
quentar as aulas, e os exames vao ser feitos por pontos mar- 
cados de vespera. E' quase o niilismo da instrugao publica... 
it simplesmente decretar-se uma fabrica oficial de charla- 
taes..." (46). Poucos dias antes, no Senado ,Vieira da Silva, 
Junqueira e Silveira da Mota revelam a mesma perplexidade 
e Junqueira cobra do governo a promessa, ha tres meses feita, 
de submeter o decreto ao poder legislative (47). O proprio 
Leoncio de Carvalho, a 17 de outubro, protesta contra o adia- 
mento indefinido da discussao do decreto pelo legislative (48), 
e, a 24 do mesmo mes, faz uma interpelagao ao ministro do im- 
perio, na qual, entre diversos itens, pergunta porque nao cum- 
pre o governo todas as disposigoes do decreto de 19 de abril in- 
dependentes da aprovagao do poder legislative e porque nao 
submetei a este os artigos de sua competencia (49). 

Cairia o gabinete Sinimbu sem que o decreto fosse discu- 
tido pelo parlamento. A 16 de junho de 1880, Jer6nimo: Sodre, 
deputado e professor da faculdade medica da Bahia, que se 
declara, alias, "apologista da plena liberdade de ensino, que 
apoia e continua a apoiar as ideis cardeais do decreto de 19 de 
abril", revela que a situagao continuava a mesma, ou antes se 
agravara: "Estamos reduzidos a triste legislagao dos avisos. 
Depois da publicagao do decreto de 19 de abril tern aparecido 
uma imensidade, de que da conta o nobre ministro do imperio 

46) — Cf. Anais da Camara dos Deputadoa, 1879, tomo V, pags. 188/9. O texto ci- 
tado se encontra a pag. 188. 

47) — Sessao de 11 de setembro, Anais do Senado, 1879, tomo V, pags. 85/88. para 
a aftrmacaol lie Junqueirai, cf. pag. 86. 

48) — Cf. Amis da Camara dos Depulados, 1879, tomo V. pags. 252/3. 
49) — Idem, pags. 362/3. 
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no seu relatorio. Nenhum de nos nas faculdades sabe qual e 
o modo de regular os trabalhos, e disto, com dor profunda o 
digo, resulta a funesta maxima do laissez passer; e dizem to- 
dos; a culpa e do governo que quer e nao quer os referidos 
decretos. Nao temos meios de nos governarmos" (50). A esta 
altura o decreto ja fora apresentado a camara e logo depois 
seria enviado a comissao de instrugao publica, para receber 
parecer — o parecer que seria dado, em 1882 e 1883, por Rui 
Barbosa, e o qual iremos examinar, nos aspectos que interes- 
sam ao nosso trabalho ,no capitulo IV. 

Leoncio de Carvalho, por sua vez, voltaria ainda a recla- 
mar a execugao total do decreto, num importante discurso que 
pronunciou a 23 de novembro de 1880 (51), e no qual ressalta 
'"a grande inconveniencia de se deixar em meio a execugao de 
uma reforma que radicalmente altera o sistema do ensino"'. 
Ksse discurso do ex-ministro do imperio e particularmente im- 
portante porque nos revela aspectos geralmente ignorados da 
reforma e nos convence de que a sua sorte poderia ter sido 
outra nao fosse a queda do ministro. Realmente, Leoncio de 
Carvalho nao se limitara a expedir o decreto: trabalhando in- 
tensamente, com a colaboragao de varies professores, chegara 
a elaborar os regulamentos das faculdades de medicina e da 
escola normal. Enquanto o proprio ministro se encarregava do 
estudo e redagao dos regulamentos das faculdades de direito, 
da escola normal e da instrugao primaria e secundaria da corte, 
a seu pedido, Vicente Candido Figueira de Saboia, Domingos 
Freire e Claudio Velho da Mota Maia, todos da faculdade do 
Rio de Janeiro, encarregavam-se dos regulamentos das escolas 
medicas e o conselheiro Pitanga, da Escola Politecnica, tratava 
da revisao dos estatutos dessa escola. Nao se tratava, portanto, 
de obra leviana, em que possam pesar certas aparencias em 
contrario: o ministro, ele proprio professor de direito, cercava- 
se de homens de real prestigio no campo do ensino superior, 
todos defensores da liberdade de ensino, para com eles, cientes 
das necessidades e defeitos das faculdades, elaborar uma refor- 
ma organica e completa. A propria precipitagao do ministro 
na expedigao do decreto nao era senao o meio de obrigar as 
camaras a se ocuparem do assunto, como de fato aconteceu. 
Faltou-lhe, talvez, a habilidade politica para equilibrar-se no 
cargo de ministro, e isso sem duvida comprometeu a reforma 

50) — Anais da Camara dos Deputados, 1880, tomo II, pags. 255/61. As cita?oes sao 
das pags. 258 e 257. 

51) — Anais das Camara dos Deputados, 1880, tomo VI, Apendice, pags. 75/89, acom- 
panhado de varios documentos, pag. 89/105. 
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pelo menos no seu alcance mais generico, no seu significado 
mais profundo. Nao se trata, no caso, de decidir se a reforma 
seria "boa" ou "ma", mas de acentuar que ela nao foi executa- 
da como fora coneebida. 

Mas ja e tempo de examinarmos a reforma do ponto de 
vista das faculdades, dos sens reflexos no aproveitamento es- 
colar, propriamente dito, para depois passarmos a analise de 
seu significado extra-escolar, em conexao com o liberalismo 
triunfante, e, finalmente, nas suas relagoes com o problema da 
universidade. 

■* * 
* 

O aviso de 21 de maio, ja o vimos, diminuia o alcance ao 
decreto de 19 de abril, mas apesar disso, consagrava desde logo 
varias inovagoes do decreto. Entretanto, nem todas essas ino- 
vagoes teriam o mesmo destino: entre elas a frequencia livre 
passaria ao primeiro piano e se instituiria nas faculdades, de- 
sacompanhada das medidas que a justificariam. Em breve, 
professores de todas as escolas superiores reclamavam contra a 
confusao entre a liberdade de ensino e a liberdade de nao 
aprender. Na Memoria Historica da Faculdade do Rio de Ja- 
neiro, em 1884, Souza Lima resumia incisivamente essa queixa: 
"Aprenda com quem quizer, mas aprenda com alguem, tal e, a 
meu ver, a maxima que concretiza o pensamento, da liberdade 
do ensino; enquanto a liberdade de nao frequencia em curso 
algum corresponde a ausencia do ensino; e e nestas condigoes 
que acredito ter sido a lei de 19 de abril de uma influencia 
perniciosa e funesta" (52). A partir do proprio ano em que se 
institui a reforma, raro e o relatorio dos diretores das escolas 
superiores. incomum a memoria historica de seus professores 
que nao insista sobre os males da frequencia livre. No ano 
mesmo da reforma, o lente substitute da faculdade do Recife. 
Joao Vieira de Araujo, assinala o aumento do numero de re- 
provagoes, como consequencia da queda de frequencia. En- 
quanto, em 1876, as reprovagoes atingiam a 12,5% dos alunos 
rnatriculados, em 1877 a 10% e em 1878 a 9,1%, em 1879 esse 
numero subia a 37.5%. "Incontestavelmente — diz o professor 
— esse resultado e devido a reforma do citado decreto novo, 

52) — Memoria Historica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 1884, in Rela- 
torio do Ministerio do Imperio, 1885, Anexo B, com pagina^ao pr6pria, pags. 
33 e 34. 
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que deu lugar ao que ja ficou observado com relagao a fre- 
quencia dos alunos e sua problematica aplicagao" (53). 

A mesma coisa se verificava na Escola Politecnica, em 
que as taxas de reprovagao, de 6,9% em 1877 e re 9,7% em 1878, 
subiam para 10,9% em 1880 e para 13,4% em 1881, elevagao, 
alias, pouco expressiva para ser levada a conta da frequencia 
livre. No seu relatorio de 1881, em que fornece esses numeros, 
o diretor da Escola Politecnica, o mesmo Cunha Galvao que 
lora demitido por Leoncio de Carvalho, queixa-se ainda da re- 
bel dia dos alunos, depois do decreto da frequencia livre. A 
esse respeito, relata que os alunos abandonaram as aulas de um 
substitute de mecanica racional e, apesar dos esforgos do dire- 
tor, "continuou sua aula a nao ser frequentada ate o fim do 
ano; fato esse que nao e a primeira vez'que se da, depois que 
se introduziu a frequencia livre, e que nao ha um meio de evi- 
tar" (54). 

Por sua vez, os colegas de Leoncio de Carvalho, da Facul- 
dade de Direito de S. Paulo, aderiam ao movimento condena- 
torio da reforma, chegando mesmo, em 1883, a aprovar por 
unanimidade, na Integra, e nao somente na parte historica, co- 
mo era de praxe, a Memoria para esse ano, redigida pelo Prof. 
Vicente Mamede de Freitas, onde havia durissimas palavras 
acerca do regime instituido'a 19 de abril. Mamede afirma que 
"tudo esta pior, que antes do decreto, ate a disciplina" e re- 
pete que a reforma consagra, nao a liberdade de ensino, mas 
a liberdade de nao aprender. O que adianta, continua, pedir 
rigor nos exames? "A nossa sociedade nao comporta rigores!!". 

53) — Memoria Historica da Faculdade de Direito do Recite^, 1879, in Relatorio do 
Ministerio do In%perio, 1880, Anexos. Os numeros apre-sentados por Joao Vieira 
de Araujo nao correspondem, exatamente, aos alunos reprovados em exames, 
mas a todos os que perderam o ano por motivos diversos. Assim, por exemplo, 
em 1877s ano de cujo movimento possuimos os dados (cf. quadro anexo do ca- 
pitulo anterior) de um total de 354 alunos 11 apenas foram reprovados em exa- 
mes, d. que da a porcentagem de 3, 1 de reprovagoes. Vinte e dois outros per- 
deram o ano, fazendo a taxa subir a 9,3% (e nao 9/10, como diz Vieira de 
Araujo, o que daria 10%). Em 1879, num total de 466 alunos, 335 prestaram 
exames, sendo reprovados 40, o que da a taxa de 11,94% de reprova^oes. Por 
outro lado, 124 nao fizeram exames, 6 se transferiram para S. Paulo e 1 morreu. 
Vieira de Araujo considera reprovados nao so os 40 que prestaram exames, mas 
tambem os 124 desistentes, num total de 164 alunos, o que, entao daria a taxa 
de 33,19% de reprovagoes (e nao propriamente 5/8, como diz o A., o que daria 
a taxa de 37,5%) . Sobre os males da frequencia livre na Faculdade do Recife, ver 
ainda a Memoria Historica de 1884, pelo dr. Joao Jose Pinto Junior, in Re\at6rio 
do Ministerio do Imperio de, 1885, Anexo B, com paginagao prbpria, especialmente 
pag. 32. 

54) — Relatorio do diretor da Escol^ Politecnica, 1881i, in Relatorio do Ministerio do 
Imperio, 1882 (2.° Relatorio), Anexo A, com paginagao propria. O texto citado 
e da pag. 13 e os dados sobre os exames da pag. 3. 
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E, antes, assinala; "Torna-se precise desconhecer a natureza 
humana, ignorar a indole da nossa sociedade, esquecer com- 
pletamente os nossos costumes, por de parte a verdade, que e 
a benevolencia dos nossos habitos, para assim talhar um regi- 
me de ensino, que produz maus alunos aos centos, e depois con- 
verter o lente em uma especie de rei Herodes, de alfange em 
punho, para degolar os inocentes da ciencia; fazendo, muitas 
vezes, violencia sobre o proprio coragao, arrostando a malque- 
renga e o odio, que ficam para todos os dias da vida!..." E, 
depois, acrescenta: "E, com efeito! que conveniencia de ordem 
publica pode ser essa, que facilita aos alunos o direito de nao 
comparecerem as aulas, a certeza de nao darem conta dos seus 
estudos, durante o ano inteiro; que, portanto, de alguma forma, 
concita-os a vadiagao, torna-se cumplice desse delito, da desi- 
dia escolastica, coopera numa fabrica de ignorantes, para, no 
fim do ano, os entregar, como vitimas apropriadas, ao rigor 
dos algozes, que os tern de imolar, pela culpa, que, se e deles, 
tambem o e do regime, sob que vivem?" (55). Alias, os profes- 
sores de S. Paulo nao se dispuseram, como de resto os das 
outras faculdades, a transformar-se nesse "especie de rei Hero- 
des, de alfange em punho": as reprovagoes aumentaram depois 
de 1879, mas nao ao ponto de justificar as queixas contra a 
ignorancia generalizada dos alunos. De fato, contando ape- 
nas os alunos realmente reprovados em exames, a taxa de re- 
provagao, que fora de 1% em 1878, subiu para 6,7% em 1879, 
mantendo-se no mesmo m'vel no ano seguinte. Levando em 
consideragao os alunos desistentes, que deixaram o curso ou 
nao fizeram exames, a taxa de inabilitados, que era de 5,4% 
em 1878, subiu para 13,5% em 1879 e 14,8% em 1880 (56). 
Como se ve, os que se queixavam da frequencia livre nao se dis- 
punham a por em pratica o seu complemento necessario, tan- 
tas vezes reclamado pelo autor do decreto: o rigor nos exames. 

Mais tarde, em 1885, a Faculdade de Direito de S. Paulo 
representaria ao ministerio do imperio contra os novos estatu- 

55) — Memoria Hhtorica da Faculdade de Direito de S. Fpulo, 1882, aprovada na 
Integra, por unanimidade, pela congrega^ao ,(note-se que Leoncio de Carvalho 
estava ausente da faculdade, em comissao do govemo imperial) a 25 de abril 
de 1883. Nao conseguimos encontrar essa memoria, recorrendo, para as cita^oes, 
as Memorias para a Historia da Academia de S. Paulo, de Spencer Vampre, 
cit., tomo II, pags. 446/50. 

56) — Os dados, om numeros absolutos. sobre o movimento de exames em 1878, 1879 e 
1880, para a escoia de S. Paulo, foram colhidos na Memoria Historica d)a Facul- 
dade de Direito de S. Paulo correspondente aos anos de 1878, 1879 a 1880, 
pelo dr. Jose Rubino de Oliveira, in Relalorio do Ministerio do Imperio, 1882, 
(1.° Relatorio), Anexo B. 
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tos expedidos pelo ex-ministro Felipe Franco de Sa, (dec. 
9360, de 17 de Janeiro de 1885) que ratificava a frequencia li- 
vre, e contra o decreto de 19 de abril. Nessa representagao 
afirmava-se nao ser a congregagao adversa "ao verdadeiro 
principio da liberdade de ensino, mas sim a sua degeneragao em 
liberdade de frequencia, que se reduz, em 'ultima analise, a 
obrigagao do mestre ensinar a quem nao quer aprender, por- 
que tem o direito de nao'aprender" (57). As mesmas objegoes 
se encontram na Memoria Historica de Pedro Lessa, em 1888, 
na qual se atribui a frequencia livre o principal quinhao de 
responsabilidade pelo ''abatimento em que jazem os estudos 
juridicos". Efetivamente, diz o autor, "se nagoes cujo' ambien- 
le hiperorganico desperta a dedicagao aos estudos com incenti- 
ves que nos nao temos, aindamao puderam atingir tao liberal 
regime academico, que nos sera licito esperar da ilimitada li- 
berdade de frequencia de que goza a nossa faculdade?" (58). 

Nb Faculdade de Medicina da Bahia, o ambiente entre os 
professores, — pelo menos alguns deles — no primeiro instan- 
te, foi de euforia. Na Memoria Historica de 1879, Jose Alves 
de Melo, lente de fisica, depois de assinalar que a liberdade de 
ensino e o fundamento de toda instrugao superior seria, dizia: 
"nao posso deixar de aplaudir a nova reforma, que consagrou 
tao salutar principio no numero de suas disposigoes. E nem se 
diga que a nossa mocidade, que acompanha, como nos, o pro- 
gresso da civilizagao, nao esta preparada para essa liberdade, 
por isso que, alem de outros males, vem ela afirmar o regime 
da vadiacao e da madracaria. Nao; nao o creio por forma al- 
guma, tanto mais quanto em materia de instrugao superior, 
antes que a obrigagao, deve-se querer a vocagao e o esforgo 
voluntario" (59). Mesmo quando a'situagao do ensino se torna 
caotica, varios professores baianos continuam a aplaudir a re- 
forma, apenas reclamando a sua execugao integral. Ja vimos 
essa posigao defendida na Camara dos Deputados por um/ pro- 
fessor da Bahia, Jeronimo Sodre, em 1880. E' a mesma a atitu- 
de do prof. Jose Olimpio d'Azevedo, na sua Memoria Histori- 
ca de 1883, em que se refere a Leoncio de Carvalho como "o 
Ministro patriota que assinou o decreto emancipador do ensino 
publico no Brasil". Reconhecendo embora a desordem do en- 

57) — Representagacx da Congregagao da Facul<iade de Direito de S. Paulo, in Relato- 
rio do Ministerio do Imperio, 1886, Anexo B, pags. 4/8. A citagao e da pag. 5. 

58) — Memoria Historico-Academica da Faculdade de Direito de S. Pau/ot, 1888, S. 
Paulo, Tip. e Estereotipia King, 1889, pags. 4/5. 

59) — Memoria Histdrioa da Faculdade de Medidria da Bahia, 1879, in Relatorio do 
Ministerio do Imperio, 1880, Anexos, com paginagao propria, pag. 7. 
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sino, produzida pela "babel de regulamentos, avisos e instru- 
^•oes, contendo disposigoes incongruentes e ate o ponto do 
absurdo, chocando-se, contradizendo-se, destruindo-se recipro- 
camente", exalta o papel da reforma que, se executada inte- 
gralmente, "daria uma larga messe de frutos de inestimavel 
valor no tocante ao ensino medico no pais", isso, alias, depois 
de reconhecer que, apesar de tudo, "e incontestavel o desen- 
volvimento que ha tido o ensino medico no Brasil depois da 
publicagao do Decreto de 19 de abril de 1879" (60). Entretan- 
1;o, ja no ano anterior, um 'dos professores chamava a atengao 
para os resultados dos exames (em que as reprovagoes, alias, 
sao poucas), assinalando que a'liberdade de frequencia "e 
prejudicial em estudos, como o da medicina, que carecem nao 
so da educagao cientifica, como, sobretudo, da instrugao pro- 
fissional, e tern dado lugar a graves abuses que convem cortar. 
Entre eles o menos toleravel e o de se retirarem alguns estu- 
dantes depois de matriculados, passarem o ano letivo fora da 
sede da Faculdade, e se apresentarem somente na epoca dos 
exames" (61). E, em 1884, outro lente afirmava que "o tempo 
e a experiencia se incumbiram de apontar o mal, que tern re- 
sultado da execugao da primeira parte do § 6.° do art. 20 do 
Decreto de 19 de abril de 1879", isto e, da frequencia livre. 
Insistindo nas diferengas entre a liberdade de ensino e a de 
frequencia, perguntava ainda o mesmo professor; ' desde que 
faltam a frequencia e a ligao, o que resta para o lente e para 
o aluno?" (62). 

Foi na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, entre- 
tanto, ao menos nos primeiros tempos, que o decreto de 19 de 
abril foi melhor recebido, o que era, alias, natural, ja que ne- 
nhuma escola pugnara tanto pela instituigao da liberdade de 
ensino e nenhuma tivera a mesma possibilidade de influir na 
elaboragao da reforma. Vicente Saboia, Mota Maia e Domin- 
gos Freire, professores da Faculdade, colaboraram de perto 
com o ministro reformador. Ja em 1878, Mota Maia anuncia- 
va que "em breve o governo Imperial promulgara uma nova 
lei que tendo por base a liberdade e a elevagao do ensino pra- 
tico, devem infalivelmente enobrecer e assoberbar o ensino da 

60) —• Memoria Historioa da Faculdade di Medicina da Babia, 1883, in Relatorio do 
Ministerio do Impcrio, 1884, Anexo B, com pagina^ao propria, pag. 30. 

61) —i Antonio Pacilico Pereira. Memoria Historica da Faculdade de Medicina da Ba- 
bia, 1882, in Relatorio do Ministerio do Imperio, 1883, Anexo B, com paginacao 
propria, pag 7. 

62) — Alexandre Alonso de Carvalho, Memoria Historica da Faculdade de Medicina 
da Babia, 1884, in Relatorio do Ministerio do Imperio, 1885, Anexo B. com 
pagna^ao pronria, pag. 31. 
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rnedicina no Brasil" (63). No seu relatorio de 1881, Vicente 
Saboia, entao diretor da Faculdade, fazia calorosa defesa do 
ensino livre e inclusive da frequencia livre cujos inconvenien- 
tes, no seu entender, seriam facilmente sanados pelo rigor dos 
exames. E acrescenta mesmo que a frequencia as aulas e la- 
boratorios aumentara, depois da promulgagao do decreto (64). 
Contudo, ja na Memoria Historica desse mesmo ano, Ramiz 
Galvao chamava a atengao para os perigos da frequencia li- 
vre, especialmente numa escola de rnedicina: "O aluno pode 
deixar de frequentar um curso de letras, o de teologia ou de 
direito, sem que com isso perca outra coisa senao o ouvir os 
seus abalisados professores; mas os bons livros em seu gabi- 
nete suprem ate certo ponto essa falta, e dai nao decorre grande 
mal. Em ciencias de observagao porem, em materias essencial- 
mente praticas para as quais o laboratorio e o hospital sao con- 
digoes sine qua non de aproveitamento real, como permitir-se 
que o aluno deixe de frequenta-los? Entender liberdade de en- 
sino nestes termos me parece que e exagerar perniciosamente 
o que com este nome se conhece de melhor no velho mun- 
do" (65). As'restrigoes de Ramiz Galvao somam-se as de Joao 
Joaquim Pizarro, na Memoria Historica correspondente aos 
anos de 1882-1883 e as ja assinaladas de Agostinho de Souza 
Lima, em 1884, todas insistindo nos males da frequencia livre 
a que se reduzira a reforma. Nem siquer prosperavam os cur- 
sos livres nos quais Leoncio de Carvalho pusera tantas espe- 
rangas. Quanto a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 
que sob esse aspecto oferecia o melhor indice, Ramiz/Galvao, 
na sua citada Memoria, assinalava que, em 1881, se haviam 
aberto doze cursos na escola e o proprio Vicente Saboia, em 
1884, notava que "o numero destes nao foi consideravel" (66). 
Nas outras escolas a situagao era pior; na Faculdade de Direito 
de S. Paulo, informava em 1883 o diretor Padua Fleury que 
"no ano passado, nem nos anteriores, nao foi solicitada sala al- 
guma do edificio, nem consta que ate hoje se tenham criado 

63) —■ Memoria Historic* da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 1878, in Rela- 
torio do Mimsterio do /mper/q, 1879, Anexos, com pagina^ao propria, pags. 6/7. 

64) —• Relatorio do Diretor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 1881, in 
Relatorio do Ministerio do Imperio, 1882 (1.° Relatorio), Anexo B, com pagi- 
nacao propria, pags. 18/9. 

65) — Memoria Historica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 1881, in Rela- 
torio do Ministerio do Imperio, 1882 (2.° Relatorio), Anexo A, com paginagao 
propria, pag. 29. 

66) — Relatorio do diretor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 1884, in Re- 
latorio do Ministerio do Imperio, 1885, Anexo B, com paginagao propria, pag. 4. 
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cursos livres das materias ensinadas na Faculdade" (67) No 
mesmo ano, Tobias Barretto, redigindo a Memoria Historica 
da escola do Recife, afirmava laconicamente; "Quanto aos cur- 
sos livres, nada ocorreu que deva ser mencionado" (68). E, 
no ano seguinte, o diretor interino da faculdade medica da 
Bahia registrava: "Do ensino livre pelo professorado particu- 
lar pouco ou nada podemos esperar. Nossas condigoes nao sao 
ainda comparaveis as de alguns paises mais adiantados, em 
que o corpo docente oficial e extensa e eficazmente auxiliado 
pelo professorado livre" (69). 

Assim, com o malogro dos cursos livres, ficava ainda mais 
em relevo a frequencia livre, como a essencia do decreto de 
19 de abril. E, em breve, as condenagoes da livre frequencia 
passavam dos relatorios dos diretores e das memorias histori- 
cas, dos discursos dos deputados e senadores, para os relato- 
rios dos ministros do imperio. De fato, em 1887 o barao de Ma- 
more, ministro do imperio do gabinete Cotegipe, acentuava que 
so "o diretor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (Vi- 
cente Saboia) continua a pensar que a liberdade de frequen- 
cia nao prejudica a instrugao dos alunos", para acrescentar, 
adiante, que "a ilimitada liberdade de frequencia concorre 
para burlar a reforma que, ao influxo do modemo movimento 
cientifico, se introduziu nos estudos medicos no sentido de 
exercitar nos laboratorios e nas clinicas a iniciativa e a inves- 
tigagao dos1 que se dedicam a ciencia, e de proscrever a intru- 
cao meramente academica ou livresca. Em suma, longe de nos 
termos adiantado no caminho do progresso, com a adogao de 
tal regimen retrogradamos aos erros do passado, agravando os 
males da educagao publica" (70). No ano seguinte, e o novo 
ministro do imperio, do gabinete de 10 de margo de 1888, Jose 
Fernandes da Costa Pereira Junior, quern formalmente con- 
dena o sistema: "No regime de nossas Escolas superiores de 
instrugao profissional ha, porem, um, ponto que nao carece de 
ulteriores verificagoes; refiro-me ao sistema de livre frequen- 
cia, ja condenado pela irrecusavel ligao da experiencia como 
antagonico a realidade do ensino e ao aproveitamento dos meios 

67) — Relatorio do diretor da Faculdade de Direito de S- Paulo, 1883, in Rehetorio dc 
Minister to rfo Imperio, 1884, Anexo B, com pagina^ao propria, pag. 5. 

68) — Memoria Historica da Faculdade dc Direito do Recife, 1883, in Relatorio do 
Ministerio do Imperio, 1884, Anexo B, com pagina^ao propria, pag. 8. 

69) — Relatorio do diretor interinc* da Faculd.de de Medicina da BaNa (Antonio Pa- 
cific© Pereira), 1884, in Relatorio do Ministerio do Imperio. 1885, Anexo B, 
com paginagao propria, pag. 13. 

70) — Relatorio do Ministerio do Imperio, 1887, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 
1887, p&gs. 18 e 19. 
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que para os trabalhos tecnicos o Estado tem facultado aquelas 
Escolas" (71). 

Acumulamos citagoes, de procedencias diversas, a fim de 
patentear a reagao, no seio das escolas, a frequencia livre a que 
se reduzira o decreto de 19 de abril. E e inegavel que, se as 
considerarmos isoladamente, fora do quadro geral das trans- 
formagoes espirituais do Brasil de entao, bastariam elas para 
condenar irretorquivelmente a reforma de Leoncio de Carva- 
Iho, pelo menos do ponto de vista restrito da escolaridade. Se 
os alunos nao comparecem as aulas, nao ouvem as prelegoes, 
nao sao chamados as ligoes e se, por butro lado, nao ha siquer 
rigor nos exames, parece evidente que o ensino tenha decaido. 
Foi a conclusao a que chegou, por exemplo, o professor Almei- 
da Junior, examinando o "Ensino Livre" de Leoncio de Car- 
valho, em dois artigos publicados na Revista Brasileira de Es- 
tudos Pedagogicos (72), desmentido uma opiniao famosa de 
Rivadavia Correa, que 'mais adiante1 analisaremos. 

Ao dar agora o nosso proprio balanga da reforma, come- 
cemos por lembrar que o negro quadro da instrugao superior 
que agora se traga, com as aulas abandonadas, os alunos en- 
tregues a vadiacao, nao difere muito do quadro que esbogamos 
no capitulo anterior, ao examinar, de forma generica, o estado 
do ensino superior no firq do imperio. Tanto que, ressalvadas 
as criticas especificas acerca da frequencia, as mesmas quei- 
xas se repetem, tanto antes como depois de 1879, o que nos per- 
mitiu, alias, usar ali de documentos de todo o periodo de 1870- 
1889, indiscriminadamente. Os vicios basicos, fundamentals, 
nao aparecem com a reforma; ja existiam antes. 

Mas, e esta questao nos parece da maior importancia, te- 
ria o decreto de 19 de abril prejudicado o nivel do ensino e 
teria com ele caido o aproveitamento dos alunos? Quanto ao 
nivel do ensino, nao cremos necessario insistir em que ele 
nada tem a ver com a frequencia de um maior ou menor mi- 
mero de alunos; e do professorado que ele depende antes de 
tudo. Acerca do aproveitamento dos alunos, lembremos, de 
inicio, que ele esta intimamente ligado ao nivel do ensino: e 
claro que quanto mais elevado for este, maior deve ser o apro- 
veitamento do aluno e vice-versa. Ora, o nivel do ensino dei- 

71) — Relatorio do Mirdsterio do Imperio, 1888, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 
1888. pags. 15/16. 

72) — O "Ensino Livre" de Leoncio de Carvalho (O ensino superior brasiieiro en (re 
1879 e 1895) in Revista Brasileira de Estudos Pedagogicos, n.o 45, vol. XVII, 
Janeiro-Mar7o do 1SS2, pags. 5/28 e 47, vol. XVIII, Julho-Setembro de 1952, 
pags. 5/34. 
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xava muito a desejar. Nas Faculdades de Medicina, dizem 
frequentemente os seus professores, alias juizes em causa pro- 
pria, que o ensino teorico e excelente, o mesmo nao acontecen- 
do com o ensino pratico. Nao iremos repetir aqui 'as diferentes 
queixas, que vao desde a lamentagao pela ausencia do estudo 
da fisiologia experimental ate as reclamagoes pela inexisten- 
cia de uma clinica de partos... Vicente Saboia, com sagaci- 
dade alias, relaciona a impressionante queda de frequencia 
posterior a 1879 exatamente com a qualidade do ensino; "o 
profesorado, ainda subjugado pela influencia das grandes au- 
loridades cientificas do velho mundo, a cuja opiniao se sujei- 
ta com a mansuetude da impersonalidade, nao da a seu ensino 
uma orientagao cientifica propria e se limita em, muitos casos 
ao papel de simples expositor de doutrinas e opinioes alheias, 
dando lugar a que os alunos deixem de comparecer as aulas, 
certos de que irao encontrar no livro o que deixaram de ouvir 
nas aulas. A necessidade de darem os lentes uma orientagao 
cientifica as suas ligoes e explicagoes, de modo que estas sejam 
apoiadas em observagoes e experiencias proprias, se impoe co- 
mo condigao essencial para que haja maior frequencia dos cur- 
sos, e para que seja incutido no espirito dos alunos o gosto pelo 
estudo serio e util das materias que eles devem conhecer" (73). 
E isto acontecia na escola que tudo indica ser entao a melhor 
do pais... O aluno poderia, se quizesse, compensar facilmente 
as aulas que perdera, recorrendo aos livros e mais frequente- 
mente aos dimples compendios estrangeiros. A ausencia as au- 
las praticas, esta sim, seria irremediavel e efetivamente o era, 
embora, acentuemos, o ensino pratico fosse, em linhas gerais, 
o mais precario possivel, em que pesem os seus progresses, a 
que ja nos referimos, na Faculdade de Medicina do Rio de Ja- 
neiro . 

Pode-se, apesar disso, avaliar que realmente houve prejui- 
y.os para os alunos, do ponto de vista estrito da escolaridade, 
nas faculdades medicas e na escola politecnica. Ja nao acredi- 
tamos que o mesmo se tenha verificado nas escolas de direito, 
mesmo considerando a existencia de varios professores de va- 
lor. Note-se, alias, que estes sempre tinham, especialmente se 
hrilhantes, piiblico maior. Nao consta, por exemplo, que an- 
dassem vazias as aulas de Tobias Barreto no Recife... E aulas 
havia, e nao poucas, em que a ausencia do aluno, se nao che- 
gasse a ser benefica para ele, pelo menos prejudicial e que nao 

73) — Relat6rio de 1884 (in Relatririo do Ministerio do Imperio, 1885, Anexo B, 
com paginapao propria, pag. 5). 
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seria. Vicente Mamede em Sao Paulo, por exemplo, que vi- 
mos tao inimigo da frequencia livre, obrigava o aluno a deco- 
rar os pontos, sem exercitar, por pouco que fosse, o espirito de 
critica e de independencia (74). E um Sa e Benevides merecia 
que uma de suas ligoes de Direito Romano, apostilada pelos 
alunos, fosse transcrita nos Apendices do parecer de Rui sobre 
o ensino secundario e superior como "o corpo de delito da falta 
de seriedade que lavra em grande escala no ensino superior, 
entre nos" (75). No Recife acontecia a mesma coisa. Clovis 
Bevilaqua, falando do momento anterior ao aparecimento de 
Tobias como mestre da faculdade, diz que os mogos, ja cheios 
de ideias novas, "reconheciam que as velharias dos compen- 
dios nao podiam mais merecer o sacrificio de suas inteligen- 
cias. E, impotentes para acharem por si o mundo novo que 
suspeitavam embebido na distancia, tomavam o expediente de 
fachar os livros classicos. Se a ciencia do direito nao se reju- 
venescia como as suas irmas, melhor seria deserta-la, pensa- 
vam eles" (76). Sob certos aspectos, a ofensiva declaragao de 
Benilde Romero, irmao de Silvio, ao receber o grau de bacha- 
rel, em 1883, traduzia o descontentamento da geragao nova em 
face de um ensino mau e insuficiente. Benilde, no momento 
em que deveria agradecer o grau recebido, declarara "que nao 
tinha que agradecer, pois nada havia aprendido, desde a filo- 
sofia sorianica ate as postilas sebentas e recheiadas de caro- 
lice, sucedendo aos que saiam graduados levar quinau de qual- 
quer oficial de justiga" (77). O aluno dos cursos juridicos, 
alias, nao se habilitava para o exercicio da profissao e nem sa- 
tisfazia os seus anseios culturais mais genericos. Assim, de que 

74) —! "Rispido e carranga, — descreve-o Spencer Vampre — encamava bem o tipo 
do professor antigo. Fazia questao fechada da assiduidade, e marcava a ligao 
de cada dia, indicando o livro, a pagina de cada autor. — "Este ponto — dizia 
— deve ser estudado em Maynz, do § tal a tal; no Conselheiro Lafayette, de 
pagina tal a tal". . . £ ai! de quern nao estudasse a ligao pelos indicados autores! 
Ultimamente, os alunos, que mais apreciava, eram os que tinham excelente me- 
moria. Reproduzir ipsis verbis as palavras de um tratadista, constituia a suprema 
perfeigao para ele". Memorias para a Historia da Academlrd de S. Paulo, tomo 
11, cit., pag. 468. 

75) — Cf. Obras Completas de Rui Barbosa, ed. cit., vol. IX, tomo I, Reforma do 
Ensino Secundario e Superior, pag. 307, nota. A ligao vai transcrita da pag. 
307 a 314. Sa a Benevides, alias, respondeu a Rui, desautorizando a apostila e 
reconstituindo a sua aula (cf. Anais da Camara dos Deputados, 1882, tomo V, 
Apendice F) . A sua aula reconstituida nao e muito superior a da apostila, o que 
se compreende facilmente pela leitura de qualquer livro desse professor, que ci- 
tamos varias vezes no cap. II da la. parte deste trabalho. . . Rui responder- 
Ihe-ia, mostrando que o protesto confirmava o que dissera no parecer (cf. Anais, 
1882, tomo V, pags. 473/5, sessao d© 20 de outubro) . 

76) — Juristas Filosofos, cit., pag. 116. 
77) — Apud Clovis Bevilaqua, Historia da Faculdade de Direito do Recite, cit., tomo 

I, pag. 250. 
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serviria a frequencia obrigatoria? Para que ouvir aulas, ora 
monotonas, ora oratorias, que se repetiam, geralmente, ano 
apos ano? Para os exames, bastavam as postilas, velhas de 
muitos anos, ou os compendios igualmente antigos. Para o 
saber, as fontes eram outras, distantes da rotina escolar. 

Mesmo sem multiplicar os exemplos, sem insistir nas mes- 
mas reclamagoes contra a pessima qualidade do ensino, co- 
muns a mestre e discxpulos, o que seria alias muito facil, tal 
a sua abundancia, parece-nos que nos cabe o direito de julgar 
que o aproveitamento dos alunos, pelo menos nas escolas de 
direito, nao sofreu muito com a instituigao da frequencia li- 
vre. Nao porque esta, por si mesma, nao fosse um mal, mas 
porque, em face do ensino oferecido, seria muito dificil ima- 
ginar que el a causasse prejuizos reais. 

Quer-nos parecer, pop conseguinte, que se a frequencia li- 
vre nao foi um bem, longe esteve de ser propriamente um mal, 
mesmo no que tange a pura questao do aproveitamento esco- 
lar. So se exageram os males causados por ela quando, inex- 
plicavelmente, a desvinculam da "realidade" do ensino supe- 
rior brasileiro de entao. 

Mas, se a frequencia livre nao chegou propriamente a ser 
um serio "mal" no concernente a escolaridade, ela foi um fator 
de importancia no processo de emancipagao da inteligencia, no 
progresso das ideias liberais, no terreno da transformagao po- 
litica. Examinando o alcance do decreto de 19 de abril, na ex- 
posigao de motives de sua reforma de ensino, escrevia Rivada- 
via: "A liberdade de frequencia, a que se reduziu o ensino livre, 
foi a morte do magister dixit. De um golpe desapareceu o rei- 
nado do professor, como mais tarde, e quase em virtude desse 
primeiro assomo de reivindita, de uma assentada, aluiram o 
dominio do senhor de escravos e os fundamentos da monaquia. 
O Imperio caminhava de olhos vendados ao sabor das circuns- 
tancias. As corporagoes docentes foram, em todos os tempos, 
a guarda das instituigoes: pela qualidade do ensino, moldado 
nas conveniencias do Estado, e pelo prestigio do mestre, a que 
se entrega a cera virgem das inteligencias, para nele ser im- 
presso um cunho proprio, os governos preparam o futuro da 
politica nacional. O ensino livre, quebrando o encanto da pa- 
lavra professoral, levantou aos olhos da mocidade uma ponta 
do veu que envoi via a emancipagao das consciencias. As esco- 
las transformaram-se em sementeiras de abolicionistas e re- 
publicanos; foi da efervescencia dos centres academicos, onde 
o ultimo lago da submissao, a passiva obediencia as doutrinas 
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dos mestres — se rompeu, que promanaram as grandes e glo- 
riosas jornadas de 1888 e 1889" (78). 

Em que pese o acerto das linhas gerais da interpretagao de 
Rivadavia, ela merece, todavia, um reparo fundamental: o mi- 
nistro, se nao o diz, insinua aq menos o papel "causal" da fre- 
quencia livre nas conquistas liberals representadas pela abo- 
ligao e pela repiiblica, o que e super-valorizar o alcance pratico 
do decreto de 19 de abril. Nao seria correto, entretanto, em 
virtude disso, minimizar esse alcance, como o faz, por exemplo, 
o prof. Almeida Junior, no trabalho que citamos: "Nada de 
bom, realmente, produziu no Brasil o regime instituido pelo 
Decreto de 19 de abril. A assergao de Pedro Moacir, de 1894, 
repetida em 1910 pelo Ministro Rivadavia Correia, segundo a 
qual "os quinze anos de frequencia livre deram as geragoes 
que proclamaram a Republica", nao tern fundamento serio. A 
Repiiblica, praticamente feita pelo Exercito, foi planejada e 
conduzida nos seus passos iniciais por lideres politicos, dos 
quais os diplomados em escola superior se haviam formado 
bem antes de 1879. As geragoes do "ensino livre" das nossas 
Academias tinham, a 15 de novembro, no maximo, trinta anos 
e pouca responsabilidade Ihes cabe no fato historico. Igual- 
mente infundada, e ate pueril, e uma outra afirmagao do Mi- 
nistro Rivadavia; "a liberdade de frequencia, a que se redu- 
ziu o ensino livre, foi a morte do magister dixit". Nao cremos 
que a melhor maneira de combater a intolerancia seja a su- 
pressao do ensino, atraves do qual se cultiva o espirito criti- 
co" (79). Note-se desde ja, porque nao voltaremos a insistir 
nesse ponto, a curiosa transposigao de pianos feita pelo pro- 
fessor Almeida Junior quanto ao ultimo problema aflorado: 
enquanto Rivadavia estabelece um juizo de realidade, dizendo 
que a liberdade de frequencia foi a morte do magister dixit, 
seu contraditor opoe-lhe um juizo de valor — dizendo nao crer 
que a melhor maneira de combater a intolerancia seja a sus- 
pressao do ensino. Nem Rivadavia, provavelmente, o acredi- 
tava, tanto que nao o diz. Infundada, e ate pueril, seria a afir- 
magao do ministro se a esta se opusesse, naturalmente demons- 
trada, a assergao de que a liberdade de frequencia nao foi a 
morte do magister dixit, ou porque este sobrevivesse depois 
dela, ou porque tivesse morrido antes... Mas, ao inves de uma 
proposigao de realidade, contraria a do ministro, encontramos 

78)   Eiposigaa de motivos da reforma de 1911, apud Primitivo Moacir, A Instrugao 
e a Republica, vol. IV, cit., pag. 10. 

79) — Revista Brasileira de Estud03 Pedagogicos, n." 47, cit., pag. 26. 
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uma proposigao de valor, que nada tem a ver com a afirma^ao 
de Rivadavia. 

Mas, deixando de lado essa questao particular, procure- 
mos compreender o verdadeiro alcance da execugao do decreto 
de 19 de abril, especialmente da frequencia livre. Ja assinala- 
mos uma vez (80) que, "pelo menos antes de 1879 — e dos anos 
posteriores que vieram consagrar novas reformas liberals — o 
ensino superior brasileiro, no que diz respeito as ideias politi- 
cas e filosoficas, foi antes um instrumento de conservagao das 
crengas tradicionais do que um centro irradiador das novas 
doutrinas, das ideias modernas que tao grande importancia te- 
liam para a evolugao do pais a partir de 1870. O jomal, o livro 
e o parlamento fazem muito mais pelas concepgoes novas do que 
a escola. Procuram, inclusive, conseguir uma reforma radical 
desta, que Ihe de meios para atuar no sentido dos ideais mo- 
dernos no que concerne a formagao das elites. E' verdade que 
das escolas parte tambem o reclame de reformas radicals, no 
sentido do liberalismo; mas predomina nelas, geralmente, uma 
concepgao conservadora da vida e da sociedade, presas que es- 
tavam a estatutos e regulamentos que se tornavam, rapida- 
mente, obsoletos, como obsoleta se tornava a propria organi- 
zagao social e politica do imperio". E, no mesmo local, lem- 
bravamos ainda que "o movimento de renovagao intelectual 
faz-se apesar das escolas — sao os estudantes autodidatas, mui- 
to mais do que os seus mestres, que lutam pela visao nova da 
vida, para tentar, inclusive, implanta-la na Escola". Nao nos 
parece necessario insistir outra vez nesse carater conservador 
da escola: neste capitulo mesmo ja o fizemos, recorrendo in- 
clusive a exemplos significativos. Ora, nessas condigoes, e cla- 
ro que quanto maior fosse a influencia dessa escola sobre o 
estudante, menos conseguiria este entregar-se as ideias novas, 
mais preso estaria a ordem tradicional. E' certo que havia os 
rebelados, os inconformados — mas para estes, em numero re- 
duzido, alias, havia no arsenal dos estatutos e regulamentos, 
desde que a corporagao docente quizesse emprega-los, remedies 
eficazes. Se a rebeliao partisse de membros do corpo ensinan- 
te, ainda aqui havia meios seguros de reduzir o rebelde ao si- 
lencio: basta pensar no caso do professor Luiz Alvares dos 
Santos, da Faculdade de Medicina da Bahia, tendo uma memo- 
ria historica rejeitada pela congregagao por expender, entre 
outras consideragoes, ideias de colorido darwinista, "doutrina 

80) — Cf. As Faculdades do Imperio e a renovagao intelectual, in "O Estado de S. 
Paulo" de 9 de fevereiro de 1958. 
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heretica, uma novidade cientifica funesta a religiao" (81). O 
decreto de 19 de abril representa um golpe serissimo contra 
esse estado de coisas: do ponto de vista religiose e filosofico 
antecipa as conquistas da constituigao republicana, abolindo, 
praticamente, da escola a religiao de estado, ao cassar-lhe os 
privilegios. Seria dificil conceber, por exemplo, o ensino de 
Tobias Barreto, numa faculdade de direito oficial, antes de 
1879. De um ponto de vista mais geral, abolindo a frequencia o- 
brigatoria, distancia o aluno da organizagao conservadora, rela- 
xa o controle sobre a mentalilade do discipulo. fiste procura a 
aula que quer, ouve as doutrinas que o seduzem ou deserta das 
aulas para procurar em livros mais recentes do que os carun- 
chosos compendios a orientagao do seu espirito. E' claro que 
ha os alunos que simplesmente desertam das aulas, sem pro- 
curar qualquer substitutivo — sao os equivalentes dos que, 
antes da reforma, assistiam as prelegoes por forga do constran- 
gimento, contentando-se com saber o ponto, num instante pre- 
cise: o do exame. Nao e a estes que aproveita a reforma, como 
alias nao aproveitava o antigo sistema. Mas, para o aluno que 
deseja algo mais do que o diploma, a frequencia flivre, no caso 
especifico da escola superior brasileira de entao, esmagada sob 
o peso da centralizagao, estagnada, sem autonomia, sem verda- 
deira liberdade de catedra, guiada por compendios impostos 
pelo govemo, para este ela e uma valvula de escape, e uma li- 
bertagao. Um estudante que conheceu os dois sistemas, o an- 
terior e o posterior a reforma Leoncio de Carvalho, Joao Tomas 
de Melo Alves, e que esta longe de ser um entusiasta do de- 
cree, reconhece, contudo, que "a reforma do ensino operou re- 
volugoes no sentido de colocar o estudante sob o ponto de 
vista dei uma autonomia propria e, portanto, de uma responsa- 
bilidade imediata, de modo que a fiscalizagao deixou de cer- 
cear a inteligencia, submetendo-a a uma e unica apreciagao, e 
colocando-a numa posigao muito superior a dos tempos do re- 
gime absolute do ensino, onde era manifesta uma prepotencia 
discricionaria" (82). Era essa autonomia que permitia a que- 
bra da rigidez da disciplina e que possibilitava, por exemplo, 
aos alunos da politecnica, no Rio de Janeiro, "boicotarem" um 
substitute de mecanica racional que Ihes parecia incompeten- 
te; caso que ja tivemos oportunidade de mencionar. Nada 

81) —< Cf. a Af em or/a Historica da Faculdade de Medicine da Bahia, 1877, pelo dr. 
Egas Carlos Muniz Sodre de Aragao, in Relatorio do Ministerio do Imperio, 
1878, Anexo B, com paginagao propria, pag. 7. 

82) — Hinckmar (pseudonimo d© Joao Tomas d© Melo Alves)., Cinco Anos n'tuna Aca- 
derrda (1878-1882), S. Paulo, Tip. Seckler, 1882, pag. 74. 
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ilustra melhor essa "autonomia do aluno" que o protesto de 
um impenitente conservador e catolico, Inacio da Cunha Gal- 
vao, diretor da Politecnica, em 1884, contra "os inconvenientes 
da excessiva intimidade e familiaridade de alguns lentes no- 
vos com ps alunos, e da invasao no meio escolar, por esses mes- 
mos lentes acorogoada, das erroneas doutrinas proclamadas 
pela revolugao francesa de 1879: da completa igualdade dos 
cidadaos e da onipotencia das maiorias que na sua mais am- 
pla manifestagao se denomina — soberania do povo —, dou- 
trinas essas que os alunos logicamente aplicaram as relagoes 
entre'o aluno e mestre" (83). 

Ganhando um sentimento de independencia ate entao des- 
conhecido, diante do professor e do compendio, o estudante 
comega a abrir caminhos por sua propria conta. Abandona o 
velho direito natural por uma concepgao darwinista ou posi- 
tivista do direito, substitui por estas doutrinas o sovado ecle- 
tismo ou a escolastica "filosofia sorianica", de que fala Benilde 
Romero, deixa as sutilezas referentes a natureza do poder mo- 
derador por uma visao cientificista da politica. 

Com a frequencia livre, e o cientificismo ilustrado que, 
pela mao dos alunos ou de alguns jovens professores, penetra 
na escola. O liberalismo, especialmente na sua forma atuali- 
zada, em plena ascengao no parlamento e na imprensa, se alo- 
ja tambem nas faculdades, pelo menos nos gremios e jornais 
estudantis. O decreto de 19 de abril nao e "causa" desse movi- 
mento, como insinua Rivadavia, mas e, pelo menos, a chave 
que esse movimento ja existente usa para abrir as portas das 
escolas superiores e instalar-se nelas. 

Se ja havia um movimento republicano nas escolas, (na 
Faculdade de Direito de S. Faulo, por exemplo, desde 1876 
funcionava o jornal A Republica) ele se avoluma depois da re- 
forma. Em 1879 ,ao lado de A Republica surge A Gazeta do 
Povo, defendendo os mesmos ideais, enquanto A Opiniao e 
O Constitutinte desfraldam a bandeira liberal. Com o desen- 
volvimento dessa imprensa academica, liberal e republicana, 
os proprios estudantes conservadores, especialmente catolicos, 
se revitalizam tambem: ao lado de A Reagao, orgao catolico ja 
existente, florescem A Vanguarda e O Monitor Catolico. Ja 
em 1885. e para continuar falando apenas de S. Paulo, funcio- 
nam diversos jornais, feitos por academicos de direito ou de 

83) — Relalorio do Diretor da Escola Politecniaa, 1884, in Relatoric* do Ministerio do 
Imperio, 1885, Anexo B, com pagina;ao propria, pag. 28. Cunha Galvao trala 
do assunto u proposito de "cenas tumultuarias e demonstra^des ilegais dos alunos 
contra uma comissao examinadora". 
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qualquer forma ligados aos movimentos estudantis; O Meridia- 
no e O Future (jornais exclusivamente literarios), A Demo- 
cracia, A Kevista Republicana, A Revista dos Novos, O Gan- 
ganelli, A Revista Academica, A Tribuna Academica, A Luta, 
A Ordem, A Republica (84). 

E' inegavel a fermentagao de ideias novas nas escolas, de- 
pois de 1879. Tudo se discute, tudo se debate: religiao, filoso- 
fia, polltica, literatura. Esquecem-se os compendios porque 
estes sao mudos diante das indagagoes da geragao nova. Mesmo 
quando, nos anos finals do imperio, decai o jomalismo acade- 
mico, em consequencia do progresso da imprensa regular, o 
movimento academico continua vivo: apenas se desloca dos 
jornais, dos gremios e dos clubes estudantis para as "republi- 
cas": "A republica, sim; — escreve o estudante Afonso de Car- 
valho — ide la procurar nossos oradores e nossos poetas e 
entao vereis, na alegre camaradagem dos colegas, o livre aca- 
demico de todos os tempos, ora discutindo, entusiasta, uma 
questao social, politica ou religiosa, esmagando numa tirada 
eloquente, as velhas instituigoes; ora, declamando, patriotica- 
rnente, uma estrofe incendiaria; outras vezes, dissertando, en- 
faticamente, sobre uma tese escolastica, e sempre rasgando 
o veu da franca hilaridade com a ponta fina do espirito" (85). 

Se essa geragao nao fez a aboligao e a republica, e pelo 
menos inegavel que ela foi um poderosissimo auxiliar na con- 
solidagao desses ideais: sao os estudantes que, no Rio, enchem 
as galerias do parlamento, trazendo o apoio da juventude para 
as medidas liberais; sao eles que, no Rio, em Sao Paulo ,no Re- 
cife, na Bahia, promovem "meetings" e conferencias sobre os 
assuntos politico-sociais palpitantes do momento. Eles traba- 
Iham, enfim, na transformagao da opiniao piiblica, na criagao 
de uma opiniao abolicionista e republicana. Nas ferias, ou 
mesmo em tempo de aulas, sao mensageiros dessas ideias, a 
leva-las para diferentes pontos do pais, para alem das capitais. 
Dizer que pouca responsabilidade Ihes cabe no fato historic© 
da republica e reduzir esta aos acontecimentos de novembro 
de 1889, como se estes estivessem desligados de toda a trans- 
formagao do pais, desde 1870. E' pensar mesmo a republica 
como um acidente, quando "acidente" foi talvez, apenas, o 
modo pelo qual ela se fez. E, assim mesmo, seria dificil es- 
quecer, na propaganda republicana, entre os elementos jovens, 
a Silva Jardim, a Assis Brasil, a Julio de Mesquita, formados 

84) — Cf. Spencer Vampre, ob. dt., tomo 11, especiabruente pags. 395 e 525. 
85) — Apud Spencer Vampre, ob. cit., pag. 526. 
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todos na epoca do "ensino livre", em 1882; a Joao Alberto Salles, 
o irmao de Campos Salles, autor da Politica Republicana e de 
outras obras, e de quern falamos na primeira parte deste traba- 
Iho, formado em 1883, a Julio de Castilhos, formado antes, em 
1881, no ano em que entrava para a Faculdade Borges de Medei- 
ros, que se diplomaria em 1885 pela Faculdade do Recife. E isto 
para falar somente de estudantes da Faculdade de Direito de S. 
Paulo e, entre estes, lembrar apenas os mais significativos. No 
Recife, em que pesem as preocupagoes mais literarias do que po- 
liticas dos estudantes, nao seria possivel esquecer o republicano 
Martins Junior, do grupo do norte ligado a Silva Jardim, for- 
mado em 1883, ou, no que diz respeito ao esforgo mais gene- 
rico de transformagao da mentalidade do pais, a Clovis Bevi- 
laqua, formado em 1882, para nao falar de Anibal Falcao, o 
autor das Normas Republicanas, que, concluindo o curso em 
1879, chegou a conhecer o "ensino livre". 

Efetivamente, morre depois de 1879 o "magister dixit", 
nao na consciencia de um ou outro aluno, ou de varies alunos, 
mas como instituigao, ligada ao ponto, a sabatina, ao compen- 
dio. E as escolas se fazem sementeiras de abolicionistas e re- 
publicanos: ao inves de serem formados pelos mestres, os es- 
tudantes da geragao nova, autodidatas, voltados para proble- 
mas novos, se lancam a tarefa de formar ou de colaborar na 
formagao de uma opiniao nova no pais, ao mesmo tempo que 
formam a si proprios e colaboram uns na formagao dos outros. 
Se equivoco ha na opiniao de Rivadavia, ja o dissemos, e ape- 
nas no sentido de fazer do "ensino livre" uma especie de pri- 
meiro motor, quando ele nao e senao um elo na marcha do 
liberalismo triunfante, um degrau, no movimento ascendente 
da ilustragao brasileira . 

A reforma de Leoncio de Carvalho sera um, esforgo malo- 
grado, se a pensarmos como um remedio que pretendia ser 
eficaz na corregao dos vicios do ensino brasileiro, como um 
instrumento de transformagao das faculdades. Sob esse as- 
pecto foi impotente — e o ensino nao ganhou com ela. Mas, se 
a pensarmos, limitada mesmo como foi executada, no seu sig- 
nificado extra-escolar, ela cresce de importancia, como vimos. 
E nao nos esquegamos ainda que ela acaba por ter uma in- 
fluencia positive mesmo dentro da escola: depois do decreto 
de 19 de abril, nao teria mais sentido ressuscitar o velho regi- 
me do privilegio, da absolute submissao: criando um problema, 
ela tinha o merito, aos olhos de qualquer homem que compreen- 
desse a transformagao do pais, de mostrar que seria imprati- 
cavel voltar atras. Era precise supera-la, sim, mas dialeticamen- 
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te; nega-la, afirmando-a; destrui-la, conservando-a. A mentali- 
dade emancipada nao se submeteria, espontaneamente, a reto- 
mar os ferros que antes a prendiam. 

* * 
* 

E' verdade que talvez fosse viavel a obtengao dos mesmos 
resultados positives e de outros ainda que melhorassem subs- 
tancialmente o ensino, seguindo uma diregao diversa: aquela, 
por exemplo, que Joaquim Nabuco apontava no discurso de 
15 de maio, reivindicando a autonomia das faculdades para que 
elas, livres da opressao do governo central, se transformassem 
em autenticos centres criadores de cultura, ao inves de servi- 
rem apenas de instrumentos para a conservagao da ordem vi- 
gente. Em outros termos ,poder-se-ia perguntar se a criagao 
da universidade ou de universidades, de acordo com o modelo 
alemao, como propugnavam, entre outros muitos, Vieira da 
Silva ou Tavares Belfort, nao teria as vantagens do ensino 
livre, sem o vicio de sua impotencia na melhora das institui- 
goes de ensino. Nao e, entretanto, essa pergunta sem resposta 
que queremos fazer: lembramo-la apenas para trazer de novo 
a baila o problema da universidade, nas suas conexoes com o 
triunfo do ensino livre. 

Leoncio de Carvalho nao propoe siquer, em sua reforma, 
o problema da universidade, embora nao haja razoes para crer 
que Ihe desprezasse o valor (86); o fato, entretanto, e que, com 
o triunfo do ensino livre, a ideia da universidade passa mo- 
mentaneamente a segundo piano. Aos olhos da maioria dos 
liberals, a liberdade de ensino aparece como o caminho mais 
seguro para a emancipagao educacional, para golpear nos seus 

86) — Anos mais tarde, em 1903, Leoncio de Carvalho, ja entao radicado no Rio de 
Janeiro, che^aria mesmo a elaborar um projeto de universidade .Cf. a respeito 
o Parecer ua Comissao da Faculdade de Direito do Recife, nomeada pela Con- 
gregagao, sobre os projetos apresenl&dos ao Governo pe/o Sr. Dr. A. A. de 
Azevedo Sodre e Conselheiro Leoncio de Carvalho para a criagao de uma Uni- 
versidade na cidade do Rio de Janeiro, Recife, Tip. do "Jomal de Recife", 1903, 
e assinado por Clevis Bevilaqua e outros, pags. 12/15, de onde extraimos a 
informagao. (O mesmo Parecer pode tambem ser encontrado na Revista Acade- 
mica da Faculdade de Direito do Recife, Ano XI, Recife, Imprensa Industrial, 
1903, pags. 157/170, especialmente pags. 166/70). Note-se, ainda, que en- 
quanto o proieto Azevedo Sodre se inspira ainda naa universidades alemas, o de 
Leoncio de Carvalho foge a esse modelo, assentando-se, de acordo com Clovis 
Bevilaqua, "sobre os solidos fundamentos da tradigao nacional, consolidando as 
disposigoes vigentes, modificando-as e ampliando-as de modo a se adaptarem a 
nova ordem ue coisas" (pag. 12 e pags. 166/7 da Revista Academica) . 
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iundamentos a tutela governamental. Com ela se expressa de 
forma direta o ideal liberal, enquanto com a universidade ten- 
tar-se-ia uma experiencia de duvidosos resultados: ao inves da 
sonhada universidade modelada na organizagao alema, pode- 
ria surgir da experiencia a universidale a moda napoleonica, 
limitando ainda mais a liberdade e servindo, nao ao pais, mas 
a dinastia reinante. O proprio interesse indisfanjavel do mo- 
narca pela criagao da universidade talvez comprometesse o 
ideal diante do pensamento liberal. Efetivamente, seria de 
esperar-se que o monarca, ou os interpretes de seus designios, 
quizessem a universidade para desarmar a monarquia, para 
diminuir o raio de agao do Estado imperial, concedendo-lhe a 
autonomia? 

Logo a seguir, as conquistas do ensino livre obrigam a uma 
ledefinigao de posigoes em torno do ideal universitario. Este, 
daqui por diante, se quizer merecer as atengoes do pensamento 
liberal triunfante, nao podera ser a expressao de uma situagao 
superada. Uma universidade "coimbra", digamo-lo, que talvez 
fosse a desejada pelo monarca, nao mais poderia ser tolerada. 
So a universidade de tipo germanico, por assentar sobre a li- 
berdade de ensino, poderia agora ser discutida seriamente — e 
e de fato esse tipo que congregara, de forma quase unanime. os 
partidarios da universidade, em que pese o fato de afastar-se 
dele o projeto governamental de 1881. 

Mas, se por um lado o ensino livre leva a precisar no senti- 
do alemao o ideal universitario, tornando mais significative 
um movimento que se vinha acelerando desde 1870, por outro, 
e principalmente sob o influxo do positivismo, que nos fins da 
decada de 70 e nos principios da de 80 era ja uma consideravel 
fbrga atuante sobre as inteligencias, ele se tornara o mais in- 
flexivel adversario da universidade. De forma indireta, a par- 
tir de 68 ou 70, ja o fora; mas agora se-lo-a de forma direta. 
Comte, esquecendo-se do carater relative do positivismo, con- 
denara a universidade de maneira absoluta, tendo em vista 
principalmente a organizagao francesa, embora a organizagao 
alema, consagrando como definitiva uma luta transitoria, a das 
inteligencias, nao fosse de molde a mudar-lhe a opiniao a res- 
peito do problema. Essa condenagao comtista pesaria tremen- 
damente no Brasil, fortalecendo a oposigao desnecessaria en- 
tre a liberdade de ensino e a universidade. 

E' de uma parte sob o signo dessa oposigao e, de outra, em 
fungao do ideal do germanismo pedagogico que se escrevem as 
ultimas paginas da historia da ideia da universidade na pri- 
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meira fase da ilustragao brasileira. O projeto governamental 
de 1881, que as abre, e apenas um prologo anacronico, cujas 
ideias essenciais se inserem num periodo que a reforma de 
1879 sepultara. Mas estes sao ja os problemas do capitulo se- 
guinte deste livro. 



CAPfTULO TERCEIRO 

A UNIVERSIDADE: RENASCIMENTO E AGONIA 
DE UMA ESPERANCA 

Se o projeto universitario do ministro Paulino de Souza, 
em 1870, estava longe de atender plenamente aos ideais de 
uma Universidade compativel com o pensamento ilustrado 
brasileiro, o do ministro barao Homem de Melo, em 1881, nao 
satisfazia siquer aos anseios que a obra do primeiro acoroQoa- 
va. Efetivamente, enquanto no projeto Paulino se procurava 
por em circulagao pelo menos alguma coisa do que o nascente 
"germanismo pedagogico" ia descobrir na Europa, dando a uni- 
versidade idealizada uma organizagao mais plastica ,no do mi- 
nistro do imperio do gabinete Saraiva propunha-se um modelo 
que mesmo em 1870 seria considerado anacronico pelos seus 
lequintes de centralizaqao, pela anulagao de qualquer esforgo 
criador, pela irremediavel sujeigao do ensino superior a von- 
tade governamental (1). 

Nao nos iremos ocupar, aqui, da organizagao dos curriculos 
das cinco faculdades, de ciencias matematicas, fisicas e natu- 
rais; de medicina; de direito; de letras e de teologia, que cons- 
tituiriam o micleo da universidade projetada, incorporando- 
se a ela as duas faculdades existentes no Rio de Janeiro, nova- 
mente criadas, e a qual, por outro lado, seriam subordinadas 
as faculdades de direito de S. Paulo e Recife, a de medicina da 
Eahia, a Academia de Belas-Artes, a Biblioteca Nacional, o 
Observatorio Astronomico, o Museu, a Escola de Minas de Ou- 
ro Preto, bem como as instituigoes de ensino de qualquer grau 

1) — O unico texto do projeto de> 1881 de que nog pudemos servir £ 0 publicado por 
Primitivo Moacir, A Instrugao e o Imperio, vol. Ill, cit., pags. 532/558. texto 
que o autor, viclando alias os seus criterios de eliminar a indica^ao das fontes. 
revela ter obtldo no Arquivo da Faculdade de Medicina da Bahia. Em viagem 
de pesquisa que realizatnos na Bahia, em Janeiro de 1952, nao nos foi possivel 
confrontar o texto. porque aquela escola se encontrava fechada, em virtude das 
ferias escolares. Somtos obrigados, assim, a servir-nos da versao de Primitivo Moacir, 
que eliminou na publicagao do projeto a numeragao dos artigos? © paragrafos, de 
forma tal que nao podemos siquer saber se omitiu, coma faz ma:s de uma vez 
cm rela^ao a outros documentos, qualquer coisa do texto original. Tivemos ain- 
da que servir-nos da obra de P. Moacir no quo se refere ao texto da mo<;ao de 
Nuno de Andrade sobre esse projeto, que examinarerros depois, e que* se encon- 
tra na obra 'itada, pags. 565/7. 
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existentes na Corte e nas provincias, criadas e sustentadas 
pelo Estado e que nao pertencessem a outros ministerios. E nao 
o faremos, em que pesem algumas novidades que meregam a 
nossa atengao, como por exemplo a criagao de uma cadeira de 
filosofia da historia, no 3.° ano do curso geral da faculdade de 
letras, ou a de filosofia da religiao, no 1.° ano do curso geral 
da faculdade de teologia, porque o essencial do projeto e a 
organizagao administrativa da universidade, que de longe su- 
pera o interesse de sua organizagao didatica. 

A propria forma de conceber a universidade ja revela a 
orientagao do ministro, curiosamente um liberal, a estender 
napoleonicamente o ambito da instituigao, que abrangeria as 
escolas de qualquer grau, existentes na Corte e nas provincias. 
Assim, o ministro faz da universidade da Corte o centro de 
todo o ensino do pais, mas, por outro lado, subordina-a total- 
mente a um Conselho Superior da Instrugao Publica, que por 
sua vez fica completamente subordinado ao ministro... De 
fato, tal Conselho seria composto de sete membros natos, — o 
proprio ministro, o bispo capelao-mor, o reitor da Universida- 
de, o inspetor geral da instrugao primaria e secundaria da Cor- 
te, o bibliotecario publico da Corte e dois membros do Conse- 
lho Universitario — de dezoito membros eleitos, — dois de cada 
uma das faculdades, num total de 10, dois do Colegio Pedro II, 
dois da Academia de Belas Artes, dois da Escola Normal da 
Corte e dois da Escola de Minas de Ouro Preto —- e de mais 
vinte e quatro membros, designados pelo ministro, represen- 
tantes de diversas instituigoes. Ate ai 49 membros, dos quais 
24 dependentes do ministro, que seria o presidente desse con- 
selho. Mas nao e so: o ministro do imperio se reserva ainda o 
direito de designar para o conselho doutores formados por es- 
colas estrangeiras, desde que residentes na Corte, em niimero 
indeterminado, de tal forma que haveria de contar sempre com 
a maioria esmagadora do Conselho. Alem disso, determina o 
projeto que o conselho se reuna ordinariamente duas vezes 
por ano e extraordinariamente sempre que o ministro julgar 
conveniente. Ainda que os membros residentes nas provincias 
pudessem fazer-se representar por procuradores idoneos, e cla- 
ro que nem sempre poderiam fazer-se ouvir e votar, princi- 
palmente nas reunioes extraordinarias, as quais o "pessoal do 
ministro", residente na corte, garantiria niimero (metade mais 
um) e faria triunfar as vistas oficiais. 

A esse conselho, naturalmente docil ao ministro por fbrga 
de sua constituigao, competiria, em ultima analise, resolver to- 
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das as questoes de importancia da universidade, desde o exa- 
me de leis e regulamentos sobre instrugao publica, ate a apro- 
vagao dos programas, metodos, livros de ensino, modos de exa- 
mes, regulamentos administrativos e disciplinares, regimentos 
de concursos e a proibigao, nas escolas particulares, de livros 
"contraries a moral", naturalmente definida pelo Conselho, a 
Constituigao e as leis, naturalmente interpretadas pelo Conse- 
lho. Enfim, desde as questoes mais genericas as mais particu- 
larizadas, e o conselho, isto e, o ministro do imperio, que opina 
e decide. O que escapa a algada desse orgao cai sob a juris- 
digao do Conselho Universitario, onde nao e menor a forga 
do ministro. Realmente, este organismo dever-se-ia compor 
dos diretores das faculdades, sob a presidencia do reitor, es- 
clarecendo-se que tais funcionarios seriam, como alias ja eram, 
de livre escolha do governo, que se concederia agora o direito 
de gradua-los por decreto quando nao fossem doutores. A esse 
conselho, de inteira confianga do ministro, caberia, entre ou- 
tras coisas, proper medidas para o engrandecimento da univer- 
sidade, proper a nomeagao e a demissao de funcionarios, a con- 
servagao no magisterio de professores que tivessem completado 
o tempo necessario a jubilagao, censurar previamente os dis- 
cursos a serem lidos nas solenidades de colagao de grau em cada 
faculdade, dar pareceres sobre o regimento de concursos e so- 
bre a regularidade destes, bem como acerca dos programas de 
ensino, compendios, horarios das ligoes, pontos de exames, etc. 
Depois disso o que resta as congregagoes? Estas, apenas, podem 
propor medidas ao conselho universitario. Elaboram seu regi- 
mento interno, redigem os programas de ensino, e os propoem 
a aprovagao do conselho; por intermedio deste, propoem ao 
governo a nomeagao de professores aprovados em concurso, 
etc. Na realidade, nao podem siquer decidir da orientagao do 
ensino, ja que e o Conselho superior quern trata, em ultima 
instancia, dos metodos, dos programas e dos livros de ensino. 

Fastidioso seria o exame de1 outros pormenores da organi- 
zagao administrativa da universidade, mesmo porque ja vimos 
o essencial — e e bastante para que se perceba o carater cen- 
tralizador do projeto, com todo o ensino oficial praticamente 
nas maos do ministro. A universidade do barao Homem de 
Melo define-se assim em termos que anulam a liberdade de en- 
sino, em que pese o fato de nao se poderem mais rejeitar cer- 
tas conquistas consagradas pelo decreto de 19 de abril de 1879. 
Assim e que a frequencia livre e assegurada ao lado da liber- 
dade de exames, embora nao se mantenha a proibigao, para os 
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professores, de chamarem as ligoes e sabatinas os alunos pre- 
sentes as aulas. Da mesma forma, o novo piano de ensino nao 
elimina os cursos livres, deixando-os como os estabelecera o 
decreto de 19 abril, nem as faculdades livres. Quando a estas, 
entretanto, o projeto Homem de Melo restringe-lhes o alcance, 
comegando pela exigencia de aprovagao dos programas pelo 
Estado e reservando para este 0 direito de participar dos juris 
dos exames para a concessao de graus, num sistema evidente- 
mente inspirado nos juris mixtos da organizagao belga. Alem 
disso, o novo piano incorpora tambem a liberdade de juramen- 
to, instituida no art. 25 do decreto de Leoncio de Carvalho, es- 
tipulando que "o juramento sera deferido segundo a religiao 
de cada um, e substituido pela promessa de bem cumprir os 
seus deveres quando pertencerem a alguma seita que proiba 
presta-lo". 

Embora francamente centralizador e reacionario, pondo o 
ensino inteiro do pais nas mao3 do ministro do imperio, o ofi- 
cial diretamente por meio do conselho superior de instrugao 
publica e do conselho universitario, o particular, indiretamen- 
te, por meio do controle dos programas, — o projeto do barao 
Homem de Melo inscreve, assim, certas liberdades que ja nao 
poderiam ser negadas, pelo menos de forma ostensiva, depois 
de 1879. Essa incorporagao de conquistas liberais nao deve, 
contudo, fazer-nos esquecer o carater essencial do projeto, que 
transforma o Ministro do imperio em uma especie de "grao- 
mestre" de uma universidade de estilo napoleonico. 

Ora, tal universidade nao podia satisfazer nem aos parti- 
darios da liberdade de ensino, nem aos apostolos da universi- 
dade concebida a moda alema, unico modelo compativel com 
as aspiragoes universitarias dos liberais de entao. Tal projeto 
funciona, pois, no sentido de acentuar a desnecessaria oposigao 
entre a universidade e a liberdade de ensino: suspeito aos par- 
tidarios desta, inaceitavel para os verdadeiros liberais secta- 
ries daquela, contribuia para a uniao dos dois grupos sob a 
bandeira da liberdade de ensino. E' claro que os partidarios 
da universidade, liberalmente entendida a alema, nao abriam 
mao de seus ideais, mas concordavam pelo menos com a pro- 
telagao de sua realizagao, certos de que era melhor nao ter 
universidade alguma do que sacrificar a ideia mesma da uni- 
versidade, comprometida por um projeto que usava o mesmo 
nome para dar-lhe, entretanto, um significado completamente 
diverso. 

* 
* * 
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Mas se o projeto contribui para cavar o fosso entre o ideal 
da universidade e o da liberdade de ensino, nao contribui me- 
nos para o mesmo resultado o positivismo brasileiro, ao en- 
trar na liga discutindo a questao. Ja fizemos ver, em outro 
capitulo, que nao ha incompatibilidade entre aqueles dois 
ideais, mas apenas entre certas formas de concebe-los. Na dou- 
trina de Comte, porem, essa incompatibilidade se torna abso- 
luta, com a defesa intransigente do regime transitorio da liber- 
dade de ensino e a condenagao definitiva da universidade, pois 
enquanto esta e o resto de um passado teologico-metaficio su- 
perado, aquela e o prenuncio do future positive. "A liberdade 
de ensino — dizia o filosofo de Montpellier — que so o positi- 
vismo pode invocar com plena sinceridade, tornou-se indispen- 
savel a nossa situagao, seja como medida transitoria, seja mes- 
mo como anuncio do futuro normal. Sob o primeiro aspecto 
ela constitui uma condigao do advento de toda doutrina propria 
a determinar, em consequencia de uma verdadeira discussao, 
convicgoes fixas e comuns que todo sistema legal de instrugao 
publica, longe de poder produzir, na realidade suporia. Apre- 
ciada sob a segunda relagao, a liberdade de ensino esboga ja 
o verdadeiro estado final, proclamando a incompetencia radical 
de toda autoridade temporal para organizar a educagao. O 
positivismo esta entao longe de negar que o ensino deva ser 
regulado, embora estabelega que esta organizagao nao e ainda 
possivel, enquanto durar o interregno espiritual, e que, quan- 
do ela tornar-se realizavel, segundo o livre ascendente de uma 
doutrina universal, pertencera exclusivamente ao novo poder 
intelectual e moral. Ate la, o Estado deve renunciar a todo sis- 
tema completo de educagao geral"... (2). A liberdade de en- 
sino e, pois, o regime adequado para a transigao organica, da 
qual deverao sair, separados, o poder temporal e o espiritual, 
este representado pelo sacerdocio. So o estado positivo com- 
portara a verdadeira regulamentagao do ensino — o ideal de 
uma educagao universal — sob o ascendente da doutrina re- 
generadora, que ha de entao impor-se, pela sua verdade mes- 
ma e pelo carater sempre demonstravel desta, a todos os espi- 
ritos. O Estado, o poder temporal, deve comegar a compreender 
desde ja que a fungao educadora nao Ihe pertence, entregan- 
do-a as "livres tentativas das associagoes particulares, a fim 
de deixar surgir um sistema definitivo". Assim, "a principal 
condigao de uma tal liberdade (a de ensino) consiste hoje em 

2) —> Syateme de PolitiquB Positive, cit., tomo I. pag. 122, 
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suprimir ao mesmo tempo todo orgamento teologico e todo or- 
camento metafisico, deixando a cada um a manutengao do culto 
e da instruQao que prefira" (3). Ora, se o Estado deve retirar- 
se do campo da educagao, suprimindo o orgamento teologico 
e metafisico. que lugar poderia restar1 para a universidade? E' 
claro que nenhum: a universidade e o regime proprio de um 
estado superado, que com ele deve desaparecer, e Comte sa- 
lienta que nao se poderia conceder o titulo de sistema de edu- 
cacao universal, proprio do estado definitive, "a pretendida 
educagao universitaria que os metafisicos fizeram gradualmen- 
te prevalecer, em todo o Ocidente, desde o fim da idade media. 
Ela nao foi senao uma extensao da instrugao especial que re- 
cebiam os padres, e que se reduzia sobretudo ao estudo de sua 
lingua sagrada e da cultura dialetica necessaria a defesa de 
seus dogmas" (4). E' tal a falta de legitimidade atual da uni- 
versidade, que se pode dizer que a sua restauragao oficial foi 
a principal falta de Napoleao, ja que "as corporagoes metafi- 
sicas, ainda que menos onerosas, sao mais prejudiciais e menos 
desacreditadas do que qualquer clero". Hoje, continua Comte 
no mesmo local, uma ditadura energica pode suprimir o orga- 
mento universitario "sem suscitar nenhuma resistencia em fa- 
vor de uma instituigao embrutecedora e corrupta. Segundo 
c conjunto do passado moderno, esta aboligao torna-se a con- 
tinuagao e o complemento daquela do regime parlamentar (...) 
Nao satisfazendo a qualquer necessidade profunda, a Univer- 
sidade francesa, menos que qualquer clero, pode dispensar a 
protegao legal, que as livres simpatias nao poderiam hoje subs- 
tituir. Ela perdera toda existencia coletiva com a perda de seu 
orgamento e de seu monopolio, apesar da atragao que parece 
ainda inspirar o estudo das palavras e das entidades". (5). 

Ao propor-se a discutir a questao da universidade, os po- 
sitivistas brasileiros teriam em mente as palavras do mestre, 
acentuando a irredutibiiidade entre essa "instituigao metafi- 
sica" e a verdadeira liberdade de ensino. 

E' Pereira Barretto quern, entre os positivistas, primeiro 
enfrenta a questao, escrevendo, em 1880 ,antes da divulgagao 
do projeto Homem de Melo, uma serie de artigos, A Proposito 

3) — Idem, pag. 123. 
4) — Idem, pag. 171. 
5) —. Idsm, tomo IV, pag. 388. No mesmo sentido, cf. Littre, Conservation, revolu- 

tion et positivisme, 2a. edigao, Paris, Aux Bureaux de la Philosophic Positive, 
1879, artigo de 8 de julho de 1850 acerca da lei sobre o ensino (lei Falloux) 
especialmente pags. 25/6. 
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da Universidade, em "A Provincia de S Paulo" (6). Barreto, 
alias, ja vinha tratando do problema do ensino superior brasi- 
leiro desde a publicagao da Filosofia Teologica, em 1874, quan- 
do, em linhas gerais, definira a sua posigao, assinalando que 
"a Igreja e a Academia, tais sao, por toda a parte, as duas 
grandes cumplices, que estao resolvidas a instruir-nos, — em- 
brutecendo-nos. E' o ensino, emanado destas duas corporagoes, 
que constitui a verdadeira fonte de corrupgao dos nossos cos- 
tumes sociais" (7). O ideal, assim, seria a eliminagao de am- 
bas, Academia e Igreja, com o triunfo do ensino livre que de- 
veria preparar o advento da doutrina definitiva. Mas, em que 
pesem todos os males do ensino oficial, e preciso compreender 
que nao se destroi senao aquilo que se pode substituir, e nao 
ha ainda no pais elementos capazes de substituir a Academia, 
que assim deve ser, nao suprmida, mas melhorada (8). Com 
um "realismo" que nem a ortodoxia que o orientava, na epoca, 
conseguia obnubilar, Barreto reconhece que so ha duas forgas 
sociais no pais que podem arcar com a educagao e interessar-se 
por ela: a Igreja e o Estado, cuja dissociagao de fato a questao 
religiosa vinha patentear. Em tais condigoes , o melhor que 
se pode fazer e defender o papel educador provisorio do Esta- 
do: "Modica, mutilada, falsa mesmo como e, mil vezes antes a 
instrugao do Estado dc* que a da Igreja" (9). Comte podia re- 
el amar, na Franga, que o Estado se retirasse imediatamente do 
campo pedagogico porque a nagao central estava adiantada na 
marcha para a fase definiva; sendo outra a situagao do Brasil, 
atrasado em relagao a patria do "mestre", era ainda cedo para 
essa reivindicagao. O Estado brasileiro tern ainda uma fungao 
pedagogica, e deve exerce-la comegando por suprimir o "'or- 

6) —• Esta serie e'-a composta de seis artigos, publicados nos dias 9, 10, 13, 17, 21 
e 22 de outubro de 1880. Sobre o assunto cf. nosso livro A EvoIuqSo do pen- 
samento de Pereira Barretto e seu signiiicado pedagogico, cit., especialmente 
pags. 106/10 e notas. pags. 126/9. 

7) — Cf. Filosofia Teologica, Prefacios, pag. XVIII. 
8) — Cf. a respeifo todo o trecho dos Prefacios da Filosofia Teologica. pags. XXI 

a XXIV, do qual transcrevemos, a seguir, a parte final;... "a Academia e um 
pomlposo cliso de joto continuo derramando anualmente sobre o pais uma onda 
calculada de saber falso, de virtudes falsas, e de anarquia certa. E, se as nossas 
forgas sociais o comportassem, pediriamos que a contemplassem no mesmo pio- 
cesso de eliminagao, que nos liberta da igreja. Mas nao nos fazemos ilusao; e 
axioma da nossa filosofia que: nao se destroi senao aquilo que se pode substituir; 
e, por nossa infelicidade, nao descobrimos por enquanto no nosso ambiente ele- 
mentos capazes de substituir efcttvamente a Academia. Teremos de continuar 
ainda por muito tempo a claudicar sob o regime da oberada instrugao academics. 
Se nao podemos, porem, suprimi-Ia, podemos melhora-Ia muito". . . Cf. tambem 
A Evotugao do pensamento de Pereira Barretto, cit., nota 16 do capitulo II, 
pags. 70/1. 

9) — Filosofia Teologica, Prefacios, pag. XXIV. 
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^amento teologico", a fim de aplica-lo na instrugao, seguindo o 
exemplo do Estado prussiano, que gastava com a educagao tu- 
do que Ihe era possivel. 

Mas o fato de se afirmar a fungao educadora do Estado, 
em carater transitorio, nao quer dizer, de forma alguma, que 
se justifique a criagao de uma universidade, mas sim que se 
institua um sistema positivo de educa^ao nacional (10). Ja 
em 1876, sendo ministro do imperio Jose Bento da Cunha Fi- 
gueiredo, que parecia disposto a levar adiante o projeto uni- 
versitario de 1870, Barreto alertava os paulistas para o "peri- 
go da universidade": "Pensem bem nisso os paulistas. O impe- 
rio desabado sob o peso de suas proprias enormidades, cuida 
neste momento, em criar na Corte, uma Universidade!" (11). 
A Barreto parece entao possivel um compromisso provisorio 
com o ensino oficial, mas nunca sob a forma universitaria, a 
respeito da qual pensa exatamente como o mestre. E', alias, 
essa oposigao absoluta a universidade que explica a publicagao 
de sua serie de artigos de 1880, antes que o projeto ministerial 
fosse divulgado. Bastava conhecer as intengoes do ministro, no 
sentido de criar uma universidade; pouco importava o conteu- 
do do projeto, ja que para o positivismo era a instituigao em si 
mesma, independentemente de sua forma, que estava superada 
e condenada. 

Alias, o proprio jornal que abriga os artigos de Barreto, 
"A Provmcia de S. Paulo", se adiantava a seu colaborador pa- 
ra condenar, em nome do ideal descentralizador, os objetivos 
do ministro, dedicando a questao os editoriais de 29 de setem- 
bro e de 2 e 3 de outoubro de 1880. E, antecipando-se tambem, de 
quatro dias, a Barreto, Jose Custodio Alves de Lima escrevia 
a 5 de outubro, no mesmo jornal, sobre A criagao de uma uni- 
versidade no Rio de Janeiro, sustentando ideias descentraliza- 
doras e anti-universitarias. 

Barreto tambem comega o ataque ao projeto em termos 
de descentralizagao; o municipio da Corte parece-lhe "um mi- 
notauro, que tudo absorve, tudo devora", sendo, portanto, de- 
saconselhavel" qual quer inovagao que possa reforgar o espi- 
rito de centralizagao " (12). Ainda de um ponto de vista pra- 
tico, "e evidente que todo nosso empenho devera consistir, 

10) —' Sobre as ideias de Barretto sobre esse "sistema", ver o artigo Jaqarei —* O sr. 
Conselheiro Jose Bonifacio, sexto de uma serie de nove artigos, publicado em 
"A Provincia de S. Paulo" de 20 de agosto de 1878. Cf. A Evolugao do pen- 
samento de Pereira Barretto cit., pags. 88/9. 

11) — A Terra Roxa, ultimo artigo de uma serie de sete, publicado em "A Provincia 
de S. Paulo" de 10 de dezen^bro de 1876. 

12) — A Propostito da Universidade, I, 9 de outubro de 1880. 
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nao em erguer pomposos edificios, para termos a gloriola de 
povoa-los de fiajoes, mas tao somente em melhorarmos modes- 
la e eficazmente o que ja temos, ampliando e estendendo por 
todas as provincias os mesmos modestos beneficios" (13); is- 
lo e, trata-se de corrigir os erros do ensino primario e supe- 
rior e de criar o verdadeiro ensino secundario, ao inves de 
engordar o minotauro, langando-lhe como alimento a preten- 
ciosa, esteril e anacronica universidade. 

Mas nao e em termos exclusivamente praticos que a ques- 
tao da universidade deve ser decidida: o essencial e o ponto de 
vista teorico, que nos permitira a exata compreensao do pro- 
blema, revelando o anacronismo e o perigo da universidade. 

A. vida, tanto individual quanto coletiva, e um constante 
processo de crescimento ,compensado por um processo parale- 
lo de eliminagao: "por toda a parte, a morte e a grande obreira 
da vida; por toda a parte, vida e morte sao dois1 termos corre- 
lates e inseparaveis". A evolugao dos organismos coletivos e, 
assim, analoga a dos organismos individuais, em que "todos 
os processes de nutrigao e crescimento se prendem uns aos ou- 
tros por um lago invariavel de antecendente a consequente, 
dependendo sempre o desenvolvimento de um tecido ou orgao 
do crescimento ou morte de tecidos ou orgaos anteriores" (14). 
Dessa forma, quando se quer saber do valor de uma institui- 
gao social qualquer, e precise, antes, saber o que ha nela de 
vivo e de morto, para que se possam eliminar da sociedade os 
elementos mortos que dificultam a marcha ascendente da ci- 
vilizagao. E para isso, e claro, seria precise determinar em 
que sentido se faz essa marcha, qua! a sua lei, questao inteira- 
mente resolvida para Pereira Barreto; "A lei dos tres estados 
e para a filosofia da historia como para a politica, para a orga- 
nizagao do ensino publico como para a educagao domestica, 
para a ordem como para o progresso sociais, o que e a lei da 
gravitagao para a astronomia, a lei da equivalencia para a qui- 
mica, a lei da continuidade e da intermitencia respectivamente 
para os fenomenos vegetativos e animais da biologia" (15). 
Assim, para decidir do valor e do significado da universidade, 
e bastante submete-la a apreciagao historica, de acordo com a 
lei dos tres estados. 

A universidade e um organismo, desde as suas origens, 
ambiguo e contraditorio, ja que surgiu num momento em que 

13) — Idem, II, 10 de outubro de 1880. 
14) —< Idem, ibidem. 
15) — Idem, IV, 17 de outubro de 1880. 
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a teologia dominava, mas em que ao mesmo tempo se desenvol- 
via a metafisica. Pretendendo, pretensiosamente, abarcar a 
totalidade dos conhecimentos humanos, que alias se limitava 
entao a uma serie de nogoes elementares, o essencial de seu 
ensino era apenas um mixto de teologia e de metatisica. Ja 
nos seus primordios, portanto.. a universidade era uma insti- 
tuigao equivoca, servindo a duas "filosofias" ao mesmo tempo. 
Em breve, agravar-se-ia ainda mais a situagao, com a introdu- 
cao da ciencia na instituigao, o que importava na concessao de 
um abrigo para uma terceira "filosofia". Ora tres filosofias 
que se negam nao podem viver pacificamente num mesmo or- 
ganismo; logo a universidade nao exprimia senao desordens e 
perplexidades: "Esta palavra, que, segundo a sua etmologia, 
significa consensus, convergencia, sinergia ou unidade de pen- 
samento, e que colocava todo o ensino dado em seu nome sob 
a divisa de uma nogao unica, a ideia de Deus — Uni versitas 
— nao exprimiu mais dai em diante senao o fato material e 
acidental de se acharem reunidos, sem nexo, em um mesmo edi- 
ficio, os cursos mais incompativeis e antipaticos" (16). Claro 
que, assim, o legitimo sentido da instituigao se comprometera, 
mas as universidades continuaram, vivendo apenas uma exis- 
tencia nominal. Ora, isso mostra que elas sao elementos mor- 
tos do processo social; puras formas que nao correspondem 
mais as aspiragoes do espirito contemporaneo. Ao inves de 
universidades, ' os paises civilizados" procuram hoje criar es- 
tabelecimentos puramente cientificos de instrugao. E e natu- 
ral que o fagam, pois a universidade, pela sua origem e pela 
sua historia, juntando o velho e o novo, o sim e o nao, num 
amalgama confuso e heterogeneo, nao poderia nunca atender 
as reivindicagoes do homem de hoje: " a universidade, afirma 
Barreto, resumindo o seu pensamento numa tirada oratoria, 
e a anarquia sistematizada, e a desordem no espirito como no 
coragao, e a concentragao na trama organica da sociedade de 
todos os residues impuros do passado; e o sombrio refiigio dos 
fantasmas da tradigao e o vasto repositorio, em, que o fermen- 
to de todos os conflitos religiosos corrompe as fontes mais' pu- 
ras da vida moderna. Ai se ensina a idolatrar o passado e a 
abominar o presente e o contrario tambem ai se ensina ao 
mesmo tempo; ai se ensina que o alvo do homem e a vida de 
alem tumulo, e ao mesmo tempo ai se ensina que nao deve- 
mos assinar a vida senao um alvo puramente humano; ai se 
ensina que existe um Deus, que existem muitos, que nao existe 

16) — Idem, V, 21 de outubro de 1880. 
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nenhum; todas as contradigoes, todos os disparates, ai encon- 
tram uma cadeira assalariada, um abrigo seguro e uma reto- 
rica certa. E' impossivel que o simples bom-senso publico nao 
se revolte contra a so ideia de uma tao singular enormidade. 
Eis porque julgamos do nosso dever contribuir com as nossas 
reflexoes, a fim de conjurarmos uma fundagao, que merece a 
todos os respeitos ser considerada como um verdadeiro flagelo 
social" (17). Em lugar desse flagelo social, Barreto reclama a 
difusao do ensino cientifico, da matematica e das ciencias na- 
turais, como preparagao para o ingresso em cursos medicos, 
veterinarios, zootecnicos, de engenharia, etc, bem como a cria- 
gao, nas provincias adiantadas, como a de S. Paulo por exem- 
plo, de faculdades dessa natureza, livres do espirito teologico 
e metafisico. 

Pouco tempo depois, caberia ao positivismo ortodoxo en- 
trar na liga, primeiro por intermedio de Miguel Lemos, que 
em margo de 1881 protestava, na "Revue Occidentale", contra 
a "tentativa retrograda", e depois por meio de Teixeira Men- 
des que, na "Gazeta de Noticias" do Rio de Janeiro, combate- 
ria frontalmente a universidade (18). 

Note-se, desde logo, que os artigos de Teixeira Mendes, 
que formariam depois um de seus mais conhecidos folhetos, 
A Universidade, nao entram siquer no exame do projeto do 
barao Homem de Melo: de fato, nao e a universidade do pro- 
jeto o que se deve combater, mas o proprio ideal universita- 
rio. Se este e retrograde, inadequado, e claro que qualquer 
projeto de universidade, entre eles o do ministro do imperio, 
se-lo-a tambem. E' verdade que, ao condenar a instituigao. 
Texeira Mendes tern em vista especialmente a universidade 
francesa; mas, como que prevendo as objegoes provenientes 
dos entusiastas da organizagao germanica, engloba a esta na 
mesma critica (19). 

Mas, para bem compreendermos a oposigaO' dos nossos po- 
sitivistas ortodoxos a Universidade, e precise assinalar que 

17) — Idem, VI, 22 de outubra de 1880. 
(18) — A Universidade (artigos publicados na "Gazeta de Noticias" em 1882), Segundo 

ediffiio, Rio de Janeiro, 1903. O protesto de Miguel Lemos pode ser encontrado 
no Artigo Iniciai datado de 6 de dezembro de 1881, que serve de prefacio a 
esse folheto. 

19) —1 "E" preciso que ninguem se iluda; desde que o governo pega um professor, con- 
cede-Ihe um privilegio que os outros nao tern; e escusado 6 virem falar-nos em 
livre exame de pessoas que sao pagas pelo govemo do imperador Guilhenrie e do 
principe de Birmarck, em um( pais militarizado, e onde se perseguem os judeus. 
Terao livre exame para discutir sobre a iormacao do mundo, sobre a genesis de 
nosso globo, sobre o logo central, sdbro o homem primitivo, etc, coisas que se 
acomodam facilmente as ambiqoes e interesses dos chefes. Mas esquecem-se da 
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a sua atitude nao e exatamente a mesma de Pereira Barreto: 
este e urn "ilustrado", no sentido legitimo do termo, que ere 
que a solugao de todos os problemas do pais esta, em ultima 
analise, no desenvolvimento da instrugao intelectual ;se corn- 
bate a Universidade e, exatamente, por considerar que esta 
nao serviria a este desenvolvimento. Outra e a posigao de Le- 
mos e de Mendes, e o primeiro chega mesmo a sugerir, no 
prefacio ao folheto do segundo, que os capitais a serem empre- 
gados na Universidade sejam consagrados a emancipagao dos 
escravo.s E' que para os dois apostolos a ciencia nao e o elemento 
exclusive do progresso social; como todas as forgas, ela pode 
ser empregada, indiferentemente, para o bem ou para o mal: 
antes de pensar na instrugao, e preciso pensar na educacao. 
que forma o homem todo, que produz o homem moral, enquan- 
to a primeira ,isolada, pode apenas produzir o homem habil, 
o sabio ou o especialista, que e o maximo que as universidades 
podem formar. Produto de uma instrugao fragmentaria, o es- 
pecialista serve a todos os governos e a todos os despotismos, 
indiferentemente, contanto que o paguem e o honrem, sem cui- 
dar, por outro lado, dos beneficios sociais da ciencia. Isto, so 
o filosofo, isto e o homem preocupado com o ponto de vista ge- 
ral, educado alern de instruido, o faz (20). 

Ora, o caminho seguido pela inteligencia brasileira e o da 
valorizagao exclusiva da instrugao intelectual, o que compro- 
mete de inicio, na propria formulagao de principios, as nossas 
reformas de instrugao. 

Pois bem, e o ponto de vista geral, contraposto a "visao 
especialista", que Teixeira Mendes pretende apresentar no seu 
trabalho. De qualquer desses dois pontos de vista pode-se afir- 
mar que a grandeza nacional exige a reforma do ensino, mas, 
se nos colocarmos no primeiro, compreenderemos que a uni- 
versidade nao e solugao adequada para promover aquela gran- 
deza. E isto porque a grandeza do pais depende da redugao 
ao minimo da massa de parasitas, que exploram o trabalho 
proletario; da redugao ao indispensavel dos individuos uteis 
que, mantidos pelo proletariado, colaboram para o bem estar 
deste; enfim, da educagao e moralizagao deste mesmo prole- 
tariado, para que possa possuir seu domicflio involavel e1 uma 

primeira cond^ao do livre exame, que e o governo nao sustentar com o dinheiro 
publico teorias que nao sao unanimemente reconhecida pelo mesmo publico; o pri- 
m-iro devef1 do sabio, que © garantir o bem estar dos que pagam a ciencia deles 
com o necessario para proteger-se contra a miseria; o primeiro dos atributos so- 
ciais da cienc'a, que e nao precisar de auxilio material par impor-se". A Uni- 
versidade, paes. 52/3. 

20) — Cf. A Universidade*. especialmente pags. 66/69. 
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verdadeira familia, em que a mulher nao seja obrigada a des- 
cuidar dos filhos para colaborar no sustento da casa (21). Por 
acaso a universidade atenderia a qualquer destas exigencias? 
Nao, o que ela faria seria aumentar o parasitismo, colaborar 
para a ascengao das mediocridades e agravar a situagao humi- 
Ihante do proletariado. Mas nao e so. Sem acompanhar em 
lodos os seus pormenores a argumentagao de Teixeira Mendes, 
fixemo-nos apenas no papel do Estado em relagao a educagao. 
Comte assinalara que o Estado deve renunciar a todo sistema 
complete de educagao geral, limitando-se a encorajar, sem ins- 
tituir a obrigatoriedade escolar, a instrugao primaria e a man- 
ter, aperfeigoando-os, os estabelecimentos piiblicos destinados 
a alta instrugao especial (22). E' exatamente isso o que deve 
fazer o governo brasileiro, na fase de "transigao organica" 
que comegamos a atravessar. Ao inves de pretender instituir 
um sistema de educagao nacional, obra destinada ao positivis- 
mo, que a fara, alias, em termos universais, ou de criar uma 
universidade, deve limitar-se, dentro de suas possibilidades, 
a assegurar a instrugao elementar, sem compromisso com qual- 
quer das "filosofias" existentes, e a desenvolver o ensino espe- 
cial, sem conceder, entretanto, quaisquer privilegios aos que o 
cursarem. Este e o programa aconselhado por um empirismo 
esclarecido pelos resultados das ciencias, e este empirismo "con- 
duz a manter as instituigoes atuais que nao forem obstaculo a 
reorganizagao social; a suprimir todas as que se opuserem a 
essa organizagao; e so adotar encargos materiais para o Esta- 
do quando tenderem a elevar o proletariado as condigoes de 
bem-estar em que se acham os protegidos da fortuna, isto e, 
a dar-lhes domicflio e fannlia, sem trabalho exterior para a 
mulher, os anciaos e os filhos menores" (23). Nesta linha de 
pensamento, quanto ao ensino especial, o Estado deve compre- 
ender que o sen objetivo "nao e formar filosofos, nem natura- 
listas ou matematicos; e formar engenheiros, legistas e medi- 
cos. O mais e transformar as escolas em oficinas de charla- 
tanismo" (24). Nao compete ao Estado adotar uma doutrina, 
mas apenas propiciar meios para a formagao profissional dos 
cidadaos. No campo doutrinario, o Estado deve garantir a 
liberdade de ensino, tomando consciencia de que e inutil pro- 
teger a doutrina verdadeira, que ha de impor-se sem auxilio 
governamental, e prejudicial subsidiar qualquer doutrina fal- 

21) — Cf. ob. cit., pags. 6/9. 
22) — Systeme de Politique Positive, cit., tomo I, pag. 122. 
23) — A Universidade, pag. 32. 
24) —• Idem, pag. 39. 
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sa. Consciente disto, o que devera fazer e providenciar a su- 
pressao do orgamento teologico e do orgamento metafisico, 
deixando aos fieis o encargo de manter "os seus sacerdotes — 
teologicos, pedantocraticos, ou positivistas, — ate que haja uma 
crenga unanime" (25). 

Compreende-se, assim, que "a situagao do Brasil esta mui- 
to longe de reclamar uma Universidade, conforme o projeto do 
governo, ou qualquer outra sistematizagao do ensino pelo Es- 
tado" (26). 

Nao nos parece necessario, depots disto, acompanhar a 
analise de Teixeira Mendes a respeito da historia e do papel 
social das Universidades; o que ficou dito basta para eviden- 
ciar a fidelidade do discipulo as ligoes do mestre e para res- 
saltar, que e o que agora nos interessa, a oposigao positivista 
a universidade em nome da liberdade de ensino, acentuando 
ainda mais a oposigao entre os dois ideais. E', de fato, com os 
positivistas que essa oposigao acidental, dependente sempre de 
conceitos especiais de universidade e de liberdade de ensino, se 
faz uma oposigao absoluta e essencial. Ou a universidade — 
que e o passado, ou a liberdade de ensino, que e o presente e 
a preparagao do futuro: nunca as duas juntas. 

Compreende-se a importancia desse dilema, para a histo- 
ria do malogro do ideal universitario na ilustragao brasileira, 
quando se pensa na influencia do positivismo, ainda quando re- 
duzido a lei tres estados, na decada de 80. Nao que o positivis- 
mo, ortodoxo e heterodoxo, tenha por si so garantido esse ma- 
logro :a insistencia governamental numa organizagao "napo- 
leonica" para a universidade pesa mais ate, para ele, do que os 
preconceitos positivistas (27). Mas e preciso lembrar que en- 
ouanto o ultimo motivo nao envolvia uma oposigao absoluta 
entre a liberdade de ensino e a universidade, o primeiro tra- 
zia essa oposigao para o primeiro piano, tornava-a plenamente 
consciente. O que era fundamental, pois o liberalismo triun- 
fante, aberto i\s doutrinas cientificistas, prezava muito mais 
a liberdade do que a universidade e sacrificaria, ainda que frus- 
trado, esta aquela, nunca aquela a esta. 

25) — Idem, pag. 26. 
26) — Idem, pag. 40. 
27) — Nao nos referimos a importancia material do custo da universidade como motivo 

desse malogro porque ele, de fato, tern importancia relativa. Basta lembrar 
que a universidade se faria aproveitando as faculdades existentes e criando, no 
maximto, duas escoias novas, a de letras e a de teologia. 



* * 

Nao se limitariam, contudo, aos positivistas e a alguns 6r- 
gaos da imprensa, como "A Provincia de S. Paulo" e o Cor- 
reio Paulistano", a crftica ao projeto universitario. Como ja 
acontecera em relagao ao projeto Paulino de Souza, repudiado 
pelas faculdades de direito de S. Paulo e Recife e pela facul- 
dade de medicina da Bahia, o piano Homem de Melo iria so- 
frer severas restrigoes, agora da parte das congregagoes das 
duas escolas medicas. Na Bahia, Antonio Pacifico Pereira (re- 
lator), Couto e Rozendo Guimaraes apresentam parecer con- 
trario ao projeto (28). Comegam por assinalar que o progresso 
das ciencias tornou obsoleta uma organizagao caracterizada 
pela "centralizagao de todos os estudos em um so lugar e num 
so edificio", organizagao que tinha sentido numa epoca em que 
eram parcos os conhecimentos, de tal forma que a soma deles 
nao poderia equivaler hoje aos de qualquer ramo das ciencias 
experimentais. Na propria Alemanha, em que as universida- 
des quase nao se afastaram do modelo primtivo, faz-se sentir 
a necessidade de diversificagao dos institutes de ensino supe- 
rior, especialmente no que diz respeito a medicina, ate ha al- 
gum tempo sufocada num espago estreito e obrigada a parti- 
Ihar de discussoes academicas "fastidiosas e estaveis", a ocu- 
par-se dos "vacs e infundados" preconceitos da filosofia, das 
concepgoes teoricas "inconsistentes e efemeras". Dirigida pelo 
metodo experimental, a medicina libertou-se do "jugo das dou- 
trinas sistematicas", que faziam as delicias da epoca de Schel- 
ling e de Hegel, reivindicando a sua autonomia. A partir dai, 
e depois dos exitos obtidos no campo da anatomia, fisiologica e 
patologica, caminhou na senda do ensino pratico, "com os seus 
vastos laboratories, seus grandiosos institutes", transforman- 
do-os, por sua vez, gragas a autonomia conquistada, "em outros 
tantos centres de instrugao, gozando de uma vida propria, admi- 
xavel, brilhante e fecunda de ensinamentos, que tern aprovei- 
tado a todas as ciencias, artes e industrias". Isto e, na propria 
Alemanha, o ensino extravasa das universidades, incapazes de 
satisfazerem, no entender do relator, as necessidades e as ten- 
dencias do espirito cientifico moderno. Este exige a subdivisao 

28) —> Cf. o Psrecer da comissao da Paculdade de Medicina da Bahia sobre o projeto 
para a cr/a^ao) de uma Universidade na Corte, na Memoria Historica da Facul- 
dade de Medicina da Bahia. 1882, por Antonio Pacifico Pereira, in Relatorio do 
Ministerio do Imperio, 1883, Anexo B, com pagina^ao propria, pags. 25/34. 
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e a diversificagao das instituigoes docentes, "a separagao dos 
diferentes ramos, a independencia de cada um deles, porque 
tem seus metodcs e processes distintos, sua indole particular, 
sua diregao tecnica toda especial". Ora, o projeto governamen- 
tal parece desconhecer este fato fundamental, instituindo uma 
centralizagao completa, subordinando todas as escolas a um 
so regulamento, vazando-as no mesmo molde e sujeitando-as, 
alem de tudo ,a um "conselho em sua maioria incompetente". 
Proceder assim e embaragar a "liberdade e o progresso das 
ciencias". A Universidade absorveria as faculdades provin- 
ciais, humilha-lhas-ia, retirando-lhes direitos e prerrogativas 
que possuiam, desacredita-las-ia, tornando-as em tudo, ate nos 
escassos recursos, dependentes das decisoes da corte, esteriza- 
las-ia, em ultima analise. Ao inves de permitir que as faculda- 
des provincials sejam dignas competidoras de suas imas da 
Corte, leva-las-ia a atrofia "de uma existencia secundaria, su- 
bordinadas em seus menores movimentos ao influxo de forgas 
extremamente distantes de seu centro de agao, e naturalmente 
menos interessadas em sua organizagao, em sua vida e em seus 
progressos". A centralizagao nao e o caminho dos paises adian- 
tados; no Brasil, entao, ela e o pior de todos os caminhos; "A 
situagao geografica da capital, a extensao territorial do pais, 
a disseminagao de sua populagao protestam contra a centrali- 
zagao do ensino superior, e o futuro e a integridade do Imperio 
cxigem que se desenvolvam os centres de instrugao nas dife- 
rentes provincias, e se facultem a populagao os elementos ne- 
cessaries para o progresso material e moral do pais". 

E' claro que nesse combate a centralizagao esta implicito 
c apelo a liberdade de ensino, pelo menos a uma de suas for- 
mas: a "autonomia pedagogica provincial". Mas, mais do que 
isso, o que esta em jogo e a propria sobrevivencia das faculda- 
des das provincias, que nao poderiam aceitar nunca a verda- 
deira morte por asfixia a que as convidava a universidade pro- 
jetada. 

Mas a novidade do projeto Homem de Melo esta em nao 
limitar essa "iigao esterilizadora" as faculdades provinciais, 
que ja a descobriam no projeto muito mais liberal, mais aber- 
to, de Paulino de Souza: de fato, a ser constituida a Universi- 
dade planejada, a "agao esterilizadora" alcangaria igualmente 
as faculdades da Corte, tao peadas quanto as das provincias pe- 
la subordinagao a um Conselho Superior, composto pela "gente 
do ministro". Assim, ao protesto da faculdade medica da Ba- 
hia, junta-se o da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 
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que apresentaria um substitutivo ao projeto ministerial (29). 
Mas e na sessao da congregao, a 6 de junho de 1882, que se pa- 
tenteiam, atraves de uma mogao apresentada por Nuno de An- 
drade, os motives da repulsa ao projeto. Nuno de Andrade co- 
mega por declarar que nao entende os intuitos do governo ao 
subordinar todos os institutes de ensino a universidade. O sis- 
tema idealizado pelo ministro so podera servir para "instaurar 
a universidade napoleonica, de infausta memoria" e a sua exe- 
cugao "sera perniciosa ao ensino do pais, que vegetara na pro- 
vincia sem autoridade e sem prestigio". Nao e, pois, contra a 
universidade, em si mesma, que se protesta, mas contra a con- 
cepgao "napoleonica" do projeto: "O que a congregagao enten- 
de por universidade — diz a mogao — e substancialmente 
diverse do pensamento do governo: deve ser constituida a uni- 
versidade por estabelecimentos de ensino superior e profissio- 
nal, reunidos na mesma localidade, submetidos a uma autori- 
dade propria, o Conselho Universitario". Assim, nao teria 
cabimento que a Universidade abrangesse as faculdades pro- 
vinciais e muito menos que fosse subordinada a um estranho 
Conselho Superior, "organizado de tal modo, que as corpora- 
goes de ensino podem ser inteiramente sufocadas pela vontade 
do ministro". 

A concisao da mogao nao nos permite apreender, inteira- 
mente, a concepgao de universidade que orienta o pensamento 
de Nuno de Andrade. Cremos, contudo, que e possivel expli- 
cita-la melhor se atentarmos para o seu parecer de 1882 sobre 
Liberdade do Ensino Superior, apresentado ao Congresso de 
Instrugao que se realizou nesse ano no Rio de Janeiro (30). 
Nesse trabalho, Nuno de Andrade afirma taxativamente a fun- 
cao educadora do Estado, "inalienavel, por natureza". O Estado 
nao tern somente o direito, mas ainda o dever de ensinar. Ape- 
nas nao se ha de confundir essa fungao pedagogica com a opgao 
por uma doutrina: "o Estado nao julga doutrinas, porque nao 
as tern; nao engendra moldes, porque sua fungao e ampliar e 
nao comprimir os impulsos da inteligencia humana". A partir 
desse principio.s possivel entender a verdadeira liberdade de 
ensino superior, enquanto liberdade de ensinar garantida pela 

29) — Primitivo Moacir, ob. cit., pog. 567, que da essa informa?ao, e omisso a res- 
p?ito do conteudo desse substitutivo. Como ja assinalamos na nota 1, o texto 
da mo?ao de Nuno de Andrade, qua analisaremos a seguir, encontra-se na citada 
obra, pags. 56S/7. 

30) — Cf. Alas e ^ireceres do Congresso da InstritQao do Rio de Janeiro, Rio de Ja- 
neiro. Tip. Nacional, 1884, 2a. Parte, 14a. Questao, Liberdade de Ensino Su- 
perior, parecer do dr. Nuno do Andrade, com pagina^ao propria. 8 pags. 
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reutralidade doutrinal do Estado, de aprender, garantida pela 
frequencia livre, direito inalienavel do aluno, completada pe- 
los cursos livres que o Estado deve promover. Mas pode acon- 
tecer que faltem ao Estado recursos suficientes para instituir 
por completo o ensino; nesse caso " a funqao educadora rea- 
lizou-se parcialmente, mas nao se desobrigou ele de todo o com- 
promisso, por nao chegarem para tanto os seus recursos dispo- 
mveis. O dever que tem os cidadaos, em seu proprio interesse, 
de auxiliar a fungao do Estado, revela-se, na questao vertente, 
pela instituigao do ensino livre, destinado a completar ou a 
corrigir o ensino oficial, em ambos os casos a aperfeigoa-lo". As 
faculdades livres, entao, sao algo complementar; e apenas su- 
pletiva a fungao educadora do particular. Assim sendo, e claro, 
por outro lado, que nao se podera atribuir a essas faculdades 
livres o direito de conferirem graus com valor profisional, mas 
apenas com valor cientifico, ja que aqueles devem ser da com- 
petencia exclusiva do unico organism© essencialmente respon- 
savel pela educagao e pela instrugao. 

Estas consideragoes sobre a liberdade de ensino superior, 
aliadas ao repudio da organizagao "napoleonica" da universi- 
dade, nos esclarecem mais seguramente sobre a concepgao uni- 
versitaria de Nuno de Andrade: sem ater-se rigidamente ao 
sistema alemao, tanto que admite, embora com fungao supleti- 
va, as faculdades livres, o professor da faculdade medica do 
Rio de Janeiro nele se inspira. A universidade seria para ele 
um organismo do Estado, ja que a este pertence a missao edu- 
cadora; mas como o Estado nao tem doutrina, seria um campo 
livre de exposigao de doutrinas diversas. Nela imperaria a li- 
berdade de ensinar, ao lado da liberdade de aprender, como 
na Alemanha, em que pesem as diferengas quanto a compre- 
ensao da frequencia livre. Alem disso, cada universidade deve 
reunir, como as alemas, os estabelecimentos de ensino supe- 
rior de uma so localidade, sem pretender transformar-se em 
organismo nacional unico. 

Desta forma, e a concepgao liberal da universidade, ligada 
ao "germanismo pedagogico," que esta na raiz da mogao de 
Nuno de Andrade: que se crie a universidade, sim, que o pais 
dela necessita; mas que seja a universidade de tipo germanico, 
que decorre da concepgao de um estado educador, neutro em 
materia doutrinaria, e que realiza a autentica liberdade de en- 
sino . Porem, se nao for essa a universidade que se quer reali- 
zar — e o projeto demonstra que nao e — melhor seria que nao 
se realizasse nenhuma; que ao menos nao se sacrificasse o "en- 
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sino livre" conquistado em 1879, em nome de uma centraliza- 
gao esmagadora do pensamento livre e da criagao cientifica. 

♦ * 
❖ 

O Congresso de Instrugao, realizado no Rio de Janeiro em 
1882, teria tambem oportunidade de examinar o problema da 
criagao da universidade. De fato, a 2a. questao da 2a. parte 
do temario (ensino superior) era formulada nos seguintes ter- 
mos: "Criagao de uma universidade — Sua organizagao. — 
Faculdades que a devem constituir. — Condigoes de autono- 
mia das faculdades existentes nas provincias e da escola de 
minas de Ouro Preto em relagao a universidade". E, em co- 
nexao com esta, apresentava-se nestes termos a 3a. questao: 
"Organizagao do conselho universitario e do conselho superior 
de instrugao publica. — Atribuigoes de cada um deles. — Cria- 
gao de uma inspetoria geral de instrugao superior". Estas duas 
questoes, unidas, recebem dois pareceres, que se encontram 
publicados nas Atas e Pareceres do Congresso da Instrugao 
do Rio de Janeiro, respectivamente assinados por Almeida Oli- 
veira e pelo conselheiro Antonio Joaquim Ribas. Este ultimo 
concorda plenamente com a absorgao de todas as faculdades 
e demais instituigoes de ensino superior ,da Corte e das pro- 
vincias, pela Universidade ,embora discorde da criagao do con- 
selho superior: basta o conselho universitario, o mais seria uma 
"superfetagao". Tambem a faculdade de teologia nao merece a 
sua aprovagao, pois Ihe parece que seria dificil obter do Papa 
a instituigao canonica, sem o que perderia sentido a projetada 
escola. Assim parece-lhe suficiente a criagao, na Faculdade de 
Letras, de uma cadeira de Historia das Religioes. De forma 
geral, porem, o conselheiro Ribas e dos raros intelectuais que 
nao fazem objegoes de principio ao projeto governamental. 

Muito diversa, e mais interessante, e a atitude de Almeida 
Oliveira em face da questao. O advogado maranhense. desde 
1868 radicado no Rio de Janeiro, era um dos mais ferrenhos 
partidarios da liberdade de ensino. Inteiramente voltado para 
os problemas da instrugao, acerca da qual, a partir de 1871, es- 
crevera varios livros, via na obrigatoriedade do ensino prima- 
rio, na coeducagao, na secularizagao e na liberdade de ensino 
superior os grandes caminhos para a solugao dos problemas do 
pais. Num livro, que tern muito de ingenuo, publicado em 1874, 
O Ensino Publico, dedicado ao "nascente mas ja vigoroso par- 
tido republicano" — o que revela claramente suas tendencias 
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politicas — dedicava um capitulo a liberdade de ensino, apre- 
sentada como "uma das maiores conquistas da civilizagao mo- 
derna" (31). Agora, em 1882, fiel a seu ideal de liberdade de 
ensino, rejeita em nome desta a universidade, que Ihe parece 
"um mecanismo tao perigoso no todo, como funesto nas partes 
de que pode compor-se". Opondo-se a ideia da universidade 
"como medida centralizadora", Almeida Oliveira acentua que 
"ela e antes um mal que um bem; longe de significar um passo 
no caminho do progesso, e um ato de regresso". A instituigao 
foi util no passado, num momento em que eram escassos os co- 
nhecimentos humanos; hoje, "associar os estudos e deprimir 
o seu nivel, torna-los piores do que sao"; o mundo moderno 
exige exatamente a diversificagao; assim como as ciencias se 
dividiram, divididos estao os homens que as cultivam. Ao inves 
do saber enciclopedico, puramente teorico e abstrato das uni- 
versidades, faz-se necessaria a especializagao e, por conseguin- 
te, a separagao das faculdades: "Se a medicina, por exemplo, 
quer grandes populagoes ,a literatura e o direito ficam melhor 
em cidades menos ruidosas; se a engenharia civil pede centros 
industrials e comerciais, a engenharia rural e mineira, assim 
como as ciencias naturais, so a sombra da natureza podem flo- 
rescer". 

Para que precisariamos, no Brasil, de uma instituigao obso- 
leta como a universidade? Para preparar profissionais ou para 
conferir graus cientificos? Se e para preparar profissionais, ela 
nao serve, como o mostra, alias a Alemanha. Nossas escolas ja 
servem a esse objetivo, sem as complicagoes que a universida- 
de traria, pretendendo enlagar estudos dispares, o que so ser- 
viria para "entorpecer todos os estudos". Se o seu fim e pura- 
mente cientifico, entao e pior, porque nao atendera as necessi- 
dades da vida. Nessa linha de consideragoes, com uma desen- 
voltura ,para nao dizer leviandade, que nao deixa de causar 
espanto, Almeida Oliveira acrescenta: "seja a universidade do 
tipo ingles, alemao, ou suigo, o ensino que ela pode ministrar e 
inferior ao que ja temos". Todas essas escolas, preocupadas 
com a ciencia pura, nao conseguem formar profissionais, o que 
se faz nas faculdades brasileiras. "Em uma palavra — conti- 
nua — tanto na Inglaterra, como na Suiga e na Alemanha tern 
a universidade quatro faculdades — filosofia, teologia, direito 
e medicina — compreendendo a primeira os cursos das facul- 
dades de ciencias e letras de Franga, e portanto ensinando: Por 

31) —- O Ensino Publico, cit., 2a. Parte, Capitulo Tarceiro, Da Liberdade do Ensino, 
pags. 97/114. 
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um lado, ciencia geral sem aplicagao. Por outro, materias que 
bem podem ser estudadas em escolas inferiores, como: Filoso- 
fia, propriamente dita, Filologia, Geografia, Historia, Estetica, 
Retorica. O que sera um pouco mais do que o estudo pelos 
franceses chamados d'agrement, porem de modo algum servi- 
ra para influir no desenvolvimento da riqueza e prosperidade 
social, e menos para promover no pais e elaboragao cientifica, 
em nome da qual se pede a universidade" E completando: "Se 
querem a universidade para fazer o que se faz na Europa, a 
criagao esta muito abaixo de nos". Tais afirmagoes certamente 
nao honram a cultura do autor, mas certamente esclarecem o 
seu pensamento. Embora sem firmar as mesmas teses que os 
positivistas da Corte, como eles Almeida Oliveira ere que o 
Estado deve ocupar-se da instrugao inferior e do aperfeigoa- 
mento e desenvolvimento do ensino superior profissional. 
Quanto ao resto, basta deixar livre a iniciativa privada. 

E' o mesmo espirito, alias, que orienta o seu projeto de reor- 
ganizagao do ensino publico inferior e superior, apresentado a 
Camara dos Deputados a 18 de setembro do mesmo ano (32). 
Falando a seus pares, nessa data, Almeida Oliveira, para quern 
"e antipatica a ideia da universidade, primeiro, por ser cadu- 
ca e esteril; segundo, por nao aproveitar a todo o Imperio", 
assinala que "uma das razoes, por que tao condenadas sao hoje 
as universidades, e que elas, alem de associarem ciencias que 
nao podem ser associadas, alem de exigirem no pessoal docente 
conhecimentos que pelo progress© das ciencias estao, e nao po- 
dem deixar de estar, destacados em especialidades distintas, 
cada uma das quais bastante para ocupar a atengao e mesmo 
a vida de homens privilegidos, plantam no mesmo lugar, pren- 
dem no mesmo feixe estudos que reclamam teatro e meios de 
investigagao e agao completamente diversos". Ao inves da uni- 
versidade, por conseguinte, Almeida Oliveira reclama, por in- 
termedio do projeto que entao apresenta, objetivos completa- 
mente diversos, capazes de fazer do Brasil um pais industrial, 
difundindo "instrugao propria a cimentar e desenvolver todas 
as industrias, desde a extrativa ate a que depende das mais di- 
ficeis combinagoes cientificas". 

E' por conseguinte, a liberdade de ensino, traduzida aqui 
em oposigao a centralizagao universitaria, aliada as preocupa- 
coes eminentemente socio-economicas do autor, que explicam 

32) — Cf. Anais da Camara dos Dvput^dos, 1882, tomo V, pags. 10/5, onde se en- 
contra o d scurso justificativo do deputado Antonio de Almeida Olivira, bennt co- 
mo o Apendice E do mesmo volume, onde se encontra publicado o referido 
projeto. 
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seu combate a Tjniversidade. De qualquer forma, e mais uma 
voz que se levanta para engrossar o coro dos que rejeitam a 
instituigao universitaria. 

* * 
* 

O que conduz ao malogro da universidade, entretanto, nao 
e tanto a posigao extremada dos positivistas ou de Almeida Oli- 
veira, para nao falar de Pacifico Pereira. Nao, o que toma in- 
viavel a universidade e o anacronismo das concepgoes oficiais 
acerca de seu objetivo e de sua organizagao. Consagrassem os 
projetos governamentais um tipo universitario proximo do 
modelo alemao, caro a vastas correntes liberais, que num, ins- 
tante reduzir-se-ia o mimero de seus adversarios. Em face do 
modelo alemao nao se poderia dizer ameagada a liberdade 
de ensino, que antes estaria garantida pelo Estado, e em face 
dele tambem tranquilizar-se-iam os zelos provinciais: realmen- 
te, ou criar-se-iam varias universidades autonomas, e as pro- 
vincias delas beneficiar-se-iam, ou, mais provavelmente, criar- 
se-ia apenas a universidade da Corte que, sem qualquer auto- 
ridade sobre as faculdades das provincias, mereceria, senao o 
seu apoio, pelo menos a sua indiferenga. 

O juizo que fazemos nos parece tanto mais correto porque 
ganha corpo, cada vez mais, o "germanismo pedagogico" de 
que temos varias vezes falado: basta uma leitura das Atas e 
Pareceres do Congresso de Instrugao para ver como aqui e ali 
repontam, a todo instante, ideias inspiradas na organizagao 
alema do ensino superior. Os drs. Francisco Pereira Passos e 
Joao Batista Pereira, por exemplo, tratando da 15a. questao da 
2a. Parte do temario (Cursos livres nos estabelecimentos de 
ensino superior), revelam-se entusiastas da instituigao dos pri- 
vat-docenten, recomendando a sua adogao, exatamente nos mol- 
des alemaes, para o Brasil. O dr. Agostinho Jose de Souza 
Lima, tratando da 16a. questao (Faculdades Livres, suas prer- 
rogativas. Limites da fiscalizagao que sobre elas deve exercer 
o Estado), mesrao reconhecendo que a solugao alema nao e a 
unica possivel, e nem mesmo a melhor, nao encontra, entre- 
tanto, ele que e partidario da intervengao do Estado na educa- 
gao e da liberdade de ensino, outro exemplo de conciliagao 
entre esses dois principios que o alemao. 

Mas o documento mas significativo do "germanismo pe- 
dagogico", nesse periodo, e o livro a que ja nos referimos em 
cutro capitulo, de Domingos Carlos da Silva, professor da Fa- 
culdade da Bahia, Da Reforma do Ensino Superior no Brasil, 
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publicado em 1883. O livro de Domingos Carlos, apoiado prin- 
cipalmente nos autores franceses, como Michel Breal, Schiit- 
zemberger e muitos outros, entusiastas do ensino universita- 
rio alemao, todo ele se dirige a demonstrar que nao e possivel 
uma reforma fecunda do ensino superior no Brasil a nao ser 
em termos de universidade, e que falar em universidade e apon- 
lar a Alemanha como modelo. Nao o seduz a liberdade de en- 
sino fora da universidade; as faculdades livres, em pais algum, 
foram eficazes para o levantamento do ensino. Alias, a inter- 
vengao do estado no ensino superior, em seu entender, nao 
pode ser contestada, mas, como na Alemanha, deve limitar-se 
a elaboragao de uma lei programa: "Ao governo cumpre forne- 
cer os meios de manterem-se os centres de instrugao, na forma 
do que preceitua a lei fundamental do imperio. Quanto ao 
mais, o menos de intervengao possivel; e o caso de aplicar-se 
c principio de self government, que tanto tern aproveitado nas 
universidades alemas" (33). 

Quanto a superioridade do regime universitario sobre o 
de faculdades isoladas, nao pode haver duvidas; "A base do no- 
vo edificio, para que ele seja solido, devera ser a organizagao 
universitaria. E' mister que em lugar de faculdades isoladas 
tenhamos universidade, onde as ciencias e letras se deem as 
maos, representando nao simplesmente a vida comum entre 
mestre e discipulos, mas a vida comum entre mestre e compa- 
nheiros. Os diversos ramos do saber humano tern mutuas e 
numerosas dependencias. Como os raios de uma roda, eles po- 
dem divergir, mas para atingirem a mesma circunferencia. 
Entre as ciencias, uma aproveita-se dos progresses experimen- 
tados pelas demais. Ha agoes e reagoes continuas, bem pronun- 
ciadas. O trabalho organico, que agita em seus elementos o 
organismo de uma, repercute-se nas outras. E', pois, indispen- 
savel o contacto de todos os ramos da ciencia humana, que se 
auxiliam reciprocamente nas diferentes carreiras profissio- 
nais". Ao contrario, "em faculdades esparsas e isoladas, as 
ciencias ficam confinadas, e acabam por definhar. Nao se pode 
ensinar tudo quanto e precise saber-se, do que resultam estu- 
dos incompletos e estereis, aptiddes limitadas ou duvidosas, e 
bem assim meios de agao insuficientes" (34). 

Nada, portanto, se quizermos reformar para melhor o en- 
sino superior brasileiro, de faculdades livres ou de faculdades 

33) — Ob. cit., oeg. 42. Quanto as restrigoes do A. as faculdades livres, veja-se., 
por exemplo, a pag. 97, onde cxamina o caso da Espanhj. 

34) —< Tdem, pags. 87 e 88. Cf, tambem. no mesmo sentido, pags. 46 e 47. AIi6s, 
transcrevemos o trecho da pag. 47 no 1.° capitula da 2a. porte deste livro. 
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oficiais isoladas; e da universidade autonoma, a moda alema, 
que precisamos. E' no seio da universidade que se ha de esta- 
belecer a verdadeira liberdade de ensino: da concorrencia har- 
moniosa entre os diversos ramos dos conhecimentos humanos 
nasce a universidade e nesta, ainda segundo o modelo alemao, 
instala-se a concorrencia entre os mestres e entre as doutrinas, 
atraves da instituigao do "privatdoccntismo", que garante a 
liberdade. Mas nao basta criar uma universidade apenas se- 
gundo esse modelo: "A criagao de uma so universidade seria a 
nulificagao de todo o sistema inspirado na concorrencia. Com 
um centro unico de ensino e de luzes, esta importantissima 
condigao de progresso certamente se nao realizaria" (35). 

O remedio para os nossos males esta no ensino, e o reme- 
dio para o ensino esta na imitagao do modelo alemao: "A Aus- 
tria da primeira metade deste seculo se achava em condigoes 
ainda piores do que as do Brasil, na atualidade. O remedio 
empregado foi facil e eficaz. Copiou-se o sistema alemao, e 
gragas a este simples expediente, 35 anos fazem que aquele 
pais prospera, e as suas universidades sao hoje consideradas 
entre as mais adiantadas do mundo culto" (36). Em contrapo- 
sigao, a Franga, apesar dos dotes de seus filhos, luta com tre- 
mendas dificuldades exatamente, como notava Cousin, em vir- 
tude do sistema do isolamento das faculdades, oposto ao ale- 
mao (37). 

Assim, se o governo pretende promover no Brasil o adian- 
tamento do ensino superior, que "procure imitar o sistema 
universitario da Alemanha" (38)... "O ensino superior, entre 
nos, deve inspirar-se no espxrito de organizagao tradicional da 
Prussia, cujas luzes tem-se irradiado, de um modo deslumbran- 
te em toda a Europa, comunicando aos diversos pax'ses que as 
tern recebido o desenvolvimento, a flexibilidade e o vigor in- 
telectuais, em todas as diregoes profissionais e aplicagoes admi- 
nistrativas" (39). 

35) —■ Idem, pags. 65/6. 
36) — Idem, pags. 42/3. 
37) — Cf. pag. 82. 
38) —« Idem, pag. 55. 
39) —• Idem,, pag. 90. Cf. ainda a seguinte passagen*, da pag. 108. "E' indispensa- 

vel, nas nossas condigoes sociais, o consorcio da cultura geral da nagao com o 
utilitarismo, que da a senha ao mundo economico. Aprenda o Brasil na ex- 
periencia da Austria, da Italia e da Holanda, isto e, acomode racionalmente o 
seu ensino superior ao sistema alemao, que salvou a primeira dessas nagoes em 
1848, e a segunda em 1875, e que tomara prospero e feliz o imperio americano, 
em um future muito proximp. Ao inves de imitarmos a Espanha, com suas 
doutrinas cxageradas, ja £ tempo de proejar ao verdadeiro farol, que nos pode 
orientar neste oceano de incertezas^ e incoerencias: el© esta na Alemanha". 
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Nao sera nosso proposito acentuar o que ha de ingenuo no 
otimismo do culto professor baiano, mas ressaltar apenas a 
receptividade para a universidade alema, de que seu livro, 
cujas passagens principals procuramos transcrever na Integra 
para conservar-lhes o sabor, e o melhor exemplo. A adogao do 
sistema alemao, por si so, e claro, nao resolveria entao o pro- 
blema de nosso ensino superior; mas se o governo apresentas- 
se um projeto vazado nesses moldes, certamente a repulsa nao 
se faria sentir como em relagao ao piano Homem de Melo. 
Porque este, se desagrada aos adversaries da universidade, des- 
gosta ainda mais os liberals que perfilham a ideia, porque a 
mutila. De nada Valeria, em 1883, o vago apelo do ministro Pedro 
Leao Veloso, em seu relatorio, para que se criasse a Universida- 
de na Corte, deixando as escolas provinciais, reformadas, como 
nucleos de futuras universidades (40): no ano mesmo da pro- 
clamagao da republica, Ferreira Viana, entao ministro do im- 
perio, estaria ainda clamando em vao pela instituigao universi- 
taria (41). E' que as tentativas feitas, alem de fortalecerem a 
posigao dos inimigos da universidade, que viam nela o monstro 
do passado, e no ensino livre o an jo do presente e do futuro, 
abatiam o animo dos liberais que sonhavam o estabelecimento 
da instituigao, mas nunca ao prego da liberdade. Em outros 
termos: diante do liberalismo triunfante, so seria exequivel 
um tipo de universidade que incorporasse a liberdade de en- 
sino — e as universidades projetadas pelo Estado, a segunda 
em particular, a anulavam. Ao mesmo tempo que renasce 
a esperanga universitaria, ela entra em agonia. E e nesse ins- 
tante, em que se cruzam e se opoem as diferentes linhas do 
pensamento pedagogico ilustrado, que, num herculeo esforgo, 
Rui, nos seu Pareceres e em outros escritos, tenta realizar a 
sintese harmonica das divergencias. Mas este e assunto do pro- 
ximo capitulo. 

40) — Cf. Relatorio do Ministerio do Imperia. 1883, pag. 25. 
41) —• "Ja e tempo de satisfazer a anfga aspira^ao de dotar o Imperio com a suprema 

institui^ao do ensino universitario. Em vordade, o estado da nossa civilizagao 
rcclama a importante medida da criagao de duas universidades, uma ao sul e 
outra ao norte do Imperio, previamcnte reformados os atuais institutes de en- 
sino superior. Assim dotareis o Brasil com poderosos focos de saber humano, 
que nos proporcionarao os incomparaveis beneficios do progresso da ciencia, 
da infiItra<;ao do espirito cientifico em todos os ramos do ensino. dando ao 
Imperio o lugar de honra que ele deve ocupar no mundo civilizado". Relatorio 
do Ministerio do ImpeKo, 1889, pag. 18. 





CAPfTULO IV 

O ESFORgO SINTETICO DE RUI 

"... neste momento, ou em qualquer outro mo- 
mento, somos apenas uma parcela de nosso ver- 
dadeiro eu. O que realmente somos e toda a 
extensao de nos mesmos, todas as nossas fases 
e quando chegamos ao fim desta vida, tudo o 
que fomos, todas aquelas fases, seremos nos"'... 
Priestley, O Tempo e os Con ways. 
"... todo o aprender, todo o melhorar, todo o 
viver e mudar." Rui, Introdugao a Queda do 
Imperio. 

O Rui Barbosa que intervem na discussao do problema do 
ensino superior na epoca da ilustragao brasileira e, se assim 
nos podemos exprimir, um Rui, ou, se quizerem, Rui num dos 
momentos de sua evolugao. Porque, se ha um unico Rui Bar- 
bosa, cuja imagem se compoe de todas as fases de sua vida, de 
todos os seus momentos, e que so se completa ao termino dela, 
ha igualmente essas fases, que so podemos compreender, na 
sua inteira legitimidade, se as isolarmos dos momentos poste- 
riores que as transformam. Cada um de nos, a todo instante, e 
um passado que se atualiza em fungao de uma auto-conscien- 
cia presente, ligada ademais a um projeto de fututro. E, nessa 
atualizagao, transformamo-nos constantemente, reinterpreta- 
mos a nossa historia de acordo com nossas diregoes presentes. 
A vida inteira, nesse sentido, e um processo da readaptagao do 
passado ao presente; se aquele limita as nossas possibilidades 
de escolha, marcando assim a este, este, por sua vez, em fun- 
gao da escolha de uma entre tais limitadas possibilidades, age 
sobre aquele. E, se essa agao nao transforma os atos passados 
na sua existencia "publica", isto e, na sua existencia na cons- 
ciencia do "outro", transforma, contudo, o seu "significado" na 
auto-consciencia" E', por assim dizer, essa "forma do eu", atual 
e presente, que permanentemente constitui a nossa identidade 
pessoal: transformamos, momento sobre momento, a nossa his- 
toria no nosso set, unimos "as pontas de nossa vida" para re- 
constitui-la, em fungao dos valores que agora nos orientam. 
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como unidade coerente. Nosso eu e uma historia sempre e sem- 
pre refeita; e um "devenir" tentando estratificar-se no ser; e 
necessariamente tempo (porque se nao o fosse nada seria), mas 
tempo procurando deter a si proprio e criando a identidade que 
se renova ate o momento da morte. Nessa duragao do eu e 
possivel reconhecer "fases", isto e, cortes temporals mais ou 
menos definidos, artificialmente, em fungao da adesao espiri- 
tual a um "sistema" aproximadamente constante de valores. 
Se, de uma parte, o eu e a composigao dessas fases, como o e de 
seus momentos, de outra, ele e tambem, isoladamente, cada uma 
dessas fases. 

Nada impede, para o historiador, tomar uma fase inter- 
mediaria de uma vida como se fosse realmente a ultima, pondo 
entre parentesis a duragao subsequente. So assim, alias, se 
podera compreender essa fase, no seu significado integral: na 
generalidade dos casos o future nao esclarece o passado, apenas 
o transforma. Quando, por exemplo, examinamos o periodo 
pre-critico de Kant em fungao do periodo critico, nossa tenden- 
cia e olhar aquele, e compreende-lo, em fungao deste, esqueci- 
dos de que este era apenas uma possibilidade entre outras, nao 
contido necessariamente no anterior como consequencia unica. 
Nesse caso, ao inves de pensar a vida humana como uma auto- 
construgao, nao certamente arbitraria, mas livre, concebemo- 
la como a simples concretizagao de uma lei, destino ou fatali- 
dade (em que pesem os matizes desses modos de conceber) 
guiando em termos de causalidade estrita os passos do homem. 
Assim, nao podemos certamente conceber o Kant do periodo 
critico sem a fase anterior, mas podemos compreender a esta 
sem aquela. E' certo, nesse exemplo especifico, que o primeiro 
periodo so nos interessa em fungao do segundo; mas nao e a 
legitimidade do interesse, e sim a da compreensao, que estamos 
discutindo. 

Somos, realmente, como na frase de Priestley, todas as 
nossas fases, toda a extensao de nos mesmos: mas nao ha uma 
data pre-fixada da, nossa morte que garanta que efetivamente 
fomos tudo que poderiamos ser, e esse simples fato transfere 
a cada momento de nossa vida uma "autonomia" em relagao 
ao future. O historiador da "fase" de uma existencia e, ou ha 
de ser, de certo modo, uma especie de Atropos, a terceira das 
Parcas, cortando antes do tempo fio da vida para valorizar o 
momento, para compreender o instante em toda a plenitude. 
Nao vivemos normalmente como se cada instante fosse o ulti- 
mo — e talvez seja isso que nos afaste da compreensao efetiva 
do "momento", da penetragao no valor do instante. 
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* * 
* 

Fosse nosso proposito buscar a unidade, a coerencia da 
vida de Rui, os motivos dominantes que Ihe integram as agoes 
num contexto ordenado e uniforme, e certamente seu ideal de 
liberdade e de justiga seria a chave com que abrin'amos as 
portas de sua intimidade. Rui e o campeao da liberdade de 
consciencia no Imperio; e o campeao da liberdade civil e poli- 
tica na Republica; e a mesma mente que elabora O Papa e o 
Concflio que defende a liberdade contra a ditadura florianista 
e que verbera o procedimento neutro entre a tirania e a liber- 
dade na guerra de 14. Rui e o apostolo da justiga ao lutar pela 
aboligao, no Imperio; e o seu cavaleiro andande ao defender a 
igualdade das nagoes em Haia ou ao levantar a questao social, 
na sua segunda campanha presidencial, em 1919. Mas esse 
mesmo homem ,fiel aos seus principios eticos do comego ao 
fim de sua carreira, como mudara! E' frequente que concepgoes 
diversas e ate opostas do mundo encaminhem o espirito para as 
mesmas normas de agao, ainda que com outros fundamentos. 
Mudam os homens de "filosofia" conservando muitas vezes as 
regras morais da filosofia abandonada — e nao e sempre que 
aparece um Rousseau disposto a reedificar a vida apos a re- 
construgao do pensamento. 

Rui modifica a sua visao do mundo, mas conserva a sua 
etica; transforma-se religiosamente, mas continua a pregar a 
mesma moral. 

Nao e, contudo, a busca dessa coerencia etica — que e uni- 
dade — o nosso objetivo. Antes, pelo contrario, e a transfor- 
magao — que e diversidade — que queremos acentuar. E esta 
e, essencialmente, de indole religiosa, como revelava, alias, o 
proprio Rui ao falar de suas "mudangas", prefaciando em 
1921 a Queda do Imperio: "Onde, porem, creio se percebera 
diferenga mais sensivel, e nos sentimentos religiosos. Profunda e 
malteravelmente cristaos foram eles sempre. Mas quern ler o 
Diario de Noticias, como quern leia O Papa e o Concflio, ou o 
Discurso da Magonaria, vera quanto vai do homem de 1876 e 1889 
ao de 1903, 1919 e 1921: o da oragao do paraninfo no Colegio 
Anchieta, o da oragao do jubileu na Missa Campal e o discurso 
param'nfico em Sao Paulo" (1). 

1) — Queda do Imperio, Introdugao de 1921, in Obraa Completes, Rio de Janeiro. 
Edigao do Minist^rio da Educa^ao e Saude, 1947, vol. XVI, 1889, tomo I, pag. 
LXXXVI. 
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Ora, ainda que conserve os principios morais de mdole 
generica — a liberdade e a justiga no caso — e claro que a 
transformagao religiosa afeta toda a sua visao do universe. Em 
1882, para darmos um exemplo, Rui escrevia: "Todo o futuro 
da nossa especie, todo o governo das sociedades, toda a prospe- 
ridade moral e material das nagoes dependem da ciencia, como 
a vida do homem depende do ar" (2). Em 1903, mesmo sem 
negar-se inteiramente, dizia: "Grande e a ciencia, bem o creio; 
e a maior de todas as grandezas; mas abaixo da outra: a divina, 
que Ihe ha de sobrepairrar eternamente" (3). A propria dife- 
renga de torn testemunha a modificagao do espirito — e isso 
para nao insistir no fato de que o discurso de 1903 era pronun- 
ciado no Colegio Anchieta, colegio de jesuitas aos quais comba- 
tera violentamente e a quern entregava agora a educagao do 
filho. 

Mas, se nao e nosso proposito examinar aqui a unidade da 
vida de Rui, nao o e tambem estudar a sua evolugao religiosa 
(4) nos textos da Visita a Terra Natal (5), em algumas passa- 
gens da correspondencia reunida em Mocidade e Exilio (6) 
ou nas Cartas de Inglaterra (7) — evolugao que estara prati- 
camente completa em 1903, quando e pronunciada a oragao do 
Colegio Anchieta. Nao: estas paginas iniciais tern o objetivo 
unico de ressaltar a "autonomia" de uma fase de Rui, que se 
estende ate 1893 aproximadamente, exatamente para desvin- 

2) — Reforma do En si no Secundario e Superior, in Obras Completas, ed. cit., vol. 
IX, 1882, tomo I, pag. 36. 

3) —* Colegio Ancrieta, discurso parjaninfico de 1903, in Elogios Academicos e Oragoes 
de Paraninly, Rio de Janeiro, Edigao da "Revista de Lingua Portuguesa", 1924, 
pags. 333/4. 

4) —• Entre os diversos trabalhos que versam o assunto, lembramos especialmente o 
ensaio de Luiz Viana Filho, Rui Barbosa e o "O Papva e o Concilio"> in Rui & 
Nabuco, Rio de Janeiro, Jose Olimpio Editora, 1949, pags. 103/193, ensaio 
este qua e fundamental para o esclarecimento do tema. Vejam-se ainda as in- 
dicagoes esparsas do mesmo autor em suaj A Vida de Rui Barbosa, 2a. edigao, 
S. Paulo, Companhia Editora Nacional, 1943, especialmente pags. 140, 149 
e 215/8. Cf. tambem o trabalho do prof. Miguel/ Reale, Posigao de Rui Bar- 
bosa no rrkindo da filosofra (Subsidies para a compreensao de uma tr a jet 6 rip 
espiritual), Rio de Janeiro, Casa de Rui Barbosa, 1949, que e igualmente 
importante para a compreensao do problema. 

5) — Conferencia Poputzi em favor de cmcoenta orfas do Asilo de N. Senhora de 
Lourdes da Feita de Sant*Ana em 22 cfe fevereiro de 1893, in Discursos e Con- 
ferencias Porto, Companhia Portuguesa Editora, 1921, pags. 314 e 318 e 
segs. ; reproduzida no vol. XX, 1893, tomo I das Obras Completas (Visita a 
Terra Natal — Discursos Parlamentares), pags. 42 e 44 e segs. 

6) — Mocidade e Exilio, Cartas ao conselheiro Albino Jose Barbosa de Oliveira e 
ao dr. Antonio d'Araujo Ferreira Jacobina, anotadas e prefaciadas por Americo 
Jacobina Lacombe, 2a. edigao aumentada, S. Paulo, Companhia Editora Na- 
cional, "Brasiliana', 1940, especialmente pags. 182 e 331/2. 

7) — Cartas de Inglaterra, in Obras Completas, vol. XXIII, 1896, tamo 1, especial- 
mente As Bases da Fe, pags. 39/91, 4 As Minhas Conversoes, pags. 291/307. 
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cular-nos de quaisquer compromissos com o estudo de sua 
evolugao ulterior. E' o pensamento do Rui do imperio e dos 
prodromos da republica, do Rui legitimo representante da ilus- 
tragao brasileira, preso a seus ideais e sonhos, a unica coisa que 
aqui nos interessa. E' desse Rui que falaremos; para os nossos 
objetivos de momento so ele existe. Cortemos, prematuramen- 
te, o fio da vida do autor de O Papa e o Concilio para procurar 
apreender o sentido de seu pensamento e agao na primeira 
grande fase de sua existencia. 

❖ 

Figura tipica da ilustracao brasileira, Rui participa inten- 
samente das ideias e dos problemas de seu tempo e de seu pais. 
Os seus olhos estao abertos para tudo o que se passa no ociden- 
te e e clara a sua consciencia de que e preciso "ocidentalizar" 
o Brasil, isto e, de que e necessario acelerar as forgas de nosso 
desenvolvimento historico para por-nos ao nivel do seculo e 
verdadeiramente fazer-nos personagens autenticos da huma- 
nidade. E' a atitude ilustrada de seus contemporaneos todos 
que ele reflete com aguda consciencia e sua atividade se des- 
dobra pelos campos mais diversos porque neles todos e urgente 
a renovagao que, integrando o pais na humanidade, conduzira 
a sua libertagao futura. Talvez mais do que qualquer outro 
dos seus coetaneos, Rui tern consciencia de que os problemas 
se articulam, se enleiam e formam um verdadeiro sistema que 
nao se podera ignorar na solugao de qualquer um deles em 
particular. Se, em diferentes momentos de sua atividade ele 
parece sobrepor uma questao a outra, nao e ainda por igno- 
rancia da articulagao dos problemas: politico na mais nobre 
acepgao do termo, ele apenas sabe que ha a bora oportuna para 
a proposigao de cada problema, para a apresentagao de cada 
solugao. Ao inves de arriscar num lance a sorte de um pro- 
grama, num utopico "tudo ou nada", e preciso tirar o maximo 
possivel de cada situagao em beneficio de cada item daquele 
programa. Sua atitude prende-se a "politica radical", tal como 
a definia Jules Simon: "ela e radical porque quer tudo e nao 
se detem antes de tudo ter obtido, mas ela nao tern a esperan- 
ga de reformar o mundo em uma bora, nem a tolice de desde- 
nhar as reformas incompletas que podem tornar mais facil a 
reforma definitiva" (8). 

8) — La Politique Radica'.e, 2e edition, Paris, Librairie Internationale, 1868, pag. 6. 
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Neste sentido, na apreensao da articulagao dos diferentes 
problemas historicos e sociais, Rui e um "espirito sistematico", 
se bem que Ihe falte o "espirito de sistema", para usar, nao 
muito ortodoxamente, da distingao que fazia D'Alembert no 
Discurso Preliminar da Enciclopedia. Pois bem; e a ausencia 
desse espirito de sistema o que mais dificulta a apreensao do 
pensamento de Rui. Nao so porque Ihe permite mais livre- 
mente variar, trocar as ideias em fungao da analise de novos 
livros ou de novos fatos, mas tambem, e principalmente, no 
nosso entender, porque afasta-o da preocupagao de unificar as 
suas teses, de deriva-las coerentemente de um principio unico. 
Em outros termos, Rui e um pensador sem "sistema". Voltado 
antes de tudo para a agao e so se realizando integralmente nela, 
o pensador fica sempre submetido as exigencias dela e a ela 
subordinado. O homem de agao, que coexiste em Rui com o 
homem de pensamento e o sobreleva, nao da tempo ao pensa- 
dor. fiste e o literato sao, de certa forma, instrumentos daque- 
le. Ou, dito de outro modo, a vocagao de Rui para a agao tolhe 
os eventuais movimentos do "pensador puro", sacrifica o "fi- 
losofo" ao politico (9). 

Mas, ao lado dessa primazia da agao, ha ainda a duvida a 
sustar os passos do pensador, impedindo-o de fixar-se num "sis- 
tema" . E' o proprio Rui quern o afirma, no momento mesmo em 
que comega a fechar o ciclo da primeira fase de sua evolugao, 
na conferencia de 22 de fevereiro de 1893. Ai, num trecho 
conhecido, entre outras coisas diz: "Percorri as filosofias, mas 
nenhuma me saciou; nao encontrei o repouso em nenhuma" 
(10). Em outros termos, a duvida o acompanhou sempre; nao 
aderiu a um sistema, nem tentou elaborar um que o satisfi- 
zesse. 

Vem desses motives a indecisao de Rui diante dos caminhos 
intelectuais que Ihe apontava o seu tempo, file e e nao e um li- 
beral classico; e e nao e um cientificista. Nao que tomemos esses 
tipos como sistemas fechados e, nao enquadrando neles perfei- 
tamente a Rui, digamo-lo indeciso; nao. E' que ha no pensa- 
mento de Rui ideias, senao incompativeis, pelo menos necessi- 
tando de uma fundamentagao racional exaustiva para poderem 
andar juntas. Nele se casam, espontaneamente, sem as razoes 

9) — No mesmo sentido assinala Miguel Reale: "Ate certo ponto, interessam-lhe (a 
Rui) as abJtragoe: enquanto instrumentos ou processo de interferencia modifi- 
cadora no mundo da "praxis", no campo da experiencia humana concreta, e nao 
como "abstr^Qoes em si", suscetiveis de se situarem como objeto de cogitagoes 
autonomas" Ob. cit., pag. 11. 

10) — Conferencia Popular..., cit., in edigoes ja citadas, pags. 318 e 45, respectiva- 
mente. 
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do filosofo, a tradigao e as ideias novas, nem sempre conve- 
nientemente justificadas. Por tradigao e Rui cristao e liberal; 
por conquista do proprio espirito um cientificista comprometi- 
do com as teses radicals da nova filosofia popular. Ha verda- 
deiras camadas superpostas no seu pensamento, sem um fio 
condutor unico que as harmonize racionalmente. 

Talvez essa ambiguidade mesma de espirito vinculado, ao 
mesmo tempo, as duas mentalidades constitutivas da ilustra- 
qao brasileira faga de Rui, ao lado de seu imenso valor pessoal, 
uma das mais caracten'sticas figuras de seu tempo. Tal ambi- 
guidade, que nao Ihe prejudica a agao, ja que, do ponto de vis- 
ta pratico, as ideias que Ihe norteiam o espirito trabalham na 
mesma diregao. ao mesmo tempo revela, numa so pessoa, as 
diferentes orientagoes intelectuais da epoca. Nesse sentido, na 
sua indecisao mesma entre as duas "filosofias", a figura de 
Rui e uma especie de espelho a refletir a ilustragao brasileira 
toda, e a condensagao do pensamento de seu tempo na unidade 
de seus propositos e na divergencia de seus fundamentos teo- 
ricos. 

E' o pensamento desse Rui ilustrado que procuraremos 
captar nas paginas seguintes, a fim de bem compreender, no 
seu significado mais amplo, a atitude do autor dos Pareceres 
diante dos problemas fundamentals do ensino superior. Atitu- 
de que sintetiza — e no caso fundamentadamente — as diferen- 
tes teses iiustradas sobre a questao, superando as divergencias 
num contexto mais vasto. 

* * 
* 

A tradigao fez de Rui um cristao; a razao leva-lo-a a rom- 
per com uma das formas do cristianismo, o catolicismo, pelo 
menos sob o aspecto em que este se apresentava no pontificado 
de Pio IX. Para esta ruptura contribui decisivamente a guerra 
que o "neo-catolicismo", "jesuitico e ultramontano", move ao 
pensamento liberal. Sim, porque por tradigao, por sentimento 
e razao, Rui e tambem, e antes de tudo, um liberal. Cristao 
ele continua, se-lo-a sempre, mas, no periodo que estudamos, 
fora das religioes positivas, mas avesso as doutrinas catolicas 
proclamadas no Syllabus e triunfantes no Concilio do Vatica- 
no. O seu cristianismo e a religiao de um liberal; em lugar de 
anatemas ele deve trazer aos homens compreensao e amor, to- 
lerancia e caridade. O cristianismo, diz Rui em 1876, no Dis- 
curso da Magonaria, nao e, como o querem os ultramontanos, 
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uma "lei de bilis e corrupgao, de fraude e crueldade. O que ele 
e, sim, e aquela cruz no Calvario (...) com dois bragos de ma- 
ternal amor estendidos para a humanidade inteira; com uma 
sombra so para todos os bons, creiam ou duvidem, lutem ou des- 
falegam, contemplem ou indaguem, triunfem ou despenhem-se" 
ill). O cristianismo, como Rui diria mais tarde, em 1893, ex- 
primindo a mesma ideia, e a religiao da caridade, "a ponte 
ideal onde os homens se encontram com os anjos", e a "religiao 
comum a todas as religioes", que une os homens de bem na 
mesma aspiragao da verdade (12). O cristianismo se define 
antes como um ideal moral expresso no Evangelho, do que co- 
mo uma organizagao determinada e exclusivista, que acabaria 
por tornar-se uma barreira entre os homens. fisse ideal e de 
concordia e de uniao "entre os que amam identicamente ao 
proximo, curvam-se com igual auto rid ade ao dever, adoram 
com o mesmo fervor e as mesmas esperangas a Deus", ainda 
que nao se prostrem "na mesma nave ante o mesmo altar, sob 
as maos do mesmo sacerdote" (13). Os sentimentos de Rui 
lembram os de Rousseau, nao o do IV Livro do Contrato Social, 
mas o da Profissao de Fe do Vigario de Savoia. Como este, Rui 
parece crer numa especie de "religiao natural", acima das dis- 
sidencias entre os credos, e que encontra nos Evangelhos a sua 
expresao etica mais profunda. Como Rousseau, nao se entrega 
a um vago deismo, no qual Deus entre mais como ideia expli- 
cativa do movimento da materia do que como necessidade do 
coragao humano; como ele, sim, alimenta o espirito de um teis- 
mo sincero, expressao legitima de uma alma religiosa (14). 

Pois bem, esse teismo cristao e incompativel com o cato- 
licismo romano, ja que enquanto este se assenta na negagao da 
liberdade de consciencia, aquele a exige necessariamente, pois 
que se faz de tolerancia e compreensao. Nao somos senhores de 
nossas convicgoes mais profundas; a esse respeito "Deus con- 
denou a impotencia a vontade humana". Negar a liberdade 
de consciencia "e desconhecer a incoercibilidade invencivel dos 
i'enomenos morais, o carater involuntario das nossas convicgoes, 
a invariabilidade fatal das leis eternas que determinam a pro- 

11) —* Discurso de 21 de julho de 1876, sobre a situagao da questao religiosa, no Bra- 
sil. Citamos segundo a transcriyao do proprio Rui emi Queda do Imperio, cit., 
tomo II, pags. 113/4. 

12) — Conferencia Popular..., edi?5es citadas, respectivamente pags. 349 e 69/70. 
13) — Discurso de 1876, cit., loc. cit. 
14) — Sobre a distingao entre deismo e teismo, cf. D'Holbach, Sys^eme de la Nature, 

trad, espanhola, Buenos Aires, Lautaro, 1946, pags. 353/354. 
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ciugao e evolu^ao do pensamento" (15). O cristianismo verda- 
deiro, pois, ao inves de repelir o liberalismo, como pretendem 
os catolicos, o exige e serve-lhe mesmo de fundamento. Ora, 
essa alianga entre liberalismo e cristianismo conduz as simpa- 
tias de Rui para, o protestantismo. Sem textualmente declara- 
lo nunca, talvez mesmo sem tomar consciencia disso, Rui, como 
grande numero de liberais classicos de seu tempo, e um auten- 
tico protestante, pelo menos no legitimo sentido filosofico lem- 
brado por Rousseau: "Cada um permanece unico juiz para si 
mesmo e nao reconhece (...) outra autoridade que a sua pro- 
pria" (16). Como Saldanha Marinho, Cristiano Otoni e tantos 
outros, Rui sente-se um "velho catolico"; e de um "velho cato- 
lico", Doellinger, a obra que traduz em 1877 — mas que e afi- 
nal um "velho catolico" senao um novo protestante? 

E', pelo menos, como "protestante" que Rui endossa as co- 
nhecidas teses sobre a decadencia e inferioridade dos povos 
catolicos, cara a tantos espiritos do seculo XIX, como Renan 
e Leveleye (17) por exemplo, e que tanta voga teriam no perio- 
do da ilustragao brasileira. Em O Papa e o Conci'lio ou no dis- 
curso sobre a Secularizagao dos Cemiterios (1880) la estao, com 
todas as letras, as afirmagoes de acordo com as quais o catoli- 
cismo conduz os povos a miseria e a ruina, enquanto o protes- 
tantismo os liberta: "os paises onde o catolicismo romano mo- 
nopoliza a protegao do estado ou o senhoria das consciencias 
abismam-se politicamente no cativeiro e na miseria. Confron- 
tem-se, na Europa, as nagoes do meio-dia com as do norte; na 
America, os Estados Unidos com os paises de populagao latina; 
na Oceania, a Australia e a Nova Zelandia com as feitorias es- 
panholas; no seio do mesmo pais, como a Suiga, cantoes como 
Neuchatel e Vaud com outros como Berne e Valais, ou, na In- 
glaterra, a Escocia com a Irlanda, ou, na Irlanda, Ulster e Con- 
naught, ou, numa circunscrigao anda mais restrita, no mesmo 

15)   O Papa e o Conc'tlio, Versao e Introdugao de Rui Barbosa, Rio de Janeiro, Brown 
& Evaristo Editores, IS??', pags CCXX1II/IV. 

16) — Lettres ecrites de la montagne, II, Paris, ed. Garnier, 1944, pag. 139. Rous- 
esau acrescentava linhas adiante; "Que se me prove hoje que em materia de fe 
eu sou obrigado a submeter-me as decisoes de quetn quei* que seja, e a partir 
de amanha eu me farei catolico, e todo homem consequentemente e veridico 
fara como eu" 

17) —■ Sobre o assunto, cf., por exemplo, La re/orme intetectuelle et morale en France, 
Paris,, Michel Levy, 1874, de Renan, e, de Lavelejle, L'Avenir des peoples ca- 
tholiguea, publicado em 1875 na Rdvue de Belgique (Ver Do Future dos Povos 
Catolicos, Estudo de Economja Social, tradu^ao de Miguel Vieira Ferreira, Rio 
de Janeiro. Laemmert, 1875). No Brasil, Cristiano Otoni, Saldanha Marinho, 
Joaquim Nabuco, Vieira da Silva, mais tarde Pereira Barretto, etc., sustentaram, 
como Rui, o acerto das teses desses autores. 
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cantao, em Apenzell, por exemplo, a secgao de Rodes exterio- 
res com a de Rodes interiores, ou, enfim, nos mesmos pontos 
ate, nas mesmas cidades, como em algumas do Canada, os pro- 
testantes com os catolicos; e ver-se-a sempre, sem excegao, — 
naqueles a industria, o comercio, a bolsa florescente, o trabalho, 
a prosperidade, a riqueza, a vida polltica, a moralidade privada, 
a piedade religiosa, a instrugao extraordinariamente desenvol- 
vida, a energia, a iniciativa, o civismo, a resistencia a opressao, 
— nos outros, entre os filiados as crengas romanas, a pobreza, 
a indigencia, o mercado sem atividade, os titulos nacionais de- 
preciados, a literatura e a educagao publica incomparavelmen- 
le atrasadas, a superstigao em vez da fe, a mais profunda apatia 
no povo, a tutela administrativa exercida sem reagao sobre o 
individuo ,o patriotismo mal esclarecido, moroso no acordar, 
ou cego nas maos do governo. De modo que, sob o quadro com- 
parative do estado social das duas grandes confissoes, a orto- 
doxia pontificia e o protestantismo, a mao da historia contem- 
poranea poderia inscrever aquilo de um jornalista europeu: 
I popoli di religione papale o sono gia morto, o vanno moren- 
do" (18). Em outros termos, o protestantismo e condigao de 
progresso e de civilizagao, vale dizer, de ilustragao e moralida- 
de, em virtude de seu carater liberal, de sua acentuagao da li- 
berdade de consciencia. Se a religiao e natural ao homem e e 
necessaria, porque verdadeira, a verdade e a necessidade das 
religioes hao de ser medidas pelo padrao da liberdade. Nao 
se ha de julgar do valor do liberalismo pelos criterios das reli- 
gioes, mas destas pelo criterio daquele: em suma, o liberalismo 
se impoe, ao espirito de Rui, como o real fundamento da con- 
cepgao do mundo. O cristianismo justifica o liberalismo — e 
essa e marca principal da verdade da doutrina crista, pois nao 
ha autentica verdade ou moralidade que se contraponha a li- 
berdade. 

Mas. que entende Rui por liberdade? Embora nao procure 
uma solugao metafisica para o problema, e patente que nao a 

18) — O Papa e o Conctlio, cit., pags. CLXX^Vl/VII. No discurso sobre a SectrJart- 
zagao dos Cemiterios, de 27 de julho de 1880, Rui dizia: "O protestantismo 
nasceu da liberdade da consciencia individual, cuja consequencia politica ^ a 
liberdade religiosa; do protestantismo e filha a instrugao popular, que constitui 
a grande caracteristica, o principal instrumento e a necessidade vital da civili- 
zagao moderna; ao protestantismo encontra-se associada, em toda a parte, uma 
exuberancia de properidade industrial, luxuriante e vigorosa como a vegetagao 
dos tropicos, em contraste com os pafses onde os processes de govemo catolicos, 
aplicados em 'jeu rigor, cansaram as almas, e esgotaram a energia moral do povo, 
esse humus da riqueza publica, como os rrtetodos exaustivos da lavoura antiga 
esterilizavam as mais belas regioes da terra". Cf. Obras Completas, vol VII, 
1880, tomo I, Disourifos Parlamentares — Camara dos Deputados, pags. 164/5. 
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pensa (e bem informado como era nao seria mesmo razoavel 
que o fizesse) em termos do velho livre arbitrio. Uma passa- 
gem de O Papa e o Concilio, ja por nos citada, sob re o carater 
involuntario de nossas convicgoes, situa a concepgao de Rui, 
senao sob a influencia de Rousseau, pelo menos na mesma 
linha de suas opinioes, quando o genebrino perguntava no livro 
IV do Emilio, falando exatamente sob re a liberdade: "Segue-se 
que nao sou meu senhor, porque senhor nao sou de ser outro 
que eu?" (19). O que preocupa a Rui, porem, nao e a analise 
filosofica da questao; nao e o problema metafisico ou o psico- 
logico e sim o juridico-politico. Exatamente porque Deus con- 
denou a importencia a vontade humana, no que tange as con- 
vicgoes proprias, e violentar a personalidade do homem negar- 
Ihe a liberdade de consciencia, que nao e senao o direito 
concedido a cada um de ser o que realmente e, dd poder reali- 
zar o seu destino. Nenhum poder constituido, nem o do Estado, 
que na civilizagao leiga e progressista do ocidente e o poder 
supremo, seria juridicamente legitimo se desconhecesse os "di- 
reitos eternos, inauferiveis, essenciais ao desenvolvimento li- 
beral do homem. Esses direitos — continua Rui — representam 
as diversas faces da atividade particular, nas suas modalidades 
legitimas, nas suas tendencias providenciais; constituem, der- 
redor de cada um de nos, uma esfera sagrada, que a autoridade 
social nao e licito penetrar sem violencia ou injustiga. Em re- 
lagao as leis que presidem a esse genero de fungoes humanas, 
o estado e apenas a grande protegao comum, a vigilancia cole- 
tiva organizada e permanente. Ai o verdadeiro papel dele e o 
de abstengao respeitosa perante o desenvolvimento regular 
dessas forgas naturais e represao igual contra as invasoes recf- 
procas do dominio privado" (20). O pensamento de Rui, a esta 
altura, confundir-se-ia com o do kantiano Lafaiete Rodrigues 
Pereira ou com o de qualquer outro liberal classico. O autor dos 
Pareceres parece aqui muito proximo do direito natural, sob o 
aspecto por que Kant o apresentara e que determinara a nova 
proposigao do problema pelos filosofos do direito do decimo 
nono seculo, como Krause e Ahrens, fieis ao pensamento nu- 
clear do jusnaturalismo. E, de fato, Rui fala sempre da liber- 
dade de consciencia como um direito eterno, que nao nasce dos 
choques e das adaptagoes humanas, mas que os sobreleva e ser- 
ve inclusive para medir o valor deles. Se, como Tobias, Rui 

19) — Profession de fed da vicaire Savoyard in tmile ou de f education, livro IV, Pa- 
ris, Gamier, s/data, pag. 340. 

20) —< O Papa e o Concilio, cit., pag. C1X. 
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reconhece um dia que o direito nasce muitas vezes da violen- 
cia, o simples xeconhecimento de que nem toda violencia gera 
direito revela claramente que ele de forma alguma identifica 
a nogao de forga com a de direito (21). 

Seria ilusao, entretanto, pensar que o pensamento juridico 
de Rui se resolva nos quadros do liberalismo classico. Homem 
de seu tempo, Rui nao poderia desconhecer a forga e a sedugao 
do pensamento cientificista; de fato, conhece-o e a ele se entre- 
ga, sem repudiar, todavia, as inspiragoes filosoficas que as no- 
vas teorias pretendiam superadas. Nos Pareceres, abordando 
de passagem o problema do direito natural, revela-se frontal- 
mente contrario a ele e propenso a derivar o direito das leis 
da evolugao social, numa inequivoca aceitagao da lei dinamica 
fundamental de Comte. Reconhecendo que nao ha, nem pode 
haver, "agregagao racional e progressista das multidoes huma- 
nas" sem uma lei generica, que regule a "agao legitima dos 
individuos, pessoal ou coletivamente considerados, uns para 
com os outros", pergunta: '"De onde se nos revela, porem, essa 
lei, essa formula civilizadora? Quer o direito natural que do 
seio da natureza; mas nao da natureza que a ciencia estuda 
com a precisao dos seus calculos e os austeros processes do seu 
metodo; sim de uma que a escolastica engenha de ideias a priori, 
e assenta em dedugoes sutis, eloquentes, mas inverificaveis. 
Cientificamente, porem, isto e, averiguavelmente, demonstra- 
velmente, a nogao dos deveres individuals e sociais, assim como 
a dos direitos sociais e individuals nao se extraem desses puros 
entes de razao; sim dos dados cientificos e mesologicos, das 
influencias do tempo e da selegao, dessas leis que so o metodo 
liistorico, severamente empregado, sera capaz de firmar. Esse 
principio da progressao social, que Comte enunciou, e a deter- 
minante de todos os deveres pelo unicc meio de aferigao de 
que a ciencia dispoe: o da relagao visivel das coisas; o da obser- 
vagao real dos fatos; o da sucessao natural das causas e efeitos. 
Eis a base da sociologia; enquanto o direito natural se procura 
firmar numa natureza, que a historia nao descobre em epoca 
nenhuma, em nenhum ajuntamento de criaturas pensantes. Ao 
direito natural, pois, que e a metafisica, antepomos a sociologia, 
ainda nao rigorosamente cientifica, e certo, na mor parte dos 
seus resultados, mas cientifica nos seus processes, nos seus in- 
tuitos, na sua influencia sobre o desenvolvimento da inteligen- 

21) — Na Queda do Imperio, cit. lomo I, Rui afirma que "do mal, em politica, muitas 
vezes nasce o bem; da violencia o direito" (pag. 143) . E antes: "No fundo 
das causas mais desinteressadas ha sempre interesses. Sem eles nao se rege a 
terra" (pag. 142). 
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cia humana e a orientagao dos estudos superiores" (22). Fiel, 
alias, a esse pensamento, Rui pretende, entao, que se substitua 
nas Faculdades de Direito a cadeira de direito natural pela de 
sociologia. 

O trecho acima citado, tornado isoladamente, nos conven- 
ceria de uma evolugao de Rui, de 1877 a 1882, do liberalism© 
classico para o cientificismo. Ja nao seria o mesmo que o autor 
de O Papa e o Concilio o relator da comissao de instrugao pu- 
blica da Camara dos Deputados. Parece-nos, contudo, dificil 
sustentar tal tese. Ja em 1880, no discurso sob re a Seculariza- 
cao dos Cemitetios, Rui sustentava sem rebugos a verdade da 
lei dos tres estados (23). E, no mesmo ano, num discurso de 21 
de junho, em Defesa da Eleigao Direta, abragava posigoes tipi- 
cas do liberalismo classico, ligadas ao papel "educador" da lei. 
De fato, falando sobre a escravidao, dizia Rui que " situagao 
da lei nem sempre ha de ser precisamente identica a da socie- 
dade onde tern de imperar. Aquela pode, e, em certos pontos, 
deve, adiantar-se a esta, como escoia, como prenuncio dos novos 
tempos, como preparagao do futuro" (24). Nada mais distante 
de uma posigao cientificista consciente de si mesma que essa 
concepgao do idealismo juridico, tao frequente, de outra parte, 
entre os representantes do liberalismo classico. Para estes, a 
lei ha de ser a expressao de um direito indisputavel, que deve 
ser imposto as sociedades independentemnte da sua situagao 
real. Para aqueles, a lei sera exatamente a consagragao de uma 
situagao real pre-existente ou nao sera nada. Filosofando so- 
bre a historia como um cientificista, quase como um positivista, 
adepto que e entao da lei dos tres estados, Rui, ao mesmo tem- 
po, dispoe-se a agir sobre ela com os instrumentos do libei alis- 
mo classico. 

Poder-se-ia, assim, a vista dos exemplos citados, e sem en- 
trar em outros que apenas os confirmariam, falar numa visao 
cientificista do direito da parte de Rui? Poder-se-ia, ao menos, 
imaginar que ele, como Stuart Mill ou Spencer, substituia o 
direito natural, racionalmente fundado, por uma especie nova 
de direito natural, fundado no conhecimento cientifico de uma 

22) — Reformat do Ensino Secondario e Superior, ed. cit., pag. 106. Ja no seu dis- 
curso de 10 de julho de 1879, Rut dizia: "A verdade, nesta epoca de ciencia 
experimental, esta em que a evolugao sociologica e a modificadora legiitma do 
direito"' Of. Obras Completai. vol. VI, 1879, tomo I, pag. 280. 

23) — Discurso sobre a Secularizagao dos Cemiterios, cit., pags. 118/9. Ja insistimos 
sobre o assunto na conclusao da Primeira Parte deste trabalho, 

24) —< Delesa da Eleigao Direta, in Obras Completas, vol. VTI, 1880, tomo I, pags. 
42/3. 
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possivel natureza humana? O trecho dos Pareceres que cita- 
mos parece indica-lo, mas outros trechos, contemporaneos ou 
posteriores, nao nos permitem afirma-lo com seguranga. Na 
verdade, cremo-lo, Rui nao chega a uma opgao definitiva, clara 
o distinta, entre duas formas de pensamento, entre duas "filo- 
sofias". Estas, ja o dissemos, superpoem-se em seu espirito 
como duas camadas quase estanques. Aqui, Rui e o arauto do 
velho liberalismo; all o representante do cientificismo e do 
liberalismo renovado. 

Parece-nos fora de duvida, entretanto, que ha uma ten- 
dencia, cada vez mais acentuada, para afirmar-se em Rui o 
encanto pelas filosofias novas, o positivismo em particular. 
Sem abandonar a tradigao, ele cada vez mais Ihe restringe o 
ofrculo para dar lugar as ideias novas. Como outros espiritos 
liberais de seu tempo, ve na lei dos tres estados a marca in- 
confundivel da verdade: "as concepgoes teologicas — diz nu- 
rna frase do discurso sobre a Secularizagao dos Cemiterios a 
que ja nos referimos e que ja citamos — constituem uma fase 
atrasada, um periodo inferior na historia das sociedades: o 
primeiro desses tres estados sucessivos e necessaries, cujo ter- 
mo final e o estado positive, em que o homem, compreendendo 
a sua verdadeira posigao no universe, comega a ver claramente 
a explicagao razoavel da ordem, de que faz parte, nas leis 
imutaveis do mundo visivel, nas leis resultantes das proprie- 
dades imanentes as coisas". E nesse mesmo discurso chega 
ate a falar com simpatia da religiao da humanidade, a que 
depois faria tao contundentes crxticas, em 1893, quando da 
Visita a Terra Natal. Mas nao e so a lei dos tres estados o que 
entao o seduz na filosofia de Comte; "o positivismo, — diz na 
Reforma do Ensino Primario — longe de ser uma seita esteril, 
ou um catecismo de formulas abstratas, poderia bem alimentar 
aspiragoes aos foros de uma vasta filosofia da realidade, util 
aos homens de governo como aos homens da ciencia" (25). E 
e de fato nesses termos que Rui pensa entao a filosofia de 
Comte, tomando-a mesmo como fundamento de seu piano de 
ensino: "O principio do ensino integral, entrevisto pelo alto 
engenho de Rabelais e formulado pela filosofia positiva, e o 
norte, a que deve tender a reorganizagao da escola. O indivi- 
duo e apenas uma condensagao da humanidade; releva, por- 
tanto, juntar na composigao do seu espirito os elementos essen- 

25) — Reforma do Ensino Primario e Varias Instituigoes Complementares cfa Instru^ao 
Publica in Obras Completas, vol. X, 1883, 4 tomos. A citagao e do tomo I, 
pag. 95. 
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ciais que concorreram no processo historico do desenvolvi- 
mento geral do espirito humano" (26). E' tal o fascmio que o 
positivismo exerce sobre o espirito de Rui que, por exemplo, 
ao citar Ferneuil, como autoridade em questoes de ensino pu- 
blico, desnecessariamente acentua que este nao pertence a es- 
cola positiva (27), como se estivesse a medir as opinioes pelo 
criterio de sua aproximagao ou afastamento das ideias de 
Comte. O mesmo fascmio aparece quando Rui discute o papel 
do Estado educador. Partidario da missao pedagogica do Es- 
tado, como adiante o veremos, assusta a Rui a posigao contra- 
ria de Comte: :iPesa, e certo, contra nos, com todo o valor da 
autoridade do nome que se Ihe associa, a opiniao do ilustre 
fundador da filosofia positiva, cujo alto espirito fazia votos 
pela supressao da Universidade" (28). Pois bem: contra a opi- 
niao de Comte, Rui contrapoe as assergoes de dois positivistas 
heterodoxos, Littre, a quern um dia classificara como "uma 
dessas cabecas quase divinas, que assinalam a superioridade 
intelectual deste seculo" (29), e Wyrouboff (30). 

Rui nao e, evidentemente, um positivista, siquer um posi- 
tivista heterodoxo, nem nos queremos apresenta-lo como tal. 
Mas e inegavel que o positivismo e uma das filosofias que mais 
influem sobre o seu pensamento, servindo-lhe, como a tantos 
outros ilustrados brasileiros, de instrumento na captagao e na 
ordenagao da reaiidade. 

Se, como varies liberais classicos, Rui se faz simpatico as 
cioutrinas positivistas, como eles tambem se entrega ao culto 
da ciencia, como o unico caminho capaz de redimir e libertar 
c homem, culto esse tao caracteristico do cientificismo ilustra- 
do dos fins do seculo. Ja vimos Rui dizer que o fututro da es- 
pecie, o governo da sociedade, a prosperidade moral e material 
dos povos dependem da ciencia como a nossa vida depende do 
ar. E' da ciencia que o baiano ilustre tudo espera; sem ela de 

26) — Idem, tomo II„ pag. 57. No mesmo sentido, diz Rui a pag. 59: "O principoo 
positivo, que pretende estender a escola a instrugao enciclopedica. amplia-la, co- 
mo base, como estofo comum a educagao da inteligencia humana, a todas as 
camadas socials,6 incomparavelmente mais exequivel do que os programas es- 
colares atualmente praticados entre nos". Cf. ainda, na mesma linha, Relorma 
do Ensino Secundario e Superior, pags. 151/2. 

27) — "Outra autoridade das mais modemas, e das de mais respeitada proficiencia. 
reconhece, alias sem pertencer a escola positiva". . . Relormp do Ensino Primario, 
cit., tomo II, pag. 60. O grifo £ nosso. 

28) — Idem, tomo I pag., 87. 
29) — Discurso de 10 de julho de 1879, sobre A Relorma Eleitoral, in Obras Com- 

pletas, vol. VI, 1879, tomo I. pag. 282. 
30) —« Cf. Relorma do Ensino Primario, tomo I, pags. 87/94. 
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r.ada valeriam reformas exclusivamente poh'ticas no pais. Sem 
a ciencia continuaremos a ser "uma nacionalidade sem vigor, 
nutrida de palavras e abstragoes, incapazes de gerir os seus 
negocios, exploravel a beneficio de todas as quimeras, domi- 
nada pela imaginagao, destituida do sentimento do real, um 
povo de parladores e ideologos, onde todas as extravagancias, 
todos os sonhos, todas as mvengoes do espirito de utopia en- 
contrarao materia adaptavel as suas especulagoes e aos seus 
caprichos" (31). Rui nao chega a seu um "cientificista", no 
sentido filosofico preciso do termo, tal como o definimos em 
diferentes passagens da primeira parte deste livro; ele o e, 
entretanto, num sentido mais vago e generico, enquanto con- 
fia sem vacilacoes na tarefa libertadora e moralizadora da 
ciencia. fiste tipo de cientificismo, alias, e o produto natural 
de todo pensamento "ilustrado" de qualquer tempo. 

As indecisoes de Rui entre duas "filosofias", a do libera- 
lismo classico e a do cientificismo moderno, nao chegam, to- 
davia, a incidir de maneira negativa sobre o seu programa de 
agao. Nao o seduzindo a ortodoxia positivista, esta sim inimi- 
ga do pensamento liberal, a "camada" positivista e cientificis- 
ta de seu pensamento nao debilita, antes fortalece, a inspira- 
gao liberal de sua atividade. E, assim, a unidade que nao en- 
contramos no Rui pensador aparece nitidamente no Rui poli- 
tico . Sem diivida este se transforma, muda de opinioes — mas 
a mudanga, no caso, corresponde as transformagoes do proprio 
panorama historico. Rui muda no que concerne aos meios 
para a concretizagao de seus fins — meios naturalmente de- 
pendentes das possibilidades historicas concretas — nunca em 
relagao aos fins mesmos, — fins etico-juridicos derivados, ao 
mesmo tempo, do liberalismo classico ou do "novo liberalismo" 
cientificista. 

O programa politico de Rui esta perfeitamente identificado 
com o programa — nao propriamente com a agao — do partido 
liberal. No seu primeiro ano na Camara dos Deputados, 1879, 
a 17 de margo, justificando A Situacao Liberal, Rui lembra que 
a tarefa que o gabinete Sinimbu tern a realizar nao e apenas 
a decretagao da eleigao direta. E, lembrando o dever do gabi- 
nete, aproveita a ocasiao para expor um programa liberal de 
governo que e, no fundo, o seu proprio programa, aquele que 
norteara a sua agao politica, no parlamento ou fora dele, ate 
cs primeiros tempos da republica: "Elevar o nivel intelectual 
do povo, — diz ele — imprimindo um movimento vigoroso, 

31) —« Reforma do Ensino Secundario e Superior, pag. 37. 
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reorganizador, criador ao ensino, interesse nacional bastante 
grande, (...) cuja fundagao, importando apenas um leve acres- 
cimo a despesa, viria dar a esse ramo do servigo publico a sua 
natural dignidade, e abrir-nos uma era nova, se nos soubesse- 
mos inspirar no exemplo desses estados que nao medem neste 
sentido sacriffcios, convencidos, como estao hoje, por uma edu- 
cagao de tremendos infortunios, cuja ligao bem poderiamos 
aproveitar, de que a unica vertente inesgotavel da prosperidade 
nacional e a instrugao e moralizagao do homem em todas as 
camadas sociais; salvar a lavoura mediante a fundagao do cre- 
dito agricola e territorial; realizar praticamente o municipio, 
libertar a provincia do quase colonato que a oprime, descen- 
tralizando largamente a administragao, cuja urdidura atual e 
mcompativel com a liberdade do escrutinio popular e a feli- 
cidade geral do pais; isolar absolutamente da politica a magis- 
tratura e o funcionalismo; eliminar os restos imiteis, corrupto- 
res, da guarda nacional; fazer do voluntariado a fonte exclusi- 
va do exercito; iniciar a grande naturalizagao, nao (...) como 
simples faculdade arbitraria de agraciar, conferida ao parla- 
mento, mas como resultante de amplas condigoes legais, que 
abram os bragos do pais ao fluxo da imigragao; decretar, en- 
fim, essa liberdade, que, ha quase dois seculos e meio, em 1644, 
Roger Williams proclamava no continente americano como a 
magna carta das liberdades superiores, the magna carta of 
highest liberties, a liberdade religiosa: eis o que o pais tem o 
direito de contar que nao pretiramos" (32). Embora incom- 
plete, em relagao a atividade por Rui desenvolvida (nada se 
iala, por exemplo, da libertagao dos escravos), o trecho em 
questao reafirma a essencia do programa que ja em O Papa e 
o Concilio o jovem Rui apresentara ao pais. O deputado libe- 
xal quer fazer do Brasil uma grande nagao, posta ao nivel do 
seculo, e nao ve, fora das solugoes liberais, outro caminho que 
conduza ao objetivo desejado. 

Em primeiro lugar e precise libertar a consciencia (e o 
primeiro grande trabalho de Rui, a Introdugao e a tradugao de 
O Papa e o Concilio, e uma contribuigao nesse sentido) porque 
sem essa liberdade nao e possivel constituir um E»',ado legiti- 
mo e, sem este, sonho vao seria o de desejar uma gnmde nagao. 
Para isso nao e precise mudar a forma politica do pais, — Rui 
nao e um supersticioso das formas politicas, como nao o fora 
Tavares Bastos — nao e preciso siquer reformar a constituigao 
vigente: o parlamento tem o direito de modificar as institui- 

32) — Obras Completaf. vol. VI, 1879, tomo I, pags. 153/4. 
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coes que violentam as liberdades fundamentals do homem 
consagradas no estatuto supremo do pais (33). Da liberdade 
de consciencia decorrem as demais teses lil-erais e se define o 
sistema das liberdades humanas. A propriu instituigao da elei- 
^ao direta, a que Rui atribui " a importanda de uma verdadei- 
ra revolugao entre nos" (34), vincula-se 10 seu espirito ao pro- 
blema da liberdade de consdenda, ja ^ue, por intermedio da 
leforma eleitoral, o deputado baiano p'-etende obter (como de 
fato obteria, na lei Saraiva, por ele elaborada) a elegibilidade 
dos acatolicos, primeiro passo para a realizagao do ideal da 
'"igreja livre no estado livre", sem a qual sera uma mentira a 
mais fundamental de todas as liberdades, a religiosa (35). E' 
verdade que a eleigao direta, no seu entender, nao visa apenas 
a isso; antes de tudo ela deve ser o instrumento de consolida- 
gao da verdade democratica. E' que, para Rui, o liberalismo e 
mseparavel da democracia; um pais nao sera verdadeiramente 
liberal se a representagao nacional nao exprimir a vontade real 
do povo. Por tudo isso, a reforma eleitoral ha de ser, para ele, 
uma revolugao, desde que bem compreendida. Nao se espere 
que ela, por si so, resolva todos os nossos problemas: "A elei- 
gao direta, imicamente por nao ser indireta, nao se transforma 
em talisma de regeneragao. Depende capitalmente de requi- 
sites intrinsecos, de reformas consequentes a ela, cuja selegao 
constitui a mais ardua parte do problema; e preteridas essas 
reformas, desatendidos esses requisites, a eleigao direta falha- 
ra, como todas as instituigoes hibridas ou desmembradas" (36). 
A eleigao direta, especialmente como Rui a concebe, e um as- 
pecto de um todo muito mais generico. Desde logo, o seu 
repudio a extensao do voto aos analfabetos, propuganada por 

33) — Em O Pap&s e o Conctlio a em diversos discursos Rui sustentou essa te«e, que 
Saldanha Marinho defendera nos artigos de A Igreja e o Estado. Cf. por exem- 
plo o artigo XXV, d« 18 de junho de 1873, da Primeirat Serie dessa Obra, se- 
gunda edi^ao, Rio de Janeiro, Tip. Villeneuve, 1874, pags. 216/221. Baseado 
no art. 178 da Constituigao Imperial ("E' so constituicional o que diz respeito 
aos limites e atribuigoes respectivas dos poderes politicos, e aos direitos po- 
Hticos e individuais dos cidadaos; tudo o que nao e constitudonal pode ser 
altsrado, sem as formalidades referidas, pelas legislaturas ordinarias") e defen- 
dendo a tese de que o art. 5.° nao era materia constitucional, Saldanha Marinho 
af rmava que poderia ele ser revogado por lei ordinaria, que estabeleceria 
assim a liberdade religiosa. Em linhasi gerais, Rui pensa/ da mesma forma. 

34) —■ C-rta a Jacobna, de 10 de abril de 1881, in Mocidade e Exilio, cit., pag. 123. 
35) — Ja em 1879, Rui tentava obter a elegibilidade dos acatolicos, por meio de uma 

mod^ficagao no art. 17 do Regimento da Camara dos Deputados", de 10 de 
setembro de 1870, a fin^ de suprimir o juramento religioso que devia ser presta- 
do pelos deputados. Cf. discurso de 30 de junho de 1879, Obras Completas, 
vol. VI, tomo I, especialmente pag. 215. 

36) —- Discurso Je 10 de julho; de 1879 sobre A Reforma Eleitoral ,Obras Completas, 
vol. VI, romo I, pag. 227. 
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Jose Bonifacio, revela que no sen espirito a reforma eleitoral 
exige a reforma da instrugao: nao se elimina, com a exclusao 
do analfabeto do processo das urnas, o sufragio universal; 
apenas poem-se certas condigoes para o seu exercicio. Teori- 
camente todos poderao ser eleitores; basta que se premunam 
dos requisites indispensaveis a atualizagao desse direito. Mas, 
para que nao seja uma farsa essa exigencia, e precise que o Es- 
tado se lance denodadamente a tarefa da instrugao e que, com 
ele, todo o pais participe da luta pela educagao. Nao e por 
acaso que a reforma eleitoral e lembrada ao mesmo tempo que 
a reforma do ensino numa carta que Rui escreve a seu primo 
Jacobina e que ha pouco citamos (37): tanto o liberalismo como 
a democracia exigem que se proponha o problema da instru- 
gao popular ao mesmo tempo que se levanta a questao da le- 
gitimidade eleitoral. 

Mas a instrugao nao e apenas um corolario da autenticida- 
de democratica- e tambem condigao de prosperidade do pais. 
E' verdade que, por sua vez, o progresso, tanto na ordem mo- 
ral quanto na material reincide sobre a preservagao e aper- 
feigoamento da democracia — todos os liberais o dizem. Mas, 
mdependentemente desse fato, ela determina, diretamente, as 
condigoes materiais do pais, a possibilidade de um aumento 
de riqueza, e portanto de saude, decencia e bem estar. Nao 
basta, assim, que nos limitemos a expandir a instrugao prima- 
ria, a combater o analfabetismo. E' precise reformar a instru- 
gao secundaria e superior e, ao mesmo tempo, criar a instrugao 
especial, a instrugao tecnica: "somos, dizia Rui na conferencia 
sobre O Desenho e a Arte Industrial, uma nagao agricola. E 
por que nao tambem uma nagao industrial? Falece-nos o ouro, 
a prata, o ferro, o estanho, o bronze, o marmore, a argila, a 
madeira, a borracha, as fibras textis? Seguramente, nao. Que 
e. pois, o que nos mingua? tlnicamente a educagao especial, 
que nos habilite a nao pagarmos ao estrangeiro o tribute enor- 
me da mao de obra, e sobretudo da mao de obra artistica. Raro 
e o produto utilizavel, seja de mero luxo, seja de uso comum, 
em que o gosto, a arte, a beleza, nao constitua o elemento pre- 
ponderante do valor. Ora, como nos nao produzimos senao 
materia bruta, o prego da nossa exportagao ficara sempre imen- 
samente aquem da importagao de arte, a que nos obrigam as 
necessidades da vida civilizada. Nenhum pais, a meu ver, reu- 
ne em si qualidades tao decisivas para ser fecundamente in- 
dustrial, quanto aqueles, como o nosso, onde uma natureza 

37) — Cf. Mocidnde e Exilio, loc. cit. 
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assombrosa prodigaliza as obras do trabalho mecanico e do 
trabalho artlstico um material superior, na abundancia e na 
qualidade. Na adiantada civilizagao dos nossos tempos, a in- 
dustria e inseparavel da agricultura" (38). Insistindo na ins- 
trugao tecnica, Rui toca na chaga do que hoje chamamos "sub- 
desenvolvimento" e se revela, ja em 1882, o futuro "ministro 
da nossa independencia economica", para usar da expressao 
que serve de titulo a um excelente livro sobre a obra do mi- 
nistro da fazenda do governo provisorio (39). 

Mas, seria possivel falar seriamente, de um ponto de vis- 
ta realmente liberal, em liberdade de consciencia, em democra- 
cia, em emancipagao economica, sem abordar o mais serio dos 
problemas do pais, a escravatura, que nulificava a consciencia, 
escarnecia dos ideais democraticos, entravava a organizagao de 
uma economia mais sadia, progressista e humana? Poderia fa- 
ze-lo um falso liberal, mais interessado na propriedade escra- 
va do que no triunfo da civilizagao e do direito. Rui, pela sua 
propria consciencia de liberal autentico, por formagao e de- 
cisao, teria de inscrever o abolicionismo em seu programa. 
Joaquim Nabuco bem o compreendia ao dizer, na homenagem 
ao ministerio Dantas, que deixara o poder iutando pela eman- 
cipagao: "Sempre fiz votos para que a Propaganda Abolicio- 
nista fosse enriquecida pela palavra e pelo talento de um mogo, 
(Rui) que e uma reputagao do nosso parlamento, e que, ten do 
feito da liberdade religiosa e da propagagao do ensino o seu 
duplo apostolado, devia necessariamente dar como portico a 
essas duas grandes reformas a — Liberdade dos escraviza- 
dos" (40). 

Basta que reconhegamos no escravo uma consciencia hu- 
mana, o que so a sofistica dos escravocratas negaria —• e o que 
ela propria ja nao se anima hoje a negar — para que imediata- 
mente nos convengamos do absurdo da instituigao servil: "ou 

38) — O Desenho o a Arte Industrial (23 de novembro de 1882), in|| Obras Comple- 
tas, vol. IX, 1882, tomo II, pags. 255/6. No mesmo sentido, cf. Reforma do 
Ensino Secundario, ed. cit., pags. 172/4. 

39) Referimo-nos ao livro do consclheiro Humberto Bastos, Rui Barhosa, ministro 
da independencia economica do Brasij, Casa de Rui Barbosa, 1949. Sobre a 
gestao de Rui no Ministerio da Fazends* remetemos ainda a Introdugao de Os- 
car Bormann ao Relatorio do Ministro da Fazenda (Obras Completas, vol. 
XVII, 1891, tomo II), a conferencia de San Tiago Dantas, Rui Barbosa e a 
renovagao da sociedade, in Dlois momentos de Rui Barbosa, Rio de Janeiro, 
Casa de Rui Barbosa, 1949, pags., 9/45, ao capitulo Construgao da Republica, 
do livro de Joao Mangabeira, Rui o estadista da Republic^. 2a. edi^ao S. Paulo, 
Livraria Martins, 1946, pags. 33/54, bem como, e claro, ao proprio texto do 
Relatorio do Ministro da Fazenda, de Rui, Obras Completas, vol. XVUI, tomos 
II e III e Ancxos no tomo IV. 

40) — Cf. Discursos e Con/erencias, cit. pags. 104/5. 
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reconhecereis o direito do senhor, e eliminais a personalidade 
do cativo; ou confessareis o direito do cativo, e negais a pro- 
priedade do senhor" (41). Ora, o proprio esclavagismo ja nao 
tem a coragem de negar a personalidade do escravo: como en- 
tao manter a escravatura, defender o "direito" de propriedade 
do senhor? "Em nome e com a altivez do direito, nao! Se a 
legalidade constituisse o direito; se fosse licito preconizar em 
dogma juridico o apotegma daquele estadista do escravismo 
americano, a quern o cativeiro deve esta tese: O que a lei de- 
clara propriedade minha, e minha propriedade, terieis enxer- 
tado nas instituigoes livres do nosso tempo a teoria de Hobbes, 
que, santificando em criterio da justiga o arbitrio do legisla- 
dor, implicitamente funda a irresistibilidade, a irrevogabilida- 
de, a eternidade do despotismo" (42). Ou acreditemos no di- 
reito natural, ou creiamos na evolugao sociologica do direito, 
o que e certo e que este nao se confunde com a legalidade, que 
e simplesmente a consagragao do fato. Rui tem, alias, o cuida- 
do de mostrar que nao e apenas a teoria dos direitos do homem 
que nos leva a condenagao etico-juridica da escravidao: "Hux- 
ley, — diz ele — que nao e nenhum doutrinario da escola dos 
filosofos franceses do seculo XVIII, que nao subscreve a teoria 
dos direitos do homem, que, longe disso, qualifica a igualdade 
dos direitos naturais como "talvez uma ilusao contraria a 16- 
gica", e enuncia a possibilidade de que " a emancipagao con- 
verta o escravo de bem cevado animal em miseravel mendigo", 
reconhece "a existencia de uma lei moral (a moral law), por 
cujos ditames uma criatura humana nao pode senhorear arbi- 
trariamente a outra, sem grave dano de si propria", e consi- 
dera essa lei "tao facilmente demonstravel pelos dados expe- 
rimentais como qualquer verdade do mundo fisico (as any phy- 
sical truth)". Sendo assim, conclui ele, "toda a aboligao de 
cativeiro e uma dupla emancipagao, de onde maiores benefi- 
cios auferira ainda o senhor do que o liberto". Se estas nogoes 
nao sao abstratas; se a escravidao cativa sob um duplice jugo 
o dono e o servo, ai temos formulada uma lei, que incompati- 
biliza o estado servil com a existencia das sociedades civiliza- 
das. Dessa lei resultara para o opressor a necessidade da eman- 
cipagao e para o oprimido o direito a ela" (43). E' claro que o 
senhor de escravos resistira a esses raciocinios, apegar-se-a 

41) —• Emancipagao dos Escravos, parecer de Rui Barbosa sobre o projeto n.0 48 de 
1884, in Obras Completas, vol. XJI, 1884, tomo I (Discursos Par/amen tares — 
Emancipagao dos Escravos), pag. 213. 

42) — Idem, pag. 214. 
43) — Idem, pag. 107. 
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a '"legalidade". defendera o seu interesse contra o direito — 
nao poderia ser de outra forma (44). Isto, entretanto, nao afe- 
ta a verdade juridica do ideal emancipador, que tanto se pode 
derivar do velho direito natural quanto da concepgao cientifi- 
cista do direito 

Mas nao e so a sua "juridicidade" que legitima o ideal abo- 
licionista; a propria necessidade de progresso material do paxs 
c justifica amplamente, pois "na atmosfera da industria mo- 
derna" nao ha "prosperidade possivel em um pais de escravos, 
sitiado de toda a parte pelo trabalho livre, e paralizado, no 
seu proprio seio, ate pela consciencia de sua inferioridade, que 
esse sistema Ihe impoe" (45). Nao vivemos a dizer que o pais 
precisa de braqos, que sem a imigragao nao nos poderemos 
transformar em uma nagao prospera e feliz? Mas como incen- 
tivar a imigragao num pais cuja economia se funda sobre o tra- 
balho escravo? "Nao sera verdade que o movimento coloniza- 
dor depende fundamentalmente da renovagao do trabalho pela 
liberdade? A tal ponto se nos afigura evidente esta relagao 
essencial, — acentua Rui — que nao compreendemos como os 
esforgos da iniciativa particular, empenhados hoje em promo- 
ver a imigragao estrangeira, nao ocupem a vanguarda, afoita- 
mente, entre a agitagao abolicionista" (46). Como no esquema 
classico do liberalismo brasileiro de todos os matizes, a ideia 
abolicionista se liga a da imigragao. Esta nao se fara, abun- 
dante, vigorosa e intensiva, se o pais nao preparar-lhe o ca- 
minho, libertando o trabalho como deve libertar a conscien- 
cia (47). Mais uma vez se revela a coerencia, a unidade do 
programa de agao liberal defendido por Rui. 

* * 
* 

Ja acentuamos que Rui nao e um supersticioso das formas 
de governo. E' a essencia dos governos o que importa e, sob 
este aspecto, o que os distingue e o lugar que neles ocupa a 

44) •— "A escravtdao — diz Rui num discurso pronunciado no Teatro Politeama, a 7 
de junho de 1885 — gera a escravidao, nao so nos fatos sociais, como nos 
espiritos. O cativeiro vinga-se da tirania que o explora, afeigoando-Ihe a cons- 
ciencia a sua imagem. O grande proprietario de escravos © principalmente um 
produto moral de trabalho servil. Pode compreender a benevolencia, a candade, 
a filantropia individual, para corn os oprimidos. Mas nao Ihe e possivel a ini- 
ciativa heroica de uma reforma quq revolva pelos fundamentos a massa servil". 
Cf. Discursos e Conferencias cit., pags. 66/7. 

45) —■» Emancipagao dos Escravos, cit., pag. 80. 
46) —— Idem, pag. 79. 
47) — Sobre a conexao entre £* imigragao e a liberdade de consciencia, cf. O Papa e 

o Concilio, ed. cit., pags. CCXLIV/V. 
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liberdade. Ha governos liberals e governos autoritarios e des- 
poticos; governos que procuram alargar o circulo da aqao dos 
individuos, municipios, provincias, nos quais o todo e um pro- 
duto harmonioso das partes, e governos que restringem a esfe- 
ra daquela atividade, nos quais as partes se subordinam arti- 
ficialmente ao todo. Vendo na Inglaterra o governo liberal 
por excelencia, pelo menos ate pouco antes da republica, quan- 
do pende para a solugao politica norte-americana, (48) Rui 
nao ve incompatibilidade entre a monarquia e o liberalismo. 
Como Benjamin Constant, o autor do Curso de Politica Cons- 
titucional, ou como Tavares Bastos, entre nos, Rui nao reco- 
nhece incompatibilidade senao entre a liberdade e o despotis- 
mo. Monarquia constitucional ou republica, certamente nao 
e esse o dilema fundamental para o progresso do pais. Nas 
vesperas da republica, o demolidor da monarquia escrevia ain- 
da: "Os que se escandalizam com o carater democratico, que 
pretendemos imprimir a monarquia, esquecem-se de que, no 
mundo contemporaneo, a distingao entre monarquia e republi- 
ca e apenas acidental" (49). O que importa e o triunfo das 
ideias liberals, e o que o liberalismo exige na situagao presente 
do Brasil e a federagao, a autonomia das provincias, a descen- 
tralizagao politica e administrativa, a maneira norte-america- 
na. A monarquia so se torna um mal quando se recusa a aten- 
der as aspiragoes de liberdade; no caso se se faz um obstaculo 
a ideia federativa. So quando se convence de que a monarquia 
nao pode mais, ou nao quer, atender aos reclames liberais, e 
que Rui aceita a republica, como quern aceita uma fatalidade. 
A monarquia, diz Rui a 11 de maio de 1889, "nao podera durar 
debaixo deste ceu, senao recomendando-se ao povo pela sin- 
ceridade de uma conversao liberal, que alias nao nos parece 
de esperar. Se assim e, confessemos a nossa divida para com 
o movimento republicano, encarando-o como o aliado legitimo 
do movimento liberal ,em vez de o olhar com a malevolencia. 
que tern alongado um do outro esses dois ramos da mesma es- 
tirpe. A ideia republicana constitui o escudo, indispensavel 

48) — De qualquer forma, Rui se conscrva sempre um entusiasta da Inglaterra. mes- 
mo porque, como diz em 1894, esta U a "patria do governo representativo e 
mac das nagoes livres. O solo onde ela pisa, reproduz-Ihe espontaneamente as 
instituigoes. Os povos que saem de suas trtaos, livres todos como ela, na Ame- 
rica, na Australia, na Africa, sao outros tantos renovadouros da humanidade. 
Bendita esta raga providemcial." (De uma carta a Jacobina, de 20 de agosto 
de 1894, in Mocidade e Exilkf, cit., pag. 231). 

49) — Queda do Imperlo, ci'fL, tomo I, pags, 304/5 (Artiga de 5 de abril de 1880). 
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hoje, da ideia liberal; forma a guarda avangada, com que esta, 
mais dia, menos dia, ha-de, forgosamente, fraternizar" (50). 

Monarquia e republica sao meios; a liberdade e o fim. 
Assim, a opgao por uma ou outra forma dependera da maior 
ou menor adequagao do meio a obtengao do fim. Deixando de 
lado a monarquia pela republica, Rui nao abandona senao um 
mstrumento que se mostrara esteril por outro que Ihe renova 
as esperangas. 

O programa de agao de Rui, que procuramos mostrar nas 
suas ideias capitais, e o proprio programa do liberalismo ilus- 
trado. Rui e o espelho de seu tempo, o compendiador das as- 
piragoes de sua epoca. Ora, assim sendo, seria quase impossi- 
vel que a sua palavra nao se fizesse ouvir acerca dos ideals 
lundamentais que disputavam a primazia de resolver os pro- 
blemas do ensino superior brasileiro. Seria inconcebivel que 
nao enfrentasse as questoes da universidade e da liberdade de 
ensino, as duas solugoes que se contrapunham no esforgo para 
lazer de nosso ensino superior o instrumento principal de ilus- 
Iragao do pai's, pondo-o ao nivel do seculo. E Rui nao deixaria 
mesmo de enfrentar o problema, buscando uma solugao har- 
monica que, integrando a liberdade na universidade, nos pre- 
parasse para a tarefa que as elites "ilustradas" da nagao que- 
riam ver por nos cumpridas. 

A oportunidade para o tratamento sistematico dos pro- 
blemas fundamentais do ensino, teve-a Rui ao elaborar, como 
relator da comissao de instrugao publica da Camara dos Depu- 
tados, os seus pareceres sobre o decreto de 19 de abril de 1879, 
que tivemos oportunidade de estudar no segundo capitulo da 
segunda parte deste livro. E' principalmente nos Pareceres 
que Rui se define diante dos problemas pedagogicos e que de- 
fine a sua "filosofia da educagao". 

O primeiro problema que deve enfrentar, nao cronologi- 
ca, mas logicamente, e o do papel do Estado na obra educati- 
va, problema que se encontrava no nucleo de todas as discus- 
soes pedagogicas do seculo XIX — e que continua, ate hoje, 
a ser uma das questoes preliminares de qualquer filosofia da 
educagao. Rui definir-se-a, diante do problema, como um libe- 
ral — mas ja vimos que nao ha via perfeita unanimidade nas 
hostes liberais em face da questao. Teoricamente, o liberalis- 
mo procurava reduzir ao minimo a agao do Estado; pratica- 
mente, e em particular no terreno educative, era obrigado a 

50) — Idetir, tomo II, pags. 320/1. 
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aceitar a atividade do Estado, compreendendo que o particular 
uao podia arcar com as necessidades da educagao em geral e 
que, se o fizesse, seria duvidoso que o seu objetivo fosse, pura 
e simplesmente, o de propagar a instruqao. Nesse terreno, com 
os limites que adiante iremos ver, Rui fica com a pratica liberal 
e nao com as abstragoes de sua teoria. Lembra ele que, enquan- 
to alguns sistematicos protestam contra o alargamento da es- 
fera de agao do Estado, "a tendencia universal dos fatos, na 
mais perfeita antitese com essas pretensoes, com o subjetivis- 
mo dessa nova classe de doutrinarios, reforga, e amplia, entre 
os povos mais individualistas, com o assentimento caloroso dos 
publicistas mais liberais, o circulo das instituigoes ensinantes 
alimentadas pelo erario geral; aduz todo dia o concurso de no- 
vos argumentos em apoio da colagao dos titulos universitarios 
sob a garantia do Estado, e reconhece, cada vez com mais for- 
ca, a necessidade crescente de uma organizagao nacional do en- 
sino desde a escola ate as faculdades, profusamente dotada nos 
orgamentos e adaptada a todos os generos de cultivo da inteli- 
gencia humana"" (51). Nem mesmo "a autoridade de Augusto 
Comte", que fazia votos pela supressao do ensino oficial, e a 
augurava para muito breve, deve desviar-nos da compreensao 
do real papel do Estado na educagao — e os proprios positivis- 
tas que nao se anquilosaram na sistematica do mestre, como 
Littre e Wyrouboff, chegaiam a perceber com clareza que nao 
se poderia prescindir do Estado- educador (52). Seria tolice 
pretender invocar o principio economico da oferta e da pro- 
cura para justificar a exclusao do Estado do campo pedago- 
gico; era o que Stuart Mill ja compreendera. Rui apoia-se nele 
e em Matthew Arnold para lembrar que a lei economica nao 
funciona no terreno da educagao; o comum dos homens nao 
distingue com nitidez a boa da ma instrugao, embora o faga em 
lelagao a carne ou a manteiga... Portanto, em lugar de pre- 
tender anular a agao do Estado, e precise fortalece-la: "Em vez 
de vos propor medidas tendentes a enfraquecer a organizagao 
central do ensino, a vossa comissao encara, por conseguinte, 
como providencia de largo alcance e urgencia imperiosa a cria- 
gao do ministerio da instrugao publica. Perdidos entre a massa 
enorme de negocios, que a nossa legislagao atual comete ao 
ministerio do imperio, os interesses do ensino ocuparao sem- 
pre, necessariamente, uma situagao subalterna; as imensas 
questoes, que ele envolve, nao serao jamais objeto do profundo 

51) —• Reforma Jo l£nsino Prlmario, cit., tomo I, pags. 85/6. 
52) — Idrm, ver pags. 87/97. 
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estudo a que tem direito; e a responsabilidade do ministerio, 
dividida entre os varies ramos da administragao que essa secre- 
taria concentra em si, sera insuficientissima para a promogao das 
reformas e a solugao dos problemas que as mais sagradas neces- 
sidades do pais impoem a diregao superior desse servigo" (53). 
Essa vigorosa afirmagao do papel educador do Estado, que ter- 
mina pela proposta de criagao de um "Ministerio da Educagao" 
que o Imperio nao conheceu, nao nos deve enganar, todavia, 
quanto a diregao que deve o Estado seguir na educagao. O Es- 
tado de que Rui fala, e obvio, e o liberal, que esta longe de 
abranger todos os dominios da vida: "O Estado e apenas a or- 
ganizagao legal das garantias de paz comum e mutuo respeito 
entre as varias crengas, convicgoes e tendencias que disputam, 
pela propaganda persuasiva, o dominio do mundo. A verdade 
cientifica, a verdade moral, a verdade religiosa estao fora da 
sua competencia" (54). Em face dessas verdades, em fungao 
das quais os homens se dividem, o Estado e neutro. Eliminar 
essa neutralidade e fazer do Estado o orgao por excelencia da 
intolerancia. Pouco importa que essa intolerancia seja exer- 
cida pela Igreja, em nome da infalibilidade, ou pelo materia- 
lismo, em nome da "certeza cientifica": em qualquer dos casos 
e ela uma violencia a personalidade dos que nao rezam pela 
cartilha da filosofia oficial. E mais, tal doutrina envolve um 
absurdo; a verdade imposta pelo Estado nao sera garantida 
pela sua evidencia, pelos seus caracteres intrinsecos, mas pela 
forga dos eventuais ocupantes do poder. Mudando estes, mu- 
daria a verdade, que passaria a ser apenas a expressao da von- 
lade dos grupos governantes — isto e, deixaria de ser verda- 
de.. . Assim, o Estado nao pode ter a pretensao de ser o mentor 
ao espirito humano. Alias, acentua Rui, "o Estado nao ensina; 
e a ideia do Estado ensinante, desde que nao se reduzir a uma 
simples imagem, corresponde a tendencias que a liberdade 
condena. Cifra-se a missao do Estado em proporcionar a cien- 
cia uma situagao especialmente favoravel para ser estudada 
e comunicada; em velar pelo nivel da competencia entre o pes- 
soal incumbido do ensino, e assegurar inteligentemente o ri- 
gor mais eficaz, nas provas de verificagao da capacidade pro- 
fissional. Dadas estas condigoes, estabelecida essa vigilancia 
quanto a superioridade cientifica do professorado e a morali- 
dade na distribuigao dos titulos de habilitagao, o ensino na 
plenitude da sua vida e da sua liberdade pertence a essas cor- 
poragoes, que o Estado remunera, nomeia, anima, sustenta. 
53) — Idem, pags. 114/5. 
54) — Idem, tomo II, pag. 5. 
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mas nao dirige. Portanto, o Estado nao ensina: cria e mantem 
c ensino" (55); "entre as filosofias, entre as religioes, nao e 
a ele que incumbe eleger, mas a consciencia individual" (56). 

E' certo que alguns liberais, como Jules Ferry em Franga, 
com o proposito de combater a onda ultramontana, querem 
que o Estado laico mantenha certa diregao sobre as inteligen- 
cias. Mas isto, sao liberais que o dizem, nunca o liberalismo. 
Ainda que se conceba o Estado como o representante da inte- 
ligencia, da luz, contra o obscurantismo e as trevas, ainda as- 
sim nao seria legitimo obrigar as inteligencias a se abrirem 
a luz... Nao so c Estado nao deve ser o representante de uma 
doutrina privilegiada, mas tambem nao deve impedir a exis- 
tencia de outras doutrinas, nao pode impedir a liberdade do 
ensino. So desta, inclusive, e possivel esperar a vitoria da 
cultura e da inteligencia contra as diferentes formas de obscu- 
rantismo de que o ultramontanismo jesuitico e a mais acabada 
expressao moderna. Nao existe liberdade, afirma Rui, "senao 
com a condigao de existir para todos, de nao conhecer Biblia 
nem Enciclopedia, Loiola nem Darwin, pontificados religiosos 
nem pontificados cientificos. Se a liberdade imparcial e util 
ao jesuitismo, e porque o jesuitismo teria razao contra nos. 
Mas nao! A historia certifica que o fantismo e organicamente 
incapaz de resistir ao oxigenio dessa atmosfera renovada e 
agitada por todos os ventos do ceu" (57). 

Rui se revela, portanto, partidario intransigente da liber- 
dade de ensino, em todos os graus. Mas, ate aqui, vimos a 
aefesa desse principio, em termos genericos; procuremos ver, 
agora, como, no entender de Rui, se organiza o "sistema" de 
liberdades, e como se estabelecem seus limites, no campo do 
ensino superior, que e o que neste trabalho nos importa. 

A liberdade de ensino superior e, antes de tudo, liberdade 
cientffica; liberdade de catedra, diriamos nos. A simples ne- 
gagao de um Estado-Igreja, de um Estado doutrinario, incom- 
pativel com a concepgao liberal do mundo, basta para fundar 
c direito a liberdade cientffica. Esta e a condigao vital para o 
progresso da cultura — e ja sabemos que, para a mentalidade 
iJustrada, nao ha progresso social ou material que nao depen- 
da do desenvolvimento cultural. Ora, este ficaria irremedia- 
\elmente comprometido se dependesse do placet de uma Igreja, 

55) 
56) 
57) 

— Idem, tomo I. pags. 175/6. 
— Relorma do Ensino Secundario e Superior, pag. 190. 
— Refonrta do Ensino Primario, tomo 11, pag. 13. 
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ainda que fosse de uma "igreja laica"... (58). Ora, estabele- 
cida a liberdade cientifica, nao haveria razoes que militassem 
contra a existencia de faculdades livres. E' por esse motivo 
que o projeto apresentado por Rui consagra no inciso II do 
seu art. 1 "a associagao de particulares (...) para a fundagao 
de institutes de ensino superior, nao podendo o governo intervir 
na sua organizagao" e que o inciso III do mesmo artigo admite a 
iransformagao desses institutes em faculdades ou universida- 
des livres, desde que declarados, por ato do poder legislative, 
de utilidade publica. Mas a admissao da existencia de facul- 
dades livres nao implica, de forma alguma, no reconhecimento 
do valor profissional de seus graus: estes sao da responsabilida- 
de exclusiva do Estado e, mais, sao o instrumento de que o Es- 
tado dispoe para impedir que tais escolas se tornem uma sim- 
ples contrafagao das oficiais, que se deixem levar mais pelos in- 
teresses do lucro ou da catequese do que pela verdadeira instru- 
cao de seus alunos. A experiencia universal, afirma-o Rui, con- 
dena sem discrepancia o abandono do monopolio dos graus pe- 
lo Estado: digam-no a Franga, obrigada a revogar a lei de 1875, 
a Belgica, a Inglaterra ou outros paises que vem a qualidade 
de seu ensino superior ameagada pela abdicagao do Estado em 
relagao a exclusividade na concessao dos graus. Neste caso, 
sim. tern inteira razao o liberalismo de Jules Ferry, que ja fo- 
ra tantas vezes defendido por liberais brasileiros, como Joa- 
quim Nabuco, por exemplo (59). 

Mas Rui nao se limita a examinar a questao das faculdades 
livres; procura tambem revitalizar em seu projeto o preceito 
do ato adicional (art. 10, §2.°) que facultava as assembleias pro- 
vinciais legislar sobre instrugao publica e estabelecimentos pro- 
prios a promove-la. De fato ,em seu projeto, no art. 2°, Rui 
estabelece: "E licito as assembleias provinciais fundarem es- 
tabelecimentos de ensino superior, sob o nome de Faculdades 
Provinciais, nas quais confiram os graus que o Estado confere, 
correspondentes aos cursos que instituirem, contanto que esses 
cursos abranjam todo o programa dos cursos dados nas Facul- 
dades nacionais, exijam para a matricula as mesmas condigoes 
de habilitagao, e aceitem a fiscalizagao de um inspetor nomea- 
do pelo governo". Tais faculdades provinciais, que poderao con- 
ceder graus com o mesmo valor dos atribuidos pelas faculda- 
des nacionais, (inciso II do art. 2) vem preencher outra das 

58) — Sobre a liberdade cientifica, cf. Reforms do Ensino Secundario e Superior, 
especialmente pags. 47/8. 

59) — Sobre as faculdades livrea e o problama da concessao dos graus, ver ob. cit., 
pags. 19/30; para o texto do projeto, cf. pags. 195/6. 
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condigoes da verdadeira liberdade de ensino, pois sao um pas- 
so decisive no caminho da descentraliza^ao — e nao se pode- 
lia falar em ensino livre sem ensino descentralizado. Rui re- 
conhece que o Estado deve cuidar, digamo-lo com uma expres- 
sao atual, das diretrizes e bases da educa§ao; o que nao admite 
e que a vida toda das provincias gire, em materia de ensino co- 
mo nos demais assuntos politico-administrativos, em torno do 
poder central, numa esterilidade que mata o progresso do pais 
'60). 

For outro lado, Rui aceita tambem — e o tribute pago ao 
''germanismo pedagogico" de seu tempo — os cursos livres pro- 
lessados no seio das proprias faculdades oficiais, isto e, a livre- 
docencia: "Com este ultimo alvitre introduzimos nas Faculda- 
des brasileiras essa vivificante instituigao dos privat-docenten, 
fonte inesgotavel de energia para o ensino universitario na Ale- 
manha; instituigao da qual varios paises tem-se procurado apro- 
veitar, e cujo concurso e reclamado em toda a parte como 6r- 
gao essencial ao desenvolvimento das corporagoes docentes nes- 
sa esfera" (61). 

Acerca da liberdade de frequencia, que para Leoncio de 
Carvalho completava o"sistema" da liberdade de ensino, e que 
na pratica se tornara o item fundamental de seu decreto, com 
xesultados positives alias ,senao para o progresso da escola, pe- 
lo menos para o exito das teses renovadoras da vida brasileira, 
como ja tivemos ocasiao de mostrar, acerca da liberdade de 
frequencia, diziamos, Rui repele a orientagao do decreto de 19 
de abril. Parece-lhe que a frequencia livre deve ser mantida nos 
cursos teoricos, em que o saber do mestre deve garantir-lhe ou- 
vintes e a severidade dos exames deve garantir o ensino contra 
os estudantes relapsos. Nas aulas praticas, entretanto, a fre- 
quencia livre Ihe parece absurda, especialmente num pais co- 
mo o nosso, em que a inexistencia de altas instituigoes cien- 
tificas particulares torna inviavel a infrequencia nos labora- 
torios das escolas oficiais. 

60) — "... essa difusao de ensino superior, —« escreve Rui — preservado de decaden- 
cia pela insoergao vigilante do Estado, nao pode gerar senao bens, e natural- 
mente merecera o voto, nao so de todos os amigos da propagagao da ciencia, 
como de todos os entusiastas das ideias descentralizadoras, que, felizmente, ja 
vao encontrando adeptos no seio da propria ascola onde o grande principio li- 
beral sofr 3u sempre hostilidade. Multiplicar pelas provincias, que ja estiverem 
na altura desse beneficio, os centres cientificos de estudos superiores, e uma 
aspiragao por ora inacessivel aos recursos do tesouro nacional. Mas, se a inicia- 
tiva provincial despertar em algumas, cuja vitalidade comega a afirmar-se por 
sinais exprossivos, irequivocos, o Estado nao tern senao interesse em dar-lhe 
a n^ao, esforga-la, e subsidia-la com o sed concurso". Ob. cit., pag. 31. Para 
o texto do projeo, cf. pags. 196/7. 

61) —• Idem, pag. 30. 
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Mas, envolveria acaso essa decidida aceitagao da liberdade 
de ensino, compreendida em termos liberals, o desinteresse ou 
a hostilidade d eRui pela universidade? Os Pareceres nao permi- 
tiriam uma resposta cabal, ainda que a propria defesa de Rui 
quanto ao papel educador do Estado nos sugerisse que nao. 
Certamente Rui nao aceitaria nunca uma Universidade como 
a napoleonica ou como a coimbra: seu inequivoco liberalismo, 
seu desamor a centralizagao, fa-lo-iam certamente adversario 
intransigente de uma universidade concebida nesses termos. 
Mas isso nao o incompatibilizaria com outras formas de univer- 
sidade, a alema, por exemplo, que nao pretendessem moldar uni- 
formemente os espiritos, que nao sacrificassem o mais alto de 
todos os valores: a liberdade. 

De qualquer forma, nao encontraremos uma resposta sa- 
tisfatoria para a questao no texto dos Pareceres. Acontece, 
todavia, que nao sao estes os unices escritos pedagogicos de 
Rui que abordam os problemas que aqui nos ocupam. Efeti- 
vamente, o amigo dos Dantas teve oportunidade de examinar 
mais duas vezes o assunto, redigindo as partes referentes a 
instrugao publica dos dois relatorios do ministerio do imperio 
de 1882, o primeiro de Manoel Pinto de Souza Dantas e o se- 
gundo de Rodolfo Dantas (62). E, nos dois relatorios, exami- 
nou a questao da universidade. No primeiro, em que expoe, 
em linhas gerais, sua concepgao de universidade, seu pensa- 
mento fica limitado pela obrigagao de referir-se a um projeto 
universitario em andamento, exatamente o do barao Homem 
de Melo, que vimos de examinar no capitulo anterior. Duvi- 
damos que Rui o aceitasse, ja nao dizemos na sua letra, mas 
no seu espirito; o carater centralizador, os fundamentos "na- 
poleonicos" desse projeto nao poderiam seduzi-lo. Assim, Rui 
evita falar no conteudo do projeto e faz consideragoes gene- 
cas sobre o sentido da universidade. Esta Ihe parece uma for- 
ma do poder publico, uma expresao do Estado educador, mas 
nao do Estado doutrinario, ja que a Universidade nao exclui, 
nao pode excluir, a liberdade: "a universidade e uma das for- 
mas do poder publico, e o Estado educando, promovendo a 
educagao, inspeccionando-a, a bem da prosperidade e grande- 
za do Imperio, do mesmo modo que os tribunals em que se or- 

62) — Primitivo Moacir informa que ouviu de um confidente de Rui ser este c autor 
da parte referente a instrugao do relatorio de Manoel Pinto de Sou^a Dantas 
(cf. A InatTii^ao e o Imperio, cit., tomo IH, pag. 570). O estilo, alias, e de 
Rui —< e as suas ligagoes com o ministro sao mais um argument© em favor 
da determinacao da autoria. Quanto a parte do relatorio de Rodolfo Dantas, nao 
ha qualquer duvida. (Cf. o Prefacio de Jose Vieira ao vol. IX, 1882, tomo II 
das Obras Completas de Rui, no qual se publica a parte do Relatorio, pag. X). 
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ganiza o direito, e o exercito em que se constitui a forga pu- 
blica, sao outras tantas manifestagoes do governo, tomada esta 
palavra em seu sentido mais extenso ,do governo que nao ex- 
clui a liberdade, nem quando se trata da justiga, nem quando 
se trata do exercito, nem quando se trata da instrugao publi- 
ca" (63). Note se bem; a universidade e uma das formas do 
poder publico, do mesmo modo, por exemplo, que o poder ju- 
diciario. Ela nao ha de ser o instrumento de outro poder, mas 
um poder autonomo, ao lado de outros, e com eles conjugado 
para a prosperidade e grandeza da nagao. So este conceit© 
basta ja para eliminar a ideia do Estado doutrinario ao qual 
estaria completamente submetida a universidade. So ele bas- 
ta para eliminar o sistema politico de dominio do governo 
sobre a universidade, como se ideara no proieto Homem de 
Melo. 

A universidade, entretanto, nao e apenas isso; vimos, por 
assim dizer, o conceito "politico" de universidade; e precise 
ver, agora, o seu conceito "cultural" e "moral", alias vincula- 
o.os ao primeiro: "A ideia da universidade, vos o sabeis, — 
afirma Rui — nao se reduz em sua realizagao objetiva a con- 
centragao em certo e determinado local de tres, quatro ou cin- 
co estabelecimentos de instrugao superior. Deve ser a tradu- 
gao da sintese do saber, ligadas entre si as partes integrantes 
de cada uma das instituigoes de que ela se ha de compor, e 
relacionadas estas umas com as outras, de modo que constituam 
um todo harmonico, animado do mesmo espirito, e tendendo ao 
mesmo fim; deve ser um foco luminoso, cuja irradiagao se pro- 
pague por todo o Imperio; deve ser o centro pedagogico, e o 
motor da inspecgao, que promovera e realizara, como convem 
a uniformidade, a qual, sem excluir a liberdade, sem importar 
a compressao, e a um tempo garantia de ordem, condigao da 
unidade moral da nacionalidade e expressao de grandeza. E 
nao se pode cqntestar o direito de assentar a universidade em 
tais bases, ainda em suas relagoes com estabelecimentos im- 
propriamente denominados de ensino livre" (64). Talvez cer- 
tas expressoes de Rui, como "uniformidade" e "unidade moral 
da nacionalidade" nos ievem a pensar que, subrepticiamente, 
introduz-se em seu pensamento uma ideia nao ortodoxamente 
liberal da universidade, inspirada talvez no anti-ultramonta- 
nismo de Jules Ferry, mais de uma vez citado no relaterio. Mas 
parece-nos que nao e o caso. Basta notar que Rui fala em uni- 

63) — l.o Relatorio do Minjsterio do Imperiq. 1882, pag. 23. 
64) —< Idem, pags. 21/22. 
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formidade, mas logo a limita, porque a quer sem exclusao da 
liberdade e sem importar a compressao; isto e, deseja-a como 
ideal, como conquista que unifique, sob um unico estatuto eti- 
co-juridico, individualidades unidas pela lingua e pelo territo- 
rio. Uniformidade, enfim, nas questoes em que a controversia 
pudesse ser superada, as divergencias apagadas em fungao de 
aspiragoes comuns de grandeza nacional e equidade humana. 
Sob esse aspecto, a universidade, enquanto sintese do saber, 
enquanto encarnagao do espirito da cultura, sera o motor por 
excelencia da unidade moral a alcangar. Nao sera apenas um 
centro de descobertas e pesquisas, o que e essencial para a sua 
vida, mas tambem a responsavel pela unidade e harmonia da 
cultura: ao lado da atividade renovadora, a atividade forma- 
dora, harmonicamente estruturadas, tudo com os olhos postos 
na obra de engrandecimento nacional que e, ao mesmo tempo, 
tarefa de engrandecimento humano. Mas tudo isso num cli- 
ma de liberdade: o simples fato de Rui acentuar a improprie- 
dade do termo faculdades livres, aplicado as faculdades par- 
ticulares, mostra bem que ele nao concebe faculdades mais li- 
vres do que as da propria universidade. Embora Rui nao o 
declare expressamente, e prefira referir-se a Holanda, e o mo- 
delo alemao que ele tern em vista. De fato, que universidade 
mais proxima da que ele concebe que as famosas universidades 
alemas do seculo XIX? Embora admitindo as faculdades ou 
i niversidades particulares, sem direito a colagao de graus, e 
a universidade oficial, essa forma do poder publico, que mo- 
nopoliza as suas simpatias. 

No 2.° Relatorio de 1882, agora sob a responsabilidade de 
Rodolfo Dantas, Rui volta a tratar do problema da universi- 
oade. Nao se encontra aqui o mesmo entusiasmo que depara- 
mos no texto anterior e Rui, cautelosamente, nao se pronun- 
cia de forma clara diante das doutrinas opostas, sustentadas 
pelos grupos favoraveis a universidade e pelos grupos a ela 
contrarios (65). Parece-nos compreensivel o motivo: Rui se 
ocupa agora da reforma do ensino existente e talvez nao ache 
prudente comprometer o seu trabalho ou dificulta-lo, defen- 
dendo uma instituigao por demais discutida e que vinha sendo, 
exatamente nesse ano, 1882, incansavelmente atacada, seja pelos 
positivistas, seja por diversos liberals. Rui percebe que nao 
adianta, simplesmente, criar a universidade: de que Valeria a 

65) — Sobre a quastao universitaria, no 2.° Relatorio do Ministerio do Intperio de 
1882, cf. pags. 15/17. No vol. IX, tomo II, das Obraa Completas o trecho 
em questao se encontra as pags. 177/81. 
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sua instituigao legal sem uma seria reforma de todo o nosso 
ensino? E' o que, sem rebugos, Rui o afirma; "Primeiramente 
e indubitavel, no meu sentir, que a congregagao universitaria 
pressupoe uma solida reorganizagao, e renovagao previa das 
laculdades existentes; obtido isto, o trabalho de incorporagao 
sera facil e capaz de frutificagao seria desde o comego. Depois, 
e essencial que a instituigao da universidade nao lese os direi- 
tos das faculdades atuais, cuja existencia e capacidade produ- 
tora devem ser cultivadas com esmero, como utilissimos cen- 
tros (desde que a reforma as fertilize) de civilizagao, prosperi- 
dade geral e atividade cientifica. Em terceiro lugar, longe de 
ser uma maquina de centralizagao que pese sobre o pais todo, 
e comprima sob a sua imensa mole todos os estabelecimentos 
de ensino superior, cumpre que a sua autoridade se circuns- 
creva ao grupo de faculdades reunidas na mesma capital, que 
respeite a autonomia das faculdades dispersas e a independen- 
cia natural das instituigoes cientxficas, que nao forem peculiar- 
mente ensinantes" (66). E' evidente que ha uma mudanga de 
torn em relagao ao 1.° Kelatorio. Ali, mesmo sem negar, de leve 
que fosse, a liberdade, se ampliava o raio de agao e o papel da 
universidade; aqui esse papel e essa esfera de agao sao limita- 
dos, talvez visando principalmente ao projeto Homem de Melo, 
cada vez mais combatido, e que ainda se encontrava em anda- 
mento. Mas, mais do que uma mudanga de conceito acerca da 
universidade, o que ha mesmo, da parte de Rui, e uma trans- 
formagao da politica que deve levar a instituigao dela: antes de 
funda-la e precise reformar, de alto a baixo, o ensino da nagao. 
Nesses termos, a obra reformista preconizada nos Pareceres e 
uma especie de introdugao obrigatoria a criagao da universi- 
dade; sem ela inutil seria qualquer esforgo para tornar real 
a instituigao tao exaltada no 1.° Reiatorio. 

Harmonizando os ideais de liberdade de ensino e de uni- 
versidade, na linha, senao nos termos, do "'germanismo peda- 
gogico," o esforgo sintetico de Rui se completa pela visao lu- 
cida do caminho adequado para atingir os seus objetivos. Par- 
tidarios do ensino livre e da universidade, defendendo seus 
ideais pedagogicos, frequentemente se esqueceram de que nao 
bastava apontar a solugao otima, mas que era antes de tudo 
precise indicar o caminho para chegar a ela. E' isso que nao 
escapa a percepgao politica de Rui. Em primeiro lugar, os 
males de nosso ensino superior, como de resto os do primario 

66) — 2.° Reiatorio, at., pag. 17 e Obras Completa^ vol. cit., tomo cit., pags, 
180/1. 
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e do secundario, nao se podem resolver pela simples adogao 
de um principio generico ou de uma instituigao, pela implan- 
tagao da liberdade de ensino ou pela criagao de uma universi- 
dade. Os males que ha estao na estrutura inteira, desde os 
metodos, o curriculo, os programas, ate o pessoal ensinante. 
Sem enfrenta-los todos, sistematicamente, nao se resolvera o 
problema especifico da qualidade do ensino, decretem-se quan- 
tas vezes quizerem o ensino livre, criem-se tantas universida- 
des quantas se imaginarem. So depois de resolver as questoes 
pedagogicas concretas ganharao sentido efetivo aqueles ideais. 
E' claro que eles nao podem ser esquecidos na tarefa de rees- 
truturar o ensino — nao se faz obra pedagogica seria sem antes 
determinar os fins a atingir, sem partir de uma "filosofia da 
educagao". O importante e que nao se confundam fundamen- 
tos e fins com os meios da educagao; que nao se espere que os 
fms e os fundamentos, por si sos, resolvam um problema de 
babilidade, isto e, de meios. O idealismo ilustrado de Rui se 
casa com a sua visao "realista" dos problemas brasileiros para 
apontar o caminho que, pela educagao, poderia elevar-nos ao 
nivel do seculo. E so entao os ideais da liberdade de ensino e 
da universidade, harmonizados, ganham todo o significado que 
realmente tem na obra civilizadora da ilustragao brasileira. 



EPiLOGO 

O destine do trabalho de Rui seria "o mofo e a tragaria dos 
arquivos"; e que outros problemas passavam a frente das ques- 
toes educativas. De 1884 em diante, ainda que haja propositos 
reformistas no dominio do ensino, como o revelam, por exem- 
plo, o piano Mamore-Cunha Leitao ou os projetos de estatutos 
para as faculdades de medicina e direito, sao as ideias da abo- 
ligao e da republica que ganham os espiritos, para combate-las 
ou lutar por elas. Se em tempos mais calmos nao se consegui- 
ra efetivar uma reforma ampla das instituigoes docentes, como 
seria possivel faze-lo agora, em que se jogava a sorte da mo- 
narquia e da ordem social e economica dependente da escravi- 
dao? A reconstrugao pedagogica do pais e postergada; as dis- 
cussoes sobre o ensino passam para um discreto segundo piano. 
Assim, ja que limitamos nossa analise a primeira fase da ilus- 
tragao brasileira, e tempo de concluir. Poderiamos, e certo, 
voltar nossas atengoes para um exame de con junto das Atas e 
Pareceres do Congresso de Instrugao, contemporaneos do pri- 
meiro parecer de Rui, para o projeto Almeida Oliveira ou para 
as tentativas de reformas a que ha pouco nos referimos. Nao 
nos parece, contudo, essencial faze-lo, mesmo porque varias 
dessas pegas ja foram parcialmente utilizadas em capitulos an- 
teriores. Mas nem so esse motive nos leva a abandona-las; de 
fato, para o esclarecimento do nosso tema, a ideia de universi- 
dade, nas suas conexoes com o problema da liberdade de ensino 
e do Estado educador, elas nada nos ofereceriam de novo. De- 
pois dos Pareceres de Rui estao ja definidas todas as posigoes 
acerca dessas questoes; atitudes ineditas nao se acrescentarao 
as estudadas. Podera haver pormenores originais, mas as "fi- 
losofias" da educagao superior, tal como se constituem como 
consequencia das visoes do mundo que na primeira parte deste 
livro esbogamos, nao serao inovadas pelos trabalhos posterio- 
res a 1884. As linhas de pensamento pedagogico estao solida- 
mente definidas, a espera apenas de uma situagao mais propicia 
para tentarem impor-se ao pais por meio de realizagoes con- 
cretas. De um lado ficam os "universitarios", uns comprometi- 
dos com uma ideia anacronica de universidade e superados pe- 
los acontecimentos, outros vinculando, a maneira alema, liber- 
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dade de ensino e universidade, sob a egide do Estado, como 
formula unica para a restauragao do ensino superior nacional. 
De outro, ficam os partidarios da absoluta liberdade de ensi- 
no, sonhando inclusive com a eliminagao das fungoes educati- 
\as do Estado. Entre estes estao os positivistas, grande parte 
dos catolicos e a maioria dos liberais. Entre os outros, ha li- 
berais, estes representantes do ideal do "germanismo pedago- 
gico", como ha conservadores, monarquistas ferrenhos ou ca- 
tolicos, querendo, pela universidade, colaborar para a gloria do 
Imperio ou para o triunfo da Igreja. Sao principalmente estes, 
os que se preocupam com a sorte de um imperio conservador e 
obsolete ou da Igreja, que tornam a ideia de universidade ain- 
da mais suspeita aos lutadores da liberdade do ensino, destes 
excluidos, naturalmente, aqueles catolicos que querem a esta 
por temer que aquela servisse o Imperio desservindo a Igreja. 

Dessas duas linhas, a da universidade e a da liberdade de 
ensino, opostas pelas contingencias historicas nacionais e nao 
por necessidade logica, e a segunda que esta praticamente 
triunfante quando arrefecem as discussoes sobre temas peda- 
gogicos, no fim do Imperio. 

Com a Republica, quando voltam a baila as questoes da 
reforma do ensino, sera ainda ela a diretora principal dos es- 
piritos. Com o movimento de 15 de novembro, ja o acentua- 
mos na primeira parte deste trabalho, e o liberalismo que 
triunfa. E' verdade que, com ele, o positivismo tem um mo- 
mento de brilho, especialmente no setor da educagao, confiado 
a Benjamin Constant, alem de um largo periodo de fulgor no 
Rio Grande do Sul, onde Julio de Castilhos chega ate mesmo a 
hderar a consagragao do principio da liberdade das profissoes 
(,art. 71, §§ 5.° e 17 da Constituigao sul-riograndense) e, de- 
pots, o da extingao do ensino superior oficial. Mas, se o ideal 
da liberdade de ensino, que se confunde cada vez mais com o da 
sua desoficializagao, se impoe, e pelo apoio que Ihe empresta 
o liberalismo triunfante. Sem este o positivismo, em progres- 
siva decadencia, nao teria forgas para consagra-lo — ainda mais 
que os representantes da outra tendencia vitoriosa, o militaris- 
mo, nao pareciam preocupados com essas questoes. E tanto a 
vitoria do principio e um triunfo liberal, que se serve do po- 
sitivismo apenas como instrumento, que, depots de consolidada 
a republica, depots que o positivismo se reduz a uma igreja de 
mfluencia restritissima, e o liberalismo que continua a tentar 
a "desoficializagao" do ensino, culminando na reforma de 1911, 
que se pretendia o passo decisive para iniciar a marcha acele- 
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rada que acabaria, pensava-se, por afastar o Estado da esfera 
educativa. 

E' claro que, nessa segunda fase da ilustragao brasileira, 
que se inicia com a Republica e se estende aos principios da 
primeira grande guerra, o ideal universitario nao desaparece- 
ra. Atestam-no diferentes projetos, um deles (o de Azevedo 
Sodre, em 1903) inserindo-se mesmo, integralmente, na linha 
do "germanismo pedagogico". Mas a universidade continua- 
va a ser uma aspiragao da minoria, a maioria crendo cada vez 
mais na eficiencia do ensino particular (que, alias, se revelava 
falho e impotente) bem como na necessidade de criar as con- 
digoes para dispensar-se a tarefa educadora e fiscalizadora do 
Estado. 

Mas, se a reforma de 1911 de certo modo encerra um ci- 
clo — o das tentativas progressivamente '•desoficializadoras", 
agora confundidas com o ideal da liberdade de ensino — o ciclo 
seguinte, ligado a consciencia do carater publico da educagao 
e, portanto, do papel primordial do Estado em materia pedago- 
gica, so ira iniciar-se, com plena forga e significado, depois da 
levolugao de 30, retomando, em certo sentido, a tradigao libe- 
ral minoritaria da ilustragao brasileira, e da qual, entre outros 
nomes menos ilustres, Rui, Nabuco, Tavares Bastos, etc., ti- 
nham sido os propugnadores. 

Essas questoes fundamentais continuam de pe; esperamos 
que nosso esforgo para esclarecer as suas origens e as suas 
vinculagoes iniciais com determinados tipos de concepgao do 
mundo possam, alem do interesse historico, servir para uma 
proposigao mais consciente e fecunda de uma politica nacional 
de educagao que teimamos ainda em nao possuir 





RELACAO DE OBRAS UTILIZADAS 

PRIMEIRA PARTE 

A) Acerca da mentalidade catolico-conservadora: 

I. Generalidades: 

Fonte principal: Coleccion do Enciclicas y Documentos Ponti- 
ficios, 1832-1955, a cargo da Accion Catolica Espafiola, Publicacio- 
nes de la Junta Tecnica Nacional, Madrid, 4a. edigao, 1955. 

Como textos caractensticos de uma orienta^ao ultramontana, com 
decisiva importancia para a compreensao do pensamento catolico 
brasileiro da epoca. indicamos. principalmente. as obras de Joseph de 
Maistre, Du Pape, Paris, Charpentier et Cie, reedicao de 1872; de Juan 
Donoso Cortes, El Catolicismo, El liberalismo y el Socialistno (reme- 
temos a ediqao da Coleccion Austral, Espasa-Calpe. Buenos Aires- 
Mexico, 1949), bem como a obra de Luigi Taparelli d'Azeglio. one 
lesume o sen pensamento juridico, Cnrso de Direito Natural, traducao 
portuguesa do Pe. Nicolau Rossetti, S. J.. S. Paulo Editora Anchieta, 
1945. Para uma visao mais completa da bibliografia ntilizada pelos 
catolicos brasileiros da epoca, especialmente no setor do direito e da 
ordenagao da sociedade, remetemos ao livro de Jose Maria Correia 
o'e Sa e Benevides. Filosofia Flementar do DireUo Piiblico, Interne, 
Temnoral e Universal, S. Paulo. Tip. Baruel. 1887. 

Como fonte do liberalismo catolico brasUeiro, remetemos aos 
famosos discursos de Charles Montalembert, L'eedise libre dans I'etat 
Hbre. Disconrs prononces au Congres Catholique de Malines, Paris, 
Ch. Douniol e Didier et Cie. 1863. 

Para uma visao da situacao da Igreja na epoca de Pio IX, ver 
■?. Aubert, Le Pontificat de Pio IX (1846-1878). vol. 21 da Histoire 
de I'Eglise, de Fliche et Martin. Bloud & Gay. 1952. 

Para uma noqao geral sobre o pensamento pedagogico catolico 
do seculo XIX. ver De Hovre, Pedagoeos y Pedagocda del CatoPcismo, 
trad, espanhola, Madrid, Edieiones Fax. 1948. e F. Cavre. A. A.. 
Patrologie et Histoire de la Th^/plogie. 2e edition, Paris. Desclee & 
Cie. tomo III. capitulos XIV a ^Tvi. E' interessante tambem a obra 
do Pe. Paul Foulquie, A Igreja e a Educa?ao, tradugao portuguesa, 
Fio de Janeiro. Agir, 1957. onde, alem da tradugao da enciclica de Pio 
XI (1929-Divini illius Magistri), ha informagoes diversas sobre o pen- 
samento pedagogico catolico e uma tradugao dos canones referentes a 
educagao. 

II. Documentos sobre a questao religiosa no Brasil; 

1. Ouestao dos B'spos de Olinda e do Para, in RMatorio do Ministe- 
terio do Imneno 1874. Anexo D. 

2. Questao do B'spo do Para, in Relatorio do Ministerio do Imperio, 
1875, Anexo E. 
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3. Processo e julgamento do Bispo do Para — D Antonio de Ma- 
cedo Costa — pelo Supremo Tribunal de Justiga, por Joao Jose 
do Monte Junior, Rio de Janeiro Tip. Teatral e Comercial, 1874. 

4. O Bispo de Olinda, D. Vital Maria Gon^alves de Oliveira, pe- 
rante a historia, por Antonio Manoel dos Reis, Rio de Janeiro, 
Tip. da Gazeta de Noticias, 1878, 2a. Parte, pags. 59/378. 

III. Bibliografia sobre a questao religiosa: 

1. O Bispo de Olinda. . . cit., 4a. Parte, pags. 809/21, que abrange, 
de forma satisfatoria, o periodo de 1872/1878. Alias, para o pe- 
riodo referido, e a bibliografia mais completa que conhecemos. 

?. Basilio de Magalhaes, D. Pedro II e a Igreja Catolica, in Estu- 
dos de Historia do Brasil, S. Paulo, Comp. Editora Nacional, 
"Brasiliana", 1940, pags. 89/162. A bibliografia encontra-se 
nesse ensaio, pags. 141/151. 

3. Helio Vianna, Bibliografia da Questao Religiosa, in Estudos de 
Historia Imperial, S. Paulo, Comp. Editora Nacional, "Brasilia- 

na", 1950, pags. 279/294. 

IV. Obras principals de D. Vital e D. Antonio de Macedo Costa: 
B. Antonio de Macedo Costa: 

1. Direito contra o Direito ou o Estado sobre tudo — Refuta^ao da 
teoria dos politicos na Questao Religiosa — seguida da resposta 
ao Supremo Tribunal de Justiga, Rio de Janeiro, Tip. do Apos- 
tolo, 1874. 

2. A Questao Religiosa perante a Santa Se ou a Missao Especial a 
Roma em 1873 a luz de documentos publicados e ineditos, Ma- 
ranhao, Tip. da Civilizagao, 1886. 

3. O Barao de Penedo e a sua Missao a Roma, Rio de Janeiro, Tip. 
G. Leuzinger & Filhos. 1888. 

). Vital Maria Goncalves de Oliveira: (todos os textos citados en- 
contram-se publicados na Integra na citada obra de Antonio 
Manoel dos Reis, O Bispo de Olinda. . . 3a. Parte, pags. 379/ 
781, onde os lemos): 
Carta Pastoral do Bispo de Olinda saudando aos seus diocesanos 
depois da sua sagragao, 17 de margo de 1872. 
Oracao, pronunciada a 24 de maio de 1872. 

5. Circular ao clero da diocese, contra os erros da imprensa impia, 
21 de novembro de 1872. 

4. Carta Pastoral (contra as ciladas e maquinacoes da magonaria), 
2 de fevereiro de 1873. 

5. Carta Pastoral (publicando o breve de Pio IX, de 29 de maio de 
1873), 2 de julho de 1873. 

6. Carta Pastoral, de 19 de maio de 1873. 
7. O Bispo de Olinda e os seus acusadores no Tribunal do Bom 

Senso ou Exame ao Aviso de 27 de setembro e da Demincia 
de 10 de outubro e reflexdes acerca das relacoes entre a Igreja 
e o Estado pelo mesmo Bispo, datado de 8 de dezembro de 1873. 

8. Carta Pastoral (Dirigiaa do carcere da Fortaleza de S. Joao aos 
seus diocesanos), 25 de marco de 1874. 

9. Carta Pastoral (Mandando do carcere da Fortaleza de S. Joao 
consagrar a sua Diocese ao Sagrado Coragao de Jesus), 12 de 
julho de 1874. 
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10. A Magonaria e os JesuiMo (Instrugao pastoral aos seus dioce- 
sanos), 28 de margo de 1875. 
Carta Pastoral (anuncianao o fim de sua reclusao), 24 de St 
tembro de 1875. 

12. Resumo Historico da Questao iteligiosa no Brasil (traduzido do 
original frances, divulgado em Roma e datado de 18 de dezem- 
bro de 1875). 

13. Discurso pronunciado na Igreja de S. Pedro, a 6 de outubro de 
1876, dia de seu desembarque, na sua volta ao Brasil. 

V. Obras de outros autores catolicos da epoca, sobre assuntos di- 
versos: 

Braz Florentine Henriques de Souza, Dos responsaveis nos crimes de 
liberdade de exprimir os pensamentos — Ligoes de Direito Cri- 
minal, Recife, Tip. da Esperanga, 1866. 

Jcao Ferreira de Campos, Fungoes do Cerebro, Bahia, Tip. Constitu- 
cional, 1876, tese de doutoramento. 

Joao Pires do Amorim (conego), Ensino de moral e religiao nas esco- 
las primarias, nos estabelecimentos de instruao secundaria e nas 
escolas normals, in Atas e Pareceres do Congress© de Instrugao 
do Rio de Janeiro de 1882, la. Parte, 7a. Questao, Rio de Janei- 
ro, Tip. Nacional, 1884. 

Joaquim Pinto de Campos (padre), A Igreja e o Estado — O catolico 
e o Cidadao, Rio de Janeiro, Tip. do Globo, 1875. (A posigao 
de monsenhor Pinto de Campos e a mais diibia possivel, no caso 
do conflito entre Igreja e Estado). 

Jose Maria Correia de Sa e Benevides: 
1. Elementos da Filosofia do Direito Privado, S. Paulo, Tip. Uniao, 

1884. 
2. Filosofia Elementar do Direito Publico, Interno, Temporal e Uni- 

versal, S. Paulo, Tip. Baruel, 1887. 
3. Analise da Constituigao Politica do Imperio do Brasil, S. Pau- 

lo, Tip. King, 1890. 
Jose Soriano de Souza: 

1. Miscelanea, artigos publicados na "Esperanga", Recife, Tip. da 
Esperanga, 1866. Sao os seguintes os artigos reunidos nesse vo- 
lume, que consultamos na Biblioteca Nacional: 1) Protegao a 
Polonia; 2) Principios Sociais e Politicos de Santo Agostinho; 
3) O sr. deputado Macedo e desmoralizagao do pais; 4) A Li- 
berdade Religiosa e a Sociedade Internacional de Imigragao; 5) 
O Jornalismo Religioso; 6) A Liberdade de Religiao; 7) Da Li- 
berdade do Mai e do Direito do Erro; 8) O Reverendo sr. de- 
putado Lindolfo Correia das Neves e o pretenso despotismo reli- 
gioso; 9) A guarda do domingo e a Assembleia Provincial; 10) 
Principios Sociais e Politicos de S. Tomas de Aquino. 

2. A Religiao do Estado e a Liberdade de Cultos, Recife. Tip. da 
Esperanga, 1867. 

3. Compendio de Filosofia ordenado segundo os principios e me- 
todo do doutor angelico S. Tomas de Aquino, Recife, Tip. da 
Esperanga, 1867. 

4. Ligdes de Filosofia Elementar, Racional e Moral, Pernambuco, 
Livraria Academica de Joao Walfrido de Medeiros, 1871. 
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5. Carta ao Exmo. Sr. Conselheiro Zacarias de Goes e Vasconce- 
los, sobre a necessidade de organizar-se um Partido Catolico, 
Recife, Tip. da Uniao, 1874. 

6. Elementos de Filosofia do Direito, Pernambuco, Tip. Central, 
1880. 

Jalio Cesar de Moraes Carneiro, Apostrofes (1885), 2a. edigao, Nite- 
roi, Escola Tipografica Salesiana, 1897. 

oulio Maria, padre (Julio Cesar de Moraes Carneiro), O Catolicismo 
no Brasil, reedigao da Memoria publicada no Livro do Centena- 
rio-1900, Rio de Janeiro, Agir, 1950. — (Sobre Julio Maria, ver 
o livro de Jonatas Serrano, Julio Maria, Rio de Janeiro, Edigoes 
do Centro D. Vital, 1924). 

Lopo Diniz Cordeiro, Ensino de Moral e religiao nas escolas primarias, 
nos estabelecunentos de instrugao secundaria e nas escolas' nor- 
mais, in Atas e Pareceres do Congresso de Instrugao do Rio de 
Janeiro de 1882, cit., la Parte, 7a. Questao. 

VI. "Liberalismo catolico" brasileiro: 
Jose Liberato Barroso, A Libcrdade de Cultos, Rio de Janeiro, Tip. 

Americana, 1869. 
E) Discussoes sobre a Questao Religiosa na Camara dos Deputados e 

no Senado. 
A relagao de discursos que apresentamos a seguir, procurando, pe- 

la pnmeira vez ao que saibamos, fazer o levantamento das discussoes 
sobre a questao religiosa no Parlamento Brasileiro, refere-se aos anos 
de 1872 a 1875. Nem todos os discursos referidos sao especificamente 
sobre a questao dos bispos, envolvendo questoes diversas como a da 
liberdade de consciencia, separacao entre Igreja e Estado, casamento 
civil, secularizagao dos cemiterios, etc. Nesse sentido, alias, a Ques- 
tao Religiosa transcende aos episodios que envolvem os bipos e se 
estende por toda a primeira fase da "ilustragao brasileira", nao se 
cncerrando, de forma alguma, com a anistia de 1875. 

SENADO 
Candido Mendes de Almeida, ultramontano, 10 de margo de 1872, 

Apendice, pp. 86/112. 
i.uiz Antonio Vieira da Silva, liberal, 8 de maio de 1873, t. I, pp. 

29/33. 
Jose Martins da Cruz Jobim, regalista, anti-clerical, 17 de maio de 

1873, t. I, pp. 102/5. 
aose Maria da Silva Paranhos, visconde do Rio Branco, regalista, 

17 de maio de 1873, t. I, pp. 105/7. 
Bernardo de Souza Franco, liberal, regalista, 19 de maio de 1873, t. I, 

pp. 112/9. 
Francisco de Paula Negreiros Saiao Lobato, Visconde de Niteroi, re- 

galista, 20 de maio de 1873, t. I, pp. 154/8. 
Pio Branco, 21 de maio de 1873, t. I, pp. 169/73 
Candido Mendes de Almeida, 24 de maio de 1873, t. I, pp. 206/224. 
.ieronimo Martiniano Figueira de Melo, ultramontano, 3 de junho de 

1873, Apendice, pp. 17/29. 
Teixeira Junior, catolico, conservador, apoiando porem o gabinete, 

4 de junho de 1873, t. II, pp. 11/19. 
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Padre Pompeu, regalista, 4 de junho de 1873, t. II, 19/24. 
Pio Branco, 5 de junho de 1873, t. II, pp. 40/44. 
Bernardo de Souza Franco, 7 de junho de 1873, t. II, pp. 46/55. 
Francisco Vilela Barbosa, visconde de Paranagua, simpatico aos bis- 

pos, 7 de junho de 1873, t. II, pp. 55/60. 
Pio Branco, 9 de junho de 1873, Apendice, pp. 29/37. 
Jose Martins da Cruz Jobim, 9 de junho de 1873, t. II, pp. 70/75. 
Jose Tomas Nabuco de Araujo, regalista, 11 de junho de 1873, Apen- 

dice, pp. 50/59. 
Visconde de Niteroi, 13 de junho de 1873, Apendice, pp. 59/64. 
Jose Tomas Nabuco de Araujo, 13 de junho de 1873, Apendice, pp. 

67/73. 
Leitao da Cunha, regalista, 13 de junho de 1873, t. II, pp. 82/85. 
Candido Mendes de Almeida, 14 de junho de 1873, Apendice, pp. 360/ 

366. 
Jose Inacio Silveira da Mota, liberal, para quem a questao e um equi- 

voco, 14 de junho de 1873, t. II, 95/8. 
Francisco de Paulo Silveira Lobo, diz-se liberal mas pensa como 

ultramontane, 19 de junho de 1873, t. II, pp. 144/9. 
Candido Mendes de Almeida, 30 de junho de 1873, Apendice, pp. 

107/172. 
lirmino Rodrigues Silva, ultramontane, 5 de julho de 1873, Apendice, 

pp. 181/7. 
Bernardo de Souza Franco, 5 de agosto de 1873, t. IV, pp. 25/9. 
Jose Martins da Cruz Jobim, 7 de agosto de 1873, t. IV, pp. 40/42. 
Candido Mendes de Almeida, 13 de de agosto de 1873, Apendice, pp. 

195/201. 
Jose Martins da Cruz Jobim, 23 de agosto de 1873, t. IV, pp. 158/164. 
Candido Mendes de Almeida, 27 de agosto de 1873, Apendice, pp. 

236/245. 
Candido Mendes de Almeida, 30 de agosto de 1873, Apendice, pp. 

246/255. 
Jose Antonio Pimenta Bueno, marques de S. Vicente, regalista, 6 de 

setembro de 1873, t. IV, pp. 259/264. 
Bernardo de Souza Franco, 6 de setembro de 1873, t. IV, 264/267. 
Jeronimo Martiniano Figueira de Melo, 23 de maio de 1874, t. I, pp. 

85/90. 
Bernardo de Souza Franco, 23 de maio de 1874, t. I, pp. 90/102. 
Jeronimo Martiniano Figueira de Melo, 1 de junho de 1874, t. I, 

pp. 137/141. 
Bernardo de Souza Franco, 8 de junho de 1874, t. I, pp. 190/196. 
Visconde de Niteroi, 10 de junho de 1874, t. I, pp. 218/223. 
Jeronimo Martiniano Figueira de Melo, 10 de junho de 1874, t. I, 

pp. 223/240. 
Luiz Antonio Vieira da Silva, 13 de junho de 1874, t. I, pp. 249/258. 
Candido Mendes de Almeida, 13 de junho de 1874, Apendice, pp. 

65/84. 
Jose Martins da Cruz Jobim, 15 de junho de 1874. t. I, pp. 260/271. 
Jeronimo Martiniano Figueira de Melo, 15 de junho de 1874, t. I, 

pp. 271/281. 
Candido Mendes de Almeida, 16 de junho de 1874. Apendice, pp. 

92/113. 
Antonio Paulino Limpo de Abreu, visconde de Abaete, favoravel aos 

bispos, 19 de junho de 1874, t. I, pp. 305/317. 
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Marques de S. Vicente, 19 de junho de 1874, t. I, pp. 317/322. 
Joao Mauricio Wanderley, barao de Cotegipe, posigao moderada, 20 

de junho de 1874, t. I, pp. 325/331. 
Teixeira Junior, 25 de junho de 1874, t. I, pp. 336/355. 
Jose Inacio Silveira da Mota, 26 de junho de 1874, t. I, pp. 371/390. 
Jeronimo Martiniano Figueira de Melo, 27 de junho de 1874, t. I, 

pp. 393/399. 
Firmino Rodrigues Silva, 27 de junho de 1874, Apendice, pp. 253/268. 
Candido Mendes de Almeida, 27 de junho de 1874, t. I, PP- 399/405. 
Francisco de Paula Silveira Lobo, 30 de junho de 1874, Apendice, pp. 

114/139. 
Bernardo de Souza Franco, 1 de julho de 1874, t. II, pp. 1/16. 
Jeronimo Martiniano Figueira de Melo, 4 de julho de 1874, t. II, pp. 

47/54. 
Bernardo de Souza Franco, 4 de julho de 1874, t. II, 54/56. 
Candido Mendes de Almeida, 18 de julho de 1874, Apendice, 141/152. 
Candido Mendes de Almeida, 21 de julho de 1874, Apendice, pp. 153/ 

160. 
Candido Mendes de Almeida, 24 de julho de 1874, Apendice, pp. 172/ 

183. 
Luiz Antonio Vieira da Silva, 28 de agosto de 1874, Apendice, pp. 

241/248. 
Jeronimo Martiniano Figueira de Melo, 29 de margo de 1875, Sessao 

Extraordinaria, pp. 39/48. 
Jeronimo Martiniano Figueira de Melo, 9 de abril de 1875, S. E., pp. 

108/123. 
Candido Mendes de Almeida, 15 de abril de 1875, Apendice, pp. 10/44. 
Jose Antonio Saraiva, liberal, 16 de abril de 1875, S. E., pp. 156/161. 
Joaquim Jeronimo Fernandes da Cunha, velho catolico, regalista, 16 

de abril de 1875, Apendice, pp. 79/91, 
Jeronimo Martiniano Figueira de Melo, 16 de abril de 1875, S. E., 

pp. 168/177. 
Candido Mendes de Almeida. 19 de abril de 1875, Apendice, pp. 58/79. 
Joaquim Jeronimo Fernandes da Cunha, 22 de abril de 1875, Apendi- 

ce, pp. 91/111. 
Jeronimo Martiniano Figueira de Melo, 25 de maio de 1875. t. I, pp 

113/117. 
Zacarias de Goes e Vasconcelos, ultramontane, 3 de junho de 1875, t. 

II, p. 18. 
Zacarias de Goes e Vasconcelos, 4 de junho de 1875, t. II, pp. 24/40. 
Jeronimo Martiniano Figueira de Melo, 5 de junho de 1875, t. II, pp. 

52/63. 
Candido Mendes de Almeida, 7 de junho de 1875, t. II, pp. 64/85. 
Padre Pompeu, 8 de junho de 1875, t. II, pp. 98/104. 
Zacarias de Goes e Vasconcelos, 9 de junho de 1875, t. II, pp. 112/126. 
Jose Inacio Silveira da Mota, 10 de junho de 1875, t. II, pp. 137/145. 
Joao Alfredo Correia de Oliveira, regalista, 11 de junho de 1875, t. 

II, pp. 148/167. 
I.uiz Antonio Vieira da Silva, 15 de junho de 1875, t. II, pp. 175/188. 
Candido Mendes de Almeida, 16 de junho de 1875, t. II, pp. 202/220. 
Padre Pompeu, 21 de junho de 1875, t. II, pp. 290/301. 
Candido Mendes de Almeida, 1 de julho de 1875, t. Ill, p. 7. 
Zacarias de Goes e Vasconcelos, 1 de julho de 1875, t. Ill, pp. 18/26. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 
Francisco Pinheiro Guimaraes, liberal, 19 de maio de 1873, t. I, pp. 

133/139. 
Leandro Bezerra, ultramontane, 23 de maio de 1873, t. I, pp. 151/152. 
Manoel Antonio Duarte de Azevedo, ministro da justiga, regalista, 23 

de maio de 1873, t. I, pp. 152/153. 
Caspar da Silveira Martins, 23 de maio de 1873, t. I, p. 154 nao pu- 

blicado. 
Manoel Antonio Duarte de Azevedo, 23 de maio de 1873, t. I, pp. 

154/155. 
Leandro Bezerra, 23 de maio de 1873, t. I, pp. 155/157. 
Padre Moraes Rego, conservador, favoravel aos bispos, 24 de maio de 

1873, t. I-Apendice, pp. 247/254. 
Tristao de Alencar Araripe, liberal e magon, 24 de maio de 1873, t. I, 

pp. 160/165. 
FJorencio de Abreu, liberal, 26 de maio de 1873, t. I, pp. 176/181. 
Jose de Alencar, partidario da uniao entre Igreja e Estado, exige o 

placet para disciplina e costumes da Igreja, 28 de maio de 
1873, t. I, 183/191. 

Francisco Pinheiro Guimaraes, 30 de maio de 1873, t. I, pp. 213/215. 
Joao Alfredo Correia de Oliveira, 30 de maio de 1873, t. I, pp. 215/ 

216. 
Jose de Alencar, 30 de maio de 1873, t. I, pp. 216/220. 
Tristao de Alencar Araripe, 30 de maio de 1873, t. I, pp. 220/222. 
Francisco Pinheiro Guimaraes, 30 de maio de 1873, t. I, pp. 222/226. 
Tarquinio Braulic de Souza Amaranto, ultramontane, 9 de junho de 

1873, t. II-Apendice, pp. 216/224. 
Pereira dos Santos, anti-ultramontano, 10 de junho de 1873, t. II, 

pp. 79/82. 
Leandro Bezerra, 18 de junho de 1873, t. II, pp. 111/112. 
Antonio Ferreira Viana, ultramontane, 18 de junho de 1873, t. IV- 

Apendice, pp. 326/331. 
Martinho Campos, liberal, 20 de junho de 1873, t. II, pp. 133/138. 
Jose de Alencar, 7 de julho de 1873, t. III-Apendice, pp. 251/257. 
Pereira da Silva, 14 de julho de 1873, t. Ill, pp. 105/106. 
Caspar da Silveira Martins, liberal, partidario da separagao entre a 

Igreja e o Estado, 15 de julho de 1873, t.. Ill, p. 122. 
Joao Alfredo Correia de Oliveira, 15 de julho de 1873, t. Ill, pp. 122/ 

123. 
Monsenhor Joaquim Pinto de Campos, posigao dubia, 15 de julho de 

1873, t. Ill, pp. 123/127. 
Manoel Francisco Correia, anti-ultramontano, 15 de julho de 1873, 

t. Ill, 127/129. 
Tarquinio Braulio de Souza Amaranto, 15 de julho de 1873, t. Ill, 

pp. 129/132. 
Pereira dos Santos, 15 de julho de 1873, t. Ill, pp. 132/135. 
Joao Mendes, ultramontane, 16 de julho de 1873, t. Ill, pp. 140/141. 
Caspar da Silveira Martins, 28 de julho de 1873, t. Ill, p. 217. 
Caspar da Silveira Martins, 31 de julho de 1873, t. Ill, pp. 239/245. 
Rio Branco, 31 de julho de 1873, t. Ill, pp. 245/247. 
Diogo de Vasconcelos, ultramontane, 31 de julho de 1873, t. Ill, pp. 

247/250. 
Caspar da Silveira Martins, 31 de julho de 1873, t. IV-Apendice, pp. 

350/354. 
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Francisco Pinheiro Guimaraes, 14 de agosto de 1873, t. IV, pp. 127/130. 
Leandro Bezerra, 11 de setembro de 1873, t. IV-Apendice. 421/424. 
Paulino Jose Scares de Souza, a favor da uniao entre Estado e Igre- 

ja, contra a politica do governo, 27 de maio de 1874, t. I, 
pp. 115/126. 

Rio Branco, 27 de maio de 1874, t. I, pp. 131/134. 
Joao Jose de Oliveira Junqueira, posigao diibia, ja que e um ultra- 

montane, mas ministro de um gabinete regalista, 28 de maio 
de 1874, t I, pp. 145/152. 

Jose Joaquim Carneiro de Campos, visconde de Caravelas, regalista, 
favoravel a liberdade de consciencia, 2 de junho de 1874, t. 

II, pp. 14/18. 
Antonio Ferreira Viana. 2 de junho de 1874, t. II, pp. 18/25. 
Tarquinio Braulio de Souza Amaranto, 6 de junho de 1874, t. II, 

pp. 44/49. 
Pereira da Silva, regalista, 9 de junho de 1874, t. II, pp. 73/79. 
Florencio de Abreu, 9 de junho de 1874, t. II, pp. 79/84. 
Luiz Carlos, catolico, contra o gabinte, 10 de junho de 1874, t. II, 

pp. 97/99. 
Inacio Martins, catolico, contra o gabinete, 10 de junho de 1874, t. II, 

pp. 103/108. 
Balbino da Cunha, catolico, mas regalista, 11 de junho de 1874, t. II, 

pp. 115/120. 
Araiijo Lima, catolico, contra o governo e contra a magonaria, 11 de 

junho de 1874, t. II, pp. 121/124. 
Tarquinio Braulio de Souza Amaranto, 11 de junho de 1874, t. II, 

pp. 124/128. 
Menezes Prado, nao entra no merito da questao, acusa de inabil o 

governo, 16 de junho de 1874, t. II, pp. 171/176. 
Alfredo de Escragnolle Taunay, regalista, 16 de junho de 1874, t. II, 

pp. 176/178. 
Padre Joao Manoel, regalista, contra os bispos, 17 de junho de 1874, 

t. II, pp. 187yl94. 
Diogo de Vasconcelos, 20 de junho de 1874, t. II-Apendice, pp. 327/ 

336. 
Pereira da Silva, 30 de julho de 1874, t. II, pp. 288. 
Duque Estrada Teixeira, contra o governo, 2 de julho de 1874, t. Ill, 

pp. 11/16. 
Joao Alfredo Correia de Oliveira, 2 de julho de 1874, t. Ill, pp. 16/18. 
Duque Estrada Teixeira, 2 de julho de 1874, t. Ill, pp. 18/21. 
Leandro Bezerra, 10 de julho de 1874, t. Ill, pp. 87/88. 
Diogo de Vasconcelos, 10 de julho de 1874, t. Ill, pp. 88/89. 
Antonio Teixeira da Rocha, catolico, mas favoravel a separagao entre 

Estado e Igreja, 30 de julho, t. III-Apendice, pp. 374/387. 
Manoel Antonio Duarte de Azevedo, 31 de julho de 1874, t. III-Apen- 

ce, pp. 387/393. 
Tarquinio Braulio de Souza Amaranto, 1 de agosto de 1874, t. IV, 

pp. 22/31. 
Francisco Pinheiro Guimaraes, 4 de agosto de 1874, t. IV, pp. 39/49. 
Diogo de Vasconcelos, 6 de agosto, de 1874, t. IV, pp. 67/73. 
Tarquinio Braulio de Souza Amaranto, 7 de agosto de 1874, t. IV, 

pp. 74/75. 
Agesilau, liberal, 7 de agosto de 1874, t. IV, pp. 84/92. 
Tarquinio Braulio de Souza Amaranto, 18 de agosto de 1874, t. IV, 

pp. 219/226. 
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Tarquinio Braulio de Souza Amaranto, 27 de agosto de 1874, t. IV, 
pp. 330/334. 

Leandro Bezerra (denuncia contra Rio Branco e outros ministros), 
2 de setcmbro de 1874, t. V, pp. 28/29. 

Tarquinio Braulio de Souza Amaranto, 2 de setembro de 1874, t. V, 
pp. 30/31. 

Parecer sobre a denuncia de Leandro Bezerra, assinado por Alencar 
Araripe e outros, 4 de setembro de 1874, t. V, pp. 48/49. 

Antonio Ferreira Viana, 4 de setembro de 1874, t. V, pp. 50/51. 
Antonio Ferreira Viana 4 de setembro de 1874, t. V, pp. 54/61. 
Tristao de Alencar Araripe, 4 de setembro de 1874, t. V, pp. 61/76. 
Lendro Bezerra, 4 de setembro de 1874, t. V-Apendice, pp. 126/134. 
Inacio Martins, 20 de margo de 1875, Sessao Estraordinaria, pp. 48/50. 
Manoel Antonio Duarte de Azevedo, 30 de margo de 1875, S. E., pp. 

73/79. 
Tarquinio Braulio de Souza Amaranto, 30 de margo de 1875, S. E., 

pp. 79/88. 
Rio Branco, 31 de margo de 1875, S. E., pp. 89/92. 
Tarquinio Braulio de Souza Amaranto, 31 de margo de 1875, S. E.- 

Apendice, pp. 360/367. 
Eufrasio Correia, liberal, 31 de margo de 1875, S. E., pp. 97/100. 
Francisco Pinheiro Guimaraes, 1 de abril de 1875, S. E., pp. 101/105. 
Leandro Bezerra, 7 de junho de 1875, t. II-Apendice, pp. 224/232. 
Tristao de Alencar Araripe, apresentando projeto sobre o casamento 

civil, 17 de junho de 1875, t. II, pp. 133/134. 
Alendar Araripe, Diogo de Vasconcelos, Ferreira Viana, Martinho 

Campos, Jose Calmon, todos discutindo o citado projeto do 
primeiro, 17 de junho de 1875, t. II, pp. 134/136. 

Tarquinio Braulio de Souza Amaranto, 18 de junho de 1875, t. II, pp. 
148/160. 

Manoel Antonio Duarte de Azevedo, 21 de junho de 1875, t. II-Apen- 
dice, pp. 239/248. 

Caspar da Silveira Martins, interpelando o novo ministro da justiga 
sobre a anistia dos bispos, 18 de setembro de 1875, t. V, 
p. 128. 

Caspar da Silveira Martins, 21 de setembro de 1875, t. V, p. 162, 
texto nao publicado. 

Diogo Velho (novo ministro da justiga), 21 de setembro de 1875, t. 
V, p. 162. 

Antonio Ferreira Viana, 21 de setembro de 1875, t. V, pp. 163/166. 

Observacoes: A relagao que apresentamos, e na qual e posivel que ha- 
ja lapsos, nao se compoe apenas de discursos exclusivamente dedica- 
dos a questao religiosa. Varios ha que a abordam entre outros 
assuntos. Preferimos, entretanto, dar a paginagao dos discursos com- 
pletos, sem especificar as paginas em que e tratada a questao religiosa. 
Procuramos tambem, quando um orador aparece pela primeira vez 
na relagao, indicar numa palavra a sua posigao. buscando matizar ao 
maximo as atitudes. E' claro que tais indicagdes. pela sua brevidade 
mesma, nao sao totalmente precisas. 

C) Mentalidade Liberal-Classica: 
I. Generalidades: Sobre a historia do liberalismo europeu, em 

geral, remetemos aos livros de Guido de Ruggiero, Historia del 
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Liberalismo Europeo, tradu^ao espanhola, Madrid, Editorial 
Pegaso, 1944, e de Harold Laski, El Liberalismo Europeo, tra- 
dugao espanhola, 2a. edigao, Mexico, Fondo de Cultura Eco- 
nomica, Colefao "Breviarios", 1953. 

II. Fontes fundamentals para a compreensao da e^fecao do pen- 
samento liberal, nas suas conexoes com o libera^p) brasileiro: 

SECULO XVHI: 

Kant, Principios Metafisicos del Derecho, segundo a tradugao de G. 
Lizagarra, Madrid, 1873, Editorial Americalee, Buenos Aires, 
1943' Rousseau, Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique, volume 
contendo ainda o Discours sur les Sciences et les Arts, o Dis- 
cours sur I'origine de I'inegalite parmi les hommes, a Lettre 
a M. D'Alembert, as Considerations sur le gouvernement 
de Pologne e a Lettre a Monseigneur de Beaumont, Archeve- 
que de Paris, Paris, Garnier, 1954. 

Rousseau, Emile ou de 1'education, Paris, Garnier, s/data. 
Rousseau, Julie ou La Nouvelle Heloise, Paris, Garnier, 2 vols., 1952. 
Rousseau, Lettres ecrites de la Montagne, antecedidas de Les Reveries 

d'un promeneur solitaire, Paris, Garnier, 1944. 
Voltaire, Dictionnaire Philosophique, com uma Introdugao de Julien 

Benda, Paris, Garnier, 1954. 
Voltaire, Lettres Philosophiques, etc., Paris, Garnier, 1951. 
Observagao: Se bem que nem todos os intelectuais liberals brasileiros 

tivessem c conhecimento direto desses textos, conhecendo o 
pensamento de tais autores por informagoes de segunda mao, 
nao se compreendera exatamente o liberalismo classico bra- 
sileiro, em toda a sua extensao, se nao se atentar para a in- 
fluencia das ideias expendidas em tais textos. 

E' importante assinalar ainda, para o processo de transformagao 
do liberalismo, gragas a uma nova concepgao da vida etica e juridica, 
as obras de Diderot, Oeuvres Philosophiques, Paris, Garnier, 1956, e 
do barao D'Holbach, Sistema de la Naturaleza, tradugao espanhola, 
Buenos Aires, Editorial Lautaro, 1946. 

SECULO XIX (estas fontes servem tanto aos liberals classicos quan- 
to aos cientificistas): 

1. Edouard Laboulaye, Le Parti Liberal — son programme et son 
avenir, 8e. edition, Paris, Charpentier, 1871. 

2. Emile de Laveleye, Do future dos povos catolicos — Estudo de 
economia social, (publicado primitivamente na Revue de 
Belgique), tradugao de Miguel Vieira Ferreira, Rio de Ja- 
neiro, Laemmert, 1875. 

3. Ernest Renan, Questions contemporaines, 2e. edition, Paris, Mi- 
chel Levy Freres, 1868. 

4. Ernest Renan. La reforme intellectuelle et morale, Paris, Michel 
Levy Freres, 1874. 

5. Ernest Renan, Melanges d'histoire et de voyages, Paris, Caiman 
Levy, 1890. 

6. Heinrich Ahrens, Cours de Droit Naturel ou de Philosophic du 
Droit, 8e. edition, Leipzig, F. A. Brockhaus, 1892, 2 vols. 
Esta obra era usadissima nas Faculdades de Direito brasilei- 
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ras do imperio e marcou a diregao filosofica, no dominio do 
direito, de varias geragoes liberals. 

7. Herbert Spencer, El hombre contra el Estado, trad, espanhola, 
Buenos Aires, Aguilar, 1953. 

8. Johg^tuart Mill, El Utilitarismo — La Libertad, trad, espanho- 
^Hpuenos Aires, Editorial Americalee, 1945. 

9. Joni^Stuart Mill, Principios de Economia Politica, trad, espa- 
nhola, Mexico, Fondo de Cultura Economica, 1951. 

10. Jules Ferry, Discours et opinions de Jules Ferry, publics avec 
commentaires et notes par Paul Robiquet, Paris, Collin, 2 
vols., 1893 e 1894. 

11. Jules Simon, La politique radicale, 2e. edition, Paris, Librairie 
Internationale, 1868. 

12. Jules Simon. La reforme de I'enseignement secondaire, 2e. edi- 
tion, Paris, Hachette, 1874. 

13. Paul Bert, Legons, Discours et Conferences, Paris, Charpentier, 
1880. 

14. Paul Bert, Discours parlementaires, Paris, Charpentier, 1882. 
Observagao: A esta relagao de fontes, sobre questoes diversas, que 
esta longe de ser completa, e precise acrescentar, para o caso espe- 
cifico do pensamento pedagogico liberal, os trabalhos de Condorcet, 
Escritos Pedagogicos, trad, espanhola, Madrid, "Calpe", Coleccion 
Universal, 1922, bem como o livro de Charles Schiitzemberger, De la 
reforme de I'enseignement superieur et des libertes universitaires, 
Paris, G. Masson, 1876, reedigao. 

HI. Principals textos de liberals brasileiros, na epoca estudada: 
1. Assis Brasil, A Republica Federal, 2a. edigao, S. Paulo, Tip. 

King, 1885. 
2. Aureliano Candido Tavares Bastos, Os Males do Presente e as 

Esperancas do Futuro, Rio de Janeiro, Tip. de Quirino e 
Irmao, 1861 (Embora anterior ao periodo estudado, esse o- 
piisculo e essencial para a compreensao do pensamento de 
Tavares Bastos). 

3. Aureliano Candido Tavares Bastos, Cartas do Solitario, 3a. 
edicao, S. Paulo, Companhia Editora Nacional, "Brasiliana", 
1938. 

4. Aureliano Candido Tavares Bastos, A Provincia, Estudo sobre 
a Descentralizagao no Brasil, Rio de Janeiro, Gamier, 1870. 

5. Cristiano Benedito Otoni, A Liberdade dos Cultos no Brasil 
(Cartas cscritas do Rio de Janeiro para um jornal de pro- 
vincia — Correio Paulistano — em 1876), Rio de Janeiro, 
Brown & Evaristo Editores, 1877. 

6. Cristiano Benedito Otoni, O Advento da Republica no Brasil, 
Rio de Janeiro, Tip. Perseveranga, 1890. 

7. Caspar da Silveira Martins, Radicalismo, Rio de Janeiro, Tip. 
Esperanga, 1869. 

8. Joaquim Antonio Pinto Junior, Liberdade de Comercio, Rio de 
Janeiro, Tip. do Imperial Institute Artistico, 1869. 

9. Joaquim Nabuco, Minha Formagao, tomo I das Obras Comple- 
tas, S. Paulo, Editora Ipe, 1947. 

10. Joaquim Nabuco, O Abolicionismo — Discursos e Conferencias 
Abolicionistas, tomo VII das Obras Completas, S. Paulo Edi- 
tora Ipe, 1949. 
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11. Joaquim Nabuco, Discursos Parlamentares ,tomo XI das Obras 
Completas, S. Paulo, Editora Ipe, 1949. 

12. Joaquim Nabuco, Um Estadista do Imperio, S. Paulo-Rio de Ja- 
neiro, Comp. Editora Nacional e Livraria Civilizacao Brasi- 
leira, 1936, 2 vols. 

13. Joaquim Saldanha Marinho (Ganganelli), A Igreja e o Estado, 
4 vols., 1.° volume, 2a. edigao, Rio de Janeiro, Tip. Ville- 
neuve & Cia, 1874; 2.° volume, Rio de Janeiro, Tip. Perse- 
veranga, 1874; 3.° volume, idem, 1875; 4.° volume, idem, 1876. 

14. Joaquim Saldanha Marinho, A Monarquia ou a Politica do Rei, 
Rio de Janeiro, Leuzinger, 1885. 

15. Jose Inacio Silveira da Mota, Degeneragao do Sistema Repre- 
sentative, Rio de Janeiro, Tip. Americana, 1869. 

16. Lafaiete Rodrigues Pereira (Labieno), Vindieiae, 3a. edigao, 
Rio de Janeiro, Jose Olimpio Editora, 1940. (Embora poste- 
rior ao periodo estudado, a obra nele se integra pelo seu es- 
pirito). 

17. Rui Barbosa (remetemos a bibliografia da 2a. Parte). 
18. Zacarias de Goes e Vasconcelos, Da Natureza e Limites do Po- 

der Moderador, 2a. edigao, Rio de Janeiro, 1862. (Embora 
o autor seja, sob outros aspectos, um ultramontane, sua visao 
do poder moderador e tipicamente liberal. Os autores que 
o inspiram sao Thiers, Stuart'Mill, etc. Por outro lado, ape- 
sar da obra ser anterior ao periodo estudado, achamos neces- 
saria a sua inclusao exatamente por resumir o pensamento 
liberal sobre a questao). 

Seria precise acrescentar ainda a esta lista a obra de Americo 
Brasiliense, Os Programas dos Partidos e o 2.° Imperio, S. Paulo, Tip. 
de Jorge Seeker, 1878, na qual estao1 publicados diversos documentos 
fundamentais para a compreensao da mentalidade liberal classica. 
D) Acerca da mentalidade cientificista: 

I. Principais fontes filosoficas (Positivismo): 
1. August© Comte, Cours de Philosophic Positive, Paris, Librairie 

C. Reinwald, Schleicher Freres, Editeurs, 6 volumes, 1908. 
2. Augusto Comte, Systeme de Politique Positive, Paris, Librairie 

Positiviste, Georges Cres et Cie, 4 volumes, 1912. 
3. Augusto Comte, Discours Preliminaire sur I'Esprit Positif, in 

Traite Philosophique d'Astronomic Populaire, Rio de Janeiro, 
Apostolat Positiviste, 1893. 

4. Augusto Comte, Apelo aos Conservadores, tradugao de Miguel 
Lemos, Rio de Janeiro, Apostolado Positivista do Brasil, 1899. 

5. Augusto Comte, Catecismo Positivista, tradugao e notas de Mi- 
guel Lemos, Rio de Janeiro, Templo da Humanidade, 1934. 

Para uma relagao mais completa, incluindo algumas obras de 
epigonos de Comte, cf. a Bibliografia de nosso trabalho A Evolugao 
do Pensamento de Pereira Barretto e o seu Significado Pedagogico, 
S. Paulo, 1955. 
II. Principais fontes filosoficas (Cientificismo em Geral): 
1. Charles Darwin, Origem das Especies, tradugao portuguesa de 

Joaquim da Mesquita Paul, Porto, Livraria Lello & Irmao, 
1946. 
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2. Ernest Haeckel, Historia da Criagao dos Seres Organizados se- 
gundo as Leis Naturals, tradugao portuguesa de Eduardo Pi- 
menta, Porto, Livraria Chardron, de Lello & Irmao, 1930. 

3. F. Howard Collins, Resume de la Philosophic de Herbert Spen- 
cer, precede d'une preface de M. Herbert Spencer, traduction 
Frangaise par Henry de Varigny, Paris, Felix Alcan, 1891. 

4. Herbert Spencer, Les Premiers principes, trad, de E. Gazelles, 
4e. edition, Paris, Alcan ,1885. 

5. Herbert Spencer, Introduction a la science sociale, tradugao 
francesa, 9e. edition, Paris, Bibliotheque Scientifique Inter- 
nationale, s/data. 

6. Hippolyte Taine, Philosophic de I'Art, 4e. edition, Paris, Ha- 
chette, 1885, 2 volumes. 

7. John S+uart Mill, Systeme de Logique Deductive et Inductive, 
trad, francesa de Louis Peisse, 6e. edition, 1909, 2 vols. 

8. Luiz Biichner, Forga e Materia, tradugao portuguesa, 2a. edigao, 
Porto, Livraria Chardron, de Lello & Irmao, 1926. 

III. Textos de autores Brasileiros; primordios do positivismo: 

1. Miguel Joaquim Pereira de Sa, Dissertagao sobre os Principios 
de Statica, Rio de Janeiro, Tip. de F. de Paula Brito. 1850. 

2 Manoel Maria Pinto Peixoto, Estudo dos Principios do Calculo 
Diferencial, tese manuscrita, existente na Biblioteca da Fa- 
culdade Nacional de Engenharia, 1853. 

3. Augusto Bias Carneiro, Breves Consideragoes sobre a Termolo- 
gia Matematica, seguidas de Equagoes Eundamentais da Pro- 
pagagao do Calor nos Corpos Solidos, Rio de Janeiro, Laem- 
mert, 1855. 
(Sobre essas primeiras teses positivistas defendidas na anti- 
ga Escola Militar cf. Roque Spencer Maciel de Barros, Os 
primordios do positivismo no Brasil, artigos publicados em 
"O Estado de S. Paulo" de 15 e 22 de dezembro de 1957). 

4. Francisco Antonio Brandao Junior, A Escravatura no Brasil, 
precedida d'um artigo sobre agricultura e colonizagao no Ma- 
ranhao, Bruxelas, Tip. H. Thiry-Van Buggenhoudt, 1865. 

5. Luiz Pereira Barretto, Teoria das Gastralgias e das Nevroses 
em Geral, tese de suficiencia, Rio de Janeiro, Tip. Paula 
Brito, 1865. 

IV. Textos de autores positivistas (Heterodoxos ou simplesmente 
nao submctidos a orientagao do grupo ortodoxo do Rio de Ja- 
neiro) : 

1. Anibal Falcao, Formula da Civilizagao Brasileira, Rio de Janei- 
ro, Editora Guanabara, s/data. 

2. Antonio da Silva Jardim, A Patria em Perigo (Bragangas e Or- 
leans), 1888, reedigao, Rio de Janeiro, Oficina Grafica do 
Jornal do Brasil, 1925. 

3. Antonio da Silva Jardim, Salvagao da Patria (Governo Repu- 
blicano), Santos, Tip. do "Diario de Santos", 1888. 

4. Antonio da Silva Jardim, A Republica no Brasil (Compcndio 
de teorias e apreciagoes politicas destinado a propaganda re- 
publicana). 13a. edigao, Rio de Janeiro, Imprensa MonfAl- 
verne, 1889. 



5. 

6 

7. 

8. 

9. 

10. 

11, 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 
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Antonio da Silva Jardim, Pela Republica contra a Monarquia 
(conferencias populares), Rio de Janeiro, Tip. da Gazeta de 
Noticias, 1889. 

Antonio da Silva Jardim, Carta Poli'tica ao Pais e ao Parti do 
Republicano, Rio de Janeiro, Imprensa Mont'Alverne, 1889. 

Antonio da Silva Jardim, A Situagao Republicana (Questao da 
chefia do partido), Rio de Janeiro, Tip. da Gazeta de Noti- 
cias, 1889. 

Antonio da Silva Jardim, A elei$ao do oitavo distrito da provin- 
cia de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Tip. da Gazeta de No- 
ticias, 1889. 

Antonio da Silva Jardim, Memorias e Yiagens, I, Campanha de 
um Propagandista. (1887-1890), Lisboa, Tip. da Companhia 
Nacional Editora, 1891. 

Sobre Silva Jardim, ver as obras de Jose Leao, Silva Jardim, 
Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1895; de Oscar d'Arau- 
jo, Un apotre de la republique au Bresil .separata s/data de 
La Revue Occidentale e de Joao Dornas Filho, Silva Jardim, 
S. Paulo, Companhia Editora Nacional, "Brasiliana", 1936. 

Antonio Luiz dos Santos Werneck, O Positivismo Republicano 
na Academia, S. Paulo, Tip. de Jorge Seckler, 1880. 

Benjamin Constant Botelho de Magalhaes, Teoria das Quanti- 
dades Negativas, Petropolis, Tip. do Mercantil, 1868. (Cita- 
mos essa obra, embora nao a tenhamos, praticamente, utili- 
zado, porque ela e importante na bibliografia de B. Cons- 
tant) . 

Benjamin Constant Botelho de Magalhaes, Relatorio do Diretor 
do Institute dos Meninos Cegos, 1870, in Relatorio do Minis- 
terio do Imperio de 1870, Anexo F. 

Benjamin Constant Botelho de Magalhaes, Relatorio do Diretor 
do Institute dos Meninos Cegos, 1871, in Relatorio do Minis- 
terio do Imperio de 1871, Anexo E. 

Benjamin Constant Botelho de Magalhaes, Escolas Normais, sua 
Organizacao, Piano de Estudos, Metodos e Programas de En- 
sino, in Atas e Pareceres do Congresso de Instrugao do Rio 
de Janeiro, de 1882, la. Parte, 24a. Questao, Rio de Janeiro. 
Tip. Nacional, 1884. 

Sobre Benjamin Constant, cf. a obra de Raimundo Teixeira 
Mendes, Benjamin Constant, Esbogo de uma apreciagao sin- 
tetica da vida e da obra do Fundador da Republica Brasilei- 
ra, Rio de Janeiro, edigao da Igreja Positivista do Brasil, 2 
vols, 1.° vol, 2a. edigao, 1913, 2.° vol., la. edigao, 1894, bem 
como o livro de Ivan Lins, Benjamin Constant (1836-1891), 
Rio de Janeiro, J. R. de Oliveira, 1936. 

Isidore Martins Junior, A Poesia Cientifica (Esconjo de um li- 
vro fututro), 1883, 2a. edigao, Recife, Imprensa Industrial, 
1914. Martins Junior, que deixaria o positivismo pelo cien- 
tificismo, no seu aspecto mais generico, escreveria depois, ja 
de acordo com sua nova orientagao, a Historia do Direito Na- 
cional, Rio de Janeiro, Tip. da Empresa Democratica Edito- 
ra, 1895. 

Joao Alberto Salles, Politica Republicana, Rio de Janeiro, Tip. 
de G. Leuzinger, 1882, 2 vols. 

Joao Alberto Salles, Ensaio sobre a Moderna Concepgao do Di- 
reito, S. Paulo, Tip. da Provincia, 1885. 
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18. Joao Alberto Salles, Catecismo Republicano, reedigao com um 
prefacio de 1885. O exemplar que consultamos, da Biblioteca 
Municipal de S. Paulo, nao tern a folha de rosto. 

19. Joao Alberto Salles, A Patria Paulista, Campinas, Tip. da Gaze- 
ta de Noticias, 1887. 

20. Julio Prates de Castilhos, Escritos Politicos, 2.° volume da obra 
Jiilio de Castilhos, de Othelo Rosa, Porto Alegre, Livraria do 
Globo, 1928. Sobre Jiilio de Castilhos, ver o 1.° volume da 
obra citada, Perfil Biografico. 

21. Luiz Pereira Barretto, As Tres Filosofias, Filosofia Teologica, 
Rio de Janeiro, Laemmert, 1874. 

22. Luiz Pereira Barretto, As Tres Filosofias, Filosofia Metafisica, 
Jacarei, Tip. Comercial, 1876 (O Prefacio, entretanto, traz 
a data de 11 de Janeiro de 1877. 

23. Luiz Pereira Barreto, Positivismo e Teologia — Uma Polemica, 
S. Paulo, Livraria Popular de Abilio Marques, 1880 (Trata- 
se de uma polemica com o pastor protestante G. Nash Mor- 
ton, travada pelas paginas de "A Provincia de S. Paulo"). 

24. Luiz Pereira Barretto, Solu?6es Positivas da Politica Brasileira, 
S. Paulo, Livraria Popular de Abilio Marques, "Biblioteca 
Crtil", 1880. Essa obra, verdadeira raridade bibliografica, 
compoe-se dos artigos sobre A elegibilidade dos acatolicos e 
o parecer do Conselho de Estado e sobre A Grande Natura- 
lizagao, publicados em "A Provincia de S. Paulo", nos anos 
de 1879 e 1880. 

— Sobre Pereira Barretto, cf. Roque Spencer Maciel de Barros, 
A Evolugao do Pensamento de Pereira Barretto e o seu Signi- 
ficado Pedagogico, S. Paulo, 1955, onde se encontrara a bi- 
bliografia fundamental de Pereira Barretto, (artigos, pole- 
micas, livros, etc.) e sobre Pereira Barretto. 

25. Raimundo Antonio da Rocha Lima, Critica e Literatura, Mara- 
nhao, Tip. do Pais, 1878. 

V. Textos de autores positivistas (Grupo Ortodoxo do Rio de Ja- 
neiro) : 

1. Jose Mariano de Oliveira, Contra o Ensino Obrigatorio (1885), 
com um anexo de Miguel Lemos e Teixeira Mendes (1886), 
2a. edigao, Rio de Janeiro, Templo da Humanidade, 1902. 

2. Miguel Lemos, Premiere Circulaire Annuelle, 1881, 2e. edition 
frangaise, Rio de Janeiro, Templo da Humanidade, 1896. 

3. Miguel Lemos, Deuxieme Circulaire Annuelle, 1882, 2e edition 
frangaise, Rio de Janeiro, Templo da Humanidade, 1908. 

4. Miguel Lemos, Troisieme Circulaire Annuelle, 1883, 2e edition 
frangaise, Rio de Janeiro, Templo da Humanidade, 1908. 

5. Miguel Lemos, Quatrieme Circulaire Annuelle, 1884, 2e edition 
frangaise, Rio de Janeiro, Templo da Humanidade, 1895. 

6. Miguel Lemos, Rapport pour I'annee 1885, edition frangaise, Rio 
de Janeiro, Au Siege Central de TApostolat Positiviste du 
Bresil, 1887. 

7. Miguel Lemos, Rapport pour I'annee 1886, 2e edition frangaise, 
Rio de Janeiro, Templo da Humanidade, 1936. 

8. Miguel Lemos, Septieme Circulaire Annuelle, 1887, 2e edition 
frangaise, Rio de Janeiro, Templo da Humanidade, 1902. 



9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17, 

18. 

19. 

20. 

21, 

22, 

23. 

24 

25 

26 

27 
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Miguel Lemos, Huitieme Circulaire Annuelle, 1888, 2e edition 
frangaise, Rio de Janeiro, Templo da Humanidade, 1898. 

Miguel Lemos, Nona Circular Anual, 1899, edigao brasileira, Rio 
de Janeiro, Capela da Humanidade, 1891. 

Miguel Lemos, Imigragao Chinesa (1881), 2a. edigao, Rio de Ja- 
neiro, Templo da Humaidade, 1927. 

Miguel Lemos, O Positivismo e a Escravidao Moderna (1884), 
2a. edigao, Rio de Janeiro, Templo da Humanidade, 1934. 

Miguel Lemos, O Projeto de Casamento Civil, Carta a S. Ex. 
o Sr. Ministro do Imperio (1884), 2a. edigao, Rio de Janei- 
ro, Centre Positivista, 1887. 

Miguel Lemos, A Incorporagao do Proletariado Escravo e as 
Proximas Eleigoes, (1884), 2a. edigao, Rio de Janeiro, Tem- 
plo da Humanidade, 1936. 

Miguel Lemos, A Liberdade Espiritual e o Exercicio da Medici- 
na, Rio de Janeiro, Centre Positivista, 1887. 

Miguel Lemos, AS. Ex. o sr. senador Silveira Martins, Rio de 
Janeiro, Apostolado Positivista, 1889. 

Miguel Lemos, Pour notre maitre & notre foi; le positivisme et 
le sophiste Pierre Laffitte (1889/, 2a. edigao, Rio de Janeiro, 
Templo da Humanidade, 1936. 

Miguel Lemos e Raimundo Teixeira Mendes, Nossa Iniciagao no 
Positivismo, Rio de Janeiro, Apostolado Positivista, 1889. 

Miguel Lemos e Raimundo Teixeira Mendes, A Politica Positiva 
e a Grande Naturalizagao (1889), 2a. edigao, Rio de Janeiro, 
Templo da Humanidade, 1927. 

Miguel Lemos e Raimundo Teixeira Mendes, Bases de uma Cons- 
tituigao Politica Ditatorial Federativa para a Republica Bra- 
sileira (1890), reedigao no volume O Ideal Republicano de 
Benjamin Constant, Rio de Janeiro, Tip. do Jornal do Co- 
mercio, 1936, pags. 83/105. 

Miguel Lemos e Raimundo Teixeira Mendes, Artigos Episodi- 
cos, Rio de Janeiro, Apostolado Positivista, 1892. 

Miguel Lemos e Raimundo Teixeira Mendes, A Liberdade Espi- 
ritual e a Organizagao do Trabalho (1888), 2a. edigao, Rio de 
Janeiro, Templo da Humanidade, 1902, 

Raimundo Teixeira Mendes, A Patria Brasileira (1881), reedigao, 
Rio de Janeiro, Templo da Humanidade, 1902. 

Raimundo Tc-ixeira Mendes, A Liberdade Espiritual e a Secula- 
rizagao dos Cemiterios (1887), 2a. edigao, Rio de Janeiro, Tem- 
plo da Humanidade, 1935. 

Raimundo Teixeira Mendes, A Incorporagao do Proletariado na 
Sociedade Moderna (1889), 2a. edigao, Rio de Janeiro, Tem- 
plo da Humanidade, 1908. 

Raimundo Teixeira Mendes, A Politica Positiva e o Regulamen- 
to das Escolas do Exercito (1890), 2a. edigao, Rio de Janei- 

ro, Templo da Humanidade, 1901. 
Raimundo Teixeira Mendes, Resumo Cronologico da Evolucao 

do Positivismo no Brasil, publicagao postuma, Rio de Ja- 
neiro, Templo da Humanidade, 1930. 

(Deixamos de mencionar, de Teixeira Mendes, a obra sobre Ben- 
jamin Constant, que ja foi citada no lugar competente, e o 
opusculo sobre A Universidade, que sera mencionado na se- 
gunda parte desta relagao de obras. Quanto aos Pequenos 
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Ensaios Positivistas (Rio de Janeiro, Brown & Evaristo Edi- 
tores, 1877), de Miguel Lemos, deixamos de cita-lo, na relagao 
de trabalhos daquele autor, apesar de sua importancia, por 
nao ter sido praticamente utilizado neste trabalho). 

VI. Principais tcxtos dos principals autores representatives do "cien- 
tificismo": 

1. Artur Orlando da Silva, Filocritica, Pernambuco, Tip. Apolo, 
1886. 

2. Clovis Bevilaqua, Epocas e Individualidades, 2a. edigao, Rio de 
Janeiro-Paris, Garnier, 1888. 

3. Clovis Bevilaqua, Esbo?os e Fragmentos, Rio de Janeiro, Laem- 
mert. 1890. 

4. Clovis Bevilaqua, Juristas Filosofos, Bahia, Livraria Magalhaes, 
1897. Embora nao pertenga ao pen'odo estudado neste traba- 
lho, a obra e fundamental para seu esclarecimento, especial- 
men te pelo capitulo sobre Tobias Barreto. 

— A Historia da Faculdade de Direito do Recife sera mencionada 
adiante, na segunda parte desta relagao de obras. 

5. Domingos Guedes Cabral, Fungoes do Cerebro, Bahia, Impren- 
sa Economica, 1876. 

6. Jose Estelita M. Tapajos, Da Psico-Fisiologia da Percepgao e 
das Representagoes (tese de doutoramento em medicina), Rio 
de Janeiro, Tip. de Antonio Winter, 1890. 

7. Jose Estelita M. Tapajos, Ensaios de Filosofia e Ciencia, S. 
Paulo, Tip. Paulista, 1898. Embora fora do periodo estudado, 
este trabalho auxilia muito na sua compreensao, o mesmo po- 
dendo ser dito do trabalho seguinte. 

8. Jose Estelita M. Tapajos, Ao dr. Eduardo Prado — A inibigao 
religiosa do dr. L. P. Barretto e a decadencia neo-latina, in 
"O Comercio de S. Paulo1' de 6 de junho de 1901. fiste arti- 
go e uma intervengao do A. na polemica entre Eduardo Pra- 
do e Pereira Barretto acerca do "Seculo XX sob o ponto de 
vista brasileiro". 

9. Silvio Romero, A Poesia de Hoje, Prologo aos Cantos do Fim 
do Seculo (Oito Anos de Jornalismo, II), Rio de Janeiro, Tip. 
Fluminense, 1878. 

10. Silvio Romero, A Filosofia no Brasil (Ensaio Critico), Porto 
Alegre, Tip. da Deutsche Zeitung, 1878. 

11. Silvio Romero. A Prioridade de Pernambuco no Movimento Es- 
piritual Brasileiro, in Revista Brasileira, Rio de Janeiro, N. 
Midosi Editor, Primeiro Ano, Tomo II, outubro a dezembro 
de 1879. 

12. Silvio Romero, O Naturalismo em Literatura, S. Paulo, Tip. da 
Provincia de S. Paulo, 1882. 

13. Silvio Romero, Ensaios de Critica Parlamentar, Rio de Janeiro, 
Editores Moreira, Maximino & Cia, 1883 (A obra consiste de 
artigos inicialmente publicados no Reporter, do Rio de Ja- 
neiro, em 1879). 

14. Silvio Romero. Historia da Literatura Brasileira (la. edigao em 
1888), 4a. edigao, organizada e prefaciada por Nelson Ro- 
mero, Rio de Janeiro, Livraria Jose Olimpio Editora, "Co- 
legao ^Documentos Brasileiros", 1949, 5 volumes. Utiliza- 
mos especialmente os tomos 1.° e 5.°. 
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Silvio Romero, A Filosofia e o Ensino Secundario, Rio de Janei- 
ro, Centro Bibliografico, 1889. 

Silvio Romero, Doutrina contra Doutrina — O Evolucionismo e 
o Positivismo no Brasil, 2a. edigao, Rio de Janeiro-S. Paulo, 
Livrana Classica de Alves & Cia, 1895. 

Silvio Romero, Ensaio de Filosofia do Direito, 2a. edigao refun- 
dida. Rio de Janeiro, F. Alves, 1908. 

Silvio Romero, Provocagoes e Debates (Contribuigao para o Es- 
tudo do Brasil Social) Porto, Livraria Chardron, 1910. 

Silvio Romero, Minhas Contradigoes, Bahia, Livraria Catilina, 
1914. 

Silvio Romero, Explicagdes Indispensaveis, Prefacio aos Varios 
Escritos, de Tobias Barreto (vide indicagoes dessa obra logo 
adiante). 

Embora varias das obras citadas, de Silvio Romero, tenham si- 
do escritas em outro periodo que o estudado, tem todas, to- 
davia, relacao com ele, seja pelas informagoes que fornecem, 
seja porque desenvolvem ideias que Silvio ja defendera an- 
tes, ainda que de form \ sucinta. 

Sobre Silvio Romero, remetemos ao livro de Carlos Sussekind de 
Mendonca, Silvio Romero — Sua Formagao Intelectual, 1851- 
1880, S. Paulo, Companhia Editora Nacional, "Brasiliana", 
1938, e ao de Antonio Candido de Mello e Souza, Introdugao 
ao Metodo Critico de Silvio Romero, S. Paulo, 1945. 

Tito Livio de Castro, Das Alucinagoes e Husoes, tese de doutora- 
mento em medicina, Rio de Janeiro, Imprensa Mont'Alverne, 
1889. 

Tito Livio de Castro, A Mulher e a Sociogenia, obra postuma, 
Rio de Janeiro, F. Alves Editor, com um Prefacio de Silvio 
Romero datado de 1893. 

Tito Livio de Castro. Questoes e Problemas, obra postuma, com 
prefacio de Silvio Romero, S. Paulo, Empresa de Propaganda 
Literaria Luso-Brasileira, 1913. 

Tobias Barreto de Menezes, Obras Completas, Edigao do Estado 
de Sergipe, 1926, tomo II, Polemicas. 

Tobias Barreto de Menezes, Obras Completas, idem, tomo III, 
Filosofia e Critica. 

Tobias Barreto de Menezes, Obras Completas, idem, tomo IV, 
Discursos. 

Tobias Barreto de Menezes, Obras Completas, idem, tomo V, 
Menores e Loucos. 

Tobias Barreto de Menezes, Obras Completas, idem, tomo VIII, 
Estudos Alemaes. 

Tobias Barreto de Menezes, Obras Completas, idem, tomo X, 
Varios Escritos. 

Tobias Barreto de Menezes, Estudos de Direito, Salvador, Livra- 
ria Progresso, 1951. 

Como fontes do pensamento juridico de Tobias e indispensavel 
mencionar as obras de Rudolf von Ihering, La lutte pour le 
droit, tradugao francesa, Paris, Librairie Marescq aine, 1890, 
e A Evolugao do Direito (Zweck im Recht), tradugao portu- 
guesa, Bahia, Livraria Progresso, 1953. 
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— Sobre Tobias, cf. as obras de Hermes Lima, Tobias Barreto, S. 
Paulo, Companhia Editora Nacional, "Brasiliana". 1939, e de 
Omer Mont'Alegre, Tobias Barreto, Rio de Janeiro, Vecchi- 
Editor, 1939. 

VII. Obras que nao se enquadram perfeitamente nos titulos anteriores. 
I 

1. Jose Maria da Silva Paranhos, Visconde do Rio Branco, Discur- 
so proferido na presenoa de S.S. M.M. I.I. em sessao de 
13 de novembro de 1877 do Institute Politecnico Brasileiro 
(Carater Cientifico do Seculo. etc), Rio de Janeiro, Tip. 
de G. Leuzinger & Filhos, 1877. 

2. Manoel Ferraz de Campos Salles, Da Propairanda a Presiden- 
cia, S. Paulo, Tip. da Editora (Lisboa), 1908. especialmente 
capitulo I, A Evolugao Republicana. 

E) Obras gerais utilizadas na Primeira Parte: 

1. Emile Breb'pr. Historic de la Filosofia, trad, espanhola. Buenos 
Aires. Editorial Sudamerica. tomo II. 1944. 

2. Ernst Cassirer. Fi'osof'a de la lustraeion, trad, espanhola de E. 
Imaz, Mexico-Buenos Aires, Fondo de Cultura Economica, 
1950. 

3. F. A. Lange. H'stoire do Materialisme, trad, francesa de B. 
Pommern], Paris. Alfred Costes Editeur. 1921. 2 volnmes. 

4. F. J. Oliveira Viana, O Ocaso do Imperio, 2a. edigao, S. Paulo, 
Editora Melhoramentos, s/data. 

5. Joan Cmz Cnsta. O Oesenvolvimento da Filosofia no Brasil no 
Seculo XIX e a Evolucao Historica Nacional, S. Paulo. 1950. 

■6. Joao Camilo de Oliveira Torres, O Positivismo no Brasil, Pe- 
tropolis, Editora Vozes, 1943. 

7. Laerte Ramos de Carvalho, A Forma?ao Filosofica de Farias Bri- 
to, S. Paulo. 1951. 

8. Laerte Ramos de Carvalho. As Reformas Pombalinas da Instru- 
Qao Piiblica, S. Paulo. 1952. 

9. M. de Oliveira Lima. O Imperio Brasileiro. S. Paulo, Editora 
Melhoramentos, s/data. 

10. Wilhelm Dilthey, Teoria de la Concepcion del Mundo, trad, es- 
panhola de E. Imaz, vol. VII das Obras de Dilthey, Mexico, 
Fondo de Cultura Economica, 1945. 

SEGUNDA PARTE 

A) Relatorio do Ministerio do Imperio 

1) Jose Paulino Scares de Souza, 1869. 
2) Jose Paulino Scares de Souza, 1870. 
3) Joao Alfredo Correia de Oliveira, 1871. 
4) Joao Alfredo Correia de Oliveira, 1872. 
5) Joao Alfredo Correia de Oliveira, 1873. 
6) Joao Alfredo Correia de Dliveira, 1874. 
7) Joao Alfredo Correia de Oliveira, 1875. 
8) Jose Ben to da Cunha Figueiredo, 1877. 
9) Carlos Leoncio de Carvalho, 1878. 

10) Carlos Leoncio de Carvalho, 1879. 
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11) Barao Homem de Mello, 1880. 
12) Manoel Pinto de Souza Dantas, 1882, 1.° Relatorio. 
13) Rodolfo Epifanio de Souza Dantas, 1882, 2° Relatorio. 
14) Pedro Leao Veloso, 1883. 
15) Francisco Antunes Maciel, 1884. 
16) Joao Florentine Meira de Vasconcelos, 1885. 
17) Ambrosio Leitao da Cunha, barao de Mamore, 1886. 
18) Ambrosio Leitao da Cunha, barao de Mamore, 1887. 
19) Jose Fernandes da Costa Pereira Junior, 1888. 
20) Antonio Ferreira Viana, 1889. 
Observa?ao: Todos esses relatorios foram editados pela Imprensa Na- 

cional do Rio de; Janeiro. 

B) Memorias Historicas das Faculdades do Imperio 
(Nota: Daqui por diante indicaremos pela abreviatura R.M.I, os 

Relatorios do Ministerio do Imperio, juntando em seguida 
o ano correspondente.) 

I — Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro 

1) Antonio Teixeira da Rocha, 1868, R.M.I. — 1869. 
2) Antonio Gabriel de Paula Fonseca, 1869, R.M.I. — 1870. 
3) Antonio Ferreira Franga, 1870, R.M.I. — 1871. 
4) Vicente Candido Figueira de Saboia, 1872, R.M.I. — 1873. 
5) Antonio Gabriel de Paula Fonseca, 1873, R.M.I. — 1874. 
6) Joaquim Monteiro Caminhoa, 1874, R.M.I. — 1875. 
7) Ezequiel Correia dos Santos, 1875, R.M.I. — 1877. 
8) Joao Martins Teixeira, 1876, R.M.I. — 1878. 
9) Claudio Velho da Mota Maia, 1878, R.M.I. — 1879. 

10) Benjamin Franklin Ramiz Galvao, 1881, R.M.I. — 1882, 2.°. 
11) Agostinho F. de Souza Lima, 1884, R.M.I. — 1885. 

II. Faculdade de Medicina da Bahia 

1) Adriano Alves de Lima Gordinho, 1868, R.M.I. — 1869. 
2) Elias Jose Pedrosa, 1871, R.M.I. — 1872. 
3) Jose Afonso de Moura, 1873, R.M.I. — 1874. 
4) Pedro Ribeiro de Araiijo, 1875, R.M.I. — 1877. 
5) Egas Carlos Moniz Sodre de Aragao, 1877, R.M.I. — 1878. 
6) Ramiro Afonso Monteiro, 1878, R.M.I. — 1879. 
7) Jose Alves de Melo, 1879, R.M.I. — 1880. 
8) Claudemiro A.ugusto de Moraes Caldas, 1881, R.M.I. — 1882, 2.°. 
9) Antonio Pacifico Pereira, 1882, R.M.I. — 1883. 

10) Jose Olimpio d'Azevedo, 1883, R.M.I. — 1884. 
11) Alexandre Afonso de Carvalho, 1884, R.M.I. — 1885. 

III. Faculdade de Direito do Recife 

1) Tarquinio Braulio de Souza Amaranto, 1868, R.M.I. — 1869. 
2) Manoel Nascimento Machado Portela, 1869, R.M.I. — 1870. 
3) Joao Jose Ferreira de Aguiar, 1870. R.M.I. —■ 1871. 
4) Joao Tome da Silva, 1871, R.M.I. — 1872. 
5) Jose Joaquim Tavares Belfort, 1873, R.M.I. — 1874. 
6) Francisco Pinto Pessoa, 1874, R.M.I. — 1875. 
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7) Antonio Coelho Rodrigues, 1875, R.M.I. — 1877. 
8) Joaquim Correia de Araujo, 1877, R.M.I. — 1878. 
9) Joao Vieira de Araujo, 1879, R.M.I. — 1880. 

10) Jose Joaquim Seabra, 1881, R.M.I. — 1882, 2.°. 
11) Joaquim de Albuquerque Barros Guimaraes, 1882, R.M.I. — 

1883. 
12) Tobias Barreto de Menezes, 1883, R.M.I. — 1884. 
13) Joao Jose Pinto Junior, 1884, R.M.I. — 1885. 

IV. Faculdade de Direito de Sao Paulo 

) Conego Joao Jacinto Gongalves de Andrade, 1870, R.M.I. — 1871. 
2) Francisco Antonio Dutra Rodrigues, 1872, R.M.I. — 1873. 
3) Leoncio de Carvalho, 1873, R.M.I. — 1875. 
4) Joaquim Jose Vieira de Carvalho, 1874, R.M.I. — 1875. 
5) Joaquim Augusto de Camargo, 1877, R.M.I. — 1878. 
6) Jose Rubino de Oliveira, 1878-1879-1880, R.M.I. — 1882, 1.°. 
7) Pedro Augusto Carneiro Lessa, 1888, S. Paulo, Tip King, 1889. 

C) Relatorios do Diretores das Faculdades 

I. Escola Central 

1) Jose Maria da Silva Bitancourt, 1873, R.M.I. — 1874. 

II. Escola Politecnica 

1) Inacio da Cunha Galvao (interino), 1875, R.M.I. — 1875. 
2) Visconde do Rio Branca, 1876, R.M.I. — 1877. 
3) Visconde do Rio Branco, 1877, R.M.I. — 1878. 
4) Inacio da Cunha Galvao (interino), 1878, R.M.I. — 1879. 
5) Inacio da Cunha Galvao, 1880, R.M.I. — 1882, 1.°. 
6) Inacio da Cunha Galvao, 1881, R.M.I. — 1882, 2.°. 
7) Inacio da Cunha Galvao, 1884, R.M.I. — 1885. 

III. Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro 

1) Visconde de Santa Isabel, 1879, R.M.I. — 1880. 
2) Vicente Candido Figueira de Saboia, 1880, R.M.I. — 1882, 1.° 
3) Vicente Candido Figueira de Saboia, 1883, R.M.I. — 1884. 
4) Vicente Candido Figueira de Saboia, 1884, R.M.I. — 1885. 

IV. Faculdade de Medicina da Bahia 
Antonio Pacifico Pereira (interino), 1884, R.M.I. — 1885. 

V. Faculdade de Direito dot Recife 

Joao Capistrano Bandeira de Melo, 1884. R.M.I. — 1885. 

VI. Faculdade de Direito de Sao Paulo 

1) Vicente Pires da Mota, 1879, R.M.I. — 1880. 
2) Andre Augusto de Padua Fleury, 1883, R.M.I. — 1884. 
3) Andre Augusto de Padua Fleury, 1884, R.M.I. — 1885. 



D) Documentos Parlamentares (Projetos e discursos) 

I. Projeto Paulino de Souza sobre a criagao de uma Universidade 
Texto do projeto apresentado a Camara dos Deputados na sessao 
de 6 de agosto de 1870, in ANAIS, 1870, Tomo IV, pags. 72/76. 

Discursos pronunciados sobre o assunto no Senado (1870). 
1) Zacarias de Goes e Vasconcelos, 24 de agosto, t. Ill, pp. 172/185. 
2) Paulino Jose Scares de Souza, 26 de agosto, Apendice, paginagao 

propria. 
3) Jose Inacio Silveira da Mota, 27 de agosto, t. Ill, pp. 215/226. 
4) Paulino Jose Scares de Souza, 29 de agosto, Apendice, pagina- 

gao propria. 
5) Zacarias de Goes e Vasconcelos, 30 de agosto, Apendice, pagina- 

gao propria. 
6) Paulino Jose Scares de Souza, 31 de agosto, Apendice, pagina- 

gao propria. 

II. Primeiros Projetos sobre Liberdade de Ensino apresentados ao 
Parlamento 

1) Projeto Felicio dos Santos, apresentado a Camara dos Deputados 
a 11 de julho de 1868 (Anais, tomo III, pag. 146). Nao foi dis- 
cutido. 

2) Projeto de Antonio Luiz Dantas de Barros Leite, apresentado ao 
Senado a 25 de maio de 1869 (Anais, tomo I, pags. 211/215). 
fisse projeto so entrou em discussao na 2a. Sessao Legislativa 
de 1877, a 27 de junho, falando sobre ele o senador Manoel 
Francisco Correia (tomo I dos Anais, pags. 256/61), que pro- 
pos fosse remetido a comissao de instrugao piiblica, onde o pro- 
jeto foi esquecido. 

III. Projetos sobre Liberdade de Ensino de Cunha Leitao (Camara 
dos Deputados) 

1) Projeto de liberdade de ensino apresentado a Camara por Anto- 
nio Candido da Cunha Leitao, a 16 de junho de 1873, antecedido 
por um discurso justificative, Anais, 1873, tomo III, pags. 136/ 
140. fesse projeto nao foi discutido e Cunha Leitao voltou a a- 
presenta-lo como substitutivo, em 25 de maio de 1875, ao pro- 

jeto Joao Alfredo, de reorganizagao do ensino publico, por 
sua vez apresentado a Camara a 23 de junho de 1874. Para o 
projeto Joao Alfredo, cf. Anais da Camara dos Deputados, 1874, 
tomo III, pags. 280/283; tomo IV, pags. 317/319 e 1875, tomo I 
pags. 65/68. Para o substitutivo Cunha Leitao, Anais, 1875, to- 
mo I, Apendice, pags. 220/233. 

2) Projeto de liberdade de ensino apresentado pela comissao de 
instrugao piiblica e assinado por Cunha Leitao, Antonio Teixei- 
ra da Rocha e Joaquim Correia de Araiijo (voto vencido). a 3 
de maio de 1877, Anais de 1876, tomo V, pags. 36/39. 

Foram os seguintes os discursos pronunciados sobre o projeto. 
todos na Camara dos Deputados, em 1877: 
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1) Joaquim Correia de Araujo, 30 de agosto, t. Ill pp. 222/31. 
2) A. C. Cunha Leitao, 4 de setembro, t. IV-Apendice, pp. 135/46. 
3) Antonio Teixeira da Rocha, 12 de setembro, t. IV, pp. 52/59. 
4) Joaquim Correia de Araujo, 19 de setembro, t. IV, pp. 87/88. 
5) Antonio Teixeira da Rocha, 19 de setembro, t. IV, pp. 88/91. 
6) Lima Duarte, 19 de setembro, t. IV, pp. 91/95. 
7) Franklin Doria, 4 de outubro, t. V, pp. 32/39. 

IV. Reforma Leoncio de Carvalho 
Texto do Decreto 7247, de 19 de abril de 1879, in R.M.I. — 1879, 

Anexo A. 
Discussoes sobre o decreto na Camara dos Deputados: 

1879 (Sessao Legislativa de 1878) 

1) Joaquim Nabuco, 28 de abril, t. IV, p. 744. 
2) Joaquim Nabuco, 29 de abril, t. IV, p. 763. 

1879 (Sessao Legislativa de 1879) 

) Joaquim Nabuco, 15 de maio, t. I, 199/208. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Leoncio de Carvalho, 15 de maio, t. I, pp. 208/210. 
Martinho Campos, 31 de maio, t. I, pp. 489/494. 
Leoncio de Carvalho, 31 de maio, t. I, PP- 494/495. 
Cansansao de Sinimbu, 5 de junho, t. II, pp. 4/6. 
Leoncio de Carvalho, 5 de junho, t. II, pp. 6/13. 
Cansansao de Sinimbu, 5 de junho, t. II, pp. 13/16. 
Afonso Celso, 5 de junho, t. II, pp. 16/21. 
Joaquim Nabuco, 5 de junho, t. II, p. 21. 
Martinho Campos, 5 de junho, t. pp. 21/22. 
Silveira Martins, 5 de junho, t. II, p. 22. 
Jose Bonifacio, 5 de junho, t. II, pp. 22/24. 
Silveira Martins, 5 de junho, t. II, p. 24. 
Martinho Campos, 5 de junho, t. II, pp. 25/28. 
Joaquim Nabuco, 5 de junho, t. II, pp. 28/30. 
Liberate Barroso, 5 de junho, t. II, pp. 30/32. 
Leoncio de Carvalho, 6 de junho, t. II, p. 33. 
Cesar Zama, 6 de junho, t. II, p. 34. 
J. J. Tavares Belfort, 9 de junho, t. II, p. 41. 
J. J. Tavares Belftort, 18 de junho, t. II, pp. 135/145. 
Francisco Sodre (novo ministro do imperio) 18 de junho, t. II, 

pp.145/149. 
Leoncio de Carvalho, 18 de junho, t. II, pp. 149/151. 
Ildefonso de Araujo, 18 de junho, t. II, pp. 151/154. 
Joaquim Nabuco, 4 de julho, t. Ill, pp. 34/38. 
Francisco Sodre, 4 de julho, t. Ill, pp. 38/40. 
Martinho Campos, 4 de julho, t. Ill, pp. 41/49. 
Felicio dos Santos, 19 de setembro, t. V, pp. 188/189. 
Franklin Doria, 19 de setembro, t. V, p. 189. 
Leoncio de Carvalho, 10 de outubro, t. V, p. 315. 
Leoncio de Carvalho, 17 de outubro, t. V, pp. 352/353. 
Leoncio de Carvalho, 24 de outubro, t. V, pp. 362/363. 
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1880 

1) Jeronimo Sodre, 16 de junho, t. II, pp. 255/261. 
2) Leoncio de Carvalho, 18 de junho, t. II, pp. 296/297. 
3) Barao Homem de Melo, 18 de junho, t. II, pp. 297/302. 
4) Leoncio de Carvalho, 23 de novembro, t. VI, pp. 327/328. 

Observagao: fiste ultimo discurso esta publicado na integra no Apen- 
dice do tomo VI, pags, 75/89. Acompanham-no varios 
documentos, pags. 89/105. 

Discussoes sobre o decreto no Senado 

1879 (Sessao Legislativa de 1878) 

1) Joao Jose de Oliveira Junqueira, 26 de abril, t. IV. pp. 196/201. 
2) Joao Jose de Oliveira Junqueira, 29 de abril, t. IV, p. 217. 

1879 (Sessao Legislativa de 1879) 

1) Joao Jose de Oliveira Junqueira, 17 de maio, t. I, pp. 104/105 
2) Parecer da Comissao de Instrugao Publica sobre um projeto de 

Junqueira re(vogando o decreto de 19 de abril, 31 de maio, t. 
I, pp. 251/252. 

3) Joao Jose de Oliveira Junqueira, 31 de maio, t. I, pp. 252/255. 
4) Teixeira Junior, 2 de junho, t. II, pp. 3/8. 
5) Cansansao de Sinimbu, 5 de junho, t. II, pp. 22/24. 
6) Discursos de Silveira Lobo, Manoel Francisco Correia, Teixeira 

Junior, Afonso Celso, Mendes de Almeida e Cotegipe, sobre 
a demissao de Leoncio de Carvalho, 5 de junho, t. II, pp. 
24/44. 

7) Joao Jose de Oliveira Junqueira, 16 de junho. t. II, pp. 127/129. 
8) Representagao de alunos da Politecnica lida no Senado por Jun- 

queira, 26 de junho, t. II, p. 232. 
9) Discursos de Sinimbu e Silveira da Mota sobre a revogagao do 

decreto de 19 de abril, 27 de junho, t. II, pp. 276/278. 
10) Joao Jose de Oliveira Junqueira, 7 de julho, t. Ill, pp. 99/100. 
11) Cansansao de Sinimbu, 9 de julho, t. Ill, pp. 134/135. 
12) Joao Jose de Oliveira Junqueira, 9 de julho, t. Ill, pp. 135/144. 
13) Manoel Francisco' Correia, 9 de julho, t. Ill, pp. 144/153. 
14) Votagao e aprovagao, em la. discussao, do projeto revogando o 

decreto de 19 de abril, 10 de julho, t. Ill, pp. 154/155. 
15) Jose Inacio Silveira da Mota, 11 de agosto, t. IV, pp. 142/144. 
16) Visconde do Rio Branco, 12 de agosto, t. IV, pp. 146/152. 
17) Francisco Sodre, 12 de agosto, t. IV, pp. 152/159. 
18) Joao Jose de Oliveira Junqueira, 12 de agosto, t. IV, pp. 159/164. 
19) Joao Alfredo Correia de Oliveira, 13 de agosto, t. IV, pp. 167/ 

177. 
20) Francisco Sodre, 13 de agosto, t. IV, pp. 177/183. 
21) Manoel Francisco Correia, 13 de agosto, t. IV, pp. 196/214. 
22) Candido Mendes dej Almeida, 16 de agosto, t. IV, pp. 218/238. 
23) Visconde do Rio Branco, 18 de agosto, t. IV, pp. 255/263. 
24) Jose Inacio Silveira da Mota, 25 de agosto, t. IV, pp. 349/354. 
25) Luiz Antonic Vieira da Silva, 11 de setembro, t. V. p. 85. 
26) Joao Jose de Oliveira Junqueira, 11 de setembro, t. V, pp. 85/86. 
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27) Jose Inacio Silveira da Mota, 11 de setembro, t. V, pp. 86/87. 
28) Joao Jose de Oliveira Junqueira, 11 de setembro, t. V, pp. 87/88. 
29) Manoel Francisco Correia, 12 de setembro, t. V, pp. 111/112. 
20) Afonso Celso, 12. de setembro, t. V, pp. 112/113. 
31) Joao Jose de Oliveira Junqueira 12 de setembro, t. V, pp. 113/114. 
32) Afonso Celso, 12 de setembro, t. V, pp. 114/115. 

1880 

1) Fala do Trono (com referencias a situagao do ensino, 3 de maio, 
t. I, p. 2). 

2) Visconde do Rio Branco, 25 de maio, t. I, pp. 194/207. 
3) Joao Jose de Oliveira Junqueira, 26 de maio, t. I, pp. 230/243. 

Observagao: Os dois liltimos discursos, em que se discute a resposta a 
fala do trono, tratam apenas de passagem do decreto de 
19 de abril. 

Esta relagao de discursos parlamentares nao pretende esgotar a 
materia. Muitos outros discursos, interessando ao problema do ensi- 
no superior, foram pronunciados e varies deles estao citados em notas 
de rodape em nosso trabalho. Dispensamo-nos, entretanto, de rela- 
ciona-los aqui por nao interferirem diretamente com os temas essen- 
ciais desta tese. 

i 
E) Livros e Artigos do pen'odo estudado e diretamente relacionados 

a esta Tese 

I. Atas e Pareceres do Congresso de Instrugao do Rio de Janeiro, de 
1882, Rio de Janeiro^ Imprensa Nacional, 1884, 2a. Parte, onde 

se encontram os seguintes trabalhos: 

1. Francisco Rodrigues da Silva, Estado do Ensino Superior. — 
Vicios e Lacunas de sua Organizagao. Providencias e Refor- 
mas Necessarias (la. Questao). 

2. A. V. de Borja Castro, Estado do Ensino Superior. — Vicios e 
Lacunas de sua Organizagao. Providencias e Reformas Neces- 
sarias. (la. Questao). 

3. Cristiano Benedito Otoni, Estado do Ensino Superior. — Vicios 
e Lacunas de sua Organizagao. — Providencias e Reformas 
Necessarias. — Coeducagao dos Sexos nos Estabelecimentos 
de Ensino Superior (la. e 13a. Questoes). 

4. Antonio de Almeida Oliveira, Criagao de uma Universidade, 
etc. Organizagao do Conselho Universitario e do Conselho 
Superior de Instrugao Piiblica (2a. e 3a. Questoes). 

5. Antonio Joaquim Ribas, Criagao de uma Universidade, etc. Or- 
ganizagao do Conselho Universitario e do Conselho Superior 
de Instrugao Piiblica (2a. e 3a. Questoes). 

6. Barao de Itapoan, Faculdades de Medicina. — Cursos Especiais 
que devem compreender. — Piano de Estudos de cada um 
deles. — Ensino Pratico (5a. Questao). 

7. Vicente C. F Saboia, Faculdades de Medicina. — Cursos Es- 
peciais que devem compreender. — Piano de Estudos de ca- 
da um deles. — Ensino Pratico (5a. Questao). 
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Jose Pereira Guimaraes, Faculdades de Medicina. — Cursos Es- 
peciais que devem compreender. — Piano de Estudos de ca- 
da um deles. — Ensino Pratico (5a. Questao). 

Antonio Pacifico Pereira, Faculdades de Medicina. — Cursos 
Especiais que devem compreender. — Piano de Estudos de 
cada um deles. — Ensino Pratico (5a. Questao). 

Manoel Pereira Reis, Escola Politecnica. Cursos Especiais que 
deve compreender o seu piano de estudos. Ensino Pratico (6a. 
Questao.) 

Jose de Saldanha da Gama, Escola Politecnica. Cursos Especiais 
que deve compreender o seu Piano de estudos. Ensino Pra- 
tico (6a. Questao). 

Antonio de Paula Freitas, Escola Politecnica. Cursos Especiais 
que deve compreender o seu piano de estudos.> Ensino Pra- 
tico (6a. Questao). 

Carlos Maximiano Pimenta de Laet, Criagao de uma Faculdade 
Letras. Sua organizagao e piano de estudos. (7a. Questao). 

Joao Capistrano Bandeira de Melo, Cria?ao de uma Faculdade de 
Ciencias Religiosas. Sua organizagao e piano de estudos (8a. 
Questao). 

Monsenhor Joao Esberard, Criagao de uma Faculdade de Cien- 
cias Religiosas (8a. Questao). 

Enes de Souza, Escola de Minas de Ouro Preto. Sua organiza^ao 
e ensino (9a. Questao). 

Epifanio Candido de Souza Pitanga, Organizagao do Professo- 
rado dos Estabelecimentos de Ensino Superior, etc. (10a. 
Questao). 

Alvaro Joaquim de Oliveira, Processo e Julgamento dos Exames 
nos Estabelecimentos de Ensino Superior (11a. Questao). 

Joao Pereira Monteiro, Processo e Julgamento dos Exames nos 
Estabelecimentos de Ensino Superior (11a. Questao). 

Joaquim Monteiro Caminhoa, Sistema disciplinar e meios de 
emulagao para os alunos dos Estabelecimentos de Ensino Su- 
perior (12a. Questao)., 

Licinio Chaves Barcelos, Sistema disciplinar e meios de emula- 
cao para os alunos dos Estabelecimentos de Ensino Superior 
(12a. Questao). 

Joaquim de Almeida Leite Moraes, Sistema disciplinar e meios de 
emulapao para os alunos dos Estabelecimentos de Ensino Su- 
perior (12a. Questao). 

Francisco Rodrigues da Silva, Coeducagao dos Sexos no Estabe- 
lecimentos de Ensino Superior (13a. Questao). 

Nuno de Andrade, Liberdade do Ensino Superior (14a. Questao). 
Afonso Celso de Assis Figueiredo Junior, Liberdade de Ensino 

Superior (14a. Questao). 
Francisco Pereira Passes, Cursos Livres nos Estabelecimentos 

de Ensino Superior (15a. Questao). 
Joao Batista Pereira, Cursos Livres nos Estabelecimentos de En- 

sino Superior (15a. Questao). 
A. Coelho Rodrigues, Cursos Livres nos Estabelecimentos de 

Ensino Superior (15a. Questao). 
Agostinho Jose de Souza Lima, Faculdades Livres, etc. (16a. 

Questao). 
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30. Tarquinio Braiilio de Souza Amaranto, Competencia dos Pode- 
res Provinciais para criar Estabelecimentos de Ensino Supe- 
rior (17a. Questao). 

31. Visconde de Jaguari, Competencia dos Poderes Provinciais para 
criar Estabelecimentos de Ensino Superior (17a. Questao). 

II. Outros Livro<! e Artigos: 

1. Antonio de Almeida Oliveira, O Ensino Piibiico — Obra destina- 
da a mostrar o estado em que se acha e as reformas que exi- 
ge a Instru^ao Pubiica no Brasil, Maranhao, 1874. 

2. Conferencias da sec?ao dos negocios do Imperio do Conselho de 
Estado sobre alguns projetos apresentados a Camara dos De- 
putados, relatives a assuntos que interessam ao Ministerio 
do Imperio, Rio de Janeiro, Tip. Nacional, 1870, pags. 44/63. 

3. Domingos Carlos da Silva, Da Reforma do Ensino Superior no 
Brasil, Bahia, Imprensa Economica, 1883. 

4. Hinckmar, pseudonimo de Joao Tomas de Melo Alves, Cinco 
Anos n'uma Academia (1878-1882), S. Paulo, Tip. Seckler, 
1882. 

5. Jose Joaquim Tavares Belfort, Aprecia^ao do projeto de cria^ao 
de uma Universidade e de um novo piano de estudos e esta- 
tutos para as Faculdades de Direito, Pernambuco, Tip. Mer- 
cantil, 1873. 

6. Luiz Pereira Barreto, A Terra Roxa, ultimo artigo de uma serie 
de sete, publicado em "A Provincia de S. Paulo" de 10 de 
dezembro de 1876. 

7. Luiz Pereira Barretto, Jacarei — O sr. Conselheiro Jose Bonifa- 
cio, sexto artigo de uma serie de nove, publicado em ''A 
Provincia de S. Paulo" de 20 de agosto de 1878. 

8. Luiz Pereira Barreto, A Propostito da Universidade, serie de 
seis artigos publicados em "A Provincia de S. Paulo" nos 
dias 9, 10, 13, 17, 21 e 22 de outubro de 1880. 

9. Raimundo Teixeira Mendes, A Universidade (artigos publica- 
dos em 1882 na "Gazeta de Noticias"), 2a. edigao, Rio de 
Janeiro, Templo da Humanidade, 1903. 

Observagao: Relacionamos aqui apenas livros ou artigos nao citados 
na Primeira Parte. Note-se, entretanto, que muitos dos 
livros la citados sao fundamentals para o exame do pro- 

blema universitario. 

F) Obras de Rui Barbosa; 

I. Volumes das Obras Completas, edigao do Ministerio da Educagao 
e Saude, que foram utilizados neste trabalho: 

1. Vol. VI, 1879 tomo I, Discursos Parlamentares. 
2. Vol. VII, 1880, tomo I, Discursos Parlamentares — Camara dos 

Deputados. 
3. Vol. IX, 1882. tomo I, Reforma do Ensino Secundario e Superior. 
4. Vol. IX, 1882, tomo II, Discursos e Trabalhos Parlamentares — 

Centenario do Marques de Pombal — O Desenho e a Arte 
Industrial. 

5. Vol. X, 1883. 4 tomos, Reforma do Ensino Primario e varias 
Instituigoes Complementares da Instrugao Pubiica. 
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6. Vol. XI, 1884, tomo I, Discurso^ Parlamentares — Emancipa^ao 
dos Escravos. 

7 Vol. XVI, 1889, utilizados tomos I, II e III, Queda do Imperio. 
8. Vol. XVII, 1891, 3 tomos, Relatorio do Ministro da Fazenda (O 

terceiro volume e de Anexos). 
9. Vol. XX, 1893, tomo I, Visita a Terra Natal — Discursos Parla- 

mentares . 
10. Vol. XXIII, 1896, tomo I, Cartas de Inglaterra. 

II. Outras obras de Rut, em edi?6es diversas: 
1. O Papa e o roncilio, de Janus, Versao e Introdugao de Rui Bar- 

bosa, Rio de Janeiro, Brown & Evaristo Editores, 1877. 
2. Discursos e Conferencias,! Porto, Companhia Portuguesa Edito- 

ra, 1921. 
3. Elogios Academicos e Ora?6es de Paraninfo, Rio de Janeiro, Edi- 

gao da Revista de Lingua Portuguesa ,1924. 
4. Mocidade e Exilio, Cartas .ao conselheiro Albino Jose Barbosa 

de Oliveira e ao dr. Antonio d'Araujo Ferreira Jacobina, ano- 
tadas e prefaciadas por Americo Jacobina Lacombe, 2a. edi- 
gao aumentada, S. Paulo, Companhia Editora Nacional, "Bra- 
siliana", 1940. 

111. Estudos sobre Rui Barbosa por nos utilizados neste trabalho: 
1. Francisco Clementino de San Tiago Dantas, Dois Momentos de 

Rui Barbosa, conferencias, Rio de Janeiro, Edigao da Casa 
de Rui Barbosa, 1949. 

2. Humberto Bastos, Rui Barbosa, ministro da independencia eco- 
nomica do Brasil, Rio de Janeiro, Edigao da Casa de Rui Bar- 
bosa, 1949. 

3. Joao Mangabeira, Rui, o Estadista da Republica, 2a. edigao, S. 
Paulo, Livraria Martins Editora, 1946. 

4. Luiz Viana Fiiho, A Vida de Rui Barbosa, 2a. edigao, S. Paulo, 
Companhia Editora Nacional, 1943. 

5. Luiz Viana Filho, Rui, & Nabuco, Rio de Janeiro, Jose Olimpio 
Editora, Colegao "Documentos Brasileiros", 1949. 

6. Miguel Reale, Posigao de Rui Barbosa no Mundo da Filosofia 
(Subsidies para a compreensao de uma trajetoria espiritual), 
Rio dc Janeiro, Edigao da Casa de Rui Barbosa, 1949. 

7. Oscar Bormann, Prefacio ao Relatorio do Ministro da Fazenda, 
Obras Crmpletas de Rui Barbosa, vol. XVIII, 1891, tomo II, 
pags. IX/XCII. 

— Servimo-nos ainda dos Prcfacios de Thiers Martins Moreira ao 
vol. IX, 1882, tomo I, Reforma do Ensino Secundario e Su- 
perior, e de Americo Jacobina Lacombe ao vol. X, 1883, to- 
mo I, Reforma do Ensino Primario. . ., das Obras Completas, 
ed. cit. Em menor escala, Prefacios de outros volumes foram- 
nos tambem de utilidade. 

G) Outros Trabalhos Gerais utilizados: 
1. Antonio de Almeida Junior, Antes do "Ensino Livre" (Balango 

Geral do Ensino Superior brasileiro ate 1879) in Revista Bra- 
sileira de Estudos Pedagogicos, vol. XV, Janeiro-Margo de 

1951, n.0 41, pags. 5/42. 
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2. Antonio de Almeida Junior, O "Ensino Livre" de Leoncio de 
Carvalho (O Ensino Superior brasileiro entre 1879 e 1895), 
in Revista Brasileira de Estudos Pedagogicos, Vol. XVII, 
Janeiro-Margo de 1952, n.0 45, pags. 5/28 e Vol. XVIII, Ju- 
Iho-Setembro de 1952, n.0 47, pags. 5/34. 

3. Clovis Bevilaqua, Historia da Faculdade de Direito do Recife, Rio 
de Janeiro, Ed. Francisco Alves, 1927, 2 vols. , 

4. Emile Littre, Conservation, Revolution et Positivisme, 2e edi- 
tion, augmentee de remarques courantes, Paris, Aux Bureaux 

de la Philosophie Positive, 1879. 
5. Estatutos da Universidade de Coimbra, da ano de 1772, Lisboa, 

na Regia Oficina Tipografica, 1773, 3 vols. 
6. Jose Luiz de Almeida Nogueira, A Academia de S. Paulo; Tra- 

digoes e Reminiscencias; Estudantes, Estudantoes, Estudanta- 
das, S. Paulo, 1907-1909, 9 vols. 

7. Primitive Moacir, A Instrugao e o Imperio (Subsidies para a 
Historia da Educagao no Brasil), S. Paulo, Companhia Edito- 

ra Nacional, "Brasiliana" 3 vols., 1.° vol., 1936; 2.° vol., 1937; 
3.° vol., 1938. 

8. Primitivo Moacir, A Instrugao e a Republica, Rio de Janeiro, 
Imprensa Nacional, 7 vols., utilizados os 4 primeiros, edita- 
dos em 1941 (vols. 1 a 3) e 1942 (vol. 4). 

9. Roque Spencer Maciel de Barros, O Germanismo nos fins do 
Imperio, artigos publicados em "O Estado de S. Paulo" de 
12 e 19 de Janeiro de 1958. 

10. Roque Spencer Maciel de Barros, As Faculdades do Imperio e 
a Renovagao Intelectual, artigo publicado em "O Estado de 
S. Paulo" de 9 de fevereiro de 1958. 

11. Serafim Leite, O Curso de Filosofia e Tentativas para se criar a 
Universidade do Brasil no seculo XVII, Separata da Revista 
Verbum, Tomo V, Ease. 2, junho de 1948, Universidade Ca- 

tolica, Rio de Janeiro, 1948. 
12. Spencer Vampre, Memorias para a Historia da Academia de S. 

Paulo, S. Paulo, Livraria Academica, 1924. 2 vols. 
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