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1. Duas hipoteses de seculo XX portugues 

Este texto toma como primeira dificuldade a ae1terJmIJna<;ao ternp,or<:tl 
portugues. Desde logo, por excluir a facilidade cronologica da cat•enc1ar1zac;::ao· 
0 seculo xx de qualquer outro loca de politica e 
determina em nada de substantivo de forma contabillsrica, antes sutmtJdiDta a criterios 
especifi.camente seus a delimita¢o de um tempo que po:ssa.mcts 
possamos e devamos confundir consigo. 0 tempo do 
esta e um.a marca que partilha com a generalidade das 
menos duas leituras: 

a do «longo seculo XX», iniciado em 1890, com o surgir de uma 
contestar as instltui¢es e no breve espac;o de tempo que mediou entre a swurrut:>CaLo 
estudantil e a sua afuma<;ao socioprofissional, vai promover uma mtlmlnc;::a 
(da Monarquia para a Republica) com o fito de concretizar as prc>mc;:ss::ts ramaa(ts 
nosso seculo XIX de liberalizas:ao, modernizas:ao e democratlza9ao; 
a do «breve seculo XX», dando-o como iniciado em 1910, 
nossa historiografia actual2 e que toma para efeitos de datac;:ao a cons1eq1u.e1tlc1la 
e nao a causa da mudarn;a de regime, isto e, que pri:vilegia a euroi>cl:tac;:ao 
Portugal no seculo XX e nao tanto a contestas;ao a Monarquia 
imediatamente. 

Ambas as hip6teses partilham elementos. A predominancia de uma gera¢o na deter
minas:ao do tempo hist6rico colectlvo portugues e o pressuposto mais ou menos 
tado da europeiza<;3.o OU moderniza<;3.o do pafs no seculo XX serao OS mais rel.CVl!Jlt:es. 
questao do recurso a nos:ao de «gera¢o» sera vista de seguida; 0 prnssuposto,sera retomado 
apenas na conclusa deste artlgo, na sua conclusao provis6ria. 

Neste momento, ha ainda que precisar um outro ponto em comum as duas con
cep¢es, pelo menos aos nossos olhos, ponto esse relativo ao termo do seculo. Este 
deve ser situado em 1986, data da adesao de Portugal a Econ6mica 
Europeia, que constltui a um so tempo simb6lico e institucional, a concretiza~ao dos 
sucessivos projectos modernizadores (desde o seculo XVIII), Hberalizantes (seculo XIX) 
e republicanos (seculo XX) que configuraram historicamente os esfor~os de europeizas:ao 
de Portugal, mau grado todas as tensoes de cada um e entre.uns e outros. A integra¢o 
do espas;o comum europeu, numa adesao simultanea com a espanhola, e tamhem sig
nifi.cativa a esse nfvel iberico, que medeia o nacional e o europeu. Tal como a sorte das 
experiencias republicanas ibericas do infcio do seculo foi similar, derrubadas por. dita
dura militares e sucedidas por regimes autocraticos, tambem a democratiza¢o no, ~al. 

1 No caso, alias, apenas uma aparente fucilidade, 
par controversias mediatlcas, politicas e dentificas ge£aln:ten1:e itnp1coti1cuas sc11:lre 

encerrava o seculo. 

marcados 
quando se 

2 Por todos, cite-se Costa Dias, «O 1915n;(DJAS, LA Costa- Da imp!osao 
a explosiio do sujeito, p. 17), formula que consagra a fui em· 1915 que 
surgiu no nosso espa<;o publico a primeira pos-1910 (e, ainda, fOrmula que se filia sem dificuldades na 
interpreta¢o da hist6ria europeia que ter tido inicio 0 seculo em 1914). 
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do seculo cumpriu, em ambos os paises, o mesmo papel de normaliza~o . e ~tabiliza<;ao 
da pertens;a europeia dos Estados peninsulares. Esta democratiza~o e de resto aquilo 
que melhor caracteriza ambos os pai'.ses e o conjunto dos membros da actual Uniao 
Europeia, na medida que mais do· que o regime politico (Republica ou MonaJ::quia) 
e 0 sistema de governo democratico (que nao se reduz a .um .procedimento eleiroral, 
registe-se) que constitui condi'tfo de acesso a Uniao. Deste modo, a conexao hist6rica 
entre a I Republica portuguesa ea acrualidade e determinada nao por caractcrlsticas 
formais (pois tam.hem _o Estado Novo foi formalmeme uma Republica) mas pela co.mum 
correspondenda entre a constitui~o republicana e a governa~o .d mocra.tica, a qua! 0 

Estado Novo nem sequer aspirou. Essa conexao e aquela que permite e; ,de certo modo, 
deterrnina a integras;ao nas instancias supranacionais europeias, tanto no caso portugues 
como no espanhol. Assim, esta p~rtenc;a, a sua institucionaliza~o em 1986, vem assi
nalar a afi.rrnas;ao de um projecto politico particular (europeista), de escopo ·nacional, 
conferindo sentido a experiencia hist6rica atribulada do seculo XX:3• 

Por rudo isto, este texto e escrito numa perspectiva especifica,. a que opta pela 
segunda hip6tese de seculo XX portugues (1910-1986). FaAo por assim poder :induir 
todos os protagonistas pertinentes do perfodo 1890,...1910 de um modo ponderado, isto 
e, considerando-os na sua integras;ao no contexto hist6rico e social pr6prio do seculo 
XX, a Republica. Neste contexto, 1910 permite uma data~o mais ampla do que 1915, 
pois compreende o ano em que todas as tendencias que surgiram. com o novo regime se 
afirrnam publicamente (e esse ano foi de facto 1915) mas f.i-lo sem exdµir os :agentes 
provindos do passado, que marcararn a I Republica nao so no seu primeiro lustro mas 
hem para la dele. 

Dito isto, tudo o que de seguida se escreve pode ser (e legitimo supo~) mantido numa 
abordagern mais ampla, que privilegie o «longo seculo xx)~. E, do mesmo._modo, taoto 
as tres preocupaftoes que de seguida se discutem como a provis6ria conclusao do texto 
tern cabimento em qualquer uma das duas hipoteses de seculo (ainda que com .matizes 
na:turalmente diferentes). 

2. Tres preocupa~oes metodologicas 

Ja dtado atraves do artigo de L. A. Costa Dias, o primeiro n6mero da rev~sta Estudos 
do Seculo XX exprimia, pela mao do seu organizador, Ant6nio Pedro .Pita, rrb preocupa
s;oes que sera oportuno aqui reconsiderar, pois expressamente elas in~ciavam 11m exame 

3 De novo comum a Pottugal e Espanha. Neste texto, se privilegiamos as decadas de 1920 e 1930, isso 
deve-se ao aspecto adicional de, nesse perfodo, verificar-se romhem uma sincroiilit iberica co~ OS pi-ocess~ 
europeus favoraveis a formas:iio de governos autoriclrios, militaristas e nacionalistas (tambem aqui sem que 
tenha sido rdevante o regime de cada Estado, monarquico, rcpublicano ou outro);.. Q ucr csscs processos quer os 
movlmentos de contesras:ao que conheceram de imediato form.am um periodo cm~:ial cm quc se verHicaoacerto 
de wna hora iberica, por sua vez sincronizada com a hora europeia, no qual se delineiam linhas de,pensamento e 
de aq;§.o que marcam a maior pane do seculo XX (em q.ualquer das aoep¢es acima. indicadas) e que ainda estao 
por ser suficientemente estudadas e valorizadas na gcnc.ralidade das ciendas sociais e humanas, mncas vctes ·O seu_ 
valor heurfstico e subvalorizado em favor de generaliza¢es (com cabimcnto, admissh•clmcnt~) como «Mtlidades 
da Europa do Sul» e outras. 
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que, como em 2001 se afirmava, «queremos prosseguin>4• Essas tr~ preocupac;oes eram 
(c£ pp. 13/4) sobre a pertinencia da categoria de gera<;ao; a dissolu~o de fronteiras 
disciplinares; o primado da analise das obras sohre (previamente a) qualquer conside
rac;ao sobre os seus autores. Pela declarada - e 16gica - continuidade entre esse nWnero 
da revista dedicado as. esteticas do seculo xx e 0 nU.mero. presente, votado a. propria 
concepc;ao de unidade secular, estas tres preocupac;oes permanecem v.alidas. Alem disso, 
pela sua propria especificidade, a considerac;ao do seculo XX como um todo, que com
preende mas nao se esgota nas suas diversas dimensoes estetkas, refor~a a perrin~ncia 
destas preocupac;oes. 

2.1. Numa critica ao senso comum de extrac~o empfrica que pretende dar por adqui
rido um mimetismo entre a dimensao ideol6gica e a dimensao pessoal das ideias de uma 
dada epoca sob a designac;ao generica de «gerac;ao» (c£ p. 13), Pita punha em causa esse 
paralelismo entre a hist6ria e o desenvolvimento de ideias e a hist6ria e desenvolvimento 
dos indivfduos. Pouco importa aqui aferir a fidelidade do n. 0 .1 a esta preocupac;ao, ela 
e relevante por lanc;ar 0 problema da consciencia dos fen6menos .geradonais (ou assim 
designaveis). A boa consciencia com que o termo e utilizado usualmente, como a referenda 
ao senso comum empirico denota, resulta em nao pequena medidadainconsci~ncia,com 
que se faz uso do termo «gera¢o»; ja a ma consciencia (ou, talvez melhor, a«consciencia 
infeliz») com que o recurso ao termo pode ser mantido - coma fazemos 1leste texto, ab 
initio - resulta da aprecia¢o das ambiguidades que ele comporta. 

A ambiguidade fundamental jaz na inconsciencia de cada gera<;ao enquanto. tal. 
Nada impede, e disso ha abundantes exemplos, que um dado conjunto de indivlduos 
se auto-represente e se comporte intencionalmente como um todo_ distinto. do tecido 
social em que se insere em funs;ao da sua afinidade etaria. Na cultura porruguesa, como 
alias em todas as culturas modernas {pelo me.nos), o tropo retorico dos «novos» contra 
OS «Velhos» ( quando nao mesmo dos «viVOS» contra OS «ffiOrtOS») · e frequentemente 
pec;a central de polemicas de todo o tipo: politica, artisrico, ci nrifico,. pro:fissional, etc. 
Contudo, a questao que valida OU nao a pertinencia do USO do termo nao e essa,.mas 
sim a da representatividade desse conjunto que se da a conhecer enquilllto Geras;ao de 
alguma coisa, isto e, trata-se de aferir a acuidade da sua pretensao ao reconhecimento 
como simbolos culturais (sem diferenciar aqui o artisrico do politico, ere.). Mesmo nos 
casos em que de facto a consciencia de um desses grupos geradonais adquire influencia 
na generalidade da sociedade que o integra, fors;oso sera reconhecer que. por norma 
essa influencia e mediada pelo tempo, muitas vezes tendo como consequ~ncia a pr6pria 
sucessao da gerac;:ao por uma outra {falando aqui em termos esrritamente etarios) e, 
concomitantemente, uma transmissao defectiva e parcial dos seus ideais ace ao momenta 
em que estes {o. que deles resta) efectivamente se afirmam. 

As duas hip6teses referidas no inkio do texto relativas ao seculo xx portugues sao 
exemplares a este respeito. Ambas partilham a teleologia europeia e o pressuposto. euro-. 
pei'.sta precisamente porque entre a gerac;ao de 1890 ea de 1910 (ou 1915, se se preferir) 
ha uma parcial sobreposi¢o na acc;ao durante o perfodo fundador da I Republica ( o seu 
primeiro lustro, justamente) e, nessa sobreposi¢o, verifica-se uma violenta disputa sopre a 

4 PITA, Antonio Pedro - Uma hipotese de Semlo, p. 13. 
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pertinencia e mesmo a bondade dos ideais dos «velhos» republicanos por parte dos «novos» 
que surgem no espa<;o publico apenas no periodo final da Monarquia. e que, para todos 
os efeitos, s6 com o advento da Republica se emancipam socialmente, mesmo instirucio .. 
nalmente5• 

Como e natural, ap6s esse primeiro momento definidor da R.epublica, a competi¢o 
social entre a gera~ao dos «Velhos» e a dos «nOVOS>} nao desaparece, 0 que Se altera e a 
consciencia de cada grupo e, com essa altera¢o, modifica-se tambem o caractei: extre-:
mado que essa pertencra conferia ao individuo que dela se redamava. -Rapidamente as 
divergencias ideol6gicas reconfiguram afinidades e hostilidades mais nitidamente do ,que 
as delimita~6es ecirias (nu.ma versao cronol6gica da no¢o de gera~) ou do que as datas 
inobilizadoras de uma afuma¢o social conjunta de um gmpo (na versao «culturalista.» do 
termo gera¢o, aplicavel a 1890, 1910, 1915, 1933, etc.). 

Estas constata~6es, contudo, convocam outra dificuld.ade que merece alguma-(pre)ocu.,. 
pa~ao, a saber, a da alegada coerencia ideol6gica geracional. Trate-se discussoes politicas, 
esteticas, morais, econ6micas, etc., a unida.de garantida pelo recurso a no~ao de gera~o e 
construida sempre a posteriori, e, nesse processo, a determinas:ao de tendencias dominantes 
(ou qualquer outro termo equivalente) depende da elisao da pluralidade e:complexidade 
que perfaz cada epoca. No periodo aqui em considera~ao, o «fernandismo» (no dizer de 
Jose Regio) erigido em cima do rumulo de Pessoa e com uma rela¢o com a sua Obra 
muitas vezes quase nula exemplifica hem como toda. a riqueza e diversidade intelectual de 
uma epoca pode ser escamoteada pela mitilica~ao de um dos seus constituintes,, no que, 
alias, tambem se faz um mau servi~o aos modernistas de 1915. 

o exemplo na.o e inocente, nem sequer original Qa varios o discutiram, desde ha deca
das). Ele introduz um outro genero de considera<;6es a fazer a respeito do Tecurso a no<;ao 
de gera<;ao que, como as anteriores, visa enquadrar o entendimenco que aqui lhe damos de 
forma o mais matizada possivel. 0 caso da industria pessoana (e de outras similares, nas 
Letras como nas Anes em geral, hem como em qualquer outra area de actividade) lndicia 
a valia. primacialmente ca.n6nica do recurso ao termo gera.¢0. Por outras palavras, o uso 
do-termo gera¢o como se de uma. evidencia se tratasse faz pa.rte de uni senso comum, mas 
nao de um qualquer senso comum, antes do educado e, inclusivamente, profa-sionalizado 
enquanto saber universitario (cientifico, se se preferir). E sobretudo dentr-0 dos ,}imites 
das instituic;oes que estabelecem clnones - artisticos, cientificos, profusionais ou outros ~ 
que a utilida.de da perspectiva geracional se faz notar decisivamente enquruito ;Criteria 
organizador, el~ vem legitimar a transis;ao dos detentore{) de instancia.s de poder1 exp~icar 

de forma neutra rela.<;6es de coopera<;ao ou de conflito, presenrar-ou obliterar o' passado 
colectivo, etc. A valia hermeneutica do termo sera escassa e, no entanto, o seu pot<mcial 
heristico e enorme. Ao que a.cresce ainda a sua utilidade quase · irrestrita, para efeitos de 
divulga¢o e de publicita<;ao dos valores consagrados ou a consagrar1 tudo facetas praticas 
do termo que, nesta era de especializa~ cientifica e de comunica<;ao social omnipresente, 
o tornam quase universal. 

5 Uma instfuicia dessa disputa encontra-se no «inquento literario» de Boavida. Portugal, object:o, d,~ anAflse 
em LEONE, Carlos - Portugal Exte-mporaneo (vol. m, p. 25-37. Apesar de, af, apenas a p. 26-28 se abordar 
o problema geracional (e de forma instrumental, ou quase), o essencial da analise nao nos merece reservas e 
permanece conforme ao que aqui argumentamos. 
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~ 
Tudo isto sopesado, o recurso a no¢o de g¢ra<;ao .para caracterizar as ·hipoteses de 

seculo XX (as que avans;amos ou outras) revela-se problematico e atreito a disputas 
pouco produtivas. Mas, ainda assim, permanece quase inevitavel, quer ,do ponto de vista 
eidetico (enquanto forma de expressao de consciencia c0,lectiva) quer do ponto de vista 
heuristico (como instrumento de manuseamento dos dados hist6ricos _de_diversas or~gens 
e naturezas). Para os pJ:'.op6sitos deste texto, havera que retomar ao termo quando. for o 
momentQ de conduir, pois o seculo XX porrugues revela urn.a muito apreciavel interacs:ao 
(de pensamento e de ac<;ao) entre membros de grupos et~ios bem diversos ede te.ndeo.cias 
ideol6gicas hem distintas ao longo de todo 0 «breve seculo XX>>, tanto em termos de 
confronto como em termos de coopera¢o. 

2.2. Se, como observou A. P. Pita no rexto ja cirado, no dominlo das artes e necessaria 
uma abordagem interdisciplinar (ou, talvez melhor, p6s-disciplinar), na reffexfo sohre a 
configura~o geral do seculo xx essa abordagem e mesmo a unica possivel, a unica. que 
tern ao menos hip6teses de gerar sentido inteligivel para a multidao de experi~ncias e 
interpretas;6es hist6ricas, tantas vezes desconexas e contraditorias. Tai como no ca~o. da 
esterica, nesta inquids;ao do seculo xx a media¢o literaria desfruta de uma dausula de 
excep¢o cultural, por raz6es alias logicas. Ha que atender a elas antes de pretender dar 
resposta a questao da disciplinaridade. 

A obra literaria ocupa o lugar central do trabalho de medias:ao critic;:a ~ seja esta cienti
fica, artis_tic;:a, politica, etc. - em virtude da sua ubiquidade intdnseca. Ela e parte daquilo 
que critica, participa da sua pr6pria mediac;ao. 

Num primeiro momento (ao menos logico), a obra liter<U:ia exprime o. sen tidp_.que 
outras obras em outros suportes estao limitados a manifestar, isto e, da. conta das suas 
raz6es de um modo que mesmo formas expressivas porventura ainda mais .inten:sas 
(maxime, musica) nao podem, por indisponibilidade de recursos, fazer. 

Num segundo momento, o trabalho llterario mesda-se como que naturalmente com 
outras expressoes, conferindo-lhes a sua especificidade como um elemento adicional qµe, 
sem perder a sua especificidade, se integra num conjunto novo: assim com o reatro .em 
geral ea opera em particular, assim com o cinema (no falado nao menos do que no mudo), 
assim com diversas formas de artes plasticas contemporaneas nas quais a tenualidade se 
insere. 

A partir deste ponto, a complexidade caracteristica do literario e ja manifesta, . d~sdo .. 
brando-se nos esquemas cl:issicos de pec;a teatral dentro de pec;a teatral (ou filme, daro), 
nas citac;6es e outros modos de referenda em todos os suportes, etc. - isto e, o trabalho 
literario ocupa ostensivamente, em si e na sua relac;:ao com outras formas de expressao, a 
fun<;ao de autoconsciencia da obra ou do autor de acs:Qes narradas. A preponderancia da 
especificidade do discurso literario marca como litecirias mesmo ohras e aq:oes que nao o 
seriam de outro modo, redefine as outras modalidades. 

Por fun, depois de se definir, de influenciar outras express6es e de criar compkxo,s 
expressivos sob sua influencia, o discurso litecirio, sem nunca ter precisado .de se recriar, 
desdobra-se em seu pr6prio reB.exo, coma critica da propria obra literaria. Concomitan
temente, estatui-se como reB.exao critica da obra desenvolvida noutro meio expressivo, 
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inclusivamente em outra linguagem, mesmo quando as linguagens nem sequer sao tradu
z1veis6. 

Esta breve considera¢o descura intencionalmente a diferem;a emre o literario e o 
discursivo, entre o escrito e a oralidade. Nao obstante, servira para indicar o ponto a partir 
do qual se torna compreensivel a(s) causa(s) do estatuto singular da media~ao literaria e, 
consequentemente, o seu lugar central em qualquer esfor~o por evitar endausuramentos 
disciplinares na arullise, em estetica ou sobre o seculo XX. Mui to cru.amente, toda a'disci
plina e literaria, quer o queira quer nao. Sem essa dimensao expressiva seria c:onstitutiva.;.. 
mente inapta a conceber el ou transmitir um corpus seu. 

0 ponto e decisivo, articulando-se com a fun¢o academica da constiruis:ao de clnones. 
Ao fumar o seu patrim6nio (a sua delimita¢o face a outras disciplinas, o seu corpus, e, 
neste) o seu clnone) atraves da media¢o literaria, qualquer disciplina, mesmo nao-litecirias 
na sua expressao pr6pria, recorre ao meio literario para se auto,-justi.ficar peraJ;lte;os outros 
(e perante si mesma). 0 discurso liter:irio e na esfera disciplinar aquilo que,.segundo Aris
t6teles, o olhar e na esfera do conhecimento, a mecifora mais natural., Identifica-se uma 
disciplina pela sua articula¢o discursiva, na medida que esta e aferfvel por uma expressao 
liter:iria, passivel de a validar ou passivel de ser criticada pela incapacidade de o fazer. 

As dificuldades da rela¢o entre disciplinas nao liter:irias ea mc;dia<;:lo'-literaria sao 
naturais e talvez irresoluveis de forma satisfat6ria em toda a sua extensao e complexidade. 
Contudo, seria imprudente concluir que nelas se esgotam as fronteiras · entre disciplinas. 
Quando concebemos hip6teses de seculo xx portugues, nao -avant;amos apenas dois 
modos de delimitar os seus pressupostos, limites e horizontes. Distinguimo-Io ja. do seculo 
correspondente ( cuja acep¢o tambem sera eventualmente mllltipla) de outros Esta.dos. 0 
privilegio da media~ao literaria exerce-se tambem aqui, na caracteriza~ao nacional de uma 
cultura como portuguesa (estamos aqui num horizonte de modernida.de, como cumpr€ 
ao abordar o seculo XX), desde logo por oposi¢o ao idioma castelhano, ·por oposi~ao ·a 
um seculo XX espanhol. Jase fez aqui um breve apontamento sobre·o paralelismo erfrre a 
experiencia politica dos dois paises no seculo XX. Agora, merece considera¢o a dimensao 
especificamente liter:iria desse paralelismo. Ela refor<;a aquele apontamento e sugere que:a 
quebra das fronteiras disciplinares exige uma metodologia igualmente 1ivre de'pressupostes 
nacionais (melhor dito, nacionalistas). 

Num ensaio ainda inedito7, e no qual alias recorre a no¢o de gera¢o (o que nao 
influi naquilo que no seuargumento nos importa neste momento), Antonio Saez D:elgado 
repensa nestes mesmos termos a rela¢o entre as vanguardas ibericas · do seculo XX:, em 

6 Caso limite sera o <la critica musical, que funda sobre o discurso licerario a sua organizac;:lo e o seu poder de 
comunica¢o com 0 publico, incomparavelmente mais acessiveis do que a lingu~em musicai qu<:: ~J,tbjp; aJµiJsica 
e pela qual a obra musical comunica sensivelmente com o pllblico. De facto, a limi~~o d~ ~gu.agem mµ,~~c_al 
nao lhe e intrinseca, na verdade deve ser dita uma limita.¢0 do pllblico que a acede a ~Usica de modo ~ei:t~fvel. 
Em rigor, nem a musicalidade carece de mais nada, o seu poder comunicativo reside nao na compteen~il.o da 
linguagem musical pelo publico mas na capacidade evocativa de sentimentos por pane do inrerprete ttlusical. Por 
isso mesmo a linguagem literaria se torna indispensavel a critlca musical: s6 ela pode dar sentido .a .experifocia 

musical, nao apenas um sentido acessivel ao publico numa linguagem que est~ domine,. mas sentido, intt;lig{v~4 
racionalmente, reflexivo. Numa palavra, critico. 

7 SAEZ DELGADO, Antonio - «Notas sobre Adolfo Casais Monteiro e a literatura espanhola». Citamos 
por nfunero de p:igina a partir do documento enviado pelo autor a nosso pedido, que agradecemos. Aguarda-se 
a publica~o das accas do encontro em que foi lido originalmente, em Julho de 2008. 
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particular entre os modernismos portugues e espanhol slll"gidos em 1927. Ao fai;~-lo, 
anota (p. 1) co mo o destino canonico funesto das gera~oes modernistas iberk~ .de -1-917 
e comum e recomenda uma concep¢o continuista da modernidade na pen.ln~µfa. (p" 3). 
Esta continuidade e alias amplamente fundamentada no elenco que 0 autor faz_da$c liga
~6es entre autores e movimentos artisticos {liter:irios mas nao apenas) dos dois lados da 
fronteira - geografica, nao de qualquer concep¢o de seculo. 

0 caso que ilustra esta estrategia e, no texto, a rela¢o entre Adolfo Casais Monteiro 
e o poeta espanho1Ant6nio Machado (1875-1939, mono noexilio> ralcoqiQ.ira _stH::~der 
em 1972 ao proprio Casais Monteiro). _O interesse dessa relac;io (c£ pp. 7-9) .res~de . na 

abordagem de Casais a disciplinas diferenciadas (Literatura espanhola e Lite.1:atura portu
guesa) de um modo que, sem as renegar, percebe de forma inovadora (como Saez Delgado 
reconhece nas palavras de Casais sobre Machado) a comunhao de elementos entre as duas 
literaturas -logo, na linha do que vimos escrevendo, das mUltiplas disdplina$, .attistigi,s.e>u 
nao. 0 que Casais percebe e voluntariamente adopta de Machado e algo que conhe~;da 
sua pr6.pria experiencia, a natureza retorica da literatura espanhola, alias iberica. 

Adoptando aqui uwa formula usada por Saez Ddgado no seu ensaio (p. 8}, vemo~ 
bem como o rompimento com as fronteiras disciplinares, em toda$- as suas _ acep<rQes, 
representa uma «tradi~fo de ruptura», OU seja, e um atender a tradi¢,o -(dis.Qjplinar) que 
visa reconfigur:i-la, roll1per com a sua configur~o anterior, c;an6nic:;t. Sl:.lm;is.to, ra1 como 
as rradi~6es liter:irias se perpetuam acriticamente, tambem nenbuma das, dµas ,cQ,nc;~p<;qes 

de seculo propostas no inicio deste texro fara sentido per se. 

2.3. Uma dificuldade que surge nesse trabalho, contudo, ea que amplia-a terc:ejr4 ,da~ 

preocupa~6es de A. P. Pita, a da considera¢o de cada ohra sem sµbalterniza-la.a .. qv~qt;ter: 
tutela, auroral, ideol6gi~, ou outra. Como e natural, es ta preoqipa~o supc«'.~e ,a, atn:onoroia 
da obra, antes mesmo de necessitar de poder referir-se a uma Obra,. algo que diticilmeP.te 
se pode transpor para o dominio das concep<;6es de seculo. No entap.to, n~o ,e n cessrh"~o 
identificar 0 seculo com uma institui<;fo que corresponda a obra (o que, no secµlo xx, 
poderia ser tentador fazer a respeito da instaura<;ao da ,repuhlica); basrara ~Om<\.f , Q:µt,tls~ a9. 

que distinta.r;nente o seculo oferece como original nas obras que o rnarcarar_n. _ 
Neste .ponto confluem as preocupa<;6es anteriores em desvalorizar a questao da gera~o 

e em quebrar o isolamento das disciplinas. Seja a gera¢.o definida p~lo nascim<:!nto ou 
pela entrada na vida publica, trate-se de especializa<;a,o disciplinar estritamente ciendfic;a 
OU de fefr;ao nacional(ista), a considera<;ao da obra pelo que ela e que permite encontrar 
outra via de interpreta¢o, para ela em primeiro lugar e, mediatamente, parfl- o seculo. 
Como ser:i defendido na condusao deste texto (c£ infra «3» ), a singulari4a_de do seculo XX 
portugues encontra-se na vincula¢o do velho tema da mo,derniza~o pela. europeiza~o a 
radicaliza¢o da experiencia exilica ( ela pr6pria com uma longa historia, sob diversos man
tos, desde o colonialismo a emigra~ao). Mas, antes de propormos wna hipO.,tese .de secJilo 
XX portugues dentro do modelo j:i identificado como «breve seculo XX», es~a. te)fceira, 
preocupa<;fo serve para propor um modo de apropria<;ao - que e e{Il igual -.medida um 
modo de constru¢o - dos objectos relevantes para qualquer hipotese de seculo. 

Escrevendo no seu exilio brasileiro, Adolfo Casais Mo.nteiro notava: «Ha quern se 
escandalize com o facto de haver no Brasil intelectuais portugueses que nao se restringem 
as respectivas «especialidades», e que, sendo professores nao se limitam a ensinar, ~endo 
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poetas nao se limitam a fazer versos, sendo pintores nao se limitam a pintar ... etc. E que 
esses intelectuais sao tambem «especialistas» de outra coisa, se me permitem a ironia: tern 
a especialidade de ser cidadaos conscientes.» (CASAIS MONTEIRO, Adolfo--' 0 pais 
do absurdo, p. 146). 0 esclndalo que Casais punha a ridlculo persiste hoje ainda, e nao 
apenas no Brasil. Com efeito, e por motivos sociais faceis de perceber, a velha tradh;ao 
corporativa portuguesa (que nada indica que seja, de todo, criac;a0 do seculo XX) ea cres
cente especializa¢o do trabalho intelectual (cientffico, desde logo, mas nao apenas desse) 
conjugam-se para cindir em microtemas e micro-objectos de amllise realidades historicas 
(ou sociais) que em nada beneficiam de abordagens que tantas vezes resultam em conclu
soes redundantes, como que destinadas a comprovar o adagio s gundo qual as dencias 
sociais dao-nos a conhecer o que ja sabemos. A consciencia que nenhuma especializa~ao 
deve obnubilar (pelo contrario), nao deve ser entendida apenas em clave poHtica. Ellibora 
muitas vezes essa seja adequada para dar coma de forma generica de periodos historicos, 
tambem ela se integra, ou pelo menos se conjuga, com uma consci~nda da complexidade 
social em que a politica (os seus agentes, as suas institu.ic;oes, as suas ideias) des mpenha 
papel ·capital mas nao Unico8

• A considera¢o do que e relevante na caracteriza~o do 
seculo XX portugues deve tomar como seus materiais de pesquisa todas as formas ' de 
expressao e aq:ao historicamente relevantes e para tanto tern de sec- capaz de conjugar de 
forma eficiente disciplinas distintas e momentos historicos diferentes nunca perclendo de 
vista as relacroes que estabelecem (muitas vezes de forma inadvertida) entre si. , 

0 que as interpretacroes de ti po periodol6gico perm.item concluir; seja ou nao a respeito 
do seculo xx, seja OU nao sobre 0 caso de Portugal, e a relevancia que tern as interferencias 
e transmissoes entre as geras:oes supostamente estanques e entre disciplinas supostamente 
auto-suficientes. Com efeito, a crescente especializa(fao disciplinar a conllirualidade entre 
sucessivas geras:oes, sendo ambas reais, suscitam uma nfo .menor urgcncia de interpretas;ao 
compreensiva dos seus processos e efeitos (deliberados e conscientes ou nao); ; Assim, e 
para nos atermos ao exemplo do nilmero anterior desta revista a que temos feites mcm\:ao, 
se no dominio da esretica e fundamental considerar a obra en.quanta tal, sem ·antes a 
integrar num conjunto que a integre e lhe sobreponha um sentido extrfuseco, no-dominio 
da concep<;io do seculo xx necessario e construir uma interpreta¢o da rede :de relacr6es 
estabelecidas entre obras e autores a partir do testemunho que nos foi legado e :So depois, 
se necessario, categorizar essa interpretacrao em funcrao de movimentos; de disdplinas; de 
geras:oes (todos estes termos submetidos as discussoes que ja ficaram ind.icadas),; 

Antes, entao, de expor a nossa hip6tese de seculo, esta terceira preocupa<;ao :triecodo
l6gica e hem asada para delinear uma dessas redes de relacionamentos e interpretar o seu 
significado. Tomemos o caso de Adolfo Casais Monteiro, isto e, da sua actividadeenquanto 
autor (para nao nos precipitarmos de imediato em referendas ao todo da sua Obra}.: 'Para 
os nossos prop6sitos podemos permanecer em 0 pais do absurdo~ E um ca:so exemplar da 
interligas:ao de disciplinas aut6nomas e da sobreposi¢o de varias gem;oes, nisso mesino se 
encontram temas centrais do pensamento do seu autor, que nos permitem desenvolver a 
observacrao de Saez Delgado sobre o relacionamento das vanguardas moderrustas ibericas. 

Recolha de dispersos, que toma o seu titulo do primeiro desses textos maioritariamente 
jornalisticos, 0 pais do absurdo pode ser catalogado como a edi¢o em livro 0 faz «textos 

8 Aspecto a retornar mais tarde, na condusao deste texto. 
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politicos». Isso, sendo conveniente para fins de arruma¢o na Obra do autor, 
nao serve para interpretar a obra. 0 que esta encerra e uma interpretac;ao nao sistematica 
desse pa.is absurdo, Portugal, elaborada no Unico local em que ela era {o exllio), 
beneficiando dos meios pr6prios da modernidade (direitos 
divulga¢o mediatica) sem renunciar a origem cultural, desde logo na 
ciencia pessoal e social que a passagem ao exilio pusera na sua forma mais e 
tante9

• Essa interpretas:ao conjuga elementos filos6:ficos (forma¢o academica de ""-'lil.i)a.JL.,,. 

literarios (area profissional de acrividade, ensino e investigac;ao) e politicos {causa directa 
do exilio ), todos eles imbricados com a sua biografia, mesm9 a nivel Em concreto, 
referimo-nos a origem filos6:fica das suas convicc;oes politicas e eticas, formadas num con
tacto pr6ximo com grupos hem diversos tanto do ponto de vista geogranco {Coimbra e 
Porto) como do ponto de vista etario {ainda que sempre dentro daintelectualidade surgida 
ja no perfodo republicano). Referimo-nos igualmente a reuniao na sua. actividade como 
autor de elementos habitualmente isolados nas analises disciplinares: a lireratura, e nesta a 
poesia, a :fia_;ao, a trad~o, edic;ao; o jornalismo, critica de literatura mas tambem cri'tica 
de arte e, no caso, comentario politico; o ensaio cientffico, ligado ao ensino universitario. 
E, igualmente, encontramos tambem em 0 pals do 
em termos nao ape~ parridarios-institucionais, estritos, mas numa acepc;ao que nunca 
desliga a polirica do social, isto e, da hist6ria que a integra e que no caso de Casais esta 
associada ao movimento Renovas:ao Democratica10

• 

Se notarmos que 0 pals do absurdo e, tal co mo A palavra essencial (de onde Saez Delgado 
cita as palavras de Casais sobre Machado), obra do exfl.io, teremos bem presente o quanto 
essa condis:ao foi determinante para a elabora,s:ao de cada obra e como cada uma, a seu 
modo, reflecte as dimens6es supra-nacionais, supra-geracionais {em 0 pals ... sao muito 
expressivas as referencias a Jaime Cortesao, cf. ed. cit. pp. 301-308), supra-disciplinares,e, 
logicamente, ante-generalistas dos trabalho de Casais e, por maioria de razao, da~ua Ohm~ 

Esta rede de relacionamentos explicita o modo como a gera¢o surgida durante a 
ditadura militar e ainda no perfodo de consolida¢o do Estado Novo lPl'lmteu·o 
decada de 1930) se de:finiu nao apenas em confilto com a de 1910 que a 
antecedeu (como pretendido por muito neo-realista) mas tambem por grande envolvi-
mento com ela (o que se ve em Casais a de de Leonardo 
Coimbra, encontra-se ja na decada de 1930 em a Nessaa>nfl.u-
encia de gera~6es, forma<;Oes intelectuais e ideologias fez-se 0 seculo xx po.rtugues-.' Que 
as armadilhas simplificadoras nem por isso sao facilmente desmontaveis, demonstra-o o 
silencio que acolheu a primeira edi<;ao de 0 pals do absttrdo no 1974 e 
o reiterado silencio que acolheu a sua. reedi<;ao em 2007, de certo 
pertinencia da tese que de seguida se avans:a, a da defini¢o do. breve seculo XXportugues 
como 0 seculo da moderniza¢o pelo exilio. 

9 A posi<;ao de Casais Monteiro nio e obviamente Unica e, por isso, a obra sua a 
esta luz ganha em, posteriormente, ser enquadrada no seu meio, o qual ja foi objecto de pelo .menos uma analis.e, 
por Mansur da Silva (c£ bibliografia). Para um enquadramento mais amplo, de tipo biogci.fico, cf LEONE, 
Carlos (org.) -Adolfo Casais Monteiro - uma oittra presen;a. . . ' 

10 Todos estes elementos esrao comentados no prefacio que acompanha a edi<;ao citada, na qual se indica 
outra bibliografia pertinente sobre estas quesroes na Obra Completa de Casais Monteiro. 
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Condusao provisoria: exilio e europeiza<;ao 

Em condusao, podemos afumar que se a nossa exposi~o nao for vftima de erros 
factuais, e pelo menos possfvel interpretar 0 seculo xx portugu~ (o «-breve», sobretudo) 
como o da europeiza~o da sociedade portugu sa em fi..m<;ao de uma modernidade ?-:que 
verdadeiramente se acedeu por consequencia do e:rilio em nWneros nunca antes verifica
dos e ainda por pressao externa. A europeiza~o pelo exi1io, enquanto hip6tese .explicativa 
do seculo XX, merece no entanto uma clarificai?o e uma ressalva. 

A desvaloriza¢o da sucessao de geras;oes e da segregac;;ao disciplinar deve.ser mantida 
em viitude das suas fraquezas pr6prias mas, igualmente, por imposi¢o do que e empiri
camente verificavel no seculo XX portugues: o transito de eXJ1io e retomo.de.porrugueses 
atravessou o seculo e fez-se na forma de cruzamentos sucessivos entre muitos aero.res, 
caracterizando toda a experiencia social, desde as elites ate aos sectores menos privile,giados 
da popula~ao, de um modo muitas vezes nao nomeado mas nem . por isso· menos real 
ou menos nfri~.o para os pr6prios. A flurua¢o terminol6gica entte exilados, expatriados; 
emigrados politicos, etc; nao inclica apenas a escassa reflexao sobre esse estatuto, marca 
tambem a sua frequencia e variedade atraves do seculo. Factores jlllstamente essenciais,para 
se perceber o quanto as influencias se disseminaram de forma mep.os. esquematka do, que 
as divisoes etcirias e categoriais levam a pensar e, nao menos importante.1 inR~enciatam 
todos os que se encontravam clirecta e indirectamente em contacto .com os -alvos ,dessas 
forrnas de (re)pressao. 

Esta realidade deve fazer com que a hip6tese do seculo xx porrugues c-oma 0 .. da 
moderniza¢o pelo exilio nunca se reduza a uma interpreta~o meclnica, de . facros 
polfticos, em que «OS exilados» {como se de um corpo autonomo. e coe.tente Se_ trat:asse) 
transformam -Portugal e os portugueses, europeizando-os. Nao ;andarfamos,. ai, -longe. do 
sonho sergiano ,de um escol de estrangeirados que retomaria. ao pafs e o regenerarfa., :JNa 
verdade,. aquilo que a hipotese que avans;amos afirma e algo bem mais complexo e {ainda 
que .intuitivamente perceptfvel) mais arduo de demonstrar: foi .a influ~ncia europeizante 
(modemizante) dos exilados contemporaneos sobre os que nao abandonarru.R o pals mas 
nele sofriam (re)press6es homologas as dos exilados que propiciou a tr~sforma<rB.o social 
da segunda metade do seculo xx, obra conjunta de geras;oes varfas (1910, 1930, 1945~ e 
1960,. aproximadamente) e, daro, da pressao de processos internacionais. do ·pos-II :Guerra 
Mundial. 

A ressalva a fazer a hipotese e justamente essa, a do seu caracter social, nao disciplinar. 
Logo, reflectindo a composi<rB.-o heterogenea dos gmpos formais e informais da ~ociedade 
portuguesa, nao se presta a uma assimila~o a generalizac;oes. ja firmadas sobre-gmpos, 
movimentos, etc. Caso maior disso mesmo, a repercussao · interna .da ac<rB.o enema (de 
exilados, emigrantes, etc.), requer uma reapreciac;ao da categoria de exilio;, demodo a-dar 
coma da situa¢o paralela entre o interior e o exterior de Portugal em termos de opressao 
individual e suas cortsequencias. 0 modo de levar a cabo essa reddini¢o, susceprivel de 
convolar a hip6tese deste seculo xx numa verdadeira tese, e ja outro p:roblema •. 0 duplo 
exilio, e a realidade social que criou mesmo no seculo xx pos-197 4 e ate ao _presente, e 
algo que, felizmente, excede 0 ambito deste trabalho. . 
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