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Desde 0 momenta em que 0 livro Os sertOes foi publicado por
Euclides da Cunha, em 1902, aflorou em tomo do texto uma dis
cussao sobre sua c1assifica~ao. Aparentemente, Os sertOes apre
senta-se como um texto objetivo, voltado para a ciencia, com um
jargao e uma perspectiva especffica. Dividido em tres partes, a ter
ceira e a culminante, quando 0 autor desenrola os epis6diOs da
guerra, tomados, a prindpio, como um documento vivo.

Inicialmente, os crfticos Iiterarios ficaram bastante impressio
nados pelo tratamento da linguagem e a maioria da crftica da epo
ca refere-se principalmente ao estilo de Cunha. Paralelamente, ape
sar de reconhecerem a perspectiva cientffica existente, inseriram 0

texto pela tematica (nacionalista) e pelo tratamento da lingua (esti
10) - dois motores de valor, na epoea, para a Iiteratura - entre os
livros canonicos da literatura brasileira. Porem, se pudermos obser
var os termos pelos quais designam Os sertOes, dentro do discurso
historiografico Iiterario, nao ha duvida alguma de que 0 prOprio
texto extrapola a literatura, imprimindo suas prOprias marcas, isto
e, 0 texto sera sempre tratado como livro, sem qualquer maior pre
ocupal;ao em Oma c1assifica~ao de genero literario.

o Brasil atrasado do Nordeste vai ser desvendado e analisado,
em Os sertOes, atraves de tres partes distintas. Se nao havia duvida
sobre 0 discurso cientffico imprimido na linguagem empregada por
Euclides da Cunha nas duas primeiras partes, a terceira, intitulada
"A luta", complicava a sua c1assifica~o, mas era a unica que 0

trazia para 0 campo literario. Dessa maneira, muitos estudiosos
passaram a c1assifica-lo como epico ou como tragedia.

Nas quatro primeiras decadas, quando foi analisado e esmiu
l;ado, nao houve grande dissidencia da crltica, considerando, prin
cipalmente, quanto ao estudo do estilo e quanto a sua importancia
como uma leitura que vinha concordando com a proposta do naci
onalismo e que coincidia com 0 programa nacionalista da
historiografia Iiteraria, apresentado-se como um elo de continuida
de do canone tanto para os textos anteriores quanta para os subse
quentes.

Passado esse perfodo inicial, 0 livro, ja agora emblematico,
nao foi expurgado da Iiteratura, como tantos outros textos e auto
res que foram na epoea inseridos apenas por uma linguagem ela
borada e um portugues casti~o. Mas a partir dos anos cinquenta,
com outras tecnicas de se acercar do texto, a ideia de 0 livro ser um
mon6lito, sem qualquer imersao na ficl;ao, com~a a se desfazer.

Everdade que, em 1918, Joao Ribeiro, em artigo em jomal, ja
fazia restril;Oes a Os sertOes, evidenciando ser uma obra de fic-
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I Vide comentarios em Otto Maria
Carpeaux. Pequena Bibliografia
Crftica da Uteratura Brasileira 3. ed.
Rio de Janeiro: Letras e Artes, 1964;
p.211.

2 Para um conhecimento da
produ<;ao e itinerario intelectual de
Eugenio Gomes vide Eugenio
Gomes: leituras inglesas - vis5es
comparatistas. Organiza<;ao,
apresenta<rao e sele<;ao dos textos de
Ivia Alves. Belo Horizonte: Ed
UFMG,2oo0.

3 CUNHA, Euclides. Os Sert5es. Rio
de Janeiro: laemmert,. 1902. Eugenio
Gomes vai tomar para analise nao sO
esta como a sexta edi<;ao, editada
par Afranio Peixoto, publicada entre
1915 e 1928. Nao cheguei a
consultar a edi<;ao para verificar a
data, que nao consta dos dois
ensaios.

outra travessia 2

~ao.l Mas a maior parte da rec~ao crftica do livro nao Ihe deu
maior importancia, procurando enfatiza-Io como uma das princi
pais obras para a forma~ao da nacionalidade. A obra era maior do
que a literatura da epoca e nao se considerava justo faze-Ia margi
nal ao canone, mesmo que nao se conseguisse comporta-Ia em
algum genera literario, ficando no vacuo entre documento ou fic
t;ao. Essa dicotomia que iria separar os campos (cientffico do Iite
rario), mesmo 0 das ciencias sociais, com 0 avan~ar das decadas
do seculo XX, levou ao extremo aespecializat;ao.

Quase no infcio da dtkada de sessenta, ou melhor, em 1958, 0

crftico Iiterario Eugenio Gomes, entao diretor da Biblioteca Nacio
nal, tendo acesso aos manuscritos de Euclides da Cunha, que se
encontram naquela institui~ao, passou a levantar a hip6tese de que
a terceira parte teria deslizado do campo documental para 0 da
criat;ao narrativa. Para isto, ele estava bem instrumentado, pois pode
cotejar as anota~Oes da caderneta de campo, tomadas na hora da
luta por Euclides, em Canudos, com as primeiras versOes de Os
SertOes, ate a edi~ao de fixa~ao final do texto.

Neste momento, vale a pena abrir um parentese para introdu
zir algumas palavras sobre Eugenio Gomes. Alem de diretor da
Biblioteca Nacional, na epoca, 0 que Ihe dava acesso ao acervo da
instituit;ao, Eugenio Gomes exerceu antes e depois varios cargos
publicos importantes na area da educat;ao. Mas seu nome e reco
nhecido como um dos crfticos Iiterarios mais serios e intuitivos do
seu tempo, quando os suplementos literarios de fim de semana
tinham peso para uma port;ao deleitores que queria "algo mais"
do que simples leitura por lazer. Atuando nos principais jornais do
Rio de janeiro (capital da Republica), sua atividade crftica mais
intensa travou-se entre a decada de 40 e os infcios da de 60, em
que ja comet;avam a emergir as leituras mais comprometidas com
uma visao universitaria. Parece-nos que ele faz jus aos designativos
de crftico intuitivo, por ter sido 0 primeiro estudioso (excetuando,
no infcio do sEkulo, joao Ribeiro) a chamar a aten~ao para a
ficcionalidade da terceira parte de Os SertOes, porem sua perspec
tiva de avaliat;ao nao e desqualificadora como foi a de foi a de joao
Ribeiro.2

Este texto tratara, basicamente, de explicitar as ideias de Ga
mes sabre a montagem da narrativa da terceira parte, deixando de
lado as varias descobertas realizadas pelo crftico quanta ao uso de
um vocabulario castit;o e a intensa e diversificada recept;ao crftica
que Os sertOes vem recebendo, ao fango dos anos. Para melhor
compreensao do tratamento dado pelo estudioso, indico a edit;ao
em que ele se baseou como edi~ao de fixat;ao do texto final.]

Nao se deve deixar de lembrar de que Os SertOes, desde que
foi publicado, nunca deixou de ser inserido no canone de obras da
literatura brasileira, e, mesmo quando 0 historiador, como e 0 caso
de Lucia Miguel-Pereira, nao da espa<;o para um capftulo sobre a
obra, seu discurso vai ser atravessado pelo livro, visto que ele inau
gura uma nova forma de tratamento e de Iinguagem dos temas do
regionalismo. Apenas para i1ustrar, trago a voz da arguta historia
dora:

A prosa hisurta, grandiosa e solene de Euclides da Cunha
impressionou - porque era de fato impressionante - muitos
espfritos, e pareceu sobretudo particularmente sedutora a
alguns escritores que, sob aspectos diversos, buscavam
tambem 0 homem e a terra do Brasil agreste. Assim e que,
para captarem paisagens e costumes do extremo suI e do
extremo norte, Alcides Maya, Roque Calange e Alberto
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Rangel navegaram na esteira euclidiana. A narrativ~,

forc;osamente mais literaria, torna-se menos objetiva e mais
interpretativa; as personagens ja nao falam tanto, substitufdo
pela policromia mais brilhante das palavras espoucantes
dos autores, 0 colorido das locuC;Oes dialetais4•

Apesar dos historiadores que escreveram e publicaram ate mais
ou menos a metade do seculo XX, incluir 0 texto no canone das
historias literarias, nunca ficou muito bem esclarecida a c1assifica
c;ao e inclusao de Os sertOes com relac;ao ao genero literario. A
razao disso deve-se ao paradigma da Modernidade, que operando
com generos puros, com especialidades bem separadas, ainda sis
tematizando os campos das ciencias e 0 das artes de maneira es
tanques, ficava sem possibilidades de colocar Os Sertt3es em um
genero literario especffico, porque ele nao se encaixava, ou me
Ihor, transbordava de campo, de especialidades e de generos nas
taxionomias da epoca. E os crfticos e historiadores nao consegui
am determinar 0 "escaninho" apropriado e sempre 0 trataram como
livro, sem conseguir evidenciar sua lc1assificac;ao" na literatura.
Ainda bem que percebiam sua importancia e nao descartaram da
literatura.

Ainda na virada dos anos 80, a falta de uma determinac;ao de
genero iria confundir intelectuais das areas das ciencias humanas,
que ainda Iiam com as ferramentas dos historiadores e criticos lite
rarios, a narrativa de Euclides:

ja ao nfvel do tratamento dos personagens, manifestam-se
algumas originalidades tipicas, que nos auxiliam a
identificar as tecnicas de estilo e linguagem de Euclides da
Cunha. Assim como ele jamais lanc;a mao do romance
como processo literario, seus personagens jamais recebem
um tratamento caracterfstico desse genero narrativo. 5

E mais: "Euclides extremou-se desde cedo em abdicar de toda
ficc;ao que envolvesse a imaginac;ao de enredos Iiterarios tradicio
nais." 6

Everdade que 0 estudioso de outras areas tem que se apoiar
nos especialistas de literatura, so que estes ainda nao tinham ins
trumentais adequados para "decifrar" 0 enigma de Os sertOes, que
se torna um precursor (na concepc;ao de Borges) e de tantos ou
tros, como a ficc;ao Mafra, de Darcy Ribeiro.7 Ou talvez, 0 exce
lente autor de Literatura como Missao tenha sido levado pelas pro
prias palavras de Euclides, citadas nas notas do capftulo do seu
proprio estudo:

[...] me desviei sobremodo dessa literatura imaginosa, de
ficc;oes, onde desde cedo se exercita e se revigora 0 nosso
subjetivismo, tao imperioso por vezes que faz do escritor
um minusculo epftome do universo, capaz de 0 interpretar
a priori, como se tudo quanta ele ignora fosse apenas uma
parte ainda nao vista de si mesmo.8

Apesar das incertezas com relaC;ao ao tipo de prosaldiscurso(s),
quer se tratasse de um discurso do campo das ciencias sociais,
quer da cultura, Os sertOes se aproximava e dava sentido a ideolo
gia da epoca e ao modernismo brasileiro. Embora alguns criticos
tenham feito, ao longo do tempo, restric;aes a Iinguagem elabora
da, it marca do nacional, felizmente, nem 0 livro e nem 0 autor
cafrem no esquecimento. Discutido atraves de diversas perspecti
vas, Os SertOes, sozinho, consegue demonstrar c1aramente 0 dile-

• MIGUEL-PEREIRA, Lucia. Prosa de
ficr;ao: de 1870 a 1920. Rio de
Janeiro: J. Olympio, 1950; p. 180
(Cole<;ao Documentos brasileiros.

. Hist6ria da Literatura Brasileira, sob
a dire<;ao de Alvaro Lins, v. 12).

5 SEVCENKO, Nicolau. Literatura
como Missao: tens5es sociais e
criac;:ao cultural na Primeira
Republica. 3. ed. Sao Paulo:
Brasi Iiense, 1989; p 131. Este
excelente livro foi publicado pela
Brasiliense, em 1983, sendo
originalmente uma tese de doutora
do dos anos setenta, razao pela qual
seus instrumentais te6ricos para 0

estudo do romance e personagens
provem de Edwin Muir e de Lukacs,
que focalizam a constrUl;ao dos
her6is no
romantismo.Provavelmente, nao
seriam os instrumentos mais
adequados como paradigma para a
analise de personagens de uma
regiao como a brasileira nem mesmo
para um tipo de discurso (0
regionalista) que se desenvolvia a
contrapelo da sociedade
eurocentrica e que era uma
construc;:ao que nao encontrava
modelo na Europa. (Vide Candido,
1964, v. 2, cap. III).

6 Idem.

7 A discussao, seja de um hibridismo
de generos Iiterarios, como tambem
do apagamento das fronteiras
interdisciplinares, vem atona, nas
teorias pas-coloniais, a partir dos
anos oitenta e noventa. Cf. pagina na
internet: ttp:l/vega.pucrs.br/
catalogo_fale/

8 SEVCENKO, Nicolau. Literatura
como Missao: tens6es sociais e
criac;:ao cultural na Primeira
Republica. Op. cit.; P 150.
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ma (0 dilaceramento) vivido pelo intelectual brasileiro do inlcio do
seculo XX ante 0 paradigma cientificista (ocidental) da Modernidade
e as dificuldades encontradas pelos historiadores posteriores que
seguiram esse mesmo paradigma tentando examinar e interpretar
o discurso de Euclides da Cunha.

Atualmente, no entanto, 0 impasseesta resolvido, desde que 0

livro seja analisado como uma produ<;ao hfbrida (impura), perten
cente tanto a cultura brasileira quanto a leitura de uma cultura
latino-americana. EOs serti5es revelam-se por inteiro, em suas con
tor<;Oes de leitura eurocentrica e interpreta<;Oes do Outro, sendo
entao posslvel penetra-Io pelas brechas criadas pelo proprio dis
curso euclidiando. Mas 0 desmonte desse complexo discurso do
Outro, dentro do discurso eurocentrico, so foi posslvel com os ins
trumentos construldos e utilizados na contemporaneidade.

Tambem teria que passar 0 furor teleologico/nacionalizante que
assume 0 Modernismo no Brasil - como marco de defini<;ao da
identidade nacional - para se poder apreciar e debru<;ar melhor
sobre as questOes inclusas em Os Serti5es.

No entanto e preciso que se fa<;a documentar, neste momento,
e se fa<;a justi<;a aos crlticos e historiadores que, imersos no
paradigma da Modernidade, nunca deixaram de intrigar-se com 0

lIenigmall Os Serti5es.

No momento, procuro demonstrar as hipoteses engendradas
por Eugenio Gomes e que servem como uma contribui<;ao rica, ao
ousar especular em pleno ana de 1953, Os serti5es. As primeiras
De Gomes sobre 0 Iivro ja evidenciam a complexidade de um es
critor hfbrido:

.... 0 Iivro Os Sert6es e um complexo de generos e de temas
em que entram a historia, a etnografia, etc., e ate deu a
impressao de conter tambem matizes de romance... A
imagina<;ao envolveu inevitavelmente a sua estrutura, ainda
porque essa obra nao se fez apenas com a fria e rfgida
colabora<;ao dos documentos, mas tambem com 0 calido
influxo da tradi<;ao oral, sabidamente suscetlvel de sofrer
exageros e deturpa<;Oes. Fosse Euclides despreza-Ia para
se ater somente a relatorios e dados oficiais, que eram por
sua vez, incompletos ou unilaterais, e 0 seu Iivro nao
passaria de um livro como os demais que se fizeram sobre
a mesma campanha. Everdade que, mesmo assim, a
imagina<;ao epica do escritor teria imprimido a narrativa
as amplifica<;Oes que fazem exorbitar, em suas obras, alguns
acontecimentos.9

As duas ou tres incursOes de Eugenio Gomes sobre Os serti5es
impressionaram-me muito, ha dez anos, no momenta em que se
estava iniciando a discussao de quebra de fronteiras entre os varios
campos epistemologicos, principalmente porque ele nao apenas
come<;ava a IIfarejar" uma vertente conhecida - a da crftica geneti
ca a partir do cotejo da obra e seus primeiros manuscritos - ,
como tambem assinalava um tipo de pesquisa de fontes, quando
vinha a publico e dava gratuitamente 0 metodo de pesquisa de
fontes primarias. Eatraves do emprego dessas metodologias que 0

crftico conseguiu desmontar 0 Iivro e construir outras hip6teses de
trabalho e leitura, que nao eram as mais generalizadas ou legitima
das para a sua epoca. Vale a pena deixa-Io falar para trazer a tona
suas inquieta<;oes:

• Grifos meus. 0 texto integral foi
publicado, inicialmente, em jomal e
depois editado no livro do autor,
intitulado Visi5es e revisi5es. Rio de
Janeiro: MEC/lNL, 1958. Os ensaios
sao: Vocabulario de Euclides da
Cunha p. 277-286; Amargem de Os
serti5es, p. 287-303. Sobre artigos e
ensaios publicados por EG, vide
pagina na Internet, da PUCRS 
www.pucrs.brlletraslp6s1redes.
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10 Idem, ibidem.

11 Evidentemente, 0 conceito atual
de hibridismo foi levado ate as
(jltimas conseqiiencias do termo,
todavia, E. Gomes, na epoca,
timidamente colocava 0 hibrido, mas
sem a marca de negatividade tao
comurnente utilizada pelo discurso
hegemonico da Modernidade.

12 A. margem de Os sertOes, p. 290.
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Ha dois grandes Iivros em nossa Iiteratura que apresentam
dire<;6es ou sugest6es inumeraveis: As mem6rias p6stumas
de Bras Cubas e as sert5es.

Quem procura este ultimo, porem, com a ideia de fixar algum
de seus multiplos aspectos, repete quase sempre a atitude, ja ridi
cularizada por um humorista ingles, de alguem que se aproximas
se de uma cachoeira para tirar de la somente um copo de agua...

For<;oso contudo admitir que uma obra dessa complexidade
nao se esgota com as generaliza<;6es: Semelhantemente a aspera
campanha sertaneja, de que se constituiu admiravel epopeia, 0

seu conteudo e um tumultuar de for<;as obscuras e rea<;6es psico
logicas que requer yigilancia redobrada.

Nao se proponha ninguem, portanto, a esvaziar de vez a so
berba catadupa, que deu tamanha ressonancia a indigna<;iio naci
onal contra 0 gravfssimo erro de Canudos.

Mas a obra literaria nao enenhum bloco rfgido e inteiri<;o que
so deva ser vista e estudada como um todo. 6bvio que e do parti
cular que se chega quase sempre acompreensao do geral. E isso e
tanto mais verdadeiro relativamente a Os Sert5es, quanto e certo
que a estrutura monumental dessa obra resulta de extenso rol de
pormenores amplificados por uma visao estarrecida dos aconteci
mentos. 10

o crftico, portanto, em 1953, repito, ja apontava Os Sert5es
como uma produ<;ao escrita de perspectiva hfbridaII, tomando como
exemplos demonstrativos dois trechos, nos quais Euclides privile
giou 0 discurso narrativo romanesco em detrimento do documento
e do discurso cientffico.

Os exemplos retirados do Iivro de Euclides sao da terceira par
te: A luta. No primeiro, trata-se da tomada do canhao pelos jagun
<;os. Este assalto ao canhao da coluna Febronio vem narrado de
uma forma de registro do fato, na caderneta de notas da expedi
<;ao, e aparece, ja trabalhado, em um dos manuscritos ou versao
"primitiva" de Os Sert5es. Na caderneta de campo, 0 escritor trata
o assunto em 145 palavras e transcreve a fala dos jagun<;os: "Viram
canaias! 0 que e ter coragem?" No texto fragmentcirio do manus
crito, 0 autor aumentou a descri<;ao, segundo Gomes, para 797
palavras e apresenta urn esb<x;o de narrativa, com a revela<;ao de
um fato, que seria a causa da provocadora ousadia dos jagun<;os e
que nao constava da caderneta de apontamentos: 0 disparo de um
dos canh6es na dire<;ao do povoado de Canudos. Este disparo e
que teria desencadeado 0 ataque dos jagun<;os contra as for<;as
legais. 0 incitamento de Febronio: -"Camaradas! A minha honra
de militar esta perdida! Que se retome aquele canhao ou seja 0

primeiro dentro vos a morrer!"12 -, embora partisse de uma
perora<;ao desse oficial, no manuscrito foi reelaborada e vai ser
empregada como incitamento aos soldados para a retomada do
canhao.

No entanto, parece que nem 0 fato nem a historia reeJaborada
conseguiram a for<;a que Euclides queria emprestar-Ihes, tanto que,
na primeira edi<;ao do livro, passou para menos de 362 palavras,
com um tom vigoroso. Para Eugenio Gomes, a descri<;iio do ma
nuscrito era muito proxima ao estilo do livro. No entanto, apesar
de Euclides ter diminufdo a passagem, aumentou em dramaticidade
a versiio definitiva, utilizando-se para isto da sfntese em dois atos
apenas - 0 do disparo e 0 da replica imprevista de Febronio e,
quase simultaneamente, 0 ataque.
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13 Amargem de AS serti5es, p. 293.
Os primeiros manuscritos escritos
sobre as sertt3e$ sao encontrados na
Biblioteca Nacional. EG foi diretor
da Biblioteca Nacional no perrodo
em que escreve os dois ensaios. Nao
s6 tomou conhecimento deles, mas
os analisou e os cotejou com a
edi~ao final do livro as serti5es.

10 Amargem de as serti5es, p. 293.
Nao ha indica~o pelo critico do
texto de Freyre ao qual ele se refere.
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Aemenda e mais i1ustrativa daarma~aonarrativa ficcionalizada.
Na caderneta, Euclides remete a frase a varios jagun~os. Na versiio
final, ele atribui a frase a um unico jagun~o, mas preocupa-se em
dar-Ihe individualidade:

Um curiboca atrevido como se intentasse estrangular um
monstro abarcou logo com os bra~os 0 canhao da direita
[eram dois canhOes) e alevantou sobre 0 tumulto a voz
tonitroante, a frase e textual: - Viram, canalhas, 0 que e
ter coragem?13

Refor~a 0 critico, informando que a frase Unao e textual, nao
esta rigorosamente fiel a dic~ao errada do jagun~o, como ja vi
mos".

Outro exemplo, que ja havia sido sinalizado por Gilberto Freyre,
mas de forma generalizada, e 0 fato de "Euclides tender a engran
decer e glorificar asfiguras, as paisagens, os homens, as mulheres,
as institui~Oes com os quais se identificava" 14. Eugenio Gomes vai
em busca dessa uinclina~o" na fixa~o, au melhor, na composi
~o de determinados personagens que Euclides destaca da multi
dao de jagun~os. Considerando que, nas minucias da campanha
de Canudos, a lendae a hist6ria se misturavam e, por vezes, a
primeira prevaleciasobre a segunda, principalmente porque 0 es
critor queria tirar efeitos plasticoS, Gomes vai tratar isoladamente
do cas6 dopersonagem joaquim MaCanibira:.

Com 0 recurso de sua poderosa imagina~o, tantas vezes
chamada a emprestar a narrativa uma atmosfera
transfiguradora, Euclides fe-Io aparecer, ainda em crian~a,

ao lado do pai, entre· a massa de Mis do Con~lheiro, na
galeria de fanaticos que precede, no capitulo uo Homem",
a hist6ria da deflagra~o da luta. Pai e filho reuniram-se,
ali, numasintese de calculada inten~ao ou efeito
psicol6gico: '0 velho Macambira, pouco afei~oadoaluta,
de Jcora~aomole', segundo 0 dizer expressivo dos matutos,
mas espirito infernal no gizar ciladas incriveis; espeeie de
Imanus decrepito, mas perigoso ainda, tomba de bruc;os,
no chao, tendo ao lado 0 filho joaquim, crian~a arrojada e
impavida, que figuraria em belo lance de heroismo mais
tarde.

N9 terceiro capitulo, UA luta", joaquim Macambira vai partici
par do Uataque brusco, rapido e brutal" como jovem destemido,
inclusive com a idade modificada de 15 anos (como esta na cor
respondencia para 0 Estado de Sao Paulo) para a de 18 anos.

Nao 56 essas passagens vao ser ventiladas ~Io critico como
. tendo elementos da narrativa romanesca, mas tambem a mudanc;a

de pontua~o e de vocabulos que vao imprimir densidade drama
tica ao relato.

Como urn critico arguto para sua epoca, Gomes pOde debru
~r-se, meticulosamente, sobre os manuscritos, a caderneta e as
reportagens, alem da versao final do Iivro, para chegar a conclu
sOes ineditas, que poderiam ter sido melhor examinadas pelas su
cessivas gerac;Oes.

AtuaImente, as contribui~Oes de Hayden White - para 0 dis
curso da Hist6ria - ou os instrumentos construidos por Bakhtin 
para a analise do discurso e da Iiteratura - ajudaram a desmontar
a complexidade e 0 hibrldismo do Iivro, confirmando a intuic;ao
do velho critico brasileiro que, na decada de cinquenta, ousava
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desconsiderar 0 paradigma da Modernidade para apontar a inclu
sao de elementos ficcionais da narrativa em Os sertt3es:

Esta visto que 0 futuro historiador da campanha [Euclides da
Cunha] cedo se percebera de que nao havia como deslindar os fios

da verdade, por entre a rede de lendas e deformac;oes,
entretecida pela imaginac;ao dos soldados e do povo sertanejo em
torno da campanha de Canudos.

Por isso mesmo, 0 livro de Os sertt3es e um complexo de gene
ros e de temas em que entram a hist6ria, a etnografia, etc, e ate deu
a impressao de conter matizes de romance... A imagina<;ao envol
veu inevitavelmente a sua estrutura, ainda porque essa obra nao se
fez apenas com a fria e rfgida colaborac;ao dos documentos, mas
tambem com 0 calido influxo da tradic;ao oral, sabidamente susce
tfvel de sofrer exageros e deturpac;Oes. Fosse Euclides despreza-Ia
para se ater somente a relat6rios e dados oficiais, que eram por sua
vez incompletos ou unilaterais, e seu livro nao passaria de um Iivro
como os demais que se fizeram sobre a mesma campanha. Ever
dade que, mesmo assim, a imaginac;ao epica do escritor teria im
primido anarrativa as amplifica<;6es que fazem exorbitar, em suas
obras, alguns acontecimentos.

o cotejo entre a correspondencia jornalfstica, que fixava 0 as
saito a"Matadeira" e a narrativa desse mesmo epis6dio em Os ser
tt3es, revela diversas minucias interessantes do processo de elabo
ra<;ao desse Iivro.
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