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o Cacto

Aquele cacto lembrava os gestos desesperados da estatuaria:

Laocoonte constrangido pelas serpentes,

Agolino e os filhos esfaimados.

Evocava tambem 0 seeo nordeste, carnaubais, caatingas...

Era enorme, mesmo pra esta terra de feracidades excepcionais.

Urn dia urn tufao furibundo abateu-o pela raiz.

a cacto tombou atravessado na rua,

Quebrou os beirais do casario fronteiro,

Impediu 0 transito de bondes, automoveis, carro<;:as,

Arrebentou os cabos eletricos e durante vinte e quatro horas
privou a cidade de ilumina<;:ao e energia:

-Era belo, aspero , intratavel.

(Manuel Bandeira, Petropolis, 1925)

Na expressao poetica de Joao Cabral "folhear a cana" seria 0

mesmo que reler as paginas historicas da paisagem fundacional
correspondente ao ciclo economico da cana-de-a<;:ucar no Brasil.'
Dentre estas paginas, as mais crlticas relacionam-se aos danos cau
sados pela monocultura da cana, processo de dilapida<;:ao coloni
zador de uma paisagem ate entao praticamente intocada por maos
humanas que nao as nativas. Estas ja reeonheeiam, inclusive, nao
por voca<;:ao mas por necessidade, oposi<;:Oes botanicas brasileiras
que ficariam evidentes depois: entre a "caatinga", que em tupi quer
dizer folha, planta e sufixo para conotar a cor branca, referindo-se
ao aspecto impressionante da mata na esta<;:ao seea, com troncos
branqueados, desprovidos de folhas, eo "igap6", a mata varada de
canais, inundada; bela descri<;:ao do cerne da Hileia, a floresta
inundavel (= 0 igarape).2

Porem e quando se folheia 0 panorama cultural de uma paisa
gem colonial que, contrariamente ao cultivo da cana, brota 0 cacto
na caatinga, esta planta inculta e nativa dos desertos, que nao su
pOe colono ou cultivo. a cacto nao contem sumo doce, mas ape
nas agua, 0 que ja representa um contra-senso: um luxo em meio a
natureza desertica onde brota. Por outro lado, na contra-memoria

I CABRAL DE MELLO NETO, Joao,
"A Voz do Canavial", in Poemas
Pernambucanos, Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1988; p. 128.

2 BRANDAO JOLY, Ailthon, Conh~a
a Vegeta~ao Brasileira, Prefacio de
Guimaraes Ferri, diretor aposentado
do Departamento de Botanica da
USp' Sao Paulo: EDUSP/
Polfgono, 1972; p. 6. Neste trabalho,
o autor opc3e 0 capftulo 2, "0
Inferno Verde", referente a Hileia, ao
3, "0 desafio da caatinga".
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fundacional brasileira do cicio do a~ucar, visto como forma~ao

civilizat6ria, e tendo em vista a preocupa~ao ecol6gica pioneira
do Iivro Nordeste Aspectos da Influencia da Canna sobre a Vida e
a Paizagem do Nordeste do Brasil (1937) de Gilberto Freyre3, 0
Cacto do poema de Manuel Bandeira4, lido como 0 assombroso
retorno metonfmico desta planta inculta apaisagem de cultura ur
bana moderna se transforma na cena metaf6rica de uma erup~ao

desaforada: os sert6es invadem a cidade. Trazida a tona por este
cacto extremamente perturbador de Manuel Bandeira, esta paisa
gem inculta e a nega~ao do que foi a cana em sua origem
civilizat6ria. Este retorno fantasmatico do cacto implica a configu
ra~ao de toda uma paisagem cuja desertifica~ao, se nao resulta
inteiramente, se marca mais fortemente pela forma~ao a~ucareira

dos infcios coloniais atraves dos relatos predat6rios da sua paisa
gem natural, como processo que ocorre ha praticamente quinhen
tos anos. Emais: a insurgencia do cacto se atualiza hoje atraves de
sua inculta e resistente contraposi~ao sertaneja a uma cultura
globalizada. Por este prisma, paradoxalmente, 0 cacto representa
um luxo natural e uma catastrofe cultural: e paisagem que se faz
representa<;ao do Brasil menos desenvolvido, 0 Brasil nordestino e
pobre; paisagem, antes de tudo, que encarna 0 sert3o, um monstro
instaurador do caos na cidade moderna, 0 pr6prio "c" cortante do
cacto indicando a incultura seca doobjecto, como a de um osso
duro de roer na modernidade brasileira, urn sintoma discursivo
paisagfstico sinonimo do "intratavel", ou 0 que subsiste na contra
mao do progresso.

David Arrigucci Jr., em sua analise do poema de Bandeira, re
mete-nos, dentre outros, aos cactos representativos das obras de
Lasar Segall e de Tarsila do Amaral, como sendo tfpicos de uma
paisagem brasileira, apontando para esta sintomatica poetica de
confronto - erup<;ao e qUeda - desta planta desertica na cidade
como indicativos imorais das migra<;6es nordestinas e de tantas
vidas que tais como ela, por sua incomodativa presen<;a, acabam
sendo aniquiladas.s Certamente que isso lembra a recorrencia in
comoda de personagens nordestinos como a Macabea, de A Hora
da Estrela, de Clarice Lispector, os imigrantes de Graciliano Ramos
(VidasSecas), que sendo reproduzidos nas vidas severinas de joao
Cabral de Melo Neto (Morte e Vida Severina), acabam exclufdos
anonimamente na contra-mao do progresso, tal qual 0 cacto de
Bandeira. Evidentemente, quem por tras de todos estes figura como
uma assombra<;ao para esta insurgente recorrencia no futuro e An
tonio Conselheiro, de Euclides da Cunha, em suas profecias de fim
de milenio.

Porem, antes mesmo de abordar esta voz que c1ama no deser
to, nas palavras de Gilberto Freyre, ou mesmo 0 processo da
desertifica<;ao de uma paisagem, e preciso lembrar que a natureza
cultural de uma paisagem e sempre montagem de elementos atra
yes dos quais se descortina um panorama cultural. Desmistificar a
cren<;a segundo a qual a natureza ea paisagem e desvenda-Ia cul
turalmente como discurso, registro cultural ou arte, tanto quando
se registra pela primeira vez uma natureza desconhecida, como
quando um renomado artista 0 faz, tendo em vista a paisagem como
uma montagem ou uma colagem de elementos significativos .

A paisagem discursiva evocaria a mutua incorpora<;ao de pala
vras e coisas na hibrida<;ao legfvel/visfvel de seus caracteres em
Isto nao e um cachimbo, de Foucault: para ele, a letra se torna
cursiva, ao se tornar imagem no caligrama, ao passo em que, se
guindo 0 caminho inverso, a imagem "torna-se abstrata ate 0 pon
to do ideograma."6 Rastreando a tecnica da colagem desenvolvida
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por Magritte, Didier Ottinger observa 0 "antropofagismo estetico"
como prindpio da a~ao poetica a partir do surrealismo "quando 0

canibalismo deixa de ser uma guloseima exotica" no "conluio com
a natureza" ao suprimir a "diferen~a entre sujeito e objeto" (Bataille).
A colagem mostra enfim, que a capacidade assimilativa do objeto
e a mesma das linguagens artfsticas em rela~ao asua perda, ao se
afirmarem pela nega~ao: assim 0 texto se perde para a pintura en
quanta esta se perde para 0 texto-collage.

Ea propOsito ainda, da paisagem brasileira, 0 cacto de Tarsila,
cujo verde profundo ja incorporou a zona da mata brasileira, nao
foge aatra~ao da energia solar do sertao que parece tudo devorar.
Mas 0 anguloso do sertao se arredonda nas figuras e plantas
desmembradas, 0 massape escurecendo 0 verde de uma seca imi
nente, fundindo registros diferentes e desnaturalizadores.Tanto 0

cacto do Abaporu (1928) em seu figurar silencioso sob a luz
impiedosa do sol do sertao, no centro do Manifesto Antropofagico
na primeira pagina da Revista de Antropofagia, assim como os cac
tos que figuram em seu quadro posterior Antropofagia (1929) fa
lam antes de uma devora~ao paisagfstica no sentido de uma
autofagia de imagens, do que de uma devora~ao discursiva. Assim
a imagem dos cactos pode ser vista enquanto uma fragmenta~ao

relativa a membros corporeos ou vegetais que a propria paisagem
incorpora. A fusao das formas humanas nos cactos se da como
uma antropomorfiza~ao ou incorpora~aopaisagfstica, nao em ges
tos desesperados como 0 do cacto de Bandeira, mas como uma
sfntese de forma e cor atraves da qual Tarsila define a cor da paisa
gem para 0 BrasiF.

Se esta paisagem devora outras, brasileiras, homogeneizando
as, ao contrario, os gestos desesperados do cacto anguloso de Ban
deira apelam adiferen~a contrastiva entre as paisagens da caatinga
e do igap6: deslocado na paisagem urbana, 0 cacto mimetiza, na
imagem, os gestos de desespero da voz do sertanejo em Euclides.
Ele expressa sozinho 0 que urn conjunto deles 0 faria na voz de
Cabral: "a vida, vivida em condi~6es de pouco, /monta, se nao
cria: com 0 esqueletico e 0 atrofiado, com 0 informe e 0 torto; /
estilos de que a catingueira da 0 estilo /com seu aleijao poliforme,
imaginoso; /tantos estilos, que se toma 0 hospital/por uma c1fnica
ortopedica, ele todO."8

Cheio de agua, 0 cacto e 0 sfmbolo da falta dela. Sua natureza
espinhenta traz a aridei nua do deserto para 0 centro da cidade.
Af, como em Bataille, a n~ao de excesso esta na base da constru
~ao economica: sua explica~ao basica sobre os movimentos da
energia coincidem ao sentido excessivo de desertifica~aoeuclidiana
desde 0 exemplo "0 sol da sem nunca receber". Ha entao uma
energia acumulada que 56 pode ser desperdi~ada na exuberancia
e na ebuli~ao, no excessive de sua doa~ao.9 Excesso de sol, de
secura, de carencia. 0 excessive do drama da voz ao homem do
sertao coincidente a gritante paisagem de Euclides. Nas palavras
de Freyre:

Resistir quando todos desistem. Resistir sempre. Clamar
pelo deserto. De modo que e Euclydes mais do que a
paisagem, que transborda dos Iimites de Iivro cientffico
d'Os Serti5es, tomando-o um livro tambem de poesia, uma
espeeie daqueles romances de Thomas Hardy em que a
paisagem esta sempre entre os personagens do drama, uma
como mensagem de profeta preocupado, como outrora os
hebreus, com 0 destino de sua gente e com as dores do
seu povo. Preocupado com esse destino e com essas dores

7 HERKENHORF, Paulo, "A cor no
modemisrno brasileiroM

, org.
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8 CABRAL DE MELLO NETO, joao,
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Nova Fronteira, 1988; p. 95.
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atraves da paisagem sertaneja, para ele menos um tema de
materialismo geografico que um problema de polftica e
de etica.10

A paisagem e 0 homem em Os Sertoes se transformam em um
texto-collage para Gilberto Freyre, que entrecruza textos e imagens
de ascendencia diversa, em suas combinac;6es de palavras e coisas
definindo um sO perfil, que e 0 da paisagem como homem. Anto-'
nio Candido chama a atenc;ao para esta fase freyriana da escrita de
Nordeste (1937) e de Perfil de Euclides (1944) como a que ele mais
admira no "estudioso que utiliza impuramente a literatura para os
fins da sua manipulac;ao sociologica; mas a impura manipulac;ao
torna-se de subito tratamento vivificante, que retorna sobre a lite
ratura a fim de esclarece-Ia porque a sociologia de Gilberto Freyre,
sendo estudo rigoroso, e tambem visao, e a este tftulo a expressao
literaria se crava noseu cerne, como recurso de elucidac;ao e pes
quisa."l1 De fato, se 0 pesquisador sociologico e 0 economista es
c1arecem sobre a paisagem, e 0 artista em Freyre que faz saltar as
esculturas de Euclydes como monumentos que atestam a impure
za de uma visao misturada ao sentido tactil de um "vigor escultural".
Ainda que unidimensional, 0 espinho tactil do cacto, sinonimo do
intratavel em EuclydeS, transformado em altivez por Gilberto Freyre,
participa tambem da angulosidade geometrica do perfil mOOernis
ta de Euclydes trac;ado por Portinari, 0 que acrescenta uma dimen
sao visual importante aoseu livro. Freyre observa, nas figuras, como
nas paisagens de Euclydes, uma tendencia para 0 alongamento
engrandecedor do monumento, descobrindo na ossatura do serta
nejo vulgar e ate na do caboclo desconhecido, "as linhas terrivel
mente esculturais" em que "a resistencia ao sol, acoragem, ador,
adoenc;a ou simplesmente afome os alongue em figuras de gran
des da Espanha."12 Freyre chega a perguntar-se se esta colagem
hfbrida de homem-paisagem em sua obsessao de altivez e
angulosidade nao seria mais a respeito de uma perturbac;ao sinto
matica do prOprio autor, 0 que coincide com aideia de Antonio
Candido de que 0 perfil do autor e que Gilberto Freyre deseja cap
tar13 como este ultimo confirma: "sem esta perturbac;ao, teriam
merecido 0 interesse do estilista obcecado pelo gosto da
angulosidade, para ele como que identificada com a altivez, a no
breza, 0 brio - com ele proprio, Euclydes da CU,nha?"14

Ha, no entanto, um paradoxa entre 0 prop6sito do trabalho
prOOutivo de construc;ao, coincidente ao perfOOo colonial de "for
mac;ao" brasileiro, eo improdutivo e despropositado da guerra, 0

que coincide exatamente ao sentido de "transbordamento de Iimi
tes" que Gilberto Freyre atribui ao Iivro cientffico Os SertOes", de
Euclides da Cunha. De fato, sua crftica estetica parece anteceder
se, em seus interesses economico-culturais e sociol6gicos, ateoria
estetica, social e economica de Bataille em termos de uma leitura
cujo folego de pesquisa se estenderia inclusive aos tempos atuais
globalizados, pois ela e uma crftica que anteve 0 excedente das
relac;6es economicas dfspares existentes hoje, entre primeiro e ter
ceiro mundos.

Em seu texto-colagem formado de palavras assim como das
imagens esteticas contrastantes de uma paisagem, ao destacar a
"falta" de carnes das figuras, e, do mesmo modo, a secura da pai
sagem de Euclydes, Freyre aproveita para supri-Ias, com suas prO.
prias leituras, justificando como causa da guerra de Canudos a si
tuac;ao territorial colonial, prolongamento dos sesmeiros das colo
nias, cujo agravamento finalmente se associa a um "choque vio
lento de culturas: a do litoral modernizado, urbanizado,
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europeizado, com a arcaica, pastorial e parada dos sert<3es" .15 0
sintoma cultural detectado por Freyre coincide com a disparidade
economica atraves da qual Bataille diferencia culturas por tipos de
economia , entre elas a "de empreendimento militar" (Isla), e "a de
consumo" (dos astecas), fundindo-se estas coincidentemente na
potencia armamentista norte-americana e consumidora atual. Len
do as predi~<3es do Conselheiro em seus ataques contra a monar
quia e a bronca dureza do sertao como sintomas de uma cultura
arcaica contra outra, em seus avan~os tecnicos, Freyre parece de
tectar a sintomatico excedente economico prenunciador da pri
meira guerra do seculo XXI, apontando naquele entao para uma
exasperante e atual disparidade economica, responsavel pela se
gunda guerra e que agora estoura no ataque norte-americana con
tra uma sociedade arcaica e isolada de terroristas mu~ulmanos e
retrogrados. A mudan~a na historia das civiliza~Oes de que falava
Bataille tem lugar precisamente no ineditismo de fenomenos que,
ao modo de disparates como 0 empobrecimento repentino de regi
oes dantes fertilfssimas, ocorrem hoje na regiao provinciana da
Argentina por exemplo. Fenomeno que, se de um lado aliena a
qualidade produtiva das terras do tratamento polftico economico a
elas destinado, faz com que repitam efetivamente, por outro, catas
trofes como a do enclave de Canudos, assinalando-se em ambos, a
excedente economico como um acrescimo desnaturalizado e mar
ginalizado: na dobra entre a sociedade produtiva e a improdutiva,
o excedente detecta-se paradoxalmente como uma miseria que
emerge do luxo, 0 desnecessario que se faz necessaria destruir para
gerar lucro.

Porem a analise do perfil de Euclydes par Freyre busca sem
pre 0 outro lado - 0 da gordura - que falta as angulosidades de
Euclydes, tanto em rela~ao aos seus "desajustes" pessoais, contra
pondo sua propria imagem angulosa a de Nabuco, "bonito, ele
gante, mundano, afrancesado". Se Euclydes chega a compara-Io a
urn "ator velho", em contrapartida, Nabuco achava que Euclydes
escrevia com urn cip6. 'A diffcil personalidade de Euclydes, "tortu
ra das donas-de-casa" que nunca conseguiam agrada-Io com seus
quitutes, Freyre se acrescenta com 0 lado excessivo gastronomico
e ate epicurista, mas sempre atraves de nega~oes:

Nem mo~as bonitas, nem dan~as, nem jantares alegres,
nem almo~os a baiana, nem feijoadas a pernambucana,
nem vinho, nem aguardente, nem cerveja, nem tutu de
feijao a paulista au a mineira, nem sobremesas finas
segundo velhas iaias de sobrados, nem churrascos, nem
mangas de Itaparica, abacaxis de Goiana, assaf, sopa de
tartaruga, nem modinhas ao violao, nem pescarias de
semana santa, nem ceias de sirf com pirao, nem galas de
briga, nem canarios do Imperio, nem ca~adas de anta au
de on~as nas matas das fazendas, nem banhos nas quedas
d'agua nos rios de engenho - em nenhuma dessas alegrias
caracteristicamente brasileiras Euclydes da Cunha se fixou
(p.51 ).

Ao citar este mesmo paragrafo em seus Recortes, Antonio
Candido chama a aten~ao tanto para os "recursos de aproxima
~ao" de Gilberto Freyre de as Serti5es com 0 drama wagneriano,
como pelo seu modo de puxar 0 "conceito para a expressividade
das coisas vivas" com a for~a das "imagens visuais, gustativas, que
dao carne ao conceitoe 0 envoivern numa cascata exuberante de
metaforas e digressoes." 16 Diria-se ate que, nao resistindo a doce
tenta~ao gastronomica "do massape", de arredondar 0 anguloso

IS FREYRE, Perfil de Euclydes e
outros perfis, op. cit.; p. 44.
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de Euclydes, no sentido de suprir uma completa falta de gordura,
no excesso da negas;ao de Freyre reside tanto sua posis;ao subjetiva
de filho do massape, posis;ao de onde observa com fascinas;ao 0

modo como Euclydes vai erguer a estatuaria monumental de um
sertao fossilizado ao extremo, justamente a partir dos ossos, do
rebotalho ou do resfduo de uma civilizas;ao litoranea rica,
urbanizada e que come<;ava a industrializar-se. Porem, trata-se, para
alem disso, de assinalar, na passagem de uma economia produtiva
para uma economia improdutiva, 0 excedente de ambas. No inver
so do que se espera, a produs;ao emerge da improdutividade serta
neja: os sertOes de Euclydes erguem-se a partir do lixo Iitoraneo. E
vao voltar fantasmaticamente a assombra-Io, como 0 cacto de Ban~

deira, com sua queda estrondosa no meio que 0 gerou: os centros
urbanos e industrializados.

No sentido de uma economia de perda e desperdfcio, estuda
da por Bataille, 0 que a um lado infertil, anguloso, masculino e
euclidiano faIta em excesso apaisagem, ao outro' sabra, no exces
so fertilefeminino das palavras de Freyre. Voltaremos a esse dis
curso patriarcal que da voz a paisagem em Freyre. Por ora, basta
dizer que ele refor~a os desequilibrios ecol6gicos discursivos para
tra~aro perfil da paisagem colado ao do homem, ao destacar, ao
mesmo tempo, um excedente sexual aleg6rico, excedente que, nos
termos economicos de Bataille, se torna causa de mudan~ nas
estruturas historicas das civiliza~Oes, evidenciando, a partir daf, as
diferentes sociedades: a fIde consumo" (como as astecas ou as pri
mitivas,com potlatch) as sociedades fIde empreendimento militar"
(como 0 Isla) ou as fIde empreendimento industrial" (como a soci
edade moderna tal como se desenvolveu a partir da Reforma). No
entanto, para Bataille, a ecologia, ao implicar utilidade, equivale
ria avantagem, manuten~o au aumento em uma economia pro
dutiva. Mas a extrema exuberancia da vida tern interesses contrari
os aos uteis, daf a utilidade se excluir subsistindo um fervilhar de
energia improdutiva, cujo primeiro efeito de pressao e 0 da exten
sao, e, em segundo lugar, a dilapida~ao au 0 luxo.

Em determinado ponto, 0 interesse da extensao e neutralizado
pelo interesse contrario, 0 do luxo: 0 primeiro ainda atua, mas de
modo i1us6rio, incerto, quase sempre impotente. A queda das cur
vas demograficas talvez seja 0 primeiro fndice da mudanera de si
nai ocorrida: doravante, 0 que importa em primeiro lugar nao e
mais desenvolver as foreras produtivas, mas despender luxuosamente
seus produtos.17

Quando a "massa da popula~ao usufrui de servieros improduti
vos cada vez mais numerosos, 0 trabalho e reduzido, 0 salario em
seu conjunto e aumentado", 0 homem, tendo levado 0 seu cresci
mento para alem dos limites recebidos, tende a "devolver a rique
za asua fun~ao, adadiva, ao desperdfcio sem contrapartida." E a
esta "catastr6fica despesa da energia" denomina-se guerra. 0 in
justo modo de justificar 0 desperdfcioeconomico do excedente
pelo descornpasso econOmico, ao diferenciar culturas, observado
por Bataille, e 0 que sacrifica uma aoutra, ou faz de uma 0 algoz
de outra, como e 0 caso dos sacriffcios humanos nas cidades astecas
pre-colombianas, em sua doa~ao de cora~Oes e de sangue para
alimentar 0 sol, sacriffcios cuja "maioria das vftimas era de prisio
neiros de guerra, 0 que justificava a ideia das guerras necessarias
para a vida do sol: as guerras tinharn 0 sentido do consumo, nao da
conquista, e os mexicanos pensavam que, se elas cessassem, 0 sol
cessaria de i1uminar."18 Sendo 0 potlatch a manifestaeraoespecffi
ca, a forma significativa do luxo, este guarda 0 seu valor funcional
que e criador de posi~ao.
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A posk;ao, onde a perda e mudada em aquisi~ao, corresponde
aatividade da inteligencia, que reduz os objetos de pensamento a
coisas. Com efeito, a contradi~ao do potlatch, n-ao se revela apenas
em toda a historia, mas tambem, mais profundamente, nas opera
~oes de pensamento. Eque geralmente, no sacriffcio ou no potlatch,
na a~ao (na historia) ou na contempla~ao (no pensamento), 0 que
procuramos e sempre essa sombra - que por defini<rao nao poderf
amos apreender - que em vao chamamos de poesia, de profundi
dade ou de intimidade da paixao. Somos enganados necessaria
mente, visto que queremos apreender essa sombra. 19

De fato, e atraves da sombra projetada por um descompasso
economico que se pode ler um discurso atraves da paisagem, som
bra que se constroi tambem enquanto relato formador de um olhar
paisagfstico cultural e artfstico, e se desconstroi enquanto relato de
convfvio e de atrito com a natureza. Sem a marca autoral de Eudydes
ou sem 0 acrescimo luxuoso da paisagem com que Freyre apreen
de Eudydes, e mesmo ainda sem os outros relatos que antecedem
e que se seguem, e se acrescentam aos sert5es enquanto paisagem
discursiva de forma~ao brasileira, esta paisagem se perde para a
imagem originaria ou a paisagem auratica coincidente a um
desassombrado "deserto de relatos". Por outro lado, historico, a
paisagem se enche deles - apos a ocorrencia dos fatos que alteram
a paisagem em seus registros - atraves de um coincidente e para
doxal processo destruidor de desertifica~aoda natureza.

o "deserto de relatos" da paisagem como imagem volta-se ao
sentido a-historico de paisagem cultural de escassez como monta
gem de elementos, passando, na paisagem nordestina, a ter 0 pri
meiro registro historico visual, ou 0 mais antigo, como paisagem
do continente americano de que se tem notfcia, desde as primeiras
incursoes europeias ao Novo Mundo, captada pelo entao renomado
artista holandes Frans Post, que vem ao Brasil com a esquadra de
Maurfcio de Nassaue que se torna famoso pintor de paisagens pre
cisamente atraves das brasileiras.20 Segundo luis Perez Oramas 0

sentido inaugural das paisagens de Frans Post, este primeiro paisa
gista da terra americana, era representar sua natureza como um
"deserto de relatos, um campo sem nome, um mundo emudecido
que se oferece ante 0 olho silencioso, 0 universo despojado de
suas aventuras, antes de toda uma historia ou ja sem ela, como
testemunha local, topologico, de sua simples e desembara~ada

possibilidade", em um primeiro momento, apontando uma dire
<rao ao porvir caprichoso de sua propria "inven<rao paisagfstica".
Em seu quadro posterior Paisagem Brasi/eira com Nativos Dan~an

do e Cape/a, de 1652, afloram 0 bizarro e 0 inesperado, que cons
tituem a paisagem americana aos olhos europeus: uma capela cris
ta aesquerda, contrasta-se aos animais repteis exoticos que povo
am 0 lado inferior e sombrio da pintura, onde "uma imensa serpen
te aparece digerindo sua presa impotente." A alusao canibal, liga
da ainda a uma visao europeia da vida selvagem que amea<;a a
constru<;ao ordenada do engenho, ja implica 0 relato pos-auratico
de uma paisagem em plena mudan~a, formadora de um olhar. Post
pinta como um holandes no Brasil, contra uma poderosa e secular
tradi<;ao italianizante, e, em 300 anos de antecipa<;ao comparti
Ihando de uma familiaridade "mondrianesca": a "superffcie exten
sa e impassfvel das aguas tem, para seus pinceis, 0 valor de um
espelho" sobre 0 qual as figuras parecem se substituir sempre no
mesmo rio, invertendo-se simetricamente. Ao observar uma coin
cidencia entre a proposi<;:ao de Walter Benjamin definindo como
"aura" a propria opera<;ao da paisagem, e a forma resplendente
sem palavras como uma "densidade ou uma espessura que perten-

19 BATAILLE, Georges, A N~ao de
Despesa A Parte Maldita, op. cit.;
p.111

20 ORAMAS, Luis Perez, "Frans Post:
Invenc;ao e "Aura" da Paisagem", in
o Brasil e os Holandeses, 1630
1654, org. Paulo Herkenhorf. Rio de
Janeiro: GMT Editores Ltda., 1999;
p.218.
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ce as coisas para alem de seus names", Oramas observa que a
divergencia entre as primeiras paisagens deserticas e os caprichos
das segundas, de Post, equivaleria, para este fundador da arte da
paisagem, a urn mesmo momenta de fundac;ao auratico que se
prorroga na impossibilidade de coincidencia do momenta da ob
servac;ao com a da aura originaria de uma leitura cuja propria na
tureza edesconhecida. A sombra poetica de seu carater seria for
c;osamente posterior a este momenta.

A ironia discursiva da virgindade auratica desta paisagem
desertica inaugural vern coincidir com a fato de ela ser a cenario,
mais que todas as paisagens brasileiras, da ac;ao predatoria do ho
mem na natureza, a maior responsavel por seu mais literal proces
so anti-ecol6gico de desertificac;ao, causador da infertilidade da

. terra. Ese nas segundas paisagens de Post a engenho figuraria como
a ordenador do caos natural, em Nordeste (1937), este livro
ensalstico ja aqui mencionado de Gilberta Freyre, sabre a catastr6
fica devastac;ao ecol6gica exercida pela imposic;ao da monocultura
da cana, quanta ao seu poder de estenoer-se na paisagem, faz dela
e do processo do engenho de extrac;ao de ac;ucar em todo a seu
conjunto os grandes culpados pela extinc;ao, entre outras, mas prin
cipalmente, dos rios e dos peixes, das madeiras, acirrando as desi
gualdades sociais entre a senhor e a escravo no homem nordestino
e mesmo Iimitando os animais praticamente ao cavalo e ao boi.
Seria necessaria citar dais trechos pela forc;a de seu argumento
discursivo:

o empobrecimento do solo, em tantos trechos do Nordeste,
por efeito daerosao, nao se pode atribuir aos rios, a sua
ansia de correr para 0 mar levando a gordura das terras,
mas principalmente a monocultura. Devastando as matas
e utilizando-se do terreno para uma cultura unica, a
monocultura deixava que as outras riquezas se dissolvessem
na agua, se· perdessem nos rios.21

Em Perfil de Euclydes, esta preocupac;ao com a ecologia da
paisagem continua a discurso de Nordeste. No perfil de Manuel
Bandeira, ao lembrar a seu poema Evoca~ao, a rio Capibaribe se
faz entao exemplo do corte dos rios antigos em seu discurso poeti
co. Aqui a prosaico do discurso de Freyre alusivo ao abuso dos rios
pelas usinas desvia 0 curso da energia poetica do rio para a
escatologica:

Porque a Capibaribe e hoje urn rio porco. Todos as rios da
zona chamada da mata em Pernambuco sao hoje rios
porcos, onde as usinas de ac;ucar mijam, defecam, fazem
assuas precisOes; e a resto da gente que se dane. As moc;as
bonitas desapareceram dos rios.22

A forc;a do argumento de Freyre e precisamente a de uma eco
nomia do desperdfcio, a que se choca com a relata de formac;ao
que teria por forc;a que ser economicamente produtivo: manter,
guardar, conservar. Par outro lado, proliferam-se de tal modo os
relatos sabre a morte dos rios que eles acabam por tornar-se a pr6
pria sombra de seu. relata. Personificados pelo convfvio humano,
seu curso se torna Iinguagem discursiva cuja sintaxe falha, e se
fragmenta em suas aguas estagnadas, participante de urn discurso
cultural interrompido que seca a origem da poesia, linguagemde
agua au fonte, em Joao Cabral :
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Quando um rio corta, corta-se de vezl 0 discurso-rio de
agua que ele fazia;1 cortado, a agua se quebra em pedac;os,!
em Poc;os de agua, em agua paralftica.! Em situac;ao de
poc;o, a agua equivalel a uma palavra em situac;ao
dicionaria:l isolada, estanque, estancada;1 e mais: porque
assim estancada, muda,! e muda porque com nenhuma
comunica,! porque cortou-se a sintaxe desse rio,! 0 fio de
agua par que ele discorria.!1 0 curso de um rio, seu
discurso-rio,! chega raramente a se reatar de vez;/ um rio
precisa de muito fio de agua/ para refazer 0 fio antigo que
o fez.! Salvo a grandiloqi.iencia de uma cheia/ Ihe impondo
interina outra linguagem,! um rio precisa de muita agua
em fios! para que tOOos os poc;os se enfrasem:1 se reatando
de um para outro poc;o,! em frases curtas, entao frase a
frase,! ate a sentenc;a-rio do discurso unicoI em que se tem
voz a seca ele combate.23

A mesma exclusao da Iinguagem da agua que desencadeia 0

processo de desertificac;ao, encurta 0 curso visual grafico da pala
vra para sertao. Justamente para este emagrecimento excessivo da
paisagem discursiva de desertificac;ao contribui, ao contrario, a
abundancia das chuvas que se concentram cada vez mais na zona
litoranea da mata, causando enchentes nas cidades. "Perdidos e
Achados" de Osman lins parece aludir exatamente ao sentido exa
cerbado das perdas e dos ganhos de uma economia imprOOutiva.
Para os habitantes do Recife, seres meio-aquaticos, dada a catas
trofica e assfdua periOOicidade das enchentes, a "grandiloqi.iencia
de uma cheia" e a que as faz perder uma memoria coletiva que se
esvazia junto com as aguas. Estas ja fazem parte do nome dos "ha
bitantes "meio homens e meio peixes, d6ceis anffbios, viventes do
incerto" das enchentes, que se refJetem nos names de seus bairros,
de tempos em tempos cobertos pelas aguas do mar:

Assim e0 bairro dos Aflitos, assim e Beberibe, ou 0 rio das
arraias, assim e0 Recife, a i1ha do Retiro, do Leite, 0 jiquia
ou cesto de pescar, i1ha da Boa Vista, Aguas Compridas,
Ibura ou a nascente, Iputintfa ou lugar da Fonte clara, ponte
d'Uchoa, Varzea, Areias, Agua Fria, i1ha de Santo Antonio,
rio pequeno: Parnamirim, e os Peixinhos, 0 Po~o, os
A fogados. Quantas vezes fomos invadidos, cobertos,
devastados, por mares cujos nomes nao sabemos? Quantas
vezes desaparecemos e com que teimosia nos fazemos
outra vez cidade, cabo, duna, recife, pantanal? Muito
perdemos, perdendo vivemos, largamos 0 que temos,
ganhamos e havemos, quebramos, desperdi~amos,

guardamos, nao encontramos, usamos, rompemos 0 fragil
e fazemos Iimalha dos bens resistentes. Para nos do Recife,
nao ha seguran~a, por mais que estendamos os bra~os,

tentando proteger a paz de nossa rua. 24

Os names captam entao, com seu segundo registro, 0 equiva
lente it primeira pincelada au a sombra paetica que paira sabre 0

perfil excedente da paisagem, no caso, a que afeta a vida destes
sobreviventes de enchentes e incertos de que outras possam vir.
Suas vidas se mal-assombram atraves de relatos que se perdem na
memoria ou se acham, como as objetos.

Mas e preciso destacar que Nordeste de Gilberto Freyre foi
escrito em uma epoca ainda despreocupada com assuntos de eco
logia, portanto a interesse pioneiro de Freyre pelo "estudo ecologi
co", sem duvida 0 de uma economia produtiva de um discurso de

2J CABRAL DE MEW NETO, Joao,
Rios Sem Discurso, in Poemas
Pernambucanos. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1988; p. 99.

24 tiNS, Osman, "Perdidos e
Achados·, in Nove, Novena. Sao
Paulo: Editora Companhia das letras,
1994; p. 199.
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formarrao, em contraposirrao a devastarrao colonial da economia
do arrucar, define-se em importante nota de rodape:

o estudo ecol6gico e ~quele que se ocupa da planta, do
animal ou do homem em relarrao com 0 meio ou com 0

ambiente. Completando pelo estudo cultural,podera dar
a sociologia as suas melhores condirrOes de ciencia e a
filosofia social a sua visao mais larga.25

Imprimindo a marca arquitetonica de as Serti5es de Euclides
. (0 homem, a terra, a luta) no formato de seu livro (a cana, a terra, 0

homem), Freyre destaca por tras de seu objetivoecologico um in
teresse sociol6gico e ressalta que "aqui se tenta esbor;ar a fisionomia
daquele Nordeste agrario, hoje decadente, que foi, por algum tem
po, 0 centro da civilizarrao brasileira", trarrando algumas compara
rrOes com Cuba, onde, tal como 0 nordeste brasileiro, "a industria
do arrucar quase sO tem feito crescer "territorialmente", ao mesmo
tempo que 0 homem vem sendo dimiouldo por ela, que as aguas
vem sendo degradadas pelas usinas, as matas devastadas pelo sis
tema monocultor."26 Tanto em Perfil de Euclydes quanta em Nor-'
deste, em Freyre, extrafda de suas leituras de poetas, ha sempre
uma sombra de poesia, na eloquencia dos contrastes, 0 excedente

. discursivo - " A d~ura das terras de massape contrasta com 0

ranger da raiva terrlvel das areias secas dossertOes"27 - parecendo
com isto preencher exuberantemente os vazios ou tentar escrever
nas entrelinhas de Euclydes. Trata-se tamberri deuma economia
discursiva cujos relatos coloniais se tingem exageradamente de um
discurso patriarcal como divisor sexual da. paisagem.

Nodiscursode Freyre a paisagem do nordeste surge em sua
oscilarrao estetica entre 0 arredondado do massape e 0 anguloso
do sertao, equiparados aqui metonimicamente acontraposic;ao sim
b6lica da doc;ura da cana versus a·dureza do cacto. Em Perfil de
Euclydes, ele percebe uma repugnancia deste ultimo a vegetac;ao
tropical do massape e apaisagem "gorda" do engenho de ac;ucar,
descrita noexcesso ou na gordura de suas pr6prias palavras "0

gordo, 0 arredondado, 0 farto, 0 satisfeito, 0 mole das formas; seus
macios como que de carne; 0 pegajento da terra; a doc;ura do
massape." Ao contrario desta gordura considerada como paisagem
feminina patriarcalmente associada a fertilidade das terras, ao seu
alastrar-se reprodutivo de canas na paisagem que se deve ao efemero
prazer feminino de entrega, como 0 de um "momento que passa, a
banalidadecotidiana", a Euclydes, segundo Freyre,

Atrafa-o 0 anguloso, 0 ossudo, 0 hirto dos relevos asceticos
ou, quando muito, seeamente masculinos do "agreste" e
dos "sertOes". Dos tipos e dos cenarios sertanejos, ele
destaca os relevos mais duramente angulosos, em palavras
tambem duras, quase sem f1uidez nenhuma e como que
assexuais. Palavras as vezes enfeitadas de arabescos
glorificadores, exageros de idealizac;ao monumental,
lugares-comuns de geometria oratoria: "beleza olfmpica",
"primor de estatuaria", "linhas ideais de predestinado",
"olhar, num lampejo viril, a i1uminar-lhe a fronte". Nunca

.porem, sem seu relevo. Sempre impressionantes e quase
sempre vigorosos - de um vigor novo na lingua: um vigor
escultural.28

Se 0 discurso patriarcaI que caracteriza esteticamente esta pai
sagem de elementos em oposic;ao heterossexual, excedentes tanto
ao extremo da masculinizac;ao como da feminizac;ao, em Freyre
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estes ja se observavam desde os relatos documentados em Casa
Grande e Senzala, tornando-se menos 6bvios em um discurso por
tras de uma paisagem. Ele se prolifera, no entanto, ao desdobrar-se
sombriamente na extrema carencia de determinados personagens
da literatura brasileira. 0 exacerbamento discursivo cresce a som
bra, como observa Georges Bataille:

o mundo do sujeito e a noite: essa noite infinitamente
suspeita, que no sono da razao engendra monstros. 29

Assim, 0 desejo da gordura como extrema falta lembra uma
cena marcante de A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, que re
trata Macabea, uma personagem que atua como paisagem - um
cacto em plena urbs, e em sua posi~ao da vftima social - enquanto
"excedente retirado da massa da riqueza util" 30, como bem define
Bataille. Ao colecionar anuncios de publicidade Macabea se iden
tifica ao lixo cultural de consumo, do qual ela mesma seria vftima,
em seus prazeres:

Mas tinha prazeres. Nas frfgidas noites, ela, toda
estremecente sob 0 len~ol de brim, costumava ler a luz de
vela os anuncios que recortava dos jornais velhos do
escrit6rio. Eque fazia cole~ao de anuncios. Colava-os no
album. Havia um anuncio, 0 mais precioso, que mostrava
em cores 0 pote aberto de um creme para pele de mulheres
que simplesmente nao eram ela. Executando 0 fatal cacoete
que pegara de piscar os olhos, ficava s6 imaginando com
delfcia: 0 creme era tao apetitoso que se tivesse dinheiro
para compra-Io nao seria boba. Que pele, que nada, ela 0

comeria, isso sim, as colheradas no pote mesmo. Eque Ihe
faltava gordura e seu organismo estava seco que nem saco
meio vazio de torrada esfarelada. Tornara-se com 0 tempo
apenas materia vivente em forma primaria.31

A extre~a carencia de gordura vem do sertao, cuja seca inutil
se traduz em linguagem urbana e ordinaria como "saco meio vazio
de torrada esfarelada" impelindo-a a esta orgia gastronomica ima
ginaria de comer 0 creme para peles, um produto de luxo cosme
tico - um luxo que e Iixo desde sua utilidade superflua -, redun
dando no seu uso a superffcie da pele. Este creme, ao inves de Ihe
despertar 0 desejo de compra, desperta-Ihe 0 apetite de comer,
como uma transgressao fntima a ordem real das coisas exteriores.32

Assim a gordura ou 0 que se entende como luxo, futilidade - equi
vale a um surplus - voltando a ter 0 sentido literal de gordura
mercadol6gica, trivialidade desnecessaria que participa da estrate
gia de vendas capitalista: 0 lucro que e logro. A aliena~ao das coi
sas reais e uma falha da percep~ao sedutora da vftima que, no
entanto a prepara, nesta passagem de uma sociedade produtiva e
patriarcal para uma de consumo improdutivo, para 0 seu destino,
que e 0 de ser consumida violentamente. Macabea e, como todos
os de sua especie, macabeus, nordestinos, severinos, vftima calcu
lada e escolhida de uma economia produtiva e rica para consumo
improdutivo, coincidindo a parte maldita de uma economia cuja
razao engendra monstros.33

Se a razao impiedosa de uma produ~ao economica reproduz
as suas vftimas hoje, na cidade, elas sao 0 resfduo mais antigo de
uma economia improdutiva - os restos da decadencia de uma aris
tocracia de coroneis e da a~ao predatoria da coroa portuguesa 
que diz respeito a dilapida~ao ecol6gica colonial. Esta, ao moder
nizar suas tecnicas, encarrega 0 progresso da maquina de executar

29BATAlllE, Georg~, A n~ao de
despesa A Parte Ma/dita, Dir~ao
Jayme Salomao, trad. Julio
Castanon Guimaraes. Rio de Janeiro:
Imago Editora ltda., 1975; p. 96.

30 Idem; p. 97.

31 lISPECTOR, Clarice, A Hora da
Estre/a. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira; p. 46.

32BATAlllE, Georges, A n~ao de
despesa A Parte Ma/dita, op. cit.; p.
97. Bataille chama a atenc;ao para 0

fato de que, se H O consumo e0

caminho por onde se comunicam
seres separadosH, a Hseparac;ao dos
seres e limitada aordem real.
Somente se perman~o na ordem
das coisas, a separac;ao e real. Ela e
com efeito real, mas 0 que ereal e
exterior. HTodos os homens,
intimamente, sao apenas umH.

33 Esta citac;ao em epfgrafe de
Bataille e, por sua vez tirada do
tftulo do HCapricho n. 43, de Goya:
EI Sueno de la Raz6n produce
MonstruosH, in Ostrower, Faiga.
Goya Artista Revo/ucionario e
Humanista, SP: Editora Imaginario,
1997; p. 40.
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os cortes capitalistas. Segundo Freyre, para a cana, a usina exerceu
o papel de racionaliza~aomaior do tempo, tanto em detrimento
da utiliza~ao ociosa dos rios antigos, como, ao substituf-Ios por
rios sujos, "sem dignidade nenhuma", a de ser a responsavel pelo
corte definitivo de seu curso e, com isso, trazer um mal
assombramento do a~ucar nos mitos que sempre retornam, no tem
po "sem tempo" que a!em de perdido, era tempo morto, estagnado
como a agua que corria no curso (dis)cursivo de seus rios:

56 0 mal-assombrado povoa ainda de sombras romanticas
as aguas dos rios prostituidos pelo assucar. Mal assombrado
de estudante assassinado que 0 cadaverapparece boiando
por cima das aguas, ainda de fraque e f10r na botoeira.
Mal assombrado de menino louro afogado que 0 siry nao
roeu eo anjinho apparece inteiro. Mal assombrado dem~a
morena que se atirou no rio doida de paixao e os seus
cabellos se tornaram verdes como 0 das yaras. Pouca gente
acredita que 0 passado dos rios do Nordeste tenha sido
tao bonito e tao Iigado a nossa vida sentimental. Mas foi. 34

A sombra dos relatos emerge, enfim, a poesia. A ma sombra
volta para pedir justi~a as vftimas do patriarca, petrificando-as em
seres meio -mitol6gicos colados a paisagem interrompida dos rios,
estes que sao vftimas, por sua vez, do abuso das usinas, abuso
aqui tratado dentro de um so discurso patriarcal de abuso sexual.
Porem as imagens de rios prostitufdos "sem dignidade alguma" fa
lam de um tipo de discurso cuja truculenda substitui a do patriar
ca pela do capital: 0 consumo exclusivamente mercadol6gico dos
rios vem de umamaior exigencia de lucro na venda do a~ucar,

com a vinda dausina. Oaf a longa prostitui~ao dos rios causar esta
oscila~ao desequilibrada entre enchente urbana e seca interiorana,
e 0 subsequente processo dramatico de desertifica~aodos sertOes.

Contribui tambem para isso 0 corte de madeiras, desmatamento
que servia abusadamente a necessidade dos engenhos, fato cuja
ocorrencia contfnua nos tempos coloniais explica a extin~ao de
muitas espeeies de madeiras, como 0 pau-brasil e 0 jacaranda. Em
Nordeste, esta retomada a historica dilapida~ao colonial denunci
ada como tal pela primeira vez, tema rigor cientffico da pesquisa
com a anexa~ao de seus documentos comprobatorios: documen
tos dos seculos XVII e XVIII que atestam as contfnuas exigencias de
madeiras de lei a colonia, pelo reino portugues. Ao descrever a
passagem de uma economia patriarca! para a de consumo capita
lista o.discurso colonizador dilapidador da paisagem colonial que
Freyre denuncia pode ser retra~ado nos relatos coloniais de cunho
de "forma~ao", de cujo fundo emerge a "desertifica~ao". Verifica
se, por extensao, a exemplo da documenta~ao freyriana apresenta
da, em DiaJogo das Grandezas do Brasil um interesse pelo consu
mo de madeiras de leie plantas medicinais35, e em Cu/tura e Opu
Jencia do Brasi/36, as materias primas mudam de acordocom os
interesses predatorios do colonizador.

Em Frutas do Brasil, de Frei Antonio do Rosario, Missionario de
Olinda, de 1701, texto exemplar do cicio do a~ucar, a cana de
a~ucar se torna interesse economico central e daf ser metaforica
mente coroada a rainha das frutas. Em sfntese, 0 ananas e 0 rei pois
alem de visualmente possuir a coroa e 0 manto de brocado, Iiga-se
a outras qualidades extrafdas a concep<;ao crista do engenho de
onde se extrai este {ruto. Ea cana e a rainha das frutas pois deJa se
pode extrair tanto a d~ura como a docilidade, ou ate a origem de
tudo 0 que e doce, 0 que tambem, como no caso do ananas, figura
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Euclides da Cunha, desenho de Portinari.
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37 DO ROSARIO, Frei Antonio.
Frutas do Brasil, Numa Nova e
Ascetica Monarchia: Oficinas de
Antonio Pedrozo Galram, anno de
1701 (destaque meu) Agradec;o ao
Joao Adolfo Hansen, por me ter
apresentado e generosamente
cedido uma c6pia deste texto.

Sao 36 as frutas listadas no Iivro:
Ananas, Cana de a"ucar, Coroa,
MamOes, Umbus, Jabuticabas,
Cajus, Mapurungas, Cambois,
Oiticoros, Piquias, Genipapos,
Capucaias, Gargauba, Fruta do
Conde, Coqueiros, Areticuape,
Macujes, Mangabas, Jaracatea,
Mandacaru,··Cafas, Pitangas,
Caroatazes, Bananas, Gaiabas,
Aracazes, Ubaias, Pitornbas,
Mendufs, Moreefs, Cardos,
Oitituruba, Joas,Maracuja, Perluxos.

38 MACHADO DE ASSIS, Notas
Semanais, 2 de junho de 1878, OC,
vol.lII, arg. Afranio Coutinho. Rio de
Janeiro: Nova AgUilar, 1992, p. 377.

39 FREYRE, Gilberta. 0 Manifesto
Regionalista (1926), organiz~e
apresenta..ao Fatima Quintas,
prefacio Antonio Dimas, 7". edi..ao e
aumentada. Recife: Funda..ao
Joaquim Nabuco, 1996.' Neste
documento, Freyre tennina com a
seguinte frase: MDonde a necessida
de deste Congresso de Regionalisrno
definir-se a favor de valores assim
negJigenciados e nao apenas ern
prol das igrejas maltratadas e dos
jacarandas e vinhaticos, das pratas e
ouros de famflia e de igreja vendidos
aos estrangeiros, por brasileiros em
quem a consciencia regional e °
sentido tradicional do·Brasii vern
desaparecendo sob uma onda de
mau cosmopolitisrno e falso
modemismo.t todo um conjunto de
cultura regional que precisa ser
defendido e desenvolvido: (p. 75)

Dutra travessia 2

dentre outras qualidades que a tornam fruta engenhosa de concep
c;ao crista. Transcrevo aqui algumas de suas Iinhas para 0 portu
gues moderno:

Se 0 Ananas e Rei dos pomos da America pelas prendas
com que a natureza 0 coroou, e qualidades de que 0 dotou;
a cana de ac;ucar, por merce da mesma natureza, e parecer
do mundo todo, e dignamente a Rainha deste vasto, e doce
Imperio do Brasil, pelo qual se pode dizer, 0 que outro
pastor disse da sua amada, e doce patria:

Nos patriae fines, & dulcia linquimus arva.

As meJhores frutas sao as mais saborosas. As mais saborosas
sao as mais doces: a cana de ac;ucar e tao doce, que e a
mesma ~uraiporquedeJa se faz 0 ac;ucar, de que procede

.toda a doc;ura do mundo; & fruta que nao 56 e dace, mas a
origem do que faz tudo dace; fruta que nao 56 e doce,
mas a mesma oo<;ura, coroe-se por Rainha das frutas.37

Por outro lado, para aJem da denuncia de desertificac;ao cau
sada pelo abuso predat6rio de urn cicio quase interminavel, e no
tavel que Freyre, ao destacar a estetica. modernista
monumentalizando o perfil euclidiano, tambem se volte, atraves
de seus interesses pela "civiliza<;ao dO ac;ucar" para urn futuro in
dustrial. Eparece que neste trac;o modernista contrastame, na eco
nomia de seu discurso, reside muito da sua tecnica apurada do
perfil. Atraves destatecnica, 0 duro corte da industria se dociliza
pelo prazer i1us6rio do consumo passageiro, amolecendo, ou pelo
menos fazendo desaparecer 0 "c" do Mobjeeto" intratavel", 0 espi
nhoso "caeto", osso duro de roer. Oaf 0 carate!" adocicado do perfil
nao se furtar agordura, em seus ensaios, atraves do que, de acordo
com cronica Machado de Assis, se anunciaria uma "literatura
confeitol6gica"38 marcada pela "coisa pronta" industrializada, prin
cipalmente nos anos que se seguem asegunda guerra, anos nacio
nalistas que se inauguram com 0 governo de GetUlio Vargas. A
desertificac;ao correspondia, aJem. disso, a urna atitude de denun
cia de urn nordeste que se abandonava na corrida
desenvolvirnentista da regiao sui, abandono que Freyre interpreta
como urn "falso modernismo",39 enquanto a docilizac;ao se carac
terizava como sinal de conformidade afragmentac;ao estetica dos
cortes industriais que favoreciam a modernizac;ao.

Quanto as mudanc;as de uma paisagem cultural visual, se de
urn lado manufatureiro que se marca artisticamente pelo labor das
maos, Freyre coloca no mesmo plano monumental artistas como
Euclydes e pintores como Portinari e Vicente do Rego Monteiro,
por outro, mais aberto aos hibridismos industriais, atraves dos quais
o arcalsmo do monumento intratavel ja se tornava rnais palatavel e
ate industrialmente docilizado nas imagens prontas que vendiam 0

Brasil como em urn cartao postal, tambern incentiva artistas i1ustra
dores de peri6dicos como Manoel Bandeira, participante e premi
ado por jornais e peri6dicos no estado de Pernambuco e no pais.

No anuario da Federac;ao Carnavalesca Pernambucana de 1938,
e curioso observar Manoel Bandeira como urn antecipador de F1a
vio de Carvalho em seu estilo modernista inovador das modas,
publicando modelos carnavalescos de fantasias femininas basea
dos nas frutas, plantas (cacto, cacau, algodao, fruta-pao, tomate,
coco, milho, abacaxi, manga, banana, caju, mamao, pesca, cana,
laranja, goiaba, siri, lagosta, jaca, mamona, maracuja, etc...) junto
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a produtos nordestinos como os doces que come<;avam a ser fabri
cados industrialmente com a goiabada marca "Peixe", iniciadora
da industria pernambucana de doces.40 Manoel Bandeira desen
volveu um projeto que hoje se torna muito curiosa ao documentar
fortemente esta passagem adociliza<;ao industrial, ao ser convida
do pela Federa<;ao com 0 objetivo de "imprimir um caracter alta
mente educativo e regionalista ao nosso carnaval, evitando a apre
senta<;ao de fantasias sem nenhum significado para 0 nosso povo,
expurgando a grande festa popular de Pernambuco de coisas exo
ticas, dando preferencia ao que e nosso, inspirando 0 sentimento
da patria."41 No espfrito docilizante propagandfstico do "marketing"
industrial, pelo qual facilmente se troca a agua insossa do cactus
pelo sumo doce da cana metaforizado em uma saborosa fantasia
de cacto, as fantasias arquitetadas por Manoel Bandeira assumem
o espfrito carnavalesco que reveste de "doce ilusao" 0 corpo dos
folioes ao mesmo tempo em que lan«am "moda". Assim, dentre
uma serie muito criativa de fantasias de frutas, ao lado de uma
fantasia feminina de "cactus" outra fantasia de "goiabada" se apre
senta como modelo estetico corresponde ao produto nacional,
ilustrativo do momento progressista vivido por um pafs cujo sonho
de consumo ado<;a a pflula amarga das polfticas economicas que
se imp6em novamente em detrimento do abandono de todo um
setor agricola. A dura«ao consumista da "moda" esconde 0 objeti
vo da venda capitalista por tras da mascara carnavalesca passagei
ra de um momento, confundido ao proprio prazer do carnaval.
Afinal, ambos, a moda eo carnaval, incorporam-se aqui para viver
excepcionalmente um unico, fantasioso e doce prazer que rapida
mente se desfaz.

<10 ~ interessante notar que a primeira
lata de goiabada NPeixe" foi
desenhada por Vicente do Rego
Monteiro, como se pode constatar
atraves da sua imagem impressa no
livro de Walter Zanini sobre Vicente
do Rego Monteiro.

41 Conforme 0 site
www.revista.cultura.pe.gov.br/
fevereiro-2001Ifanatasias.htm. 0
organizador da revista agradece a
gentileza do colecionador Bruscky
em permitir a reproduc;:ao das
fantasias na internet. Eesclarece
sobre a ocasiao em que elas
circularam: N~ na semana de arte
moderna de 22, no movimento
regionalista dos anos 20, que
pernambucanos como Gilberto
Freyre, Ulisses Pemambucano,
Anfbal Fernandes entre outros
buscaram a construc;ao da memoria
e da estetica da nac;ao. ~ nesse c1ima
de efervescencia cultural que
encontramos as bases dessas ideias,
que utilizam os elementos regionais
para construc;ao de uma estetica
naciona!."
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