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Resumo 

o artigo propoe-se a resgatar a importancia po
etica da obra do setecentista Domingos Caldas 
Barbosa (1740?-1800) para 0 canon da literatu
ra luso-brasileira, e redimensionar as visoes cri
ticas sobre a sua poesia, dando relevancia nao so 
a Viola de Lereno (1798), mas tambem aos 
poemas encomiasticos de sua autoria. 
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1 A caracteriza~ao da litera
tura do seculo XVIII como 
"luso-hrasileira" pressupoe 
o entendirnento de que ambas 
coexistrram, nurn dominio co
mum, ate meados do seculo 
XIX. segundo os postulados m
ticas de Antonio Candido, que 
embasarn a sua Forma9ao da /i
teratura brasileira: momentos 
dedsivos. Alem disso, 0 esrudo 
propostoaqui temcomo objeto 
textos de Domingos Caldas 
Barbosa e a referenda a ou
tros poetas, brasileiros e por
tugueses, que louvam figu
ras pertencentes a nobreza 
metropolitana - 0 que, por si 
56, levaria a necessidade de 
considera~ao concreta desse 
"dominio comum" I ou 
"luso-brasileiro", como aqui 
se adota. 

2 "Uma suavidade dengosa 
e aC;ucarada invade, desde 
cedo, todas as esferas da 
vida colonial. Nos pr6prios 
dominios da arte e da litera
tura ela encontra meios de 
exprimir-se, prindpalrnente 
a partir dos Setecentos e do 
rococ6. 0 gosto do ex6tico, 
da sensualidade brejeira, do 
chichisbeisrno, dos capri
chos sentirnentais, parece 
fornecer-lhe urn provi
dencial terreno de elei<;ao, e 
perrnite que, atravessando 0 
oceano, va exibir-se ern Lis
boa, com as lundus e 
modinhas do mulato Caldas 
Barbosa" (HOLANDA, 1997, 
p.61). 
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Em tempos p6s-modernos, ao raiar do seculo XXI, que 
interesses poderiam motivar urn leitor a retomar a literatura 
luso-brasileira' da segunda metade do seculo XVIII? E mais, 
do conjunto de escritores reconhecidamente ilustres daquele 
tempo, 0 que levaria esse leitor a atentar para a figura de urn 
poeta praticamente desconhecido como e Domingos Caldas 
Barbosa? 

Na verdade, nos meios academic os, Caldas Barbosa 
sempre foi alvo de uma certa curiosidade em rela<;ao a sua 
condic;;ao de "poeta-modinheiro" e de difusor, em Portugal, de 
imagens exploradoras de urn certo exotismo localista brasileiro 
nos tempos coloniais.2 Na visao da critica literaria tradicional, 
que poucas vezes se deteve a apreciar sua obra, foi invariavel
mente apontado como urn H caso poetico" sui-generis, uma vez 
que a mescla de poesia e musica impressa em composi<;oes 
reunidas na sua obra mais conhecida e mais detidamente 
estudada, a Viola de Lereno (1798), dificultava 0 estabelecimento 
de parametros anallticos que permitissem sua inser<;ao nos 
paradigmas literarios tradicionais de nossas Letras. 

o distanciamento temporal, quer da genese dos pr6prios 
poemas de sse setecentista luso-brasileiro, 1:!uer das leituras 
criticas que dele ja se realizaram, permite-nos retomar hoje, 
nestes tempos de revisoes e releituras, nao s6 0 caso literario 
de Caldas Barbosa, mas tambem, por meio dele, reavaliar certas 
noc;;oes ja estabelecidas sobre a literatura praticada, no Brasil e 
em Portugal, na segunda metade do seculo XVIII. 

Apesar de ter sido publica do 0 primeiro volume em 
Portugal, no ana de 1798, 0 interesse real pela Viola de Lereno e, 
conseqiientemente, pelo seu autor, s6 veio a confirmar-se com 
a publica<;ao do primeiro volume no Brasil, em 1825, e com a 
publica<;ao p6stuma do seu segundo volume, tambem no Brasil, 
em 1826, pela nascente gera<;ao idealizadora do Romantismo 
local. 

A recupera<;ao da Viola de Lereno integrou, como a de 
tantas outras obras arcades, urn projeto construtivo de uma 
literatura autenticamente brasileira ou de expressao de 
uma tradic;;ao nacional, que pudesse sustentar hist6rica e 
culturalmente a jovem patria recem-independente. Nesse 
sentido, e interessante observar a presen;:a, apenas no segundo 
volume, dos textos do poeta que remetem a elementos configu
radores de urn imagimirio paisagfstico e humano pr6prio do 
Brasil, que, para os romantic os, significava a expressao peculiar 
de uma literatura com feic;;oes originais e independente da 
literatura praticada na "ex-Metr6pole". E 0 caso mais especffico 
dos lunduns e de algumas cantigas em que Caldas Barbosa, 
apropriando-se de ritmos musicais afro-brasileiros, explora urn 
lexico afeito ao falar corrente no Brasil. Em sintese, 0 que esses 
idealizadores do Romantismo valorizavam nos poetas do 
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3 As expressoes supraci
tadas foram usadas respec
tivamente par autores co
mo Francisco Adolfo de 
Varnhagen, Filinto Elisio, 
Silvio Romero e Antonio 
Candido. 
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passado eram os indices de um exotismo localista, vistos como 
bastantes para caracterizarem uma tradi.;ao cultural que 
respaldasse a ideia de pre-existencia de uma literatura de cunho 
nativista anterior a independencia politica e ao proprio 
Romantismo entao emergente. 

Como'se sabe, a topica nacionalista permaneceu como 0 

criterio norteador de toda a atividade critico-liteniria brasileira, 
desde os seus primordios oitocentistas ate boa parte da primeira 
metade do seculo xx. Por isso, 0 julgamento interpretativo 
sobre Caldas Barbosa continuou a ser essencialmente 0 mesmo 
dos nacionalistas romanticos, qual seja, 0 poeta de uma obra 
so, que, se importancia tinha para a literatura brasileira, era 
tao somente pelos aspectos pitorescos locais express os nos 
versos da Viola de Lereno, ficando-lhe reservado um papel muito 
pouco representativo no periodo formador de nossa literatura. 
Rotulos como os de "pardinho trovador", "cantarino" ou "fulo 
Caldas", "poeta secundario" e "simples modinheiro sem relevo 
criador" foram referencias comuns no tratamento dado ao 
poeta.3 

Quanto a aprecia.;ao feita pela critica portuguesa sobre 
Caldas Barbosa, lugar algum deveria pertencer a esse poeta 
nos paradigmas daquela literatura. Tal opiniao se ve 
confirmada tanto na critica literaria portuguesa do seculo XIX 
quanto na do seculo XX, uni\nimes em afirmar a indiscutivel 
"brasilidade" de origem e de estiIo do poeta da Viola de Lereno, 
no tocante a sua linguagem, vista como propria dos mesti.;os 
coloniais; pela sintaxe, pelo ritmo e vocabulario, e pelas 
referencias a cor local dos tropicos - caracteristicas insistente
mente apontadas em seus versos musicais. 

Dentre as obras critico-literarias brasileiras mais recentes, 
a Forma9iio da literatura brasileira, de Antonio Candido (1959), 
talvez seja a que mais aprofundadamente empreendeu a tarefa 
de interpretar os significados da literatura e da cultura luso
brasileira sob as influencias da Ilustra.;ao. No que diz respeito 
a Caldas Barbosa, ainda considerado unicamente sob a 
perspectiva do poeta-musico compositor da Viola de Lereno, 
afirma 0 critico: 

UNa verdade a Viola de Lerena nao e urn livro de poesias; e uma 
cole,ao de modinhas a que falta a rnilsica para poderrnos ava
liar devidamente. Visto de hoje, 0 'trovista Caldas', tao simpa
tico e boa pessoa, tao maltratado por Bocage, desaparece pra
ticamente ao lade dos patricios mais bern dotadosU, (CAN
DIDO, 1993, v, 1, p, 143) 

Tal aprecia.;ao parece justa e reveladora, ainda que 
limitada a concep.;ao do texto literario como um produto 
artistico preso a escrita e destinado exclusivamente it leitura 
individual. 0 juizo do critico faz sentido quanta it necessidade 
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de considera<;ao do signo musical como determinante do real 
significado estetico dos versos da Viola. No entanto, a partir de 
uma leitura mais detida e paciente desses versos, e possivel 
que se sinta emanar, deles mesmos, essa musicalidade essencial 
que os sustentam, nao s6 como poeticos, mas tambem, e 
principalmente, como textosconcebidos com fim de se tomarem 
letras de musicas voltadas para uma realiza<;ao vocalizada, 
performdtica e coletiva. 

o prindpio te6rico da performance foi desenvolvido pelo 
cdtico sui<;o Paul Zumthor a partir dos estudos que empreen
deu sobre a literatura medieval - uma literatura da voz, e nao 
da letra (ZUMTHOR, 1993). 1sso quer dizer que, para se 
apreender 0 verdadeiro sentido desses textos, ha que se atentar 
para os aspectos de sua realiza<;ao oral e de sua recep<;ao por 
urn publico-ouvinte, necessariamente presente e participante 
do ato de sua transmissao. Nesse sentido, a letra, 0 texto escrito, 
quando existente, configura-se tao somente como urn suporte 
para a sua verdadeira concretiza<;ao estetica. 

A abordagem dos versos da Viola de Lereno, sob a 6tica 
performatica zumthoriana, e produtiva, ainda que se deva ter 
sempre em mente as naturais diferen<;as hist6rico-literarias 
entre os objetos de estudo daquele te6rico e a obra produzida 
em tempos neoclassicos. De fato, e evidente a obediencia it 
escrita da poetica programaticamente academicista dos 
Setecentos em Portugal e, como conseqiiencia, no Brasil
Colonia. Conhece-se bern a rigidez normatizadora dessa 
literatura que, se num primeiro momenta visava a conter os 
excessos da efusividade barroca, acabou por cristalizar-se numa 
linguagem predominantemente ret6rica e legisladora sobre as 
corretas formas do bern escrever. Daf decorrem obras poeticas 
tao controladas em sua produ<;ao, que se fechavam quase 
completamente para a participa<;ao dos leitores em gera!. I 

No caso espedfico da Viola de Lereno, a nota<;ao mel6dico
musical impressa em seus versos abranda 0 rigor exigido pelos 
mandamentos poeticos de seu tempo. Ressalte-se que ai esta 0 

aspecto original da obra desse poeta que, ao amolecer a dureza 
ret6rica e formal do verso neoclassico, antecipa os ares de uma 
nova concep<;ao artistic a - 0 Romantismo. Encontra-se, 
portanto, a confluencia de urn duplo estilistico, caracterizado 
pela convivencia de atitudes contradit6rias, mas complemen
tares: a poesia e a musica, a literatura escrita e a destina<;ao 
vocal, a poesia culta e a recupera<;ao de ritmos musicais de 
extra<;ao popular, a postura do literato elistista classico e 
academico mesclada it do trovador medieval que atende aos 
reclames do seu audit6rio. 

Ora, se e verdade que a Viola de Lereno conjuga, em suas 
poesias, os elementos contradit6rios anteriormente enumera
dos, pode-se pensar tambem que esta sustentada pelo espirito 
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das obras que sao, por Mikhail Bakhtin, definidas como 
camavalizadas. Assim, da mesma forma que se nota a presen<;a, 
nos poemas do Caldas, de elementos filiados a estetica 
preceituada pelos arcades (como, por exemplo, a recupera<;ao 
dos tapoi classicos e da mitologia), nota-se tambem 0 escape a 
essas mesmas regras nos momentos em que lan<;a mao de 
recurs os estilisticos como 0 uso da quadra, dos versos 
redondilhos e de temas mais espontaneamente sentimentais e 
individuais. Imprime, entao, na literatura dita "oficial" de seu 
tempo, as marcas de uma outra tradi<;ao, mais popular, que 
corria paralela e marginalmente a considerada padrao. 

A proposta de uma releitura da Viola de Lereno, conside
rando os prindpios da poetica perfornJlitica e da camavalizar;iio, 
encontra-se em urn trabalho publicado anteriormente, em que 
se pretendia ampliar os posicionamentos critico-literarios 
existentes, ate entao, sobre a obra. 0 objetivo desse estudo 
primeiro era 0 de, por meio da supera<;ao da dicotomia entre 
poesia e musica, vista como determinante da desqualifica<;ao 
estetica de Caldas Barbosa e de sua Viola, resgatar a importancia 
dessa alian<;a para 0 perlodo formador da literatura brasileira 
(RENNO, 1999). 

Ocorre que a produ<;ao poetic a de Domingos Caldas 
Barbosa nao se limita aos textos reunidos nos dois volumes de 
sua obra mais conhecida, como, por redu<;ao ideologicamente 
interessada, puderam fazer pensar os romanticos brasileiros 
da primeira gera<;ao. Essa produ<;ao anterior a publica<;ao da 
Viola, estende-se a uma gama variada de manifesta<;oes poeticas, 
concebidas ao sabor da literatura praticada sob a egide do 
Neoclassicismo academicista portugues. Trata-se dos textos 
publicados de forma avuIsa pelo poeta, em uma unica edi<;ao, 
como sao os casos do Epitalamio nas niipcias do Excelentissimo 
Senhor Conde da Calheta com a Excelentissima Senhora Dona 
Marianna de Assis Mascarenhas (1777), da "epopeia" A Doenr;a 
(1777), e ainda das poesias reunidas no Almanaque das Musas, 
oferecido ao genio portugues (1793, 2v.), juntamente com as de 
outros poetas da Nova Arcadia (academia portuguesa fundada 
em 1790 e presidida pelo proprio Domingos Caldas Barbosa 
ate seu desmantelamento em 1794). A primeira noticia que se 
tern de uma obra coletiva, onde consta a participa<;ao do poeta, 
e a N arrar;iio dos aplausos com que a ]uiz do Povo e Casa dos Vinte
Quatro festeja a felicissima inaugurar;iio da Esttitua Eqiiestre (1775) 
- especie de cole<;ao de poesias, bern ao gosto academicista 
portugues, cuja introdu<;ao, organiza<;ao, algumas odes e alguns 
sonetos sao atribuidos a Caldas Barbosa. 

Alem dos textos poHicos mencionados, ha textos 
barbosianos pertencentes a outros generos: no campo da prosa, 
a Descrir;iio da grandiosa Quinta dos Senhores de Bellas, e noticia do 
seu melhoramento, oferecida a Ilustrissima, e Excelentissima Senhora 
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,j Diz Varnhagen a respeito 
da obra: "No [genero] dida
tieo possuimos dele, ern ri
mas emparelhadas, uma 
recopilac;ao da hist6ria sa
grada, cuja segunda edic;ao 
foi feita ern 1793. Dela se 
conservam quase todas as 
exemplares alc;ados em pa
pel, na livraria da Casa de 
Castelo Melhar, em Lisboa, 
e e obra que ainda hoje po
dia servir nas escolas para as 
meninos reterem na mem6-
ria 0 mais importante da es
critura" (1850, p. 450). A pri
meira edic;ao data de 1792, a 
terceira, de 1819 e ha uma 
quarta edic;ao, no Rio de Ja
neiro, de 1865. 
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D. Maria Rita de Castello Branco Correia e Cunha, Condessa de 
Pombeiro, e Senhora de Bellas (1799); no do teatro, alguns dramas 
joco-serios, como A vingan9a da cigana (1794), e A escola dos ciosos 
(1795); e, ainda, a Recopila9iio dos principais sucessos da hist6ria 
sagrada em versos (1792), que, apesar de escrita em versos, tinha 
urn cunho didatico e destinava-se aos estudantes da epoca por 
se tratar de uma especie de manual para 0 ensino religioso nas 
escolas.4 

Encontram-se referencias sobre esses textos no F/orilegio 
da poesia brasileira, de Varnhagen, que tern sido a fonte de 
consulta praticamente exclusiva daqueles que se interessaram 
por Domingos Caldas Barbosa. 0 critico oitocentista dedicou
se a comentar, de forma geral, os textos do poeta, selecionados 
de acordo com os intentos de montagem de urn estudo 
biografico, feito, bern ao gosto romantico, com base, principal
mente, nos poemas da Viola de Lereno e do Almanaque das Musas. 
Ha tambem, no texto do critico, referencias sumarias a outros 
textos, como a Recopila9iio e a participa<;ao do poeta nas 
festividades de inaugura<;ao da estatua eqiiestre, sem 
mencionar 0 titulo do opusculo, cuja autoria e atribuida a 
Caldas Barbosa. 

A edi<;ao da Viola de Lereno de 1944, conta com urn estudo 
introdut6rio realizado por Francisco de Assis Barbosa, que 
explicita a sua recorrencia a Varnhagen como base informativa 
principal acerca de CaldasBarbosa. Limita-se 0 historiador a 
elencar ostextos de autoria do poeta, em seguida a urn breve 
relato biografico do mesmo. Assis Barbosa faz referencia a todas 
as obras pertencentes ao Caldas, quer sejam poeticas, quer em 
prosa ou teatrais. Entretanto, apenas as cita, formando uma 
especie de quadro geral dos titulos atribuidos ao setecentista 
luso-brasileiro. 

Ao que tudo indica, os textos barbosianos jamais 
ocuparam 0 centro das remissoes feitas, anteriormente, a eles. 
Estiveram, isto sim, a servi<;o de outros interesses, mais 
historicistas, mais perifericos, sendo colocados a margem de 
qualquer paradigma hist6rico-literario luso-brasileiro ja 
construido, acabando por se tornarem obras de dificilimo 
acesso, protegidas pelos cuidados necessarios as suas condi<;oes 
de "raridades" documentais, a que s6 se chega por haver, 
modernamente, a possibilidade de microfilma-Ias. 

A Narra9iio, por exemplo, e mencionada em importante 
obra recente sobre a poesia neoclassica, Mecenato Pombalino e 
poesia neoc/assica, de Ivan Teixeira (1999). Porem, ainda que 0 

estudioso a tenha manuseado (consta, de sua edi<;ao, uma 
reprodu<;ao da capa do opusculo setecentista), seu interesse 
voltou-se unicamente para 0 soneto de Basilio da Gama, 
dedicado a Pombal, inserido no final do volume, sem 
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aprofundar qualquer nota<;ao acerca do incrivel relato 
barbosiano sobre a cerimonia encorniastica. 

Quanto a A Doenc;:a, ou ao Epitalfimio, nao se encontram 
quaisquer comentarios sobre a sua natureza, sua tematica e 
destina<;ao. Constam, como ja se disse, no maximo os seus 
titulos entre os demais que comp6em as noticias sobre 0 

conjunto das obras escritas por Domingos Caldas Barbosa. 
Esse corpus, quase totalmente desconhecido pela critica 

historiografico-literaria portuguesa e brasileira, traz a tona 
importantes quest6es ao leitor contemporaneo interessado 
tanto pela obra de Caldas Barbosa, quanta pelas peculiaridades 
da literatura setecentista. A primeira delas seria a de observar, 
nesses text os anteriores a Viola, a presen<;a de tra<;os que 
pudessem ser comuns tambem a eles, ou seja, se a "viola<;ao 
das regras" operada em sua ultima obra publicada ja se 
manifestava na produ<;ao anterior. 
. 0 que se notara, no entanto, e que, diferentemente do que 
ocorre na Viola, por vezes, essa produ<;ao apresenta um tom 
dominantemente "oficial", caracterizando-se por uma 
vincula<;ao muito mais forte aos ditames da poetica do seu 
tempo. 

o Neoclassicismo portugues assentou-se teoricamente, 
sobretudo, nas ideias recolhidas da leitura que se operou da 
Arte Poetica de Horacio. Levados pelo espirito comprometido 
com a ideologia ilustrada, de carater formativo, os poetas 
seguidores do modelo horaciano empenharam-se em deleitar e 
instruir 0 seu publico por meio da poesia. 

A divulga<;ao e a circula<;ao de tais principios poeticos 
em Portugal, no seculo XVIII, deveu-se principalmente a dois 
te6ricos, preocupados em sintonizar a cultura portuguesa com 
as demais culturas europeias, ja mais afastadas dos padr6es 
seiscentistas aquela altura: Luis Antonio Verney e Francisco 
Jose Freire (Candido Lusitano). No capitulo quarto de sua Arte 
Poetica (1748), afirma Candido Lusitano, por exemplo, que: 

"Quem com a boa imitac;ao poetica nao deleita, peca propria
mente contra uma inten<;ao da Poesia; e quem, imitando e de
Ieitando, nao e igualmente causa de que 0 povo se aproveite e 
se instrua, peca gravemente contra outra precisa obriga<;ao 
desta Arte." (apud MONGELLI, 1992, p. 92) 

Foi justamente a interpreta<;ao desse conceito classico, que 
previa a concep<;ao de uma literatura vinculadora do prazer 
estetico a sua utilidade formativa, 0 ponto de divergencia entre 
os dois te6ricos em questao. De acordo com Verney, a poesia 
deveria prestar-se a forma<;ao etica e moral do leitor. Candido 
Lusitano, por outro lado, entendia que a fun<;ao formadora da 
poesia deveria servir a urn fim civil, voltada ao interesse publico 
- visao esta que representava uma redu<;ao ideol6gica do 
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5 Os tennos politico, forense e 
laudatorio, usados para carac
terizar os tres generos do dis
curso ret6rico foram extrai
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prindpio horaciano, desvelando urn certo comprometimento 
da arte neoclassica com 0 poder polftico vigente. 

Resulta disso uma poetica em cuja base se colocava, para 
bern instruir, uma necessidade de convencimento do receptor 
e, assim, da presem;a constante de argumentos persuasivos que 
acabaram por cunhar as marcas da Ret6rica em todo 0 discurso 
literario oficial ou academico. 0 vinculo entre poesia e Ret6rica, 
no Neoclassicismo, parece ser evidente, quer pelo tom 
interlocut6rio e eloquente que carrega, quer pelo ideal de 
clareza e de racionalidade que postula. Se isso e verdadeiro, 
mesmo na poesia Ifrico-amorosa, na poesia de cunho oficial 0 

empenho ret6rico e muito mais intenso, porque era 0 seu fim, 
quase exclusivo, a pretensao de arrebatar 0 juizo de quem a 
lesse. Roland Barthes, ao definir a Ret6rica, afirma, justamente, 
que ela e: 

UUma tecnica, isto e, uma I arte', no sentido classico da palavra: 
arte da persuasao, conjunto de regras, de receitas, cuja realiza
t;ao permite convencer 0 ouvinte do discurso (e mais tarde, 0 

leitor da obra), mesmo se aquilo que se pretende inculcar for 
'falso'" (1975, p. 148). 

E determinante do discurso ret6rico a pratica orat6ria, 0 

que vale dizer que esta e atividade eminentemente oral, em 
face da qual 0 texto escrito serve-Ihe apenas como base, 
assumindo, com isso e diante da elocu<;ao, urna importancia 
secundaria. No ato de sua cria~ao, 0 discurso ret6rico pode ser 
motivado por diferentes causas, segundo 0 fim a que se destina. 
Sendo 0 seu objetivo 0 do aconselharriento ou desaconselha
mento do audit6rio, pertencera ao genero deliberativo ou po/ftico, 
e sua preocupa~ao e a de prevenir os ouvintes de possiveis 
acontecimentos futuros; caso a sua finalidade seja a de acusar 
ou defender alguem, diante de urn publico, com respeito a urn 
fato do passado, 0 genero ret6rico utilizado sera 0 judicitirio ou 
forense; e, se a inten~ao do orador for a de louvar / censurar algo 
ou alguem, presente no ato da enuncia~ao do discurso, 0 genero 
cultivado sera 0 epiditico ou laudat6rio.5 

Ora, se, conforme diz Dante Tringali, 0 genero laudat6rio 
e "0 que mais afinidades mantem com a literatura", funcionan
do mesmo "como ponte de passagem entre a literatura e a 
Ret6rica" (1988, p. 53), pode-se dizer que toda a poesia praticada 
por Caldas Barbosa, na vertente "oficial", e caracterizada por 
urn tom dominantemente encomiastico, seja no caso daquelas 
composi~5es de explicito carater laudat6rio, como sao 0 

genetlfaco, 0 epitalamio, a ode e algumas quintilhas, seja no 
caso de outras formas classicas tradicionais, como 0 soneto e a 
epopeia, que 0 poeta explora com vistas a louva~ao. 

A prMica do encomio era comum entre os literatos 
setecentistas luso-brasileiros, representando, na verdade, a 
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maior parte da prodm;:ao poetica dessa gera<;:ao de escritores. 
Mesmo os poetas absorvidos pelo canone das duas literaturas 
mencionadas, a partir da valoriza<;:ao da qualidade estetica de 
suas composi<;:5es lirico-amorosas, como Correia Gar<;:ao, Cruz 
e Silva, Filinto Elisio, Claudio Manuel da Costa e Silva 
Alvarenga, deixaram tambem poemas de cunho laudatorio e 
encomiastico. E interessante observar, nesse aspecto, que BasIlio 
da Gama figura no paradigma das letras coloniais brasileiras 
principalmente em razao de um poema epico, marcado pela 
inten<;:ao encomiastica - 0 Uraguay (1769). 

Apesar disso, a poesia encomiastica dos Setecentos tem 
sido considerada, ate hoje, mero registro da dependencia dos 
intelectuais, criadores de obras "sob encomenda", como 
expressao de um discurso bajulatorio e interesseiro, dirigido 
as poderosas e influentes personalidades da historia do tempo, 
fadadas a assumirem um valor tao somente documental, e nao 
exatamente literario. 

Herdeiros da tradi<;:ao greco-latina e quinhentista, os 
poetas neoclassicos retomavam formas legadas pelo Classicis
mo e que confirmavam 0 entendimento do encomia como 
manifesta<;:ao lirica, fazendo com que 0 proprio conceito de 
poesia lirica deva ser repensado a luz do ideario estetico 
daqueles poetas. 

A no<;:ao de expressao lirica pos-romantica preve uma 
individualidade da voz que isola, a mar gem, qualquer 
manifesta<;:ao que nao esteja comprometida com uma visao 
particularizante dos sentimentos e do mundo. Mas os poetas 
portugueses da segunda metade do seculo XVIII, ja por serem 
membros de uma academia respaldada pelo Estado (a Arcadia 
Lusitana), nao viam, na poesia encomiastica, qualquer distin<;:ao 
entre a expressividade de uma voz individual, interior, e a 
revela<;:ao poetica de um ideal comum, configurando, assim, 
uma especie de identifica<;:ao entre 0 Poeta e 0 Cidadao. Nas 
palavras de Ivan Teixeira: 

"( ... ) independentemente de cargos ou posi~oes pessoais, 0 

encomio do Antigo Regime talvez nilo devesse, hoje, ser lido 
como simples manobra interesseira de poetas e artistas, mas 
como meio de celebrar a unidade do Estado, em cuja estrutura 
o individuo era considerado antes particula irrelevante do que 
unidade psicoI6gica consagrada". (1999, p. 104-5) 

Partindo, portanto, do principio horaciano do 
instruir e deleitar - posto em circula<;:ao, em Portugal, atraves 
da tradu<;:ao feita por Francisco Jose Freire (Candido Lusitano) 
daArte Poetica de Boileau, em 1748, 0 encomio, entendido como 
manifesta<;:ao do genero epiditico, acaba por servir a um fim 
politico, na medida em que passam a fazer parte das materias 
poeticas as no<;:5es defendidas e promulgadas pelo ideal 
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reformista do despotismo esclarecido pombalino. A pratica da 
linguagem ret6rica e, conseqiientemente, de extremo valor 
persuasivo, servia muito bern it propaga<;ao de tais ideias, uma 
vez que a literatura era 0 meio privilegiado para a transmissao 
do conhecimento naquela epoca. 

Entretanto, essa utiliza<;ao "civica" do encomio logo viria 
a ser deixada de lado, passando, ap6s a queda do Marques de 
Pombal (1777), a servir a interesses mais particulares, 
descaracterizando de vez 0 espirito publico e universal do 
encomia classico. Ainda que, com 0 fim do pombalismo, a 
nobreza estivesse de volta ao poder, no reinado de D. Maria I, 
as ideias liberais difundidas pela ideologia ilustrada, no periodo 
anterior, ja haviam contaminado irreversivelmente a mentalida
de portuguesa de entao. Nesse sentido, a leitura dos textos de 
Caldas Barbosa podera bern demonstrar estetica e tematicamen
te a ressonancia desses novos rumores nas rigidas formas do 
verso neoclassico portugues. 

Desse modo, 0 acesso aos poemas pertencentes aos 
generos "oficiais" da poesia encomiastica, explorados por 
Caldas Barbosa nos primeiros tempos de sua produ<;ao, podera 
facultar, ao leitor de hoje, urn entendimento mais aprofundado 
da Viola de Lereno, ultima obra do poeta, e esclarecer 0 caminho 
percorrido por sua poesia no sentido da dilui<;ao formal dos 
padr5es ret6ricos neoclassicos, bern como 0 avan<;o para uma 
expressao cad a vez mais "amolecida", musical, particular, 
numa palavra, pre-romantica, que a Viola tao bern entoa. Dito 
de outra forma, a originalidade apontada, pelos romantic os, 
em suas cantigas, viria sendo gestada durante 0 exercicio da 
poetica mais academica, 0 que levaria a entender que, muito 
provavelmente, os nossos primeiros romantic os nao tenham 
sido influenciados apenas pelos aspectos nativistas por eles 
apontados na Viola. A nova concep<;ao dos versos, menos 
enrijecidos pela influencia da musica, a enuncia<;ao mais direta 
de urn "eu", presente em seus cantos de louvor iniciais, parecem 
tambem ter contribuido para que Caldas Barbosa fosse 
retomado pela gera<;ao inicial do Romantismo brasileiro. 

A originalidade depurada dos textos encomiasticos 
barbosianos, bern como da Viola de Lereno, supera 0 conceito 
romantico (de originalidade como "novidade nativista") que 
orientou as leituras anteriores desta ultima obra. Sera possivel 
constatar que as inova<;5es propostas por sua poesia, como urn 
todo, tocam 0 universo da fatura poetica, uma vez que a 
musicalidade diluidora da fixidez neoclassica imp rime, 
antecipadoramente, urn tom muito mais afeito ao arrebata
mento emotivo pretendido pelos romanticos vindouros, do que 
aos apelos argumentativos, racionalistas, embutidos na voz 
poetica neoclassica. 

Niteroi, n. 17, p. 247-257, 2. sem. 2004 



Referencias 

Alel1l aa viola: Caldas Barbosa e 0 canon poetico neocIassico 

Abstract 
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the 171h century poet Caldas Barbosa (1740?-1800) 
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