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Da genese a publicac;ao de A Mensagem de 

Fernando Pessoa- urn percurso evolutivo 

Monografia em Lingua Portuguesa A 1- Literatura 

a) Retrato de Fernando Pessoa (1914) 



Sinopse 

Investiga-se nesta monografia o percurso evolutivo de A Mensagem, ao Iongo de 

vinte anos, culminando na publica<;ao em 1934, e em circunstancias muito especiais, a 

prop6sito de urn concurso organizado pela Sociedade de Propaganda Nacional. 

A questao de investiga<;ao que achei adequada a este trabalho e a seguinte: Que 

evolu~ao se deu na produ~ao autoral de A Mensagem ate a respetiva publica~ao em 

1934? 

Para escrever esta monografia consultei uma diversidade de obras aconselhadas 

depois de uma visita a casa Fernando Pessoa (cujas imagens deixo em anexo), no 

entanto centralizei a minha pesquisa em dois textos escritos pelo autor, designadamente 

a propria Mensagem e A Carta da Genese dos Heter6nimos, bern como em quatro 

estudos crfticos sobre a obra. Consultei tambem artigos cientfficos, na Web, sobre o 

ass unto. 

A grande conclusao e que esta foi uma obra muito "esculpida", razao que fez 

com que a sua produ<;ao demora-se 20 anos. Esta demora deveu-se a fatores intrfnsecos 

ao autor (rela<;6es amorosas, quest6es de saude, entre outras), e outras extrfnsecas ao 

au tor, como as quest6es de natureza polftica ( Ultimatim Ingles, entre outros). 
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I - Introdu~ao 

0 objeto deste trabalho e Fernando Pessoa e o objetivo e tentar perceber, com 

eficacia, a longa genese de A Mensagem, o percurso evolutivo na prodw;ao autoral e as 

circunstancias da publica<;ao da mesma. Desde cedo, que tive em especial interesse pela 

qualidade dos textos de Fernando Pessoa e sempre me intriguei pelas circunstancias que 

levaram a publica<;ao de A Mensagem. Durante os meus estudos, fascinou-me a questao 

da obsessao do autor em publicar uma obra consubstancial, colocando o seu gosto pela 

literatura e pela publica<;ao p6stuma como objetivo primordial da sua vida. E essa 

publica<;ao, que nao foi uma publica<;ao de autor, como no caso de 0 Marinheiro. Ao 

inves, esta publica<;ao ocorreu no final da sua vida, em 1934, e em circunstancias muito 

especiais como procurarei demonstrar mais adiante. 

Escolhi como tftulo para este trabalho "Da genese a publica<;ao de A Mensagem 

de Fernando Pessoa - urn percurso evolutivo". Ap6s algumas reuni6es com o meu 

supervisor que concordou com o tema que lhe propus, este indicou-me bibliografia 

relevante. Ap6s a leitura da bibliografia referida, a anota<;ao de passagens significativas 

que fossem uteis para esta monografia e a elabora<;ao de uma estrutura, comecei a 

redigir este trabalho que deixo para avalia<;ao. 



II - Desenvolvimento 

A Mensagem, editada em 1934, foi o unico trabalho de Fernando Pessoa ainda 

publicado em vida, e tambem o unico nao publicado pelo proprio. Este facto confere a 

obra urn destaque em rela~ao as restantes obras publicadas, entre as quais destaco 0 

Livro do Desassossego (1982). 

Seria de esperar que esta obra, como as restantes, tivesse sido escrita com uma 

sequencia cronol6gica coerente, contudo isso nao aconteceu. Ap6s uma intensa 

investiga~ao sobre a obra e o seu autor descobri que os poemas que a comp6em nao 

foram escritos sequencialmente. Percebi que a esmagadora maioria dos poemas foi 

escrita em duas datas precisas, 1928 e 1934. 

Foram varios OS fatores que explicam esta ocorrencia, alguns relacionados com 

as suas vivencias pessoais (rela~ao amorosa com Ofelia Queiroz) 1
, as suas habituais 

tertulias literarias e mundanas com Carlos Queiroz, Mario de Sa carneiro, Almada 

Negreiros, Santa Rita Pintor, entre muitos outros. 

2.1 Amilise Critica 

E de notar que esta compila~ao de 44 poemas foi escrita ao Iongo de vinte anos, 

entre 1913-1934, o que e realmente excessivo. Como tal, para poder responder ao tema 

proposto no infcio desta monografia, procurarei avaliar a qualidade dos poemas escritos 

nas varias fases de produ~ao, tentando tirar ila~6es dessa mesma avalia~ao. 

A tematica fundamental da obra e urn chamamento as gl6rias passadas da Patria 

Portuguesa, retomando a epopeia camoniana, embora com urn cariz modernista. A 

unidade da obra esta em correla~ao com o Plano da Historia de Portugal, com o Plano 

da Viagem e com a Dedicat6ria de Os Lusfadas. Alem disto a simbologia numerica e a 

hermetica consolidam essa mesma unidade. 0 cariz nacionalista em todos os poemas da 

obra, apesar de estes nao terem sido escritos todos no mesmo ano. 

1 Que !he tomou muito do tempo disponfvel 
,-7-=L--___.=:; 



Em 1913, escreveu o primeiro dos poem as da obra, D. Fernando, Infante de 

Portugal - incluso na primeira parte da obra. Trata-se de urn poema de quinze versos, 

distribufdos por tres estrofes, que apresenta o esquema rimatico ABAAB, com uma 

rima emparelhada em A e interpolada em B.O primeiro, o terceiro e o quarto verso sao 

decassilabicos (10 sflabas metricas), o segundo e quinto sao hexassilabicos. 2 

Todo o texto gira em volta de uma ideia: Deus e o Messias e o homem o seu 

agente. Esta ideia e acentuada nos dois primeiros versos "Deu-me Deus o seu gladio 

porque eu faf:al A sua santa guerra". Existe aqui, pela voz do proprio D. Fernando, 

uma visao messianica da historia que se ira repetir noutros poemas posteriores, como 

por exemplo em 0 Infante. 

Percebemos que essa arma<;ao seria Deus a embutir o Espfrito Santo em D. 

Fernando, tornando-o assim num Cavaleiro de Cristo. No discurso de D. Fernando 

percebe-se a capacidade de sofrer em silencio e o desejo pela "febre de Alem" atraves 

desta surpreendente metafora, o escritor revela uma outra ideia que se ira repetir ao 

Iongo da obra, a proclama<;ao do Quinto Imperio. Na realidade historica, D. Fernando 

fez a santa guerra e foi consagrado com a honra, mas tambem com a desgra<;a pois 

faleceu em territorio inimigo. 

Na ultima estrofe renova-se o tom epico, evidente nos ultimos tres versos, 

"Cheio de Deus, niio temo o que vira,/ Pois venha o que vier, nunca sera I Maior do 

que a minha alma.". A ideia expressa, atraves de uma metafora muito original, e que 

apesar de D. Fernando passar por tempos diffceis, como Deus esta com ele consegue 

suportar toda a dor3
. Na ultima estrofe transmite-se uma ideia: e preciso "ir e nao 

temer". 

Trata-se, sem duvida, de urn poema de referencia, de grande qualidade poetica 

pelas metaforas surpreendentes, pela adjetiva<;ao, pelas alitera<;6es. E de notar a 

existencia de urn campo lexical relacionado com a consagra<;ao divina do heroi, em 

termos como "Deus", "gladio", "santa guerra", "febre do Alem". 

Saliento, que no ano anterior; tinha advogado na revista A A.guia que estaria para 

breve o aparecimento de urn supra cam6es que seria, afinal, ele proprio. Uma ideia 

2 Retoma-se aqui uma passagem de Os Lusfadas (canto IV, estancias 51-53), embora sem as regras 
formais pr6prias de uma epopeia chissica que Cam6es adotou. 
3 Podemos ainda correlacionar esta ultima ideia com o tempo diffcil em que Pessoa viveu, repleto de 
instabilidade polftica e social, muito por da questiio do Ultimatum Ingles. 



fundamental, que lhe serviu, certamente, de pensamento-guia ate ao final da sua vida. 

Assim, neste seu primeiro poema de A Mensagem, retoma uma passagem de Os 

Lus{adas (como mencionei anteriormente), na qual consagra uma figura exemplar que 

sabe sofrer, sempre com a perspetiva de ir mais lange, guiado pelo sonho. Gostaria de 

assinalar que este poem a tern o nome do proprio au tor (Fernando) e, em term as de 

qualidade liteniria, e tao relevante como outros que escreveu posteriormente, e deixa urn 

eco para a na~ao: Portugal tern capacidade de sofrer e ir mais alem. 

Ocorreu depois urn hiato de cinco anos na produ~ao destes poemas. 

Apesar de, em 1918, o autor estar mais focado em tradu~6es de obras da lfngua 

inglesa, tambem concebe urn poema intitulado Padrao, incluso na segunda parte de A 

Mensagem. Sendo este poema urn apelo a navega~ao maritima e tambem o caminho 

visfvel para uma viagem transcendente. No poema, a referencia espacial " ... areal 

moreno ... " remete a a~ao para urn espa~o em Africa, onde ocorreu a transposi~ao do 

Cabo das Tormentas, par Bartolomeu Dias em 1488. 0 cabo era apelidado "das 

Tormentas" par causa das fortes correntes que afundavam todos os navios que par la 

passassem, par isso quando os portugueses o conseguiram passar, foi vista como uma 

enorme vitoria, tanto que Pessoa imortaliza esse feito no primeiro verso do poema em 

"0 esforgo e grande e o homem e pequeno". Esta frase tambem me fez lembrar a 

reflexao final existente no primeiro canto de Os Lus(adas (o bicho da terra). 

0 autor deixa neste verso a ideia que o povo Portugues deve continuar (tambem 

no presente da escrita) a acreditar num futuro melhor, deve ser perseverante e, 

sobretudo, saber sofrer. Deve igualmente caminhar em busca da perfei~ao, o que se 

anuncia ao Iongo de todo o poema. 0 verso referido anteriormente e lapidar e sao versos 

ou momentos fundamentais que ficam para sempre na memoria dos homens. Neste 

poema Pessoa deixa e renova algumas ideias fundamentais, ja expressas em D. 

Fernando: a febre do Alem, a do papel de Deus na historia, a ideia do Quinto Imperio, a 

capacidade de sofrimento dos marinheiros em busca de uma viagem transcendente, par 

fim, a procura da perfei~ao. 

Trata-se, sem duvida, de urn poema de referencia, carismatico e de grande 

qualidade como o anterior, igualmente narrado na primeira pessoa com ideias que se 

repetem mesmo apos os 5 anos de interregna na produ~ao destes poemas. As novidades, 



em meu entender, sao: a proclamac;ao do Quinto Imperio "0 mar semfim e Portugues"; 

o retomar da ideia camoniana existente na Preposic;ao de Os Lus{adas, de que as 

navegac;6es portuguesas eram superiores as gregas e as romanas, bern evidente no verso: 

"no Mar com Jim sera grego ou romano". Por fim a ideia de que o homem vtve 

estimulado por uma eterna busca de perfeic;ao, o que o faz superar o sofrimento. 

Em 1921, Fernando Pessoa escreveu Prece. Este poema destaca-se em relac;ao 

aos anteriores poemas ja analisados, pois o discurso e feito na terceira pessoa atraves de 

express6es: n6s, conquistemos, -nos, nossa. Percebe-se a existencia de uma voz 

sined6quica que representa a "Prece" de todo urn Pafs. Repare-se que depois de 

encontrar exemplos num passado distante, o autor deixa referencias explfcitas a urn 

presente incerto. Sendo assim dirige-se uma suplica, em forma de invocac;ao, ao 

"Senhor" para que o Pafs retome os tempos aureos do Imperio. 0 verso "A mao de 

vento pode ainda ergue-lo," e significative pois o Pafs ainda esta a tempo de se 

reerguer, de agir, e de nao se deixar dominar pela saudade. 

Contudo na morte do Imperio ha ainda uma restia de esperanc;a, o autor 

argumenta que "a chama"4 que criou os Portugueses ainda nao desapareceu, e 

acrescenta que "Se ainda ha vida ainda niio e find a", ou sej a o Imperio pode ter 

acabado, mas os Portugueses ainda nao foram derrotados. Mas antes de podermos 

renascer temos de aceitar que o outrora grande Imperio esta reduzido a "cinzas" e que a 

unica hip6tese de se levantar, atraves de uma "mao de vento", ou seja Deus. 

Entendo que este poema e diferente em relac;ao aos outros mesmo em temp_os 

formais, ja que e composto por 3 quadras. No texto existe a clara confirmac;ao da 

decadencia do Pais, ao tempo de Pessoa. e esta decadencia tern como data marcante o 

desaparecimento de D. Sebastiao. Na terceira estrofe sublinham-se a existencia de 

alternativas, sobretudo a ideia da conquista atraves do Quinto Imperio. Repare-se ainda 

que o titulo do poema tern urn significado claramente religioso. Na compilac;ao final 

idealizada pelo autor, este poema estabelece uma ligac;ao entre a segunda e a terceira 

partes. 

E no ano de 1928 que Pessoa escreve a maior parte dos poemas inclusos em 

A Mensagem, por quest6es politicas e de vida pessoal. 

4 
Possfvel referenda a Ulisses pois ha teorias que sugerem Ulisses fundou a cidade de Lisboa. 



Come<;ando corn5 as questoes de natureza politica, neste ano temos uma fase 

na qual Pessoa anuncia o renascimento do Pafs atraves da ideia do Quinto Imperio, ideal 

que leva a que o poeta escreva o poema 0 dos Casteloi. Este poema e o primeiro 

apresentado na obra ja compilada e inclui-se na Primeira Parte da mesma, denominada 

de 0 Brasao. Aqui temos evidente o patriotismo do autor, que apresenta Portugal como 

a "cabe<;a" da Europa, por predestina<;ao divina. A Europa surge aqui personificada 

como uma figura feminina "de olhar esffngico e fatal". Mais urn poema de referenda, 

de qualidade e com versos marcantes, lapidares, que ficam para a eternidade. Sob o 

ponto de vista formal, a que assinalar a irregularidade estr6fica. Assim, o poema e 

composto por uma quadra, dois dfsticos, urn terceto e urn mon6stico, sendo neste ultimo 

esta a ideia chave de todo o poema:" o rosto com que fita e Portugal". 

Sera este sentimento de superioridade lusa, de retomar da autoestima nacional, 

que tera levado a reda<;ao do poema 0 Infante D. Henrique, pois na frase "0 tlnico 

imperador que tem, deveras,/ 0 globo mundo na sua mao"7
, o autor apresenta o Infante 

D. Henrique como urn dos grandes mentores da Expansao Maritima. Este sentimento 

profundamente nacionalista coincidiu com a atribui<;ao da pasta das Finan<;as a Salazar 

(Pessoa admirou-o quase ate ao final da sua vida, tornando-se posteriormente seu 

antagonista), e como e sabido \J.Uando Salazar instaurou a ditadura do Estado Nov01 uma 

das suas prioridades tera sido manter o imperio portugues, legado deixado pelos 

navegadores e governantes da era dos Descobrimentos. Comparativamente com os 

anteriores poemas, este tern apenas uma estrofe e e absolutamente laudat6rio em rela<;ao 

a figura do Infante D. Henrique. Nao apresenta, portanto, a pluralidade tematica dos 

anteriores textos. Sob o ponto de vista ret6rico, esta muito bern conseguido. 

Nos ultimos meses de 1928 Pessoa intensifica a sua escrita, chegando a escrever 

onze dos quarenta e quatro poemas de A Mensagem (0 dos Castelos; 0 das Quinas; 

D. Tareja; D. Filipa de Lencastre; D. Duarte, rei de Portugal; Nun' Alvares Pereira; 0 

Infante D. Henrique; D. Joao, o Segundo; Afonso de Albuquerque, Terceiro, Nevoeiro), 

que coincidiram tambem com a crescente popularidade de Salazar. 

Como referi anteriormente, por esta altura, Pessoa era urn admirador Salazar, 

chegando mesmo a enviar uma carta ao seu meio-irmao Lufs expressando a necessidade 

da ditadura como medida temporaria. E de notar que todos estes poemas se enquadram 

5 Uma vez mais retoma uma passagem de Os Lusfadas (canto III, estancias 17-20). 
6 

PESSOA, Fernando; A Mensagem; 8~ edic;ao, Assirio & Alvim, Lisboa, 2010; pagina 15. 
7 

Idem; pagina 41,verso 4 a 5. 



na primeira parte da obra, sendo estas figuras verdadeiros mitos que solidificam a ideia 

de uma Na~ao forte e com urn passado hist6rico que deveni ser repetido no presente. 

Neste ano, em 1928, ocorreu o que denominaremos de "incidente da Coca

Cola". Fernando Pessoa trabalhou com a firma Moitinho d' Almeida, Lda., que na altura 

representava essa bebida em Portugal, e foi Pessoa " ... quem concebeu o slogan para 

publicitar a nova bebida ... "8
. Mas por causa de ter "coca" no nome a bebida foi retirada 

do mercado. E ao que se julga, o proprio slogan de Pessoa " .. . parece ter contribufdo 

para tal medida, pais o Dr. Ricardo Jorge, entao diretor de Saude de Lisboa, 

considerou que ele era uma clara confissao da toxicidade da bebida"9
. Como 

imaginamos, este incidente deve ter deixado, na Lisboa de entao, uma rna imagem de 

Pessoa, e como tal o autor poder:i ter decidido escrever afincadamente (poemas de cariz 

nacionalista, consensuais) para redimir essa mesma imagem. Esta podera ser uma outra 

explica~ao para a realiza~ao dos tais onze poemas. 

A meu ver, a razao que ter:i levado Pessoa a escrever apenas urn poema de A 

Mensagem, em 1933, e a de que durante este perfodo o autor concorreu ao cargo " ... 

Conservador-Bibliotecario do Museu-Biblioteca conde de Castro GuimarCies ... " 10
, 

tarefa que lhe tomou o tempo e a concentra~ao e que no final foi contraproducente, pois 

o autor nao foi escolhido devido a" ... nao tinha o peifil nem o cm·acter adequados. "11
. 

Este foi o ano em que escreveu D. Sebastiao, urn poema magistral de apenas duas 

estrofes, onde se faz uma apologia da loucura, que e sin6nimo de grandeza, que d:i 

sentido a vida e a morte. Urn poema do sonho e da utopia, como for~as geradoras da 

grandeza humana. Este e urn poema fulcra! que, embora esteja inclufdo na primeira 

parte da obra, direciona-a para a terceira parte intitulada "0 Encoberto". Como e 
sabido, o mito sebastianista e crucial nesta obra. 

Finalmente no ano de 1934 Fernando Pessoa conclui A Mensagem e a publica. 

Assim, redige apressadamente os poemas Viriato; D. Dinis e D. Pedro, Regente de 

Poftugal. 

Destes destaca-se D. Dinis, nao s6 pela capacidade invulgar de metaforizar, mas 

tambem por que se adivinha na a~ao deste rei a futura epopeia marftima dos 

8 
ZENITH, Richard; Fotobiografias..do..s.f.cuiQ XX- Fernando Pessoa; 2~ edic;ao junho de 2012; editora 

Temas e Debates, Cfrculo de Leitores; pagina 154Jmha.-B a !1. 
9 

Idem; pagina 1541inha 13 a 17. 
10 

Ibidem; pagina 157 linha 10 a 11. 
11 

Ibidem; pagina 157 linha 28 a 30. 



portugueses. De fato, D. Dinis foi urn poeta ilustre eo homem mandou semear o pinhal 

de leiria cuja madeira seria usada para a construgao das naus. 

2.2 A Publica~ao 

Apos aturada investigagao descobri alguns fatos muito intrigantes sabre a 

publicagao. Em 1933, Antonio Ferro (amigo de Pessoa com quem este tinha editado a 

revista 01pheu em 1915) e nomeado diretor da criada Sociedade de Propaganda 

Nacional (SPN), e uma das suas primeiras iniciativas foi a de " ... fomentar a criar;iio 

literdria eo trabalho intelectual, ... "12
, atraves da " ... instituir;iio de premios para livros 

em cinco areas; hist6ria, ensaio, jornalismo, romance e poesia. "13
. Urn deles foi o 

"Premia Antero de Quental", que se destinava a premiar obras poeticas de relevancia 

para a altura. 

Portanto esta possibilidade de reconhecimento a nfvel nacional foi o que 

motivou Pessoa a apressar a conclusao de A Mensagem. Como refere Richard Zenith, 

"Em Setembro de 1934, estava finalmente pronta, ap6s mais de 20 anos, o livro de 

versos a que Pessoa tencionava dar o nome de Portugal. Preenchia todos os requisitos 

do Premia Antero de Quental, ... "14
. Incitado pelos amigos e provavelmente pelo 

proprio Antonio Ferro que " ... !he adiantou dinheiro, do "saco azul" do SPN, para 

pagar a edir;iio ... " 15
• Antes da publicagao oficial, existiu uma edigao de autor. 

Pouco tempo depois a crftica concretizou o sonho de reconhecimento de 

Fernando Pessoa, apesar de alguns intelectuais a '!J)elidarem de ser " ... excessivamente 

intelectual, falta de emor;iio e sensibilidade ... "16
. Mas a generalidade dos lei to res achou 

que " <<A riqueza poetica deste livro e tanta que, ainda que o seu autor nunca mais 

escrevesse um verso, o seu nome ficaria para sempre ligado d mais rica poesia 

portuguesa.>> "17 

12 
ZENITH, Richard; Fotobiografias do seculo XX~ Fernando Pessoa; 2~ edi<;ao junho de 2012; editora 

Temas e Debates, Circulo de Leitores; pagina 158 linha 8 a 9. 
13 

Idem; pagina 158 linha 10 a 12 
14 

Ibidem; pagina 158 linha 13 a 18. 
15 

Ibidem; pagina 158 linha 23 a 24 
16 

Ibidem; pagina 158 linha 59 a 60. 

17 
ZENITH, Richard; F_c>_!9biografias do seculo XX- Fernando Pessoa; 2~ edi<;ao junho de 2012; editora 

Temas e Debates, Cfrculo de Leitores; pagina 158 linha 48 a 53. 



Mas, apos mais algum aprofundamento sobre a "estreia"18 de A Mensagem, pude 

descobrir alguns factos muito relevantes. 

Na Carta da Genese dos Heter6nimos, datada de 13 Janeiro de 1935, Fernando 

Pessoa expressa a de que a estreia de A Mensagem nao foi " .. .feliz ... "19
. 0 autor 

justifica-se da seguinte forma, " ... na ordem de umafutura publicarao de obras minhas, 

l . d , d M fi , ,?o Th" • d nunca wn zvro o genera e « ensagem» zgurava em numero wn. - ,1 J./IZ am a que a 

unica razao porque publicou A Mensagem, foi porque era " ... o primeiro livro que 

consegui, niio sei porque, ter organizado e pronto. Como estava pronto incitaram-me a 

que o publicasse: acedi. ". 0 autor tambem menciona que nao tinha " ... os olhos postos 

' l ' 0 d s 0 d ,?] no posszve premw o ecretana o,... - . 

A meu ver' o SPN queria que a obra de Fernando Pessoa ganhasse o respetivo 

concurso, pois apesar de o autor ter a obra pronta em Setembro, o prazo de entrega era 

ate Julho desse ano; Pessoa comentou que nao tinha "os olhos postos no premia", e so 

concorre porque foi incitado por amigos. Antonio Ferro era na altura urn amigo do 

autor, e, ao que parece pagou do proprio "bolso" do SPN a publicw;ao de autor da obra, 

para que esta pudesse ser posteriormente submetida a concurso. E ainda de notar que 

Antonio Ferro era urn dos juris desse mesmo concurso, que apos Pessoa ter ficado em 

segundo Iugar no concurso22
, o premio atribufdo ao segundo Iugar foi aumentado de 

1000 reis para 5000. 

Portanto posso afirmar que Antonio Ferro e o SPN tinham desejos que Pessoa 

ganhasse o conc;urso pois a data de submissao das obras para o concurso foi adiada, o 

premio do segundo Iugar foi aumentado, e a propria SPN pagou a publicac;ao da obra e 

provavelmente foi tambem Antonio Ferro que pressionou Fernando Pessoa a participar 

no Premio Antero de Quental. 

2.3 Outros aspetos que puderam ter levado a publica~ao de A Mensagem 

Na carta a Adolfo Casais Monteiro, tambem podemos encontrar alguns 

elementos que nos possam elucidar como surgiu A Mensagem. Na dita missiva, o autor 

comenta ao seu correspondente que se considera " um nacionalista mfstico, um 

18 
Expressao de Fernando Pessoa na Carta da Genese dos Heter6nimos 

19 
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edi~ao; Editorial Presen~a, Lisooa, ZUOb, linh·a- t5~ 
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sebastianista racional", o que explica a tematica do poema 23° poema, de nome 0 

Mostrengo. 

Segundo Nuno Hipolito na sua obra As Mensagens da Mensagem o poema 0 

Mostrengo esta repleto de simbolismo, pela parecen9a com o episodio camoniano, "0 

Adamastor". A presen9a do numero tres confere urn misticismo a obra, dando a 

sensa9iio de que ha uma " ... presem;a divina ... " sabre os navegadores portugueses, 

representados pela personagem sinedoquica" 0 Homem do Ierne". 

A propria estrutura do livro apresenta essa simbologia do numero tres, pois esta 

divida em tres partes. 0 conjunto de poemas da obra esta estruturado intencionalmente 

em blocos de poemas, como sejam o 2, 7,3 e 12. A simbologia numerica e hermetica da 

obra conduz-nos necessariamente a simpatia declarada de Fernando Pessoa ela 

Ma9onaria. 

Urn outro detalhe importante, em A Mensagem, e o facto de esta ter sido a 

primeira obra do autor publicada em Portugues (ate entao agora o autor so tinha obras 

publicadas em Ingles). 

0 autor de 0 Livro de Desassossego tambem tern outro proposito nesta 

publica9iio que tern como referenda OS Lusfadas, de fato a obra tem, tal como Os 

Lusfadas, urn cariz didatico. 

Importa, ainda, salientar o intuito de levantar o moral da Na9ao23
. Portugal 

estava a passar urn perfodo diffcil na sua historia, devido a participa9iio de Portugal na 

Primeira Guerra Mundial e a questao do Ultimatum ingles. 0 contributo portugues para 

a Primeira Guerra mundial foi quase nulo e ate vergonhoso (maioritariamente devido ao 

massacre sofrido pelos Portugueses na batalha de La Lys) o que deixou a popula9iio 

portuguesa desgostosa. 

0 Ultimatum britanico a Portugal tambem representou uma situa9iio muito tensa 

para o pais, pois apos o incidente entre Portugueses e Macololos, o Primeiro-Ministro 

Ingles, Lord Salisbury, apela a Portugal para retirar as suas for9as militares do territorio 

entre as colonias de Mo9ambique e Angola. Portugal acede ao pedido temendo 

represalias britanicas se nao o fizesse. 

23 
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Temas e Debates, Cfrculo de Leitores; pagina 158 linha 85 a 86 



Estes dois ultimos acontecimentos foram humilhantes para Portugal, e geraram 

urn sentimento de descontentamento para com 0 govemo que mais tarde levou a queda 

da monarquia e a instabilidade existente na Primeira Republica. A luz do contexto 

sociocultural da altura a toma-se evidente a necessidade da publicac;ao de uma obra de 

cariz nacionalista como A Mensagem, antecedida de outras obras como A Patria de 

Guerra Junqueiro (1896), 0 Desejado de Antonio Nobre (1902) e 0 Encoberto de 

Lopes Vieira (1905) 

A Mensagem foi urn sucesso estrondoso para o autor24
, pois com a publicas;ao 

deu-se nao s6 o reconhecimento a nfvel nacional de Fernando Pessoa, bern como a 

I. - d p / ?5 mora 1zac;ao o a1s.-· 

Gostaria ainda de referir que, em 0 Infante, o autor apresenta uma das mais 

importantes mensagens da obra. Apesar da ideia existente no penultimo verso 

"Cumpriu-se o Mar, e o Imperio se desfez", o que resta e reconstruir Portugal. 

Representava uma lfngua, uma cultura, tanto na Europa como em Africa, e e evidente 

em A Meusagem que Portugal deve retomar urn perfodo dourado, expresso na frase 

"Senhor, falta-se cumprir Portugal", que ilustra a ideia do Quinto Imperio e da 

respetiva expansao. 

24 
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III - Conclusao 

Ao finalizar este trabalho gostaria de responder a questao de investiga<;ao 

registada no infcio desta monografia e que relembro: "Que evolu<;ao se deu na produ<;ao 

autoral de A Mensagem ate a respetiva publica<;ao em 1934 ?" 

Todo o autor vive para a publica<;ao das suas obras, pais e o seu sustento e 

tambem e a forma de ser reconhecido como escritor. Pessoa nao e diferente, este vivia 

obcecado com a publica<;ao de uma obra que seria o seu Legado. Legado esse que 

Pessoa queria que fosse uma edi<;ao oficial que lhe desse o reconhecimento publico, e 

em A Mensagem o autor atingiu claramente estes dais objetivos. 

Nesta obra o autor tambem conseguiu fundar urn estilo proprio, estilo que tern 

como principal caracterfstica a capacidade de metaforizar, evidente em todos os poemas 

da obra. Desde o infcio da produ<;ao de A Mensagem, com o poema D. Fernando, a 

qualidade liteniria, o estilo do autor e algumas ideias fundamentais referidas no 

desenvolvimento deste trabalho mantem-se, Pessoa nao consegue ser afinal o supre~ 

cam6es, mas retoma a epopeia camoniana de uma forma muito original, modernista e 

consegue redigir urn texto que fica para sempre na historia da literatura portuguesa. 

Consegue ainda urn outro proposito, que e o da publica<;ao de uma obra que tern uma 

dimensao nacional, a altura. 

Devo dizer que esta foi uma obra muito "esculpida". Assim, demorou cerca de 

20 anos a ser escrita apesar de ter apenas 44 poemas. Esta demora deveu-se a toda uma 

panoplia de fatores, alguns intrfnsecos ao autor (reatar e terminar uma rela<;ao, quest6es 

de saude, entre outras) e outras extrfnsecas ao autor, como as quest6es de natureza 

polftica (Ultimatim ingles). Como referi anteriormente, o SPN concebeu o Premia antes 

de Quental para que se encontrasse uma obra de cariz nacionalista que levantasse a 

moral dos portugueses. A Mensagem enquadrava-se perfeitamente neste ambito. 

Posso tambem afirmar que Antonio Feno e o SPN tinham o desejo que Pessoa 

ganhasse este concurso, pais a data de submissao das obras a concurso foi adiada, o 

premia atribufdo ao segundo Iugar foi aumentado, e a propria SPN pagou a publica<;ao 

da obra, como referi anteriormente. 



Gostaria de referir que Fernando Pessoa, desde a sua infancia, era urn 

nacionalista convicto, tendo em muito contribufdo o seu afastamento da Patria. Tal 

como em Os Lusfadas, as grandes figuras da hist6ria de Portugal servem para 

fundamentar e consolidar o presente, mas tambem para langar as bases para o futuro, 

redimensionado na ideia fulcral que e a do Quinto Imperio. 
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V- Anexo: 

1. Carta a Adolfo Casais Monteiro 

Caixa Postal 147 

Lis boa, 13 de Janeiro de 1935 

Meu prezado Camarada: 

Muito agrade<;o a sua carta, a que vou responder imediata e integralmente. Antes de, 
propriamente, come<;ar, quero pedir-lhe desculpa de lhe escrever neste papel de c6pia. 
Acabou-se-me o decente, e domingo, e nao posso arranjar outro. Mas mais vale, creio, o 

mau papel que o adiamento. 

Em primeiro Iugar, quero dizer-lhe que nunca eu veria «outras raz6es» em qualquer 
cousa que escrevesse, discordando, a men respeito. Sou urn dos poucos poetas 

portugueses que nao decretou a sua propria infalibilidade, nem toma qualquer crftica., 
que se !he fa<;a, como urn ato de lesa-divindade. Alem disso, quaisquer que sejam os 
mens defeitos mentais, e nula em mim a tendencia para a mania da persegui<;ao. A parte 

isso, conhe<;o ja suficientemente a sua independencia mental, que, se me e permitido 
dize-lo, muito aprovo e louvo. Nunca me propus ser Mestre on Chefe-Mestre, porque 

nao sei ensinar, nem sei se teria que ensinar; Chefe, porque nem sei estrelar ovos. Nao 
se preocupe, pois, em qualquer ocasiao, com o que tenha que dizer a meu respeito. Nao 
procuro caves nos andares nobres. 

Concordo absolutamente consigo em que nao foi feliz a estreia, que de mim mesmo fiz 
com urn Iivro da natureza de «Mensagem». Sou, de fato, urn nacionalista mfstico, urn 
sebastianista racional. Mas sou, a parte isso, e ate em contradi<;ao com isso, muitas 

outras cousas. E essa cousas pela mesma natureza do livrcr, a «Mensagem» nao as 
inclui. 

Comecei por esse livro as minhas publica<;6es pela simples razao de que foi o primeiro 
Iivro que consegui, nao sei porque, ter organizado e pronto. Como estava pronto 

incitaram-me a que o publicasse: acedi. Nem o fiz, devo dizer, com os olhos postos no 
premia possfvel do Secretariado, embora nisso nao houvesse pecado intelectual de 
maior. 0 meu livro estava pronto em Setembro, e eu julgava, ate, que nao poderia 

concorrer ao Premia, pois ignorava que o prazo para entrega dos livros, que 
primitivamente fora ate fim de Julho, fora alargado ate ao fim de Outubro. Como, 

porem, em fim de Outubro ja havia exemplares prontos da «Mensagem», fiz entrega dos 
que o Secretariado exigia. 0 livro estava exatamente nas condi<;6es (nacionalismo) de 

concorrer. Concorri. 

Quando as vezes pensava na ordem de uma futura publica<;ao de obras minhas, nunca 
urn livro do genera de «Mensagem» figurava em mimero urn. Hesitava entre se deveria 

come<;ar por urn livro de versos grande - urn livro de umas 350 paginas -, englobando as 



varias subpersonalidades de Fernando Pessoa ele mesmo, ou se deveria abrir com uma 
novela policiaria, que ainda nao consegui completar. 

Concordo consigo, disse, em que nao foi feliz a estreia, que de mim mesmo fiz, com a 
publicagao de «Mensagem». Mas concordo com os fatos que foi a melhor estreia que eu 
poderia fazer. Precisamente porque essa faceta - em certo modo secundaria - da minha 
personalidade nao tinha nunca sido suficientemente manifestada nas minhas 
colaboragoes em revistas ( exceto no caso do Mar Portugues, parte deste mesmo livro) -
precisamente por isso convinha que ela aparecesse, e que aparecesse agora. Coincidiu, 
sem que eu o planejasse ou o premeditasse (sou incapaz de premeditagao pratica), com 
urn dos momentos crfticos (no sentido original da palavra) da remodelagao do 
subconsciente nacional. 0 que fiz por acaso e se completou por conversa, fora 
exatamente talhado, com Esquadria e Compasso, pelo Grande Arquiteto. 

(Interrompo. Nao estou doido nem bebado. Estou, porem, escrevendo diretamente, tao 
depressa quanta a maquina mo permite, e vou-me servindo das expressoes que me 
ocorrem, sem olhar a que literatura haja nelas. Suponha - e fara bern em supor, porque e 
verdade- que estou simplesmente falando consigo.) 

Respondo agora diretamente as suas tres perguntas: ( 1) plano futuro da publicagao das 
minhas obras, (2) genese dos meus heter6nimos, e (3) ocultismo. 

Feita, nas condigoes que lhe indiquei, a publicagao da «Mensagem», que e uma 
manifestagao unilateral, tenciono prosseguir da seguinte maneira. Estou agora 
completando uma versao inteiramente remodelada do Banqueiro Anarquista; essa deve 
estar pronta em breve e conto, desde que esteja pronta, publica-la imediatamente. Se 
assim fizer, traduzo imediatamente esse escrito para ingles, e vou ver se o posso 
publicar em Inglaterra. Tal qual deve ficar, tern probabilidades europeias. (Nao tome 
esta frase no sentido de Premia Nobel imanente.) Depois - e agora respondo 
propriamente a sua pergunta, que se reporta a poesia - tenciono, durante 0 verao, reunir 
o tal grande volume dos poemas pequenos do Fernando Pessoa ele mesmo, e ver se o 
consigo publicar em fins do ano em que estamos. Sera esse o volume que o Casais 
Monteiro espera, e e esse que eu mesmo desejo que se faga. Esse, entao, sera as facetas 
todas, exceto a nacionalista, que «Mensagem» ja manifestou. 

Referi-me, como viu, ao Fernando Pessoa s6. Nao penso nada do Caeiro, do Ricardo 
Reis ou do Alvaro de Campos. Nada disso poderei fazer, no sentido de publicar, exceto 
quando (ver mais acima) me for dado o Pxemio Nobel. E contudo- penso-o com tristeza 
- pus no Caeiro todo o meu poder de despersonalizagao dramatica, pus em Ricardo Reis 
toda a minha disciplina mental, vestida da musica que lhe e propria, pus em Alvaro de 
Campos toda a emogao que nao dou nem a mim nem a vida. Pensar, meu querido Casais 
Monteiro, que todos estes tern que ser, na pratica da publicagao, preteridos pelo 
Fernando Pessoa., impuro e simples! 

Creio que respondi a sua primeira pergunta. 



Se fui omisso, diga em que. Se puder responder, responderei. Mais pianos nao tenho, 
por enquanto. E, sabendo eu o que sao e em que dao os meus pianos, e caso para dizer, 
Grac;as a Deus! 

Passo agora a responder a sua pergunta sabre a genese dos meus heter6nimos. Vou ver 
se consigo responder-lhe completamente. 

Comec;o pela parte psiquiatrica. A origem dos meus heter6nimos e o fundo trac;o de 
histeria que existe em mim. Nao sei se sou simplesmente histerico, se sou, mais 
propriamente, urn histero-neurastenico. Tendo para esta segunda hip6tese, porque ha em 
mim fen6menos de abulia que a histeria, propriamente dita, nao enquadra no registo dos 
seus sintomas. Seja como for, a origem mental dos meus heter6nimos esta na minha 
tendencia organica e constante para a despersonalizac;ao e para a simulagao. Estes 
fen6menos - felizmente para mim e para os outros - mentalizaram-se em mim; quero 
dizer, nao se manifestam na minha vida pratica, exterior e de contato com outros; fazem 
explosao para dentro e vivo-os eu a s6s comigo. Se eu fosse mulher - na mulher os 
fen6menos histericos rompem em ataques e cousas parecidas- cada poema de Alvaro de 
Campos (o mais histericamente histerico de mim) seria urn alarme para a vizinhanc;a. 
Mas sou homem - e nos homens a histeria assume principalmente aspectos mentais; 
assim tudo acaba em silencio e poesia ... 

Isto explica, tant bien que mal, a origem organica do meu heteronimismo. Vou agora 
fazer-lhe a hist6ria direta dos meus heter6nimos. Comec;o por aqueles que morreram, e 
de alguns dos quais ja me nao lembro - os que jazem perdidos no passado remota da 
minha infancia quase esquecida. 

Desde crianc;a tive a tendencia para criar em meu torno urn mundo fictfcio, de me cercar 
de amigos e conhecidos que nunca existiram. (Nao sei, bern entendido, se realmente nao 
existiram, ou se sou eu que nao existo. Nestas cousas, como em todas, nao devemos ser 
dogmaticos.) Desde que me conhec;o como sendo aquilo a que chama eu, me lembro de 
precisar mentalmente, em figura, movimentos, caracter e hist6ria, varias figuras irreais 
que eram para mim tao visfveis e minhas como as cousas daquilo a que chamamos, 
porventura abusivamente, a vida real. Esta tendencia, que me vern desde que me lembro 
de ser urn eu, tern-me acompanhado sempre, mudando urn pouco o tipo de musica com 
que me encanta, mas nao alterando nunca a sua maneira de encantar. 

Lembro, assim, o que me parece ter sido o meu primeiro heter6nimo, ou, antes, o meu 
primeiro conhecido inexistente - urn certo Chevalier de Pas dos meus seis anos, por 
quem escrevia cartas dele a mim mesmo, e cuja figura, nao inteiramente vaga, ainda 
conquista aquela parte da minha afeigao que confina com a saudade. Lembro-me, com 
menos nitidez, de uma outra figura, cujo nome ja me nao ocorre mas que o tinha 
estrangeiro tambem, que era, nao sei em que, urn rival do Chevalier de Pas ... Cousas 
que acontecem a todas as crianc;as? Sem duvida - ou talvez. Mas a tal ponto as vivi que 
as vivo ainda, pois que as relembro de tal modo que e mister urn esforgo para me fazer 
saber que nao foram realidades. 



Esta tendencia para criar em torno de mim urn outro mundo, igual a este mas com outra 

gente, nunca me saiu da imaginac;ao. Teve varias fases, entre as quais esta, sucedida ja 
em maioridade. Ocorria-me urn dito de espirito, absolutamente alheio, por urn motivo 
ou outro, a quem eu sou, ou a quem suponho que sou. Dizia-o, imediatamente, 

espontaneamente, como sendo de certo amigo meu, cujo nome inventava, cuja hist6ria 

acrescentava, e cuja figura - cara, estatura, traje e gesto - imediatamente eu via diante de 

mim. E assim arranjei, e propaguei, varios amigos e conhecidos que nunca existiram, 
mas que ainda hoje, a perto de trinta anos de distancia, oic;o, sinto, vejo. Repito: oic;o, 
sinto, vejo ... E tenho saudades deles. 

(Em eu comec;ando a falar - e escrever a maquina e para mim falar -, custa-me a 
encontrar o travao. Basta de mac;ada para si, Casais Monteiro! Vou entrar na genese dos 

meus heteronimos literarios, que e, afinal, o que V. quer saber. Em todo o caso, o que 
vai dito acima da-lhe a historia da mae que OS deu a luz.) 

Ai por 1912, salvo erro (que nunca pode ser grande), veio-me a ideia escrever uns 
poemas de indole paga. Esbocei umas cousas em verso irregular (nao no estilo Alvaro 

de Campos, mas num estilo de meia regularidade), e abandonei o caso. Esboc;ara-se-me, 
contudo, numa penumbra mal urdida, urn vago retrato da pessoa que estava a fazer 
aquilo. (Tinha nascido, sem que eu soubesse, o Ricardo Reis.) 

Ano e meio, ou dois anos depois, lembrei-me urn dia de fazer uma partida ao Sa
Carneiro - de inventar urn poeta buc6lico, de especie complicada, e apresentar-lho, ja 
me nao lembro como, em qualquer especie de realidade. Levei uns dias a elaborar o 

poeta mas nada consegui. Num dia em que finalmente desistira - foi em 8 de Marc;o de 
1914- acerquei-me de uma c6moda alta, e, tomando urn papel, comecei a escrever, de 
pe, como escrevo sempre que posso. E escrevi trinta e tantos poemas a fio, numa 

especie de extase cuja natureza nao conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida, 
e nunca poderei ter outro assim. Abri com urn titulo, 0 Guardador de Rebanhos. E o que 
se seguin foi o aparecimento de alguem em mim, a quem dei desde logo o nome de 

Alberto Caeiro. Desculpe-me o absurdo da frase: aparecera em mim o meu mestre. Foi 
essa a sensac;ao imediata que tive. E tanto assim que, escritos que foram esses trinta e 
tantos poemas, imediatamente peguei noutro papel e escrevi, a fio, tambem, os seis 

poemas que constituem a Chuva Oblfqua, de Fernando Pessoa. Imediatamente e 
total mente ... Foi o regresso de Fernando Pessoa-Alberto Caeiro a Fernando Pessoa ele 

s6. Ou, melhor, foi a reac;ao de Fernando Pessoa contra a sua inexistencia como Alberto 
Caeiro. 

Aparecido Alberto Caeiro, tratei logo de lhe descobrir- instintiva e subconscientemente 

- uns discfpulos. Arranquei do seu falso paganismo o Ricardo Reis latente, descobri-lhe 

o nome, e ajustei-o a si mesmo, porque nessa altura ja o via. E, de repente, e em 

derivac;ao oposta a de Ricardo Reis, surgiu-me impetuosamente urn novo indivfduo. 
Num jato, e a maquina de escrever, sem interrupc;ao nem emenda, surgiu a Ode Triunfal 

de Alvaro de Campos - a Ode com esse nome e o homem com o nome que tern. 

Criei, entao, uma coterie inexistente. Fixei aquilo tudo em moldes de realidade. Graduei 
as influencias, conheci as amizades, ouv1, dentro de mim, as discussoes e as 



divergencias de criterios, e em tudo isto me parece que fui eu, criador de tudo, o menos 
que ali houve. Parece que tudo se passou independentemente de mim. E parece que 
assim ainda se passa. Se algum dia eu puder publicar a discussao estetica entre Ricardo 
Reis e Alvaro de Campos, vera como eles sao diferentes, e como eu nao sou nada na 
materia. 

Quando foi da publica<;ao de Orpheu, foi preciso, a ultima hora, arranjar qualquer causa 
para completar o numero de paginas. Sugeri entao ao Sa-Carneiro que eu fizesse urn 
poema «antigo» do Alvaro de Campos - urn poema de como o Alvaro de Campos seria 
antes de ter conhecido Caeiro e ter cafdo sob a sua influencia. E assim fiz o Opiario, em 
que tentei dar todas as tendencias latentes do Alvaro de Campos, conforme haviam de 
ser depois reveladas, mas sem haver ainda qualquer tra<;o de cantata com o seu mestre 
Caeiro. Foi dos poemas que tenho escrito, o que me deu mais que fazer, pelo duplo 
poder de despersonaliza<;ao que tive que desenvolver. Mas, enfim, creio que nao saiu 
mau, e que da o Alvaro em batao ... 

Creio que lhe expliquei a origem dos meus heteronimos. Se ha porem qualquer ponto 
em que precisa de urn esclarecimento mais lllcido - estou escrevendo depressa, e quando 
escrevo depressa nao sou muito lucido -, diga, que de born grado lho darei. E, e verdade, 
urn complemento verdadeiro e histerico: ao escrever certos passos das Notas para 
recorda<;ao do meu Mestre Caeiro, do Alvaro de Campos, tenho chorado lagrimas 
verdadeiras. E para que saiba com quem esta lidando, meu caro Casais Monteiro! 

Mais uns apontamentos nesta materia ... Eu vejo diante de mim, no espa<;o incolor mas 
real do sonho, as caras, os gestos de Caeiro, Ricardo Reis e Alvaro de Campos. 
Construf-lhes as idades e as vidas. Ricardo Reis nasceu em 1887 (nao me lembro do dia 
e mes, mas tenho-os algures), no Porto, e medico e esta presentemente no Brasil. 
Alberto Caeiro nasceu em 1889 e morreu em 1915; nasceu em Lisboa, mas viveu quase 
toda a sua vida no campo. Nao teve profissao nem educa<;ao quase alguma. Alvaro de 
Campos nasceu em Tavira, no dia 15 de Outubro de 1890 (as 01:30 da tarde, diz-me o 
Ferreira Gomes; e e verdade, pais, feito o hor6scopo para essa hora, esta certo). Este, 
como sabe, e engenheiro naval (por Glasgow), mas agora esta aqui em Lisboa em 
inatividade. Caeiro era de estatura media, e, embora realmente fragil (morreu 
tuberculoso ), nao parecia tao fragil como era. Ricardo Reis e urn pouco, mas muito 
pouco, mais baixo, mais forte, mas seco. Alvaro de Campos e alto (1,75 in de altura, 
mais 2 em do que eu), magro e urn pouco tendente a curvar-se. Cara rapada todos - o 
Caeiro Iauro sem cor, olhos azuis; Reis de urn vago moreno mate; Campos entre branco 
e moreno, tipo vagamente de judeu portugues, cabelo, porem, lisa e normalmente 
apartado ao lado, mon6culo. Caeiro, como disse, nao teve mais educa<;ao que quase 
nenhuma - s6 instru<;ao primaria; morreram-lhe cedo o pai e a mae, e deixou-se ficar em 
casa, vivendo de uns pequenos rendimentos. Vivia com uma tia velha, tia-av6. Ricardo 
Reis, educado num colegio de jesuftas, e, como disse, medico; vive no Brasil desde 
1919, pais se expatriou espontaneamente por ser monarquico. E, urn latinista por 
educa<;ao alheia, e urn semi-helenista por educa<;ao propria. Alvaro de Campos teve uma 
educa<;ao vulgar de liceu; depois foi mandado para a Esc6cia estudar engenharia, 



primeiro med1nica e depois naval. Numas ferias fez a viagem ao Oriente de onde 
resultou o Opi<irio. Ensinou-lhe latim urn tio beirao que era padre. 

Como escrevo em nome desses tres? ... Caeiro, por pura e inesperada inspira9ao, sem 
saber ou sequer calcular o que iria escrever. Ricardo Reis, depois de uma delibera9ao 
abstrata, que subitamente se concretiza numa ode. Campos, quando sinto urn subito 
impulso para escrever e nao sei o que. (0 meu semi-heteronimo Bernardo Soares, que 
alias em muitas cousas se parece com Alvaro de Campos, aparece sempre que estou 
cansado ou sonolento, de sorte que tenha urn pouco suspensas as qualidades de 
raciocfnio e de inibi9ao; aquela prosa e urn constante devaneio. E urn semi-heteronimo 
porque, nao sendo a personalidade a minha, e, nao diferente da minha, mas uma simples 
mutila9ao dela. Sou eu menos o raciocinio e a afetividade. A prosa, salvo o que o 
raciocfnio da de tenue a minha, e igual a esta, e o portugues perfeitamente igual; ao 
passo que Caeiro escrevia mal o portugues, Campos razoavelmente mas com lapsos 
como dizer «eu proprio» em vez de «eu mesmo», etc., Reis melhor do que eu, mas com 
urn purismo que considero exagerado. 0 diffcil para mim e escrever a prosa de Reis -
ainda inedita - ou de Campos. A simula9ao e mais facil, ate porque e mais espontanea, 
em verso.) 

Nesta altura estara o Casais Monteiro pensando que rna sorte o fez cair, por leitura, em 
meio de urn manicomio. Em todo o caso, o pior de tudo isto e a incoerencia com que o 
tenho escrito. Repito, porem: escrevo como se estivesse falando consigo, para que possa 
escrever imediatamente. Nao sendo assim, passariam meses sem eu conseguir escrever. 
(*) 

Falta responder a sua pergunta quanta ao ocultismo. Pergunta-me se creio no ocultismo. 
Feita assim, a pergunta nao e bern clara; compreendo porem a inten9ao e a ela respondo. 
Creio na existencia de mundos superiores ao nosso e de habitantes desses mundos, em 
experiencias de diversos graus de espiritualidade, subtilizando-se ate se chegar a urn 
Ente Supremo, que presumivelmente criou este mundo. Pode ser que haja outros Entes, 
igualmente Supremos, que hajam criado outros universos, e que esses universos 
coexistam com o nosso, interpenetradamente ou nao. Por estas raz6es, e ainda outras, a 
Ordem Externa do Ocultismo, ou seja, a Ma9onaria, evita (exceto a Ma9onaria anglo
saxonica) a expressao «Deus», dadas as suas implica96es teologicas e populares, e 
prefere dizer «Grande Arquitecto do Universo», expressao que deixa em branco o 
problema de se Ele e Criador, ou simples Governador do mundo. Dadas estas escalas de 
seres, nao creio na comunica9ao direta com Deus, mas, segundo a nossa afina9ao 
espiritual, poderemos ir comunicando com seres cada vez mais altos. (e importante 
porque explica o tema e alguns poemas: ele considera-se urn nacionalista mfstico, e 
como tal introduz o poe rna do Mostrengo na obra A mensa~..m)~ Ha tres caminhos para 
o oculto: o caminho magico (incluindo praticas como as do espiritismo, 
intelectualmente ao nfvel da bruxaria, que e magia tambem), caminho esse 
extremamente perigoso, em todos os sentidos; o caminho mfstico, que nao tern 
propriamente perigos, mas e incerto e Iento; e o que se chama o caminho alqufmico, o 
mais diffcil e o mais perfeito de todos, porque envolve uma transmuta9ao da propria 
personalidade que a prepara, sem grandes riscos, antes com defesas que os outros 



caminhos nao tern. Quanta a «inicia~ao» ou nao, posso dizer-lhe s6 isto, que nao sei se 

responde a sua pergunta: nao perten~o a Ordem Iniciatica nenhuma. A cita~ao, epfgrafe 

ao meu poema Eros e Psique, de urn trecho (traduzido, pais o Ritual e em latim) do 

Ritual do Terceiro Grau da Ordem Templ<iria de Portugal, indica simplesmente - o que e 

fato - que me foi permitido folhear os Rituais dos tres primeiros graus dessa Ordem, 

extinta, ou em dormencia desde cerca de 1888. Se nao estivesse em dormencia, eu nao 

citaria o trecho do Ritual, pais se nao devem citar (indicando a origem) trechos de 

Rituais que estao em trabalho.(**) 

Creio assim, meu querido camarada, ter respondido, ainda com certas incoerencias, as 

suas perguntas. Se ha outras que deseja fazer, nao hesite em faze-las. Responderei 

conforme puder e o melhor que puder. 0 que podeni suceder, e isso me desculpani 

desde j a, e nao responder tao depressa. 

Abra~a-o o camarada que muito o estima e admira. 

Fernando Pessoa 

P. S. (!!!) 

Alem da c6pia que normalmente tiro para mim, quando escrevo a maquina, de qualquer 

carta que envolve explica~6es da ordem das que esta contem, tirei uma c6pia 

suplementar, tanto para o caso de esta carta se extraviar, como para o de, possivelmente, 

ser-lhe precisa para qualquer outro fim. Essa c6pia est<i sempre as suas ordens. 

Outra causa. Pode ser que, para qualquer estudo seu, ou outro fim analogo, o Casais 

Monteiro precise, no futuro, de citar qualquer passo desta carta. Fica desde ja autorizado 

a faze-lo, mas com uma reserva, e pe~o-lhe licen~a para lha acentuar. 0 paragrafo sabre 

ocultismo, na pagina 7 da minha carta, nao pode ser reproduzido em letra impressa. 

Desejando responder o mais claramente possfvel a sua pergunta, saf propositadamente 

urn pouco fora dos limites que sao naturais nesta materia. 

Trata-se de uma carta particular, e por isso nao hesitei em faze-lo. Nada obsta a que leia 

esse paragrafo a quem quiser, desde que essa outra pessoa obede~a tambem ao criteria 

de nao reproduzir em letra impressa o que nesse paragrafo vai escrito. Creio que posso 

contar consigo para tal fim negativo. 

Continuo em dfvida para consigo da carta ultradevida sabre os seus ultimos livros. 

Mantenho o que creio que lhe disse na minha carta anterior: quando agora (creio que 

sera s6 em Fevereiro) passar alguns dias no Estoril, porei essa correspondencia em 

ordem, pais estou em dfvida, nessa materia, nao s6 para consigo, mas tambem com 

varias outras pessoas. 

Ocorre-me perguntar de novo uma causa que ja lhe perguntei e a que me nao respondeu: 

recebeu os meus folhetos de versos em ingles, que ha tempos lhe enviei? 



«Para meu govemo», como se diz em Iinguagem comercial, pedia-lhe que me indicasse 
o mais depressa possfvel que recebeu esta carta. 

Obrigado. 

2. Anexo 2: "Fernando Pessoa em flagrante delitro" 



3. Anexo 3: Fotos_ tiradas na Cas a Fernando Pessoa 

3.1. C6pia da primeira publicac;ao de A Mensagem 




