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Devo advertir 0 leitor do carater introdut6rio das pr6ximas pa
ginas. Pretendo propor uma hip6tese relativa ao genero da obra de
Euclides da Cunha. Creio que se pode pensa-Io como urn "ensaio
parnasiano", categoria que definirei na ultima sec;ao deste texto e
que sup6e a reconstituic;ao do campo discursivo da epoca da escri
ta de Os sertoes. Vale, porem, a advertencia: nao farei mais do que
esboc;ar os primeiros passos na tentativa de definic;ao deste genero
ensafstico.

ja no tocante as disciplinas cientfficas do perfodo, 0 recente e
importante trabalho de jose Carlos Santana, Ciencia e arte, esclare
ce a necessidade de uma tal reconstruc;ao do campo discursivo. Ele
deu uma contribuic;ao decisiva para os estudos euclidianos, ado
tando como norte uma premissa tao simples quanta imprescindf
vel: "Este trabalho tern como principal motivac;ao 0 estudo das re
lac;6es existentes entre urn dos discursos cientfficos euclidianos, 0

das Ciencias Naturais, e as atividades e teorias nesse campo do
conhecimento".2 Em outras palavras, Santana recuperou 0 contex
to discursivo em meio ao qual (mas, em alguns casos, contra 0

qual) Euclides da Cunha ergueu Os sertOes. Desse modo, pode
verificar em que medida 0 autor de Contrastes e confrontos assimi
lou as correntes cientificistas do tempo ou, pelo contrario, a elas
opos a singularidade da circunstancia sertaneja. Recorde-se, por
exemplo, a famosa ressalva as categorias geogrcificas hegelianas:
"Aos sert6es do Norte, porem (...), falta urn lugar no quadro do
pensador germanico".3 E tambem a reprimenda que dirige a
Gumplowicz, cUja obra forneceu 0 eixo interpretativo para a revi
sao da campanha de Canudos. Se a luta das rac;as permaneceu 0

modelo indisputado, a miscigenac;ao abria uma alternativa que es
capara ao "(...) grande professor de Graz [que] nao a considerou
sob este aspecto. A verdade, porem, e que se todo elemento etnico
f<:>rte, 'tende subordinar ao seu destino 0 elemento mais fraco ante
o qual se acha' encontra na mestic;agem urn elemento perturbador".·
Ora, a fim de recuperar a inteligencia das relac;6es de Euclides com
os ideais de seu tempo, e necessario resgatar sua reflexao do ana
cronismo usual com que se adjetiva a escrita de Os sertOes.

Par isso, com urn prop6sito somente em aparencia modesto,
jose Carlos Santana beneficiou-se de metodologia que deve ser
ampliada para outras areas dos estudos euclidianos - alias, como
disse, essa e a hip6tese que proponho em relac;ao ao texto de

1 Uma primeira versao muito
reduzida desse texto foi publicada
com 0 titulo "Euclides da Cunha:
itinerario devassado". Jornal do
Brasil I Cademo Ideias, p. 1 & 6, 25
jan. 2003. Agrad~o, pois, a
Cristiane Costa e a Claudia Nina a
oportunidade da primeira publica
t;ao. Agra~o tambem a Susana
Scramim pelo estlmulo para ampliar
a primeira versao.

2 Jose Carlos Barreto de Santana.
Ciencia & arte: Euclides da Cunha e
as ciencias naturais. Sao Paulo I Feira
de Santana: Hucitec I Universidade
Estadual de Feira de Santana, 2001;
p.19.

lEuciides da Cunha. Os sert6es.
Campanha de Canudos. sao Paulo:
Atelie Editorial, 2002 (1902); p. 134.

• Idem; p. 202.
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5 Jose Carlos Barreto de Santana. Op.
cit.;p. 189.
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Euclides da Cunha. A laboriosa reconstru~ao do dialogo de Euclides
com os cientistas eas teorias contemporaneas desembara~a 0 lei
tor de facilidades hermeneuticas, tanto mais curiosas quanto mais
travestidas de sofisticadas digress6es te6ricas. Na verdade, a negli
gencia com 0 campo discursivo das Ciencias Naturais no momen
to da composi~ao de Os sertOes condena ~ analista a uma leitura
ingenua porque anacronica. Pelo contrario, a contextualiza~ao das
ideias e dos debates estimula uma abordagem cuja complexidade
independe de piroteenias conceituais geralmente alheias aos pro
blemas levantados pelo pensamento euclidiano. Assim, na conclu
sao do Iivro, Santana reencontrou a imagem ambfgua do enge
nheiro-escritor; imagem, e bem verdade, onipresente na fortuna
crftica desde a celebre resenha de Jose Verfssimo de 3 de dezem
bro de 1902, publicada no Correio da Manha. Sem embargo,
Santana redescobriu a figura do' cientista-literato ap6s cuidadosa
reconstru~ao discursiva, 0 que representa uma forma inovadora de
revisitar 0 motivo:

Se por um (ado buscou oreconhecimento como escritor, 0

que significou um lugar conquistado entre os 'homens de
letras', por outro sempre se viu como integrante da
comunidade cientffica da sua epoea, co-participando deste
espa~o com 'profissionais de sciencia'.5

Trata-se, portanto, de compreender a dupla inscri~ao que ca
racteriza a obra euclidiana. Alias, deve-se recordar, duplicidade
forjada num perfodo em que, no cenario brasileiro, os pr6prios
discursos ainda desconheciam a autonomia e 0 distanciamento en
gendrados pelo ensino universitario a partir dos anos de 1930 e de
1940. Esse t6pico interessa de perto ahip6tese que desenvolvo, e
retornarei a ele na ultima sec;ao deste ensaio. Antes, porem, tomo
um desvio, ou melhor, retomo uma c1assica interpreta~ao de Os
sertOes, a fim de encontrar estfmulos para minha abordagem.
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RELEITURA DE UM CLASSICO

Como esclareceu na "Nota preliminar" de Os serti5es, Euclides
da Cunha pretendia "esba<;ar, palidamente embora, ante 0 olhar
de futuros historiadores",6 as vicissitudes da forma~ao social brasi
leira tal como trazida asuperffcie pela campanha de Canudos. 0
esbo~o, porem, nada tinha de palido e, par isso mesmo, ainda hoje
alimenta polemicas acaloradas e anima as mais variadas manifes
ta~oes artfsticas: romances, filmes, exposi~oes fotograficas,
documentarios, pe<;as de teatro, ate mesmo enredo de escola de
samba.7 Atualmente, no Teatro Oficina, jose Celso encena a pri
meira parte da trilogia inspirada nas tres se~6es que comp6em a
obra: "A terra", "0 homem", "A luta". De fato, 0 engenheiro-escri
tor conquistou 0 futuro, atraindo muito mais do que somente 0

olhar dos historiadores.

Em recente e notavel reedi~ao de Os sertoes, Leopoldo Bernucci
identificou a origem do interesse constante e sempre renovado:
"Em toda a historia da literatura brasileira, nenhum escritor pode
estabelecer, ate agora, uma rela~ao tao visceral com seus leito
res".8 A vitalidade das discussOes provocadas pela obra confirma 0

acerto da observa~ao; vitalidade, alias, perfeitamente recuperada
no palco do Teatro Oficina. Em meio a'recursos cenicos variados,
jose Celso Martinez Correa lan~ou mao de notavel princfpio de
tradu~ao do texto euclidiano: ele transformou descri~Oes caracteri
zadas por indisfar~avel inten~ao cientffica, naturalmente narradas
em terceira pessoa, em eloquentes discursos enunciados em pri
meira pessoa, como se a propria paisagem sertaneja se transfor
masse em personagem-ator do drama da seca. Assim, numa ines
perada performance, a letra euclidiana, tantas vezes considerada
hermetica, transforma-se em voz e corpo do sertao. Num agudo
comentario: "(...) as pedras e as plantas, as aguas e os ventos, sao
antropomorfizados, como seres tfpicos e coletivos, nao meras ale
gorias, com qualidades emocionais e pessoais".9 Dessa forma, a
encena~ao de jose Celso recupera um dos tra~os mais vigorosos da
prosa de Euclides, trazendo para 0 palco 0 elemento tragico que
atravessa 0 livro, na imagem da luta do sertanejo contra a adversi
dade do meio. lO

Entre os muitos leitores viscerais, destaca-se 0 nome de Olfmpio
de Souza Andrade. Pesquisador infatigavel, publicou documentos
ineditos e recolocou em circula~ao textos praticamente desconhe
cidos, inaugurando uma nova fase nos estudos euclidianos. Em
1960, lan~ou Hist6ria e interpreta\ao de Os sertOes, uma biografia
peculiar em que Euclides e compreendido como se fosse um trfptico
composto pelo autor de Os serti5es, pelo leitor sempre interessado
tanto nas teorias do momenta quanta nos estudos brasileiros e, por
fim, pela propria obra. 0 Euclides de Olfmpio e a metamorfose
desses fatores num novo elemento. Mais do que a biografia de
Euclides da Cunha, Olfmpio preparou a biografia de suas leituras e
da escrita de Os serti5es - "obra viva, centro e periferia de tudO".11
Assim, nao e a trajetoria do autor que predeterminou a obra, mas,
de fato, 0 projeto de escrever Os serti5es que, a partir de 1896,
guiou os passos de Euclides. Daf 0 metodo escolhido: "Procura
mos balancear hist6ria e interpreta\ao de acordo com 0 que nos
pareceu uti! para 0 conhecimento de Os serti5es".12

De um lado, a hist6ria comparece na reconstru~ao biografica
de Euclides da Cunha, desde sua infancia ate a impressionante e
imediata repercussao de Os serti5es. Bastara recordar que, autor de
um Iivro somente, lan~ado no final de 1902, Euclides foi eleito

6 Euclides da Cunha. Op. cit.; p. 65.

7 Em 1978, a escola de samba "Em
cima da hora" apresentou 0 samba
enredo "Os sert6es", de Edeor de
Paula, recentemente eleito 0
segundo melhor samba-enredo da
hist6ria dos camavais. Bernardo
Araujo, Daniela Name & Joao
Pimentel. "0 melhor samba-enredo
de todos os tempos e...". Segundo
Caderno, 0 Clobo, 02/0312003, pp.
1-2. Isto para nao mencionar
escritores estrangeiros que recriaram
a Campanha de Canudos, estimula
dos pela leitura de Os sert6es. Por
exemplo, Sandor Marai, em
Veredicto em Canudos, e Mario
Vargas L1osa, em La guerra del fin
del mundo.

8 Leopoldo Bernucci. "Prefacio".
Euclides da Cunha. Os sert6es.
Campanha de Canudos. Sao Paulo:
Atelie Editorial, 2002 (1902); p. 13.

9 Berthold Zilly. "Da palavra cenica a
encena~ao da palavra". Os sert6es.
100 anos. Sao Paulo: Teatro Oficina,
2002, sip.

10 A observa~ao e de Antonio
Candido: "Em Ratzel, ou em Buckle,
nao ha tragedia: ha jogo mutuo
quase mecanico entre 0 homem e 0
meio. Em Euclides, porem, seu
discipulo, podemos falar de
sentimento tragico, porque nele as
determinantes do comportamento
humano, os celebres fatores postos
em foeo pela ciencia, no seculo XIX,
sao tornados como as grandes for~as

sobrenaturais, que movimentam as
rela~oes doshomens na tragedia
grega". "Euclides soei610go". Textos
de interven~ao.Vinicius Dantas
(org.). Sao Paulo: Duas Cidades & 34
Letras, 2002 [1952); p. 182.

11 Olimpio de Souza Andrade.
Hist6ria e interpreta~ao de Os
sert6es. Rio de Janeiro: Academia
Brasileira de Letras, 2002 [19&0); p.
XXVII.

12 Idem; p. XXVIII.
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13 Idem; p. 4.

14 Idem; p. 9.

IS Idem; p. 20.

16 Idem; p. 98.

17 Eis a cita~o na integra: NParece
insignificante a descoberta, mas abre
ao mesmo tempo uma tripla visao:
do cientificismo dominante aepoea;
da escassa militariza~ao do curriculo
da Escola, objeto de sucessivas
reclama~Oes advindas de varios
quadrantes; e da maneira pela qual
Euclides via a si mesmo como
profissional, au seja, mais um
cientista que um·soldadoN

• Walnice
Galvao. "Um c1assico dos estudos
euciidianosN

• Olimpio de Souza
Andrade. Hist6ria e interpreta~o de
Os sertOes. Rio de janeiro: Academia
Brasileira de letras, 2002 (1960); p.
XIX.

18 Idem; p. 106.

outra travessia 2

para a Academia Brasileira de letras em 21 de setembro de 1903.
Em novembro do mesmo ano, tomaria posse no Instituto Historico
e Geografico Brasileiro. Uma consagra~o mete6rica, como se ve.

De outro lado, a interpretar;ao se evidencia no prindpio sele
tivo. Os fatos mais relevantes da biografia sao justamente os que
ajudam a compreender a gestac;~o de Os sertOes. Com tal propOsi
to, Olfmpio de Souza Andrade realizou um minucioso levantamento
das leituras de Euclides, rastreadas atraves das cita<;Oes identificadas
na colabora<;ao jornalfstica e mediante as alusOes encontradas na
correspondencia. Na escrita do jovem Euclides, Olfmpio desco
briu 0 palimpsesto das leituras do futuro autor, reconstruindo 0

itinerario de seus interesses intelectuais e de suas afinidades eletivas.

Esse a~o esclarece uma das maiores contribuic;Oes do Ii
vro. Refiro-me apesquisa de fontes primarias ignoradas ou pratica
mente perdidas, incluindo "uma serie de versos desajeitados, car
tas, cartOes, relatorios, artigos, depoimentos de contemporaneos,
alguns por nOs mesmos colhidos".13 Com tais fontes, Olfmpio es
creveu a historia do romance de forma~o de Euclides, obtendo
resultados interpretativos surpreendentes.

Por exemplo, das recorda<;6es da infancia, Euclides fixou-se
sobretudo na paisagem do Vale do Paralba. E como 0 menino e 0

pai do homem, a memoria da terra retomaria no pa~ de protago
nista nas paginas "do grande dialogo que armou, da natureza com
a historia".'4 Nos primeiros artigos e nos maus versos que compOs,
Olfmpio buscou fotografar as preocupa<;Oes iniciais do jovem es
tudante da Escola Militar, identificando um conji.mto de temas que
encontraria pleno curso na escrita de Os sertOes. Nenhum t6pico·
teria maisfor<;a do que a presenc;a determinante do meio geografi
co, tanto nas lembranc;as quanto na futura obra: "Como sempre,
nao recorda coisas fntimas, rela<;Oes, amigos de infancia, parentes,
mas vai direto ao 'cenario', que depois destacaria em Os sertOes".'S
Como vimos, Jose Celso soube· destacar 0 aspecto em sua recria
~o da obra.

Recorde-se tambem exemplo de pesquisa em fontes primarias
relacionado ao trabalho de Jose Carlos Santana. No arquivo da
Casa Euclidiana de Sao Jose do Rio Pardo, Ollmpio encontrou, alem
de numerosas cartas ineditas, "um curiosa cartao de visitas", no
qual 0 futuro escritor se apresentava: "Euclides da Cunha - Bacha
rei em Matematica, Ciencias Ffsicas e Naturais".'6 Walnice Galvao
anotou com precisao: "parece insigniticante a descoberta", mas,
na verdade, entre outras coisas, permite compreender como
"Euclides via a si mesmo como profissional, ou seja, mais um cien
tista que um soldado"Y E como Santana demonstrou, os termos
escolhidos na autodefini<;ao de Euclides revelam a duplicidade
constitutiva dos esforc;os do engenheiro-escritor. Se 0 sentido forte
da inscri<;ao duplice ja foi suficientemente esclarecido pelo autor
de Ciencia e arte no tocante ao dialogo com as teOrias contempo
raneas acomposic;ao de Os sertOes, acredito que trabalho similar
necessita ser realizado no plano da escrita euclidiana.

Ollmpio forneceu 0 ponto de partida, anotando em diversas
passagens do seu livro aspectos definidores da escrita euclidiana.
Por isso, ao elencar os autores citados na contribuic;ao regular que
Euclides iniciou em 1888 na Provincia de Sao Paulo (depois, Esta
do de Sao Paulo), identificou que, entre 1894 e 1895, "alusOes e
referencias vao incluir, preponderantemente, autores brasileiros ou
que tenham escrito sobre 0 Brasil. 0 homem mudava de cami
nho".'8 A corree;ao de rumos conduziu 0 engenheiro-jornalista a
Campanha de Canudos, enviado para 0 sertao como correspon-
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dente de guerra. A necessidade de rescrever a historia, superando
os limites da reportagem, levou 0 engenheiro a adquirir instrumen
tos que permitissem a definitiva ascensao do escritor.

Natural de Sao Jose do Rio Pardo, cidade que continua desem
penhando papel fundamental na preserva~ao e na discussao do
legado euclidiano, Olfmpio dedicou parte consideravel do Iivro a
estada de Euclides na cidade, onde permaneceu entre 1898 e 1901,
logo apos retornar de Canudos. Em nenhum outro momento,
Euclides conseguiu conciliar com a mesma felicidade vida pessoal
e atividade publica, as tarefas da engenharia e os projetos da vida
intelectual. Ao recordar a genese de La guerra del fin del mundo,
Mario Vargas L10sa afirmou que se sentira atrafdo, "na hist6ria de
Canudos, pela total incompreensao das partes que falavam duas
IInguas sem comunica~ao".19 0 engenheiro-escritor projetou uma
ponte simb61ica entre os dois universos - 0 sertao e 0 litoral. E,
enquanto redigia seu manuscrito, reparava a ponte do Rio Pardo
que desabara logo ap6s malograda inaugura~ao. As duas obras fo
ram sendo erguidas ao mesmo tempo; nas palavras de Euclides, "0
livro era irmao gemeo da ponte".20

Nas paginas mais reveladoras do livro, Olfmpio demonstrou
como Euclides estava dominado pelo tema e pela ambi~ao de es
crever 0 Iivro vingador, denuncia do massacre de Canudos. Porem,
ainda nao controlava todos os aspectos do assunto, apresentando
inclusive uma lacuna surpreendente: desconhecia os principais
autores das literaturas brasileira e portuguesa, "para os quais, en
tretanto, se voltava agora depressa, em cima da hora, quase sem
tempo para issO...".21 Olfmpio completou a informa~ao: "forte em
lexicologia, pouco seguro em materia de sintaxe, foi que ele che
gou a Sao Jose do Rio Pardo, onde encontrou 0 vagar (...) para
retocar por inteiro os trechos que escrevera e publicara pouco an
tes",22

o tempo provavelmente teria sido obstaculo intransponfvel nao
fosse a presen~a de fieis amigos que criaram um drculo de debates
em torno dos interesses intelectuais do engenheiro, no qual ja vis
lumbravam 0 escritor consagrado. Destacava-se 0 prefeito Francis
co Escobar, homem de reconhecida cultura e dono de respeitavel
biblioteca, franqueada a Euclides. Esse seleto drculo discutiu 0

manuscrito de as sert6es, colaborando para 0 aprimoramento da
forma e para 0 enriquecimento da argumenta~ao. Compreenda-se,
porem, 0 alcance dessas revela~oes. Nao se trata de diminuir a
contribui~ao euclidiana, acusando-Ihe 0 "despreparo" ou a "pre
cariedade" das leituras. Trata-se, isso sim, de assinalar que, a partir
de sua decisao de escrever 0 Iivro vingador, Eu,c1ides subordinou a
vida ao projeto. Epor isso que a verdadeira biografia do autor de
as sertoes, pelo menos ate 0 ana de 1902, deve ser a hist6ria do
processo de composi~aoda pr6pria obra. Ou: Hist6ria e interpreta
~ao de Os sertoes. E, como defenderei na se~ao final deste ensaio,
a verdadeira analise do genero do texto euclidiano exige a
reconstitui~ao do campo discursivo contemporaneo a escrita e a
primeira recep~ao da obra. Tal esfor~o pode ser mais bem definido
atraves de uma theoria da proximidade do objeto de estudo.

19 Informal;ao extrafda do diario de
Angel Rama, na entrada referente ao
dia 23 de fevereiro de 1980. Eis a
cital;ao: "Pero tambh~n Ie atrafa, en
la historia de Canudos, la total
incomprensi6n de las partes que
hablaban dos lenguajes
incomunicados: unos luchando
contra una conspiraci6n polftica
anti-republicana y otros buscando el
reino de Dios en la tierra". Angel
Rama. Diario 1974-1983. Montevi
deu: Ediciones Trilce, 2001; p. 125.

20 Olfmpio de Souza Andrade. Op.
cit.; p. 258.

21 Idem; p. 243.

22 Idem; p. 282.
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2l Olfrnpio de Souza Andrade. Op.
cit.; p. 426.

24 Torno como base as acepc;Oes
presentes no Dictionaire Grec
Fram;ais, de Anatole Bailly: NI. At;ao
de ver, de observar, de exarninar : 1.
(geral) viajar para ver 0 rnundo (...);
2. at;ao de ver urn espetaculo (..y.
Cito a edit;lioda Hachette, de 1985.

outra travessia 2

POR UMA THEORIA DA PROXIMIDADE
DOS OBJETOS

Vejamos como Olfmpio descreveu 0 metodo de Euclides:

(...) para bem conhecer um rio, navegava nas suas aguas;
para escrever sabre 0 sertao, foi ver 0 sertao primeiro; para
reconstruir uma ponte, fazia-se presente em todos os
momentos; para traljar mapas perfeitos, ia pisar 0 chao
desconhecido e empurrar os batelOes com agua acima dos
joelhos em rios ignorados; para escrever um livro, reunia
toda a experiencia que possufa sobre 0 assunto, buscava a
companhia de outras (...).23 .

Nesta precisa definiljao, Olfmpio resumiu indiretamente seu
percurso, que pode ser caracterizado por um compromisso, ou seja,
por uma proximidade radical do objeto de estudo. Alias, compro
misso e proximidade que Ollmpio aprendeu com 0 prOprio Euclides
e cuja expressao encontra-se nas constantes viagens doengenhei
ro em busca dos temas do escritor. Viagens que recuperam 0 senti
do originario da theoria num retorno aorigem da palavra. Ora, 0

verba theorein quer dizer "olhar para", "contemplar", "pesquisar",
o que sUpOe um objeto asercontemplado e pesquisado.24 Nada
inais distante desse olhar do que a teoria entendida como discurso
auto-referente, composto por conceitos que remetem a si mesmos
ou aludem a redes exclusivamente conceituais. Apesar da aparen
te complexidade discursiva gerada por tal entendimento da teoria,
seu manejo e relativamente facil, uma vez que se transforma 0

texto, objeto da pesquisa, em simples pretexto para 0 eterno retor
no de premissas teoricas estabelecidas a priori. A ironia e
involuntaria e chega a ser perversa: os estudos com base em no
ljOes autotelicas do literario tornam ocioso 0 enfrentamento com a
Iiteratura, vale dizer, com 0 texto, uma vez que se sabe de antemao
o resultado da analise. Nao sera portanto casual que as teorias e as
analises crfticas mais estimulantes no campo dos estudos literarios
tenham sido desenvolvidas num intenso corpo a corpo com um
determinado corpus textual.

Lembrem-se alguns poucos exemplos. Na decada de 1910, os
estudos da Iinguagem poetica desenvolvidos em Moscou surgiram
fortemente associados aemergente vanguarda russa. As teorias sa
bre a carnavalizaljao e 0 romance polifonico de Mikhail Bakthin
tomam-se mais c1aras no contexto da obra de Rabelais e Dostoievski,
entre outras. A antropologia literaria proposta por Wolfgang (ser
pressupOe a leitura cuidadosa de determinada vertente do roman
ce ingles moderno. Isto nao quer dizer que suas teorias limitem-se
ao corpus particular analisado, 0 queseria uma restriljao indeseja
vel. Afinal, uma vez que Iidam com a ficljao, entendida como um
modo de apreensao e organizaljao do mundo, suas formulaljOes
podem e devem fornecer modelos gerais de entendimento do fe
nomeno da ficcionalidade. Entretanto, 0 traljo peculiar deste fenc)..
menD esua aderencia ao objeto, ou seja, ao texto. Em outras pala
vras, nos estudos Iiterarios a autonomia da abordagem te6rica re
corda a paixao do poeta: ela deve ser medida e seu metro e a
propria Iiteratura. Caso contrario, cria-se um discurso ocioso por
que tautolOgico, no qual os estudos de caso aparecem como sim
ples ilustraljao da trama conceitual. Ecuriosa que tais "te6ricos"
nunca se aborreljam com suas analises, ja que as conclusOes a que
chegam dificilmente trazem alguma surpresa, pois confirmam 0

que ja sabiam antes mesmo do trabalho analftico.
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Por isso, contra uma visao empobrecida de teoria, Euclides da
Cunha e OHmpio de Souza Andrade demonstraram 0 vigor da
theoria, 0 que necessariamente implica a analise de contextos, no
caso de Euclides, e a leitura de textos, no caso de Olfmpio. Por
isso, a atualidade de Os sertoes reside precisamente no esforc;o de
Euclides em compreender por dentro a reaIidade brasileira, que se
apresentava como fratura exposta na guerra entre litoral e sertao. ja
a atualidade de Hist6ria e interpretar;ao de Os sertoes reside preci
samente no esforc;o de Olfmpio em compreender por dentro 0 au
tor canonizado, mas nao necessariamente lido. Na formulac;ao elo
quente de jose Celso: "Os sertoes e 0 oxfmoro, a contradic;ao viva,
sem sfntese. Um livro falado, desconhecido, tabli".25 Teremos
desaprendido a li<;ao das coisas? Ou sera que, em meio a discus
soes cada vez mais centradas no proprio cotidiano da universida
de, estamos perdendo de vista os objetos que estudamos? Portanto,
o predomfnio da concepc;ao autotelica da teoria representa para
doxalmente 0 sintoma de sua esterilidade.

Pelo contrario, a proximidade do objeto de estudo reline os
dois autores. Euclides buscou situar-se no centro do conflito de
Canudos, pesquisando suas origens mais remotas, enquanto
Olfmpio buscou situar-se no centro da obra de Euclides, investi
gando sua biografia como se esboc;asse a arqueologia de Os ser
tOes. A intensidade com que se consagraram a seus temas assegura
a vitalidade das obras que produziram, pois muitas das perguntas
que formularam seguem sem resposta. No caso de Olfmpio, pre
tendo aprofundar uma sugestao que atravessa seu livro e que se
refere aescrita euclidiana.

25 Jose Celso Martinez Correa. MAno
01 da incorporacrao do livro". Os
sertOes. 100 anos. Sao Paulo: Teatro
Oficina, 2002, sip.

de Canudas tirade do <tllo
f,l¢ "cd,mIllo, .mM~i.l\,Hor""au .

••

Alvim Martins Horcades. Descric;ao de uma viagem a Canudos. Lilho - Typography Tourinho.
Bahia, 1899. Col. Guita e jose Mindlin.
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26 Luiz Costa Lima. Terra ignota. A
constru~o de Os sertOes. Rio de
Janeiro: Civiliza~o Brasileira, 1997;
p.209.

27 Para uma discussao dos conceitos
de cena e subcena, ver Luiz Costa
Lima. Cp. cit., especialmente pp.
159 -162.

28 Idem; p. 209.

29 Idem; p. 51.

)0 Discuti a interpreta~o de Luiz
Costa Lima em lOA eloquencia dos
pr6prios erros': Eudides da Cunha e
o principio cartografico". Revista
Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, v.
144, pp. 79-102,2001.

outra travessia 2

Minha hip6tese supOe, no plano ensafstico, a necessidade de
realizar levantamento semelhante a reconstru~o discursiva efetu
ada no campo das Ciencias Naturais por jose Carlos Santana. A
fortuna crftica tem sido pr6diga em adjetiva<;6es do texto euclidiano,
ora celebrarido-o pela tensao entre "ciencia e arte", para retomar 0

tftulo do livro de Santana, ora criticando-o pela indefini<;ao de seu
genero, para recordar 0 reparo de jose Verfssimo. Entretanto; os
extremos se tocam e terminam impedindo novas abordagens. luiz
Costa lima propOs uma terceira via:

Vimos que, em vez de ser uma obra dotada de dupla
inscri~o - obra de hist6ria e literaria -, como afirmara a
primeira recep<;ao eucJidiana - QU, em proposta mais
inconsequente uma fic<;ao (...), a cena em Os sertt3es se
divide em uma parte central, movida por uma explica<;ao
cientffica, e uma borda, a ornamenta~o Iiteraria.26

o problema central das tres op<;6es e a negligencia quase ab-
. soluta com a reconstru~o do campo discursivo contemporaneo a
obra de Euclides, 0 que conduz aprojer;ao anacronica de jufzos.
Na estrutura de uma cena cientffica e de uma subcena ornamen
tal,27 Costa lima acreditou ter descoberto "tra<;os mais gerais do
sistema intelectual brasileiro",28 0 que reduz Os sertoes a palida
fun<;ao de espelhar tautologicamente 0 autor e seu meio. Afinal,
nao e verdade que Euclides, mesmo pelo fato indisputado de sua
nacionalidade, torna-se um provavel representante do intelectual
brasileiro? Portanto, eventuais trope<;os de EucJides nada diriam da
diffcil tarefa de elaborar um pensamento que enfrente problemas
complexos numa circunstancia tao au mais complexa, para nao
dizerdesfavoravel.Pelo contrario,e aparentemente sem sombra
de duvida, os tr~os seriamapenas a evidencia irrefutavel de
que "0 pensamento no Brasil se torna um jogo de salao; ele nao
interfere no que e; no melhor dos casos, ajuda-o a ser difundido,
tornando-o aceitiivel pelos que de antemao ja 0 sabiamH

•
29 Por

exemplo, pelos que de antemao ja sabem que a obra deste ou da
quele autor representa as mazelas deste ou daquele sistema inte
lectual. Como se viu, mais estimulante ea analise de Olfmpio de
Souza Andrade, pois, ao mesmo tempo em que identificou falhas
na erudi<;iio eudidiana, formulou a pergunta realmente necessa
ria: como compreender 0 alcance de Os sertoes, apesar dos oovios
equfvocos de seu autor?

Se a proje<;iio anacronica de valores compromete um livro como
Terra ignota, entao 0 metodo de jose Carlos Santana precisa ser
incorporado ao debate sobre 0 genero do texto de Os sertoes. As
sim sera possfvelresgatar as divisOes caracterfsticas do campo
discursivo do perfodo da composi<;ao e da primeira recep<;ao da
obra. Sem esse cuidado metodolOgico, dificilmente superaremos 0

nfvel das simples adjetiva<;6es, seja da.obra de Euclides, seja do
sistema intelectual. Somente em tal circunstancia parece viavel es
crever alentada interpreta<;ao de uma obra, ao mesmo tempo em
que se ignora quase inteiramente a vasta fortuna crftica que Ihe foi
dedicada, sobretudo estudos anteriores que nao deixaram de adi
antar pontos retomados pela nova leitura.30 Paradoxalmente, por
tanto, a crftica aprecariedade do sistema intelectual e ilustrada
pela prOpria crftica, uma yez que tem como base a incompreensf
vel negligencia com a maior parte do que se produziu sobre a obra
de Euclides da Cunha.

Em primeiro lugar, a fim de superar 0 procedimento tautolOgico,
leiam-se os comentcitios de Antonio Candido sobre a lenta
autonomiza<;ao dos discursos:
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(...) a literatura contribuiu com eficacia maior do que se
supoe para formar uma consciencia nacional e pesquisar a
vida e os problemas brasileiros. Pois ela foi menos urn
empecilho aformac;ao do espfrito cientffico e tecnico (sem
condic;6es para desenvolver-se) do que urn paliativo asua
fraqueza. Basta refletir sobre 0 papel importantfssimo do
romance oitocentista como explorac;ao e revelaltao do
Brasil aos brasileiros.31

Tal contexto favoreu 0 carater onfvoro da experiencia literaria,
que se apresentava como 0 recurso mais acessfvel para a apreen
sao e a discussao da realidade brasileira, uma vez que a resolultao
metaforica e Iingufstica de problemas operava como elemento
compensador da instabilidade dos meios institucionais necessarios
ao desenvolvimento de investigaltoes sistematicas: "Ante a impos
sibilidade de formar aqui pensadores, tecnicos, fil6sofos, [a litera
tura] preencheu a seu modo a lacuna, criando mitos e padroes que
serviriam para orientar e dar forma ao pensamento".32 Essa analise
e rnais fecunda do que a redultao do problema a adjetivac;ao de
autores ou de urn sistema intelectual, como se 0 colocador de r6tu
los nao pertencesse ao sistema que c1assifica. Ora, Costa Lima pa
rece atribuir a pouca densidade filosofica e teorica ao proprio sis
tema intelectual brasileiro, como se fosse fruto de decisao delibe
rada. Ja Antonio Candido propos que a possibilidade de constitui
c;ao desse sistema teve de articular-se com base numa densidade
rala, como se 0 nfvel primario de autonomizaltao discursiva fosse
em si mesmo uma forma discursiva de diffcil superaltao, num per
verso mecanismo auto-reprodutor. Compreende-se assim que tan
to a dupla inscriltao do texto euclidiano, segundo 0 ponto de vista
mais comum, quanta a estrutura de uma cena que se desejava ci
entffica e de uma subcena ornamental que se lia (e ainda se Ie)
como Iiteraria, segundo 0 estudo de Costa Lima, ganham urn senti
do renovado aluz da reconstrultao discursiva realizada por Candido.
Afinal, em lugar de adjetivar resultados considerados precarios, trata
se de refletir acerca da precariedade como origem, isto e, como
condiltao de possibilidade.

Ern segundo lugar, 0 autor de Formar;ao da Iiteratura brasileira
situou a obra de Euclides na encruzilhada dos prim6rdios da
autonomizac;ao discursiva, com a consequente perda de territ6rio
da Iiteratura para discursos que passavam a conhecer urn grau ine
dito de articuJac;ao:

Toda essa onda vern quebrar n'Os sertoes, tfpico exemplo
da fusao, bern brasileira, de ciencia mal digerida, enfase
oratoria e intuic;oes fulgurantes. Livro posto entre a literatura
e a sociologia naturalista, Os sertc3es assinalam urn fim e
urn comec;o: 0 fim do imperialismo Iiterario, 0 comec;o da
analise cientffica aplicada aos aspectos mais importantes
da sociedade brasileira.33

Trata-se de passagem fundamental, pois permite retomar sob
outro ponto de vista a duplicidade do engenheiro-escritor que se
autodefine como homem de letras e profissional de ciencia. Mais
do que mera idiossincrasia do reconhecidamente idiossincratico
de Euclides, tal oscilac;ao caracterizou os prim6rdios da divisao de
tarefas no sistema intelectual brasileiro; divisao defend ida de for
ma pioneira (embora nada sistematica) pela gerac;ao de 1870, es
pecialmente pelos membros da Escola do Recife: "Toda a renova
<;ao intelectuaJ do Naturalismo, a partir do que Silvio Romero cha
mou a Escola do Recife, nos aparece hoje sobretudo como urn

31 Antonio Candido. "Literatura e
cultura de 1900 a 1945 (Panorama
para estrangeiros)". Literatura e
sociedade. Estudos de teoria e
hist6ria literaria. Sao Paulo:
Companhia Editora Nacional, 1985;
p. 132. Pouco adiante, Candido
exemplificara a afirmac;:ao: "Um
Alencar ou um Domingos Olrmpio
eram, ao mesmo tempo, 0 Gilberto
Freyre e 0 Jose Lins do Rego em seu
tempo; a sua ficc;:ao adquiria
significado de iniciac;:ao ao
conhecimento da realidade do pars".
Idem; p. 136.

32 Idem; p. 131-32.

33 Idem; p. 133.
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34 Idem; p. 133.

35 Leopoldo Bemucci observou
corretamente a pennanencia da
preocupa~aocom a poeSia no
Euclides maduro: MVaie a pena
recordar que Euclides manifesta pela
primeira vez 0 seu modo de
composi~aoartrstica como poeia aos
15 anos de idade. Parte da sua
poeSia, par precoce e rechar;ada que
fosse par ele, voltara sempre a
interessar ao autor, que continuou,
ao longo da vida, reescrevendo'
alguns versos e compondo outros
novas, com a parcim<>nia e 0

empenho de quem lapida uma.pedra
preciosa". Leopoldo Bernucci.
MPressupostos historiograficos para
uma leitura de Os sertOes." Revista
USP (2002:54); p. 15.

36 Ollmpio de Souza Andrade. Op.
cit; p. 28.

37 Na interpretar;ao de Roberto
Ventura: "Para Jose Carlos Santana,
esses dois aspectos, literatura e
ciencia, sao indissociaveis na obra
de Euclides, cujos erros cientrficos se
explicam pela preocupar;ao de
escrever de forma poetica e artrstica,
estabelecendo conexOes imageticas
entre os diversos nlveis da realida
de". Roberto Ventura. "Viagem ao
centro da terra". Jose Carlos Barreto

. de Santana. Ciencia & arte: Euclides
da Cunha e as dencias naturais. Sao
Paulo I Feira de Santana: Hucitec I
Universidade Estadual de Feira de
Santana, 2001; p. 14.

M Ollmpio de Souza Andrade. Op.
cit, p. 250. Pelo menos em uma
ocasiao, porem, defendeu urn
equiICbrio entre os dois modos de
conhecimento: "crente que era do
consorcio da ciencia e da arte".
Idem; p. 391.

39 Idem; p. 427.

40 Idem; p. 281, grifos meus.

41 Idem; p. 453, grifo meu. Vale
ressaltar, porem, que, na mesma
pagina, Ollmpio julgava que Os
sertOes tambem apresentava
elementos de outras correntes, sendo
por isso mesmo irredutrvel a uma
unica c1assificar;ao: MNada de
submissao a disciplinas, classes de
conhecimento, generos e escolas
Iiterarias".

Dutra travessia 2

sistema de retorica. Bachareis de mente acesa, alastrando de litera
tura, e mesmo de Iiteratice, noc;Oes cientfficas vagamente aprendi
das em Haeckle, Huzley ou Buchner".34 Ora, a estrutura composta
por "uma parte central, movida por uma explica<;ao cientffica, e
uma borda, a ornamenta<;ao literaria", talvez nao seja exclusiva de
Os sertoes, como luiz Costa lima parece acreditar, mas caracteri
ze um instante particular da experiencia intelectual brasileira na
virada do seculo XIX - atmosfera de que e testemunho eloquente 0

panfleto que discutirei adiante, A poesia cientffica, de Izidoro
Martins junior.

Hora de retornar ao Iivro de Olfmpio de Souza Andrade, a fim
de aprofundar a reconstru<;ao inicial dos campos discursivos que
subjaz a hipotese que proponho. Referindo-se aos desajeitados
versos do jovem Euclides,35 Olfmpio recordou a inclina<;ao das
decadas finais do seculo XIX, "que apresentou centenas de culto
res da chamada 'poesia cientffica'" e que tambem empolgou 0 jo
vem estudante da Escola Militar, um adepto convicto da "poesia
cientffica".l6 Afinal, na avalia<;ao de jose Carlos Santana, nao seria
equivocado pensar que 0 Euclides maduro manteve vivo os anseios
do poeta adolescente, buscando 0 cons6rcio da ciencia com a arte.l7

De resto, essa foi a conclusao de Olfmpio de Souza Andrade, ex
pressa em diversos momentos de seu Iivro, embora preferisse su
bordinar 0 cientista ao escritor: "Mas, convenhamos, 0 que impor
ta mesmo, em se tratando de Euclides, nao e tanto a ciencia, quan
to a intui<;ao e 0 dom da arte".l8

Alias, Olfmpio mencionou um curiosa ensaio de Guilherme
de Almeida sobre "A poesia d'Os sertoes", publicado em 1946, no
qual iniciou um exercfcio que 'posteriormente seria levado a cabo
com maestria par Augusto de Campos: a descoberta de recursos
expressivos caracterfsticos da poesia na prosa euclidiana.l9 Com
base nessa possibilidade, Olfmpio buscou definir 0 estilo de
Euclides, destacando "(...) certo gosto parnasiano, a paixao da for
ma enquanto c1areza, vigor, precisao".40 0 motive domina a anali
se e ressurge em diversos momentos: "junto ao amor pela forma, a
preocupa<;ao parnasiana, lembrada por alguns e, sem duvida visf-

,vel na sua prosa".41 a reconhecimento da atmosfera parnasiana na
prosa de Euclides eum passo decisivo para 0 desenvolvimento da
abordagem que defendo.
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o ENSAIO PARNASIANO:
UMA TENTATIVA DE DEFINIC;AO

Para Augusto de Campos, a quemdevemos 0 estudo mais im
portante acerca do topico, "em Euclides muito mais do que urn
mero epfgono parnasiano, (existial urn escritor que sabe utilizar-se
dos recursos do verso para construir areas pregnantes de poesia em
trechos significativos de sua prosa".42 Apos recordar autores que
identificaram trac;os parnasianos na escrita euclidiana - Augusto
Meyer, Eugenio Gomes, Gilberto Freyre e Franklin de Oliveira -,
Augusto de Campos realizou notavel trabalho de "reconversao" da
prosa euclidiana em versos latentes. Eesclareceu 0 alcance do ges
to, que nada tern a ver com 0 desejo ingenuo de,

(...) converter em poesia a prosa de Euclides, num torneio
artificioso de alquimia verbal. 0 que se pretende e
demonstrar 0 quanto as estruturas poeticas - no seu
adensamento rftimico, plastico e sonoro - contribufram para
dar ao texto 0 'tonus' peculiar que e a sua marca
impressionante. Em muitos dos mais altos trechos do seu
livro, naqueles precisamente em que ele se revela mais
original e persuasivo, recorreu Euclides aos metodos da
poesia (...) tudo convergindo para transformar 0 discurso
meramente didatico ou expOsitivo e dar-Ihe a configurac;ao
sensfvel e diferencial que eleva 0 reporter de Canudos as
alturas de urn notavel criador literario.43

Desse conjunto de problemas e possibilidades enuncio a hip6
tese, embora seja 0 primeiro a reconhecer seu carater inicial: 0

texto euclidiano pode ser rnais bern compreendido como urn "en
saio parnasiano". Na tentativa de definir 0 texto do Jorge luis Borges,
urn crftico sugeriu que 0 autor argentino desenvolveu urn genero
particular: "el ensayo cientffico"; genero caracterizado por urn
narrador que "adopta una posicion interpretativa 0 analftica para
tratar una cuestion, usual mente desde un punto de vista mas
personal".44 No caso do ensaio parnasiano, a posic;ao analftica su
poe 0 emprego sistematico de metaforas como urn modo espedfi
co de apreensao sintetica de determinada totalidade que de outro
modo dificilmente poderia ser apresentada.

Recordem-se as palavras do proprio Euclides: "Alem disto, sob
o conceito estreitamente artfstico, isto e, como uin trecho da terra
desabrochando em imagens capazes de se fundirem harmoniosa
mente na sfntese de uma impressao empolgante (...)".45 Ele referia
se a Amazonia, mas proponho que se surpreenda nessa passagem
uma explicitac;ao de seu metodo. Em alguns casos, sobretudo nos
mais complexos e contraditorios, a sfntese, finalidade ultima do
conhecimento, exigi ria 0 concurso de metciforas, a tim de chegar
se a imagem possfvel de uma totalidade problematica. 0 ensaio
parnasiano seria a resposta aos paradoxos que Euclides identiticou
na formac;ao social brasileira. Af residiria 0 sempre citado consor
cio da ciencia com a arte, vale dizer, a produc;ao de conhecimento
efetivo sabre urn objeto determinado atraves de uma sfntese meta
forica.

Salvo engano, Antonio Candido aproximou-se dessa interpre
tac;ao: "Muito mais do que sociologo, Euclides e quase urn ilumi
nado. As simplificac;Oes que operou, na sfntese das grandes visoes
de conjunto, permitem-Ihe captar a realidade mais profunda do
homem brasileiro do sertao".46 Ou como Roberto Ventura viu com

42 Augusto de Campos.
"Transertc'ies". Augusto e Haroldo de
Campos. Os sertc'ies dos Campos 
dua5 vezes Euclides. Rio de janeiro:
Sette Letras, 1997; p. 18. Ele cita 0

livro de Olfmpio de Souza Andrade
como a fonte para 0 estudo de
Guilherme de Almeida, ver p. 12.

" Idem; pp. 33-34.

.. Alberto julian Perez. Poetica de la
prosa de j. L. Borges. Hacia una
crftica bakhtiniana de la literatura.
Madrid: Editorial Gredos, 1986; p.
231.

45 Euclides da Cunha. Amargem da
hist6ria. Sao Paulo: Martins Fontes,
1999, p. 1, destaques meus.

46 Euclides da Cunha. "Euclides
soci6logoH

• Textos de· intervenc;ao.
Vinicius Dantas (org.). Sao Paulo:
Duas Cidades & 34 Letras, 2002
(1952); p. 181, destaques meus.
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., Roberto Ventura. "Viagern ao
centro da terra". Jose Carlos Barreto
de Santana. Ciencia & arte: Euclides
da Cunha e as ciencias naturais. Sao
Paulo / Feira de Santana: Hucitec /
Universidade Estadual de Feira de
Santana, 2001; p. 14, destaques
rneus.

48 Izidoro Martins Junior. A poesia
cientffica. (Escorc;o de urn livro
futuro). Recife: Irnprensa Industrial,
1914 (1883); p. 15.

" Idem; p. 17 & pp. 29-30,
destaques do autor.

so Carlos Real de Azua. "Pr6logo a
Ariel". Jose Enrique Rod6. Ariel.
Motivos de Proteo. Caracas:
Biblioteca Ayacucho, 1985, p. IX.
Sabre R0d6, ver, Pablo Rocca,
Enseiianza y teorfa de la Iiteratura en
Jose Enrique R0d6. Montevideo:
Ediciones de la Banda Oriental,
2001.

outra travessia 2

precisao, em tais circuristancias, as metaforas permitiriam estabe
lecer "conexOes imageticas entre os diversos nfveis da realidade",47
Nlveis contraditorios, em geral. Mais uma vez, devo ressaltar que
nao se trata de projetar anacronica e automaticamente teoriza~Oes

contemporaneas no estudo do texto euclidiano, e, entao, ingenua
mente considerar ingenua a postula~ao do consorcio da ciencia
com a arte, tal como defendido por Euclides. Trata-se, pelo contra
rio, de reconstruir 0 campo discursivo coevo a escrita de Os ser
tOes. Hora, portanto, de recuperar A poesia cientffica, de Izidoro
Martins Junior. Publicado em 1883, com 0 curioso subtftulo "Escor~o

de urn Iivro futuro", seu projeto nao era nada modesto, pois preten
dia estimular 0 surgimento de uma "Poesia sa, verdadeira, forte,
construtora, e afinada pelas modernas sfnteses fil0s6ficas...".48 A
poesia cientftica, sem duvida. 0 autor a define com eloquencia:

Eis af uma nova formula, 0 novo credo, a nova lei, nos
domfnios da inspira~aometrificada, na esfera das emo~Oes
sujeitas a sonoridade igual e ondulante do verso. (...)
Denomino a poesia, a formula poetica do futuro, como eu
a compreendo e como a quero, deste modo: cientificismo
filos6fico, ou - poesia cientffico-fiIos6fica. (...) Somente
quando estiver bern vulgarizada e aceita a compreensao
verdadeira das express6es cifmcia e filosofia, que tendem,
desde 0 prindpio deste seculo, a sinonimizar-se, a se fundir,
a se consubstanciar em uma 50; se podera sem perigo dar
apoesia a qualifjca~ao unica de - cientffica.49

o ensaio parnasiano faria parte dessa atmosfera, representan
do 0 projeto de reunir ciencia e arte na prosaeuclidiana. Eeviden
te que a tarefa do analista nada tern a ver com a atividade do juiz,
atribuindo ao escorc;o da futura "poesia cient(fica" urn valor, seja
positivo, seja negativo. No caso do panfleto de Izidoro Martins Junior
nao e preciso ser urn crftico particularmente talentoso para apontar
os Iimites de suaideia. Entretanto, mais fecundo e desafiador e
pensar sua proposta como urn sintoma do campo discursivo da
passagem do seculo XIX ao seguinte, e ainda das primeiras deca
das do seculo XX. Como. Antonio Candido esclareceu, a mescla
dos generos caracterizou 0 perfodo em questao.

Embora nao disponha de espac;o para desenvolver 0 paralelo,
seria interessante aproximar 0 texto euclidiano da escrita de Jose
Enrique RodO, cujos textos tambem eram organizados a partir de
metciforas que desempenhavam 0 papel de sfnteses de ideias mais
gerais. Neste sentido, Ariel e Motivos de Proteo merecem uma lei
tura comparativa atenta aelaborac;ao de urn discurso que tambem
se apresenta como a sfntese de generos diversos. Destaque-se a
importante ressalva feita por urn dos mais importantes conhecedo
res da obra de Rodo:

La costumbre presente de considerar Ariel como mera, Iibre
y personal proposicion de ideas - esto es, como 'ensayo' 
soslaya muy probablemente su inscripci6n e1l otra categorfa
literaria mas acuiiada y precisa. Se trata de un genero hoy
casi perimido pero que, en relativo auge hacia tres cuartos
de siglo, presentaba caracteres muy definidos y se regulaba
por normas (...). so

Azua pensava na oratoria e no modelo do discurso magistral,
encenado na propria escrita de Rodo. Em sua introduc;ao, 0 crftico
recuperou as marcas do genero, a fim de permitir uma leitura reno
vada do "arielismo". Operac;ao similar estou propondo em relac;ao
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a obra de Euclides, buscando inscreve-Ia na categoria do "ensaio
parnasiano", cujo trac;:o dominante seria 0 pretendido consOrcio
da ciencia com a arte. Vale ressaltar que a celebre resenha de Jose
verfssimo insistiu no mesmo aspecto, destacando as sertOes como
o livra de "um homem de ciencia, um ge6grafo, um etnografo; de
um homem de pensamento, um filosofo, um sociologo, um histori
ador; e de um homem de sentimento, um poeta, um romancista,
um artista".51 verfssimo identificou corretamente a pluralidade de
registras do texto euclidiano, sugerindo 0 estilo de um polfgrafo,
alias como Euclides 0 reconheceuY Contudo, 0 crftieo reservou
um reparo igualmente celebre relativo aonipresenc;:a de termos
tecnicos em sua argumentac;:ao. Por isso, embora agradecido pela
atenc;:ao dispensada a seu Iivro de estreia pelo mais importante crf
tieo militante da epoca, Euclides reservou-se 0 direito de aprofundar
a divergencia: "Num ponto apenas vacilo - 0 que se refere ao em
prego dos termos tecnicos. Af, a meu ver, a crftica nao foi justa".53
Ela seria injusta, "sobretudo se considerarmos que 0 cons6rcio da
ciencia e da arte, sob qualquer de seus aspectos, e hoje a tenden
cia mais elevada do pensamento humano".54 Depois de recorrer
ao qufmieo Berthelot, defensor do mesmo princfpio, Euclides de
talhou sua compreensao do problema:

(... ) Eu estou convencido que a verdadeira impressao
artfstica exige, fundamentalmente, a noc;:ao cientffica do
caso que a desperta - e que, nesse caso, a comedida
intervenc;:ao de uma tecnografia pr6pria se imp6e - e e
justo desde que nao se exagere ao ponto de dar um aspecto
de compendio ao Iivro que se escreve, mesmo porque em
tal caso a feir;ao sintetica desapareceria e com ela a obra
de arte.55

Tecnografia propriamente recuperada por Leopoldo Bernucci,
que, a exemplo de Jose verfssimo, identificou uma pluralidade de
linguages na tessitura de as sertOes, correspondente a campos tao
diversos quanto a Bfblia, a antropologia, 0 folclore, 0 barroquismo,
a geologia, a geologia, a metereologia, 0 teatro, a linguagem mili
tar, a arquitetura, a ficc;:ao e a epica. "Segundo este mesmo angulo
crftico, a poesia bem lograda captaria verdades cientfficas, como
uma teoria cientffica deveria condensar uma visao poetica".56 Ali
as, Leopoldo Bernucci realizou um importante trabalho de levan
tamento do campo discursivo no sentido em que estou propondo.
Em A imitar;ao dos sentidos, 0 autor "tece comentarios crfticos, do
ponto de vista da intertextualidade, sobre as relac;:6es entre as ser
tOes e os escritos de outros autores". 57 0 genera do texto eucl idiano
cria 0 que Bernucci denominou "0 impasse euclidiano".s8 Talvez
um modo renovado de explorar 0 impasse seja recuperar 0 campo
discursivo no momenta em que a "poesia cientffica", 0 cons6rcio
da ciencia com a arte, parecia definir a escrita dos novos tempos.
Afinal, "0 escritor do futuro sera forc;:osamente polfgrafo; e qual
quer trabalho literario se distinguira dos estritamente cientfficos,
apenas, por uma sfntese mais delicada, exclufda apenas a aridez
caracterfstica das analises e das experiencias".59

Como se sabe, Euclides nao viveuo suficiente para tornar-se
contemporaneo do futuro que vislumbrava. Mas ja nao tera chega
do 0 tempo de reconstruirmos 0 campo discursivo que autorizava
o desenvolvimento do que denominei tentativamente de "ensaio
parnasiano"?
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. sert5es e da campanha de Canudosw
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sua epoca. Sao Paulo: Nankin /
Editora da UNESP, 2003 (1902); p.
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adotada inumeras vezes. Mucio
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Euclides da Cunha, como ficou
demonstrado, e uma obra historica,
uma obra cientffica e uma obra de
arte". idem; p. 42.

52 ·0 escritor do futuro sera
forr;osamente polfgrafo (.. .)".Carta
enviada a jose Verfssimo em 3 de
dezembro de 1902. Walnice
Nogueira Galvao & Oswaldo Gaiotti.
Correspondencia de Euclides da
Cunha. Sao Paulo: EdUSP. 1997; p.
144.

53 Idem; p. 143.

54 Idem; p. 143.

55 Idem; p. 144.
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•

Euclides da Cunha. Os sert5es.
Campanha de Canudos. Sao Paulo:
Atelie Editorial, 2002 [1902); p. 32.
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