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Para os leitores de Euclides da Cunha, a ambigtiidade das suas for-

mula90es e, sem duvida, urn dos tra90s marcantes que desconcertam e

embaralham a interpreta9ao da obra e ate de afirma90es simples e an6dinas.
Assim, por exemplo, quando Euclides da Cunha escreve a Reynaldo Porchat,

urn amigo de Sao Paulo, numa carta datada de 20/08/1897 de Salvador,
Bahia! :

"Ainda aqui estou ha 15 dias e deves avaliar com que contrari-
edade. Estou born, porem, e animado. Infelizmente 0 rninistro
nao permitiu que eu 0 precedesse e fosse espeni-lo em Canu-
dos, de sorte que temo nao ir a tempo de assistir a queda do
arraial maldito".

Como interpretar esta carta? A aparente frieza e hostilidade diante

de Canudos "maldita" surpreendem a quem conhece a denuncia do crime da

inteligentsia litoranea contra os sertanejos. Podemos ler esta carta como

testemunho de urn chocante preconceito racial ou cultural do autor? Como

prova de que ele mesmo pertence a inteligentsia parasitaria do litoral? Luiz

Costa Lima destaca a mesma ambigtiidade na sua analise da 'Nota prelirni-

nar' d' Os Sertoes e ressalta 0 efeito paradoxal do ensaio sobre os leitores.

Eu gostaria de retomar este problema, focalizando urn outro aspecto da cons-

tru9ao do paradoxa do ensaio.

Costa Lima atribui a estrutura paradoxal a ingenuidade

epistemol6gica de Euclides, a uma cegueira em rela9ao aos pressupostos

duvidosos do investigador que 0 impediram de tematizar seu ponto de vista

subjetivo, as condi90es subjetivas de observa9ao, mas tambem os precon-

ceitos, as cren9as e os interesses que sobredeterminam 0 olhar do observa-

dor2. Ora, 0 estilo ensafstico dirige-se a urn imaginario coletivo cujo

paradigma longfnquo sao as descri90es dos viajantes dos seculos XVIII e

XIX, que muitas vezes serviram de ponto de partida para a reflexao te6rica,

porem nao ofere cern, elas mesma, muita possibilidade para reflexoes d tc-
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oria do conhecimento. Janos trabalhos de Goethe, por exemplo, este tipo de

interrogac;ao exigia uma metodologia muito especifica - isto e, urn objeto de

investigac;ao muito mais restrito do que aquele que se coloca Euclides, quando

trata, no mesmo ensaio, da terra e do homem, aMm da luta que envolve 0

povo de urn grande continente3 •

Desviarei, portanto, meu olhar para considerac;6es estilisticas e for-

mais que podem elucidar, alem da evidenciac;ao da fragilidade te6rica e

epistemol6gica que Costa Lima assinala no ensaio euclidiano, as incertezas

e duvidas que perpassam a obra de Euclides, assim como as razoes ret6ricas

- uma especie de "tato" comunicativo - que levaram Euclides a relegar a urn

segundo plano suas duvidas em relac;ao ao aparato de conceitos e teorias

utilizados. Denis Rosenfield salientou os nitidos trac;os de duvidas e incerte-

zas em toda a obra de Euclides, contra a ideia de Costa Lima salientando

suas "certezas" inamovfveis4• Gostaria de conectar este aspecto com uma

outra caracterfstica: Costa Lima assinala, seguindo Sergio Buarque de

Holanda, Gilberto Freyre e Oliveira Lima, a rnistura de cordialidade e into-

lerancia que prevalece nas discussoes intelectuais brasileiras. Resume as

grandes linhas deste problema que explica porque Euclides evitada "0 ver-

dadeiro tabu que envolvia a ciencia [enquanto] discurso legitimador por ex-

celencia" [TI, 179]. Ora, eis exatamente a razao que nos leva a valorizar as

discretas insinuac;oes nos giros estilfsticos do ensaio euclidiano. Lembra-

mos que a mistura de cordialidade e intolerancia intelectual nao se encontra

apenas no Brasil. Quem esta familiarizado com os malabarismos estilfsticos

e ret6ricos que Goethe teve que empregar para camuflar, travestir e insinuar

secretamente suas convicc;oes ou duvidas te6ricas, certamente lera as ambi-

giiidades e os paradoxos de Euclides com a maior indulgencia5 . Se urn genio

como Goethe - urn poeta-pensador polftica e intelectualmente poderoso,

considerado como intocavel e 'olfmpico', vivendo no maior centro de dis-

cussao intelectual da Europa - teve que chifrar e calar suas preferencias

filos6ficas por Fichte6 para nao provocar a ira do seu amigo e a censura do
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seu adrnirador Schiller; se ate uma autoridade indiscutfvel como ele teve

que recorrer a discretfssimas charadas e a insinuac;6es no estilo dos contos

de fada? para dizer-calar sua teoria estetico-polftica oposta a de seu amigo

Schiller, considerara como a coisa mais natural do mundo que Euclides des-

tile suas duvidas relativas aos tabus te6ricos de maneira tao secreta, atraves

de tenues efeitos paradoxais.

Ha, com efeito, uma serie de indfcios que indicam uma intuitiva

cautela por parte de Euclides, levando-o a acolher, num primeiro momento,

os conceitos e preconceitos ambientes da sua epoca. Ele trabalha discreta-

mente os tabus ao leva-Ios a exaustao da sua capacidade explicativa e indi-

ca, desta forma "muda" e implfcita, a necessidade de encontrar outros tipos

de abordagem. Nesta perspectiva, as intuic;oes te6ricas produtivas e as pers-

pectivas inovadoras nao formariam uma mera "sub-cena' ou "borda-orna-

to", mas seriam urn principio de reflexao, urn "pensamento" latente e a espe-

ra de ampliac;ao - portanto urn desafio e urn convite enderec;ado ao leitor. A

partir deste angulo, abordarei Os Sert8es como uma estrategia narrativa e

ensaistica deliberada que tem suas rafzes no genero ensafstico e nas trans-

formac;oes do romance realista - 0 que nao significa que eu considero 0

ensaio como uma obra literana. Considero apenas que Euclides - como tan-

tos outros ensafstas do seculo XIX - tirou espontaneamente proveito de es-

trategias ret6ricas e narrativas como, por exemplo, as ironias de urn olhar

s6brio e realista, que ha mais de trinta anos estavam a disposic;ao do imagi-

nano coletivo de urn publico medianamente cuHo e que Euclides rnistura,

em doses homeopliticas, ao pathos da dicc;ao do discurso intelectual oficial.

Euclides escreve vinte e cinco a trinta anos ap6s a publicac;ao dos grandes

romances do realismo frances (Flaubert, Zola, Maupassant) e dos ensafstas

(Michelet, H. Taine, Renan, David-Frederic Strauss, Saint Beuve). Em am-

bos os generos desenvolvia-se uma intensa discussao sobre as formas hist6-

ricas da religiosidade, seus avanc;os e retrocessos civilizat6rios8• A yoga

chega a urn ponto alto com A Bfblia da Humanidade, de Michelet9, que

difunde a ideia de urn movimento civilizat6rio que perpassa as grande reli-
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gi6es universais e desemboca, finalmente, na razao e na liberdade das soci-

edades democniticas. Este elogio iluminista do progresso recebe, no entan-

to, uma retifica~ao implicita nos romances de Flaubert Salamboo e As Ten-

tar;oes de Santo Antonio, Madame Bovary e Bouvard e Pecuchet exploram

os fluidos deslizes dos sentimentos religiosos, de fantasias e elas espirituais

que antecipam perspectivas quase freudianas ao evidenciar os liames que

permitem estabelecer equa~6es entre, de urn lado, a piedade id6latra da prin-

cesa e dos eunucos de Cartago, do outro, os ideias jansenistas dos te610gos

de Port Royal ou os fervores fantasmaticos pequeno-burgueses de Ema

Bovary. Ora, e exatamente 0 mesmo tipo de deslize entre a afirma~ao de urn

progresso cientifico e as representa~6es obliquas e ir6nicas dos avan~os e

retrocessos da racionalidade que provoca, no lei tor de Euclides, a impressao

paradoxal do ensaio. No meio da ret6rica cientificista e progressita, uma

serie de tons ir6nicos invertem os papeis da suposta superioridade ou inferi-

oridade, os "gn6sticos borncos" e os representantes da sociedade civil-bur-

guesa moderna trocam de lugar contra as expectativas conscientes e a reve-

lia dos preconceitos civilizat6rios dos leitores contemporaneos.

Preconceitos e conceitos de urn ensaio "anacronico"
Ebem verdade que 0 uso que Euclides faz do ensalsmo historizante

po de parecer urn pouco anacr6nico para quem se lembra que Os Sertoes sao

publicados urn pouco depois dalnterpreta(;iio dos Sonhos, de Freud e exata-

mente no mesmo ana em que Marcel Mauss publica seu ensaio "Oficio de

etn6grafo, metodo socioI6gico"(1902)1O. Sao estas defasagens, notaveis nao

s6 para Euclides, mas para a intelectualidade brasileira em gera!, que Costa

Lima rastreia e situa admiravelmente. 0 que me interessa, no entanto, e 0

uso espedfico que Euclides faz dos limbos e das franjas deste ensaismo, dos

degrades de generos hlbridos que levam do trato cientffico a fic~ao, da

dramatiza~ao ensalstica ao conto e ao romance - isto e, de urn contexto

imaginiirio sui generis do seculo XIX, que envolve jogos ret6ricos e

estilfsticos que determina profundamente 0 gosto e as expectativas de urn
amplo publico II .
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A obra de Freud e reveladora neste sentido, iluminando a constru-

~ao ret6rica do ensaio de Euclides. De urn lado, ela e cheia de referencias a
metodologia cientffica e repleta de analises que finger as ciencias exatas, de

outro, Freud sempre deixa transparecer seu apre~o pel a grandes sinteses,

pelas hip6teses totalizantes e pel a concep~ao espinozista e goetheana da na-

tureza. Esta dupla orienta~ao (para 0 fen6meno preciso, de urn lado, para a

integra~ao dos fen6menos num todo, do outro) reflete-se tambem no estilo

dos ensaios freudianos: 0 do relato conversacional cheio de verbos de a~ao

que evita, sempre que possivel, as constru~6es substantivadas e 0 excesso de

termos tecnicos. Assim, ele alia a precisao da analise de urn fen6meno espe-

dfico a grandes pIanos descritivos e ancora estes dados num amplo imagi-

nario artistico e rnftico, pas sando permanentemente da investiga~ao do obje-

to isolado e individual a do genero humano e a hist6ria universal. Para de-

fender Euclides do reproche de demasiada ingenuidade epstemol6gica, que-

ria mencionar tambem que os problemas epistemol6gicos relativos a "im-

porta~ao" do ponto de vista do observador no objeto observado come~am a
surgir, na psicologia e na psiquiatria, a partir dos anos 1910-20, com os

ensaios de Freud sobre transferencia e contratransferencia. Levando em con-

sidera~ao a defasagem entre as mentalidades da Viena cosmopolita e do Brasil

da virada do seculo, parece-me mais do que compreensivel a estrategia de

discreta infiltra~ao de duvidas que Euclides goteja discretamente no aparato

de teorias e conceitos positivistas que formam a base das certezas vagas e
preconceituosas do seu publico.

Ora, pela multiplicidade de fen6menos abordados, Os Sertoes nao

tern e nao poderiam ter realmente urn estatuto cientifico e epistemol6gico

estrito senso. Seu alvo nao me parece ser da ordem de uma reflexao sobre a

teoria do conhecimento, mas urn primeiro levantamento de fatos e a produ-

~ao de urn irnpacto sobre a opiniao publica que poderiam vir a ser 0 inicio de

investiga~6es mais espedficas e mais cientfficas - uma especie de convite a

uma comunidade cientffica virtual. Neste sentido, Euclides mantem urn esti-

10 de exposi~ao cientifica devedora do ensalsmo de Goethe, onde os dons

literarios e os cientfficos sao considerados como faculdades distintas e
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hierarquizadas. 0 pr6prio Goethe nunc a escondia, alias, que tinha nenhum

orgulho de toda sua prodw;;ao poetica, cujo valor ele subordinava aos seus

meritos no campo da ciencia. Urn seculo mais tarde encontramos a mesma

hierarquia: a venera~ao de Freud pel a arte, pela intui~ao poetica e vaos da

imagina~ao literaria, nao impediram que ele reivindicasse sempre urn esta-

tuto positivo pelos fenamenos cientfficos fixados nas suas analises e ele abo-

rninava as tentativas dos seus seguidores de amolecer as fronteiras precisas

entre a criatividade poetica e a precisao cientffica. "Os poetas alcan~am no

vao 0 que 0 cientista deve recuperar arrastando-se na terra firme" - esta

discreta apologia freudiana da lentidao desajeitada com que a ciencia avan-

~a lembra as compara~5es de Goethe relativas aos procedimentos respecti-

vos do poeta e do cientista. A mesma convivencia - hierarquizada e tranqiii-

la, que se reduz a tirar proveito dos procedimentos literarios e das tecnicas

narrativas para os fins de exposi~ao dos argumentos e que assigna a
criatividade poetica urn papel auxiliar -, encontramos tambem na obra de

Euclides. Isto nao significa necessariamente que a arte seria em si mesma

considerada como meraancila ou como puro ornamento. Mas sensibilidade

estetica e, para a ciencia, a "outra cena" que fornece a atividade cientffica

apenas certa elasticidade intelectual- aquela disposi<;ao de suave liberdade

que Goethe destaca nos seus ensaios ("Sobre a necessidade das hip6teses"

ou em "Acontecimento maravilhoso") como 0 elemento "maravilhoso" que

protege 0 cientista da ansia - puramente pulsional e irracional - de agarrar-

se nU1l1aunica hip6tese e de desconsiderar assim outras possiblidades e ou-

tros pontos de vistal2. Concordamos, portanto, plenamente com a ideia ex-

posta tanto por Costa Lima como por Paulo Faria de que os tra<;os de com-

posi<;aoliteraria nao fazem de Os Sert5es uma obra literaria e que Euclides,

se vivesse hoje, certamente procuraria a companhia de cientistas, reservan-

do seus gostos literarios e artfsticos para a habil exposi<;ao dos argumentos

cientfficos. Faria explicar os problemas e as ambigiiidades do ensaio pel a

"limita~ao e a inadequa<;ao das primeiras tentativas de aplica<;ao do pens a-

mento evolucionista derivado de Darwin aos fen6menos sociais, hist6ricos
culturais e observa:
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... se Euclides vivesse hoje, eu duvido que ele estivesse entre os
fil6sofos hermeneuticos, os antrop610gos culturalistas, os psi-
canalistas lacanianos ou os te6ricos da "constru<;ao social". Ele
se reconheceria antes nas filosofias naturalistas de Quine ou
I?ennett, na sociologia de Edward Wilson, no estudo compara-
tIvo do comportamento humano e animal a maneira dos
etologistas, de Konrad Lorenz a Jane Goodall, na explica<;ao
darwinista das motiva<;5es do comportamento individual a ma-
neira de Steven Pinker, Matt Ridley, Richard Dawkins, etc ...
Em suma: entre as human as e as exatas, esse engenheiro rnilitar
continuaria com as exatas.

Este parti pris pela ciencia nao libera 0 leitor de Euclides da inves-
tiga~ao do contexto imaginario que fornece aos seus argumento -cientfficos
e retoricos - uma caixa de ressonancia.

o contexto imaginiuio do relato ensaistico
Nenhum leitor negara a impressao que, apesar das cita<;5es cientffi-

cas, 0 que predornina n' Os SertiJes e a forrna do relata dos viajantes-cientis-

tas. Sao fortes as rerniniscencias das famosas Viagens pitorescas do seculo

XVII, as longas descri<;5es lembram os desenhos e os croquis nas cartas de

Goethe sobre a viagem para a Italia, as descri<;5es da Grecia e da Terra

Santa, do Egito e da Babilania de David Roberts - genero que 0 Brasil co-

nhece atraves das viagens pitorescas de Martius, de Debret e de Rugendas.

N'Os Sertoes encontramos, apesar da transforma<;ao, ainda 0 sabor destes

panoramas, bem ao modo das carninhadas pelos Alpes nas "Cartas sobre a

Sui~a"de C. Meiner, as descri<;5es das viagens nas montanhas de Sausurre,

queficaram famosas, no final do seculo XVIII e XIX, nas reflex5es de Kant
cHegel.

Mais importante, no entanto, para 0 contexte de Euclides da Cunha,
saoas vicissitudes deste genero. Ele se transforrna, no seculo XIX, em via-

gens nao s6 pelo espa<;o geografico, mas pelo tempo e pelo espfrito dos

povos.Sao viagens pelas culturas e civiliza<;5es hist6ricas, como nos ensai-

osde H. Taine e, sobretudo, de Michelet, cuja Biblia da Humanidade e urn

vcrdadeiro"dlntico" dos momentos fortes do espfrito esclarecido atraves da
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hist6ria da humanidade. Da i'ndia antiga a Persia, a Grecia e aRoma, Michelet

rastreia, antes de Renan, as grandes etapas que levam das trevas a luz racio-

nal e a liberdade do homem, dando particular enfase as estruturas imaginari-

as que precedem e preparam 0 estoicismo de Marco Aurelio e 0 cristianismo

esclarecido que desembocara no iluminismo europeu13• Nos ensaios de vul-

gariza9ao cientffica - que perseguem simultaneamente 0 alvo de moraliza9ao

e humaniza9ao da ciencia - Michelet oferece ao publico urn novo objeto de

interesse: as grande paisagens, a flora e a fauna como contrapartida objetiva

do espirito, habitat este cuja explora9ao cientifica abre novas portas para a

conquista da interioridade intima do homem14 •

o mesmo pathos drarnatico de Michelet, os mesmo esfor90s de apro-

ximar a opiniao publica das conquistas cientfficas e de familiariza-la com as

multiplas perspectivas que se abrirarn a partir dos novos dados, tambem se

destacam no ensaio de Euclides. Ele confere a simples geografia rima nobre-

za arqueol6gica digna de interesse. A atmosfera de profundidade hist6rica e

urn tra90 novo e muito original n'Os Serti5es; ele investe num pafs sem his-

t6ria de uma aura espiritual e cientifica que procura suscitar aqueles senti-

mentos propriamente humanos de admira9ao da natureza que Kant destaca

na Cdtica do JUiZ015 . 0 habil manejo das imagens das constru90es geol6gi-

cas e das suas minas - minas a espera de reconstru9ao -, explora a admira-

9ao e 0 fascfnio do publico pel as gran des civiliza90es desaparecidas. Her-

deiro positivista do espirito de Goethe e de Humbolt, de Michelet, de Taine

e de Renan, ele procura canalizar 0 interesse na dire9ao de uma investiga9ao

sistematica, tal como esta foi organizada, urn seculo antes, pel as agremia90es

cientificas na Europa.

o apre90 de urn amplo publico por estas proje90es de ideais

iluministas e p6s-revolucionarias sobre a hist6ria longinqua das civiliza90es

indo-europeias, greco-roman as e cristas instensifica-se no final do seculo,

com as revela90es da arqueologia de Gaston Maspero e de Frazer, de Haward

Carter e de Lord Carnavon e as publica90es deste genero encontrarn-se em

todas as bibliotecas brasileiras. Na virada do seculo, enfim, ele se banaliza

nos grandes Guias de viagem, no Cicerone, de J. Burckardt, nos Baedecker

e guias de Michelin, que T.S. Eliot ironiza como os novos livros de reza das

sociedades modernas.

Como nas Viagens pitorescas, Euclides guia 0 olhar pelos fen6me-

nos do habitat, pelas diversas forma90es geol6gicas e hidrograficas, pel a

flora e a fauna, fazendo com que 0 olhar do seu lei tor abranja gradativamente

a composi9ao e a unidade do cosmos e de urn continente. Euclides embute

e da antropologia, - aquele fremito, tao prezado pelo grande publico, de H.

Taine e de Michelet, que divulgaram os conhecimentos arqueol6gicos e mi-

tol6gicos, a hist6ria natural e a cultural deste 0 final do seculo XVIII. 0

genero dos ensaios de Michelet sobre 0 mar, A montanha, 0 inseto, 0 pas-

saro e explorado por inumeras imita90es de epigonos, produzindo 0 publico

elas sentimentais que se plasmarao, mais tarde, nos ensaios de fil6sofos como

Maurice de Maeterinck ou Emerson 16.

Euclides, sem duvida, se vale do prestigio deste pathos levemente

sentimental, das suas aspira90es espirituais e indigna90es morais. Mas, a

revelia da consciencia imediata, ele destila tambem do sarcasmo

diametralmente oposto a estes elas, uma ironia fria e sard6nica que repousa

em discretas insinua90es e exige urn certo esfor90 de decodifica9ao, para
ultrapassar a soleira da consciencia. Sao verdadeiras estrategias narrativas,

tecnicas de representa9ao que marcam 0 surgimento do romance e do conto

realista e que estao aqui espontaneamente absorvidas pel a exposi9ao
ensaistica que transpoe e funde modos e meios de representa9ao heteroge-

neos - cientificos, ensaisticos e literarios. Este imbricamento estilistico ci-
entifico-literario nao ha de surpreender, alias, numa epoca em que a arte

romanesca de Flaubert exige urn esfor90 de precisao e uma sobriedade cien-

tificas. Os romances destes sao baseados em extensas pesquisas sobre as

cren9as e seitas, os avan90s e retrocessos dos sentimentos religiosos e sobre

a mobilidade das formas que estes assumem. Na mesma epoca em que

Euclides escreve, 0 glossario da edi9ao alema dos romances de Flaubert
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servini de guia para a investiga9ao musiliana dos sentimentos religiosos e
misticos 17. Como nos tempos de Homero, 0 romance torna-se novamente

uma fonte do saber "enciclopedico" - embora de enciclopedias que alimen-

tam os cerebros atrofiados de Bouvar e de Pecuchet ou as almas delicadas

marcou os rompantes da ret6rica brasileira), sua forma obliqua e ir6nica

introduz tambem uma reflexao sobre as formas hist6ricas da religiosidade _

que tern no olhar de Haubert sobre as exorbitancias fantasmaticas (de Cartago

a Port Royal e do Oriente antigo a Rouen) urn ilustre precursorl9 . Ora, este

olhar, s6brio e, as vezes, dnico, nao esta totalmente ausente do ensaio
euclidiano.o que interessa para 0 ensaio euclidiano, e a mobilidade e a di-

versidade dos recurso estilfsticos. 0 uso permanente de imagens mitol6-

gicas, de analogias com personagens dos mitos gregos, egipcios e judai-

cos e com figuras biblicas e indo-europeias fornece uma especie de mu-

sica de fundo que age sobre certas ressonancias emotivas, alem de insi-
nuar significa96es implfcitas 18.

Euclides n6a faz urn uso meramente ecletico de emblemas mitol6-

gicos, mas persegue urn verdadeiro programa de insinua90es miticas. As-

sim, por exemplo, quando op6e, com secura sarcastica, as figuras do caos

que se encontram do lado das tropas aos modelos her6icos do esfor90 de

instaura9ao da ordem e de funda9ao da comunidade ordenada, projetados

sobre os sertanejos. Na figura do Minotauro - metcifora da tecnologia de

bombardeio importada da Alemanha -, aflora a critica das impuras alian9as

do Brasil, da lasdvia intelectual e polftica da "mae" perversa cujos desejos

desnaturados desembocaram no parto horrendo do canhao Krupp. Repetin-

do os devaneios da destrambelhada filha de Minos cujos apetites extrava-

gantes exigiram artificios ins6litos para uni-la ao seu touro cobi9ado, a soci-

edade republicana e "esclarecida" desfila pelo sertao com sua progenitura

perversa que exige vitimas sem discrimina9ao e assim entrega a sociedade

civil-burguesa "civilizada" a urn processo de desumaniza9ao. 0 sertanejo,

ao contrcirio das tropas, aparece como Hercules-Quasimodo, isto e, como

her6i que promete, embora desajeitadamente, a purifica9ao dos monstros

que impedem a vit6ria de civiliza9ao. Da mesma forma, a men9ao horroriza-

da de Canudos em termos de "BabiI6nia" ca6tica e devassa, como uma

"Tebas" incestuosa e fratricida, nao comporta urn mero juizo etico, nao e

simplesmente uma condena9ao. Embora remeta aparentemente a luxuria ori-

ental e a prostitui9ao sagrada (tao discutidas por Michelet, cujo tom tanto

A polaridade: historicismo sentimental - realismo sobrio
Trata-se de apreciar 0 trabalho subliminar de atenua9ao dos pre-

conceitos historicistas e das expectativas imagincirias e emotivas de Euclides.

o meio seculo que precede a publica9ao de Os Sertoes produziu uma verda-

deira avalanche de livros de erudi9ao e de diversao sobre os mais diversos

t6picos das ciencias exatas e das ciencias que hoje chamamos de humana.

Acumulam-se caleidosc6picas visoes -laicas e religiosas, ateias ou crentes,

misticas ou ir6nicas - da vida de Cristo, dos monges do deserto orientais e

cristao, da Marias, das Madalenas ... apresentados ora como simbolos de

misterios veneraveis, ora como "homens notaveis", como personagens his-

t6ricos, cujos gestos e a90es sao suscetiveis de qualificativos psicol6gicos e

psiquicitricos: neuroses, neurastenias, histeria e outras patologias. David-

Frederic Strauss, Ernest Renan, Michelet, Saint-Beuve e H. Taine sao ape-

nas as pont as de urn Iceberg de inumeros autores menores20• As saudades

espirituais, 0 sentimentalismo cultural e a superafeta9ao emocional que se

avolumam em torno deste imagincirio21 sao a materia prima da frieza anali-

tica de Haubert - de urn olhar que contem as inclina90es subjetivas e os

juizos morais imediatos, retificando atraves do nivelamento descritivo 0 que

ha de hiperb6lico e de sentimental nestas apresenta96es. Nao se deve subes-

timar a influencia deta nova arte romanesca que rastreia as fluid as transi90es
entre estado psicol6gicos e fervores religiosos, as inumeras facetas dubias

que cintilam entre a normalidade e a aberra9ao, entre fantasias infladas e a

grandeza de uma a9ao excepcional. As anota96es do jovem Musil no seu
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diano mostram 0 alfvio de urn (ex)engenheiro-cientista diante destas s6brias

apresentar;oes flaubertianas dos cliches e das fantasmagorias do ensafsmo

legou 0 imagimirio do seu tempo. Mas nao SaD apenas os defensores do

realismo que criticam este romantismo historicizante. Urn anti-naturalista e

anti-flaubertiano virulente, como Barbey d' Aurevilly, que foi muito lido no

Brasil no final do seculo XIX, tamMm ironizani a visao renaniana e

micheletiana do cristianismo como demasiadamente amena.

o modo vago e obliquo das citar;oes indica que Euclides navega de

maneira generica neste caldeirao de conceitos e preconceitos, de teorias e

convicr;oes irrefletidas. Ele faz urn uso estrategico de certas tecnicas narra-

tivas desenvolvidas neste ambiente do ensafsmo frances que se plasmara no

realismo dos romancistas e contistas (discurso indireto livre e de multiplica-

r;ao dos pontos de vista). Embora quase impercetivelmetne, ele atenua assim

o registro das certezas cientfficas (e, muitas vezes, pseudo-cientffico, como

o mostra bem 0 livro de Costa Lima). E uma caracteristica importante do

ensaio de Euclides que ele tira proveito da arte das sutis insinuar;oes, do

understatement, da ironia que minam 0 pathos moralizante do estere6tipo

cientffico, 0 moralismo esperanr;oso da militancia progressista.

o realismo surge, nao apenas na Franr;a, como antfdoto contra as

saudades romanticas e as fantasias pequeno-burguesas envolvendo os gran-

des emblemas do historicismo - isto e, contra as projer;oes aberrantes de

R. Musil. 0 que importa nao e mais a representar;ao viva de urn ideal, mas a

explorar;ao s6bria e objetiva do maior mimero possfvel de nuanr;as e tonali-

dades do objeto representado. Em certos momentos, no meio dos seus pano-

ramas paisagfsticos e antropol6gicos grandiosos, Euclides aproxima-se do

modo analitico com que Flaubert procura compreender _ sem

necesssariamente simpatizar com eles - certos desprop6sitos emocionais de

seus pr6prios her6is. Nao que haveria af uma simpatia humanitana ou mili-

tantes. Euclides nunca perde a estranheza em relar;ao aos objetos da sua

investigar;ao - alias, exatamente como Flaubert: os espasmos da alma de

Salamboo e de Santo Antonio, de Silo Juliilo Hospitaleiro e de Madame

Bovary the causam 0 mesmo desgosto que suas pr6prias fraquezas e neuro-

ses, mas ele descreve minuciosamente as seqtiencias de gestos e emor;oes,

para "cercar" as condir;oes sob as quais certos atos ou acontecimentos hist6-

ricos poderiam tomar-se inteligfveis. Mesmo assim, e este tipo de analise

sistematica das religioes antigas e modemas, das seitas que medeiam form as

de transir;ao entre 0 paganismo e 0 cristianismo, que permitira mostrar que

as formas modemas de religiosidade nao sao necessariamente mais racio-

nais, nem superiores aos supostos "excessos" antigos. Mas tambem Flaubert

teve que explicar esta mensagem sorrateira do seu romance SalamMo _ e

isto a urn critico como Saint Beuve. 0 jufzo implfcito de que as sandices dos

eunucos de Cartago e apenas equivalente a sandice dos jansenistas de Port

Royal - os "bonshommes" ta~ admirados e elogiados por Saint Beuve22 _,

permaneceu tao latente no romance, quanta as implfcitas equar;oes que

Euclides estabelece entre os "gn6sticos broncos" de Canudos e as tropas do

Estado, educadas e armadas pel a elite da sociedade civil-burguesa.

geniais adaptar;oes de Simoes Lopes Neto que influenciarao de maneira de-

cisiva a arte de J. G. Rosa.

o que me interessa aqui no realismo e 0 trabalho de urn narrador

que quer ser anatomista, "Monsieur Ie vivisecteur" dira deste novo narrador

vicissitudes e vfcios anacr6nicos sobre a antigtiidade: 0 realismo nas suas

diversas facetas - a sobriedade de Flaubert, a militancia de Zola, 0 sutil

cinismo de Maupassant - modula a grande tradir;ao dos "moralistas" france-

ses. A demincia moralizante toma-se agora implfcita, sao os pr6prios fatos e

as pr6prias coisas que acusam grar;as a uma representar;ao analftica que ilu-

mina as concatenar;oes precisas - materiais e psicol6gicas, sociais e religio-

sas, politicas e imaginanas. A influencia desta nova vertente narrativa e for-

te no Brasil, forte 0 suficiente para transformar totalmente as narrativas mais

tradicionais, como, par exemplo, os causos e contos sul-rio-grandenses nas
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A reflexao sobre "avanc;:os" e "regress6es" espirituais estao na or-

dem do dia da maioria dos escritores e pens adores da segunda metade do

seculo XIX e do inicio do seculo XX. Ha, portanto, inumeras fontes para a

tecnica de hibridizac;:ao no ensaio de Euclides. Urn leitor sensfvel e com uma

potente veia estilfstica como ele, nao precisava ter nenhuma ambic;:aolitera-

ria, mas po de muito bem ter aproveitado seu talento natural de modulac;:ao

do tom, das sub e para-citaC;:6es, de ironias e revers6es de expectativas, para

agir sobre a consciencia subliminar de urn publico medianamente culto e

lido, levando-o a percepc;:ao - crepuscular e, portanto, salva de protestos

reativos - do efeito paradoxal de urn ensaio, no qual os impasses de urn

certo referencial te6rico nao sao ainda explicitados, mas imp6em-se, de modo

latente, a reflexao. Ele se poupa assim de resistencias e defesas que 0 teriam

certamente exclufdo de uma ampla comunicac;:ao social- baseada na famosa

"cordialidade" brasileira, com seu corolano de intolerancia.

estilo relativamente pouco usados e modemos para padr6es brasileiros: os

deslizes da identificac;:ao e do distanciamento do engenheiro esclarecido com

e contra os matutos, com e contra a tropa

- uma denuncia que combina 0 genero "J'accuse" de Zola (apro-

veitando-se de urn certo clima emotivo de uma certa ret6rica grandiloqiiente

muito em yoga no Brasil) com as insinuac;:6es ir6nicas de Flaubert

Cada urn destes tres registros camufla 0 outro para revela-Io parci-

almente, ora reforc;:a, ora atenua 0 efeito do outro - aproveitando a aparen-

cia de cientificidade para gotejar 0 veneno da denuncia, seduzindo com efei-

tos de estilo para destilar dados, ac;:ulando, indireta e implicitamente, as
emoc;:6es (admirac;:ao, indignac;:ao, compaixao). Euclides propositalmente

"embrulhou" a denuncia numa ret6rica que acentua, de urn lado, 0 registro

cientffico, do outro, 0 literario, afim de nao tocar - pelo menos, nao mais do

que estritamente necessario - nos nervos expostos, no sentimento de culpa

da nac;:ao, confiando que, mais cedo ou mais tarde, as coisas elas mesmas

revelariam suas relac;:6es.

Em outras palavras, Euclides insinua e sugere uma denuncia que e

o recado principal, mas ela vem apresentada numa bandeja que a oferece

camuflada numa serie de "canapes" mais digestos: a seguranc;:a da objetivi-

dade cientffica, digamos, urn simulacro minimo de cientificidade, sem 0 qual

nao se produziria num amplo publico a desejada impressao de respeitabili-
dade e de autoridade ret6rica.

Urn truque retorico
A nonchalence das alac6nicas menc;:6es de nomes, as citac;:6esobli-

quas, os resumos tendeciosos e imprecisos dos conceitos, as alus6es vagas

aos grande autores - enfim: a pr6pria abundancia e variedade do material

te6rico impedem, por principio, uma abordagem cientffica estrito senso. Nem

mesmo os parametros cientfficos do seculo anterior23 , Euclides poderia ter

pretendido a urn estatuto cientffico para 0 seu ensaio. Por estas raz6es, eu

sempre considerei Os Sertoes como uma genial armac;:ao ret6rica, na qual

diferentes registros discursivos se sobrep6em. a objetivo desta hibridizac;:ao

euma

Neste sentido, estou bastante afastada da interpretac;:ao de CL no

que diz respeito a "subcena literaria" que causou tanta especie ao Wilson

Martins - mas as minhas raz6es SaDtotalmente diferentes das de Wilson

Martins. Primeiro, porque estou de acordo com CL que seria urn erro bana-

lizar este ensaio como pec;:aliteraria. Segundo porque certas formulac;:6es

felizes, achados poeticos, imagens, comparac;:6es, analogias que se apresen-

tam SaDmuitas vezes "prenhes" de pensamentos ainda nao pensados e que

sao estes acertos que exigem - ex postfacto - que pensemos e demos conta

deles teoricamente. Ecertamente urn ponto discutfvel seEuclidcs OilS 'gllill

- exortac;:ao ao rastreamento sistematico de dados hist6ricos, geo-

graficos e etnol6gicos, que se aproveita do prestfgio do namedropping cien-

tffico, salpicando a obra com os nomes de grandes autoridades

- uma divulgac;:ao acessfvel ao senso comum de urn primeiro le-

vantamento de dados, mas tamhem das suas incongruencias e do estatuto

duvidoso - das ambigiiidades e dos problemas da interpretac;:ao cientffica

que vem a tona, embora muito discretamente, nos paradoxos e nos efeitos de
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ou nao fazer este trabalho de passar das intuiyoes poeticas que se impuse-

ram, quem sabe, a revelia de suas intenyoes e contra as convicyoes cientifi-

cas do seu tempo. Minha impressao era e e que ele conseguiu bem pelo

menos uma coisa: de urn lado, usar como engodo a parafemalia de nomes

respeitaveis, de conceitos e teorias geralmente aceitas, de outro, cravar nes-

te patamar aparentemente firme estruturas narrativas basculantes que inver-
tern totalmente as expectativas estereotipadas.

......,...
Kathrin RO~enfield

Conselheiro se "se defende contra a tentayao da miragem [...] explicavel

apenas entre 'matutos credeiros', intoxicados por uma 'imaginativq inge-
nua' [T!, 170], 0 mesmo trecho explicita uma certa cumplichtade _

pertubadora para 0 objetivo cientffica - entre os 'matutos' e os esclarecido

observador. Euclides diz: "E [0 viajante] quase compreendia que os matutos
credeiros, de imaginativa ingenua, acreditassem que 'ali era 0 ceu' .. ." - isto

e, 0 cientista que participa da campanha contra 0 'arraial maldito' quase

consegue deixar de ser objeto e toma-se capaz de compreender 0 que a cien-
cia impede de admitir.Os engodos retoricos e poeticos

E bem verdade que Euclides parte de pressupostos do senso comum

- de normas, de lugares comuns, de dados cientificos geralmente aceitos e

que ele nao submete, enquanto tais a uma investigayao epistemo16gica. Pa-

rece-me, no entanto, que Euclides, em inumeras ocasioes intercala no regis-

tro cientffico "deslizes" discretamente flaubertianos, nos quais 0 discurso

indireto livre permite uma leve modulayao do ponto de vista racional, cien-

tifico e objetivo. Embora Euclides deixe claro que ele nao tern nenhuma

simpatia com 0 arraial, ele mostra - exatamente como Flaubert, que tampouco

compartilha os devaneios histericos da princesa de Cartago e que tem horror

das tentayoes de Santo AntOnio - como se compoem determinadas sensa-

yoes e como os sentimentos "broncos" que pareciam ser, num primeiro mo-

mento, pura crendice, ilusao, fanatismo e loucura, podem tomar-se verossf-

meis ate para 0 investigador neutro que adere a princfpios e pressupostos

totalmente diversos. Este deslizes sao a plasmayao de duvidas, sao eles que

produzem os efeitos paradoxais que representam uma demonstrayao crfptica
(ou, para quem quiser julgar, pusiHinime e relutante) do esgotamento do

modelo positivista de explicayao e da sua objetividade cientifica.

E urn procedimento semelhante ao famoso metodo de Flqubert:

"Ande cern passos e descreva com exatidao 0 que voce viu" que permite a

Euclides escapar aos seus pressupostos racionais e civilizados, abrindo urn

espayo no qual ele e "semblable etfrere" de matutos que ele nao compreen-

deria jamais na sua qualidade de engenheiro esclarecido. 0 que distillgue 0

"ser irmao" de Euclides do cliche sentimental ou cristao e 0 diferen~ial do

tom de Flaubert: nenhuma concessao a enfaticas empatias, mas apenas a

explorayao dos recantos nos quais ate uma forte racionalidade realistas e

cientffica tern que ceder a certos resqufcios imaginanos e passionais.

Com esta tecnica discreta e subliminar, ele produz 0 efeito Parado-

xal de distanciamento das convicyoes civil-burguesas do Estado e das tro-

pas, cuja civilizayao e apresentada como urn caldeirao impuro onde Semis-

turam as "ideias recebidas" dos manuais de Bouvard e Pecuchet COfll cren-

yas e supertiyoes. E absolutamente nftida a reviravolta do cliche da in.ferio-

ridade dos matutos e da superioridade do homem civilizado. Os Sertoes nos

apresenta cautelosamente uma hierarquia ilus6ria que des venda urn imagi-

nano civil-burgues imbecilizado pelos lugares comuns, cliches e fan.tasias

de herofsmo e opoe desfavoravelmente a inteligencia concreta dos 'matutos'

e a dura necessidade da verdadeira 'luta a morte'. Os soldados da tropa

aparecem urn pouco como os her6is de Flaubert e de Maupassant, sonhan-

do dos grandes sentimentos, de paixoes e herofsmos que conhecem apenas

do ouvir-falar. "Eles march am tranqiiilamente her6icos"24, diz secamente

Certas passagens nas quais Costa Lima ressalta apenas a resjstencia

eo trabalho de recalque, me parecem ser, ao mesmo tempo, urn trabalho de

brouillage do limite nftido entre ponto de vista subjetivo e 0 objetjvo, urn

infcio de subversao das hierarquias cientfficas e raciais estabelecidas. Em-

bora Euclides, de fato, se distancie da sandice dos seguidores de Antonio
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Euclides, e, em seguida, relata 0 desastre da emboscada na qual se desman-
cha instantaneamente a pose militar em gesticulac;:6es, raivas, medos

descompensados. A falsa tranqtiilidade her6ica lembra bastante as poses do

pequeno burgues dos contos de Maupassant. as cidadaos de uma grande

republica tornam-se, na visao de FIaubert, de Maupassant e de Euclides,

vitimas de suas fantasias inconsistentes. AssifIl, por exemplo, 0 descendente
d M "A C I "25empobrecido de uma familia nobre no conto e aupassant ava 0 ,

que sucumbe a ilus6rios elas aristocraticoS - aquele mesmo 'tranqtiilo

heroismo' que Euclides introduz como engodo a espera da reversao catas-

tr6fica-e-c6mica: monta um cavalo de aluguel, mas 0 cavalo se assusta, atro-

pela uma senhora, a mutila ... ; e a fanulia passa 0 resto da vida como enfer-

meira da mutilada.
Sem aspirar ao titulo de "poeta"- fIluito antes pelo contnmo -,

Euclides maneja bem as transposic;:6es de tecnicas Iitenirias de reversao

emocional a manipulac;:ao ret6rica do fascfnio da aparelhagem cientifica, os

efeitos do estilo ensaistico e 0 apelo aos juizOS de born senso, aos estere6ti-

pos e aos preconceitos. Aproveita bastante 0 mesmo olhar sard6nico, frio e

preciso como um bisturi que e, com 0 discllrso indireto livre, 0 principal

dispositivo do trabalho de sugestao subliminaf que sustenta 0 projeto ret6rico

de Os Sertoes.
E grac;:asa associac;:ao deste meios distintos que Os Sertoes sugere,

a revelia da consciencia e das defesas emocionais do lei tor, uma dupla pers-

pectiva que se manifesta desde 0 paradoxa da 'Nota preliminar' e percorre

todo 0 ensaio: a permanente tensao entre siJ1lpatiae repulsa, entre aprecia-

c;:aos6bria e franca aversao, tanto dos matutoS como das tropas do governo.
E nitido 0 desgosto do caos arquitetonico e iJ1lagiOlmodo arraial, a indigna-

c;:aodiante da mistura de crime e religiosidade, de lubricidade e ascese
26

-

mas e igualmente nftido 0 desgosto de "betise" pequeno-burguesa, da falta

de astucia e de mobilidade intelectual das "elites". as representantes do

Estado supostamente civilizado aparecem tao pobres de espirito quanto

Bouvard e Pecuchet e as tropas tao entregues as suas ilus6es e fantasias

quanto 0 cavalheiro de Maupassant, ao passo que a descric;:ao dos sertane-

jos, que Partiu dos estere6tipo pejorativos - eles seriam fanMicos, rac;:ainfe-

rior etc. - desemboca no reconhecimento da forc;:a, da inteligencia e do
heroismo incomparavelmente superiores.

() bom senso do cidadao brasileiro medio, seus estere6tipos cientf-
ficos e suas normas eticas e imagimirias me parecem ser uma moldura ret6-

rica sem a qual 0 trabalho de subversao dos valores encontraria uma resis-

tencia instlperavel. Com os dispositivos de FIaubert e Maupassant - isto e, a

precisao descritiva dos fen6menos observados que jogam a responsabilida-

de de interpretac;:ao para 0 lei tor -, Euclides avilta e humilha as fantasias

inconsistentes das tropas e 0 investimento corollirio da populac;:ao no presti-

gio da carreira militar. au seja, nao e a carreira militar em si mesma que

"danc;:a", lllas os cliches do homem medio enxertados sobre este fetiche tor-

nam-se objeto da representac;:ao e da ironia sard6nica.

1. a docutnento encontra-se num lote que 0 governo do Rio Grande do SuI

acaba de comprar para 0 Memorial do Rio Grande do Sui e que pertencia ao
acervo Pedro Correa do Lago.

2. Cf. Luiz Costa Lima, Terra Ignota, A construc;:ao de as Sert6es, Rio de

Janeiro, Civilizac;:ao Brasileira, 1997, p. 24. Citaremos doravante com a si-

gla n, seguido do numero da pagina.

3. A intersec;:ao do trabalho cientffico com 0 poietico propriamente dito, a

liberdade de produc;:ao de representac;:6es que nos permite e que exige que

n6s revisetnos nossas convicc;:6es cientificas, era objeto de discussao desde

os tempos que Goethe e os ensaios deste eram bem conhecidos, em particu-

lar a partir de "A experiencia cientffica como mediador entre sujeito e obje-

to" e da boutrina das cores. Goethe comec;:a a colocar-se os problemas

metodol6gicos que Costa Lima exige de Euclides depois de trinta anos de

pesquisas e experiencias nos campos de boHinica e da 6tica, quando chega a

um impasse de interpretac;:ao dos fen6menos coloriclo~ na ocasiao da terceira

· ~• 3·
• -g
• CD~
• 0•
•
•
•



mar/99 •
no. 1· Os sert6es entre ciencia e ficgao...

•••••••••••••••••
o •t5 •
ffi •0.

E •& .
•

remessa das suas contribuicr6es para a otica. Nao e preciso mencionar que 0

estilo destas exposicr6es e totalmente incompatfvel com 0 do ensaio de

Euclides. Para uma exposicrao detalhada da diferencra entre imaginacrao lite-

rfuia e ensafstica, de urn lado, investigacrao cientffica e epistemologica, do

outro, cf. 0 artigo '''Ai vai 0 homem a quem nos devemos tudo!' Umainves-

tigacrao da relacrao Goethe - Fichte", de Eckart Forster, Revista de Filosofia

Politica - Nova Sirie, Porto Alegre, no. 4, no prelo.

4. Na mesa redonda sobre Terra Ignota de Luiz Costa Lima (Porto Alegre,

29/05/98, CPG Filosofia -Instituto Goethe).

5. Cf. 0 artigo de Eckart Forster, nota 3.

6. Fichte nao e urn filosofo qualquer, mas urn dos "gigantes" de lena, respei-

tado e reconhecido, admirado e bajulado por Goethe e pelo proprio Schiller.

Tudo isso nao impede que uma leve discordancia teorica reverta instantane-

amente na censura de urn artigo de Fichte para 0 almanaque de Schiller - de

urn artigo encomendado pelo proprio Schiller!

7. Quando estoura 0 conflito entre Fichte e Schiller, Goethe camufla num

conto de fad as sua teoria estetica que critica Schiller. Este conto faz sequen-

cia com as "Conversas de emigrantes alemaes", publicadas no mesmo

almanaque de Schiller (Horen). Cf. a apresentacrao desta ir6nica constela-

craoem "HOlderlins Vemunft", conferencia de E. Forster em Berlim, 1997;

T. Rentsch e H. Bachmaires (eds.) Poetische Autonomie?, Stuttgart, Klett-

Cotta, 1987.

8. Assinalamos este ponto para ressaltar que a discussao dos problemas da

evolucrao cultural, religiosa (e racial) nao se restringia aos ensaios de Renan

que recebem particular atencrao por parte de Costa Lima.

9. Paris, CaIman-Levy, 1964.

10. Cf. Marcell Mauss, ed. Roberto Cardoso de Oliveira, Sao Paulo, Atica,

p.53-60.

11. A pluralidade de generos intermediarios entre ciencia e poesia, do

ensafsmo e da crftica liteniria franceses sao interessantes a) pelo

distanciamento da antiga religiosidade, das formas convencionais e banali-

• mar/99
Kathrin Rosenfield • no. 1...........,....•

zadas da fe; b) enquanto rastreamento das vicissitudes dos sentimentos reli-

giosos, da mobilidade destes elas, das suas transformacr6es paradoxais. Do

ponto de vista metodologico, os diversos tipos de ensaios poderiam ser vis-

tos como "exercfcios de estilo", como ginastica imaginfuia que prepara a

ideia freudiana da "perversao polimorfica". Como 0 conceito freudiano, 0

imaginfuio flaubertiano destaca a fluidez indeterminada da pulsao que exige

imperiosamente urn objeto e uma direcrao, desvios e postergacr6es da carga

quantitativa - operacr6es complicadfssimas que podem tomar uma forma

adrninivel e cultural mente relevante, ou degenerar em sandices insalubres.

12. No ensaio "Evento Maravilhos", Goethe conta que, pessoalmente incli-

nado a preferir a teoria "neptunista" da formacrao vulcanica, ele foi envolvi-

do numa discussao a favor de outra interpretacrao, cujos argumentos foram

bem expostos, sem no entanto convence-Io. Cada debatedor conseguiu mos-

trar bem as dificuldades da explicacrao do adversario. E neste ponto de em-

pate que ocorreu 0 momento propriamente criativo e estetico. Goethe e to-

rnado por uma sensacrao de liberdade quase llidica em relacrao aos conceitos,

ele paira num estado de despreendimento que 0 liberta de determinismos

particulares e idiossincraticos, ele se torna, por urn momento "indiferente"

quanto a escolha desta ou daquela hipotese, livre de considerar as vantagens
de cada uma. Cf. Goethe, Allgemeine Naturlehre, loco cit., vol. 25, p. 422.

13. Cf. p. 265, a insistencia sobre os momentos preparatorios do estoicismo

(os tragicos gregos), depois (cap. VII, p. 411) a vitoria dajusticra e da liber-

dade efetuados pelo estoicismo e 0 cristianismo prirnitivos. A conclusao (p.

484) afirma que "a fe profunda e fundada, uma vez que a ciencia e a consci-

encia chegaram a urn acordo".

14. Cf. J. Michelet, La Montagne, Paris, Calmann-Levi, 1863; alem deste,

outros ensaios publicados pelo mesmo editor, como La Mer, L'Insecte e

L'Oiseau, recebem repetidas edicr6es.

15. Cf. I. Kant, Critica da Faculdade do Juizo, Rio de Janeiro, Forense,

1993, B 166,254,258,303.
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no seu Homem sem qualidades.

am na epoca de Euclides. Pude constatar, pela freqiiencia das diferentes edi-

c;:6es,que Barbey e Renan, as discuss6es sobre os diversos modos de inter-

pretar "fatos" da hist6ria das religi6es eram bem conhecidas no Brasil. Em

particular, a interpretac;:ao hist6rica da vida de Jesus por Renan aparecia sob

as mais diversas luzes neste ensafsmo frances: Barbey a ironizava como

demasiadamente "bonitinha" (joly), Flaubert admirava Renan, mas discor-

dava com a compenetrac;:ao crente de sua obra - em outras palavras, este

ensafsmo fornecia urn extenso "exercfcio de estilo" em torno do tema da

agilidade imagimiria e religiosa.

22. Cf. supra, nota 16, a correspondencia arnigavel com Saint Beuve, a quem

Flaubert explica a estrategia sorrateira de sua narrativa, gentileza que ele

nao teve com outro critico, 0 conservador Louvre, Froehner, a quem Flaubert

apenas esclarece a fatualidade hist6rica documentada de suas supostas

fantasmagorias literarias, mostrando, ao mesmo tempo, a ignorancia e a fal-

ta de perspicacia analftica do academicao cegado pelos seus preconceitos
culturais.

17. Cf. Robert Musil, Tagebiicher, vol. I, p. 139 e 485. Musil utiliza a edi-

c;:aoGesammelte Werke de J. C. C. Bruns, Minden i. Westfahlen, 1907, que

registra no seu glossario 222 entradas de termos de diffcil compreensao usa-

dos por Flaubert relativos a crenc;:as, seitas e heresias do cristianismo primi-

tivo.

18. A absorc;:aodestes materiais antropol6gicos e dos temas miticos e religi-

osos, intensificada sob a influencia da psicanalise, e uma das grandes preo-

cupac;:6es dos escritores modernos. James Joyce e Robert Musil, T. S. Eliot e

Thomas Mann, e muitos outros ocupam-se durante longo tempo com os inu-

meros destinos dos antigos sentimentos religiosos e com a fraqueza das

modernas sociedades de massa em oferecerem receptaculos adequados que

dessem forma a estes elas. Insisto nestas ramificac;:6es literarias de grande

impacto sobre 0 imaginario coletivo e a opiniao publica, porque e neste

marco e neste horizonte de expectativa que escreve Euclides da Cunha.

19. A melhor introduc;:ao para esta transformac;:ao do historicismo sentimen-

tal e a correspondencia entre Flaubert e Saint Beuve a prop6sito da polemi-

ca sobre a veracidade hist6rica de Salam boo. Cf. 0 anexo da edic;:aodeste

romance, Paris, Charpentier, 1905, p. 353-374.

20. Cf. David-Frederic Strauss, L'ancienne et la nouvelle foi, Paris,

Schleicher, 1975, eLa nouvelle vie de Jesus, precursor de Vie de Jesus que

abre a Histoire du Christianisme de Ernest Renan (Caiman Levy, 1963).

Entre os autores menores, Louis Jacolliot, por exemplo, oferece ao publico

a versao popular da hist6ria dos povos e das religi6es e cientfficos, de fe e de

esperanc;:as de progresso. Cf. Histoire des Vierges, Paris, Lacrois, 1875;

Este tipo de explicac;:ao nao apenas fornecera a caixa de ressonancia para a

compenetrada poesia de V. Hugo, La Legende des Siecles, Dieu - La Fin

de Satan, ela e tambem 0 objeto de multiplas formas de ironia.

21. as sebos brasileiros sao uma excelente fonte de informac;:ao para quem

deseja conhecer 0 ambiente espiritual e sentimental das leituras que se fazi-

23. Refiro-me aos parametros de Goethe, cujos ensaios sobre metodologia

cientffica eram entiio bem conhecidos e apreciados.

Goethe destaca a necessidade de hip6teses que unifiquem os resultados de

experiencias isoladas, da seriac;:ao e demultiplica9ao de experiencias, da in-

vestigac;:ao dos 'modos de representac;:ao', isto e, dos pressupostos subjeti-

vos da investigac;:ao. Sobre 0 embasamento te6rico e filos6fico da metodologia

goetheana, cf. 0 artigo "'Ai vai 0 homemaquem n6s devemos tudo!' Vma

investigac;:ao da relac;:aoGoethe - Fichte", de Eckart Forster, Revista de Fi-

losofia Politica - Nova serie, Porto Alegre, no. 4, no prelo.

24. Cf. as, 278.

25. Cf. Obras de Guy de Maupassant, ed. Sergio Milliet, Belo Horizontc,
Itatiaia, vol I, p. 336.

26. Cf. as, 232-3.
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