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PREFACIO 

Apesar dos anos. Silvio Romero continua no centro da nossa 

historiografia liter aria. As escolas passam,. as tendencias surgem e 

vdo. cada uma retifica um pouco da obra dele, nega os seus pontos 

de vista, constata a fragilidade do seu gosto ou o arbitrio dogmdtico 

dos seus iuizos mal fundamentados. Mas ele permanece. Muitos de 

nos. que lidamos com a critica e as vezes temos a pretensdo de reno- 

vd-la. passaremos. de certo. com os nossos livros e artigos, a nossa 

erudigdo mais exata, o nosso sentido mais puro do fato literdrio. 

Ele ficard, — com os seus erros cada vez mais apontados, as suas 

teorias cada vez mais superadas. Hd, portanto, nesse poligrafo apres- 

sado e truculento, nesse estudioso onivoro e ndo raro superficial, 

uma forga estranha, que o m ant em vivo e presente. Forga de vida, 

sem duvida,. que o aquece alem da morte, — na sua cor age m, na 

sua generosidade, na sua pureza, no amor vigilante pela pdtria, no 

barulho das polemicas e xingamentos. Mas tambem de ideia, forga 

vital de ideias fundamente desposadas, que fizeram dele um dos inter- 

pretes mais lucidos da nossa formagdo cultural. A literatura, que 

amou a vida inteira, Ihe parecia parte e sintoma desta, parecendo-lhe 

mais importante pelo que significava no piano da civilizagao, do que 

pelo que era, na graga das obras. O bom gosto, o amor da forma, 

a gratuidade da emogdo, Ihe pareciam ignordncia ou falta de virili- 

dade. Mas desde que pudesse situar os seus poetas e descreve-los co- 

mo "representative men" {a expressdo e usada por ele), sabia ve- 

los com intuicdo simvdtica e tocar em muito do que tinhorn de es- 

sencial. Como critico. foi mais historiador da cultura e socioloso. e 

disso se orgulhava, como convinha aos padrdes "cientificistas" do 

seu tempo,, que reduziam a obra literdria ao estudo dos fat ores ex- 

ternos e a reputavam sintoma de uma orgdnica mais ampla, — sol- 

dando-a de tal forma na natureza e na sociedade, que sufocavam a 

sua essencia nos desvios do accessorio. 
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Mas e curioso verificar que talvez essa impureza (aos nossos 

olhos) tenha sido um dos motivos principals da sua sobrevivencia. 

Quando se perde como crhico, salva-se como interprete do processh 

cultural, e se a renovacdo dos metodos mostrou a insuficiencia do 

scu. o fato e que todos jicamos marcados por ele, como ficou o pro- 

prio tempo em que viveu e se agitou. Movimentando-se livremente 

da literatura a sociedade. dos escritores a evolugdo historic a, plas- 

mou um jeito pessoal de ver a cultura e a sociedade do Brasil, apli- 

cando os moldes europeus, ora com rigida incompreensdo, ora com 

maleabilidade fecunda. 

Assim foi ele. assim ioi o seu tempo. Por isso, avaliar o sen- 

tido da sua obra so pode ser tentado em dois pianos soliddrios: in- 

dagar a sua validade em face das nossos concepgdes atuais de criti- 

ca, e em face do que era a critica do seu tempo. Se ficarmos apenas 

no primeiro, ignoraremos por completo a sua fungdo historic a; se 

ficarmos apenas no segundo, seremos incapazes de avaliar a sua 

contribuigdo teorica. Devemos, portanto, fazer um esforgo de inclu- 

sdo no tempo e um esforgo de desligamento do tempo, vinculando-os 

dialeticamente por um ponto de vista definido em face da critica. 

£ o que visa o presente estudo, cujo dmbito ndo abrange toda a ati- 

vidade de Silvio Romero como estudioso da literatura, mas apenas 

as suas posigdes tedricas. 

* * * 

Este livro foi impresso no comego de 1945, sob o titulo mais 

comprido de Introdugao ao Metodo Critico de Sflvio Romero, como 

tese universitdria. Isto explica a sua construgdo um tan to rigida, 

a delimitagdo insistente do objeto, a relativa minucia da investigagdo 

e ate o uso da primeira pessoa do plural, que me desagrada. Tira- 

ram-se, entdo, pouco mais dos cem exemplares exigidos na lei, o que 

I he deu circulagdo extremamente restrita. Apesar do generoso con- 

rite de um editor amigo, Jose Olympio, a quern aqui agradego e que 

desejava publicd-lo na Colegdo Documentos Brasileiros, deixei-o fi- 

car todo esse tempo no semi-ineditismo, por achd-lo insatisfatorio e 

por ter a esperanga de refundi-lo, abrangendo os demais aspectos da 

obra critica de Silvio Romero. Passados dezesseis anos,. publico-o 
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de novo sent alteragdes, salvo algumas de forma e a corregdo dos 

erros que percebi. 

Publico-o, em grande parte,. por motivo pessoal, isto e: marcar 

o ponto de partida das posigdes criticas a que cheguei, pois foi es- 

crevendo esta tese que as defini pela primeira vez de maneira siste- 

mdtica, apos os primeiros anos de tacteio em revistas e jornais, orien- 

tado apenas pela alegre confianga dos vinte anos e algumas Husoes 

que aqui superei, mas que ate hoje me sao atribmdas. Superei-as gra- 

gas ao contacto com certas obras inglesas e americanas, registradas 

na bibliografia, e pela verificagdo prdtica da insuficiencia dos pon- 

tos de vista que inicialmente procurei aplicar. 

O segundo motivo e que, talvez, a discussdo desenvolvida a 

proposito da critica naturalista apresente certa atualidade, num mo- 

mento de revisdo das ideias criticas entre nos. Sob este aspecto, 

poder-se-ia falar em progenie vivaz de certos defeitos de Silvio, em- 

bora nem sempre das suas grandes qualidades. Como ele, alguns 

praticantes da nossa critica tern pendor acentuado por tudo que 

e accessorio em literatura. Haja vista a mania classificatoria e 

metodologica, que substitui a investigagdo e andlise pela divisdo dos 

periodos; a discussdo de origem e limites cronologicos; a catalogagdo 

de escritores em agrupamentos mais ou menos inocuos; o debate gra- 

tuito sobre definigoes; a mania polemic a e reiv indie atoria. Ainda 

mais, o nacionalismo por vezes deformante, que subordina a aprecia- 

gdo a criterios de funcionalidade, — agora, paradoxalmente, de par- 

ceria com um alegado rigor de andlise formal, que corresponde si- 

metricamente ao "cientismo", de que se gabava o velho Silvio. Junte- 

se a isto o alvorogo na divulgagdo de ideias estrangeiras, sem muito 

sistema, sem digestdo adequada, com uma fome comovedora de au- 

to-didata, — que tudo quer aproveitar e, sem perceber, acaba no 

ecletismo e na ilusdo de originalidade. O resultado e que a obra li- 

ter aria sdi do foco, aparecendo como pretexto, tanto nos escritos dos 

aiuais paladinos, quanto nos dele. E, do mesmo modo por que Ara- 

ripe Junior e Jose Verissimo, com menos praga de metodo, fizeram 

mais trabalho de critica propriamente dita, hoje a critica renovada 

aparece, as vezes, em quern menos a alega. Todavia, assim como 

a atividade propagandistica e polemica de Silvio foi decisiva, apesar 
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de perijerica, e iitil o generoso barulho de alguns dos proceres atuais, 

sobretudo no jornal, que e o seu campo predileto, sendo o seu gaba- 

rito adequado. Fagamos votos para que a posteridade retenha de- 

les tan to quanta reteve de Silvio. 

For tudo is to, a reimpressdo do presente livro talvez sirva para 

mostrar a gloria e a miseria dos dogmatismos, e fazer ver aos jovens 

{penso sobretudo nos me us alunos) de que modo as visdes parciais 

do processo critico e da natureza da obra literdria tem a sua fungdo 

historica e o seu risco teorico. Silvio achincalhava o que Ihe pareces- 

se "esteticismo", muitos dos criticos atuais repelem {de bdca) o re- 

curso a qualquer "fator externd". Em ambos os casos, posigdes par- 

ciais, apresentadas com a mesma imodestia, deformando a inteligen- 

cia plena do fenomeno literdrio, que se quer integralmente apreendi- 

do. Neste livro, quase no inicio duma carreirar procurei, com as li- 

mitagoes pessoais e os poucos recursos do momenta, sugerir uma 

critic a integrativa, superando os resquicios de naturalismo, que ain- 

da sobreviviam, e mostrando as limitagdes do ponto de vista socio- 

logico, entdo em grande voga e ao qual eu prdprio aderira anos an- 

tes, ao come gar a escrever. 

Justamente para deixar clara uma posigdo assumida em deter- 

minada altura, e que serviu de base a que depois vim desenvolvendo, 

resolvi ndo alterar este velho estudo, nem sequer a sua composigdo 

defeituosa. A prdpria bibliografia joi deixada tal e qual, ndo se 

acrescentando, inclusive, outros trabalhos de Silvio, obtidos poste- 

rior me nte . For gdsto, eu teria alterado alguns conceitos. Esludos 

posteriores me fizeram ver, por exemplo, que Silvio era mais ligado 

do que eu supunha a critica brasileira anteriory e a sua obra, mais 

preparada, do que eu reputo aqui, pela dos antecessores. Talvez ha- 

ja, tambem, exagero em acentuar a sua coerencia, como se justamen- 

te uma das suas for gas ndo consistisse no ardente e por vezes desor- 

denado movimento entre as ideias. Todavia, ainda aceito, com ate- 

nuagdes, o ponto de vista de que a sua obra critica se caracteriza, 

tedricamente, por acentuada fidelidade a posigdes bem cedo defini- 

das. A medida que evoluia, retificava-se; mas nos quase cinqiienta 

anos de escritor, obedeceu ao essencial dos seus principios, numa uni- 

dade mais profunda do que parece. Ainda acho, tambem, que uma 



critica como a dele so pode ser compreendida mediante interpreter 

$ao que complete a investigagdo nos textos pela demonstragdo dos 

vinculos com o momento, em cuja dindmica ele quiz inserir o seu 

imenso esforgo. 

Pode parecer estranho, com efeito, que um livro onde se mos- 

tra a debilidade da critica sociologica, quando erigida em criteria 

exclusivo, ou mesmo central, de interpretagdo, acabe, fora da lite- 

rat ura, pela andlise historico-social da posigdo de Silvio. Todavia, 

se fixarmos convenientemente o papel da sociologia e delimitarmos 

o seu campo, nada impede que a utilizemos da maneira e no mo- 

mento adequados. O pensamento critico de Silvio Romero se apre- 

senta como parte duma interpretagdo social e como arma de inter- 

jerencia na vida e na cultura. So o poderemos avaliar, pois, se le- 

varmos em conta a sua relagdo com o momento em que vigou. Esta 

tese e uma andlise teorica, mas feita na perspectiva da historia. 

» * ♦ 

Na sua elaboragdo, de 1944 a 1945, fui calorosamente incen- 

tivado por Mario de Andrade, falecido durante a redagdo, e a cuja 

memoria a dediquei. Depois de pronta, uma generosa equipe de ami- 

gos a fez datilografar e imprimir em tempo reldmpago. A praz-me, 

a este respeito, lembrar os nomes do lamentado Edgard Cavalheiro, 

da sua entdo secretdria, D. Rosa Motta, dos meus fraternais com- 

panheiros da revista Clima, — Cicero Christiana de Sousa, Decio 

de Almeida Prado, Lourival Gomes Machado, Paulo Emilio de Sa- 

les Gomes, Ruth de Almeida Prado e Ruy Coelho. Nelson Palma 

Travassos possibilitou a impressdo tipogrdfica com a maior camara- 

dagem. Em pre star am -me livros: D. Esther Mesquista, D. Isolina Por- 

tugal, Clovis Graciano, Mario de Andrade e, sobretudo, Antonio 

Soares Amora. Tantos anos depois, agradego de novo a todos, lem- 

brando com saudade e respeito os amigos mortos. 

Antonio Candido de Mello e Souza 

Sao Paulo,. maio de 1961. 





CAPITULO I 

A CRITICA PR£-ROMERI AN A E O 

"MODERNISMO" 

Achei em minh'alma, meio veladas num 
semi-crepusculo subjetivo, tantas antrapologias, 
etnografias, lingiiisticas, sociologias, criticas 
religiosas, foldoricas, juridicas, politicas e lite- 
rdrias, que live medo de bulir com elas e de 
me meter nesse matagal... 

SILVIO ROMERO 

Quando dizemos que, a bem dizer, Silvio Romero foi o fundador 

cessores eram compiladores e retores sem importancia, como ele afir- 

mar que antes dele nao havia critica brasileira, ou que os seus prede- 

cessores eram compiladores e retores sem importancia, como ele afir- 

mava freqiientemente. 

O Romantismo viu florescer entre nos um interesse apaixo- 

nado pela literatura, e o problema critico ja havia sido proposto e de- 

batido, embora de maneira incipiente, quando entraram em campo os 

jovens da geragao de Setenta, armados com os recursos espetaculares 

da divulgagao cientifica do seu tempo. 

Se tomarmos a palavra critica numa acepgao bastante geral, po~ 

demos dizer que engloba tres aspectos principais: a historia literaria 

e disciplinas afins, constituindo a investigagao metodica das cria?6es 

literarias em relagao com o tempo e a personalidade do autor; a teoria 

da literatura, estudo sistematico do fenomeno literario e, finalmente, 

a critica propriamente dita, que e o esforgo de interpretagao direta 

da obra. Nao queremos apresentar uma classificagao, mas apenas es- 

quematizar um campo tao extenso, para compreendermos com mais 

clareza o estado em que se encontrava no Brasil antes de Silvio Ro- 

mero. 
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O primeiro aspecto compreende os trabalhos de investigagao, 

pesquisa, crftica textual, determinagao de detalhes biograficos, etc., 

e as historias propriamente ditas. No primeiro setor, avultam ime- 

diatamente as obras de Vamhagen e Joaquim Norberto e, ao seu la- 

do, Januario Barbosa e Pereira da Silva, enquanto no segundo apa- 

rccem Sotero dos Reis e Femandes Pinheiro. 

No segundo aspecto, devemos distingiiir dois generos de obras: 

os livros propriamente teoricos, ou sejam, os manuals e compendios 

de retorica, poetica e crftica, — e os estudos que poderiamos chamar 

de estetica literaria, geralmente constituidos pelos escritos dos poe- 

tas, que expunham a sua concepgao de poesia em prefacios e notas. 

No primeiro genero temos, entre outros, o mesmo Femandes Pinhei- 

ro, Costa Honorato, para nao citar o principal e fonte dos demais, 

o portugues Freire de Carvalho; no segundo, por exemplo, Magalhaes, 

Junqueira Freire e, sobretudo, Alvares de Azevedo, autentico critico 

literdrio. 

O terceiro e ultimo aspecto compreende a crftica realmente mi- 

litante, feita nas efemeras revistas, — como a Niteroi, a Minerva Bra- 

siliense, a Revista Brasileira (l.a fase), a Guanabara, a Revista Po- 

pular — nos jomais, nos prefacios. £ o domfnio dos citados Nor- 

berto e Pinheiro, alem de Emflio Adet, Nunes Ribeiro, Torres Ho- 

mem, Machado de Assis, Francisco Otaviano, etc. Vejamos o pro- 

blema de mais perto. 

O habito das antologias, — tao caracteristico do nosso tempo, 

— parece ter sido uma das vias por que se estabeleceram a analise 

e o estudo da literatura portuguesa e brasileira. O Parnaso Lusita- 

iano, de Garrett (1825), era um modelo brilhante, fundamentado em 

introdugao historica e crftica e na classificagao por generos, que nao 

foi adotada pelos compiladores brasileiros. A primeira devida a 

estes foi o Parnaso Brasileiro, de Januario da Cunha Barbosa (1831), 

obra tao rara que Pereira da Silva, em 1843, justificava a sua anto- 

logia, do mesmo nome, tomando-a como exemplo e invocando a di- 

ficuldade de obte-la (1). Em 1836, Magalhaes publica na Niteroi o 

<1) "Existe um antigo Parnaso Brasileiro, devido k pena elegante do sr. Conego 
Januario da Cunha Barbosa. A16m da dificuldade, que hoje se encontra, 
de obter um exemplar, cumpre dizer" etc. — Pereira da Silva, Parnaso Bra- 
sileiro, "A quern ler", pdg. V. 
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"Discurso sobre a literatura do Brasil", e Joaquim Norberto, em 1841, 

traga um "Bosquejo" da mesma, a entrada das suas Modulagdes Poe- 

ticas. 

Retomando a trilha de Garrett e Januario Barbosa, o incansa- 

vel e superficial Pereira da Silva reune, em dois volumes, (1843- 

1848) grande copia de poemas, antecedidos por uma introdugao his- 

torica, e traga a primeira galena de escritores ilustres no Plutarco 

Brasileiro (1848), mais tarde, Vardes ilustres do Brasil nos tempos 

colonials (1858). O merito de Pereira da Silva e mais de coleciona- 

dor que de critico. Eis um exemplo deste: "Nao ha que admirar 

unicamente em Antonio Pereira de Sousa Caldas uma imagmagao 

vasta, brilhante, ilimitada; uma superabundancia de majestosos e 

magmficos pensamentos; um como que excesso, ou mesmo exa- 

geragao da faculdade de inventar, e de produzir, que possuia 

em grau subido, aglomerando por essas odes sacras, e em tao peque- 

no circulo, tantas, tao diferentes, tao variadas, e ao mesmo tempo 

tao grandiosas ideias; e que fora ele dotado com essa forga preciosa, 

com esse raro previlegio, que se intitula — genio, e que compreende 

o gosto, e a invengao; — o gosto, que e o poder de sentir e conhecer 

o que e belo, e — a invengao, que e o talento de imaginar, e produzir 

— o verdadeiro genio se nao contenta com ver e admirar, mas tern 

vontade ardente, e irresistivel forga de exprimir" (2) . Como historia- 

dor, Pereira da Silva e acusado de leviandade, e ja no comego da sua 

carreira teve de se defender contra a pecha de mal informado (3). 

Nao obstante, foi o primeiro escritor que tragou biografias mais ou 

menos detalhadas dos nossos poetas, nao contando o valor que apre- 

senta a sua antologia como repositorio de salvados. Sem esses ve- 

Ihos compiladores, seria maior do que e a perda de poemas, que 

foram buscar em publicagoes raras e, sobretudo, manuscritos. 

No mesmo genero de atividade, avulta em seguida Vamha- 

gen, que Jose Verissimo considerava o verdadeiro fundador da nossa 

(2) Plutarco Brasileiro, pig. 91. 
(3) V. Silvio Romero, CompSndio, la. ed.f pigs. 341 a 343; Jos6 Verissimo, 

Histdria da literatura hrasileira, pig. 226. V. em Pereira da Silva, ob. cit., 
o protesto de um parente de Basilio da Gama motivado por falhas da sua 
biografia (pigs. 241 e segs.). 
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hist6ria literaria. Havera exagero no conceito, se o tomarmos com 

a intengao latente do critico dos Estudos de Literatura Bras Heir a, — 

ou seja, amesquinhar a obra de Sflvio (4). file e correto, todavia, 

se entendermos por tal que Varnhagen foi o primeiro brasileiro a em- 

preender uma obra rigorosa e pensada de erudigao e colegao de tex- 

tos. Deixando de lado os belos trabalhos de literatura portuguesa, — 

que o toraaram um dos maiores medievalistas do tempo, — resta- 

nos considerar duas verdadeiras obras primas de metodo e probida- 

de cientifica: Epicos brasileiros (1845) e Florilegio da poesia brasi- 

leiro (1851-1853), simples antologias. Alem do grande merito, par- 

tilhado por Januario Barbosa e Pereira da Silva, de pesquisar e cole- 

cionar os poemas, devem salientar-se a introdugao que escreveu para 

o primeiro ("Ensaio historico sobre as letras no BrasiT) e as notas 

que juntou a ambos os livros. Retomando o piano dos predecessores, 

o "Ensaio" e um panorama geral da nossa evolugao literaria, mais cen- 

tralizado por autores do que por ideias. fi um rol cronologico, entre- 

meiado de julzos; mas limpo e bem tragado, sem as divagagdes de 

Pereira da Silva. O maior merito de Varnhagen, contudo, nao reside 

nos seus bosquejos historicos, mas nas notas e apendices das colecta- 

neas, onde demonstra capacidade de erudito e pesquisador, dando ao 

Brasil o primeiro exemplo do que seja uma edigao elaborada, com base 

no estudo da vida do autor, na pesquisa dos textos, suas variantes e 

circunstancias que os possam esclarecer. Retificador de erros e des- 

cobridor de subsidios, Varnhagen revela neste trabalho a sua voca- 

cao para a historia. Basta ler as notas ao Uraguai e ao Caramuru; 

basta ler, sobretudo, o fragmento "O Caramuru perante a historia", 

onde analisa o fundament© do poeiqa (5). Destes trabalhos, ressalta 

o seu ponto de vista ante a literatura: e aspecto da sociedade dum da- 

do tempo, cuja fisionomia podemos apreender atraves das produgdes 

do espirito . A sua cultura europeia e as longas estadias no Velho 

Continente familiarizaram-no, certamente, com o sentido historico da 

critica romantica dos alemaes, ou de Villemain. As proprias conside- 

(4) Cfr. "Sobre alguns conceitos do Sr. Silvio Romero", em 0 que 6 literatura 
e outros escritos, pigs. 239 e 243-244, e Histdria da Literatura Brasileira, 
pdgs. 231-232. 

(5) "O Caramuru perante a historia", Epicos Brasileiros, "Notas", pigs. 415 
a 437. 
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ragoes de ordem geografica, salientadas por Madame de Stael, encon- 

tram repercussao nos seus escritos: "Com efeito, se esta recebido em 

tese que em paises tropicais nas chapadas ou rechanos elevados tem 

os habitantes mais atividade, e o clima se presta mais aos trabalhos 

do espirito, o que ate comprovaram os indigenas americanos, no Me- 

xico, Peru, etc. — a nenhuma provincia do Brasil tocara melhor o 

apanagio desse foco de letras e ciencias, dessa tao indispensavel Uni- 

versidade, do que a de Minas, ate pela excessiva abundancia e barate- 

za do necessario a vida" (6). O seu conceito de critica, todavia, e 

limitado e precise; reduz-se a pesquisa erudita, como se pode ver pela 

fungao que Ihe atribui concretamente no seguinte trecho, a propo- 

sito das Cartas Chile nas: "A critica literaria s6 por si dificilmente po- 

dera resolver qual dos literates que estavam em Minas seria propria- 

mente o autor de tais cartas satiricas" (7). Por isso mesmo foi o 

maior critico erudito do tempo, inaugurando uma diregao intelectual 

que se perderia — veremos em parte por que (8) — ate quase os 

nossos dias. 

Ao seu lado, figura o esforgado Joaquim Norberto, autor do re- 

ferido "Bosquejo" e, sobretudo, de trabalhos valiosos sobre os Arca- 

des: Gonzaga, Cliudio Manuel, Alvarenga Peixoto, Silva Alvarenga. 

Na critica contemporanea, destacam-se os ensaios sobre Gongalves 

Dias, Casimiro de Abreu e Laurindo Rabelo, em prologo as obras 

destes poetas, alem de abundante colaboragao nas revistas da epoca. 

Norberto foi um rato de arquivo. A sua edigao de Silva Alvaren- 

ga e um exemplo de paixao documentaria. Alem da parte critica e 

biografica, junta quase cem paginas de "Pegas justificativas", extraidas 

dos autos de processo do velho Palmireno. As noticias biograficas 

sao cheias de dados, datas, informagoes, — nem sempre dignas de 

acatamento. Nao obstante, o seguinte juizo de Silvio da a medida 

da sua importancia: "Hoje e imposlsvel escrever a historia, principal- 

mente a historia literdria do Brasil, sem recorrer as publicagdes deste 

laborioso escritor" (9). 
  I 

(6) "Noticia de Fr. Jos6 de Santa Rita Durao", ob. cit., pdgs. 405-406. (No 
original, le-se "chadas", em lugar de "chapadas", o que 6 evidente erro 
tipogrdfico). 

(7) Floriligio, vol. II, pdg. 365. 
(8) V. adiante, cap. V, pdg. 121. 
(9) Histdria da literatura, la. ed., vol. II, pdg. 771. 
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Ao lado de tais historiadores e pesquisadores literarios, flores- 

ciam as antologias e as galerias de homens notaveis, como as Bio gra- 

ft as de alguns poetas e homens ilustres da provincia de Pernambuco, 

de Antonio Joaquim de Melo. Pouco mais adiante apareceram as 

primeiras historias literarias, iniciadas em 1862 com o Cur so Ele- 

mentar de Literatura Nacional, do Conego Femandes Pinheiro. 

Trata-se de um outro tipo de critica. Femandes Pinheiro e So- 

tero dos Reis (Curso de literatura portuguesa e bras Heir a, 1866) 

nao pesquisam nem procuram estabelecer um esquema organico da 

evolugao literaria, como Varahagen. Limitam-se ao comentario e as 

informagoes ja estabelecidas sobre os escritores Portugueses e brasilei- 

ros — sobretudo os primeiros. A obra de Femandes Pinheiro destina- 

se a servir de compendio de aula: "Quando em 1857 fomos nomeado 

professor de retorica, poetica e literatura nacional do Imperial Cole- 

gio de Pedro II, reconhecemos praticamente a falta dum compendio 

adaptado a ultima parte do nosso curso. Para preencher esse vasio 

tomamos sobre os nossos debeis ombros uma empresa que a outros 

melhor caberia" (10). Foram muitas as tarefas que o Conego tomou 

sobre os ombros debeis. Alem duma ampla colabora^ao em periodicos, 

escreveu o Resumo de historia literaria, em dois volumes, o segundo 

dos quais e uma adaptagao do Curso, preparou uma terceira edigao 

melhorada deste, escreveu um manual de retorica e poetica, etc. Em 

todos, porem, a unica coisa que sobressai e a sua irremediavel incapa- 

cidade historica e literaria. O pesquisador, mesmo quando sem gran- 

de talento, sempre encontra algum esclarecimento ou informaQao, por 

mais modestos que sejam; quem generaliza ou interpreta, porem, jo- 

ga somente com o talento: caso este desfale^a, nada resta com que 

pretender algum favor dos posteros. Pereira da Silva, por exemplo, 

com toda a sua mediocridade, estabeleceu algumas nogoes de histo- 

ria literaria, salvou algumas poesias do esquecimento; o lugar que 

ocupa e mais seguro que o do pomposo professor de Retorica, cujos 

compendios se desfazem ao primeiro toque da analise. As suas defi- 

nigoes de literatura e de histdria literaria — nas quais mostra o afer- 

(10) Curso elementar de literatura nacional, la. ed., pag. VII. 
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to com que se ligava a convengao ret6rica — explicam o sagrado fu- 

lor de Silvio contra ele e os sen pares: "Deriva-se a palavra literatu- 

ra do vocabulo latino littera, que, como se sabe, significa letra. Na 

sua mais ampla acepgao e a literatura, na frase do Sr. de Lamartine, 

a expressao memoravel do homem transmitida ao homem por meio 

da palavra escrita. Tomada porem em sentido restrito e a expressao 

dos conceitos, sentimentos e paixoes do espirito humano feita 

por modo agradavel". "Debaixo da denominagao de historia literdria 

compreende-se a enumera^ao e rapida analise das produgoes litera- 

rias" (11). O mecanismo da evolugao literaria, para ele, e simples, 

como se depreende dos sens livros. Inspirados por algum aconteci- 

mento ou pela meditagao, aparecem os escritores, que se tomam gran- 

des pela forga do genio e porque obedecem as regras do bom gosto 

e das conveniencias esteticas, firmadas desde Aristoteles. Nao Ihe 

ocorre, — depois de Villemain, Madame de Stael, Herder, os Schle- 

gel, que devia conhecer — que a literatura possa estar submetida a 

algum condicionamento, que as obras influam umas sobre as outras, 

ou que haja tendencias periodicas. "Do Menalo da ultima Arcadia 

avistou Felinto Elisio os novos horizontes do romantismo: faltava 

porem ao venerando poeta o necessario vigor para hastear o pavilhao 

da reforma que ondeava avante nas maos de Chateaubriand, Lamar- 

tine, Vitor Hugo, Manzoni, Foscolo, Schiller, Goethe, Byron, Moore, 

Cooper, e Martinez de la Rosa. Capitaneada por tao felizes engenhos 

marchava uma fSange d'esperangosos mancebos. Era essa uma epoca 

de fe viva, de profundas convicgoes, uma dessas quadras, que, seme- 

Ihante a meteoros, iluminam d'espago a espago o firmamento das le- 

tras" (12). As vezes discorda de Aristoteles, indica prudentemente a 

divergencia. Outras, e em tais casos, chega a apelar para a raga e o 

meio. Se nao nos falha a observagao, sao apenas dois trechos, em 

toda a sua obra historica. No Cur so, Ligao VI, atribui o florescimen- 

to da poesia bucolica em Portugal "a amenidade do clima (...) e ao 

gosto pelos prazeres que sempre tiveram os seus habitantes"; no Re- 

sumo, aceita uma explicagao racial do genio frances, de origem celta 

(11) Ob. cit, pag. 8 e Resumo de Histdria da Literatura, tomo I, pig. 9. 
(12) Curso elementar, pig. 522. 
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(13). Sao dois pontos de vista alheios, perdidos, com o seu esque- 

matismo ingenuo, numa obra cujo criterio e a enumeragao retorica de 

galas e senoes dos autores, enfileirados um atras do outro sem o me- 

nor senso historico. Resta-lhe a gloria de ter sido o primeiro brasi- 

leiro que escreveu um livro sistematico sobre a evolugao literaria de 

Portugal e do Brasil. 

Sotero dos Reis realizou, neste sentido, obra de mais valor, em- 

bora viciada pelo mesmo defeito: reduzir a literatura brasileira a 

um apendice da portuguesa, nao obstante os elogios descabidos com 

que se refere aos escritores nacionais contemporaneos. Viciam-na, 

alem disso, a mesma retorica e a mesma ausencia de pensamento. 

Uma obra de historia literaria vale por dois motives: ou representa 

um trabalho solido e copioso de investigagao, e neste caso dispensa 

o brilho e a propria originalidade de pensamento; ou importa numa 

interpreta§ao sugestiva, que esclare^a e ilumine uma epoca, um autor, 

um movimento intelectual. E' raro que acumule as duas virtudes, 

mas e indispensavel que possua uma delas. Os livros de Femandes 

Pinheiro e Sotero sao apenas arrolamentos informativos; o que Ihes 

vale e a desculpa de terem sido obras didaticas. Comparados com os 

deles, os trabalhos de Norberto representam contribuigao muito mais 

fecunda. 

Passando para o terreno da teoria literaria, encontramos pro- 

dugoes de carater estritamente didatico: os manuais de retorica e 

poetica. Tomemos tres exemplos. 

As Ligoes elementares de poetica nacional seguidas de um bre- 

ve ensaio sobre a critica literaria, de Francisco Freire de Carvalho, 

parecem ter constituido, juntamente com a sua Eloqiiencia Nacional, 

a fonte principal dos tratadistas brasileiros. A l.a edigao do livro e 

de 1840; as Sinopses de Eloqiiencia e Poetica nacional acompanhadas 

de algumas nogdes de Critica Literaria, do conego Manoel da Costa 

Honorato, sao de 1866, e as Postilas de Retorica e Poetica, de Feman- 

des Pinheiro, de 1871. Por estes livros e que a mocidade se punha 

em contacto com a critica, ingerindo enormes quadros sinoticos, cheios 

de esquemas e nomes complicados. E se os lermos com atengao, 

veremos que nao e outro o fundamento da critica de Sotero, Norber- 

(13) Ob. cit., pig 6; Resumo, tomo I, pag. 152. 
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t«), Pereira da Silva. Freire de Carvalho declara que empreendeu o 

seu trabalho porque "ja e tempo de nos desenganarmos de que com 

o simples estudo e conhecimento da Epis tola aos Pisdes, de Horacio, 

vulgarmente denominada Arte Poetica, de maneira alguma se preenche 

o ensino de compor, e de bem avaliar a grande variedade de especies 

<lc poesia atualmente em uso"; mas "encontram-se nela, e certo, re- 

gras de critica nao so poetica, mas prosaica do mais ajustado bom 

gosto, e que servem para todos os seculos e idades" (14). Em ma- 

teria de critica, informa que "este ensaio sobre a Critica Literaria e 

um resumo da doutrina, escrita sobre o mesmo assunto pela delicada 

pena de Blair" (15). Note-se que o livro de Blair, Lectures on Rhe- 

toric and Belles Lettres, e de. .. 1783. O conego Honorato, a seu 

tumo, esclarece: "Confessamos ingenuamente que nao inventamos 

uma so ideia. E nao podiamos faze-lo quando vemos* que ja em seu 

tempo o autor do livro da Sabedoria dizia: nihil, sub sole novum. 

Alem disso o grande Quintiliano esgotou a materia escrevendo as suas 

Instituigoes de Retorica, e o profundo Blair seguiu-lhe os passes dan- 

do ao mundo ilustrado suas Legons de Rhetorique et Belles Lettres" 

(16). "O autor foi inspirar-se nas paginas d'Aristoteles, Quintiliano, 

Blair, Fonseca, Freire de Carvalho e outros que distribuiam em mi- 

galhas o pao da sua eloqiiencia", pondera o Conego Pinheiro, no 

"Parecer" com que prefacia o livro do colega (17). file proprio, no 

seu pequeno manual, nao se afasta uma linha da tradi§ao, de tal mo- 

do que lendo os tres livros temos a impressao duma afinidade abso- 

luta de opinioes, — o que nada mais era do que obediencia medrosa 

a rotina. Quintiliano se inspira em Aristoteles, Blair se inspira em 

Quintiliano, Freire copia Blair, Femandes copia Freire, Honorato 

copia todos. A critica, para eles, e o estudo do "engenho", do "gosto", 

do "belo" e do "sublime". Para Freire, ela "e a arte que ensina a dis- 

ccmir o verdadeiro merecimento dos autores; apontando os princi- 

pios, que servem para fazer sentir mais vivamente as suas belezas; 

(14) Lifdes Elementares de Poetica Nacional, "Advertenda para a 2a. edigao", 
pig. 6. 

(15) Breve ensaio sobre a Critica Literdria ou Metafisica das Belas-Letras, "In- 
trodugao", pdg% 2, 

(16) Sinopses de Eloqiiencia e Poitica, "Ao Idtor", pig, XIV, 
<17) "Parecer'^, ob. dt., pdg. V. 
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pievenindo-os ao mesmo tempo contra o respeito cego, que nos faz 

confundir as belezas com os defeitos; e ensinando-os enfim, a admi- 

ral aquelas e a vituperar estes com exato conhecimento e nao a arbi- 

trio da multidao (...)■ Em uma palavra (...) da e a aplicagaa 

do bom senso e do Gosto assim as Belas-Letras, como as Belas-Ar- 

tes" (18). O gosto, por sua vez, e um sentimento natural, inato, mas 

aperfei^odvel pelo estudo, ao contrdrio do engenho, que embora tam- 

bem natural, nao se aperfei^oa, porque e uma for^a espontanea. 

Nunca passaria pela imaginagao de Freire a possibilidade de existirem 

dois gostos. O gosto e um, absolute, educado segundo as regras da 

Poetica e da Retorica descobertas pelos antigos na observagao das 

obras primas. Honorato assim define a critica: "A arte que ensina a 

distingiiir o verdadeiro merecimento dos autores, mostra os principios 

do belo, previne contra o respeito cego, que confunde o belo com o 

defeituoso, sem contudo sujeitar-se ao sentimento popular, que muita 

vez nao e firmado na coerencia dos principios, nem no conhecimento 

das ciencias e das artes. Donde resulta que a boa critica, feita por 

aqueles que adquiriram autoridade pelo estudo das ciencias e das 

artes, pela experiencia, e pela pratica de compor, e por demais util, 

hinto aos autores, como aos apreciadores" (19). Mais sintetico, Fer- 

nandes Pinheiro diz que "critica literdria e o juizo imparcial esclare- 

cido das obras dos escritores antigos e modemos. Exige retidao de 

espirito, sentimento vivo e delicado das belezas e defeitos, grande ho- 

ncstidade e elevagao de vistas, inteligencia profunda, e emdigao so- 

lida e variada" (20). Em todos os tres, um conceit© judicativo, fir- 

i mado no padrao retorico, indicando uma passividade intelectual que 

vinha desacreditando, cada vez mais, o ponto de vista estetico em 

literatura e tomando urgentes revolugoes literarias, como a de que 

seria protagonista Silvio Romero. Quando estudamos a obra deste, 

e preciso nao perder de vista o quadro que vimos esbogando, o acer- 

vo de rotina e defonnagao intelectual contra os quais se atirou com 

uma violencia e, as vezes, uma parcialidade que poderiam parecer 

descabidas fora da situagao historica. 

(18) Breve ensaio, etc., pig. 4. 
(19) "No^5es de Critica Literaria", Sinopses, etc., pig. 235. 
(20) Postilas de Retorica e Poitica, pig. 169. 
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Passemos a critica dos artistas, consistente na maioria dos casos 

em verdadeiras exposigdes de motivos. Atraves de prefacios, pro- 

curam os poetas justificar as suas tendencias. Dentre eles, destaca-se 

Alvares de Azevedo, que teve realmente um temperamento critico. 

Em oposigao ao formalismo da Retorica e da Poetica, a critica dos- 

poetas se preocupa sobretudo com o problema pessoal, o drama psi- 

cologico. Dai, nos seus escritos a qiiestao da atitude, da posigao do- 

artista em face do seculo. Os proprios Norberto e Pereira da Silva 

compreendiam a critica tambem como estudo de personalidade. A di~ 

feren9a e que uns fundamentavam este estudo no conhecimento minu- 

cioso da vida do escritor, e outros langavam mao da simpatia poetica. 

iodos, porem, nao se libertavam da retorica quando chegava a vez 

de analisar a obra. Amparavam-se, entao, em dois processos: a com- 

paragao e a ampliagao. O paralelo, no seu primarismo, foi o recurso 

supremo do critico de entao, quer ele se chame Norberto, Femandes 

Pinheiro ou Alvares de Azevedo. A critica dos poetas, que usa e 

abusa de semelhante processo, e de certo modo teoria da literatura,. 

na medida em que procura sempre caracterizar o sentido dos generos. 

literarios e esclarecer o fenomeno poetico, embora de um ponto de 

vista eminentemente psicologico. 

Chegamos, finalmente, a critica militante, exercida em jomais. 

e revistas, e se dirigindo a obras e problemas literarios do momento. 

Devemos incluir, nesta categoria, aqueles dentre os prefacios a livros. 

contemporaneos que visem mais interpretar do que informar. 

Tivemos, no periodo em aprego, algumas revistas de divulgagao 

literaria e cientifica. Em todas elas, a critica teve magro quinhao. A 

Niteroi tern importancia por assim dizer de combate, como porta 

voz da primeira geragao romantica. O artigo com que Sales Torres. 

Homem saudou os Suspiros Poeticos, de Magalhaes, reflete bem os 

problemas literarios do momento: autonomia literaria, nativismo, re- 

novagao estetica. E mostra, por outro lado, como se concebia a cri- 

tical pretexto para amplificagoes retoricas e encomio descabelado^ 

(21). 

(21) V. "Artigo do sr. Francisco de Sales Torres Homem, publicado na Revista 
Brasiliense impressa em Paris em 1836", Obras Completas de D. J. G. de- 
Magalhaes, Edigao do Ministerio da Educagao. 
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A Minerva Brasiliense, primeira revista literaria publicada no 

Brasil depois da definigao duma literatura nacional, traz artigos e no- 

tas bibliograficas de Santiago Nunes Ribeiro, estudos de Emflio Adet 

sobre a literatura francesa contemporanea e a grega, de Joaquim Nor- 

berto sobre a nossa e a argentina. A secgao de literatura, porem, in- 

cluia de preferencia poemas, romances e contos — freqiientemente 

dc autoria dos citados criticos. A Guanabara, dirigida a principio por 

Joaquim Manuel de Macedo, Gongalves Dias e Porto Alegre, aos quais 

se juntaram Joaquim Norberto, Capanema e outros, e em seguida 

orientada pelo Conego Pinheiro, depois que Candido Batista provo- 

cou a cisao donde sairia em 1857 a primeira Revista Brasileira, teve 

v.da menos regular e mais acidentada. Consagrava pouco espago as 

noticias de livros e ensaios literarios, escritos sobretudo por Norberto. 

Na sua terceira fase, trazia um "Boletim Bibliografico" pelo Conego 

Pinheiro, mais reduzido que as notas de Nunes Ribeiro e, se possivel, 

menos interessante. 

A Revista Populary sustentada pelo editor Gamier, com um pia- 

no mais vasto e inteligente, tinha carater ameno e informativo que Ihe 

permitiu maior duragao e regularidade. Norberto e Pinheiro, mode- 

los de dedicagao e esforgo, colaboravam assiduamente, produzindo 

notas biograficas, retratos, esbo^os historicos, etc. Encontramos nela 

alguns escritos de Macedo Soares, que Silvio considerava um critico 

de transigao para a nova mentalidade, e em cujos escritos, nao ha 

duvida, vislumbramos uma liberdade intelectual inexistente nos pre- 

decessores. Macedo Soares teve consciencia do problema critico; sen- 

tiu a sua importancia e o estado primario em que se encontrava o 

Brasil a este respeito. No artigo "Da critica brasileira", escreve: "Ha 

no Rio de Janeiro uma coisa a que chamam critica. £ ordinariamen- 

te uma fungao do jomalismo, e portanto nao tern estudo porque e 

feita da noite para o dia, e tern missao porque o jomal e essencial- 

mente comercial e politico. A critica estudiosa e imparcial, que con- 

sagra e ilustra quando nao retifica o juizo popular, jaz ainda no limbo" 

(22). Para ele, pois, a critica e judicativa; mas precisa ser consciente 

do seu papel e nao transformar-se em trabalho de circunstancia. 

Distingue quatro tipos no Brasil de entao: a contemplativa, que se 

<22) Revista Popular, Ano II, vol. 8.°, pdg. 273. 
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extasia ante a obra sem mesmo analisa-la, porque o faz em nome 

dum principio inefavel, aplicado a priori conforme as relagoes do 

critico e do criticado; a administrativa, oriunda das cliques literarias, 

das sociedades de elogio mutuo; a noticiosa, destinada a fazer pro- 

paganda dos amigos e a satirica, que visa, ao contrario, demolir por 

meio do insulto (23). Para ele, como para Silvio, a base da reforma 

critica era uma reforma de etica literaria. A sua voz moga e incon- 

formada destoa no coro rotineiro dos colegas. 

Essas revistas contribuiram para divulgar o gosto pela literatura 

. criar uma certa consciencia analitica. Mas tal fungao coube, por 

excelencia, a cronica e ao folhetim de jornal, que aproximaram do 

publico, gramas a um torn ameno e familiar, as obras, os autores e os 

problemas literarios. O folhetim e a cronica atuaram na formagao 

daquela atmosfera de civilidade, no bom sentido, sem a qual a litera- 

tura nao prospera e o gosto nao se refina. O que os saloes fizeram nos 

seculos XVII e XVIII, o jomalismo prolongou no seculo XIX, ou 

seja, transformar a literatura numa qiiestao de sociabilidade, de co- 

municagao, de debate e, mesmo, de iras e renovagoes. Nao queremos 

dizer que o nosso jomalismo literario tenha sido de boa qualidade, 

mesmo porque nao tivemos nos jomais, ate o fim do seculo, secgoes 

regulares e duradouras de critica. O que encontramos e a croniqueta 

informativa ou a pagina impressionista, geralmente divagagao. "O fo- 

Ihetinista, na sociedade, ocupa o lugar do colibri na esfera vegetal; 

salta, esvoaga, brinca, tremula, paira e espaneja-se sobre todos os 

caules suculentos, sobre todas as seivas vigorosas. Todo o mundo Ihe 

pertence; ate mesmo a politica" (24). Assim escrevia Machado de 

Assis em 1859, — Machado de Assis, que tinha estofo de grande cri- 

tico e entremeiava as suas cronicas de noticias literarias: livros no- 

vos, perfis e necrologios de escritores, etc. Dele, restam-nos pelo me- 

nos dois artigos verdadeiramente magistrals sobre a nossa literatura: 

^'Instinto de nacionalidade" e "A nova geragao". No primeiro, de 

1873, reune-se a Macedo Scares, lamentando a fraqueza da critica 

biasileira: "fistes e outro^ pontos cumpria a critica estabelece-los, se 

tivessemos uma critica doutrinaria, ampla, elevada, correspondente 

<23) Ob. cit., pdgs. 273-274. 
<24) Cronicas, 1.° vol., Obras, vol. 20, pdg. 35. 
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ao que ela e em outros paises. Nao a temos. Ha e tem havido escritos 

que tal nome merecem, mas raros, a espa^os, sem a influencia quoti- 

diana e profunda que deveram exercer. A falta de uma critica assim 

e um dos maiores males de que padece a nossa literatura; e mister que 

a analise corrija ou anime a invengao, que os pontos de doutrina e 

historia se investiguem, que as belezas se estudem, que os senoes se 

apontem, que o gosto se apure e eduque, para que a literatura saia 

mais forte e vigosa, e se desenvolva e caminhe aos altos destinos que 

a esperam" (25). A necessidade de uma revolugao critica era sentida 

pelos bons espiritos, que a viam sobretudo como um aplainador de 

caminho, um retificador das veredas por que se haveria de espraiar a 

literatura, tambem renovada. Outro espirito livre e igualmente cepti- 

co, Francisco Otaviano, lamentava a critica do seu tempo, pessoal e 

rigida: "Nao tenho desempenhado bem o papel de critico. Que belo 

ensejo me deparava este momento para falar nas regras da estetica e 

abrir pra^a de erudigao, pilhando daqul e dali ditos sentenciosos! In- 

felizmente, o belo para mim nao tem definigao, nem regras. Achei 

sempre pedantescas as retoricas antigas que foram escritas depois dos 

poemas e que nunca puderam criar um poeta! (...). Os retoricos 

modemos, esses, entao, nem se entendem entre si! O que um exalta, 

o outro deprime. Os proprios poetas, quando produzem algum mons- 

tro, do qual se da por ofendido o bom gosto, arvoram-se em legisla- 

dores do absurdo e estabelecem teorias, cada qual mais revoltante, 

para nos convencerem de que os aleijoes do monstro constituem 

perfei^ao" (26). 

As coisas estavam, pois, neste pe, quando come^aram os primei- 

ros sinais de reforma, partidos do grupo do Recife. Silvio Romero, 

o seu principal representante em literatura, sentia fortemente a neces- 

sidade de uma orienta^ao nova, que solvesse o problema da critica 

brasileira. Ate entao, a pequena densidade intelectual do meio nao era 

proplcia ao desenvolvimento amplo dos estudos de literatura. Quando 

a produgao come^ou a aumentar e a atmosfera a agitar-se, foi se tor- 

nando evidente a sua falta, — em vista da incapacidade dos retores e 

folhetinistas que deles se ocupavam. 

(25) "Instinto de nacionalidade", Critica Literdria, Obras, vol. 29, pig. 132. 
(26) "Neve a descoalhar", em Rosendo Moniz Barreto, Voos icdrios, pig. XXV. 
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Havendo-lhes sucedido, qual tera sido a influencia que deles 

sofreu Silvio? Pouca. Podemos dizer que, alem do nacionalismo nao 

recebeu um so principio diretor, uma unica ideia geral. Tera, quan- 

do muito, aceito as opinioes que se vinham formando lentamente 

sobre este ou aquele autor. O que recebeu, e isto em escala mui- 

to maior do que jamais confessou, foi o acervo de trabalhos erudi- 

tos, realizados por um Vanhagen, um Norberto, um Pereira da Silva. 

Valeu-se das antologias reunidas por eles, dispensando-se do trabalho 

dc pesquisar fontes pouco accessiveis; valeu-se das notas com que 

alguns deles esclareciam detalhes, retificavam datas, estabeleciam 

pontos contestados. Os poetas coloniais e pre-romanticos ter-lhe- 

iam demandado um esforgo enorme de pesquisa, nao fossem as co- 

letaneas que encontrou feitas. Em materia de investiga?ao, resta- 

ram-lhe somente os romanticos e contemporaneos — isto e, um cam- 

pc de trabalho bem mais facil. Apesar disto, nao se entende a insis- 

tencia com que Jose Verissimo afirmava a precedencia de Vamha- 

gen na consideragao do fator etnico, notadamente do mestigo, em 

critica e historia. Nao se entende, igualmente, e so se pode atribui- 

la a paixao, a sua afirmativa de que o Visconde de Porto Seguro ja 

estabelecera as bases para o estudo da nossa historia literaria no 

"Ensaios sobre as letras" — sumula meritoria, mas que nao passa 

duma descrigao cronologica, sem a visao filosofica, necessaria ao ver- 

dadeiro historiador literario, que so apareceu entre nos com a obra > 

dc Silvio. Onde podemos encontrar uma referenda a importancia 

do fator racial, e do mestigo em particular, para o estudo da nossa 

cultura, — mas uma simples referencia, — e na famosa memoria 

de Martius e na introdugao do livro de Wolf, dois estrangeiros (27). 

Foi dos estrangeiros, com efeito, que Silvio sofreu influencia inte- 

lectual preponderante, como passamos a indicar. 
» * * 

"As tres primeiras leituras que fiz no Recife, por um feliz aca- 

so, me serviram para abrir definitivamente o caminho por onde ja 

tinha enveredado, fortalecendo as velhas tendencias. Foram um es- 

tudo de Emilio de Lavelley (sic) acerca dos Niebelungen e da antiga 

poesia popular germanica, um ensaio de Pedro Lerroux sobre Goethe 

e um livro de Eugenio Poitou, sob o titulo Filosofos franceses con- 

(27) V. Wolf, Litterature Bresilienne, "Introduction", pdg. 1. 
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tempordneos" — diz ele em 1905, respondendo a um inquerito pro- 

, movido por Joao do Rio (28). Quatro anos depois, narra com maior 

detalhe as suas primeiras leituras, iniciadas em 1868 e prosseguidas 

por todo o ano de 1869: Max Miiller, Renan, Breal, Michel Nicolas, 

os dois Burnouf. "Mais tarde, pouco mais tarde, as Paroles de Philoso- 

phie Positive de Littre, fizeram-me compreender que alguma coisa 

mais larga havia para inspirar os poetas — a filosofia. Pelo mesmo 

tempo, a Historia da Literatura Inglesa, a Filosofia da Arte na Gre- 

cia, alem dos volumesitos consagrados a arte na Italia e nos Paises 

Baixos, de Taine, me tinham mostrado a larga estrada critica finna- 

da nas ciencias, peculiarmente a mesologia, a fisiologia, a antropo- 

logia, a etnografia, alem das indispensaveis achegas psicologicas" (29). 

"(...) em 1868 (...) no Recife, ja eu e meus amigos liamos Com- 

te, Littre, Buckle, Taine, Max Miiller, Renan, Vacherot" (30). Fi- 

nalmente: "Comte so foi largado por amor a Spencer, a Darwin, a 

Haeckel, a Biichner, a Vogt, a Molleschott, a Huxley" (31). 

Nesta formagao nota-se, desde logo, o predominio das influencias 

de ordem cientifica. Na segunda metade do seculo XIX, o advento, no 

Brasil, do positivismo e do evolucionismo, exigia de quern se aventu- 

rasse pela filosofia uma fundamentagao cientifica do pensamento. Ba- 

charel, sem prepare suficiente, como tantos dos seus contemporaneos, 

Silvio teve uma admira?ao sem limites pelas correntes do tempo e, 

ate o fim da vida, nao perdeu mais certo ar de novo-rico da cultura, 

usando e abusando de termos tecnicos, inventando designates, ape- 

lando a cada instante para os seus mentores. Os principais dentre 

eles foram Buckle, Taine, Haeckel e Spencer. Embora tenha sempre 

conservado a impregnagao de alguns ensinamentos do positivismo com- 

teano, foram estes autores (acessiveis e de facil leitura) que Ihe for- 

neceram os fundamentos da intuigdo, — para usar o seu termo pre- 

dileto. Um livro como a Historia da Criagdo, de Haeckel, expondo 

teorias de Kant, Lamarck, Goethe, Lyell, Darwin, Wallace, devia 

constituir verdadeiro tesouro para os nossos bachareis. Estribado 

nele, podia-se discutir, num pais de pouca cultura, como o Brasil, cos- 

mogonias, geologia, biologia; os mais curiosos — e e o caso de Silvio 

(28) "O momento literario", Outros Estudos, pdg. 226. 
(29) "O Visiondrio", Provocagdes e Debates, pdgs. 36-37. 
(30) Zeverissimagoes ineptas da critica, pdg. 63, 
(31) A Filosofia no Brasil, pdg. 68. 
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— usavam-no talvez como fio de Ariadne para chegar a estudos mais 

dctalhados. Papel semelhante desempenharia o livro de Biichner, For- 

ga e materia, traduzido e popularizado em nossa lingua. 

As influencias alemas constituem um interessante problema ro- 

meriano. Que ele as sofreu, nao ha duvida, atraves dos citados Hae- 

ckel e Biichner, alem de outros; entretanto, somos levados a crer, 

com Jose Verissimo, que, na maior parte, elas atuaram de preferencia 

atraves dos autores franceses, que, estes sim, iam busca-las na fonte. 

Silvio esteve provavelmente sujeito ao fenomeno, tao freqiiente no 

Brasil, da media$ao cultural francesa. Em 1879, Herculano Ban- 

deira ja assinalava que as suas analises, em A Filosofia no Brasil, 

sao feitas com dados colhidos em Taine, na parte da critica ao espiri- 

tualismo e ao ecletismo franees (32). O que nao resta duvida, pelo 

menos, e que a obra e concebida segundo o modelo de Les philosophes 
classiques du XIX siecle en France. 

Em literatura, Silvio cita algumas vezes os alemaes Julian Sch- 

midt, Hermann Hettner e Karl Frenzel — crlticos ou historiadores. 

Observa-se, contudo, que os cita apenas de nome ate a Historia da 

literatura (1888); dal por diante, nao os menciona nos freqiientes 

arrolamentos que faz das leituras da mocidade, e isso nos leva a per- 

guntar se nao os teria conhecido atraves de referencias e informagoes 

de outros escritores. A influencia da critica alema, portanto, nao se 

deve ter exercido diretamente sobre ele, mas refractada pelos fran- 

ceses, que empregavam alguns dos seus princlpios. Nas questoes li- 

terarias, com efeito, o seu mestre foi Taine, de maneira dominadora; 

vem em seguida Edmond Scherer, por meio do qual temperou um 

pouco o cientifismo do outro — sem nunca Ihe abandonar, todavia, 

as linhas principais. Sainte Beuve, — que nao exerceu influencia en- 

tre nos, como nota Jose Verissimo, — (33) e outro autor de quern 

apenas cita o nome. 

Como assinalamos, portanto, e sobretudo nos filosofos e ho- 

mens de ciencia (positivistas e materialistas, no comedo; evolucionis- 

tas, em seguida) que devemos buscar os princlpios com que funda- 

mentou a sua critica. A natureza deste trabalho nao permite uma dis- 

(32) "Uma renovaqao literaria entre nos", Revista Brasileira (2a. fase), vol. I, 
pigs. 80 e 166, 

(33) V Historia da literatura, pig. 413. 
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criminagao detalhada da formagao filosofica de Silvio, referida aqui 

na estrita medida em que sc toraar indispensavel para ihe compreen- 

dermos a evolugao critica, conforme se vera nos proximos capitulos. 

Gragas a divulgagao das novas ideias sobre filosofia e literatura, 

formou-se no Brasil, no decenio de Setenta, uma geragao de tenden- 

cias eminentemente criticas, animada do desejo de esquadrinhar a 

cultura nacional e dar-lhe orientagao diversa. Um verdadeiro mo- 

de rnismo, como o apelidou Jose Verissimo, cujo foco principal foi 

a capital de Pemambuco. Uma das principals manias de Sil- 

vio era reivindicar a prioridade e a importancia do Recife na his- 

toria do pensamento brasileiro post-romantico, chegando nisto a exa- 

geros quase grotescos. Jose Verissimo, exagerando do seu lado, foi 

levado a amesquinhar excessivamente o papel do grupo pemambuca- 

no. Parece fora de duvida que a divulgagao do positivism©, do evo- 

lucionismo e da critica moderna no Brasil se processou, senao a prin- 

cipio, pelo menos mais intensamente no Recife. Os primeiros tra- 

balhos em que encontramos sinais da nova critica sao os de Silvio Ro- 

mero, Celso de Magalhaes, Rocha Lima, Capistrano de Abreu e Ara- 

ripe Junior, os ultimos tres pertencendo ao grupo que se formou 

no Ceara, mas tendo os seus componentes estudado antes naquela 

cidade. Diz Jose Verissimo que o grupo cearense foi anterior e au- 

tonomo em relagao ao de Recife: "Araripe Junior (...) declarava 

que a constituigao das suas ideias datava de 1873. No Ceara (. ..) 

formara-se ppr aquele tempo um grupo literario composto dele, Ca- 

pistrano de Abreu, do malogrado Rocha Lima, de Domingos Olim- 

pio, de Tomas Pompeu e doutros nomes menos conhecidos, grupo 

ledor de Spencer, Buckle, Taine e Comte e entusiasta das suas novas 

ideias. Este grupo ficou estranho a influencia da Escada e precedeu de 

dez anos a do Recife" (34). Ora, nao se trata da influencia de To- 

bias. Antes e indenpendentemente dela, o Recife ja era centro de 

fermentagao intensa, onde se divulgavam a ciencia e a filosofia con- 

temporanea, e dele sairam tanto os cearenses quanto Silvio Romero, 

Afirmar, com estes, que ele e Tobias foram os inspiradores do moder- 

nismo e exagero. A verdade e que uns e outros se inspiraram na 

atmosfera pernambucana e que a precedencia na discussao das ideias 

novas cabe, provavelmente, aos dois sergipanos. 

<34) Ob. cit., pdg. 334. 
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Pinto do Carmo diz que Capistrano foi estudar no Recife em 

1869, com 16 anos: "Apenas ansiava por um ambiente onde exis- 
iissem livros ainda ndo conhecidos (...). Diante daqueles novos e 

amplos horizontes, Capistrano extasiou-se. Leu tudo quanto, no 

Recife, era objeto de estudo (...) Nao contente com o que po- 

deria ler na lingua matema, aprendeu frances e ingles e relacionou-se 

com a literatura, historia e filosofia francesas e inglesas, principal- 

mente com os filosofos cujas ideias predominavam" (35). Os grifos 

sao nossos e ressaltam a circunstancias de que Capistrano, voltando ao 

Ceard em 70, levava a inteligencia marcada pela inicia?ao recifense. 

Araripe diz ter-se integrado na corrente tres anos depois. "A 

reconstituigao de minhas ideias data de 1873. Foi neste ano que li 

pela primeira vez as obras de Spencer, a Historia da Civilizagdo 

Inglesa de Buckle e os trabalhos cdticos de Taine. Residia eu entao 

no Ceara quando ai formou-se um circulo de mogos estudiosos, do 

qual constituiu-se centro o falecido Raimundo da Rocha Lima, dis- 

cipulo fervoroso de Comte" (36). O grupo se formou, portanto, em 

73. Dois anos antes o seu jovem inspirador, Rocha Lima, fora es- 

tudar no Recife e, de volta a terra natal, ainda em 71, veio possuido 

pelos problemas la agitados (37). ^ 

Clovis Bevilacqua, depois de localizar em Recife o inicio da di- 

vulgagao do positivismo, com Tobias e outros, da como posterior o " 

imovimento do Ceara, atribuindo aos seus componentes caminho igual 

ao percorrido por Silvio: "O mesmo se deu no Ceara, onde os mais 

cultos como Rocha Lima — Critica e Literatura — e Capistrano de 

Abreu, vieram de Taine e Buckle para Comte e, deste, para Spencer" 

(38). O positivismo, — continua ele a informar — se divulgou a 

partir de 1868 com um artigo de Tobias Barreto no jomal Re gene- 

rag do; em seguida com os de Silvio, Sousa Pinto, Franklin Tavora, 

Celso de Magalhaes, Lages Junior, Rangel de S. Paio, etc., nos pe- 

riodicos: A Crenga (1870), Americano e Movimento (1872), Tra- 

balho (1873). Jeronimo Muniz foi dos primeiros a divulgar Spencer 

(35) J. Pinto do Carmo, Bibliografia de Capistrano de Abreu, pig. 20. 
(36) Araripe Jiinior, Josi de Alencar, 2a. ediqao, pig. XI. 
(37) Capistrano de Abreu, "Introduqao" a Critica e literatura, de Rocha Lima, 

pigs. V-VI, 
<38) Clovis, "Repercussao do pensamento filosofico sobre a mentalidade brasi- 

leira", Esbofos e fragmentos, pig. 27. 
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no Brasil, pela sua "Palestra Cientifica". O movimento do Ceara 

comega em 1873 com o jornal Fraternidade e as conferencias da 

"Escola Popular", aquele e estas orientadas pelo grupo conhecido 

como Academia Franeesa, interessado em filosofia e critica: Rocha 

Lima, Franga Leite, Capistrano de Abreu, Araripe Junior, Pompeu 

Filho, Joao Lopes, etc. A esse tempo, "o ideal modemo foi se infil- 

trando" em Sao Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Maranhao (39). 

Parece certo, portanto, ter-se constituldo em Pemambuco o 

primeiro ambiente em que circulavam as ideias novas; os cearenses, 

antes de formar o seu grupo, passaram pelo Recife na epoca em que 

comegava o movimento critico, e sofreram o impulso do meio — 

o que nao quer dizer que nao tenham se desenvolvido por conta pro- 

pria nem que hajam sido discipulos de Tobias e Silvio, como este 

parecia insinuar. Pudemos ver, no entanto, que a formagao de to- 

dos eles seguiu caminho identico. 

No entanto, a maioria dos escritores que participaram dessa 

agitagao nao passaram dos esbogos em materia de critica: Rocha Li- 

ma, morto prematuramente, deixou uma serie de artigos de pouco va- 

lor, com o unico merito de divulgarem as ideias de Buckle, Taine e 

Spencer; Capistrano, por sua vez, pouco produziu em literatura, des- 

viando-se bem cedo para a pesquisa historica. Apenas Silvio e Ara- 

ripe fariam carreira — tendo o primeiro sido por excelencia o repre- 

sentante dos anseios intelectuais da sua geragao. Anseios um tanto 

complexes que, veremos adiante, levariam a critica para caminhos 

nem sempre aceitaveis. Analisando essa geragao modernista, Macha- 

do de Assis, ja em 1879, caracteriza-a com impressionante argucia, 

num ensaio para a Revista Brasileira (2.a fase). Indica o seu dog- 

matismo, — com o perigo de substituir-se um preconceito por ou- 

tro, — a sua rigidez, entrevendo a ameaga da orientagao pouco lite- 

raria da critica cientifistas "(...) o sr. Silvio Romero conclui que 

a nova intuigao literaria nada contera de dogmatico — sera um re- 

sultado do espirito geral da critica contemporanea. Esta definigao- 

(...) tern a desvantagem de nao ser uma definigao esteti- 

ca" (40). Preve os exageros a que os intelectuais, serao leva- 

dos pela divulgagao cientifica, — superficial de um lado, anestetica 

(39) Ob. cit., pdgs. 76, 77, 82. 
(40) "A nova geraqao", Revista Brasileira (2a. fase), vol. II, pdgs. 377-378. 
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do outro. "A nova geragao freqiienta os escritores da ciencia; nao 

ha ai poeta digno deste nome que nao converse um pouco, ao me- 

nos, com os naturalistas e filosofos modemos. Devem, todavia, acau- 

telar-se de um mal: o pedantismo, Geralmente, a mocidade, sobre- 

tudo a mocidade de um tempo de renovagao cientifica e literaria, nao 

tern outra preocupa^ao mais que mostrar as outras gentes que ha 

uma porgao de coisas que estas ignoram; e daf vem que os nomes 

ainda frescos na memoria, a terminologia apanhada pela rama, sao 

logo transferidos ao papel, e quanto mais crespos forem os nomes e 

as palavras, tanto melhor" (41). O tacto literario, o gosto, a finura 

algo ceptica de Machado imunizaram-no contra a embriaguez da es- 

quematiza^ao excessiva e da tendencia a tudo explicar. Silvio pos- 
suia estas qualidades, nao aquelas. Dai o seu problema literario — te- 

cido de enormes limita§6es. 

(41) Ob. cit., p4g. 412. 





CAPITULO II 

A MARCHA DAS IDEIAS: 1870-1880 

Par disposigdo natural de espirito atirei- 
me d critica literdria, cuja renovagdo em nosso 
pats, digo-o sem medo de contestagdo, nasceu de 
meus primeiros escritos, publicados em 1870. 

SILVIO ROMERO 

Como vimos, o jovem Silvio Romero come^ou a escrever em 

1869, aos dezoito anos, quando academico de direito no Recife. A 

lista destes primeiros escritos e dada por ele proprio nas "Notas" aos 

Cantos do Fim do Seculo (1) e na Hist oria da Literatura Brasileira 

(2), sendo que da maioria so nos chegaram os titulos e um ou outro 

trecho, citado em obra posterior. A vista disto, o trabalho mais an- 

tigo que pudemos ler foi o artigo "Realismo e Idealismo", decimo ter- 

ceiro da lista cronologica organizada por Carlos Siissekind de Men- 

donga (3), publicado originalmente no jomal "Movimento',, de Reci- 

fe, em 23 de maio de 1872, e incorporado mais tarde aos Estudos de 

Literatura Contempordnea, em 1885 (4). Seguem-se os diferentes es- 

tudos publicados de 1873 a 1874, que constituirao, em 1880, quase 

todo o volume d'A Literatura Brasileira e a Critica Moderna; o artigo 

"Uns versos de moga", incluido nos Estudos de Literatura Contempo- 

rdnea sob o titulo de "A alegria e a tristeza na literatura" (5); o en- 

saio "A poesia de hoje", de novembro de 1873, reproduzido em pre- 

facio nos Cantos do Fim do Seculo, em 1878, e dois estudos de ca- 

(1) Cantos do Fim do Seculo, "Notas", pags. 242 a 244. 
(2) Historia da Literatura Brasileira, la. ed., vol. 2.°, pigs. 1236-1237; 2a. 

ed., pigs. 466-467. 
(3) "Indicaqao Bibliogrifica de Silvio Romero (1869-1914), organizada em co- 

laboragao com Silvio Romero Filho", Silvio Romero — Sua formagdo inte- 
lectual, pigs. 305 a 339. 

(4) Estudos de Literatura Contempordnea, pigs. 81 a 86. 
(5) Ob. cit., pigs. 121 a 128. 
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rater mais tecnicos: "Se a Economia PoHtica e uma ciencia" (setem- 

bro de 1873) e "Um etnologo brasileiro: Couto de Magalhaes" (ja- 

tieiro de 1875) (6). Sao ainda desse tempo os estudos que consti- 

tuem A Filosofia no Brasil, pronto desde 1876 e publicado em 1878. 

Em 1879 Silvio fixa residencia na Capital do Imperio, ap6s dois anos 

e meio de magistratura em Paratl, no Estado do Rio. A produgao de 

1879 consta dos artigos pollticos reunidos mais tarde em Ensaios de 

Critica Parlamentar; ao lado deles, publica na Revista Brasileira (2.a 

fase) os capltulos dos Estudos sobre a Poesia Popular no Brasil. Em 

1880, — quando conquista a cadeira de Filosofia do Colegio de Pedro 

II com a dissertagao Da Inter pre tag do Filosofica na Evolugdo dos Fa- 

tos Historicos e da a lume A Literatura Brasileira e a Critica Moderna, 

— pode-se considerar completa a sua formagao critica e o arcabougo 

da sua atividade intelectual. Tem quase trinta anos, e onze de ativida- 

de literaria. Ja formulou os seus pontos de vista acerca do problema 

da poesia, da filosofia, do folclore, da etnologia brasileira, baseado no 

estudo dos elementos da nossa formagao social e etnica, tragou as di- 

retrizes da sua obra critica — daquilo que ele chamaria o seu criticis- 

mo. De 1880 a 1888 se define uma segunda fase, preenchida pelo 

desenvolvimento natural da atividade do decenio anterior: poesia, cri- 

tica, folclore, etnologia. Basta correr os olhos pela lista de suas obras, 

— O Naturalismo em Literatura, Vltimos Harpejos, Cantos Popula- 

res do Brasil, Estudos de Literatura Contempordnea, Etnografia Bra- 

sileira, etc., — culminadas em 1888 pela Historia da Literatura Bra- 

sileira, ja esbogada na Introdugdo, que a Revista Brasileira publica 

em 1881. A partir de 1888 entramos num decenio de preocupagoes 

algo diversas, sobretudo pollticas e filosoficas, e assistimos ao desen- 

volvimento final da sua critica, numa terceira e ultima fase. Os nos- 

sos capltulos seguirao este roteiro, insistindo principalmente nas pri- 

meiras obras, que sao as fundamentais. 

* ♦ * 

Na primeira fase da obra de Silvio Romero, ha um momento ini- 

cial, — que vai porventura de 1869 a 1875, e importa, sobretudo, no 

movimento contra o romantismo e a proposigao de bases modemas 

para o nosso pensamento e o estudo da nossa cultura. E' a primeira 

(6) Ob. cit., pigs. 5 a 16; ob. cit., sob o titulo "Etnologia Selvagem do Bra- 
sil", pigs. 17 a 45 e Etnografia Brasileira, 1.° cap. 
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etapa do trabalho critico, na qual sobressai a preocupa^ao com os 
fundamentos da literatura brasileira do ponto de vista naturalista: ra- 

9a, meio, evolugao historica. O seu objetivo parece ser o de determi- 

nar o criterio de estudo. Nesse terreno, chega a certos equivocos, que 

persistirao por toda a sua obra — nem sempre distingiiindo de ma- 

neira suficiente as mdica§6es a atividade das indicagoes a atividade 

criadora. Dirigindo-se indiscriminadamente ao estudioso, ao ficcio- 

nista e ao poeta. 

O seu primeiro trabalho accessivel ao leitor, o pequeno artigo 

"Realismo e Idealismo", canhestro e mal escrito, nao obstante pre- 

cedido por tres anos de atividade literaria, nega pertinencia a discus- 

sao esteril entre realismo e idealismo, em nome do carater relative 

da verdade, contribui^ao hegeliana que tomou impossivel a existen- 

cia desta heranga metafisica, que sao as ideias absolutas. Analisando 

os dois conceitos, mostra a maneira por que se interpenetram. O rea- 

lismo, sendo aquilo que a ciencia vai determinando como positive, e 

portanto necessario, nao pode opor-se a idealismo, pois ^o ideal tam- 

bem e relative; nao se concebe a priori; depende das ideias que for- 

mamos de tudo"; o realismo por sua vez, se o concebermos errada- 

mente como reprodugao do real, e variavel, pois que o real depende 

do julgamento de cada pessoa e, portanto, caimos no idealismo. 

"Idealismo e realismo nao sao opostos, mas unem-se. Ciencia e poe- 

sia se unem e a poesia fundada nesta uniao e uma das fecundas ideias 

da literatura modema" (7). 

£ste artigo complicado, mal escrito, confuso, e um indice das 

ideias do jovem Silvio quanto a poesia e o problema mais geral das 

concepsoes literarias. Embora baralhe as acepgoes literarias e filoso- 

ficas dos termos e um esforgo interessante para assumir posigao mais 

inteligente, Atraves da nogao do relativismo — que embriagava os 

seus contemporaneos — conseguiu escapar ao tanto ou quanto abso- 

lutismo com que naturalistas franceses, por exemplo, pontificavam so- 

bre o real e a sua observagao, e que era um paradoxo em vista da ati- 

tude cientifica que procuravam ostentar. Silvio Romero resolve a ques- 

tao identificando real com positivo. Nao tendo abordado conveniente- 

mente o problema do conhecimento antes de entrar na questao litera- 

ria, esta solugao revela que ele apenas transmitia ligao aprendida em 

(7) Estudos de Literatura Contemporanea, pdgs. 84-85. 
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outros mestres. De qualquer modo, ficam patentes, de um lado, a in- 

fluencia positivista e, de outro, o senso de complexidade do fenomeno 

literario. Num tempo em que, como vimos, a critica brasileira se nu- 

tria de abstra?6es e esquemas retoricos, nao era pouco ver alguem se 

opor as suas categorias, ao mesmo tempo rlgidas e simples. 

O artigo seguinte nos mostra a aplicagao coerente que Silvio ti- 

rava das premissas contra o romantismo. Este artigo igualmente mal 

escrito, a propdsito do livro "Nebulosas", de Narcisa Amalia, ataca a 

tristeza, mal romantic©, inimigo do seculo da ciencia, que deve ser ale- 

gre e sem temores. Sendo a realidade o alvo da arte, a alegria ex- 

trema e a extrema tristeza sao estados excepcionais e portanto transit 

torios. A realidade se espelha no equilibrio, que e a propria humani- 

dade. Um dos maiores crimes do romantismo, aos olhos do jovem au- 

tor, parece ser a melancolia, com a qual desvirtuou a poesia. Ofere- 

cendo ao poeta como assunto a Natureza, a Humanidade, a Famflia, 

o Amor, concebidos cientificamente, Silvio mostra tambem aqui a in- 

fluencia positivista (8). 

Um ensaio do mesmo ano — especie de teoria cientifica da poe- 

sia, — publicado em jomal que ignoramos qual seja e reproduzido co- 

mo prefacio dos Cantos do Fim do Seculo sob o titulo "A Poesia de 

Hoje", revela desembarago inexistente nos anteriores (9). Sendo a 

poesia o genero predominante na literatura brasileira de entao, nao- 

c de espantar que a ela tenha o nosso autor se dirigido de preferencia. 

Mesmo mais tarde, quando o panorama literario se mostrava bem mais 

vasto, ainda tinha pelas questoes de poesia um apego de namorado- 

infeliz. 

No ensaio em aprego, comega estabelecendo para ela um crite- 

rio que hoje chamariamos cultural. A critica historica, diz ele, acla- 

rou as suas origens, fazendo-a perder "todos os ares de misterio"; mos- 

trando que "e um resultado da organizagao humana, nada tern de ab- 

solute", pois que tudo e relativo no universo e no homem. Considera 

o verdadeiro lirismo, alem de expressao perene da poesia, uma salva- 

guarda contra o romantismo. Indagando os rumos da arte (poesia), 

(8) V. o prefdcio de Oltimos Harpijos. Cfr. Comte, Cours de Philosophie Po- 
sitive, vol. VI, li?ao S6a., principalmente da pdgina 144 a pdgina 193. 
Cfr. tambem P. Laffitte, Le Faust de Goethe, cap. Ill: "Thdorie gendrale- 
de la podsie sociologique". 

(9) "A poesia de hoje', Cantos do Fim do Siculo, pdgs. VI, VII e VIII. 



— 41 — 

critica rapidamente as orienta^oes vigentes. Para uns deve ser a Re- 

volugao (francesa), fenomeno sem conteudo filosofico ponderavel e 

ja ultrapassado (10). O positivismo "€sta acabado como sistema". Os 

exageros liquidaram-no, mas a diregao que deu ao pensamento foi 

fecunda. Deve-se-lhe "a morte da metafisica e a expulsao do absoluto 

das rela^oes humanas . .. ); sao fatos consumados e adquiridos " (II). 
l ogo, ao contrario do que pensava no ano anterior, o positivismo nao 

pode dar a nova formula poetica. Ja entao se desligara dele, e ha nes- 

te ensaio um trecho onde o censura por desconhecer a psicologia, er- 

ro que o darwinismo "ao lado de outras ideias vai corrigindo", — 

o que denota passagem ao evolucionismo. Por outras palavras, adota 

a critica spenceriana a classificagao das ciencias de Comte. 

Rejeita em seguida o socialismo, cujos meritos reconhece na cri- 

tica a economia politica e a metafisica, mas que nao tern o "alto sen- 

tido filosofico" do positivismo. E' precise notar que, para ele, socia- 

lismo sempre quiz dizer o conjunto das vagas aspiragoes dos utopistas, 

mais a critica de Proudhon. Nao chegou, em toda a sua vida, a co- 

nliecer bem o socialismo cientifico, e o nome de Marx so vai aparecer 

sob a sua pena vinte anos mais tarde. Em 1873 concebe o socialismo 

como derivado das "novas doutrinas sobre a religiao, a filosofia, a 

historia (...) espalhadas por pensadores estranhos as questoes eco- 

nomicas", afirmando que "pouco contribuiu para a compreensao total 
do espirito de hoje", e concluindo: "a arte coletiva e socialista ja nao 

e uma novidade e nao e o ideal de hoje" (12). Tambem nao o e o 

romantismo transformado a proposito do qual desenvolve brevemente 

uma teoria algo confusa da poesia. O romantismo, movimento de re- 

torno ao passado, "e uma ingenuidade" quando voltado para o futuro. 

Nao e possivel a poesia indagar do future porque e "sujeita inteira- 

mente a agao do meio"; "tern um carater contemporaneo da epoca em 

que aparece". O romantismo nada vale, porque, desprovido de con- 

teudo filosofico, precisou atirar-se ao passado, e agora quer atirar-se 

ao futuro. "O romantismo e um cadaver pouco respeitado; nao ha 

futuro que o salve" (13). O seu ponto de partida e aceitavel se o 

(10) Ob. cit., pdg. VIII. 
(11) Ob. cit., pdg. IX. 
(12) Ob. cit., pig. IX. 
(13) Ob. cit., pigs. X-XI. 
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tomarmos como verificagao de que a poesia reflete o momento em 

que floresce. Mas, a partir dai, manifesta uma confusao em que incide 

com freqiiencia, pois o fato e que ela reflete tanto a realidade social 

concreta quanto as ideologias que a caracterizam. Se estas tendem 

para uma interpretagao do passado, ela as segue. Nao esta, neste ca- 

so, fugindo ao momento, mas tao somente fugindo com ele, se quize- 

rem. O erro de Silvio — devido em parte ao temperamento de po- 

lemista, que o fazia violentar os argumentos em beneficio da tese — 

o seu erro, pois, foi adotar um criterio pragmatista da poesia, racioci- 

nando sobre ela como instrumento de progress© social ou meio de co- 

nhecimento objetivo. Veremos adiante, alias, que este pragmatism© 

e uma das vigas da sua critica. 

Depois do romantismo, nega tambem "uma especie de idealis- 

rao metafisico", que "nao tern grandes nomes que o personalizem" 

(14) e que ficamos sem saber ao certo qual seja, porque, segundo um 

vicio muito freqiiente na sua obra de mocidade, raras vezes da exem- 

p]os e torna explicitas as suas afirma96es. 

A poesia nao obedece a nenhuma destas orientagoes, porque aci- 

ma delas, sem dogmatismos, esta a "intuigao generica da critica", os 

principios gerais da filosofia nos quais ela deve embeber-se, sem des- 

cer aos detalhes (15). Nega a identificagao de poesia e contempla- 

gao religiosa, afirma a sua perenidade e indica a poesia brasileira, co- 

mo condigao de progress©, o abandon© dos preconceitos indianista e 

lusita (16). Com igual ardor combate o didaticismo poetico, porque 

considera inaceitavel o equivoco consistente em metrificar conclusoes 

da ciencia e da religiao. "£ a morte da imaginacjao, ja se o disse; e 

um erro de psicologia, cumpre acrescentar" (17). 

Silvio Romero nunca deixou bem clara sua concepgao de poesia. 

Neste ensaio, um dos mais explicitos que escreveu a proposito, de- 

fende a autenticidade do lirismo, declarando-o realidade humana au- 

tentica e negando, contra Scherer, que se confunda com o romantis- 

(14) Ob. cit, pag. XI, 
(15) Mais tarde, (1890), desenvolverd novamente esta teoria no estudo sobre 

Luis Murat {Luis Murat, opusculo, reproduzido em Novos Estudos, pags. 
13-49. 

(16) Ob. cit., pigs. XII, XIII e XIV. 
(17) Ob. cit., pdg. XXII. 
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mo (18). O seu ideal, seria, porventura. o mesmo de Guyau: uma 

poesia nutrida de pensamento, usando a alegoria com discregao, mas 

de um ponto de vista acentuadamente pessoal (19). Um lirismo filo- 

sofico a maneira de Sully Prudhomme ou, melhor, de Shelley, que 

nao fosse a grandiloqiiencia das Legendes des Siecles, do Ahasverus 

de Quinet, — ou dos ciclos de Teofilo Braga, que ele considerava pro- 

longamentos do romantismo e da metafisica (20). 

Explicitamente, o de que se ufana e ter langado a ideia da poe- 
sia fundada no criticismo contemporaneo, tendo combatido romantis- 

mo e indianismo desde o primeiro artigo que escreveu. No estudo ana- 

lisado, fica proposto pela primeira vez o problema da critica e do cri- 

ticismo . Para ele, como para os seus contemporaneos, critica vem a 

ser uma especie de sinonimo de metodo cientifico, de objetividade, 

alem de disciplina literaria. Freqiientemente, vemo-lo falar dos "prin- 

cipios da critica modema" ou do "movimento critico do nosso seculo". 

Ora, esta critica, que era a maneira de aplicar na literatura as 

grandes descobertas cientificas do tempo, tinha fundamentos mais so- 

lidos e mais tangiveis que a poesia. Ao mesmo tempo que procura 

langar a poesia da sua patria num trilho modemo o jovem escritor ten- 

ta alicersar a propria critica literaria com os principios que haviam 

feito dela, na Europa, um instrumento magnifico de conhecimento. O 

seu intento e transforma-la de comentario em norma cientifica. Para 

isto, atira-se ao debate dos elementos condicionantes da cultura, com 

um duplo objetivo: de um lado, mostrar a fraqueza e a artificialidade 

do romantismo, indianista ou boemio, guindado aos ceus por uma le- 

giao de escribas retoricos — segundo ele; do outro, tragar o caminho 

para a renova^ao intelectual da sua terra. Se ja houve projeto am- 

bicioso no Brasil, poucos terao sido mais que o deste estudante ser- 

gipano, embriagado pela divulgagao da ciencia europeia. A primeira 

etapa importante da campanha e a serie de estudos escritos de 1872 a 
1874 e reunidos, com um prologo e um epilogo posteriores, em A 

Literatura Brasileira e a Critica Moderna. 

(18) Ob. cit., pigs. XI-XII. 
(19) Cs. Guyau, Les probUmes de I'esthitique contemporaine, sobretudo o cap. 

VII: "Dans quelle mesure la poesie peut s'inspirer des idees scientifiques et 
philosophiques". V. tb. Fouillie, La morale, I'art et la riligion d'apres 
Guyau. 

(20) Cantos do Fim do Siculo, "Notas", pigs. 240 a 242. 
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Neste livro, o seu objetivo principal 6 desacreditar o romantismo, 

principalmente sob o aspecto indianista. O ponto de partida e o pro- 

blema da raga como fator de cultura: "Ha dois grandes motores que 

podem pesar fortemente na feitura de um carater nacional: a nature- 

za e a aglomera9ao das populagoes distintas" (21). A agao do pri- 

meiro sendo demasiado lenta, ainda nao Ihe pudemos sofrer os efeitos 

no sentido da diferenciagao etnica. A raga branca existente no Bra- 

sil e a mesma que nos conquistou ha trezentos anos — tempo escasso 

para permitir o aparecimento dum novo tipo (22). Os indios nao ti- 

nham grau de civilizagao suficiente para toma-los fatores ponderaveis 

no processo. Combatendo o idealismo de Gongalves Dias e Gongal- 

ves de Magalhaes a este respeito, salienta a necessaria fraqueza de 

todos os que escreveram sobre o assunto, uma vez que ainda nao fo- 

ram estudadas "as relagoes" entre os dois povos; — o contact© cultu- 

ral, diriamos hoje (23). Muito maior que a do aborigene foi a in- 

fluencia do africano, que delinea rapidamente tocando num ponto 

magno nao apenas para a sua obra como para a nossa historia inte- 

lectual, pois significa o comego dos estudos sobre o negro. Desde 

logo, Silvio colocou admiravelmente bem o problema, antecipando-se 

ao proprio tempo. Ao assinalar a larga proporgao de mestigos, "ti- 

po variadissimo", acentua o descaso e a ignorancia dos estudiosos, in- 

justificaveis, de vez que "influiu ele (o negro) muito mais na estrutu- 

ra do nosso carater" (24). As peculiaridades do carater brasileiro se- 

riam devidas a ele. "O que quer que notardes de diverse entre o bra- 

sileiro e o seu ascendente europeu atribul-o em sua maxima parte ao 

preto (...). O carater nacional nao pode contar outro agente que 

mais se estampasse na sua moldura" (25). 

Ao lado desta clarividencia, porem, era algo racista, e a desigual- 

dade das ragas foi, como vimos, um dos postulados que primeiro ado- 

tou, e que nunca perdeu. For isso, constatando a enorme influencia 

negra, e considerando-a de natureza inferior, conclui com pessimismo 

(21) A literatura brasileiro, e a critica moderna, pig. 19. 
(22) Ob. cit., pigs. 20 a 22. 
(23) Ob, cit., pigs. 22 a 27. 
(24) Ob. cit., pig. 27. 
(25) Ob. cit., pig. 27. 
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— ante um povo oriundo de um branco atrasado e de selvagens afri- 

canos primitivos — pela fatal inferioridade do brasileiro (26). 

A conseqiiencia que extrai para a literatura e sugestiva. A reali- 

dade encontrada a nossa frente nao e uma realidade lusa, nem indi- 
gena, nem africana. E' a realidade do mestizo, porque somos um po- 

vo de mestizos. Ao nos desprendermos da influencia lusitana, caimos 

no equivoco indianista por culpa do romantismo, £ste, com efeito, 

pregava o retomo as tradigoes nacionais, e como nao as podia encon- 

trar no branco, foi busca-las no indio, tornado erradamente como nos- 

so ancestral (27). Mais acertado fora, entao, busca-la no preto, em 
relagao ao qual temos uma "grande divida", sendo precise ''restabele- 

cer na historia o quinhao que Ihe pertence, por si e por seus descen- 

dentes mulatos, maxime por estes ultimos" (28). 

Ora, acontece que nao e este o caminho, a que nos poderia 

levar o engodo da imitagao europeia — um dos nossos maiores males 

(29). "A nacionalidade da poesia brasileira, com tanta azafama pro- 

curada aqui e com tanta colera negada em Portugal, so pode ter uma 

solugao: acostar-se ao genio, ao espirito popular nas suas emmenciasn 

(30). Encarar o povo brasileiro na sua complexidade de mestigo e a 

tarefa primordial do escritor. E' verdade que "aplicando a lei de Dar- 

win a literatura e ao povo brasileiro, e facil perceber que a raga que 

ha de vir a triunfar (...) e a branca" (31), mas a vitoria do branco 

esta condicionada a um processo preliminar de assimilagao dos ele- 

mentos de cor, que a capacite a adaptar-se plenamente ao meio (32). 

O branco puro diminue sem cessar no processo da fusao, em que re- 

side a nossa originalidade. Nao obstante, se apresentara aqui, no fi- 

nal do processo, como e no velho mundo (33). Esta teoria do bran- 

co fenotipico, como podemos chama-la, e uma das ideias queridas 

de Silvio, especie de desforra do seu racismo; cinqiienta anos mais 

tarde seria retomada por Oliveira Vianna e, recentemente, por Tava- 

(26) Ob. cit., pigs. 30 a 31. 
(27) Ob. cit., pags. 39 a 48. 
(28) Ob. cit., pdg. 49. 
(29) Ob. cit., pigs. 35-36. 
(30) Ob. cit., pdg. 47. 
(31) Ob. cit., pdg. 48. 
(32) Ob. cit., pdg. SO. 
(33) Ob. cit., pdg. S3. 
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res de Almeida (34). Esta exposigao, alem de mostrar a argucia do 

jovem sergipano, demonstra a rara independencia intelectual dum 

escritor que, embora cheio de inspiragoes arianas, nao procura escamo- 

tear o problema da mestigagem, 

Vemo-lo aqui, portanto, fundamentar-se na evolugao social e na 

realidade etnica, a fim de propor ou negar pontos de vista literarios. 

Uma literatura, pensa ele, tem de estar em harmonia com o carater do 

povo que a produz, porque do contrario nao tem razao de ser. O seu 

repudio do indianismo nao se baseia em questoes abstratas, mas na 

analise mesma da realidade do pais, em face da qual e um equivoco. 

O indianismo, diria ele hoje em dia, nao e funcional. .. 

Como vemos, este estudo ja nos permite falar numa teoria lite- 

raria. A exemplo dos mestres europeus — sobretudo de Taine, que 

le muito neste periodo (35) — aborda o problema do ponto de vis- 

ta do seu condicionamento externo. Raga e formagao historica sao 

os seus elementos de trabalho. Em completa oposigao a critica brasi- 

leira da epoca, nao apela para as categorias esteticas, mas analisa as 

condigoes historico-sociais e etnicas, pugnando por uma critica de- 

sassombrada e livre, ligada as correntes intelectuais do tempo. "A 

ciencia de criticar neste pais esta ainda reduzida aos preceitos reto- 

ricos, as regrinhas do bom gosto do tempo da ultima Arcadia Ultra- 

marina. Entretanto, so a critica implacavel nos pode salvar. Nada 

temos produzido em esfera alguma; a critica levada a todos os com- 

partimentos da nossa ignorancia, e que nos ha de antolhar um melhor 

ideal" (36). 

Alem do prolongamento da retorica, da como causa da nossa 

fraqueza critica o apego a Franga. A Alemanha, patria do criticismo 

modemo, e que deveria ser a nossa inspiradora, sendo necessario en- 

trarmos num periodo de critica ampla, dirigida sobre todo o trabalho 

intelectual, e concebida menos como atividade estetica do que como 

sistematizagao mental. 

A segunda parte do livro — decisiva para o estudo da formagao 

das suas ideias — e uma critica cerrada e demolidora contra o ro- 

(34) Cs. Oliveira Vianna, Evolufdo do povo brasileiro; Tavares de Almeida, 
Oeste Paulista. 

(35) V. o prefacio ao Visiondrio, de Mateus d'Albuquerque, em Provocagoes t 
Debates, pags. 36-37, e tambem Zeverissimagoes ineptas da critica, pdg. 63. 

(36) A literatura brasileira e a critica moderna, pdg. 87. 
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mantismo. Mais tarde, temperaria o ardor do primeiro ataque e os 

exageros da mocidade, dando a esta fase da nossa literatura o alto 

valor que ela merece. Aqui, porem, fala o temperamento de polemis- 

ta, abrasado pelas novidade literarias e cientfficas do momento, dis- 

posto nada menos que a arrasar, £sse periodo do Recife deveria ter 

sido semelhante aquele de que nos fala Ega de Queiros nas Notas Con- 

tempordneas: "Coimbra vivia entao numa grande atividade mental. 

Pelos Caminhos de Ferro, que tinham aberto a Peninsula, rompiam 

cada dia, descendo da Franga e da Alemanha (atraves da Franga), 

torrentes de coisas novas, ideias, sistemas, esteticas, formas, senti- 

mentos, interesses humanitarios „(•••) Cada manha trazia a sua reve- 

lagao, como um sol que fosse novo" (37). 

Tambem no Recife as novidades chegavam e inflamavam a ima- 

ginagao dos mogos. Cada rapaz inteligente daquele tempo deve ter 

tido a ambigao de determinar, com rigor cientifico e escrupulosa ob- 

servagao, os fundamentos naturais e sociais do pequeno pensamento 

nacional. Capistrano tentou-o, assim como Araripe e Rocha Lima. 

Silvio foi como que o delegado desta grande ideia, o que se atirou a 

faina e realizou a obra por que a sua geragao ansiava e que o sen 

momento solicitava. 

Neste processo, todavia, quanto tropego, quanta afirmagao fei- 

ta de afogadilho, no calor das descobertas e na emulagao do combate, 

A segunda parte de A Literatura Brasileira e a Critica Moderna e um 

exemplo disto. 

Para ele, o romantismo foi um fenomeno de importagao, liga- 

gado ao nosso veso incuravel de imitar e facilitado pela fraqueza de 

uma critica retorica e sem compreensao das nossas necessidades (38). 

Alias o fenomeno tinha uma explicagao cientifica. E' que (segundo 
ele) a civilizagao moderna, produto da raga branca, tern a caracteris- 

tica da universalidade; as grandes ideias, que brotam naquela raga, 

se transmitem as "famflias subaltemas" pelo <<principio de assimilagao". 

Dai termos tornado de emprestimo as formas do romantismo franees, 

processo facilitado pelo seu carater vago (39). Assim sendo, nao e 

de espantar que, "implantagao de estranhos para uma atmosfera men- 

(37) E<;a de Queiros, Notas Contempordneas, p4g. 329. 
(38) Lit. bras. crit. mod., pdgs. 93 a 96. 
(39) Ob. cit., pags. 98-99. 
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tal nao adaptada" (40), ele permanecesse a margem do sentido da 

nossa historia. "Desde agora cumpre mostrar um dos prejuizos tra- 

zidos pela nova escola: — uma falsa vista do poeta sobre a sociedade, 

filha de outra igualmente erronea sobre o alcance social e moral da 

poesia" (41). Do ponto de vista brasileiro, portanto, um afastamen- 

to do meio, caracterizado pelo descaso das nossas lendas e tradigoes 

e a pesquisa das 'leis da formagao da nossa vida mentaT (42). Do 

ponto de vista universal nenhum acrescimo a doutrina do romantismo 

(43). Pelo contrario, o indianismo, de sabor local, foi, mesmo, mo- 

vimento avesso a uma das suas virtudes basicas: o universalismo (44). 

£ste, e mais o espiritualismo metafisico, e que melhor o caracterizam. 

No caso brasileiro, vemos um espiritualismo filosofico, superficial, 

compilado e eivado de religiosidade, como em Magalhaes; um cepti- 

cismo sem forga e sem originalidade, como o de Alvares de Azeve- 

do, haurido em Byron; um indianismo vazio que, legitimo enquanto 

tema poetico, tomou-se funesto ao se erigir em absoluto (45). Se 

passarmos a prosa, veremos panorama semelhante. Panorama difi- 

cil de ser abordado pelo cdtico, diz Silvio, dada a sua esterilidade. 

Os meios altamente civilizados, com vida mental complexa, propi- 

ciam o aparecimento de grandes doutrinas e grandes homens. Nos 

do vida mental parca, os homens escapam a critica, por nao possui- 

rem riqueza psicologica ou, melhor, carater intelectual (46). No 

marasmo do ambiente, surgem os homens vazios, como Machado de 

Assis e Taunay, "esses dois pequenos representantes do romantismo 

decadente entre nos" (47). E' facil ao cdtico abordar o homem emi- 

nente, porque este tern um "pensamento vivificador", obedece a "Lei 

«dc sua criagSo", ligada organicamente a epoca, cuja fisionomia ex- 

prime (48). Afirma deste modo, mais uma vez, que a nossa origina- 

lidade depende do enriquecimento cultural do meio, porque o ta- 

lent© nao encontra, nos meios pobres, o humus fertilizante. E' a ideia 

(40) Ob. cit, pag. 97. 
(41) Ob. cit., pdg. 102. 
(42) Ob. cit., pdg. 111. 
(43) Ob. cit., pag. 118. 
(44) Ob. cit., pag. 114. 
(45) Ob. cit., pdgs. 105-107; 114; 118. 
(46) Ob. cit., pdg. 127-129. 
(47) Ob. cit., pig. 130. 
(48) Ob. cit., pigs. 135-136. 
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principal do capitulo III, onde exprime uma concepgao historica, so- 

ciologica e relativista do genio e do talento. Explica-se por ai a sua 

preocupagao em transformar o ambiente atraves da critica cultural 

(no sentido sociologico moderno) — que concorrera para a boa ori- 

entagao intelectual e a formagao de uma atmosfera que permita a 

eclosao do homem eminente, sempre representative do tempo e do 

meio. 

A este proposito, e importante o capitulo IV — "O Nacionalis- 

mo Literario" — em que coloca tres problemas. O romantismo pre- 

tendeu criar aqui uma literatura nacional e original. Pergunta-se: 

criou literatura? e ela nacional? e original? 

Quanto ao primeiro ponto: o Brasil tem uma literatura, mas nao 

original. "Ha literatura, o prova a critica e a historia (sic), sempre 

que num povo encontra-se a consciencia de si mesmo e uma mais ou 

menos extensa rede disso que chamarei as tradigdes mentals, vasadas 

era algum produto da imaginagao. Neste caso, o unico aceitavel, 

porque e o exato, acha-se o Brasil" (49). Para definir uma literatura 

nao e necessaria a presenga dum genio. 

Quanto ao segundo: a originalidade nao existe de modo abso- 

lute; significa "o que e caractenstico, sem ser impossivelmente novo, 

o que e assinalador de uma tendencia, mais ou menos definida, de 

um homem ou de uma nacionalidade". (50). Neste caso, nao se 

pode dizer que a nossa literatura seja original (51). Quanto ao ter- 

ceiro: nacionalismo foi aqui sinonimo de indianismo e sertanejismo. 

O primeiro corresponde ao nativismo, conseqiiente da Independencia. 

Arranjaram um Poder Moderador e precisou-se dum indianismo pa- 

ra acompanha-lo e dar-lhe cor local. "Viram-se os poetas obriga- 

dos a esquecer Portugal, o que era justo e procurar um moderador 

aos seus arrancos para o ideal" (52). 

Em conclusao, "a literatura brasileira nada menos e do que 

original, mas pode se chamar nacional" (53), porque revela, em cer- 

to grau, caracteristicas nossas, nao importando se fracas ou vigoro- 

sas. Dai, porem, nao se conclua que Silvio acolha integralmente a 

<49) Ob. cit., pdgs. 141-142. 
<S0) Ob. cit., pdg. 142. 
<S1) Ob. cit., pdg. 143. 
<52) Ob. cit., p4g. 144. 
(53) Ob. cit., pdg. 153. 



— 50 — 

tese romantica do nacionalismo em literatura que, para ele, nao tern 

razao de ser (54). Pelo contrario, ataca um dos seus fundamentos 

ao afirmar, sob a influencia do universalismo positivista e da pre- 

ponderancia dada, na evolugao historica, ao fator institucional e so- 

cial pelo movimento cientifico e o advento da sociologia, que o gran- 

de fenomeno modemo e a forma^ao de uma consciencia universa- 

lista, e nao particularista. "Seremos (...) mais nacionais, quanda 

menos procuramos se-lo" (55). A solugao esta no advento de uma 

"gera^ao vigorosa", gragas ao elevado grau de mestigagem. Enquan- 

to o processo nao ganhar extensao e profundidade, o nosso destino. 

sera o que tern sido: vacilar. "Por ora, vacilar ha sido o nosso apa- 

nagio" (56). Dai a razao e o sentido da imitagao. Um dos bens 

que devemos ao Romantismo foi, dentro do mal de imitar, te-lo aa 

menos desviado de Portugal para a Franga (57). 

Ao finalizar o capitulo, indica o seu ideal poetico: uma poesia 

inspirada pelo criticismo e tendendo ao americanismo. Isto importa 

em encarar o homem em relagao com a natureza, a humanidade, o 

universe, a civilizagao, a liberdade, acima respectivamente das ra- 

gas, dos continentes, dos sistemas, dos preconceitos. "Eis a poesia 

democratica americana, digno apendice do criticismo contempora- 

neo" (58). 

No Epllogo, retoma e amplia alguns dos pontos abordados 

(59). A elaboragao das ideias de um povo depende da riqueza das 

suas criagoes populares; de espago a espago ha necessidade de uma 

tomada de consciencia e de revalorizagoes. Sao epocas criticas, nas 

quais a critica age como orientadora. Uma nagao se individualiza a 

medida que perde as caracteristicas peculiares dos povos que a for- 

(54) E' preciso distinguir este nacionalismo do que, mais tarde, reivindicari co- 
mo cacracteristica da sua reforma. Trata-se, neste caso, do estudo da li- 
teratura baseado no criterio das ragas e das tradigoes nacionais. No pri- 
meiro caso, de exclusivismo nacional. 

(55) Ob. cit., pdg. 155. 
(56) Ob. cit., pigs. 155-156. 
(57) Ob. cit., pag. 161. 
(58) Ob. cit., pdgs. 159-160. 
(59) Este "Epilogo" e reprodugao quase exata de um ensaio publicado no ultima 

trimestre de 1879, sob o titulo: "A literatura brasileira: suas rela^oes com 
a portuguesa; o neo-realismo" (Revista Brasileira, 2a. fase, vol. II, pags^ 
273-292). 
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maram e consegue se exprimir com originalidade. Neste sentido 

deve caminhar o Brasil. A integragao nacional depende do jogo de 

dois grandes fatores de transformagao: natureza e mescla etnica, —• 

e estes ainda estao em fase inicial. E' preciso, pois, uma analise 

letrospectiva das criagoes intelectuais, a fim de apreciar a fisionomia 

do nosso povo. "A literatura e uma das manifestagoes de sua ati- 

vidade mental, e pode com proveito ser consultada como sintoma 

de seu progresso ou decadencia" (60). O criterio nao deve ser a 

velha retorica, mas o estudo dos determinantes da cria^ao intelec- 

tual, a saber: 1) agao do clima sobre as popula96es; 2) a forma- 
cao e origem racial; 3) o folclore e sua genese. A isto e necessario 

juntar o estudo das influencias estrangeiras, por que uma circuns- 

tancia "que constitui ja um verdadeiro prindpio para o estudo na 

nossa literatura e o carater de importagao de quase todos, senao de 

todos, os nossos movimentos intelectuais" (61). Quanto a posigao 

da critica, analisa-a na "Introdugao", que, sendo de 1880, epoca em 

que enfeixou os ensaios, e o coroamento do livro. Nela, assinala que 

a repulsa pela critica, no Brasil, e devida a um equivoco. Longe de 

scr instrumento de derrocada, ela e ou deve ser um estudo elucida- 

tive, que aponta as falhas e traga os rumos, como fez Lessing na 

Alemanha, onde os seus escritos provocaram um largo movimento 

criador. Ante o estado primario do pensamento nacional, carregado 

de preconceitos, so a critica podera abrir caminho para um melhor 

futuro, gragas a sua a^ao ao mesmo tempo construtora e demolido- 

ru .E' preciso estudar as nossas proprias realidades, cujo descaso 

alimenta o baixo nlvel em que estamos (62), 

♦ * ♦ 

A obra que acabamos de analisar, e que foi escrita, diz o au- 

tor, entre os 18 e os 25 anos, ja nos permite vislumbrar as linhas 

mestras da sua critica. Embora nem sempre as exprima com cla- 

reza e haja nelas algumas contradigoes, — fruto naturalmente das 

diversas epocas em que foram escritos os ensaios, — essas linhas 

aparecem com uma coerencia suficiente para as podermos discemir. 

(60) Ob. cit., pag. 168. 
(61) Ob. cit., pdg. 173. 
(62) Ob. cit., pags. 7 e 9. 
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E' a primeira obra no Brasil, em que pese a Jose Verissimo, onde 

fica, sistematicamente, estabelecida a ruptura com os antigos pro- 

cesses criticos e adotada a orientagao positiva, naturalista e socio- 

16gica. Sflvio repudia os padroes esteticos absolutes em nome do 

principio relativista, que, afirmado pela Filosofia hegeliana da his- 

tdria, ilustrado pelo historicismo, teve uma demonstragao tao bri- 

Ihante nos estudos dos seus mestres naturalistas. Desta premissa 

fundamental decorrem as diretrizes do estudo. Para penetrarmos 

no sentido de um fato relativo, e mister conhecermos os seus fato- 

res condicionantes, aqueles segundo os quais ele assume as carac- 

teristicas com que se nos apresenta. Herder acentuara o papel das 

cria?6es populates e da raga nos monumentos literdrios (63); Mada- 

me de Stael estudara as suas ligagoes com a sociedade; Villemain e 

Gervinus estudaram as suas variagoes no tempo (64). As obras de 

Buckle e de Taine, que Sflvio bem cedo leu e em cuja leitura se for- 

mou, deram expressao nova e sintetica ao determinismo relativista. 

O meio, a raga, a evolugao historica, os costumes, as tradigdes, apa- 

reciam como instrumentos admiraveis para compreender a obra do 

pensamento, despojada, de um lado, do seu carater absolute; de 

outro, do seu carater arbitrario e exclusivamente voluntario. Sflvio 

proclamou a boa nova, mas, proclamando-a, nao se sujeitou a certas 

durezas esquematicas, que comprometiam a plasticidade de muitas 

das obras dos seus mestres. 

De Buckle, tomou o fator mesologico, que mais tarde criti- 

caria com pertinencia, e que na primeira fase da sua obra e ape- 

nas indicado. Mais presente nela encontramos o fator raga, um dos 

cavalos de batalha da critica cientifica. Convencido da relatividade 

do conceito de raga pura, aprendera, inclusive em Haeckel, que as 

ragas historicas sao produtos de hibridagoes multiplicadas. Aplica- 

do ao caso brasileiro, o conceito germinou a sua teoria da mestiga- 

gem, sem diivida alguma das contribuigoes mais solidas e duradouras 

que legou. Numa epoca em que o preconceito de raga deformava a 

visao dos melhores espiritos, e em que a fuga para o indianismo ten- 

(63) Sobre Herder e o seu papel na literatura do Ocidente, cons.: Emory Neff, 
A revolution in european poetry, cap. II, "The voice of the North", 

(64) Sobre a obra critica de Madame de Stael e Villemain, cons. Brunetiere, 
L'Evolution des genres dans Vhistoie de la literature, ligoes VI, "Madame 
de Stael et Chateaubriand", e VII, "La critique de Villemain". 
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tava fomecer um alibi romanesco para a realidade inegavel do mes- 

tiso, colocou em termos seguros o problema deste. Para ele, como 

vimos, somos um povo mestizo; quando nao fisica, moralmente — 

como ajuntaria mais tarde. Atribuiu a miscegena§ao com o negro 

a- origem das nossas peculiaridades mais acentuadas, e a sua luz 

interpretou a nossa literatura como um fenomeno instavel, colocado 

entre a realidade duma tradigao europeia que ja nao era mais a nos- 

sa, e a fermenta?ao dum processo de fusao racial e cultural, ainda 

em pleno fieri. O fator racial era responsavel por muito da nossa 

fraqueza intelectual, que so seria vencida quando se tornasse mais 

complete o processo da integragao dos elementos heterogeneos que 

nos compunham. Embora tenha exagerado este aspecto dum pro- 

blema mais vasto e mais complexo, nao ha duvida que tocou num 

dos pontos chaves da questao. Os estudos modemos vieram mos- 

trar ate que ponto tinha razao, quando reduziu o problema ao seu 

aspecto de integragao etnico-cultural, tendente a criar uma realida- 

de brasileira, por sobre o processo da fusao e assimilagao dos ele- 

mentos componentes. 

♦ * * 

A sua ideia basica, fundada sobre o prinefpio do relativismo, 

e a seguinte: como o meio condiciona as manifesta^oes intelectuais, 

temos que modificar o meio a fim de dar a estas um terreno propicio. 

A modificagao operada pelas condigoes ffsicas e lentissima e nos 

escapa; a modificagao operada pelas condi^oes fisioldgicas, atraves 

da mestigagem, esta em pleno andamento, devendo n6s nos libertar- 

mos do "prejuizo das ra?as"; e devemos lutar pela modificagao de- 

vida as condigoes propriamente intelectuais, ideologicas. Silvio nun- 

ca mais perdeu a concepgao positivista de que as ideias e que deter- 

minam a evolu§ao social, e por uma dessas combinagoes a primeira 

vista extranhas, de que e fertil o naturalismo filosofico do seculo 

XIX, casava-a com o rigido determinismo fisico-bioldgico de um 

Tainie ou de um Buckle. E' que a selegao fisico-biologica e lenta, e 

embora determine o estado das ideias, estas, por sua vez, passam de 

efeitos a causas, e concorrem para determinar a configuragao ideo- 

logica do momento. O adverbio modifica o substantive, o verbo e o 

proprio adverbio: as ideias sao modificadas pelo meio e modificam- 
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/ 
no por sua vez, modificando-se a si mesmas. Muito mais do que 

Teofilo Braga, do que o Oliveira Martins de certas obras, do que o 

rao^o Capistrano de Abreu, Silvio compreendeu este fecundo possi- 

bilismo, presente, alias, nos bons mestres naturalistas. Pica bem 

claro em "A Literatura Bras Heir a e a Critica Mode ma" que a tarefa 

da critica nacional e estudar a a9ao do meio, da raga, da tradigao 

popular, a fim de dar orientagao certa ao pensamento, porque este, 

bem orientado, age decisivamente sobre as instituigoes. 

A certa altura do livro, refuta o exclusivismo com que Teofilo 

Braga acentua o fator racial; e num escrito da mesma epoca, "Couto 

de Magalhaes e os selvagens do BrasiT (65), esclarece melhor o seu 

pensamento. 'Ha quem recorra ao principio da raga, para explicar 

as diferengas de civilizagoes e doutrinas, em uma palavra, para dar 

o motivo de todas as variedades que apresenta o pensamento huma- 

ne nos periodos primitivos da historia, e depois dela. E' uma teo- 

ria nascida com o romantismo e levada aos ultimos assentos (sic) 

do exagero" (65a). Para ele, e necessario levar em conta o fator 

mesologico, que defende, citando Buckle. E, sobretudo, acentua o 

fator social, unico que pode explicar as diversidades ou identidades 

da vida humana nos varios pontos da terra: "O homem sob as mes- 

mas influencias de cultura, produz por toda parte os mesmos resul- 

tados" (66). 

O que sera, entao, a critica fundamentada nestes principios — 

meio, raga, cultura? O seu primeiro efeito e destruir o criterio este- 

tico e valorativo vigente ate entao. A conseqiiencia proxima e tomar 

como criterio de valor literario o carater representative do escritor, 

a sua fungao no processo de desenvolvimento cultural. Este criterio, 

bastante sociologico e pouco estetico, e parecido ao que Taine adotou, 

a fim de estudar a arte (67), e no qual provavelmente se inspirou 

o jovem Silvio. Aplicando-o a nossa literatura, destaca seis escrito- 

res, "que por sua agao energica, representam um principio qualquer 

de diferenciagao nacional e de incentivo de progresso": Gregorio de 

(65) Jd citado: Etnografia Brasileira, 1.° capitulo. 
(6Sa) Ob. cit., pdg. 27. 
(66) Ob. cit., pdg. 30. 
(67) Referimo-nos ao criterio da generalidade implicada na autentica produgao 

artistica. Cfr. Philosophic de I'Art, vol. I, cap. I, "De la nature de I'oeuvre 
d'art". 
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Matos, que exprime a fusao dos tres povos e o despertar da cons- 
ciencia nacional; Gonzaga, que personaliza a transforma?ao do liris- 

nio portugues; Durao que se aproxima da natureza e, desprezando 

o classicismo, introduz o indio na nossa literatura; Martins Pena, 

que satiriza a burguesia de origem portuguesa; Alvares de Azevedo, 

que nos langa na corrente do cosmopolitismo modemo, pondo Por- 

tugal de lado; Tobias Barreto, que inicia a critica a nossa realida- 

de (68). 

Poeta ele proprio, — um dos piores que temos tido, — Silvio 

Romero limita a aplicagao critica dos seus principios, nesta primei- 

ra fase, sobretudo a poesia, a cujo respeito ja indicamos qual seja 

a sua ideia. Quanto a critica, ele a concebe como arma de combate, 

que renove a mentalidade. O criticismo, em literatura, "em sua face 

mais restrita no que mais nos interessa por ora", apresenta, em resumo, 

dois aspectos. No lado negative, implica abandono do indianismo 

e do lusismo; desprezo tanto pelos sonhos romanticos quanto pelo 

falso neo-realismo literario. No lado positive, implica novo con- 
ceito da poesia em geral e da americana em particular; "nova con- 

ccpgao da poesia popular brasileira, onde devem pesar todos os 

elementos etnicos do pais" (69). Como se ve, sao tarefas praticas a 

realizar; dai o sentido combative da orientagao, explicita em muitos 

dos escritos desta fase (70). Neles, encara a critica mais como 

atividade social do pensamento do que propriamente como ativi- 

dade estetica. A critica literdria, pode-se dizer, aparece apenas co- 

mo um aspecto do seu espirito e da sua agao critica geral, que vi- 

«ava refundir a ideologia do pais, mediante a tomada de consciencia 

dos problemas brasileiros, examinados a luz do pensamento cientifico 

modemo. nos seus primeiros artigos, critica e sinonimo de me- 

todo, quase, as vezes, de filosofia ou teoria do conhecimento ("cri- 

ticismo", de modo geral). Tanto, que nao se considerava um critico 

literario, mas um critico em sentido amplo, abrangendo os mais va- 

t68) A literatura brasileira e a critica moderna, pigs. 190-191. 
(69) "A prioridade de Pernambuco no movimento espiritual brasileiro", Revista 

Brasileira, (2a. fase), vol. 2.°, pig. 49S (reproduzido era 188S nos Estudos 
de literatura contempordnea, sob o tltulo de "Vista geral sobre a Escola 
Literiria do Recife"). 

(70) "Os iniciadores devem ser arrebatados, sistemiticos, exclusivos. E' uma 
condigao de vitoria". (Op. cit., pig. 495). 
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riados setores. "A critica e a grande porta por onde nos vai fazen- 

do conhecer a Alemanha; e a critica em sua totalidade, aplicada a 

filosofia, a religiao, a literatura, a politica e ao direito" (71). Estas 

paiavras, relativas a Tobias Barreto, aplicam-se de certo modo a ele 

proprio e dao a medida da sua ambigao. Filosofia, etnologia, folclo- 

le, politica, sao campos que, nesta primeira fase, explorou, ao lado 

da literatura. Como e nosso intuito fazer um estudo metodologico, 

nao nos pode interessar aqui, como ficou assinalado, a analise das 

suas ideias a respeito destes diferentes setores do pensamento e da 

ciencia, a nao ser nos pontos em que fundamentam diretamente a 

sua teoria critica. 

A Filosofia no Brasil, que tern o subtltulo de "Ensaio critico'% 

pronto em 1876 e publicado em 1878 por Von Koseritz, traz a este 

respeito alguns esclarecimentos fundamentais. Mostra-nos a posigao 

do autor ante o espiritualismo romantico e as correntes, mais moder- 

nas, do positivismo e do naturalismo cientlfico. Percorrendo a pe- 

quena galeria dos nossos filosofos, demonstra evidente parti-pris. A 

intengao e desacreditar a tendencia espiritfaalista (Mont'Alveme, 

Eduardo Franga, Patricio Moniz, Soriano de Souza, Pedro Americo);. 

apoiar com simpatia a tendencia positiva e naturalista (Pereira Bar- 

reto, Guedes Cabral, Visconde do Rio Grande); e entronizar o cri- 

ticismo de Tobias Barreto. Guedes Cabral, cuja mediocridade res- 

salta das analises feitas por Leonel Franca (72) e pelo proprio Sil- 

vio, e posto em melhor lugar do que Gongalves de Magalhaes, cuja 

obra filosofica, fraca e sem originalidade, e contudo mais equilibra- 

da e coerente. Conseqiiencia explicavel da critica combativa, que 

desejava preparar as vias para o pensamento modemo, e, portanto, 

acolhia mais carinhosamente um compilador positivista, como Perei- 

ra Barreto, do que urn compilador ecletico e espiritualista, como Fer- 

reira Franga. 

Neste livro, muito importante para o estudo da formagao men- 

tal de Silvio, interessam ao nosso objetivo sobretudo os capltulos so- 

bre Pereira Barreto, Tobias Barreto, e a "Conclusao". No capltula 

dedicado ao Padre Patricio Moniz — seu antigo professor — retoma 

com brilho a ideia da influencia estrangeira entre nos. No Brasil,. 

(71) Ob. cit., pig. 493. 
(72) P. Leonel Franca, No^oes de Historia da Filosofia, 9a. ediqao, pigs. 452-459- 
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qualquer estudo de historia intelectual revela imediatamente a au- 

sencia duma linha brasileira. As influencias nao se organizaram den- 

tro da nossa cultura, mas vem de fora, de tal modo que, ao contra- 

rio dos paises cultos, nao ha aqui evolu§ao, — um pensador ou um 

artista seguindo a outro. O Padre Patricio, por exemplo, 'leu Sao 

Tpmas e Gioberti e fez-se tedlogo e sectario apriorista do absoluto"; 

Tobias leu "Schopenhauer e Hartmann, depois de haver lido Comte 

e Haeckel, e tomou-se um cntico imbuldo da grande ideia da rela- 

tividade evolucional e um tanto impregnado de salutar pessimismo. 

Que lago os prende? Nao sei. E' que a fonte onde nutriram as suas 

idcias e extra-nacional" (73). 

A realidade da imita^ao, imperativo da nossa formagao mental, 

se impos a Silvio e foi de grande importancia no sentido de mitigar 

o determinismo rigido, sugerido pelos mestres europeus. Um homem 

como Taine, falando de La Fontaine, podia sentir na obra dele as 

raizes seculares no solo, o lento evoluir da raga, a impregnagao de 

valores puramente franceses, ou ocidentais (74). No ensaio sobre a 

escultura na Grecia, determinava com aparente rigor o amadureci- 

mento de um povo entregue as condigoes do meio (75). Como fa- 

zer o mesmo no Brasil, onde as manifestagoes intelectuais deviam 

tanto, e as vezes mais, as sugestoes europeias do que a voz abafada 

das tradigSes nacionais, ainda sem fisionomia imperativa? Silvio foi 

bastante inteligente para sentir o fenomeno, e isto influiu nas suas 

concepgoes como um freio que, sob certos aspectos, tornou-o mais 

compreensivo ao fator individual do que os seus mestres europeus. 

No decenio de Setenta, interpretava este estado de coisas como "uma 
excegao aberta a lei da agao do meio social que as vezes e mesqui- 

nho, em prol da civilizagao que irradia noutra parte", e isto gragas 

ao "cosmopolltis|mo contiemporaneo" (76). Diante do fenomeno 

de Tobias, em processo de ruptura com o ambiente, e levado a se- 

guinte ponderagao: "Dizem os orgaos autorizados da critica hodier- 

na que a lei dos meios e a mais seria das realidades. Nao ha contes- 

ta-lo, quanto ao meio fisico, maxime quanto a marcha geral e lenta. 

(73) A Filosofia no Brasil, pag. 36. 
(74) La Fontaine et ses Fables, passim. 
(75) Em La Philosophie de I'Art, vol. II . 
(76) A Filosofia no Brasil, pag. 36. 
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das nagoes; mas cumpre ponderar que a luta aberta por alguns es- 

piritos, exatamente com a sociedade que os cerca, deve merecer al- 

guma atengao e pede ser estudada. Carlyle e Emerson, os dois gran- 

des defensores das individualidades, nao deixam de ter, em parte, al- 

guma razao contra Buckle e Draper, os mais tenazes seguidores da 

ideia adversa" (77). Nada devendo ao meio em que floresce, a obra 

de Tobias se explica pela "lei dos contrastes" (78). 

Deste modo, para estudar uma obra original e inconformada, 

Silvio e obrigado a romper a estreiteza dos quadros deterministas e 

apelar para a a^ao do individuo. Talvez Ihe parecesse que Tobias 

nao poderia ser explicado pelo criterio do condicionamento direto, 

meio -f raga momento = escritor, ou, antes faculte maitresse; mas 

sim pelo condicionamento indireto; meio -|- raga -|- momento = meio 

social; o meio social interagindo com as ideologias ja constituidas, 

produz o escritor. 

O ensaio sobre Pereira Barreto, em que faz a analise critica do 

positivismo, (porventura o melhor trecho de estudo filosofico saido 

da sua pena), traz uma contribuigao interessante para o nosso traba- 

Iho. Entre os dois "grandes pecados" que imputa ao sistema de Com- 

te, o primeiro e "considerar o espirito critico como um dado da me- 

tafisica" (79). Ora, "o espirito critico nao e uma doutrina, nem uma 

filosofia. £le co-existe sempre ao lado do sistema predominante de 

ciencia em um tempo dado. E' assim que junto ao politeismo der- 

rotou o fetichismo, incorporado ao monoteismo matou a dutrina po- 

liteica. Junto a metafisica bateu a teologia; aliada ao posi- 

tivismo destrogou a metafisica. O espirito critico e uma ne- 

cessidade permanente e fundamental do pensamento, e uma con- 

digao da luta pela vida na esfera das ideias. E' ele que, na bora 

atual, apenso ao realismo monistico, despede series golpes a ortodo- 

xia comtesca. Sem duvida, houve uma critica, e ainda ela existe, pura- 

raente metafisica, do mesmo modo que houve uma totalmente teolo- 

gica. Mas e precise distinguir entre a critica e o espirito critico; este 

permanece, indispensavel e indestrutivel, e aquela sujeita, por sua vez, 

a lei dos tres estados" (80). 

(77) Ob. cit, pdgs. 137-138. 
(78) Ob. cit., pag. 138. 
(79) Ob. cit., pdg. 73. 
(80) Ob. cit., pdg. 73. 
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Como vemos, entende por critica o fennento trazido em si mes- 

ma por toda ideia e que se eleva ante ela como negagao, sempre que 

ela perde a sua funcionalidade. No processo evolutivo, o espirito cri- 

tico e o que, tomando conhecimento dos limites de um pensamento, re- 

vela as suas incoerencias e propugna o pensamento novo, que Ihe su- 

cedera. Uma nogao quase dialetica, lembrando a teoria hegeliano- 

marxista da contradi^ao intema de toda ideia ou estado social. 





CAPITULO III 

A MARCHA DAS IDEIAS: 1880-1888 

A historia literdria e uma das manifes- 
tagoes da histdria social; as letras ndo sdo um 
luxo, sendo uma necessidade orgdnica da vida 
das nagoes. 

SILVIO ROMERO 

Podemos considerar o ano de 1880 como o tournant decisive da 

obra de Silvio, o momento de cristalizagao das ideias que vinham ama- 

durecendo atraves de todo o decenio anterior e que frutificaram ate o 

fim da sua obra. Sao deste momento quatro trabalhos decisivos, que 

desenvolvem as premissas colocadas em A Literatura Brasileira e a 

Critica Moderna: Estudos sdbre a poesia popular no Brasil (1), Da 

interpretagdo filosofica na evolugdo dos fatos historicos, Introdugdo a 

Historia da Literatura Brasileira e O Naturalismo em Literatura. 

(1) Os Estudos sdbre a Poesia Popular no Brasil, publicados em volume em 1888, 
apareceram a principio na Revista Brasileira (2a. fase), vols. 1, 2, 3, 4, S, 6 
e 7, sob o titulo: A Poesia Popular no Brasil. Nao hi diferengas sensiveis 
entre uma edigao e outra, a nao ser o cap. II da primeira, suprimido na se- 
gunda e incluido na Histdria da Literatura Brasileira, tambem de 1888. Sendo 
nosso intuito acompanhar o mais minuciosamente possivel as etapas do pen- 
samento literirio de Silvio, tivemos o cuidado de cotejar as diferentes edi^oes 
de um mesmo escrito. Para as nossas citaqoes e anilises preferimos, como 
e obvio, as primeiras edigoes, por mais representativas do momento con- 
siderado. Todas as vezes, contudo, que aparece alguma variante de monta, 
tivemos o cuidado de anota-la. Num trabalho como o nosso, nao cabia 
atengao mais aturada a este problema. Assinalemos, todavia, que se im- 
poe o estudo das variantes de Silvio, as vezes minimas, mas quase sempre 
reveladoras de evolugao mental. O sr. Antonio Simoes dos Reis, na sua 
Bibliografia da Histdria da Literatura Brasileira, de que apareceu o I vo- 
lume e que constara de dezenas de outros, a julgarmos pelo criterio e pela 
programagao da la. parte, empreende um rigoroso trabalho de anilise com- 
parativa. 
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Nao Ihe restam mais fatores a considerar nem principios a esta- 

belecer. A sua tarefa sera, doravante, aperfeigoar os seus instrumen- 

tos por meio duma critica permanente e, sobretudo, aplica-los cada 

vez mais a nossa cultura. E' ao folclore que se dirige de inicio, bus- 

cando nele a expressao do povo brasileiro no dominio das criagoes 

espirituais (aspecto espiritual da cultura). Ja entao nao dizia, como 

alguns anos atras, que eramos desprovidos de tradigoes populates. 

Nao so as reconhece, como, por um process© freqiiente neste gene- 

ralizador emotivo, as exalta e exagera, desculpando a severidade an- 

terior a pretexto da necessaria reagao contra o excessive populism© 

sentimental do romantismo (2). 

Para ele, o nosso folclore reflete o processo de miscegenagao, e 

ponto de encontro das tres ragas, e o mestigamento destas e ''um belo 

ensejo para estudar o cruzamento das ideias". Acentua que pretende 

deixar de lado os tipos originais (reinol, indigena, africano) e encarar 

os elementos ja adaptados — dos quais descende o brasileiro genuf- 

no (3). 

O culto das tradigoes populates foi uma das caracteristicas do 

romantismo, devido sobretudo ao influxo alemao. Os romanticos, po- 

rem, as abordavam com um intuito de valorizagao do povo, de exal- 

tagao nacionalista ou humanitaria do passado — a ponto de Grimm 

ter construido a hipotese fantasiosa da inerrdncia popular, que Silvio 

Romero ridiculariza ao censurar Teofilo Braga por te-la esposado. 

Para ele, como para o seu tempo, o tabu populista e coisa superada 

nos estudos folcloricos, que interessam, dentro de um criterio de ana- 

lise objetiva dos fatos, na medida em que o povo constitui fator de 

poesia. 

O seu ponto de partida para estabelecer a posigao da critica e 

uma teoria das ciencias e uma critica a Buckle. O grande feito do se- 

culo XIX foi estabelecer o estudo das ciencias morais sobre bases po- 

sitivas; nao e mais possivel historia sem critica, nem esta sem as cien- 

cias naturais (4). Mas foge ao exagero, ainda nao de todo sanado 

nos nossos dias, de incluir as ciencias humanas nas ciencias naturais 

e estas nas ciencias exatas, que chama "ciencias propriamente ditas", 

(2) A Poesia Popular no Brasil, Revista Brasileira (2a. fase), vol. I, pags. 
95-96. 

(3) Ob. cit., pigs. 96-97. 
(4) Ob. cit., pdgs. 343-344. 
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e estas nas ciencias exatas, que ehama "ciencias propriamcnte ditas'% 

reservando para as primeiras o nome de "quase ciencias". E' a famo- 

sa classifica^ao, que tanto prezava e que tanto haveria de desservir a 

sua gloria. "Toda a ordem de estudos, tendo por objetivo o homem 

e a sociedade, fica na segunda classe, por nao haver ainda atingido 

aquele grau de certeza que constitui o brilho proprio das verdadeiras 

ciencias. A historia acha-se ai; e por maiores que sejam os esforgos 

de Buckle e seus continuadores, ela parece destinada a nao deixar o 

circulo de suas companheiras: as quase ciencias" (5). 

O proprio Buckle reconhece o grande papel da liberdade huma- 

na na evolugao social, mitigando necessariamente, com isto, o determi- 

nismo historico e, portanto, perdendo o direito de afirmar "o carater 

altamente cientifico da historia", afirmado tambem por Littre. Silvio 

Romero da ao fator pessoal, neste passo, uma importancia ainda 

maior, o que nos leva a crer que a sua atitude importava, sobretudo, 

em propugnar o tratamento cientifico de materias na realidade irre- 

dutiveis a ciencia exata. O seu ponto de vista era cientifico, mas a 

materia que abordava era cheia de indeterminagao. Dai so permitir 

generalizagoes (6). Na critica a Buckle, fica evidente que aceita gros- 
so modo o ponto de vista do pensador ingles. No caso do Brasil, 

acha fantastica a sua mania de tomar o clima como fator principal. 

Apoiado nela, contudo, reafirma o importante principio de que e ne- 

cessario ao branco mestigar-se para poder suportar os tropicos (7). 

Na analise do folclore, fica evidenciada a sua interpretagao etno- 

logica da historia. O folclore ressentiu-se da influencia da mestigagem, 

sendo esta um dos responsaveis pela relativa identidade das criagoes 

populares de todo o Brasil (8). E' dificil, senao impossivel, julga 

Silvio Romero, determinar a parte que toca a cada um dos tres gru- 

pos etnicos na formagao da cultura brasileira; fora de duvida e que 

se os tres grupos sao formadores, o mestigo "e o agente transformador 

por excelencia", atuando, no entanto, tambem como autor (9). Nao 

Ihe parece que tenha havido uma poesia de indios e negros, sendo os 

principais jatores da poesia popular, primeiro o portugues e, depois 

(5) Ob. dt., pigs. 344-345, 
(6) Ob. dt., pigs. 350-351. 
(7) Ob. dt,, pig. 351. 
(8) V. Cap. Ill, ob. dt. 
(9) Ob. dt,, vol. VI, pig. 109. 
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dele, o mestizo (10); o primeiro, pela transplanta^ao do seu folclo- 

re; o segundo pela agao diferenciadora. E' de notar que, neste trecho, 

transfere para o mestigo parte do papel que atribuiu ao negro em A 

Literatura Bras Heir a e a Critica Moderna — o que denota a marcha 

da sua teoria da mestigagem. Mais adiante, porem, esclarece o seu 

pensamento: a influencia do negro e capital, e inferior apenas a do 

portugues; mas manifestou-se sobretudo atraves do mestigo de am- 

bos 11). Influencia nao so etnica, mas tambem social, tendo a escra- 

vidao influenciado a vida de famllia, o trabalho agricola, o teor dos 

costumes, a cozinha, os festejos. A extingao do trafico e a imigragao 

branca vao relegar cada vez mais a influencia direta do negro para um 

piano inferior, ate faze-la desaparecer por completo. Mas o branco 

so predominara no Brasil mestigando-se. "O mestigo e a condigao desta 

vitoria do branco, fortificando-lhe o sangue para habilita-lo aos rigo- 

res do clima" (12); o resultado sera a formagao de um mestigo bra- 

siieiro, igual no aspecto ao branco europeu — como dissera em escri- 

tos anteriores. 

Neste capitulo dos Estudos sobre a poesia popular brasileira po- 

de-se dizer que estao os germens das ideias que, cinqiienta anos mais 

tarde, serao desenvolvidas e devidamente fundamentadas, a luz do 

progresso cientifico, na grande obra que e Casa Grande e Senzala 

de Gilberto Freyre. 

O problema da 'lingua brasileira" tambem preocupou Silvio Ro- 

mero, que o debate a proposito de Alencar (cap. Ill) e aborda o seu 

aspecto lexico e prosodico, deixando de lado o sintatico (cap. VIII). 

Como em A Literatura Brasileira e a Critica Moderna, a conclu- 

sao do livro e pessimista quanto ao nosso futuro, tornado duvidoso 

pela presenga de ragas inferiores (segundo ele) no processo de for- 

magao etnica. O proprio portugues nao faz excegao, e a unica espe- 

ranga reside num equilibrio que ainda nao temos, pois "as tres ragas 

que constituiram o povo brasileiro ainda nao se embeberam de todo 

entre si" (13). Por isso e que, embora ja se comece a perceber um 

vislumbre de individualidade nacional (14), nao possuimos caracteris- 

(10) Ob. cit., pags. 250-251. 
(11) Ob. cit., pag. 48. 
(12) Ob. cit., pdg. 159. 
(13) Ob. cit., vol. VII, pag. 30. 
(14) Ob. cit., pag. 38. 
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tica marcada ("genio", diz ele) e conseqiiente cultura propria, o que 

tios leva a imitar as alheias (15). 

Os Estudos sobre a poesia popular brasileira sao a obra mais 

seria de Silvio alem da Historia da Literatura. Atendo-se a um dos 

iatores basicos da literatura, — as cria^oes populares, — estudou-o 

com cuidado, baseando as suas consideragoes em material abundante 

e honestamente colhido. Inspirou-se para o trabalho, diz ele proprio, 

nos Canti e Racconti del Popolo Italiano, de D'Ancona e Comparetti; 

provavelmente, tambem no Romanceiro, de Garrett, e o Cancioneiro 

e Romanceiro Geral, de Teofilo Braga, ambos citados no seu livro. 

N'ao se contentando com o material acumulado em trabalhos alheios, 

colheu uma quantidade respeitavel de contos, cantos, lendas, etc., 

dando ao Brasil um dos primeiros exemplos sistematizados de ampla 

colheita de material sociologico. Desamparado das tecnicas de pes- 

quisa, que so mais tarde se aperfei§oaram, e do conhecimento teorico 

da musica, deve ter feito enganos e deformado aqui e acola o que ou- 

via da boca do povo. Embora tenha exprimido certa vez a necessi- 

dade do coletor nao alterar o material, porque do contrario nao estaria 

fazendo obra cientifica (16), ele proprio confessa, noutro escrito, ter 

embelfezado algumas quadras mais toscas (17), e se compararmos a 

la. edigao da Historia da Literatura com a 2a., poderemos constatar 

um exemplo interessante deste tipo de retoque (18). Nao obstante, 

ainda hoje as suas coletaneas e descrigoes sao elementos valiosos pa- 

ra estudo. 

Nesta obra, como que da a ultima demao a teoria da mestigagem, 

cxpressa anteriormente em A Literatura Brasileira e a Critica Moder- 

na, estabelecendo, ante o exemplo concrete da evidencia folclorica, o 

carater sincretico das criagoes nacionais. E acentua a inferioridade 

das ra^as formadoras, mostrando-se num e noutro ponto desalentado 

com o fato. O seu arianismo (singular arianismo que nao Ihe pertur- 

bava a clareza da visao e nao o levava a disfargar as evidencias) se 

tornara, porem, mais acentuado com o tempo. E' realmente estranho, 

(15) Ob. cit., loc. cit., pdgs. 30-31. 
(16) P. ex., op. cit., vol. I, pags. 194-195. 
(17) Revista da Academia Brasileira, Ano I, n.0 2, out. de 1910, pig. 368; His- 

tdria da Literatura Brasileira, 3a. ed., vol. I, pdg. 151. 
(!8) Cfr. Historia da Literatura Brasileira, la. ed., vol. II, pdg. 1.121; idem, 

2a. ed., vol. II, pag. 371. ' •' 
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e serve para mostrar o mundo de ideias em cheque que Silvio traziai 

em si, o fato de que, sendo uma das fontes de Gilberto Freyre, a sua 

obra seja tambem a precursora do antropo-sociologismo de Oliveira 

Viana e sua teoria da branquificagao, eivada de preconceito racial. 

O prosseguimento da nossa analise mostrara que Silvio nem sempre 

conseguiu unidade entre as suas tendencias por vezes contraditorias. 

Se os Estudos sobre a poesia popular brasileira representam a 

fixagao das ideias sobre o fator etnico, base da sua atividade, Da 

interpretagdo filosofica na evolugdo dos fatos historicos 6 o esclare- 

cimento da atitude filosofica em face da historia, assim como a /ntro- 

dugdo a Historia da Literatura Brasileira e a fixagao dos pontos de 

vista em historia literaria e O Naturalismo em Literatura, das ideias 

ciiticas. A partir dai, serao necessarios cerca de quinze anos para 

que o vejamos fazer alteragoes em algum destes setores. 

A Interpretagdo Filosofica e um reforgo da posigao evolucionis- 

ta Talvez se possa dizer, num largo esquema, que a evolugao filo- 

sofica de Silvio consiste na eliminaeao progressiva das primitivas e 

bem cedo ultrapassadas posieoes positivistas, em prol dum evolucio- 

nismo fortemente acentuado pela preocupagao com o fator meio. Em 

1880, na sua disserta^ao de concurso, como que afirma, malgre lui, o 

ecletismo naturalista em que ia se resolvendo o seu pensamento. Opi- 

na pela desnecessidade e, mesmo, impossibilidade dos sistemas filo- 

soficos, de vez que a filosofia e apenas "uma sintese de todas as cien- 

cias particulares" (ponto de vista positivista) ; "precisamos de ordem 

e concatenagao nas ideias e nao de teorias individuais" (19). Embo- 

ta a sociologia nao esteja ainda constituida, ja e possivel falar-se nu- 

ma "ciencia da historia", porque as ciencias do mundo fisico ja Ihe 

dao as bases para interpretar a marcha do espirito humano (20). Con- 

cebe a evolugao da filosofia da historia, segundo um esquema positi- 

vista, em quatro periodos: teologia, metafisica, fisica da historia e, fi- 

nalmente, historia cientifica, — ponto de vista "confirmado pela ce- 

lebre lei dos tres estados, entrevista por Schelling e Saint-Simon e for- 

mulada brilhantemente por Comte" (21). A cada um destes periodos. 

(19) "Interpretaijao Filosofica dos Fatos Historicos", Estudos de Literatura Con- 
tempordnea, pag. 48. 

(20) Ob. cit, pdg. 52. 
(21) Ob. cit., pdg. S3. 
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correspondem teorias explicativas, culminadas pela "agao das leis fi- 

sicas e intelectuais", caracteristica do 'lEvolucionismo historico ou cri- 

lerio cientifico da historia", que e o "Realismo cdtico", — denomi- 

nagao melhor, segundo ele, que "Determinismo naturalistico" ou <fMa- 

terialismo", cuja caracteristica e a "Imanencia Momstica" e que se 

baseia na "agao exclusiva da natureza fisica". O materialismo prestou 

otimos servi§os, "fez a critica implacavel da teologia e da metafisica", 

mas nao levou bem em conta "o que os alemaes chamam o fator hu- 

raano" (22). A parte culminante do seu ponto de vista, e, diz ele, o 

"criterio cientifico da historia, como a§ao combinada da natureza e 

do homem" (23). O grande movimento cientifico do seculo XIX e 
devido a dois fatores: desenvolvimento das ciencias fisicas e consti- 

tuieao da ciencia da historia, ambas sob o influxo do metodo compa- 

rativo, — o criterio historico animando as ciencias naturais, e o senso 

naturalista, as ciencias do homem (24). 

Nesta tentativa de fundir concepgoes biologicas e concepgoes so- 

ciais, esta porventura uma das caracteristicas de Silvio Romero e do 

seu seculo, que procurava encher o fosso entre umas e outras, por 

meio dos varies monismos a que deu origem: o hegeliano, o marxista, 

o spenceriano, o haeckelista. A conseqiiencia, nas disciplinas do es- 

pirito, e que "ate a simples critica literaria tomou-se impossivel sem 

determinarem-se as influencias geologicas, climatericas e fisiologicas 

sobre a intuigao dos poetas. E' por isso que desde Gervinus, princi- 

palmente na Alemanha, todo o critico de senso precede a este estudo 

pieliminar para compreender um espirito qualquer" (25). Lembre- 

mo-nos de que Silvio usa geologico, ai como em outros lugares (no- 

tadamente no Livro I da Historia da Literatura), no sentido de geo- 

grdfico. A precisao dos termos nao era o seu forte, nem ele resistia 

a tentagao de enfileirar nomes cientijicos sempre que a oportunidade 

se apresentasse e, mesmo, quando nao se apresentava. 

Para ele, quern melhor desenvolveu a "dupla base" apontada 

acima foi Buckle, cuja teoria examina. A exemplo deste, subordina a 

liberdade a inteligencia, e nao a vontade, pois aquela, discemindo os 

(22) Ob. cit., pig. 56. 
(23) Ob. cit., pig. 56. 
(24) Ob. cit,, pig. 57. 
(25) Ob. cit., pig. 57 
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precedentes de uma dada situagao, age de maneira a eximir o espi- 

rito da fatalidade da natureza (26). No decorrer da historia, a li- 

fcerdade importa numa libertagao continua do despotism© da nature- 

za, da supersti^ao e dos tiranos, por meio "da ciencia e da revolu- 

cao" (27). E' como se estivessemos em presenga de um determinismo 

dentro de outro determinismo: o elemento humano consistindo, neste 

processo, na atuagao das leis mentais sobre as leis fisicas (28). A 

sua tese, em resume, e uma profissao de fe em Buckle, atenuando-lhe 

contudo a rigidez do determinismo. Notemos, de passagem, que o 

ptoprio determinismo de Buckle nao e tao acentuado quanto a fama 

espalha e afirma96es como a de Silvio levariam a crer. O escritor in- 

gles nao so admitia a importancia primordial do fator humano, como 

acentuava a sua atuagao atraves das criagoes sociais: religiao, cien- 

cia, artes. Temos a impressao de que a opiniao corrente formada a 

r,eu respeito vem mais da leitura dos comentadores que de um co- 

nhecimento direto do texto (29). Adiante veremos que, ao retomar 

estas ideias, Silvio acentuara ainda mais o fator humano em interagao 

com o meio (30). Na Interpretagao Filosofica, e de notar que p5e 

de lado qualquer preocupagao com o seu fator predileto — o racial 

— atendo-se apenas aos fatores mesologicos e intelectuais. Releva 

acentuar a independencia em relagao ao monismo haeckeliano e a 

preocupagao com o papel do homem na historia, coerente em quern 

alribuia fungao tao preponderante as criagoes populates, que chegou 

ao ponto de valorizar de modo excessivo o heroismo carlyleano. A es- 

te respeito, diz Leonel Franca, com certa agressividade: "Quanto a 

guindar uma ideia de Carlyle a altura de fase dos grandes periodos 

historicos da humanidade, e simplesmente ridiculo" (31). 

Foi nessa altura da vida que Silvio desejou aplicar direta e mi- 

nuciosamente ao conjunto da literatura brasileira os criterios e pon- 

(26) V. ob. cit., pig. 63. 
(27) Ob. cit., pdg. 64. 
(28) V. ob. cit., pdg. 68. 
(29) V., em History of Civilization in England, vol. I, os caps. IV — "Mental 

laws are either moral or intellectual. Comparison of moral and intellectual 
laws, and inquiry into the effect produced by each on the progress of 
society", e V — "Inquiry into the influence exercised by religion, literature 
and government". 

(30) V. adiante, caps. IV e V. 
(31) P. Leonel Franca, S. J., op. cit., pag. 488. 
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tos de vista, que vinha debatendo ha tanto tempo e aplicando de mo- 

do parcelado. A Introdugao d Historia da Literatura Brasileira apa- 

rcceu nos numeros que formam os volumes 8, 9 e 10 da Re vista Bra- 

sileira (2a. fase), em 1881. Tendo a revista cessado as atividades, a 

obra ficou sem prosseguimento, parada no Capitulo VIII. 

Nao obstante, o autor publicou-a em livro no ano seguinte, apro- 

veitando a mesma composigao tipografica, como e facil verificar pelo 

exame do volume. Bste fato nos leva a seguinte duvida: ou nao ti- 

nha a obra pronta, escrevendo-a a medida que iam aparecendo os 

numeros da Revista Brasileira, ou publicou um volume truncado por 

questoes financeiras, impossibilitado de custear a impressao e usan- 

do, portanto, a composigao ja feita. O peda^o publicado, todavia, 

traz a parte mais importante, que e o future e famoso "Livro I", aqui 

ainda sob a forma de capitulos da obra, e so na Historia apresenta- 

dca como parte introdutoria autonoma, acrescida de outros capitulos. 

Silvio principia declarando que empreendeu o trabalho "com 

uma tese preconcebida": a historia brasileira e devida a cinco fato- 

res que condicionam um sexto, o tipo novo do mestizo: "formagao 

sextiaria em que predomina a mestigagem, Todo brasileiro e um mes- 

tizo, quando nao no sangue, nas ideias. Os operarios deste fato ini- 

cial hao sido: o portugues, o negro, o indio, o meio fisico e a imi- 

ta^ao estrangeira" (32). Retoma, como se ve, os principios Cstabele- 

cidos anos antes em A Literatura Brasileira e a Critica Moderna. 

O metodo de trabalho, conforme expoe, obedece a um criterio 

que se poderia chamar utilitdria-funcional. O seu indice e o merito 

do escritor, aferido segundo a contribui§ao que trouxe no sentido da 

dilerencia?ao nacional: "Tudo quanto ha contribuido para a diferen- 

ciagao nacional deve ser estudado, e a medida do merito dos escri- 

toies e esse criterio novo" (33). E', de maneira explicita, o que es- 

tava dito mais ou menos na Literatura Brasileira e a Critica Moderna, 

segundo diretrizes taineanas, que ja assinalamos ao tratar dessa obra. 

Assinalemos, agora, que o funcionalismo da concepgao taineana evolui, 

em SOvio, para um quase utilitarismo ou pragmatismo critico, sobre- 

(32) Introdugao d Historia da Literatura Brasileira, em Revista Brasileira (2a. 
fase), vol. 8.°, pags. 232-233. 

(33) Ob. cit., pag. 233. 
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pondo a nogao de simples representatividade do artista ou escritor a 

da sua utilidade coletiva (34). O estudo biografico das personalidades 

como alvo da historia literaria, propugnado por Scherer na esteira de 

Sainte-Beuve, so tem sentido, diz Silvio, como introdugao ao estudo dos 

fatos, das consideragoes gerais, do nexo causal, das classificagdes, etc.; 

como introdugao, numa palavra, a "historia filosofica e naturalista", 

que permite vistas gerais sobre o homem e a humanidade. Tal e o 

intento do livro, ou seja, "encontrar as leis que presidiram e continuam 

a determinar a formagao do genio, do espirito, do carater do povo 

biasileiro"; dai a necessidade de relacionar a vida intelectual com a 

historia politica, social e economica (35); dai o fato de ater-se aos 

tragos significativos da evolugao intelectual, deixando de lado as ques- 

toes de detalhe e de erudigao (36). "Pretendemos escrever uma in- 

trodugao naturalista a historia da literatura brasileira. Munidos do 

criterio popular e etnico para explicar o nosso carater nacional, nao 

esqueceremos o criterio positive e evolucionista de uma nova filoso- 

fia social quando tratarmos de notar as relagocs do Brasil com a hu- 

manidade em geraT. "(...) nos seis primeiros capitulos indicam-se 

os elementos de uma historia natural das nossas letras; estudam-se as 

condigoes de nosso determinismo literario, as aplicagoes da geologia 

e da biologia as letras" (37). 

Pafa ele o ambito da historia literaria e amplo, como o definiam 

os alemaes, compreendendo "todas as manifestagoes da inteligencia 

de um povo: — politica, economia, artes, criagoes populates, ciencia 

(...) e nao, como era de costume supor-se no Brasil, somente as in- 

tituladas belas letras, que afinal cifravam-se exclusivamente na poe- 

sia!. .." (38). E tao entusiasmado vai o nosso autor no seu natura- 

lism© que, como desfazendo certas afirmagoes do cap. Ill dos Estudos 

sobre a poesia popular brasileira, aceita a redugao das ciencias mo- 

tais (entre as quais parece admitir a historia da literatura) a um ca- 

pitulo da historia natural. "E' incontestavel a tendencia modema para 

reduzir as chamadas ciencias morais a um capitulo da historia natu- 

(34) V. atrds, cap. II, pdg. 54 onde se encontra a indicagao do texto de Taine. 
(35) Ob. cit., pigs. 233-234. 
(36) Cfr. ob. cit., pig. 236. 
(37) Ob. cit., pig. 236. 
(38) Ob. cit., pig. 238; v. tambem a Historia do Brasil ensinada pela biografia 

dos seus herois, 2a. ed., pig. 48. 
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tal" (39). Acentuando a agao dos meios e das ragas, verbera, contu- 

<lo, o exagero a que pode ser levada a corrente, no exclusivismo com 

que chega as interpretagoes parciais e fantasticas. E' necessario gran- 

de reserva, dada a nossa ignorancia sobre as ragas pre-historicas, que 

nunca pararam de cruzar-se. O mesmo deve ser norma quanto a agao 

dos meios. "Ainda nao sabemos totalmente como os meios modifi- 

cam os povos", e e precise nao esquecer o fator humano, "forga viva 

prestes a reagir contra todas as pressoes por meio da cultura". Em- 

bora velho campeao do fator mesologico e do fator etnico, nega-se a 

aceita-los sem espirito critico e muito cuidado (40). Nao obstante, 

pouco alem atribui "um certo abatimento intelectual, uma superficia- 

lidade inquieta, uma irritabilidade, um nervosismo, um hepatismo" do 

biasileiro ao calor e a humidade, e o fato de que isto tudo "nao de- 

genera em delirio" ao exterior risonho do pais e as "montanhas redu- 

zidas e poeticas" (41). Fundamentado em Michel Levy atribui a pre- 

cocidade e a rapida extenuagao dos nossos escritores ao meio, que 

dificulta o trabalho intelectual, e acha que, para o nosso equillbrio, e 

in a is necessario um bom regime alimentar do que um regime poli- 

tico. . . (42). Quanto ao mais, repete pontos de vistas (que ja ex- 

pusemos) a respeito da mestigagem (43), tradigoes populares (44), 

etc. 

Quanto ao destino do seu trabalho, declara visar a uma cdtica 

ativa e participante. "£ste livro, nao quero que seja uma cronica, re- 

cheada de fatos anedoticos; quero que seja um protesto, um grito 

de alarma de sao brasileirismo, um brado de entusiamo para um fu- 

ture melhor" (45). ''Em cdtica literaria, nos domina a nos outros a 

ideia capital de uma revisao rigorosa dos titulos dos nossos escritores, 

ideia que nao trepida ante o rigor e nao tem medo da algazarra pu- 

blica, por mais desabrida que se ostente" (46). 

O Naturalismo em Literatura, (reuniao em opusculo de tres arti- 

gos, dois sobre Zola e um sobre Machado de Assis e Luis Delfino) 

(39) Ob. cit, pdg. 323. 
<40) Ob. cit., pdg. 324. 
<41) Ob. cit., vol. IX, pag. 162. 
(42) Ob. cit., pdg. 165. 
<43) Ob. cit., cap. III. 
(44) Ob. cit., cap. IV. ■ 
<45) Ob. cit., p4g. 293, 
<46) Ob. cit., vol. X, pig. 111. 
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talvez seja o seu escrito mais importante, ate entao, s6bre o conceita 

de critica (47). Apos o amadurecimento intelectual que estamos se- 

guindo, aparece, clara e bem expressa, a sua definigao da critica mo- 

derna, que e ao mesmo tempo, podemos dizer, a sua primeira concep- 

gao sistematizada, nutrida de todos os pontos de vista anteriormen- 

te expresses, de tal modo que, se nao encontramos aqui afirmagoes 

novas, encontramos, sem duvida alguma, ordenagao original e com- 

pleta. 

O objeto da critica, diz ele, e a "totalidade das criagoes da inte- 

ligencia humana"; o seu metodo "e o historico comparative e por is- 

so ela chama-se a critica historica"; as suas aplicagoes principais sao 

as linguas, a mitologia, as religioes, o que deu nascimento a lingiiis- 

tica, a critica religiosa, a mitografia. "foi tambem desde Lessing e 

Herder aplicada as literaturas" (48). "Uma obra d'arte foi encarada 

como o coeficiente de um estado emocional sincere e espontaneo e 

nao como um capricho do acaso. Estava designada a lei da evolugao, 

do desenvolvimento, Entwickelung, como dizem os alemaes" (49). 

Sao seis os ''principais elementos da critica": "a mesologicf* com Ger- 

vinus, Buckle e Curtius; "a etnologia", com Herder, Thierry e Renan; 

'a jisiologia", com Taine e Zola; "a psicologia" com Sainte-Beuve, 

Hermann Hettner e Karl Frenzel; "as correntes e influencias histori- 

cal*, com Macaulay e Villemain, e "o julgamento cientifico, ultimo 

e definitive/*, de Scherer e Julian Schmidt. "Com estes dados estu- 

dam-se os povos e os individuos, determinando nos primeiros a na- 

tureza de suas instituigoes e nos segundos a indole de suas criagdes" 

(50). 

Deixemos de lado o extraordinario, atordoante "julgamento ul- 

timo e definjdvo" e passemos ao ponto mais serio do opusculo, onde 

aparece a maior discordancia de Silvio com os seus mestres e com- 

panheiros de critica naturalista — discordancia provinda nao so do 

(47) A parte relativa a Zola veio mais tarde a constituir o cap. XXIV, e a 
parte relativa aos dois brasileiros, o cap. XXII, dos Estudos de Literatura 
Contempor&nea (1885). Na Histdria da Literatura (1888), Silvio transcre- 
veu quase integralmente a parte de Luis Delfino; na 2a. edi^ao do livro- 
(1902), reduziu-a e amenizou-a. 

(48) O Naturalismo em literatura, pdg. 15. 
(49) Ob. cit., pdg. 16. 
(50) Ob. cit., pdgs, 16-17. 
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temperamento afirmativo como das condi§oes da critica no meio em 

que ele vivia. Pondo de lado a famosa isengao cientifica de que se 

gabavam os sens contemporaneos, reivindica para a critica o direito 

dc julgar. Nao basta observar um livro e estudar as "condigoes de 

vida de um escritor, sua intuiQao, suas tendencias mentais"; e pre- 

cise, alem disso, ligar as conclusdes ao desenvolvimento geral das 

ideias. Ai, entra o problema de localizar o escritor e determinar o 

alcance da sua obra, e como faze-lo senao julgando? Do contrario, 

a mediocridade e o valor se igualam, perante a critica, e para evi- 

ta-lo e precise ao critico "dar a palma a quem a merece, diante dos 

fatos e da verdade provac^a. Por isso e que seu juizo e puramente 

objetivo; e uma conclusao da historia e da luta das ideias" (51). 

Depreendemos, entao, que, justamente porque sao levadas em conta 

na analise de uma obra, e que a historia das ideias e os fatores de- 

terminantes permitem ao critico um julgamento que possa pretender 

a objetividade e a a isen^ao, 

Deste modo, Silvio suscita o problema mais grave da critica 

determinista, que e o julgamento de valor, praticamente impossibi- 

litado por ela. A historia literaria que se baseia no estudo do con- 

dicionamento, ve em qualquer obra um produto, de que e necessa- 

no explicar a genese e que importa integrar no seu momento. Sendo 

cientifica e objetiva, nao escolhe entre o bom e o mau, como a cien- 

cia nao escolhe entre o bem e o mal. E' o que desejava Ma, e o 

oue propugna Taine com o famoso aforisma do paragrafo 3.° da 

Introdugao da Historia da Literatura Inglesa, a que, alias, ele pro- 

prio esteve longe de obedecer cegamente: "Le vice et les vertus sont 

des produits comme le vitriol et le sucre." Assim (para voltar a 

Silvio), "o nosso critico encontrou em seu percurso um Gregorio de 

Matos, por exemplo, e um Brito de Lima, e, como incumbe-lhe ape- 

nas o dever de tragar um processo verbal, os dois baianos entrarao 

para a historia em pe de igualdade, sem mais distin^oes, sem mais 
julgamento!" (52). O juizo de valor se impoe; ao aceita-lo, em meio 

aos nexos causais e fatores determinantes, Silvio atenua e nalguns 

casos rompe a dura e inatingivel objetividade da escola. Fazendo-o, 

reivindica os direitos do problema estetico do valor, nucleo da criti- 

(51) Ob. cit., pags. 19-20. 
(52) Ob. cit., pag. 20. 
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ca literaria, posto de lado pelo exagero naturalista. Mais adiante, ve- 

remos como o fez. 

Neste trabalho, digamos de humanizagao da critica, — vai ain- 

da mais longe, pregando francamente a critica participante, como se 

diria hoje; nao ihe basta que o critico afirme um julgamento de va- 

lor estetico; e preciso, como complemento, que ele afirme um jul- 

gamento de valor humano, social. "O homem e um for^ado que se 

liberta e a sua arma de combate e a ciencia e a literatura" — escre- 

ve, numa bela frase (53). Como a ciencia, a arte tem sentido na 

medida em que contribui para melhorar a sociedade. A "arte pela 

arte em literatura, e um velho pecado romantico, e uma lepra que 

deve ser banida do nosso seculo de atividade. Estou com os criti- 

cistas contra Zola neste ponto: — a ciencia pela ciencia, a arte pela 

arte — sao dois delirios pedantocraticos, nocivos e despreziveis" 

(54). Mas nao se pense que endossa a arte de propaganda, como 

diriamos hoje: "Se e verdade que a afeta^ao doutrinaria e um enor- 

me defeito, se e verdade ainda que numa obra d'arte nao devemos 

sempre visar um resultado pratico (...) nao e menos positive que 

a arte pela arte e um sonho polucional de maniacos" (55). O pro- 

blema da participagao, ele o resolve pela diretriz mental, a atitude 

em face dos problemas: "O observador, qualquer que ele seja, sa- 

bio ou romancista, deve ter uma filosofia, deve ter uma intui9ao do 

mundo e da humanidade capaz de dar um sentido as suas pesquisas, 

capaz de fornecer-lhe um ideal de progress© e libertagao" (56). E' 

(53) Ob. cit., pig. 28. 
(54) Ob. cit., pag. 28. 
(55) Ob. cit., pdg. 28. 
(56) Ob. cit., pig. 28. 0 problema debatido por Silvio e, como se sabe, nuclear 

para os criticos de tendencias socialistas. O pensador marxista Jorge Ple- 
kanov tem a respeito um ensaio — A arte e a vida social — em que chega 
mais ou menos as mesmas conclusoes que Silvio, neste optisculo, e que sera 
consultado com proveito, dada a sua formulagao muito mais clara do as- 
sunto. Combatendo o utilitarismo marxista em arte, ha um belo estudo 
de Cleanth Brooks — "Metaphysical poetry and propaganda art". Final- 
mente, Luis Alberto Sanchez estuda a questao de um ponto de vista mo- 
derado e inteligente em El marxismo y la literatura. (V. Jorge Plejanov, 
Las cuestiones fundamentales del marxismo, seguido de La concepcion tna- 
terialista de la Historia y de El arte y la vida social; Cleanth Brooks, 
Modern Poetry and the tradition; L. A. Sanchez, Panorama de la litera- 
tura actual). 
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um erro, devido ao preconceito naturalista, querer copiar a reali- 

dade, porque acima dos fenomenos naturais " existem tambem todo 

o imenso trabalho da cultura, todas as forgas vivas com que o fator 

humano pode tirar da grosseria dos instintos mecanicos a arte, a 

ciencia, a poesia, o direito, a justiga e a moral. A natureza, a na- 

tureza!... Muito bem: e ela a grande fonte; mas uma fonte acre 

e despotica em seu mecanismo determinista e fatal" (57). Uma vez 

formada, cada criagao do homem marcha segundo as suas caracte- 

listicas e as suas necessidades intemas, as vezes contra a prdpria 

natureza. "A arte e como o direito, e como a linguagem; uma vez 

constituida, caminha por si; parte da natureza; mas se a reproduz, tam- 

bem as vezes a corrige" (58). "Eu tambem suponho ser naturalis- 

ta, quero tambem a verdade dos fatos, e e justamente por isto que 

julgo estreita a formula de Zola" (59). E, numa explanagao final: 

"Ao lado de um realismo puramente fotografico e inerte, e possivel 

um realismo fundado na intuigao cientifica hodierna. E' impossivel 

esquecer o fator humano com suas conquistas historicas. "O di- 

reito, diz o meu amigo Tobias Barreto, que cito para incomodar os 

charlataes do Rio de Janeiro, o direito nao e um presente do ceu, 

nem uma criagao da natureza; e antes um produto cultural do ho- 

mem". E' o que se da com a literatura. Nao ha uma arte, uma 

poesia, uma musica, uma estatuaria da natureza, como nao ha um 

direito, ou uma religiao natural. A personalidade deve aparecer nas 

obras literarias, e a personalidade humana nao e so modelada pelo 

mundo exterior, tambem o e pela evolugao espiritual das epocas" 

(60). Quanto ao mais "a lei que rege a literatura e a mesma que 

dirige a historia em geral: a evolugao transformista" (61). 

* * * 

Em 1888, finalmente, Silvio publica a obra de que todos os 

seus trabalhos anteriores haviam sido por assim dizer as fases pre- 

paratorias; a obra que os resume a todos e, sendo a maior deixada 

(57) Ob. cit, pag. 29. 
(58) Ob. ci.t, pag. 29. 
(59) Ob. cit., pags. 29-30. 
(60) Ob. cit., pig. 31. 
(61) Ob. cit., pdg. 35. 
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por ele, e das mais importantes da nossa literatura e do nosso pen- 

samento: a Historia da Literatura Brasileira. 

Rigorosamente, seria preciso abrir um capitulo especial para 

analisa-la. Nao o fazemos porque, interessando-nos aqui o aspecto 

metodologico da critica romeriana, a nossa atitude devera ser, de 

um lado, localizar e discutir as teorias e os pontos de vista que a este 

lespeito vao surgindo; de outro, inferi-las da aplicagao que delas faz 

o autor. Dentro deste criterio, a Historia da Literatura nos interessa 

apenas como aplicagao, visto que nela pouco ha de novo para quern 

ja rastreou os fundamentos da critica de Silvio nos trabalhos an- 

teriores. 

A Historia da Literatura e o ponto maximo da sua obra. Nos. 

vinte anos que a precederam, organizou as suas ideias e as foi apli- 

cando a setores diversos da cultura nacional. Nos vinte e seis que a 

sucederam, apurou e desenvolveu normalmente aquelas ideias, de 

tal modo a podermos dizer que, do ponto de vista nao so do me- 

todo, quanto da sua aplicagao, quem conhecer este livro conhece 

Silvio Romero de maneira mais ou menos completa. 

Se o lermos com aten^ao, ap6s haver estudado toda a obra 

anterior, verificaremos que e o enfeixamento das linhas ideologicas 

que estamos acompanhando desde os primeiros artigos. Verificare- 

mos, ainda, que nao ha uma so afirmagao de carater teorico que 

nao tenha sido feita antes. Encontraremos, a cada pagina, os mes- 

mos conceitos, as mesmas palavras usadas em algum escrito ante- 

rior. E' um habito que Silvio conservou ate a morte; a repetigao, 

a reafirmagao. Alguns principios fundamentais, ele nunca mais os 

abandonou, e os foi apurando a medida que os anos corriam e po- 

dia medita-los a luz das realidades brasileiras. Foi este o fio con- 

dutor da sua obra — e a atitude que considerava normal no pro- 

cesso da nossa cultura. Numa passagem interessante da Historia da 

Literatura diz, muito significativamente: "(...) ao passo que os 

representantes entre nos do espirito do tempo punham-nos ao con- 

tacto das ideias europeias a pleiade dos aferrados as nossas tradi- 

96es, outra falange que sempre tivemos e sempre deveremos ter, 

abria brecha na pre-historia, na antropologia, na lingilistica, na his- 

toria nacional. Sao dois movimentos que se completam, duas ten- 



— 11 — 

dencias, que se harmonizam. Devemos ser homens do nosso tempo 

e tarab&n do nosso pais" (62). 

Como nos trabalhos anteriores, discute amplamente o proble- 

ma dos fatores da nacionalidade, tarefa ja quase pronta na Intro- 

dugao d Historia da Literatura Brasileira. Aqui porem, eles apare- 

cem raais refinados; mais polidos pela evolugao intelectual e liber- 

tos da rigidez com que se apresentavam. Isto, acreditamos, devido 

ao desenvolvimento, no pensamento de Silvio, da maior importan- 

cia atribuida ao aspecto cultural da produgao humana sobre o seu 

aspect© natural. Embora nao estejamos ainda no sociologismo do 

periodo seguinte, ja nao estamos tambem no naturalismo inicial, 

que vimos temperado desde os Estudos sobre a poesia popular e, 

sobretudo, O Naturalismo em Literatura. Nao que ele deixe de la- 

do o seu evolucionismo literario, que nunca abandonou; mas vai 

submetendo-o a um processo de esclarecimento, interpretando melhor 

o mecanismo da influencia da ra9a e do meio sobre a cultura. Nao 

obstante declarar, como vimos, desde 1880, que, para o estudo 

desta, a agao do homem e mais importante que a agao do meio, so 

aqui exprime com relativa clareza o seu desacordo com o determi- 

nismo rigidamente naturalista. De um modo geral, pode-se dizer 

que distingue definitivamente as relagoes entre literatura e nature- 

za. A literatura esta sujeita a lei geral de evolugao, e certo 

comporta-se como os organismos biologicos, e certo; mas, e de 

carater diverse, nao se deixa assimilar a eles. Mais ou me- 

nos os principios de analogia do organicismo sociologico do seu 

mestre Spencer. "A lei que rege a historia brasileira e a mesma que 

cUrige a de qualquer outro povo; a evolugao transformista" (63). 

E: "Nao resta a menor diivida que a historia deve ser encarada co- 

mo um problema de biologia; mas a biologia ai se transforma em 

psicologia e esta em sociologia; ha um jogo de agoes e reagoes do 

mundo objetivo sobre o subjetivo e vice-versa; ha uma multidao de 

causas moveis e variaveis capazes de desorientar o espirito mais ob- 

servador" (64). "Os grandes estudos da historia, etnografia e antro- 

pologia mostraram o homem em estado de natureza mergulhado na 

miseria e na ignorancia e mostraram que a Mde-Natureza nao pro- 

(62) Historia da Literatura Brasileira, 2.° vol., la. ed., pig. 954. 
(63) Ob. cit., pig. 841. 
(64) Ob. cit., 1.° vol., pig. 212. 
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duziu nunca arte, ou direito, ou religiao, ou poesia, ou filosofia: 

mostraram finalmente que tudo isto e o resultado da evolu^ao lenta 

da civilizagao humana. A intuigao do cultural substituiu o conceito 

erroneo do natural" (65). 

As nuangas que acompanham a transigao dum trecho para ou- 

tro dispensam comentario, e se tomam mais completas se nos lem- 

brarmos que no capitulo V do vol. 2.° vem a sua primeira critica 

cerrada, bem argumentada e cabal, do determinismo mesologico e da 

tnade taineana. A divergencia com Taine, no fundo mais ou menos 

superficial, ira ate a censura aspera e injusta alguns anos depois, 

como veremos no proximo capitulo. Por enquanto, diz que "a po- 

pularidade imensa, e, em mais de um ponto, perfeitamente exage- 

rada dos livros de critica artistica e literaria de Hipolito Taine, trou- 

xe a cren^a geralmente admitida da capacidade magica de tres pa- 

lavras para a explicagao completa dos fenomenos literarios e con- 

generes. Meio, raga, momento, sao a trindade portentosa do criti- 

car contemporaneo; servem para solver todas as dificuldades. 

Onde encontram um fato qualquer fora do comum recorrem 

muitos ao meio, o fa^anhudo fator aparece e arreda os embaragos. 

Outros deixam de lado o meio e agarram a muleta do momen- 

to; alguns, finalmente, calgam as botas da ragcf (66). 

Reconhecendo a importancia destes fatores e a necessidade do 

seu emprego, nega todavia que bastem para explicar o problema da 

criagao literaria. "E' que nestas inquirigdes (...) esquece-se um 

fator primordial, um nucleo indispensavel, uma forga viva, um cen- 

tre de energia, a individualidade" (67). Mas esta, substratum irre- 

dutivel, escapa ao exame da historia, que se ve forgada a dirigir- 

se ao estudo dos fatores. Na revisao destes, nega a influencia direta 

do meio geografico, pois as selegdes teluricas, alem de escaparem 

a observagao, devido ao longo prazo em que agem, sao contrabalan- 

gadas em toda parte pela atividade humana, e so mostram sua forga 

plastica nos primordios da civilizagao. O fator por excelencia e a 

raga, concebida — depreendemos — menos do ponto de vista fisico 

que do etnografico. Enquanto o meio e "um agente de diferenciagao, e, 

(65) Ob. cit., 2.° vol., pdg. 947. 
(66) Ob. cit., 2.° vol., pdg. 1.172. 
(67) Ob. cit., pig. 1.173. 



— 79 — 

por Isso mesmo, nao e o elemento estavel e resistente", a ratja e in- 

tegradora por excelencia. "A unidade nacional e garantida, a meu 
ver, pelos agentes morais e pela energia etnica" (68). Deste modo, 

liquida o problema do meio, como ja vinha fazendo desde a Intro- 

dugao, depois de o ter levado em grande conta, como podemos ver 

na Interpretagao filosojica dos jendmenos historicos. Ja tern clarar 

mente determinado que a natureza em si nao e fator direto, mas re- 

percute atraves do grupo e da raga; "A natureza e em geral um fa- 

tor sociologico; mas e, por si so, incapaz de dar o motive do fato 

que nos ocupa" (69). Veremos adiante a fixagao definitiva das suas 

ideias a respeito. 

O progresso mais acentuado no sentido deste culturalismo e a 

inclusao de novos fatores sociais na explicate dos periodos, das es- 

colas, dos generos, dos individuos. Ate aqui podemos dizer que o 

fator social era representado na sua obra pelo elemento folclorico, 

a tradigao popular. Neste livro, vemo-lo a mais de um passo apelar 

para a economia, as relagoes sociais, o nivel educacional. "Os ele- 

mentos economicos se desenvolveram, o povo constituiu-se, a lite- 

ratura irrompeu; a poesia adejou nas almas, o lirismo foi a sua ex- 

pressao" (70). "A historia da literatura, como forga social, importa 

muito o conhecimento do maior ou menor grau de apoio que encon- 

tram os livros no espirito publico e especialmente da parte das 

classes dirigentes" (71). 'Tie todos os modos de encarar a historia 

um dos mais validos e importantes e sem duvida aquele que mostra 

a ligagao, e, posso dizer, a subordinagao dos fenomenos sociais e 

politicos aos fatos economicos" (72). "Ha vinte modos de escrever 

a historia intelectual de um povo. Pode-se tomar a forma narrativa e 

simplesmente expositiva; podem-se tomar certas ideias ou tenden- 

(68) Ob. cit., pdg. 1.174. Estas consideragoes de Silvio, no inicio do cap. V 
do 2.° volume, sao uma resposta a critica de Araripe Jr. e aproveitam em 
boa parte dois artigos escritos e publicados em 1882 e reproduzidos em 
188S nos Estudos de Literatura Contempordnea: "A historia da literatura 
brasileira e o Dr. Araripe Junior"; "Ainda a historia da literatura brasi- 
leira e o Dr. Araripe Junior" (para a critica de Araripe, feita em artigo 
de "A Gazeta da Tarde", ver tambem; Araripe Junior, Jose de Alencar, 
2a. edigao, pigs. 194-196). 

(69) Ob. cit., 1.° vol., pag. 262. Refere-se ao lirismo naturalista. 
(70) Ob. cit., pd,g. 261. 
(71) Ob. cit., pdgs. 400-401. 
(72) Ob. cit., pdg. 627. 
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cias peculiares a esse povo e assistir a evolugao dessas notas tipi- 

cas; pode-se apreciar o desenvolvimento espiritual do povo em suas 

relagoes com o movimento estrangeiro; pode-se tomar por guia o mo- 

vimento economico, ou o movimento politico em suas relagoes com 

a vida mental; pode-se tomar por base fundamental o conflito de ra- 

qas e tendencias diversas; enfim, pode-se tomar um criterio qual- 

quer e seguir com ele. Um criterio que seria grandemente instru- 

tivo havia de ser o linguistico" (73). E' preciso notar, de fato, o 

tacto sociologico com que Silvio maneja as liga?6es da literatura 

com os fatores sociais, postos em relevo neste livro como nao ti- 

nham sido nos anteriores. E' o que ocorre nas observagdes sobre o 

inicio da literatura e a sociedade colonial; a formagao do espirito 

nacional apurando as manifestagoes liricas, cada vez mais caracte- 

risticas da nossa poesia; o sentido de despertar social da Escola Mi- 

neira; o carater de sociabilidade da poesia baiana pre-romantica, trans- 

formada em elemento de comunicagao numa epoca de intensa convi- 

vencia e espirito associativo; a poesia condoreira e o momento poli- 

tico; a reagao critica e a transformagao da sociedade. O livro obe- 

dcce, em grande parte, a este criterio sociologico, que pouco depois 

Silvio afirmaria ser o mais certo em literatura. Estabelecidos os fato- 

res do meio e da raga; propostas as interpretagoes sociologicas — a 

Historia se perfaz numa galeria viva de homens engastados nas ideias 

condicionantes. "A sociedade e a raga fomecem a explicagao" (74). 

Esta frase, dita a propdsito do poeta satirico Alvaro de Macedo po- 

deria ser a epigrafe dos estudos de personalidade no livro em ques- 

tao, cujo objetivo final e justamente este. "Meu fim e fazer a histo- 

ria do pensamento brasileiro, individualizado, incamado nos seus dig- 

nos representative men" (75). Para tanto, "a primeira necessidade do 

critico literario e fazer num pessoal tao grande de escritores a indis- 

pensavel escolha, a selegao historica do merito" (76). E', como ja 

vimos, "dar a palma a quem merecer", atraves do estudo da contri- 

buligao cultural do escritor. Silvio geralmente se demora nas suas ana- 

lises, procurando dar vida ao perfil tragado. E' verdade que, nele, a 

(73) Ob. cit., pdgs. 671-672. 
(74) Ob. cit., pig. S24. 
(75) Ob. cit., pag. 790. 
(76) Ob. cit., pig. 1.143. 
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finura psicologica nao se equipara ao senso historico e a capacidade 

de smtese — aquela finura psicologica, apanagio da critica francesa, 

que vivifica a propria aparelhagem um tanto pesada do seu mestre 

Taine. Excelente no dosar as influencias do meio social e do mo- 

mcnto cultural, Silvio naO possui a intuigao analitica nem a volupia 

screna, que leva o critico a aventurar-se na alma dos autores. Pre- 

ftre integrar a diferenciar, — e a analise dos espiritos e diferencia- 

dcra por excelencia. Na sua pressa em sintetizar, passa rapidamente 

do tra?o pessoal para a ligagao social e procura no escritor um resu- 

mo ou um padrao da epoca. 

Dos estudos individuals, talvez o mais perfeito e acabado seja 

o de Gongalves Dias. O poeta maranhense tinha todos os elementos 

para satisfazer a sua critica, e assentava como luva aos seus metodos 

de trabalho, A proposito dele, podia trazer a baila o indianismo — 

sua velha quizilia — e a mestigagem, com todas as implicagoes raciais 

•e sociais. Alem do mais, Gongalves Dias foi o perfeito representative 

man, nao so historicamente, mas com referencia a escala que Silvio 

usava para os valores: grande poeta, exprimindo o seu momento, o 

seu povo, a sua psicologia de mestizo. E assim e que o estudo e um 

perfeito julgamento funcional, como ele diria se vivesse hoje. 

A Historia e construida, pois, segundo tres circulos concentricos: 

o primeiro, mais largo, do meio e da raga; o segundo, contido nele, 

da sociedade; o terceiro, do escritor. Tudo isto porem, — e aqui 

voltamos a posigao do inicio — dentro de um criterio recheado de 

analogias biologicas, apesar dos protestos do autor. E' que, no final 

das contas, sendo a biologia a ciencia mais afetada pelo evolucionis- 

mo, era natural que, mesmo admitindo a autonomia das ciencias do 

homem, o escritor daquele tempo fosse levado a aplicar o principio 

geral em termos da ciencia que mais o ilustrava. Para Silvio, a his- 

toria literaria era um ramo da historia da civiliza9ao (77); e esta, 

uma ciencia do homem. Ora, "nao sei se ainda e possivel falar nes- 

sas duas especies de ciencias (da natureza e do homem)"; mas "os 

grandes pensadores que por um trabalho secular descobriram o fe- 

cundo principio da unidade das f6r9as fisicas, e os grandes filosofos 
que estabeleceram a correla9ao entre os fenomenos fisicos e os feno- 

menos mentais, intelectuais e morais do homem jamais confundiram 

<77) Ob. cit., pig. 76S. 
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uma pedra com um cerebro, um punhado de terra com uma ideia"; 

"nao devemos aceitar, portanto, a opiniao daqueles que tratam os fe- 

nomenos sociais pelo mesmo modo porque tratariam de um proble- 

ma de mineralogia"; "tratamos neste capitulo das complicadissimas 

ciencias do homem e da sociedade, prevenimos ao leitor que aplique 

a estas ciencias os metodos das ciencias naturais, sim (porque em boa 

16gica nao existem outros); porem nao confunda uma ciencia mais 

complexa com uma menos complicada"; "quero o grande progresso 

das ciencias sociais, sem que deseje que elas se barbarizem, perden- 

do sua indole especifica" (78). 

Estas frases, colhidas em paginas diversas, dao uma rapida su- 

mula do pensamento de Silvio a respeito, explicando a insistencia com 

que recorre ao vocabulario ou, mais raramente, as explicagoes da bio- 

logia. Frases como a seguinte exprimem um paralelo superficial, que 

nao importa em interpretagao biologica: "Na Europa (a literatura) 

atravessa periodos diversos em seu desenvolvimento filogenetico, e 

mesmo na formagao ontogenetica de cada um dos seus represen- 

tantes. Goethe e Vitor Hugo, por exemplo, podem servir de belos 

especimina da ontogenesis literaria" (79). Mais comprometidas sao 

estas: "A luta pela existencia na literatura e na arte tern dois me- 

mentos capitais: um que e feito pelo proprio escritor em sua vida, e 

outro que e feito pela consciencia publica e pela historia depois da 

sua morte" (80); "A literatura rege-se pela lei do desenvolvimento 

a maneira das formagdes biologicas. Ainda como as criagoes bio- 

logicas, ela tem a sua luta pela existencia, onde as ideias mais fra- 

cas sao devoradas pelas mais fortes. As ideias tem todas um ele- 

mento hereditario e tradicional e um elemento novo de adapta?ao 

a novas necessidades e a novos meios" (81). Este tipo de afirma- 

?ao e o que nos parece mais coerente com a orientagao de Silvio, 

eivada de analogias a Spencer, de aplicagoes gerais da lei de evo- 

lugao, mas refrataria a um organicismo mais acentuado. Se retirar- 

mos do periodo seguinte os termos tecnicos e a assimilagao a bio- 

logia, resta-nos uma afirmativa plenamente aceitavel do ponto de 

(78) Ob. cit., 1.° vol., pdgs. 607, 611, 612, 618, 625. 
(79) Ob. cit., vol. 2.°, pdg. 691. 
(80) Ob. cit., pdg. 896. 
(81) Ob. cit., pdg. 691. 
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vista de uma critica literaria sociological "(...) mostrei a formagao 

biologica do talento de Gon^alves Dias, indicando o que ele deveu 

as ragas que o formaram e ao meio em que viveu, isto e, encarei-o 

no seu desenvolvimento ontogenetico e em suas rela?6es com a filo- 

genia dos povos de que descende, nao esquecendo a adaptagdo ao 

meio de Coimbra, do Maranhao e do Rio" (82). Neste, como em 

muitos outros casos, as lantejoulas de vocabulario emprestam a cri- 

tica de Silvio um naturaiismo que nao e tao radical quanto parece, 

e que conseguiu bem cedo livrar-se da obsessao cientificista atraves 

do ponto de vista sociologico e da compreensao do papel do indi- 

viduo. Nao, porem, a ponto de evitar um certo ecletismo, formula 

acomodaticia com que esse homem, nao obstante sem meias medi- 

das. conseguiu conciliar as muitas tendencias que se debatiam nele. 

Nas digressoes teoricas deste livro, vemo-lo aproveitar um pouco 

de tudo, desde o mesologismo do Livro I — resquicio de amores 

velhos — ate o individualismo de Carlyle; dizendo que "e mais que 

tempo de reagir contra esse tainismo exorbitante", mas "deixando- 

Ihe apenas o que ele tinha de verdadeiro"; achando que a "fisiologia 

e a chave da psicologia", mas que esta nao se explica sem o estudo 

dos meios, dos climas, da geologia, etc. Nao obstante, e precise 

convir que mantem apreciavel coerencia teorica para obra de ta- 

manho vulto. 

* * * 

Uma das censuras feitas a Silvio e a falta de nexo entre o Li- 

vro I — estudo dos fatores mesologicos, etnicos, sociais — e o resto 

da obra. Laudelino Freire atribuia o fato a divergencia existente, 

nele, entre o historiador e o critico (83). Mais geralmente, diz-se 

que teria sido incapaz de aplicar os metodos e teorias que propug- 

nava. "Na Historia da Literatura e, entretanto, que melhor se sente 

o darwinista a estender ate o dominio da produgao intelectual, os 

principios biologicos da selegao e da sobrevivencia dos mais capa- 

zcs. Mas o determinismo e encontrado, apenas, nas paginas de in- 

tiodusao. Nas demais, em quase todo o livro, Silvio Romero estuda 

(82) Ob. cit, pdg. 896. Os grifos sao de Silvio Romero, 
(83) V. Laudelino Freire, "Silvio Romero, pdgina de critica impressionista", 

Os proceres da critica, pig. 37 (o estudo aparecera como opusculo em 1900). 
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a evolu^ao historica, fase por fase, tendencia por tendencia, da lite- 

ratura, sem que se note a presenga do darwinista da primeira parte, 

o que da a impressao de um livro escrito por dois autores diferen- 

tes" (84). 

Tais palavras resumem uma opiniao que vem dos dias de Sil- 

vio. No entanto, as consideragoes anterionnente feitas por nos pa- 

recem, senao invalidar, ao menos cortar a garra da afirmativa. Se 

houve, dentro do determinismo critico oitocentista, uma aplicagao 

coerente de doutrina, esta e sem duvida alguma a Historia da Lite- 

rat ur a . Nao devemos, e certo, procurar nele um darwinismo, que 

nao e de fato a sua caracteristica, mas uma diregao evolucionista 

mais ampla, que envolvia a consideragao do meio social. Ora, den- 

tro dele, aplicou conscientemente os principios que se propunha. 

A estranheza e devida, freqiientemente, a um desconhecimento do 

que possa ser naturalismo ou sociologismo em critica. E' escusado 

querermos encontrar um livro de autor evolucionista em que fatos li- 

terarios paregam fenomenos biologicos puros. Ha uma margem irre- 

dutivel a qualquer explicagao intelectual, e so os espiritos estreitos 

ou fanaticos, — o de um Lombroso, em direito, o de um Max Nor- 

dau, em critica, — poderao aspirar a determinagao quase palpavel 

do nexo causal. Dentro da relatividade de toda aplicagao de metodo 

— que implica coeficiente de erro, resistencia a sistematizagao, im- 

pericia, etc., — podemos dizer que Silvio cumpriu o que projetou. 

Nem sempre com tacto e senso de medida, quase sempre perturban- 

do a "feelegao natural do talento" com as deformagoes da sua par- 

cialidade; sempre, todavia, dentro do esquema tragado. Os auto- 

res sao estudados a luz da formagao racial, ou do meio social, ou 

da constituigao psico-fisiologica, ou dos tres; o seu ambiente e de- 

terminado, as escolas sao estudadas dentro do principio da evolugao 

e a vista dos fatores sociais. Que mais poderemos exigir de uma hi- 

potese de trabalho — pois que nao passam disto as aplicagoes dos 

principios de outras ciencias ao estudo da produgao intelectual? 

(84) Silvio Rabelo, Itinerdrio de Silvio Romero, pag. 100. 



CAPfTULO IV 

A MARCHA DAS IDfilAS: 1888-1914 

A verdadeira escola do direito, da moral, 
da critica esUtica, da histdria, da sociologia, 
da atividade humana em suma, sera aquela que 
reunir os fatdres da natureza e os da civili- 
zagao, os fatdres fisioldgicos e os psicoldgicos, 
os bioldgicos e os sociais. 

SILVIO ROMERO 

Depois da Histdria da Literatura Brasileira, Silvio prossegue 

numa atividade intensa, que apenas a morte interromperia. Do pon- 

to de vista do nosso estudo, a parte fundamental da sua obra ja 

esta realizada. £ste periodo representa, contudo, nao so desenvolvi- 

mento, como reforgo e sistematizagao das premissas colocadas. De- 

tenhamo-nos, pois, em algumas das suas realiza§6es. 

Proclamada a Republica, Silvio entra numa fase politica da sua 

vida. Sera deputado, interferindo ativamente nas questoes de Ser- 

gipe, seu estado natal. Por conseguinte, os seus trabalhos se orien- 

tam para os problemas coletivos, as questoes sociais, os casos de 

momento, acentuando-se ainda mais a tendencia participante da sua 

inteligencia e a inclinagao combativa do seu temperamento. As obras 

mais volumosas e coesas do periodo se destinam ao combate ou a 

polemica. Doutrina contra doutrina (1894) e um ataque arrazador 

ao positivismo, tendo provavelmente contribuido para o seu arranco 

tanto a convicgao quanto as paixoes partidarias. A Pdtria Portuguesa 

(1906) e A America Latina (1907) refutam trabalhos assim deno- 

minados de Te6filo Braga e Manoel Bonfim, e a sua extensao cons- 

titui circunstancia quase anormal na obra de um homem que ex- 

primia as suas ideias, de preferencia, em ensaios e artigos. Zeveris- 

simagdes inept as da critica (1909) e Minhas Contradigdes (1914) 
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sao respostas pessoais, grosseiras e nao raro em calao, a Jose Ve- 

nssimo e Laudelino Freire. O proprio estudo sobre Machado de 

Assis (1897) pode ser considerado livro de polemica, com o para- 

lelo extemporaneo e a mal colocada glorifica^ao de Tobias Barreto. 

As outras obras de vulto sao: Ensaios de Filosofia do Direito (1895), 

A Liter at ura Brasileira (1900), memoria para o Livro do Cente- 

ndrio, — donde destacou mais tarde a Evolugdo da Literatura Bra- 

sileira e a Evolugdo do Lirismo Brasileiro (1905), — e o Compen^ 

dio de His tor ia da Literatura Brasileira (1906), em colaboragao com 

Joao Ribeiro. Para o nosso estudo, porem, sao de maior importan- 

cia certos escritos menores, coletaneas de artigos e ensaios: Novos 

Estudos de Literatura Contempordnea (1898), Ensaios de Sociologia 

e Literatura e Martins Pena (1901), Outros Estudos de Literatura 

Contempordnea (1906), Da Critica e sua exata definigdo (1909), 

Provocagdes e Debates (1910), etc. 

De um modo geral, este periodo significa, na obra de Silvio, 

depura^ao do evolucionismo spenceriano, com liquidagao geral do 

positivismo e restri§6es severas a Haeckel; passagem gradual da filo- 

sofia para a sociologia, que o interessa cada vez mais e que, toda 

spenceriana a principio, acaba pela adesao a Escola da Ciencia So- 

cial e uma fusao das duas tendencias; na critica, desenvolvimento 

dos germens sociologicos, em detrimento do determinismo natural 

dos primeiros tempos, e fixagao definitiva do ponto de vista meto- 

dologico. Olhada em conjunto esta fase final da sua vida se apresenta 

como eminentemente social e sociologica, desde a filosofia ate a agao 

do publicista, que entao se desenvolve. Deixemos de lado a sua rica 

diversidade e nos concentremos apenas na atividade critica. 

O primeiro trabalho que chama a atengao e o "Movimento es- 

piritual do Brasil no ano de 1888" (1889), longo ensaio de cin- 

qiienta paginas, reunido mais tarde aos Novos Estudos. Nele acen- 

tua a ligagao de literatura e lazer ja abordada na Introdugdo e na 

Historia da Literatura: "Como todos os povos jovens, nao temos o 

lazer indispensivel as grandes lutas do espirito, nem a plasticidade que 

serve de alicerce a tais lutas. Acabamos apenas de levantar a nossa 

tenda na diregao do progress©; nao Ihe arrumamos ainda todos os 

compartimentos para sentarmo-nos, descuidosos das necessidades'ma- 



— 87 — 

tetiais, ao lado dos sabios e pensar e meditar com eles" (1). Por isso, 

a poesia e ainda a nossa atividade principal, e os bons poetas do 
momento, que analisa, Ihe parecem tais porque voltam as tradigoes 

liricas brasileiras (2), que considera, na memoria para o Livro do 

Centenario, a nossa produgao por excelencia, fundamente enraizada 

na inspiragao popular (3). 

No tocante a cntica, revigora o sistema de reivindicagoes pes- 

soais e glorificagao do grupo do Recife — num crescendo que nao 

ccssara mais, com ou sem proposito, com ou sem razao, esquecendo 

quase sempre a justa medida e se perdendo em questoes de sensibi- 

lidade ferida, de vaidade nao satisfeita, absolutamente indignas do 

seu grande talento. Fazendo um retrospecto da critica no Brasil, acres- 

centa: "Estavam as coisas neste ponto quando apareceu o autor des- 

tas linhas. Era em 1869-70 (...) Avaliou convenientemente a ne- 

ccssidade de rever toda a velha base da estesia patria e introduziu 

na critica e na historia brasileira o verdadeiro principio etnografico, 

ate entao falsificado pela mania do indianismo. Quis ser homem de 

seu tempo, sem deixar de ser homem do seu pais, e aplicou as ideias 

novas europeias sempre a assuntos nacionais", etc. (4). 

Deixa claro, em seguida, o seu pensamento no tocante as rela- 

coes da critica com as ciencias, negando que seja possivel aplicar 

as ciencias superiores os principios das inferiores: os "epigonos" 

"confundem o auxflio que as ciencias inferiores podem e devem pres- 

tor as superiores com a troca e o emprego dos metodos delas indife- 

rentemente entre si; confundem a filosofia geral, oriunda dos gran- 

des sistemas contemporaneos, com a ciencia especial em cujo seio 

este ou aquele sistema mais particularmente se constituiu" (5). Usar, 

portanto, em historia e critica, os metodos usados tambem em bio- 

logia, nao significa aplicar aquelas os principios e as conclusoes pro- 

prias desta, corao faziam alguns organicistas em sociologia e Nordau 

cm literatura. O metodo e comum as ciencias da natureza e as do 

espirito porque ambas se regem pela mesma lei geral da evolugao, e 

(1) "Movimento espiritual do Brasil no ano de 1888", Novos Estudos de Li- 
teratura Contempordnea, pags. I04-10S. 

(2) Ob. cit., pdgs. 112-113. 
(3) V. Evolugdo do Lirismo Brasileiro, pags. S, 6, 7. 
<4) "Movimento espiritual", ob. cit., pdgs. 123-124. 
<S) Ob. cit., pdg. 129. 



— 88 — 

a substdncia de ambas e a mesma, em ultima analise, como ensina- 

vam as tendencias monistas. O metodo, ainda, e comum porque e 

devido aos prindpios daquela "filosofia geral", que nao devem ser 

cunfundidos com neqhuma "ciencia especial". O fato do evolucio- 

nismo se ter evidenciado atraves de estudos biologicos nao quer di- 

zer que seja um principio biologico, e que a biologia possa dar a 

chave dos problemas pertencentes a outras ciencias. 

E' este, temos a impressao, o pensamento de Sflvio, que naa 

passa de esclarecimento do qvie ficara dito na Historia da Lite rat ura, 

e veremos que, em substancia, nao mudara mais. 

Importante, ainda, — neste ensaio cheio de indicagoes impor- 

tantes — e a relagao que estabelece, de passagem, entre cntica e es- 

tetica. O seu ponto de vista, que mais tarde sera exposto com deta- 

Ihe, e aqui apenas indicado, a proposito de Araripe Junior: "Se quer 

entrar plenamente nos dominios da estetica, da filosofia d'arte, to- 

me o caminho que entender; mas a permanecer na esfera da critica, 

lembre-se que os dois campos sao diversos, e as excursoes do este- 

tico prejudicam as analises do critico. Este deve ter uma filosofia 

que se ha de ler entre as linhas, sendo um defeito andar a expo-la 

a pada passo" (6). A justa censura — aplicavel a ele proprio — 

prende-se ao fato de Araripe, no seu modo de ver, mudar dema- 

siado de orientagao, e tender para as explicagoes esteticas, o que 

parece indicar que ele considera a grltica uma disciplina menos ge- 

ral, provida de ponto de vista filosofico determinado, enquanto a es- 

tetica, dada a sua generalidade, se prestaria melhor ao individualis- 

mo da emogao critica pessoal. De qualquer modo, nao estabelece a 

relagao entre uma e outra, e parece, mesmo, neste ensaio, inclinado 

a considerar a critica um genero literario, quando diz que ela e a 

"parte apreciativa e reguladora" da literatura (7). E' precis© ter 

em mente que Sflvio se refere a critica em mais de um sentido, sem 

porem explicitar o fato. Ora toma-a no sentido de Criticismo, — 

de atitude geral do espirito, — ora de critica literaria. No primein> 

caso^ ela Ihe aparece como metodo, e assim e que a incluira poste- 

riormente na logica. No segundo caso seria uma parte da estetica 

literaria, como depreendemos do seu "Programa dum curso elemen- 

(6) Ob. cit., pig. 131. 
(7) Ob. cit., pag. 64. 
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tar de propedeutica das ciencias" e da "Classifica?ao organico-didati- 

ca das ciencias" (8). Como metodo, ela e cientifica por excelencia, 

porque participa do metodo geral das ciencias, o historico-compara- 

tivo; como aplica^ao, tambem, porque se fundamenta sobre as des- 
cobertas das outras ciencias, na pesquisa dos fatdres da literatura. 

No ultimo sentido e que fala da sua obra de "transformagao da criti- 

ca literaria pela ciencia (...) e da historia espiritual brasileira pe- 

lo criterio etnografico" (9). 

A esta altura, ja eram firmes as suas ideias sobre o assuntor 

discutidas de maneira ainda muito geral nas obras anteriores. A rea- 

bzagao da Historia da Literatura como que Ihe deu forga para com- 

preender a autonomia e a precedencia das ciencias do homem, ao 

mesmo tempo que o aprofundamento na sociologia o ia libertando 

da superstigao cientificista: "Como era natural, o principio do de- 

senvolvimento penetrou primeiro nas ciencias do homem do que nas 

ciencias da natureza. O chamado metodo historico-comparativo tern 

ali o seu dommio proprio, e facilmente prosperou. Diante da reno- 

vagao prodigiosa dos estudos historicos no comego deste seculo, a 

estado das ciencias naturais fazia uma figura apoucada. 

Geralmente se diz que as chamadas ciencias morais em nossa 

seculo tomaram grande desenvolvimento, por terem adotado o meto- 

do das ciencias naturais. Isso me parece um formidavel erro. 

O progress© das ciencias morais proveio justamente de terem 

abandonado as extravagantes tentativas de aplicar a si proprias os 

metodos de ciencias inferiores, ou esse metodo experimental das cien- 

cias biologicas. 

O aludido progresso proveio de terem aquelas ciencias achado 
o seu genuino metodo, — o historico-comparativo. 

Bern longe de terem as chamadas ciencias naturais auxiliado as. 

denominadas do homem, ou morais, estas e que auxiliaram aquelas. 

Porquanto foi depois que a biologia fez ensaios de aplicagao do me- 

todo historico comparativo, pertencente ao grupo cientifico superior^ 
que ela fez grandes progresses (...) O principio do naturalismo e 

a selegao natural levada para o dommio da vida social" (10) . 

(8) Outros Estudos de Literatura Contemporanea, pags. 51-54. 
(9) "A nova concepgao do direito no Brasil", ob. cit., pag. 205. 

(10) "Movimento Espiritual", ob. cit., pdgs. 209-210. 
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Silvio repetira muitas vezes esta ideia, que ja fonnulara de mo- 

do igual no estudo sobre Luis Murat (1890), sem contudo torna-la 

mais clara do que nos trechos citados. Nos Ensaios de Filosofia do 

Direito — dos quais ela e um dos eixos e onde sera motivo de lar- 

gas explanagoes — acentua com mais vigor a identidade fundamen- 

tal das ciencias do homem e da natureza. "Ja nao e mais licito em 

nossos dias falar de uma ciencia da natureza e de uma ciencia do 

homem como coisas antiteticas" (11). O monismo se opoe ao an- 

bgo dualismo, e a base da critica e a filosofia critica do evolucionis- 

mo: "O naturalismo critico hodierao, posto ao par da ciencia cor- 

rcnte, e, em nosso modo de pensar, em suas linhas capitais, o kan- 

tismo rejuvenescido pelo orgao de Spencer" (12). A preocupagao 

em focalizar a cultura do ponto de vista sociologico e uma conse- 

qiiencia do humanismo com que amaciou a rigidez do determinis- 

rao naturalista; ela reponta em mais de um passo dos Ensaiosr ca- 

racterizando a transigao a que ja nos referimos. "Esta (a sociedade) 

tern na cultura, ja se disse, a sua evolugao propria e a cultura e 
1 muitas vezes, tambem ja houve quern dissesse, uma reagao contra a 

natureza. Cumpre, porem, nao esquecer que o homem, com ser um 

ente cultural, e tambem um ser natural" (13). No trecho seguinte, 

esta praticamente estabelecida a maneira pela qual enxergava o pro- 

blema do condicionamento humano: "O direito e como a arte, a edu- 

cagao. Ora, cada uma destas e, nao ha nega-lo, produto da cul- 

tura, e forma-se segundo a mdole dos povos; porem a cultura e fi- 

Iha da natureza do homem, estimulada pela natureza exterior. Se 

nao fora assim, a cultura mesma seria impossivel, irrealizavel, incom- 

preensivel" (14). Nao Ihe ocorreria mais, portanto, como nos pri- 

meiros escritos, falar num nexo determinante direto entre natureza 

e obra literaria, porque o processo Ihe parece agora realizar-se cla- 

ramente por intermedio do grupo social, que, este sim, e diretamen- 

te condicionado pelo meio e pela raga. A iniciativa humana, que 

prezava tanto, e que, corporificada na teoria comteana da ideia-fator, 

irapediu bem cedo, nele, os exageros de um naturalismo extremo, 

<11) Ensaios de Filosofia do Direito, pag. 2. 
(12) Ob. cit., pdg. 61. 
(13) Ob. cit., pdg. 163. 
<14) Ob. cit., pdg. 236. 

\ 
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Ihe aparece agora enquadrada no sen elemento normal, — o grupo. 

So agora, pois, adquirem pleno sentido o naturalismo temperado e o 

criterio de valor literario, atraves do escritor representativo, expos- 

tos no capitulo anterior. Talvez ajude a esclarecer esta estima cres- 

cente pelo fator propriamente social a circunstancia de que a gran- 

de obra do sen mestre Spencer, Principios de Sociologia, coroamento 

da sua sintese filosofica, se completava com o terceiro volume em 

1896. Tambem neste periodo Silvio rege cadeiras de Filosofia do 

Direito nas duas Faculdades do Rio, o que deve ter contribuido pa- 

ra aproxima-lo da orientagao sociologica do pensamento. Ate 1880, 

os nomes que aparecem a cada passo sob a sua pena sao os dos 

mestres evolucionistas, materialistas e positivistas: Comte, Haeckel, 

Biichner, Vogt, Buckle, Molleschott, Noire, Spencer. A partir daqui 

veremos um numero sempre crescente de sociologos; De Greef, No- 

vicov, Giddings, Tarde, Vaccaro, Gumplovicz e o etemo Spencer, 

enquanto nao chega a vez das influencias da escola da Science So- 

dale, que o levarao decididamente aos estudos sociologicos e a uma 

admiragao algo exagerado por Tourville, Demolins, Vignes, Bureau, 

etc. Nao obstante, e bom notar que a sua sociologia permaneceu 

sempre de base naturalista, e que ate o fim Spencer e o evolucio- 

nismo Ihe pareciam a suma verdade como concep?ao geral do mun- 

do e dos fenomenos humanos. A escola de Le Play-Tourville sedu- 

ziu-o sobretudo como metodo, e ele incorporou-a, a este titulo, no 

seu velho corpus evolucionista. Notemos, rapidamente, que o papel 

relevante dado por ela ao meio geografico (o local) e a raga, era de 

natureza a conciliar-se com o determinismo e facilitar no seu espi- 

rito a fusao dos sistemas. 

No inicio desta fase, ha duas obras que exprimem o predomi- 
nio do ponto de vista sociologico sobre o ponto de vista naturalista 

na sua critica: Machado de Assis e, sobretudo, Martins Pena. Nes- 

ta, escreve pela primeira vez um estudo consagrado a critica litera- 

ria propriamente dita. Antes, falara abundantemente do problema 

de um modo geral, ou de envolta com questoes conexas: relagao com 
as ciencias, sua fungao no Brasil, etc. Agora, dedica o primeiro ca- 

pitulo — <<Espirito da critica que deve estudar Martins Pena" — 

a fixagao de ideias e a definigao. Ainda aqui, porem, se esquiva a 

um pronunciamento sobre a posigao da critica, apesar de reconhecer 
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que o termo e usado para indicar as coisas mais diversas. Atem-se 

aos "fins e os alvos da cntica, nomeadamente da cntica literaria" 

(15). E, logo de entrada, vem com a seguinte afirma?ao: "O ponto 

de vista de Taine, que era fundamentalmente o de Sainte Beuve e em 

grande parte o de Lessing, esta hoje relegado para o canto das coi- 

sas velhas, gastas, ultrapassadas. 

Somente um resto de romantismo, que ai anda ainda a tremu- 

lar nos espiritos, como trapos de sombra duma noite que nao passou 

de todo, e que pode iludir a respeito do vigo e vigor do tainismo 

na cntica" (16). 

Nao interpretemos este trecho como repudio de Taine, cuja in- 

fluencia sofreu ate o fim. Alias, se houve amor fiel neste homem 

apaixonado e sugestionavel, foi o que votou a alguns dos seus mes- 

tres da primeira hora — ao "incomparavel Scherer", "o mais ilus- 

trado dos criticos franceses" (17); ao "meu Mestre, o grande Tai- 

ne" (18), ao "divino Tomas Buckle" (19); a Spencer, o "grande 

genio ingles", "o fildsofo magno do seculo" (20). O que devemos 

vcr aqui e um refor^o da critica por nos mencionada na analise da 

Historia da Literatura, e um indicio da passagem ao determinismo 

scciologico, que e o estadio final do seu conceito de critica. £le refuta 

a simples constatagao critica, em nome do criterio funcional, cujo 

desenvolvimento vimos acompanhando. "(...) Assim como a criti- 

ca ideologica que julgava sucedeu a critica dissertadora que descre- 

via, deve ser esta substituida pela critica sociologica, que discute 

para esclarecer e esclarece para concluir" (21). Ao julgamento es- 

tetico tradicional e ao objetivismo cientifico, deve suceder o estudo 

da obra avaliada em fungao do momento e do papel que desempe- 

nhou. Na realidade, uma volta ao julgamento, a critica normativa, 

apos o estagio positive de Taine, chamado por ele de "critica pela 

critica", que, "confundindo imparcialidade com indiferenga nutriu a 

engragada ilusao da igualdade de todos os produtos mentals perante 

(15) Martins Pena, pag. 50. 
(16) Ob. cit., pdg. 51. 
(17) Da Critica e ?ua exata defini^do, pdg. 147; idem, pig. 150. 
(18) Minhas contradigdes, pag. 37. 
(19) ProvocaQoes e Debates, pag. 362. 
(20) Outros Estudqs, pag. 177; idem, pag, 87. 
(21) Martins Pena, pag. 52. 
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a ciencia; porque todos eles devem apenas ser considerados como 

documentos das condigoes e dos estados dos espiritos num tempo da- 

do. E' por isso que, se a critica anterior pecava por seu dogmatismo 

esta pecou sempre por seu indiferentismo, por suas condescendencias 

crescentes" (22). Entao, o mal da critica cientifica e nao concluir. 

Constatemos que Silvio sempre quis concluir, pois desde o primeiro 

momento apresentou a sua obra como um esforgo de revaloriza§ao, 

tendo como criterio o papel desempenhado pelo escritor. £ste pa- 

pel, gragas ao qual ja no seu primeiro livro destacava os vultos me- 

ritorios da nossa literatura, e que, sempre propugnado, veio expri- 

mir-se claramente em O Naturalismo em Literatura, este papel, se- 

gundo o qual construiu toda a Historia da Literatura Brasileira, Silvio 

consagra-o definitivamente no ensaio sobre Martins Pena, des- 

ligando-o teoricamente do determinismo naturalista para afir- 

mar o seu carater social. Nao o definira, porem, melhor do que 

ja o fizera em O Naturalismo em Literatura. A critica sociologica 

aparece entao como uma atitude de espirito que nao rejeita as defor- 

magoes pessoais do observador, tao temidas pela ciencia positiva: 

"Sem paixao, queremos dizer, sem amor e devotamento, nada se faz, 

nada de bom e grande se pode fazer neste mundo. E' no combate 

por uma causa, por um sistema, por um conjunto de ideias, por uma 

filosofia, que ha de estar o norteamento da critica"; "ao lado da al- 
covitice a la Sainte Beuve ja se comega a compreender que o alvo, 

o fim da nova critica deve ser — esclarecer e concluir, esclarecer a 

formagao das criagoes literarias e artisticas, e concluir delas em vis- 

ta de todos na diregao do futuro. E'^esta a critica sociologica por 

oposigao a esteril critica psicologica (...) No espirito da critica so- 

ciologica e que temos procurado estudar a literatura brasileira" (23). 

E' interessante que so aqui Silvio tenha sentido tao agudamen- 

te a diferenga fundamental que o separava dos seus mestres, no to- 

cante a conclusdo do trabalho critico. Porque no processo, seja di- 

to, o acordo permanecia. "Esclarecer a formagao das criagoes", pro- 

posito da critica determinista, e tambem o seu. Esclarecer mediante 

o estudo dos fatores do meio, da raga, das tradigoes populates, com 

(22) Ob. cit., pdg. 54. 
(23) Ob. cit., pdgs. 56-57. Sobre a critica sociologica em rela<;ao a critica psi- 

cologica, v. "Explicagoes indispensdveis", prefdcio a Vdrios Escritos, de To- 
bias Barreto, pags. XX-XXI (la. edi^ao). 



— 94 — 

um criterio rigorosamente positive. Al&n disso, porem, "concluir 

delas em vista de todos na dire^ao do futuro", importa em restabele- 

cimento do ponto de vista normativo. file compreendia o criterio 

sociologico menos do angulo da sociologia-como-ciencia que da socio- 

logia-como-norma-de-agao. Quanto ao mais, mantinha os fundamen- 

tos cientificos de sempre. "O que procuramos ver nos escritos de Pe- 

ra foi a historia natural da sociedade brasileira" (24). A sua voca- 

q&o participante, que o levaria, justamente no periodo que estudamos, 

a agao e aos escritos polfticos, influi de modo decisivo para desligar 

a sua critica do objetivismo determinista, a que ela se prendia, seja 

dito, mais pela vontade do seu autor do que propriamente pelas suas 

tendencias e conclusoes. Como resultante, a defasagem entre Silvio- 

teorico-da-critica e Silvio-critico diminui neste periodo, sem nunca, 

porem, reduzir-se ao minimo ideal, que 6 o maximo a que chegam 

mesmo os melhores espmtos. A concordancia perfeita e um milagre, 

vedado aos proprios livres impressionistas. 

♦ * * 

Estamos nos aproximando da fase final na analise das ideias 

criticas de Silvio Romero. Vamos passar de alto sobre a extrema 

fecundidade deste periodo, e nos ater somente a quatro ou cinco pon- 

tos de referencia. Buscando a minucia, acentuariamos o cardter de 

repetigao constante do nosso trabalho, porque — em que pese aos 

adversaries e aos rigorosos, — as contradigdes de Silvio sao apenas 

exteriores e relativamente sem importancia; a caracteristica do seu 

pensamento critico e, mesmo, um extreme aferro as posigoes intelec- 

tuais. Em A Literatura Brasileira e a Critica Moderna esta, em em- 

briao, toda a sua obra critica, ate o momento a que chegamos. 

Se o nosso intuito fosse debater o conteudo das suas ideias lite- 

rarias, ou fazer o balango da sua militancia critica, estariamos com 

uma tarefa longa pela frente. Teriamos. notadamente, que passar 

em revista: o livro Machado de Assis, e os problemas que suscita; 

A Literatura Brasileira: o Compendia: as polemicas; os discursos; a 

exasperagao de um homem que vai se sentindo ultrapassado e que rea- 

ge por uma violenta auto-afirma?ao, na qual esta incluida a campanha 

(24) Ob. cit., pdg. 58, 
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permanente pela gloria do seu amigo Tobias e pela precedencia da 

gera^ao recifense de Setenta. Como, todavia, nao nos queremos des- 

viar do esquema tragado, pouca coisa resta. £ste pouco, no entan- 

to, e decisivo porque vamos nos defrontar nada menos do que com 

o seu primeiro e unico trabalho de sistematizagao metodologica do 

problema critico. Da Critic a e suq exata definigao aparece-nos co- 

mo a sua ultima palavra no assunto. 

Ate o comego do seculo vinte, Silvio nao chegou a estabelecer 

um conceito sistematico da critica. Apontava-lhe a missao, indica- 

va-lhe o fundamento intelectual, acentuava o seu carater cientifico. 

Mas o que era para ele? Ciencia? Arte? Disciplina literaria, ou ten- 

dencia geral do espirito? Metodo, ou disciplina? Parte da estetica, ou 

da literatura? 

A este respeito, houve sempre uma indeterminagao no seu es- 

pirito. O intuito de fazer critica cientifica, levou-o a pensar mais 

nas ciencias do que nas letras, e a plasticidade do vocabulario li- 

vrou-o de um ajuste de contas decisivo ate 1909. Com efeito, o fato 

do materialismo cientifico ter assumido denominagoes como evolu- 

cionismo critico, ou naturalismo critico, ou criticismo agnostico, e 

quantas combinagoes passassem pela cabega, desfocalizou entre nos 

o problema da critica literaria por cerca de cinqiienta anos. Critica, 

era tanto a da razao pura quanto a de Sainte Beuve ou a de Haeckel. 

Sob a pena de Silvio, ou de Taine, e tudo: historia da literatura, es- 

tetica, critica literaria, filosofica, cientifica, teoria do conhecimento, 

metodo, atitude mental, ataque, reforma. 

Ate aqui, portanto, temos visto o nosso autor preocupar-se com 

os fundamentos da critica, o seu carater, a sua finalidade. Assim e 

que Ihe da como base o estudo dos fatores; como constituigao, a ten- 

dencia sociologica; como alvo, a determinagao do valor historico 

do escritor. Embora continuando nesta senda ate o fim, vai nao obs- 

tante, de 1900 a 1910, tragar-lhe paralelamente um esquema siste- 

matico. No proximo capitulo, veremos que nunca chegou a perce- 

ber nitidamente o problema das relagoes miituas entre critica, este- 

tica e historia literaria, e dai advieram muitas das suas incoerencias. 

Em 1896, quando definiu o carater sociologico da critica, organiza 

um programa de estudo para Artur Guimaraes, com o titulo de 



— 96 — 

"Programa dum curso elementar de propedeutica das ciencias" (24). 

O ponto XV e assim formulado: "A Critic a. Sua evolugao. Seus prin- 

cipios fundamentals. Que posi?ao ocupa na estetica". O ponto 

XVII: "Como se deve escrever a historia literaria e artistica de um 

povo. Metodos varies. Exemplificagao com o BrasiT. Temos ai al- 

gumas indicagoes palpaveis, embora implicitas, que pedem reflexao. 

Antes de mais, fica estabelecido que a critica abordada aqui e lite- 

raria. Lendo o conjunto do programa nao resta a menor duvida. As 

fases se escalonam das ciencias exatas para as morais, passando pe- 

las industrias, as artes, etc. Leiamos o ponto XIV: "A Arte. Ideias 

dirigentes da estetica. Classificagao das artes. Doutrinas diversas". 

Nao ha duvida: a literatura e uma arte, a critica faz parte da este- 

tica e nao se confunde com a historia literaria. Mas sera a critica 

uma arte? Parece que nao. Nos Ensaios de Filosofia do Direito, da a 

estetica como ciencia social; a critica sera, conseqiientemente, uma 

disciplina sociologica. Podemos, nao ha duvida, aceitar uma este- 

tica sociologica. O mal, no caso, e que Silvio nunca abordou o pro- 

blema de uma ciencia estetica. Deste modo, se podemos falar de 

uma estetica naturalista em Taine, ou de uma estetica sociologica 

em Guyau, ou psico-sociologica em Hennequin — nao podemos fa- 

zn o mesmo em relagao ao nosso patricio, que nao fundamentou de- 

vidamente o problema. Pelo contrario, ate aqui (1896), a sua ati- 

tude fora antes de menosprezo pela preocupagao estetica, de tal mo- 

do que a critica pareceria, nas suas maos, mais um capitulo de cien- 

cia natural ou de sociologia que de ciencia das artes, como ele diz na 

"Classificagao didatico-organica das ciencias" (26). 

Nao obstante, aceitemos a sua afirmativa e procuremos expla- 

nar a concisao de que vem revestida: a critica literaria seria parte da 

estetica, ciencia social que estuda as artes, inclusive a literatura. 

Scndo a estetica fundamentamente sociologica, a critica tambem o e. 

Semelhante ponto de vista concorda com o que ficou dito no ensaio 

sobre Martins Pena. A historia literaria, por seu lado, seria um ra- 

mo da historia da civilizagao (social, diz Silvio), como vem na Hi- 

(25) Reproduzido em "O sr. Artur Guimaraes e seu novo livro", Outros estudos, 
pdgs. 51-53. 

(26) Idem, pags. 53-54; em frances: "Classification organico-didactique des 
sciences", ob. cit., pag. 213. 
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toria da Literatura Brasileira; ou da literatura, como parece impli- 

car este Programa, em que a historia vai para o ponto XXIV. Pro- 

vavelmente Silvio responderia pela primeira hipotese, condizente com 

toda a sua orientagao anterior. 

No entanto, a coerenpia e passageira. Em 1901, numa das 

muitas amendes honnorables que leva a cabo neste periodo, escreve 

um ensaio sobre Taunay, no qual lemos o seguinte: 

"A critica so tem, so pode ter algum valor quando e geral, 

quando e compreensiva de um tipo em sua totalidade, quando deixa 

de ser um capitulo de suposta estetica, mais ou menos contestavel, e 

passa a ser um capitulo de historia; porque a critica se pode definir 

como aquela parte da logica, aplicada na qual se estudam as leis que 

presidem a origem e desenvolvimento das criagoes espirituais do ho- 

mem e se verifica a sua boa ou ma aplicapao por parte dos auto- 

res" (27). 

Neste trecho, a estetica e de novo mencionada com o desprezo 

muito freqiiente numa pena habituada a combater a retorica e a poe- 

tica, o "esteticismo oco" do Conego Pinheiro. Arrastado por uma 

coerencia fatal com o seu passado, Silvio desfaz a construpao esbo- 

cada no "Programa" e dissolve a critica literdria na ajnplidao inde- 

terminada do vocabulo critica, tornado como atitude geral do espirito. 

Assim a havia ele encarado desde o primeiro momento, e a, conse- 

qiiencia final aparece aqui: critica e um metodo .de analise intelec- 

tual que faz parte da Logica e se aplica a historia do pensamento. 

No seu enunciado, ha uma contradigao demasiado flagrante para 

ser real. Nao parece possivel que ele encarasse a critica ao mesmo tem- 

po como capitulo da logica e da historia. Devemos compreender, an- 

tes, que, sendo ela um metodo, deve obedecer ao metodo por ex- 

celencia, segundo ele: o historico-comparativo. Desta maneira, apli- 

ca-se ao estudo do pensamento um ponto de vista historico. 

Durante oito anos, nao entrara em maior detalhe sobre o as- 

sunto, que apenas aflorou no trecho citado. Na sua atividade, con- 

tinua a expandir as velhas ideias, acrescidas agora da Science Socia- 

le, sendo de notar que a Escola de Le Play nada influiu na sua con- 

cepgao de critica. 

<27) "0 visconde de Taunay (o homem de letras)', Outros Estudos, pdg. 188. 
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Em 1909, publica na Revista Americana, recem-fundada, o men- 

cionado trabalho sobre a exata definigao da critica, a respeito da qual 

assim se exprime, modificando a posigao que acabamos de citar: "Po- 

de ser definida: "a parte da logica aplicada que, de posse das leis 

reguladoras das condigoes e da origem e desenvolvimento dos feno- 

menos quaisquer da natureza e da sociedade, examina o acertado ou 

erroneo emprego dessas leis nos escritos que de tais fenomenos se 

ocuparam". Ou talvez, meihor: "A parte da logica aplicada estu- 

dando as condigoes que originam as leis que regem o desenvolvi- 

mento de todas as criagoes do espirito humano, cientificas, artisticas, 

religiosas, politicas, juridicas, industriais e morais, verifica o bom ou 

mau emprego feito de tais leis pelos escritores que de tais criagoes. 

se ocuparam" (28). Aceitemos a inclusao da critica na logica co- 

mo premissa de discussao, e passemos a, analisar o ensaio. 

Constatada a imprecisao do termo e a necessidade de defini-la 

bem, Silvio comega indagando as razoes que impediram a autono- 

mia da critica: "£ste singular fenomeno provem de quatro motives, 

principais: a forga da tradigao, que trouxe como conseqiiencia ime- 

diata a confusao entre a critica e a ciencia da arte e da literatura 

(Estetica) e com a historia de ambas; o vago indeterminado do ter- 

mo critica; darem-se como elementos especiais da, critica fatores que 

o sao antes da sociologia geral e das ciencias que a compoem; da- 

rem-se, finalmente, como processes privativos da critica praticas e 

normas que Ihe nao competem e sim a outras disciplines do pensa- 

mento" (29). 

A critica de preceitos, as velhas Retorica e Poetica constituidas. 

desde os antigos, teria perturbado o aparecimento da estetica, — a 

"genuine ciencia das artes e da literature", — porque consistia em 

normas estabelecidas a priori, antes do conhecimento positivo; assim, 

erigiu absolutes como padroes de julgamento e impediu a analise 

cientifica. "Os bons gregos nao sabiam, e nem o podiam, e isto os 

desculpa, que a genuine tecnica tern de suceder a ciencia perfeita 

e positiva" (30). Em seguida, o que podemos observar (segundo- 

ele) e a mistura de estetica, psicologia e historia pretendendo passar 

(28) "Da critica e sua exata definigao", Revista Americana, Ano I, n.0 2, pig. 159.. 
(29) Ob. cit., pig. 133. 
(30) Ob. cit., pig. 138. 
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por critica. Assim e a de Sainte Beuve, assim e a de Taine, "que 

Ihe imprime, porem, fei?6es dum sistematismo ferrenho" (31). Nes- 

ta altura Silvio completa o julgamento express© em Martins Pena, 

e considera a obra de Taine sobretudo como estetica, pois estuda 

as condi96es gerais da criagao artistica, e nao apenas literaria: "Tu- 

do quanto diz de meio, raga, momento, cardter predominante, "fa- 

culte maitresse" — sao outras tantas forgas que presidem a origem 

e formagao das criagoes de todas as artes e nao da literatura so- 

mente (...) Qra, tudo isto e apenas estetica e nao e critica" (32). 

Em seguida, cita um trecho de Scherer, em que este combate as 

interpretagoes naturalistas e propugna o estudo prbpriamente litera- 

rio da obra. Assim, o que Silvio parece agora desejar, € que a cri- 

tica seja literaria. Mas, passando a sua natureza, ve nela "apenas um 

processo, um roetodo, um contrdle que se deve aplicar as criagoes do 

espirito, em todos os ramos da sua atividade" (33). Esta desfeita a 

preocupagao literaria, e volta a nogao larga e ampla de criticismo, 

de sistematizagao e analise do conhecimento. E' a aproximagao na- 

tural com a logica, que se processa nas paginas seguintes: "Nas cria- 

goes sociologicas quaisquer, cumpre distinguir, como ja ficou acima 

notado: os fatos ou fendmenos, que sao a materia prima, digamos 

assim, das nossas elaboragoes mentais; o conhecimento ou ciencia 

deles, e acrescentarei agora, a critica, que e um especial contrdle, 

indispensavel para a firmeza das conquistas feitas" (34). 

Assim, em cada departamento do saber, temos tres aspectos, o 

ultimo dos quais e sempre dominio da critica — quer se trate de 

raatematica, de direito, de "literologia, ou literonomia, ou melhor esto- 

literatura (...) parte da estetica que se ocupa da arte da palavra" 

(35). Detenhamo-nos nesta. 

"(..) se escrevo uma historia da literatura inglesa ou da ale- 

ma, ou da italiana, ou da francesa, ou da grega, fago obra de cientis- 

ta, de esteta, nas apreciagoes gerais, doutrinarias e teoricas, e, de his- 

toriador, na parte puramente narrativa. 

(31) Ob. cit., pig. 14S. 
(32) Ob. cit., pag. 145. 
(33) Ob. cit., pig. 154, 
(34) Ob. cit., pig. 154. 
(35) Ob, cit., pig. 157. 
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Se, porem, analisar a Historia da Literatura Inglesa de Taine, 

agirei como critico (...); se escrever um estudo acerca de um poeta 

ou de um romancista ou de um dramaturge, falarei como esteta, farei 

o que se deve chamar esto-literatura; se analisar os estudos dos ou- 

tros a respeito exercerei fun^ao de critico" (36). 

"Ve-se, pois, claro, que a critica, na qualidade de disciplina men- 

tal, e alguma coisa que se pode apiicar, nao diretamente aos fenome- 

nos ou fatos quaisquer da natureza ou da sociedade porque essa e a 

fungao propria da ciencia, senao as vistas, teorias, doutrinas, inter- 

pretagoes que de tais fatos deram os que deles se ocuparam. 

Existe, entretanto, uma ciencia que preside ao desdobrar das cien- 

cias, servindo para todas elas de elemento formador indispensavel: a 

logica, a ciencia das formas do mundo subjetivo, as formas do pen- 

samento, as formas da razao e do raeiocinio. A critica e uma parte 

dessa ciencia quando ela se encarrega praticamente de verificar se as 

leis que regem as cria?6es espirituais foram convenientemente utili- 

zadas pelos que delas escreveram" (37) . 

Queixando-se de que Taine sacrificava a critica em prol duma 

raistura de estetica, historia e psicologia, Silvio parece reivindicar o 

seu carater literario. Nao obstante, o que faz e tirar-lhe todo carater 

literario, incluindo-a na logica. O rigor da sistematizagao leva-o ao 

absurdo. Falar de Balzac, da sua obra, nao e tarefa do critico, mas 

do esteta ou do historiador (38) . Logo, ao critico restam .. .os pr6- 

prios livros de critica. Ei-lo separado da cria^ao (que e o seu alvo) 

e transformado numa especie de comentador dos colegas. "Se escre- 

ver um artigo sobre Dominique, de Fromentin, fa-lo-ei como esteta; 

se analisar o que dele escreveu Scherer, estarei na critica" (39). E 

se considerarmos que o ensaio de Scherer apresenta concepgoes este- 

ticas do proprio Scherer, que analisa a obra de Fromentin por meio 

delas? Estariamos, segundo Silvio, fazendo obra de esteta. A critica, 

deste modo, nos escapa sempre das maos, e a fragilidade da teoria 

aparece claramente. Mais, ainda: a definigao diz que a critica "exami- 

na o acertado ou erroneo emprego" das 'leis reguladoras das condi- 

(36) Ob. dt., pig. 157. 
(37) Ob. dt., pig. 159. 
(38) Ob. dt., pig. 158. 
(39) Ob. dt., pig. 158. 
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<f6es e da origem e desenvolvimento dos fenomenos quaisquer da na- 

tureza e da sociedade". Logo, de um lado ela repousa sobre um prin- 

cipio eminentemente judicativo; do outro recai no, segundo Silvio, er- 

ro de Taine. Essas "leis reguladoras" nao podem ser leis esteticas pois 

que se trata da idgica, e nao queremos recair nos padroes absolutes 

da Poetica e da Retorica; sendo de ",condi?ao de origem", referem-se 

necessariamente ao condicionamento da obra, isto e, aos fatores. Co- 

mo Silvio e relativista e se intitula critico sociologico, eles so podem 

ser ^ meio, raga, momento, tradigoes, etc. Ora, segundo ele, estes 

sao fatores condicionantes gerais, e nao literarios: "(...) nao seria 

dificil mostrar que todos aqueles famosos elementos nao presidem so 

ao evoluir das artes e da literatura, nao sao indispensaveis so a este- 

tica, senao ao desenvolvimento de todas as criagoes do homem, cien- 

tlfieas, religiosas, pollticas, morais, juridicas, economicas, a toda a so- 

ciologia, em suma" (40). Logo, langando mao delap, o critico recai 

sempre na estetica ou na historia. A posigao aqui assumida por Silvio 

e insustentavel, embora seja um esforgo supremo de coerencia com 

os seus principios. Com efeito, concebendo a critica como um me- 

todo geral, aplicavel a todos os setores do pensamento, tinha forgosa- 

mente que inclui-la na logica — na metodologia. A sua confusao vem 

de nao distinguir a realidade autonoma das diversas criticas: a lite- 

raria, a cientifica, a filosofica, a de arte. O que ha de geral e a ati- 

tude critica, o espirito critico, presente nas diferentes disciplinas cri- 

ticas. A critica literaria e uma disciplina literaria, uma aplicagao de 

principios esteticos ou cientificos a literatura, da qual faz parte, co- 

mo genero. Silvio reconheceu-o em certo momento (41), mas teve 

fatalmente que passar adiante e chegar onde chegou. Da Critica e 

sua exata definigao exprime um equilibrio instavel; querendo resolver 

o problema critico, confundiu-o definitivamente, porque esqueceu a 

literatura pela logica. 

Estas reflexoes a margem nao nos devem, contudo, afastar do 

conjunto da obra de Silvio, em face da qual o ensaio que nos ocupa 

tem uma posigao explicavel. Com efeito, ele nao faz mais do 

que reafirmar aquele proposito, expresso em A Filosofia no Brasil 

e ja citado por nos, de aplicar a sua atividade a todos os setores da 

(40) Ob. cit., pag. 145. 
(41) Cfr. a nota n. 7, deste capitulo. 
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cultura nacional, revigorando-os ao sopro da critica — do metodo 

critico, da analise, avaliagao e julgamento a luz dos principios cien- 

tificos modemos. O seu ponto de vista de 1909, embora literariamen- 

te incoerente, se engrena com o de 1876, esclarecendo-o de uma vez 

por todas. O fato de falar em critica sociologica e, depois, em critica 

como parte da logica, nao importa em contradigao. Sendo um meto- 

do geral de estudo, a critica trabalha com elementos que ihe permitam 

esclarecer o jogo dos fatores condicionantes da cria^ao cultural. £stes 

elementos, pensa ele, devem ser pedidos a sociologia, a "historia natu- 

ral da sociedade". Digamos, aceitando as suas expressoes, que, em- 

bora faga parte da logica, (em beneficio da qual e subtraida a este- 

tica), a critica se baseia numa estetica sociologica. 

Num livro do mesmo tempo, Zeverissimagdes ineptas da critica, 

diz ter estabelecido desde 1875 o criterio sociologico: "Referia-me cla- 

ramente ao lado social ou sociologico da critica (...) O sr. Jose Ve- 

rissimo (...) nunca entendeu a modema critica sociologica, por mim 

inaugurada no Brasil" (42). Nao resta duvida: ele nao nega o fun- 

aamento cientifico da critica ao inclui-la na logica, mas caracteriza- 

Ihe tao somente o aspecto formal, ou metodologico. 

(42) Zeverissimafdes Ineptas da Critica, pag. 19. 



CAPtTULO V i 

O PROBLEMA CRlTICO EM 

SILVIO ROMERO 

E' preciso deixar de lado o metodo ex- 
terior de julgar os produtos literdrios por meio 
de convenedes retdricas. E' preciso procurar em 
toda a vida nacional o elemento popular, vivo, 
constante, criador. E' preciso procurd-lo na his- 
toria politico e social e na histdria literdria e 
das artes. 

SILVIO ROMERO 

O intuito de Silvio Romero foi submeter a cultura do seu pars 

•a um processo integral de critica, a fim de desbasta-la das excrescen- 

•cias incomodas e mostrar-lhe o caminho certo, — ambigao que po- 

de parecer pueril a quem nao estiver familiarizado com a sua altiva au- 
to-confianga, e que ja vem explicita nos sens primeiros livros. "Oriun- 

dos de uma preparagao preliminar um tanto rigorosa, escreve no pre- 

facio de A Filosofia no Brasil, todos esses escritos se apresentaim de 

novo firmados na mais inteira sinceridade, e visando, como dantes, o 

•alvo que o autor nao esconde: uma renovagdo literdria entre nos" (1). 

O grifo e dele e nao deixa margem a duvidas. Quatro anos mais tar- 

de, diria, no prefacio de A Literatura Brasiteira e a Critica Moderna: 

^Em que pode prejudicar ao desenvolvimento espiritual de um povo 

<y estudo que mostre-lhe quais as suas conquistas historicas e suas 

aptidoes imanentes? Longe de ser-lhe nocivo, e-lhe de todo animador; 
e, para mostra-lo, basta lembrar o exemplo da Alemanha, cuja lite- 

ratura tomou o soberbo ascendente, que a distingue, fundada na cri- 

tica, depois do grande movimento provocado por Lessing. A nos (...) 

so a critica, a tao desdenhada critica, nos pode preparar um futuro 

(1) A Filosofia no Brasil, "Nota inicial", pag. X. 
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melhor" (2). O exemplo que baila na sua imaginagao e o de Lessing^ 

e o de Herder, preparando, com seus estudos e sua critica, o ad- 

vento da literatura nacional alema, sobre as ruinas do classicismo 

importado dos Klopstock, dos Gottsched. Desde os primeiros escri- 

tos, e evidente que nao Ihe basta uma critica de carater puramente 

literario. Quer, segundo o modelo cientifista dos seus mestres euro- 

peus, descer a analise dos fatores condicionantes — meio, raga, evo- 

lugao social, tradi?5es; — quer atingir setores da vida coletiva — 

politica, ensino. Passa pela filosofia, pela etnologia, pela sociologia. 

F' bem um homem do seu tempo, embriagado pela revelagao de tan- 

tas disciplinas novas, que pareciam trazer a chave do conhecimento. 

Um homem como foi Taine, — critico, historiador, filosofo, esteta, 

romancista; como foi Oliveira Martins, — romancista, critico, eco- 

nomista, historiador, publicista, politico; como foram Renan, Teo- 

filo Braga, Tobias Barreto. 

Em critico, e cientifista no sentido de que procura encarar a 

critica literaria como disciplina, nao cientifica, mas cientificamente 

fundamentada. Adotando o ponto de vista positivista e, em geral, 

naturalista, do seu tempo, considera ciencias os ramos do saber que 

possam chegar a formulagao de leis comprovaveis. Por isso, reco- 

nhece desde os primeiros escritos que, assim como as ciencias mo- 

rals, ela nao pode aspirar ao titulo supremo de ciencia; nao obstante 

pretende como que encher o hiato que a separa desta, — num pres- 

suposto exatamente contrario ao que se manifestaria mais tarde em 

idealistas como Croce ou Rickert, para os quais nao ha comunica- 

Cao alguma entre ciencia do homem e ciencia natural (3). 

O seu pensamento a respeito das relagoes entre ambas, embora 

tenha variado, se apresenta ais mais das vezes uniforme, depois que 

o seu espirito atingiu a maturidade, isto e, a partir de 1880. Para 

ele, como para os contemporaneos, o grande feito do seculo XIX e 

c advento do metodo historico — e nisto nao podemos dizer que 

estivessem exagerados. Gestado no decorrer do seculo precedente a 

partir de Vico, o criterio historico, filosoficamente concebido, deu 

ao homem modemo o sentido da sua relatividade e da sua depen- 

(2) A Literatura Brasileira e a Critica Moderna, "Introdugdo", pags. 6 e 7. 
(3) Cons. Croce, La historia como hazana de la libertad (trad.) e Rickert,. 

Ciencia cultural y ciencia natural (trad.), passim. 
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dencia em relagao as geragoes passadas. Gragas a ele, tomou-se cor- 

rente a nogao da causalidade, tao penosamente estabelecida nas cien- 

cias da natureza, e o principio do determinismo passou a condicio- 

nar os mais variados processes de explicagao. Determinismo na his- 

toria natural, determinismo na historia da civilizagao — ou seja, his- 

toria numa, ciencia na outra; justamente os elementos que Ihes fal- 

tavam para a grande arrancada sobre os fenomenos da vida e da 

sociedade. Relativismo e determinismo se compretaram pelo estudo 

dos meios geograficos, postos em evidencia pela obra de Montesquieu 

e aplicados pouco depois a literatura. A pesquisa das criagoes po- 

pulares, assim como o nacionalismo romantico, pontilhado de revo- 

lugoes libertarias, deram um realce novo ao fator da raga, para cuja 

realidade chamavam atengao as narrativas dos viaj antes do seculo 

XVIII, os Cook, os Bougainville, os La Perouse, que iam refrescar 

o espirito ocidental nas visoes paradisiacas das ilhas do Pacifico ou 

das florestas do Novo Mundo. 

A aplicagao do determinismo a literatura era uma conseqiien- 

cia que nao podia tardar. A sua forma mais perfeita e feliz, a triade 

taineana, parecia acorrentar a expansao, ate ai caprichosa, do espi- 

rito humano a um sistema de nexos causais e determinantes ineluta- 

Veis. A obra de Silvio Romero foi, no Brasil, a primeira e mais com- 

pleta expressao desta tendencia. E' nosso ponto de vista, contudo, 

que ele se comportou dentro dela, e em relagao a ela, com uma 

liberdade de movimentos e uma autonomia poucas vezes assinaladas 

ate agora. O trabalho que fizemos nos capitulos precedentes permi- 

te-nos nao citar mais e entrar no debate das suas ideias literarias co- 

mo coisa exposta. E' o que passamos a fazer. 

A nossa literatura, para ele, e devida a quatro fatores: meio 

geografico, ragas, influencia estrangeira e, em seguida, tradigoes po- 

pulares. 

Quanto ao meio, vimos que nao da importancia de primeira or- 

dem a sua agao sobre a raga, porque e um fator que so age a longo 

prazo, e a nossa historia e curta demais para Ihe ter sofrido, de mo- 

do ponderavel, a influencia diferenciadora. Sobre a vida social, age 

sobretudo atraves do clima, como excitante nervoso. So se detem 

neste fator, todavia, para combater os exageros de Buckle ou Arari- 

pe Junior, e podemos dizer que foi aquele sobre que menos insistiu 
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e de cuja tixania mais cedo se libertou (4). O mesmo nao se da no 

tocante a raga, o fator por excelencia, segundo ele. Gaba-se, atrar 

ves de toda a sua obra, de haver estabelecido o criterio etnico no 

estudo da literatura brasileira, o que e certo. Martins, na tao falada 

Memdria, havia assinalado que a historia do Brasil deveria ser es- 

crita tendo em vista as tres ra^as que o formaram, e Wolf dissera coi- 

sa parecida, referindo-se aos mestizos. Baseado nisto, Jose Verissi- 

mo e outros contestaram a prioridade da iniciativa a Silvio Romero, 

estabelecendo uma politica literaria de nugas que nao nos devem de- 

ter (5). Em historia das ideias, interessa realmente quern as fe- 

cundou e fez frutificar, e nao ha duvida que foi o papel de Silvio 

nc tocante a este problema. 

Para ele, como vimos, o fenomeno etnico brasileiro por exce- 

lencia, que caracteriza a nossa psicologia, e a mesti^agem. No de- 

correr da sua vida, pode presenciar a ascengao social do mestizo; 

pode ve-lo ministro, senador, grande do imperio, general, titular, 

diplomata, professor da faculdade. Viu-o, — personificado em To- 

bias Barreto, — atirar-se aos mais altos pontos da cultura modema, 

assimilando-a facilmente. Viu a sua versatilidade, como um instru- 

mento magnifico de adaptagao, esposar todas as manifestagoes inte- 

lectuais, e sentiu a sua influencia na aclimagao, entre nos, das gran- 

des ideias do seculo. Muito natural, portanto, que nao trepidasse em 

analisar a literatura brasileira em fungao desse elemento plastico e 

acomodaticio, que amaciou as arestas das culturas matrizes, dando- 

Ihes um cunho nacional. Nunca louvaremos bastante a clarividencia 

com que aplicou ao Brasil o estudo do fator etnico. fisse sentido 

mestizo da nossa civilizagao, que hoje e corrente, amolda-se pouco 

aos melindres locals, bastando lembrar a celeuma levantada, ainda 

ha dez anos, por Casa Grande e Senzala, num meio cujos precon- 

ceitos se embalavam suavemente ao som do arianismo de Oliveira 

Viana. Nao encontramos documentos sobre a rea^ao no tempo de 

Silvio, a nao ser a de Fran Pacheco, que considerou as suas ideias 

(4) E' muito possivel que a sua opiniao derive da de Augusto Comte, cfr. 
Cours de Philosophic Positive, vol. IV, Ligao L. 

(5) Cfr. Jose Verissimo, "Sobre alguns cocnceitos do Sr. Silvio Romero", Que 
i literatura? e outros escritos, pdgs. 230 e segs. 
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achincalhantes para o pais (6). Nao se pense, porem, que tivesse 

a respeito uma atitude coerente. Ora achava o mestigamento um 

bem, pois de outro modo nao haveria adaptagao do branco ao tro- 

pico; ora, com mais pessimismo, julgava-o um mal inevitavel, quase 
humilhante. As mais das vezes, contudo, tomava-o como fato con- 

sumado e se alegrava com as perspectivas de branqueamento final 

— teoria que foi o primeiro a expor no Brasil. 

De um modo ou de outro, a mestigagem, segundo ele, e res- 

ponsavel pelas particularidades do carater brasileiro e, portanto, da 

nossa literatura. Hoje em dia, somos levados a pensar que o feno- 

meno da mestigagem influi na mentalidade, nao tanto devido ao seu 

aspecto racial, biologico, quanto aos mecanismos psico-sociais que 

o acompanham, definidores do homem marginal, de que fala Park 

t que Stonequist estudou. Sob este aspecto, nao ha duvida que e 

basico em nossa formagao literaria e social. 

A influencia estrangeira se justifica para ele, historicamente, 

gragas ao fenomeno da interpenetra^ao das culturas, levando a in- 

lerdependencia. Foi o que Augusto Comte exprimiu na lei do con- 

sensus, considerada pelo nosso autor uma das suas maiores contri- 

buigoes a ciencia. Antes daquela influencia, os primeiros tempos 

da Colonia deviam estar forgosamente sob a agao quase mecanica 

de Portugal. O consensus comega a agir com mais largueza em vir- 

tude das nossas comunicagoes com o resto do mundo, esbogadas ti- 

midamente pelos intelectuais na segunda metade do seculo XVIII 

e firmadas com a vinda da Famflia Real. Devido a nossa participa- 

gao na vida do Ocidente, do "mundo americo-europeu" de que fala 

Silvio, a imitagao sera para nos uma fatalidade, ate o dia em que 

langarmos no acervo da cultura a nossa contribuigao propria. fiste 

dia, segundo ele, seria um corolario da evolugao racial; a nossa au- 

tonomia cultural se completaria apenas quando estivesse completa a 

fusao dos elementos dispares e predominasse o branco fenotipico 

(7). Dai o profundo interesse pelo problema da imigragao, dos 

mais constantes da sua atividade de escritor e publicista. 

(6) Trechos de 0 Sr. Silvio Romero e a literatura portuguesa, citados em Sil- 
vio Romero, Passe recibo. 

(7) Cfr. um conceito recente de Alvaro Lins: "O Brasil e a mistura. E a 
nossa literatura so seri brasileira quando for uma expressao dessa reali- 
dade" (Notas de um didrio critico, pig. 74). 
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No tocante as tradigoes populares, aplicou a teoria da mesti- 

gagem, mostrando, ante a evidencia do material colhido, o papel 

transformador do mesti?©, construtor de uma expressao propria, so- 

bre a heranga folclorica portuguesa, misturada com alguma contri- 

buigao indigena e africana. 

Com todos esses elementos em mao, pode repetir no Brasil a 

li^ao corrente na Europa, — que o fenomeno literario nao era uma 

criagao saida ex-sponte da cabe^a do escritor, fruto da razao e da 

vontade aplicadas ao sentimento, mas um produto, formado pelo con- 

curso da vontade humana e dos fatores extemos que Ihe indicavam 

o caminho e Ihe condicionavam as decisoes. Pode, numa palavra, 

introduzir entre nos a nogao de determinismo literario, considerando 

o escritor um fruto da cultura, e esta um produto da rag a, do meio, 

das tradigoes e das influencias estrangeiras, submetido, como todos 

os fenomenos do mundo, a lei geral e basica da evolugao transfor- 

mista. 

Nao ha duvida que Silvio pode ser considerado um critico na- 

turalista, como dizia. Ou sociologico, como se definiu mais tarde, 

pois o seu criterio era antes o de uma sociologia naturalista. Cien- 

tijista e cientificista foram tambem qualificativos que imperturba- 

velmente adotou. Sociologo demais para ser chamado naturalista, ex- 

cessivamente naturalista para sociologo, talvez fosse melhor, de um 

ponto de vista modemo, chamar cultural a sua critica, como faz An- 

tonio Soares Amora (8). 

Com efeito, encarada em conjunto, nas suas aplicagoes e nao 

apenas nas suas intengoes e afirmativas, ela nos parece tender mais 

para um criterio que nao trepidariamos hoje em chamar cultural, 

no sentido usado pela antropologia. O seu ambito abrange um nu- 

mero de criagoes da inteligencia habitualmente postas fora da lite- 

ratura, e o seu proposito e apreender o ponto de encontro entre a 

cultura e a natureza. Bern examinada, revela certa conciliagao entre 

o peso ferreo do determinismo e a agao da liberdade humana. No 

decorrer da nossa analise, nao nos cansamos de assinalar a insisten- 

cia com que valoriza o arbitrio humano, quer contra a rigidez do me- 

sologismo de Buckle, quer contra o "racismo" de Teofilo Braga, quer 

contra o fatalismo biologico de Zola. A axte e a literatura sao, para 

(8) Antonio Soares Amora, Teoria da Literatura, pdgs. 27 e 43. 
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ele, obras primas de afirmagao humana, fatores capitals no proces- 

so com que nos libertamos progressivamente das contingencias. Nao 

tera deixado de influir nisto a leitura do sen amado Scherer, livre es- 

pirito, um pouco pesado de gosto, mas extremamente ponderado e, 

sobretudo, desconfiado da rigidez das explica^oes cientificas (9) . 

No entanto, quer parecer-nos que nao e apenas nessas raizes 

teoricas que devemos procurar os motives do humanismo de Silvio. 

Devemos busca-los tambem (e talvez de preferencia) na sua com- 

preensao do papel da critica ante o estado mental do Brasil. Em 

toda a sua obra passa um esforgo e um convite a liberta^ao: liberta- 

9ao do peso das ragas "inferiores", libertagao da inclemencia do clima, 

libertagao do ensino jesuitico e retorico, libertagao dos vicios politi- 

cos coloniais, libertagao do servilismo a Franga, liberta^ao dos exa- 
gero?: romanticos. Conjugadas, todas essas libertagoes haveriam de 

dar-lhe a impressao de que o homem pode agir com relativa liberda- 

de dentro do determinismo historico, que Ihe condiciona a existen- 

cia em sociedade. Dai o possibilismo, a que nos referimos noutra 

parte, e que fez dele o mais livre dos criticos deterministas. Dai, 

sobretudo, o trago caracteristico da sua critica, ja discutida por nos; 

a teoria do valor. Nao voltaremos ao que ja foi dito. Assinalemos, 

apenas, que a reivindicagao do julgamento e a sua heresia capital ante 

o naturalismo literario. Heresia cujos encantos ele nao soube aceitar 

e nem perceber, pois considerava-a perfeitamente integrada no crite- 

rio cientifista, — uma especie de verificagao da concorrencia literaria, 

com a vitoria do mais forte, — mas que na realidade instalou no seio 
do seu criterio o elemento subjetivo que pretendeu afastar: grau do 

prazer despertado, padronizagao ideal das obras, etc. A solugao que 

oferece, no entanto, tempera a invasao do subjetivismo, porque, dei- 

xando de lado o gosto, e uma solugao sociologica e historica, exposta 

desde A Literatura Brasileira e a Critica Moderna: a fungao cultural 

do escritor. Foi este o criterio que usou por excelencia em critica e 

historia literaria. Vimos que A Historia da Literatura, passado o livro 

1.° e abstraidas as premissas gerais, se desenvolve como uma serie de 

julgamentos funcionais, isto e, julgamentos da contribuigao trazida pe- 

lo escritor para o panorama intelectual do seu tempo e o progresso 

da cultura patria. Nao apenas verificagao das ligagoes e das influen- 

(9) Ver Edmond Scherer, Etudes sur la litterature contemporaine, 8 vols., passim. 
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cias entre escritor e momento, como fariam um Taine ou um critico 

sociologico moderno, — mas verdadeiros julgamentos de "dar a palma 

a quem a merece", que tomam a sua critica mais utilitarista do que 

propriamente funcional. E' este pragmatismo sociologico que o levou 

a escrever na Histdria da Literatura: "A vida de um povo tem sempre 

em cada epoca meia duzia de espiritos capitais, homens representati- 

vos, que a simbolizam e dao-lhe o sentido. Todos os mais sao tram- 

bolhos de que a historia deve ser escoimada por amor ao metodo e a 

clareza" (10). 

Para uma discussao geral do problema, todavia, interessa fixar o 

seguinte ponto: a teoria literaria de Silvio era determinista; para ele 

a literatura so pode ser compreendida se a estudarmos em fungao dos 

fatores condicionantes, e nunca em si mesma. Quanto a isso, nunca 

Ihe ocorreu a menor duvida e a sua intransigencia era maxima. Con- 

siderava o esforgo mais literario de Jose Verissimo um regresso a re- 

torica, e tachava de metafisica obscura o impressionismo da ultima 

fase de Araripe Junior (11). Ate o fim, critica foi para ele estudo 

dos fatores, do meio social; o resto nao passava de marcha-a-re, rea- 

cionarismo literario. O seu problema, portanto, e o problema da pro- 

pria critica determinista, que devemos debater antes de passar adiante. 

A critica brasileira pre-romeriana, essencialmente retorica, dava 

como subentendido que a obra decorre de um ato da vontade do seu 

autor, em obediencia as regras dos generos e do bom gosto; o criterio 

de julgamento era o grau de aproximagao ou afastamento, relative a 

estas regras e a este gosto medio. A critica romeriana postula que a 

obra e um produto, nao so da inteligencia, mas dos fatores que deter- 

minam a diregao desta — fatores historicos, geograficos, etnicos, so- 

ciais. O ponto de referencia se desloca, portanto, da obra realizada 

para o processo a que e devida, e o criterio de julgamento e a concor- 

dancia da obra com o conjunto dos processos. A critica mais seria 

que podemos fazer a primeira tendencia e que ela joga com padroes 

absolutos e toma a obra como fenomeno praticamente incondicionado, 

acontecido gragas as faculdades da razao. A critica mais seria que po- 

demos fazer ao determinismo critico e que ele desconhece ou despre- 

(10) Histdria da Literatura, vol. I, pdg. 189, 
(11) Evolufdo da Literatura Brasileira, pags. 90 e 91. 
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za a especificidade do fenomeno literario, considerando-o sublimagao 

de fenomenos de outra natureza: fisicos, biologicos, sociais. 

E' necessario, todavia, estabelecer desde o imcio que, como ponto 

de partida, temos de conceber a literatura, nao como absolute incria- 

do, mas a maneira de um produto, segundo queria Silvio; produto como 

os outros, condicionado pela evolu§ao cultural. A pesquisa das suas 

raizes nos levaria, portanto, ao mesmo ponto de que partimos para 

analisar os fenomenos sociais: infra-estrutura fisica, biologica, psico- 

logica. Porem, assim como estes condicionam, mas nao determinam 

e, sobretudo, nao explicam o fato social, com muito mais razao nao 

explicam o fenomeno literario, de natureza diversa. Para chegar a 

este, a critica devera ser liter aria. 

Uma analogia talvez ajude a ressaltar melhor o que queremos di- 

zer, Consideremos o estado da sociologia ao tempo em que escrevia 

Silvio, disputada pela biologia, pela historia, pela psicologia e ate pela 

mecanica, sob pretexto de que os fatos sociais, em ultima analise, se 

reduziam a fenomenos biologicos, mecanicos, historicos ou psicologi- 

cos. Apareceram sistemas com esses pontos de vista e a sociologia 

lucrou com o debate a que submeteram os seus problemas: organi- 

cismo, psicologismo, energetismo. No entanto, em seu seio iam se de- 

senvolvendo e consolidando os germens do sociologismo, que Ihe ga- 

rantiria a autonomia e que, lobrigados por Comte e afirmados por 

Marx, seriam sistematizados em seguida, sobretudo por Durkheim. 

Na critica e na ciencia da literatura se passava algo semelhante. 

Seguindo uma disposi^ao geral do seculo XIX, os estudiosos procura- 

ram amparar-se nas tendencias biologicas e soeiais, que pareciam fa- 

dadas a sinteses definitivas do conhecimento, esclarecendo os mecanis- 

mos do progresso e as bases das formagoes culturais. Na sua confe- 

rencia sobre "A literatura brasileira contemporanea", proferida no Cea- 

ra em 1875, Capistrano de Abreu exprime significativamente esse es- 

tado de espirito, afirmando de modo peremptorio: "Ha dois metodos 

de critica em literatura: o metodo qualitative e o metodo quantita- 

tive. O primeiro considera o produto e fixa-lhe o valor apelando para 

uma idealidade. O segundo considera o processo, o caracteristico, os 

antecedentes da realidade. Um julga; outro define. Aquele procura a 



— 112 — 

beleza e a perfeigao; este procura o estado psiquico e social. Vou es- 

tudar a literatura brasileira quantitativamente" (12). 

O proprio ar de bravata desse jovem de vinte e tres anos, per- 

dido nos confins de uma provincia longmqua do Imperio do Brasil, 

exprime o arrojo da epoca. For metodo quantitative entendiam, ele 

e os contemporaneos, a analise e a determinagao rigorosa das condi- 

goes fisio-bio-psfquicas da literatura. Tornado de modo exclusivo, co- 

mo era, o conceito e errado; primeiro, porque nao e quantitativo senao 

metaforicamente; segundo, porque nao da conta desse mundo da qua- 

lidade que e a literatura. 

A ideia diretora de semelhante critica, portanto, e a atengao maior 

dispensada ao processo, e nisto reside, porventura, o pecado maximo 

da corrente determinista. Diz muito bem T. S. Eliot, que embora "a 

grandeza da literatura nao possa ser determinada apenas mediante 

padroes literarios, devemos nos lembrar que so estes podem deter- 

minar se uma obra e literaria ou nao" (13). Com efeito, um dos 

maiores perigos para os estudos literarios e esquecer esta verdade fun- 

damental: haja o que houver e seja como for, em literatura a impor- 

tancia maior deve caber a obra. A literatura e um conjunto de obras,, 

nao de fatores, nem de autores. Uns e outros tem grande valor e 

vao incidir fortemente na criagao; devem e precisam ser estudados; 

nao obstante, sao acessorios, quando comparados com a realidade 

final, cheia de graga e forga propria, que age sobre os homens e os 

tempos: a obra literaria. "E se um artista e verdadeiramente artis- 

ta, quero dizer, esta consciente do seu destino e da missao que se 

deu para cumprir no mundo, ele chegara fatalmente aquela verdade 

de que, em arte, o que existe de principal e a obra de arte" (14). Ou, 

como escreve Eliot: "A critica honesta e o julgamento compreensi- 

vo nao se dirigem ao poeta, mas a poesia" (15). 

As correntes deterministas sao responsaveis por haverem des- 

viado o trabalho critico da obra para o processo, na preocupagao 

psico-sociologica de considera-la ilustragdo, sinal da epoca, das ideias, 

(12) Em Ensaios e Estudos, la, scrie, pdg. 61. 
(13) Citado por Norman Holmes Pearson, "Literary forms and types", English 

Institute Annual, 1940, pag. 63. 
(34) Mdrio de Andrade, "O artista e o artesao", em O baile das quatro artes, 

piig. 7. 
(IS) T. S. Eliot, Selected Essays, pdg. 7. 
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das lendencias, do famoso Zeitgeist (16). Partindo de um extremb re- 

lativismo, que abolia em literatura a pesquisa das fonnas e das cons- 

tantes esteticas, chegavam por vezes a um esquematismo excessivo, que 

usava as criagoes literarias como pretextos para generalizagoes socio- 

logicas ou historicas. Esta circunstancia e particularmente notavel 

em Sflvio. Um livro como A Literatura Brasileira e a Critica Mode ma 

reduz a nossa literatura a esquemas faceis, baseados em generaliza- 

goes nao raro arbitrarias, como pudemos ver, e a Historia da Lite* 

ratura incorre freqiientemente no mesmo vicio. Assim, notamos nele, 
como nos demais deterministas, um menoscabo pelo aspecto especi- 

ficamente literario da literatura, em proveito da hipertrofia de consi- 

deragoes de outra ordem, que nunca deveriam ter passado de sub- 

sidiarias. 

Dentro da critica naturalista, porem, precisamos distinguir tres 

diregoes: uma em que predomina a consideragao dos fatores fisico e 

etnico; outra que prefere o fator social; outra, finalmente, baseada no 
fator psicologico. O meio e a raga constituem um condicionamento 

por assim dizer de terceiro grau, porque condicionam mais os fato- 

xes seguintes, de segundo grau, do que diretamente a literatura. Os 

fatores de primeiro grau pertencem a outra esfera e sao, como vere- 

mos, os propriamente literarios. 

O fator mesologico, embora tenha sido muito levado em conta, 

nunca predominou em nenhum critico de valor, podendo-se avaliar 

a importancia que Ihe dava Taine, na interpretagao das artes plas- 

ticas, pela leitura de La Sculpture en Grece. A raga foi mais explo- 

rada, nao so pelo proprio Taine como pela maioria dos criticos na- 

turalistas, que Ihe exageraram o papel. Um exemplo frisante de ra- 

cismo, para nao citar o desvario de Houston Stuart Chamberlain, e 

a teoria da literatura portuguesa, de Teofilo Braga (17) . De um mo- 

do geral, o fator social e psico-social foi utilizado com resultados mais 

fecundos — desde o momento, de Taine, ate o utilitarismo cultural 

de Sflvio Romero. O primeiro procurava destacar o aspecto psicolo- 

gico resultante do jogo dos fatores, a faculdade mestra; o segundo sa- 

<16) Cfr. Taine, Histoire de la Litterature An glaive, vol. I, pig. VI. 
<17) Cons. Teofilo Braga, Introdugao e Teoria da Historia da Literatura Por- 

tuguesa, passim. i) 
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lientava mais o aspecto social, a contribuigao do escritor para a cul- 

tura do tempo e do pais. 

O determinismo psico-fisiologico conheceu voga acentuadissi- 

ma, ligada em parte as conclusoes da Escola Antropologica de Di- 

reito, podendo-se mencionar Nordau como exemplo desta corrente 

(18). O determinismo psicologico, que tinha a vantagem de repre- 

sentar um ponto de vista mais humano e, portanto, de reivindicar os 

direitos de autonomia da obra literaria, foi uma das molas da criti- 

ca de Sainte Beuve, e, posteriormente, Scherer, tendo uma manifes- 

tagao brilhante, ao tempo de Silvio, nos Essais de Psychologic Con- 

iemporaine, de Paul Bourget, onde se combinou com o criterio de 

Taine. 

Ainda hoje a critica determinista apresenta vitalidade. Recente- 

raente vimos uma interpretagao geografica da nossa literatura ex- 

posta por Vianna Moog; os estudos de biotipologia deram novo in- 

cremento a critica psico-fisiologica, bastando citar, entre nos, A 

doenga e a constituigdo de Mac had o de Assis, de Peregrino Junior; o 

criterio psicologico se renovou com a contribuigao da psicanalise, apli- 

cada a Machado de Assis por Americo Valerio, para apenas citar 

um caso nosso; a critica sociologica adquiriu voga explicavel pelo 

cunho social de que se tem revestido o pensamento nos ultimos tem- 

pos; so o criterio da ra^a parece afastado. 

Neste chasse-croise de determinismos, Silvio Romero se apre- 

senta como naturalista mitigado, que utilizou criterios de duas es- 

pecies: etnicos e sociais. A teoria da mestigagem e a teoria do es- 

critor representative sao os fundamentos do seu trabalho e, refletindo 

detidamente sobre a sua obra, parece-nos que ela pode ser definida 

como uma critica etnico-sociologica, em que a importancia final fos- 

se atribuida de preferencia ao aspecto social. Se examinarmos a sua 

teoria da mestigagem, veremos que ela e, em boa parte, uma teoria 

sociologica. "Quando falo no mestigo nao quero me referir somente 

ao mestigo fisiologico — o mulato; — refiro-me a todos os filhos 

da colonia, todos os crioulos, que o eram num sentido lato; porquan- 

to, ainda, que nascessem de ragas puras, o eram no sentido moral. 

Eu me explico. Tomem os leitores uma fazenda, um engenho do pri- 

meiro seculo, e apreciem as circunstancias desta especie de mestiga- 

(18) Cons, os seus livros: Degenerescence e Vus du dehors. 
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gem moral (...) Os filhos do senhor de engenho eram de certo lim- 

pos de tez; mas gostando muito de ir as senzalas a conversar e brin- 

car com os moleques, as pretas e as caboclas velhas, safam no fim de 

contas ims portuguesitos, e verdade, mas uns tais, que distavam dos 

pais, como a agua do vinho, pela intuigao e pela face moral (...) 

Por outro lado, os filhos dos escravos, os filhos dos pretos e dos in- 

dios, perdiam tambem o uso da lingua nativa e falavam a lingua da 

casa grande, a lingua do senhor; eram cristianizados e aprendiam umas 

tantas coisas que so os brancos sabiam.. . Eis ai o que eu chamo um 

caso de mestigagem moral" (19). 

Mais atilado do que os contemporaneos, Silvio apreendeu o ca- 

rater verdadeiro da civilizagao brasileira: nao apenas fusao etnica, que 

nunca foi integral, mas aquilo que hoje chamariamos aculturagao, pro- 

cesso social advindo do contacto das etnias formadoras, que ele nao 

so distinguiu perfeitamente, como erigiu em criterio interpretativo por 

excelencia, dando-lhe o nome sugestivo de mestigagem moral e pon- 

do-o na base da sua teoria da literatura patria. 

Se esta mestigagem moral era o ponto de reparo mais largo, mais 

remoto do seu trabalho, o criterio imediato de julgamento e analise 

era a teoria psico-sociologica da contribuigao cultural, que definia o 

carater de representatividade do artista, servindo para aferir-lhe o va- 

lor. Sob este aspecto, Silvio ultrapassou o alvo mais de uma vez e, 

pensando fazer critica literaria, fez o jogo da sociologia, como se po- 

de ver no ensaio sobre Martins Pena. O grande valor do comediogfafo 

brasileiro, segundo Silvio, reside no fato de ele haver dado expressao a 

sociedade do seu momento historico. "O que procuramos ver nos es- 

critos de Pena foi a historia natural da sociedade brasileira" (20). O 

aspecto propriamente literario nao o interessa, e ele o debica do se- 

guinte modo: "Nunca tratamos (...) de discutir se ele escreveu jar- 

sas ou verdadeiras comedias, se possuiu ou nao o esprit d la Moliere, 

se dispunha ou nao dum estilo elegante, ou outros problemas de igual 

jaez. Estas retoricas deixamo-las para os cultores do genero" (21). 

Com semelhante intuito, chega as posigoes mais perigosas para a 

autonomia da critica, como e notorio no ensaio citado. "O nosso co- 

(19) Historia da Literatura Brasileira, vol. I, pags. 171-172. 
(20) Martins Pena, pag. 58. 
(21) Ob. cit., pag. 58. 
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mediografo e a documentagao viva dos primeiros cinqiienta anos deste 

seculo no Brasil" (22). Ora, que a literatura nos pode esclarecer so- 

bre um dado momento historico, e notorio. O que nao e possivel, do 

ponto de vista da critica e da historia literaria, e usa-la com este pro- 

posito, mesmo porque se impoe justamente o contrario. Nas relagoes 

entre a literatura e os fatos sociais, devemos nos lembrar sempre de 

que estes devem nos servir para esclarecer a natureza daquela, e nao 

ela para elucida-los. O critico deve comportar-se como critico e ja- 

mais como sociologo. Foi o que nem sempre fez Silvio, devido a um 

conceit© falho das relagoes entre literatura e sociologia ou historia. 

No binomio critica-sociologica, acentuou indevidamente o segundo ter- 

mo, esquecendo-se de que se tratava de critica literaria sociologica. 

* ♦ ♦ 

Se quisermos, em critica e em historia literaria, chegar a um pon- 

to de vista objetivo, temos que afastar a ideia de valor absolute e, 

mesmo, da possibilidade de identificagao essencial com o fenomeno 

literario. Criagao do homem, ele e que cria a ilusao do absolute. 

Deste modo, devemos considerar a obra na sua origem, como 

ponto de intersecgao das influencias do meio e sua refragao no espl- 

rito do homem. Para encaminharmos a interpretagao de uma 

obra, portanto, e de bom aviso considerar os fatores que, ja 

vimos, podem se dividir esquematicamente em tres ordens: na- 

turais, sociais, psicologicos. Os primeiros, propugnados pelo criterio 

naturalista, sao fatores de raga, meio, equillbrio bio-pslquico. Toma- 

los diretamente em historia literaria e um erro de visao, porque a 

parte que Ihes compete vem inclulda no estudo dos fatores sociais, 

por eles condicionados. Ainda mais proximos da obra que estes, estao 

os fatores psicologicos, que implicam sobretudo a analise das relagoes 

obra-autor. Trata-se, no momento, de avaliar o criterio sociologico 

empregado de preferencia por Silvio Romero. 

Rste criterio leva em conta a influencia das estruturas sociais, 

das relagoes inter-grupais, do equillbrio das classes, das ideologias exis- 

tentes, da tradigao intelectual. A sua aplicagao visa, numa palavra, 

integrar a obra na cultura. 

(22) Ob. cit, pag. 90. 
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Do ponto de vista da sociologia, nao resta duvida que e legiti- 

mo, e mesmo necessario, o estudo da arte e da literatura enquanto 

expressoes de um determinado momento, numa sociedade determi- 

nada. E' seu papel estudar tudo aquilo que integra a obra na socie- 

dade e aquilo que a obra incorpora da sociedade. 

Do ponto de vista da historia literaria, concebida como disci- 

plina autonoma, e preciso tomar o condicionamento social apenas co- 

mo uma das premissas, e indagar sobretudo a relagao existente entre 

a obra e as outran obras, a obra e a sua filia^ao, etc. E' preciso, 

numa palavra, e se pudermos nos exprimir assim, procurar estabe- 

lecer um determinismo literdrio, mais importante, para ela, do que o 

determinismo historico, sociologico ou natural. O estudo das ligagoes 

entre a produgao intelectual e o meio social e objeto, hoje em dia, 

de disciplinas sociologicas renovadas, inclusive a sociologia do 

conhecimento, o que veio simplificar extremamente o proble- 

ma da critica sociologica. Esta, portanto, passa a ser uma critica 

literaria, como outra qualquer, que acentua o condicionamento so- 

cial, do mesmo modo por que a critica psicologica explora de pre- 

ferencia as raizes psiquicas e a critica filosofica o problema dos va- 

lores. E' um aspecto da critica literaria, e nao mais, como no tempo 

de Silvio, o pressuposto de que so o estudo das determinantes sociais 

pode explicar a produgao artistica e intelectual. O grande defeito 

desta antiga concepgao era por de lado o problema do valor esteti- 

co para ater-se ao significado social. No caso de Martins Pena, por 

exemplo, uma vez indicada a ligagao das suas comedias com o tem- 

po, Silvio se mostra incapaz de uma atitude literaria, e a unica coisa 

que sabe e repetir a cada momento, primariamente, como faz em 

quase todas as criticas de ficgao: "O escritor fotografa o seu meio com 

uma espontaneidade de pasmar". "E' fotografado do natural", "fiste 

Manuel e o tipo acabado do vendilhao reinol, ambicioso e velhaco". 

"Quern nao tera quase diariamente ouvido este palavreado por ai 

alem?" (23). Na critica literaria prdtica, Silvio procedia em duas 

fases: caso se tratasse de ficgao, comegava por um panorama do ge- 

nero ou das ideias do tempo e passava em seguida a gabar ou atacar, 

segundo o criterio do mais estreito realismo: e igual a vida, nao e 

igual a vida, etc. Tratando-se de poesia, a mesma introdugao era 

f23) Ob. cit., pigs. 86, 89, 97, 110. 
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sucedida pela analise da presenga ou ausencia de 'Vigor", "valentia", 

"sentimento verdadeiro", e outras frases ocas. Em grande numero 

das vezes limitava-se ao exordio. 

A critica sociologica e naturalista, portanto, levou-a a desprezar 

o problema da apreciagao estetica — para a qual nao tinha, alias, 

muito pendor — limitando-o as generalizagoes e ao problema da ex- 

pressao do momento atraves da obra. Provavelmente por sentir es- 

sa escravidao da critica em relagao as ciencias sociais e naturais, foi 

que, na ultima etapa da vida, colocou o problema da sua posigao co- 

mo disciplina mental, considerando-a um ramo da logica, destinada 

a analise das obras realizadas nas mais diversas esferas do pensamen- 

to. Esta derradeira operagao, porem, como que reforgou sua velha 

atitude sociologico-naturalista, pois nada cedeu quanto ao aspecto 

material da critica, delimitando apenas o problema classificatorio. 

* » » 

Para seguirmos o criterio que ele proprio, como vimos, esta- 

beleceu em Da critica e sua exata definigdo, devemos dizer que nao 

foi propriamente um critico literario. Critico de filosofia, critico de 

politica, foi, em literatura, sobretudo historiador e, conforme a sua 

tenninologia, em dado momento, esteta, ou esteticista. Os seus arti- 

gos de critica sao poucos e maus. Espirito fascinado pela mania das 

sinteses e das generalizagoes, toma um livro como pretext© para de- 

bater ideias gerais, ligadas ao assunto, muitas vezes, por vago nexo 

de proximidade. Estudando a obra de Luis Murat, por exemplo, gas- 

ta 40 das 57 paginas com uma introdugao sobre a poesia (24); das 

dez paginas com que prefacia um romance de Artur Guimaraes, usa 

oito e meia numa digressao preliminar de carater etnologico e socio- 

logico (25); das treze paginas do prefacio ao Visiondrio, de Mateus 

d'Albuquerque, oito sao consagradas a autobiografia e a polemica 

(26). Note-se que a sua critica e sempre de circunstancia (prefacios, 

brigas), raramente tomando um livro para aprecia-lo. E quando cri- 

tica, o seu nivel baixa assustadoramente. Tanto e agil, e mesmo bri- 

(24) Luis Murat, Estudo, reproduzido como "Luis Murat", em Novos Estudos, 
pig. 13. 

(25) "Quatro palavras convictas", em Ensaios de Sociologia e Literatura, pig. 26. 
(26) "Visionirio", em Provocagdes e debates, pig. 33. 
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lhante, no debate das ideias, na polemica, quanto canhestro e frou- 

xo ao se defrontar com uma obra. E interessante e que sabe comen- 

ta-las com interesse, quando integradas na seqiiencia de uma evo- 

lugao. 

E' quase lugar comum dizer-se que foi bom historiador e mau 

critico, e no seu tempo ele ja se defendia com veemencia de tal jm- 

zo. Nao obstante, e uma evidencia a qual nao podemos escapar. 

Assinalaram-na Jose Verissimo, Araripe Junior, Laudelino Freire, Me- 

deiros e Albuquerque. Recentemente, Sflvio Rabelo retomou-a com 

brilho no seu belo estudo. E' precise assinalar, todavia, que a cir- 

cunstancia e devida tanto as proprias disposigoes mentais de Sflvio, 

quanto as condigoes em que se desenvolveu a critica no seculo pas- 

sado, — historica e generalizadora por excelencia, mais apegada a 

explicagdo do que ao prazer intelectual. A critica modema nasceu 

sob a tutela da historia, e este contacto vivificante deu-lhe a energia 

comprometida pela velha retorica. Aos seus trabalhos de critica, 

Sflvio atribuiu por muito tempo o nome generic© de "Apontamentos 

para a Historia da Literatura Brasileira no seculo XIX", compreen- 

dendo na classificagao tanto as obras literarias quanto as politicas e 

cientificas. Considerava a Historia da Literatura um livro de "His- 

toria Nacional". Como nao nos cansamos de afirmar no decorrer 

desta tese, critica, para ele, e uma denominagao generica com que 

caracterizava a sua atitude mental. Quando falamos em critica ro- 

meriana, portanto, devemos compreende-la como atividade de anali- 

se e sistematizagao da cultura, apresentada, nos seus melhores exem- 

plares, sob o ponto de vista historico. 

E7 erro dizer que esta critica seja cientifica — como ele o fa- 

zia. Cientifico em literatura significava, no seculo XIX, aplicar ao 

seu estudo os metodos de outras ciencias. Mesmo quando rejeita 

qualquer confusao da critica e das ciencias do homem com a bio- 

logia, Sflvio insiste em que elas devem adotar os seus criterios de ex- 

plicagao, que sao os mesmos para todos os fenomenos da vida e do 

espirito. Hoje, s6 podemos conceber como cientifica a critica que 

se esforga por adotar um metodo literdrio cientifico, um metodo es- 

pecifico, baseado nos seus recursos intemos, Estabelecimento de 

fontes, de textos, de influencias; pesquisa de obras auxiljares, analise 

intema e externa, estudo da repercussao; analise das constantes for- 
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mais, das analogias, do ritmo da cria9ao: esta seria a critica cientf- 

fica, a ciencia da literatura. Apoiada nas conclusoes das outras cien- 

cias, ela nao passa de cientificista, como dizia, a serio, o nosso 

Silvio (27). 

Esta historia especificamente literaria — que obedece a tenden- 

cia modema — procura fundar-se num determinismo literario, um 

estudo dos fatores do primeiro grau, como os chamamos atras, e que 

nada mais sao do que as rela^oes de proveniencia, coexistencia e re- 

percussao das obras do pensamento e da sensibilidade umas em re- 

lagao as outras. Ela termina, e claro, pelo estudo da situagao da obra 

no tempo, e nem poderia deixar de ser assim, mas nao toma como 

postulado que o meio social determina o carater da produgao inte- 

lectual. No tempo em que Silvio formou a sua mentalidade, ela nao 

existia, pois preponderava o estudo do determinismo extemo. Pa- 

ra tomar a Franga como exemplo, ela se constituiu, depois do furor 

naturalista, com um Lanson, um Bedier, um Croiset, um Baldens- 

perger, afastando-se tanto do naturalism© critico quanto da critica 

pessoal, da critica-arte, numa divisao de trabalho ate certo ponto sa- 

lutar, sobretudo porque desprovida de exclusivismo. 

Em Silvio, como em Teofilo Braga e no proprio Taine, a preo- 

cupagao cientifica comprometeu o papel do gosto na analise literaria, 

fundando-se a critica muito mais em premissas teoricas do que no 

sentiment© do belo. E' interessante que, num trecho da Historia da 

Literaturaf assinalando os requisites do critico, Silvio mencione a ca- 

pacidade de sintese, a penetragao filosofica, etc., e nem sequer aluda 

a sensibilidade estetica, ao gosto. A critica cientifica, fenomeno ge- 

ral da epoca, desviou os espiritos do respeito pela sensibilidade ar- 

tistica, considerada sobrevivencia da retorica e da metafisica. Esta 

anestesia e, pois, um trago de momento, mais acentuado nuns que nou- 

tros, mas presente em todos e comprometendo a analise das obras. 

Dizer, simplesmente, que Silvio nao tinha gosto e tocar apenas numa 

(27) "Aucune science ne se construit sur le patron d'une autre: leur progrfes 
tient ^ leur inctependance reciproque qui leur permet de se soumettre cha- 
cune a leur objet. L'histoire litteraire, pour avoir quelque chose de scien- 
tifique, doit commencer par s'interdire toute parodie des autres sciences, quel- 
les qu'elles soient". G. Lanson, "L'Histoire Litteraire", De la Methode dans 
les Sciences, vol. II, pdg. 237. 
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parte da questao. Mesmo que tivesse, o genero de trabalho a que 

se dedicava acabaria por abafa-lo, relegando-o a segundo piano. 

E' preciso ponderar, ainda, que ao seu tempo, a critica era um 

pouco como a nebulosa primitiva, de cujo bojo foram saindo, de um 

lado, a critica literaria propriamente dita; de outro, aquele conjunto 

de disciplinas que constituem a referida ciencia da literatura: his- 

toria das ideias, literatura comparada, etc. Constituiram-se tambem> 

alem disso, a estetica literaria — filosofia, e nao ciencia da litera- 

tura, como queria Silvio — e a sociologia do conhecimento, que 

herdou parte das preocupa§6es deterministas. Finalmente a socio- 

logia (para a qual tende, no limite, a historia e, portanto, a historia 

literaria) libertou-se definitivamente do biologismo e adquiriu cara- 

ter proprio (28). 

Feitas estas consideragoes, resta-nos avaliar a contribui§ao de 

Silvio para a literatura brasileira e estabelecer o sentido historico da 

sua obra. Deixando o segundo ponto para o proximo capitulo, diga- 

mos, quanto ao primeiro, que a critica naturalista serviu e desserviu, 

ao mesmo tempo, o desenvolvimento dos estudos de literatura no 

Brasil. 

Insistindo tao exclusivamente no estabelecimento dos fatdres da 

literatura e do papel do escritor, Silvio contribuiu, como ninguem, pa- 

ra criar uma atmosfera dificil a vida da critica e da historia litera- 

ria, literariamente concebidas. Desacreditando a erudigao e apelan- 

do para as sinteses historico-sociologicas, sufocou os germens da pes- 

quisa de textos e fontes, — que se via esbogar nos trabalhos de um 

Joaquim Norberto ou de um Vamhagen. Depois dele, procuraram-se 

construir vistas de conjunto e ligar a literatura aos outros fenomenos 

culturais — obra menos de critico do que de sociologo e historiador. 

Se um Jose Verissimo preservou os direitos da critica de livros, — 

comprometida ainda mais pelo esquematismo de Silvio e que ele 

consolidou e dignificou no Brasil, — a verdadeira critica cientifica^ 

com os seus trabalhos de analise, comparagao, classificasao, estudos 

geneticos, nao chegou a se formar entre nos. Na Franga, o intenso 

(28) Cfr. o ponto de vista de Lanson: "(•••) I'histoire litteraire s'acMve par 
I'expression des rapports de la litterature k la vie, oil elle rejoint la so- 
ciologie". Op. cit., p. 245. 
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jomalismo e a tradigao universitaria resistiram ao embate do cien- 

tifismo e puderam, mesmo, absorve-lo, aproveitar-ihe a enorme con- 

tribuigao, podando-o dos perigos. No Brasil, onde, como vimos, tu- 

do se esbogava, ele atravancou o horizonte com a sua desmedida 

ambigao, de que Silvio foi o digno representante. Serviu e, ao mes- 

mo tempo, prejudicou. 

Um exemplo interessante, que nos deve fazer meditar, e o do 

ensino. Vimos no Capitulo I que a critica brasileira comegou em 

boa parte ligada a este. Ante o modernismo agressivo dos natura- 

listas, a critica dos professores atrofiou, fechando-se numa carapaga 

protetora, dentro da qual ainda se encontra. Nos colegios, a teoria 

e a historia da literatura eram ate bem pouco tempo ensinadas em 

compendios hauridos diretamente dos velhos manuais de retorica e 

poetica. Os alunos brasileiros, neste quase meado de seculo XX, 

aprendem as regras do estilo, os tropos, os generos — tudo ensina- 

do como no tempo dos Conegos Pinheiro e Honorato. Processou-se 

uma separagao entre o ensino e a critica militante, que, ao lado da 

inexistencia de estudos superiores de literatura entre nos, impediu a 

constituigao da critica cientifica modema. 

Nesta separagao, Silvio teve magna embora involuntaria parte. 

O seu intento era, muito ao contrario, acabar com os compendios de 

retdrica e vivificar o ensino atraves da ciencia contemporanea. As 

circunstancias quiseram que ele realizasse apenas uma parcela do que 

projetou. Vejamos qual a importancia desta parcela. 



CAPtTULO VI 

A OBRA DE SILVIO ROMERO E O SEU 

MOMENTO 

(...) decenio maxima, o decinio que ini- 
ciou e adiantou a derrocada do velho Brasil ca- 
tolico-feudal, 1868-1878. 

SILVIO ROMERO 

As censuras ou os louvores que fazemos a um tipo de pensa- 

mento tem sentido quando procuramos situa-lo no tempo em que 

floresceu. Deste modo, em cada pensamento e em cada ato do ho- 

mem teremos dois aspectos a julgar; a sua validade em face da cor- 

rente geral da historia, e a sua validade em relagao ao momento li- 

mitado que o viu surgir e manifestar-se. 

A fim de ponderarmos bem o alcance do naturalism© critico, 

da critica determinista, coloquemo-nos no tempo em que ela surgiu e 

vigorou entre nos. Naquele momento, digamos de imcio, e nao so no 

Brasil como em todo o Ocidente, ela desempenhou um papel da maior 

transcendencia. 

Quando se censuram as' tendencias deterministas em literatura, 

quando se verbera o periferismo das suas interpretagdes — quer so- 

ciologicas, como as da critica marxista, quer historicas e etnograficas, 

como as de Taine, quer mesologicas, como as de Buckle — freqiien- 

temente se esquece de que apenas devido a elas foi possfvel estabe- 

lecer uma critica e uma historia literaria modemas, pondo ordem num 

domlnio antes entregue ao mais obsoleto formalismo. A injegao de 

xelativismo historico e cientifico no estudo da literatura permitiu que 

ela fosse, dai por diante, concebida como atividade cultural. 

Tomada em si, a critica cientifista e uma simplificagao do pro- 

blema, uma redu^ao do complexo ao simples (relativamente). Por 
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isso mesmo, teve agao dupla — clarificando por um lado a perspec- 

tiva dos estudos literarios e, por outro, erigindo-se em perigo temivel 

no tocante a compreensao e ao problema do valor. 

Se em nossos dias tendemos a achar que o seu angulo e mero 

auxiliar de trabalho (com um grao de sal nao isento de ironia ante 

os arroubos cientifistas dos nossos predecessores), naquele momen- 

to, todavia, e no Brasil, a historia literaria concebida quantitativa- 

mente, para usar usar um adverbio falso, mas pitoresco e significative, 

teve papel importante. Transcendendo a literatura pela amplitude 

dos propositos, o movimento a ela devido tocou e revolveu todo o 

campo da nossa cultura, provocando revalorizagoes e visando a pro- 

pria marcha dos acontecimentos. Serviu como humaniza9ao e disci- 

plina literaria, como sistematizagao de conhecimentos, como enqua- 

dramento de nogoes antes vagas e arbitrarias. Para nos libertar- 

mos da critica cientifista, foi bom ter passado por ela. 

E ainda hoje ela nos pode servir de inspiragao, ensinando, co- 

mo ensinou a Silvio Romero, que e precise extrair algum resultado 

do estudo da literatura, alguma conseqiiencia para a orientagao do 

homem. Foi o que ele quis fazer, procurando determinar a razao-de- 

ser da literatura dentro da sociedade, esclarecendo a sua forma^ao, 

indicando as suas possibilidades de progresso. E' verdade que, ao fa- 

ze-lo, realizava menos uma critica literaria do que um amplo movi- 

mento critico, tomando a literatura como objeto de trabalho, porque 

ela e, de fato, sintese da cultura de um momento historico: "(...) 

no simples conceito da literatura e da arte, so e possivel compreen- 

der como tal (sic) aquelas criagoes artisticas em que se acha estam- 

pado aquilo que um povo dado pensou e sentiu em uma fase qual- 

quer de sua historia" (1). Os exageros a que chegou a critica deter- 

minista sao explicaveis pela atmosfera do tempo — do "seculo da 

biologia", em que parecia possivel estabelecer um rigoroso nexo cau- 

sal em todos os dominios do conhecimento, — e este proprio exa- 

gero e a marca da sua generosa ambigao. Gramas a ela, foi possi- 

vel, a um homem como Silvio, fazer, alem do trabalho de estabele- 

cimento dos fatores, uma analise de fundo na ideologia brasileira do 

(1) Doutrina contra doutrina, pdg. LXXXIX. Na 2 a. ediqao, pag. 
LXXXIX, vem corrigido: "... como tais...". 
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seu tempo, e, ultrapassando a critica literaria, sublimar o seu traba- 

Iho num criticismo fecundo, dotado daquela amplidao que Croce ve 

na verdadeira critica: "Por esta razao, quando a critica de arte e 

verdadeiramente estetica, amplia-se, em sua atuagao, ate tomar-se 

critica da vida, nao podendo julgar tiem caracterizar as obras de arte 

sem, ao mesmo tempo, julgar as obras da vida inteira, assinaiando 

a cada uma o seu carater proprio" (2). Palavras que Silvio teria 

aceitado para a sua obra, porque elas exprimem bem o anseio de re- 

valoriza^ao, de abertura de rumos, de estabelecimento de padroes 

que foi a sua interpretagao da cultura nacional. ..rin, 

./d , V-r • . 

'• * * * - j-'U 
r-J 

O naturalismo critico de Silvio Romero e Tobias Barreto teve, 

no Brasil, fun9ao social de combate, em prol da mentalidade cienti- 

fica e de uma orientagao intelectual liberta do formalismo colonial e 

do beletrismo romantico. Um dos postulados que propugnou foi a 

introdugao do metodo cientifico e do estudo das ciencias. No Bra- 

sil de entao, as ciencias se achavam relegadas para segundo piano, 

preteridas no ensino, confinadas a poucos especiaiistas desajudados 

do govemo e ignorados da opiniao publica. O seu advento coinci- 

diu com o movimento critico, a ascensao da burguesia e o predomi- 

nio do espirito urbano sobre a mentalidade ligada ao grande dominio 

rural. Bste, caracterizando uma aristocracia conservadora, acomo- 

dava-se bem com as tradigoes humanisticas do ensino jesuitico, que, 

apesar de desarticulado pela reforma Pombalina, continuou a influir 

em nossa formagao intelectual, com raras excegoes, e permaneceu im- 

permeavel ao progresso cientifico, do qual desconfiava como de inova- 

gao perigosa, compreendendo que a pesquisa e a descoberta substi- 

tuem de certo modo a autoridade e a transmissao de verdades secula- 

res. Nada de extraordinario, pois, que fosse um sistema educacional 

bem aceito pelo patriciado rural, conservador e cioso de autoridade. 

A formagao juridica, menos afetada pelo sopro renovador do gran- 

de Marques e transmitida as nossas faculdades com o velho forma- 

lismo canonico, pouco contribuiu para a emancipagao do espirito, 

  »> 
(2) Benedetto Croce, Brevidrio de Estetica (trad, esp.), 4a. ed., pag. 97. 



— 126 — 

embora contribuisse para a paisagem cultural com o tipo urbano e 

anti-patriarcal do bacharel, tornado quase slmbolo depois do estudo 

de Gilbert© Freyre (3). 

Ora, num Brasil entorpecido pelas humanidades classicas mal 

assimiladas, que sob certos aspectos constituiam verdadeiro fenome- 

no de inercia cultural, a campanha pela cultura cientifica e pela re- 

visao filosofica apareceu como forga de renovagao mental. A critica 

de Sflvio, tao profundamente ligada a ela, corre paralela ao incre- 

mento dos estudos de matematica, relacionados em parte com o po- 

sitivismo; a intensificagao dos estudos de ciencias naturals; a cons- 

tituigao da etnografia e da etnologia brasileira; a transformagao do 

direito sob o influxo do evolucionismo; a fundagao da Escola de Mi- 

nas, etc. Um verdadeiro movimento de despertar, atraves da revali- 

da^ao dos padroes da cultura. 

Parece-nos que semelhante movimentos nao estara sem correspon- 

dencia, nem coincide ocasionalmente com as primeiras tentativas da 

burguesia de tomar a si a dire§ao economica e politica da nagao. Nao 

e por acaso que se da no Brasil, em 1860, a grande vitoria eleitoral do 

liberalism© democratico, a que esteve tao ligada uma mentalidade ti- 

pica de capitalista progressista, como Teofilo Ottoni; nem que, em 

1868, o partido liberal se cinda, com a conseqiiente formagao do par- 

tido republicano, em 1870 (4). Neste ano, em que se funda o jornal 

de Limpo de Abreu e Rangel Pestana, vai no auge o desenvolvimen- 

(3) E' de importancia para todo este capitulo a analise da decomposiqao do 
patriciado rural, feita em Sobrados e Mucambos. Cfr. tambem a interpre- 
taqao psicanalitica de Luis Martins, "O Patriarca e o Bacharel", separata 
da Revista do Arquivo Municipal, de Sao Paulo, n.0 LXXXIII; "O Pa- 
triarca e o Bacharel — I —", Clima, n. 16, novembro de 1944. 

(4) Cp. Joaquim Nabuco; "Essa elei^ao de 1860 pode-se dizer que assinala 
uma epoca em nossa historia politica; com ela comega a encher a mare 
democratica, que desde a reaqao monarquica de 1837 se tinha visto baixar 
e cuja vasante depois da Maioridade chegara a ser completa" {Um esta- 
dista do Impirio, 2a. ed., vol. I, pig. 347). E Euclides da Cunha: "Am- 
pliando a de 60, a de 63 levantou liberals e democratas, numa maioria des- 
proporcionada e alarmante" ("Da Independencia a Republica", em A Mar- 
gem da Histdria, pig. 339). "Alguns espiritos liberals gravitavam ji neste 
tempo (1867) para a Republica, comega-se a assentar o piano inclinado do 
Impirio" (Nabuco, ob. cit., vol. II, pig. 68). Cfr. tambim Tavares Bas- 
tos, "A situagao e o partido liberal", em Os males do presente e as es- 
perangas do futuro, 2a. ed., pig. 130. 
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to das empresas de Maua; o positivismo grassa entre os doutores mi- 

litares; o abolicionismo se consagra no ano seguinte. 

O movimento intelectual e cientifico significava, no campo da cul- 

tura, o mesmo process© de rompimento com a autoridade tradicional 

e o mesmo desejo de afirmagao nova e livre. O movimento critico do 

Recife, que floresceu desde 1868 ou 1869, e que repercutiu imediata- 

mente no Ceara, logo seguido por fenomenos semelhantes ao sul, foi 

a primeira manifestagao organica e flagrante do processo de aburgue- 

samento refletindo-se nas esferas mentais. Foi a primeira expressao 

coerente, no campo literario e filosofico, de uma ideologia burguesa 

no Brasil. 

O processo de aburguesamento, cuja semente deve ser procura- 

da no seculo XVII, e que foi se acelerando durante todo o seculo 

XVIII, dera origem, apenas no seculo XIX, a uma classe urbana de 

comerciantes, funcionarios, bachareis, em parte mestigos e filhos de 

Portugueses, que se antepunha ao patriciado decadente, ansiosa por 

recolher-lhe a heranga (5), Nao que o grande dommio rural estives- 

se para desaparecer, e a Republica importasse em vitoria exclusiva da 

burguesia urbana. O processo que se desenvolve e o da uniao desta 

com a nova potencia agraria, o fazendeiro de cafe, substituto na hege- 

monia economica do plantador de cana e levado, pela propria natu- 

reza da sua lavoura, a tornar-se partidario da mao-de-obra livre e da 

descentralizagao politica. A evolugao do conselheiro Antonio Prado, 

em Sao Paulo, de chefe conservador a lider da republica, mostra bem 

este sentido de uma elite rural, paulista e nao nordestina, sem tradi- 

goes patricias, mais burguesa que fidalga e aliada natural, naquele me- 

mento, do comercio e da industria urbana, com os quais formaria, por 

algum tempo, o panorama do incipiente capitalism© brasileiro. 

(5) Cfr. Fernando de Azevedo, A Cultura Brasileiro,, pag. 310, e Azevedo Ama- 
ral, A Aventura Politica do Brasil, caps. V e VII. "O comerciante, uma 
quantidade sem importancia por ocasiao da abertura dos portos, tornou- 
se figura saliente em um pais onde o sistema financeiro dependia exdusi- 
vamente do comercio estrangeiro (...). O inicio de industria nacional (ao 
tempo de Maud) originou o nascimento das classes industrials brasiieiras 
(...). Paralelamente a isto, originou-se a gradual degeneragao do fazen- 
deiro" (J. F. Normano, Evolufdo Economica do Brasil, tra. port., pdg. 
98). 
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A presenga da burguesia numa sociedade aristocratica nao impli- 

ca, alias, a morte imediata desta, — pelo contrario, — assim como o 

proletariado existente no seio da sociedade burguesa nao significa o 

sen fim proximo. £ste so advem, nura e noutro caso, com o desenvol- 

vimento das contradigoes economico-sociais, que pressupdem justa- 

mente a coexistencia. 

No dominio da inteligencia, varies fatores corroboram o movi- 

mento ascencional da classe burguesa, e se integram, para o observa- 

dor modemo, na mesma corrente de critica de valores. E' o realis- 

mo e o naturalismo, o romance urbano e social, batendo em brecha 

a Pasargada romantica, preferindo a observagao ao sonho e o presente 

a tradigao. E' o surto cientifico que mencionamos e e, sobretudo, o 

brado da critica, aplicada a todos os setores por um Tavares Bastos, 

um Saldanha Marinho, um Tobias Barreto, um Pereira Barreto, um 

SOvio Romero. 

Nao e em vao que este inicia a carreira investindo ferozmente 

contra o legado romantico, a convengao indianista, a filosofia espiri- 

tualista, o culto da autoridade, o empirismo politico dos homens ex- 

perimentados. A sua briga com a comissao examinadora de uma 

Congregagao de Faculdade e nao apenas tipica, mas simbolica. Te- 

mos a impressao de que o criticismo de Silvio se toma claro, se o 

compreendermos como parte dum fenomeno mais geral de revolugao 

social e ideologica. Para ele, aplicar ao Brasil o naturalismo cienti- 

fico de um Taine, ou de um Buckle, significava nao apenas possibi- 

lidade de interpretagao mais solida da nossa literatura como, sobretu- 

do, ocasiao para derrubar o tradicionalismo jesuitico e abrir as por- 

tas a uma renovagao ampla do pensamento e da sociedade. Para 

ele, toda critica coerente, sendo sociologica, tendia a ser social e 

acabava normalmente numa politica. E' fato de observagao facil a 

circunstancia dos criticos tenderem, na maioria dos casos, a refle- 

xao sobre materia politica. O velho Taine escreveu Les Origines de 

la France Contemporaine, com um intuito de doutrinagao conserva- 

dora; Renan acabou os dias escrevendo Utopias politicas; Teofilo Bra- 

ga inseriu a sua atividade intelectual na propria vida social portu- 

guesa, vindo a ser o primeiro presidente duma republica por que se 

bateu; De Sanctis chegou a doutrinagao liberal como conseqiiencia 
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logica do seu idealismo critico; Bmnetiere, Faguet, Lemaitre, termi- 

naram a vida na agao e no combate. Modemamente, um enrolameii- 

to da critica sobre si mesma, a par duma consciencia mais exigente- 
mente literaria, nem por isso fez rarear o fenomeno. Um Eliot es- 

creve Idea of a Christian Society, e o ultimo livro que nos chega de 

Middeleton Murry e Christocracy. Edmund Wilson publica To the 

Finland Station, apos Axel's Castle, e o sr. Tristao de Athayde, a 

Politic a e O Problema da Burguesia, apos a serie dos Estudos. 

Na obra de Sflvio, o aspecto literario se entrelaga ao social e 

o politico — o critico buscando uma base sociologica, esta levando-o 

a encarar as solu^oes politicas, e o resultado sendo um dos conjun- 

tos mais coerentes da ideologia burguesa brasileira no seculo XIX. 

Esta atitude mental do grande critico se esclarece se atentarmos 

para as suas ideias no tocante ao progresso e a evolugao social. Pa- 

ra ele, como vimos, as ideias condicionam as transformagoes da so- 

ciedade, tendo permanecido nisto um discipulo fiel de Comte. Na 

sua critica a Sinimbu, falando do realism© cientifico, adverte-nos que 

nao o confundamos com o realism© literario, de Zola, e acrescenta; 

"Este frances, ainda ha pouco, enganou-se, proclamando que a re- 

forma intelectual deve seguir-se a politica. E' um erro: as grandes 
construgoes politicas e que sao corolarios das profundas reformas inr 

telectuais" (6). Isto posto, reconhece que o nosso atraso provem so- 

bretudo de tres ordens de fatores: naturais, etnicos e morais. "Qs 

fatores historicos (...) sao efeitos, quo depois atuam como causa" 

(7). Assim, a reforma dos valores, intelectuais — efeitos — pode- 

ra tambem agir como causa. Por isso diz: "Levemos a critica ao 

ceme podre dos velhos prejuizos e reergamo-nos pela inteligencia" 

(8). 

A chave deste aparente idealismo (sentido etimologico) esta na 

concepsao dps efeitos que se tornam causas. De acordo com as suas 

convicQoes cientificas, acreditava na evolugao natural, regida pela se- 

lepao e influenciada pelo meio. As ideias seriam, portanto, produ- 

tos. Mas produtos que, no jogo da selepao, se tomavam agentes, fa- 

ce) "Cansanqao de Sinimbu", Ensaios de Critica Parlamentar, pig. 46. 
(7) Ob. cit., pig. S3. 
(8) Ob. cit., pag, 54. 
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tores, e transformavam o meio. O homem se liberta continuamenter 

da pressao do despotismo da natureza, da supersti^ao e dos tiranos, 

por meio "da ciencia e da revolugao" (9). Se nos agirmos sobre a^ 

ideias, procurando transforma-las, estaremos preparando uma rea- 

daptagao e um combate ao meio. Dai o problema fundamental, pa- 

ra ele, ser o de mudar as concep^des intelectuais reinantes no Bra- 

sil — a intuigao, como dizia (10). 

Esta extensao do conceito de critica e flagrante no Brasil, com 

Silvio Romero e o grupo do Recife; em Portugal, com Teofilo Braga 

e a geragao de Coimbra. Mais do que manifestagao de carater lite- 

rario, foi, em Portugal sobretudo, um movimento de revisao social e 

moral. Por menos inclinados que sejamos a admitir a influencia das 

circunstancias sobre a diregao da atividade mental, nao podemos, nos 

casos citados, deixar de reconhecer a sua relevancia. A situagao pe- 

culiar do Brasil — mais ainda, talvez, que a de Portugal, — como 

que solicitou o criticismo da Escola do Recife. Tratava-se de utili- 

zar todas as annas a fim de forjar, em todos os campos, a ideologia 

a ser oposta ao arcabougo feudal e romantico, que se prolongava 

nas instituigoes e nas letras. Por isso, a critica nasceu aqui ligada a 

este movimento de revalidagao ideologica, como aconteceu em Por- 

tugal (11). A repugnancia manifestada por Silvio em considerar 

apenas literaria a sua critica, bem como a sua repulsa pelo aspecto 

puramente estetico das obras (dois enormes equivocos em que in- 

corria) — vem justamente deste sentimento de que a critica, come- 

gando como disciplina literaria, terminava necessariamente como mo- 

vimento social. 

sjc * ♦ 

(9) "Interpretaqao filosofica dos fatos historicos", Estudos de Literatura Con- 
tempordnea, pag. 64. 

(10) Segundo o seu admirado amigo Tobias Barreto, "a pior das penurias"' e 
"a penuria moral, em que laboramos, o desanimo dos espiritos" (Discur- 
sos, la. ed., pdg. 117). 

(11) "Se em Franca a critica nasceu com Sainte Beuve e os criticos do seculo- 
XIX, em Portugal nasceu com Antero de Quental e a geraqao de sessenta1. 
e cinco (...). Seja como for, a verdade e que a critica de Antero e a 
da sua geragao nao era, por assim dizer, critica literaria: era critica social 
e moral. Mesmo quando tinha por objeto a literatura, a verdade e que 
esta era vista atraves de uma no^ao mais social que literdria" (Joao Gas- 
par Simoes, Critica, I, pags. S3 e 55). 
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l 
O meado do seculo XIX e o momento em que, como conse- 

quencia duma serie de fatores, a burguesia brasileira se encontra cons- 

titufda e apta para candidatar-se a um poder, que oscilava nas maos 

tremulas da aristocracia a?ucareira. Nao nos e possivel aqui, nem ca- 

bivel, aprofundar o problema da burguesia brasileira oitocentista, — 

problema complexo, a espera de estudos mais precisos para sair do 

estado de indeterminagao em que ainda se encontra. Lembremos que 

e precise encarar como burguesia, de um lado, os comerciantes Por- 

tugueses e brasileiros — parte do capitalismo comercial desenvolvido 

desde o seculo 18 e incrementado com a abertura dos portos; — de 

outro, as profissoes liberais, o funcionalismo publico e as ocupagoes 

intelectuais, vias preferidas de aburguesamento para os individuos, bran- 

cos ou mestizos, vindos do povo. Diga-se, mais uma vez, que a nova 

aristocracia rural — do cafe — terminou por integrar-se no movi- 

mento progressista representado pelos grupos citados, mais moveis e 

irriquietos (12). Quanto ao capitalismo industrial, observemos que 

ele apareceu timidamente nos meados do seculo e nao vingou. 

Tenhamos em mente que a oposigao campo-cidade e fazendei- 

ro-burgues tern um sentido antes vago, dadas as intercorrencias que 

caracterizavam a dinamica da vida brasileira neste periodo, com os 

seus deslocamentos e recomposigoes de nivel. Alias, os matizes da 

estratificagao foram sempre vagos no Brasil, alem do duro contraste 

senhor-escravo; entre os dois, a populagao estava longe de apresen- 

tar a relativa estabilidade observada no Ocidente europeu. Oliveira 

Vianna ja estuda os grupos sem qualificagao social, que tanto pesam 

nas ideias de Azevedo Amaral. A este respeito, e indispensavel con- 

sultar o estudo que Caio Prado Junior consagra ao problema, escla- 

recendo-o e interpretando-o de maneira profunda (13). Nessa massa 

(12) "Nomes ilustres, cujo pronunciamento seri a eterna dor do partido libe- 
ral, acabam de proclamar principios da severa escola republicana. Acom- 
panham-nos conservadores da nova geraqdo" (grifo nosso). Tavares Bas- 
tes, ob. cit., pig. 163. 

(13) Oliveira Vianna, Populagoes Meridionais do Brasil. O capitulo X — "Fun- 
gao politica da plebe rural", contribuigao valiosa para o estudo do proble- 
ma dos nossos desqualificados sociais; Azevedo Amaral, A Aventura poli- 
tica do Brasil, sobretudo os capitulos VII, "Perda do sentido economico", 
VIII, "Desnacionalizagao da economia", e IX, " Reagao das for^as vivas", 
que analisam o nosso desenvolvimento politico e social no siculo XIX, 
debatendo o problema do radicalismo politico, da transformagao economi- 
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amorfa de instaveis sociais, iam ser talhados muitos agrupamentos po- 

liticos e sociais do Imperio, inclusive alguns que encaramos aqui sob 

o nome generico de burguesia, ou que Ihe serviram de instrumento de 

combate: soldados, oficiais, apaniguados, funcionarios, bachareis, in- 

telectuais. 

Silvio, com a argucia costumeira, verifica do seguinte modo a 

nossa indiferenciagao: "(...) nao conseguimos ainda formar um po- 

vo devidamente organizado de alto a baixo. Faltam-nos a hierarqui- 

zagao social, o encadeamento das classes, a solidariedade geral, a in- 

tegragao consensual, a disciplina consciente de uma ideia comum, a 

homogeneidade intima (...) Destarte, se, por um lado, nao temos o 

operariado rural organizado, afeito ao trabalho regular e seguido, nem 

uma classe numerosa, por toda a parte espalhada, de pequenos pro- 

prietarios agricolas; nem a dos medios proprietarios da mesma espe- 

cie; porque as terras sao devolutas, de hereus, ou estao nas maos dos 

grandes latifundiarios, hoje geralmente decadentes; nao possuimos, por 

outro lado, o vasto operariado urbano nacional pelo Brasil em fora; 

nem a pequena burguesia proprietaria, farta e abastada; nem tao pou- 

co a grande burguesia comparavel a das fortes nagoes particularistas, 

opulenta, poderosa, progressiva, e, menos ainda, a vasta aristocracia 

do dinheiro, o grupo dos milionarios, dos banqueiros, dos capitalis- 

tas" (14). 

E' verdade que nos faltava, na sua integridade, esta armadura 

prefigurada no cerebro generalizador e esquematizador de Silvio. Por 

outro lado, nao e menos verdade que, no periodo de que falamos, apa- 

reciam no Brasil sinais inconfundiveis de vida por parte das classes 

medias urbanas, quer na esfera das profissdes comerciais e industriais, 

quer no setor da pequena inteligentzia burguesa e avangada. 

O programa do Partido Progressista, em 1868 pede "a realizagao 

pratica da liberdade individual em todas as relagoes", segundo reza o 

seu manifesto, citado pelo sr. Humberto Bastos. O mesmo autor 

acrescenta: "Mais tarde o orgao do partido liberal radical declararia 

que desejava a emancipagao do individuo, garantindo-se-lhe a liber- 

ca e da "ascengao social das classes parasitdrias"; Caio Prado Junior, For- 
mafdo do Brasil Contempordneo — Coldnia, cap. sobre a "Organizaqao 
social", pags. 267-295, onde estd a melhor analise e interpretagao que co- 
nhecemos do problema. 

(14) Provocafdes e debates, pdgs. 382-383. 
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dade de culto, de associa§ao, de voto, de ensino e de industria. Mais 

tarde ainda, o centro liberal, composto de figuras como Nabuco, Za- 

carias, etc., levantava a bandeira da maxima liberdade "em materia de 

comercio e industria e conseqilente derroga^ao de privilegios e mono- 

pdlios" (15). E' a burguesia querendo liberdade de movimentos para 

os seus negocios, e cujo representante maximo, Maua, da ao mundo 

o primeiro grande exemplo de capitalismo brasileiro (16) 

Se lermos o famoso "Discurso em mangas de camisa", com que, 

em 1877, Tobias Barreto inaugurou um "Club Popular" em Escada, 

sentiremos aspiragao semelhante. O orador fala em nome do povo, 

numa pequena cidade encravada em latifundios agucareiros, onde nao 

se colocava praticamente o problema burgues. Mas pensa no pais in- 

teiro, e toda a argumentagao e voltada contra o "o denominador co- 

mum (...) a fidalguia, ou o seu subrogado, o dinheiro" (17). "E' 

certo que a nossa populagao se acha dividida nao somente em classes, 

mas ate em castas (...) Um clero privilegiado, o qual, nao obstante 

haver um salario do seu trabalho, nao obstante receber por uma capela 

de missas tanto, quanto nem sempre o advogado recebe por uma cau- 

sa, nem o pequeno negociante ganha na feira do trabalho, nem o ar- 

tista lucra com os seus artefatos, todavia nao paga imposto (...) De- 

pois do clero, uma nobreza feita d mao, pela maior parte estupida, 

pretenciosa, e ainda pior que a clerezia, pois que esta ao menos nao 

manda a9oitar os cidadaos, nem prende-los no tronco dos engenhos" 

(18). 
E o que quer ele para remediar? O mesmo que queriam a classe 

media e os capitalistas, pela boca dos seus mandataries ou interpretes 

pollticos e intelectuais: liberdade de agao. Tobias nao pedia a iguai- 

dade: "Eu nao sou socialista; nao engross© o numero dos que cuidam 

poder, com um tra^o de pena, extinguir os males humanos, quase ir- 

remediaveis" (19). Um dos seus pontos de debate e, mesmo, provar 

logicamente que a liberdade exclui a igualdade, e vice-versa. Como 

(15) Humberto Bastos, A marc ha do capitalismo no Brasil, pig. 115. 
(16) "Ele representa as aspiragoes de uma burguesia nacional, incipiente, mas 

com sentido proprio da sua condigao social" (Lidia Besouchet, Maui, pig. 
19). 

(17) Tobias Barreto, "Discurso em mangas de camisa", Discursos, pig. 122. 
(18) Ob. cit., pig. 123. 
(19) Ob. cit., pigs. 119-120. 
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tipico progressista burgues, afirma que "a liberdade e um direito, 

que tende a traduzir-se no fato, um principio de vida, uma condigao 

de progresso e desenvolvimento; a igualdade, porem, nao e um fato, 

nem um direito, nem um principio, nem uma condigao; e, quando mui- 

to, um postulado da razao, ou antes do sentimento" (20). O que rei- 

vindica e a valorizagao da inteligencia e do trabalho produtivo, manei- 

ra com que o bacharel mestizo propunha a questao do advento das 

classes medias a primeira plana social. Liberdade de comerciar, pro- 

tegao ao esforgo individual, reconhecimento do valor da ciencia, isto 

e, carreira aberta ao talento, supressao do privilegio. "E' certo que, a 

despeito de todas as aparencias e exteriores constitucionais, a socieda- 

de brasileira em sua generalidade e mais visivelmente, em particular, 

num ponto dado, e uma sociedade de privilegios, senao criados pela 

lei, criados pelos costumes, de cujos dislates a lei e cumplice, nao Ihes 

opondo a precisa resistencia" (21). 

Contra este estado de fato, esta hegemonia do latifundio, que 

comegava a pesar nos espiritos, — agora que as cidades eram centres 

ricos e o agucar baixava na exportagao; que o custo da mao-de-obra 

escrava ja nao dava a antiga margem de lucros, e que o capitalism© 

urbano, de brago dado com os doutores, exigia o seu lugar ao sol, — 

contra este estado de fato e que os intelectuais pediam liberdade, ou 

seja, desafogo. Nao que intelectuais e capitalistas andassem manco- 

munados e tivessem uma visao precisa dos profundos interesses co- 

muns. Pelo contrario; Silvio persiste, ao menos na obra de mocidade, 

no vezo romantic© e anti-burgues de verberar a vil pecunia, o predo- 

minio dos interesses materiais, e Tobias escreve: ''Nao falo da classe 

economica propriamente dita porque a vida se limita a uma luta pelo 

capital, e nada tem a ver com as nossas lutas pelo direito,, (22) . Nao 

obstante, as reivindicagoes se irmanavam na mesma profundidade de 

interesses, sob aparencias por vezes divergentes. 

O saint-simonismo empirico de Maua se opunha a fisiocracia de 

Cameiro de Campos e Vasconcelos (23); a burguesia urbana se opu- 

nha a aristocracia agucareira; o bacharel se opunha ao fazendeiro; 

(20) Ob. cit., pag. 122. 
(21) Ob. cit., pag. 123. 
(22) Ob. cit., pags. 123-124. 
(23) Cfr. Humberto Bastos, ob, cit., pags. 116-117. 
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o naturalismo se opunha o romantismo; o evolucionismo se opunha ao 

'espiritualismo; o espirito critico se opunha a tradigao retorica; o en- 

sino cientifico se opunha ao humanismo jesmtico. Tudo isto, — em 

movimentos nem sempre sincronicos —, se articula para o obser- 

vador atual num vasto movimento de transigao do semi-feudalismo 

^ da monarquia colonial para a burguesia e a republica, e a Escola 

<!e Recife se destaca como a sua mais interessante conseqiiencia ideo- 

logica, "A atmosfera do saber e da cultura do Brasil no seculo XIX 

deveu a Tobias e a "Escola do Recife" uma contribuigao essencial: 

ampla renovagao de rumos intelectuais, de pontos-de-vista filosofi- 

-cos, Ela notavelmente concorreu para a nova atitude mental com 

que o pais se preparou, atraves de uma elite de professores, de jui- 

ces, de jurisconsultos, de codificadores, de criticos, de homens pu- 

blicos, de jomalistas, de educadores, a fim de entrar numa fase dife- 
rente de sua evolugao. Fase de integragao da economia nacional na 

forma superior da produgao capitalista, onde justamente o darwinis- 

mo e o evolucionismo concluiam melhor que as institui^oes do pas- 

sado, melhor que o comtismo, o pensamento progressista da burgue- 

sia" (24). ' 

Estas palavras de Hermes Lima sintetizam admiravelmente a 

nossa discussao, dando-nos uma conclusao rapida e fundamental do 

problema. 

. ■ '.'fij 
* * ♦ t 

Parrington assinala nos Estados Unidos, apos a vitoria do capi- 

talismo nortista sobre a aristocracia rural do Sul, um movimento de 

literatura critica, — ficgao realista e critica positiva, — acompanhan- 

do a transformagao economica, politica e social. "Etam chegados 

uma nova idade e novos sonhos — a idade e os sonhos de sobera- 

nia da classe media ou burguesa, que estudava com afinco as pers- 

pectivas de suas futuras conquistas. Das concepgoes rudes e vastas 

desta classe, na sua vigorosa soberania, surgiu por fim um espirito 

-de critica positivista, ou naturalista, que buscava determinar o ver- 

dadeiro carater da nova na^ao e formular, se fosse possivel, novas 

  > 
•(24) Hermes Lima, 0 pensamento vivo de Tobias Barreto, pigs. 15-16. 
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filosofias, que substituissem as sucumbidas nas batalhas encami^adas 

da guerra civiI,, (25). Parece-nos ouvir caracterizar a natureza do 

movimento critico brasileiro, e com palavras semelhantes poderia- 

mos situar a obra de Sflvio Romero, e a sua correspondencia ao am- 

biente social e cultural. j 

O nosso ponto de vista e que, entre as duas componentes que 

determinaram as caracteristicas da critica romeriana — de um lado 

a influencia estrangeira do evolucionismo, do positivismo, da filoso- 

fia da historia; de outro a solicita^ao e as necessidades do momen- 

to brasileiro — seria temerario dar um exagerado relevo a primeira 

em detrimento da segunda. Sflvio Romero pode aplicar, como apli- 

cou, a ligao de Taine, de Buckle, de Comte, de Spencer, de Haeckel, 

porque ela se prestava a aplicagao no caso nacional, e porque este 

requeria, urgentemente, solugoes daquele genero. A critica natuxa- 

lista, com as suas preocupag5es de formagao racial e historica, valia 

como ponta de lan^a da ciencia moderna nos arraiais do humaais- 

mo, representado em literatura pela estetica formalista dos Feman- 

des Pinheiro e dos Sotero dos Reis. Era um argumento contra a ten- 

dencia entre n6s excessivamente literaria, beletristica do romantismo. 

Dai a facilidade com que se amoldou ao caso brasileiro, o vigor com 

que Sflvio pode maneja-la e a profunda influencia que teve. 

Confirmando e refor^ando as nossas considera^oes, observemos 

que, tendo sido dos pes a cabe9a um homem do seu tempo, ele teve 

consciencia deste, e sentiu em que conjunto de realidades ideologi- 

cas e sociais se integrava a sua critica. Sem insistirmos sobre o fato 

de ter sido sempre um democrata decidido, republicano anti-autori- 

tarista (26), lembremos que sentia agudamente a instabilidade social 

do seu momento e a irrupgao dos novos fatores de recomposigao do 

equilibrio coletivo. Entre estes, o mestizo, em pleno processo ascen- 

cional, que ele assinala nas frases seguintes: "O Brasil imperial, nos 

primeiros trinta anos (...) era ainda um povo de mestizos em gran- 

de parte dirigidos por uma elite de brancos. Mais tarde, quando a 

populagao cresceu, o mestigamento aumentou, as naturais tendencias 

(25) Parrington, El desarrollo de las ideas en los Estados Unidosf, (trad.), vol. 
2.°, pags. 704-705. 

(26) Cons., p. ex., Ensaios de Critica Parlamentar, Doutrina contra Dcutrina, 
Parlamentarismo e Presidencialismo, Discursos. 



— 137 — 

da democracia manifestaram-se cada vez mais, nossas academias fo- 

ram atirando no pais as centenas de bachareis e doutores da raga cru- 

zada, gradualmente se foram modificando as condi^des do governed 

e o Brasil passou a ser o que hoje e: uma nagao de mestizos dirigi- 

da por homens da mesma origem" (27). 

Encarava a evolugao historica como um processo de extingao 

das oposi^oes de classe, pelo seu nivelamento; "(...) para findar com 

a diversidade das classes socials, o simples ritmo da sociedade mes- 

ma, produzindo a democratizagao gejal, e suficiente" (28). O rea- 

lismo literario, de que era representante em critica, significava, para 

ele, democratizagao da literatura. Mencionando as etapas do desen- 

volvimento desta, assim caracterizava a mais recente: "(...) final- 

mente, co- participagao cada vez mais geral de todos, pela democra- 

cia, representada especialmente no romance-moderno" (29). 

Quanto ao significado do movimento critico, as cita^oes seguin- 

tes mostram, melhor do que qualquer comentario, a consciencia que 

dele tinha: "E' convic^ao minha, firmada nos fatos, e sem contesta- 

9ao, formulada ha muitos anos, que a renovagao da mentalidade bra- 

sileira no sentido modemo e em oposi^ao ao movimento romantico 

da primeira metade deste seculo, iniciou-se naquela cidade (Recife) 

desde 1868 e anos proximamente posteriores" (30). "O decenio que 

vai de 1868 a 1878 6 o mais notavel de quantos no seculo XIX 

constituiram a nossa vida espiritual. Quem nao viveu nesse tempo 

nao conhece por ter sentido diretamente em si as mais fundas co- 

mogoes da alma nacional. Ate 1868 o catolicismo reinante nao ti- 

nha sofrido nestas plagas o mais leve abalo; a filosofia espiritualis- 

ta, catoiica e ecletica, a mais insignificante oposigao; a autoridade 

das instituigoes monarquicas o menor ataque serio por qualquer clas- 

se do povo; a institu^ao servil e os direitos tradicionais do feuda- 

Ksmo pratico dos grandes proprietirios a mais indireta opugna^ao; a 

romantismo, com seus doces, enganosos e encantadores cismares, a 

mais apagada desavenga reatora. Tudo tinha adormecido a sombra 

do manto do principe feliz que havia acabado com o caudilhismo 

(27) Martins Pena, pdg. 164. 
(28) Doutrina contra doutrina, pdg. XXII. 
(29) Ob. cit, pdg. SI. 
(30) Novos Estudos, pdgs. 148-149. 
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nas provmcias e na America do Sul e preparado a engrenagem da 

pesa politica de centralizagao mais coesa que ja uma vez houve na 

historia em um grande pais. De repente, por um movimento sub- 

terraneo que vinha de longe, a instabilidade de todas as coisas se 

mostrou e o sofisma do imperio apareceu em toda a sua nudez. A 

guerra do Paraguai estava ainda a mostrar a todas as vistas os imen- 

sos defeitos de nossa organizagao militar e o acanhado de nossos 

progresses sociais, desvendando repugnantemente a chaga da escra- 

vidao: e entao a questao dos cativos se agita e logo apos e seguida 

da questao religiosa; tudo se p5e em discussao: o aparelho sofistico 

das elei^oes, o sistema de arrocho das institui^des policiais e da ma- 

gistratura e inumeros problemas economicos: o partido liberal, ex- 

pelido grosseiramente do poder, comove-se desusadamente e langa 

aos quatro ventos um programa de extrema democracia, quase um 

verdadeiro socialismo; o partido republicano se organiza e inicia uma 

propaganda tenaz que nada faria parar. Na politica e um mundo in- 

teiro que vacila. Nas regioes do pensamento teorico, o travamento 

da peleja foi ainda mais formidavel, porque o atraso era horroroso. 

Um bando de ideias novas esvoagou sobre nos de todos os pontos 

do horizonte. Hoje, depois de mais de trinta anos; hoje, que sao elas 

correntes e andam por todas as cabegas, nao tern mais o sabor da 

novidade, nem lembram mais as feridas que, para as espalhar, sofre- 

mos os combatentes do grande decenio. Positivismo, evolucionismo, 

darwinismo, critica religiosa, naturalismo, cientificismo na poesia e 

no romance, folclore, novos processes de critica e de historia litera- 

ria, transformagao da intuigao do Direito e da politica, tudo entao 

se agitou e o brado de alarma partiu da "Escola do Recife" (31) . 

Tal modo de ver, que apenas podemos mencionar em trabalho 

da natureza deste, quando relacionado com as suas teorias criticas, 

esclarece o conjunto ideologico homogeneo por elas formado, e vem 

reforgar a nossa tese de que a sua obra importa num esforgo geral 

(31) "Explicagoes indispensaveis", em Tobias Barreto, Vdrios escritos, la. ed., 
pags. XXIII-XXIV. Mais tarde, Silvio reproduziu este trecho no discurso 
com que recebeu Euclides da Cunha, na Academia Brasileira, e que vem 
nas ProvocaQoes e Debates, pdgs. 358-360. Ao publicd-lo, todavia, na Re- 
vista da Academia Brasileira de Letras, alargou o decenio 1868-1878 para 
"os decenios que vao de 1868 a 1888" (Ano III, n. 9, julho de 1910, pags. 
467 e segs.). 
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de critica construtiva, e era parte integrante e significativa da efer- 

vescencia mental caracteristica da ascensao da burguesia no Brasil, 

que se realizava quer pela tomada do poder por alguns dos sens se- 

tores, quer pela cooperagao que Ihe deram as classes intelectuais e 

armadas, vias preferenciais de ascensao do pequeno burgues e mes- 

mo do desclassificado social, e que acabaram por se tomar num sis- 

tema de peneiramento que chamou a si os proprios rebentos do ve- 

Iho patriciado agrario (32). 

(32) Jd havxamos terminado este capxtulo quando pudemos obter a obra es- 
gotada de Hermes Lima, Tobias Barreto {A Spoca e o homem). Verifica- 
mos, entao, que coincidiamos freqiientemente com os seus pontos de vista, 
havendo trechos em que pareciamos nos haver inspirado nela. Fazemos es- 
ta declaragao satisfeito, alias, pelo acordo em que nos encontramos com 
o eminente jurista e pensador, a quern dedicamos a mais viva admiraqao. 
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