
ESSE SER TAo ESTRANGEIRO

Carlos Eduardo Schmidt Capela
Universidade Federal da Santa Catarina - CNPq

A obra de Euclides da Cunha testemunha a preocupa~ao do
autor com temas e eventos de seu tempo, brasileiros sobretudo,
mas tambem latino-americanos. Nesse quadro, lugar especial pa
rece ocupar 0 ensaio "Da Independencia a Republica (Es~o po
litico)", exerdcio de reconstitui~ao historica publicado em 1908,
na Revista do Instituto Hist6rico e Ceografico Brasileiro, e no ana
seguinte em A margem da Hist6ria.

Qualificado por Silvio Romero como "mais audacioso que ver
dadeiro"l, esse amplo painel aborda aspectos diversos da evolu~ao

polltica do Brasil ao longo de boa parcela do seculo XIX. Somados,
o enfoque direto em assuntos do domlnio da polltica, eo recorte
sobre um passado menos imediato, conferem ao texto uma nota ao
menos a primeira vista dissonante, sobretudo porque posta por al
guem que, ja maduro, uma vez se retratou como "escriptor por
accidente", habituado Ita andar terra-a-terra, abreviando 0 esplrito
a contempla~ao dos fatos de ordem physica adstritos as leis mais
simples e geraes''.2

Considerado com maior cuidado, porem, 0 ensaio mostra-se
plenarriente integrado ao restante da produ~ao de Euclides da Cu
nha. Entre outras razoes porque ele, afinal, atesta 0 esfor~o do es
critor para identificar a emergencia e acompanhar a dinamica de
alguns problemas brasileiros que estimava cruciais, mas que teri
am resistido ao passar do tempo e cuja resolUl;ao reclamava ainda,
isso ja no inlcio do seculo XX. A incursao no terreno da historia
polltica tem assim como ponto de chegada analises da situa~ao do
Brasil contemporaneo, realizadas com forte apoio em exames de
fatores naturais, biologicos e f1sicos, aos quais e inclusive atrelado
o acompanhamento dos movimentos da historia. DiscussOes acer
ca de diversos destes problemas, presentes em parte dos demais
estudos de A margem da Hist6ria, bem como de alguns antes reu
nidos em Contrastes e confrontos (1906), comprovam a conver
gencia sobre a atualidade ali constatada.

Em meio a descri~ao de vicissitudes ocorridas em esferas
institucionais, e a proposi~ao de balanc;os sabre realiza~Oes de di
ferentes ministerios do Imperio, 0 historiador Euclides da Cunha se
preocupara, no ensaio, em sublinhar percal~os que haviam dificul
tado a chegada a bom termo do processo civilizatorio no Brasil.
Assumia uma perspectiva que nao deixava de ser comparativa, ain
da que 0 termo positivo restasse implkito: na~Oes europeias num
primeiro momento, as quais eram unidos outros palses ocidentais
que haviam atingido um nlvel consideravel de progresso, como os
Estados Unidos e a Australia. Um dos percal~os maiores, a que
atribui importante relevo, diz respeito a formac;ao da populac;ao

1 Silvio Romero, Hist6ria da
Uteratura Brasileira, 6' ed., RJ, Jose
Olympio, 1960; v. V, p. 1782.

2 Euclides da Cunha, MAcademia
Brazileira de Letras (Discurso de
recepc;ao)H, Contrastes e confrontos,
8' ed., Porto, Lello & Irrnaos, 1941;
p. 268. Todas as citafi<ies serao
transcritas em conformidade com os
originais.
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pp.217-218.

4 Euclides da Cunha, MDa
Independencia aRepublica (Es~o
politico)W, A marjem da Historia, ob.
cit.; pp. 243-244.

5 Euclides da Cunha, MDa
Independencia aRepublica (Es~o
politicor, Amarjem da Historia, 00,
cit.; pp. 244-245. Ja em Os sert5es
(1902) tal altemativa se faz presente,
sendo antecedida por uma exposi
l;ao bastante similar: MPredestinamo
nos aformal;ao de uma ral;a
historica em futuro remoto, se 0

pennitir dilatado tempo de vida
nacional autonoma. Inverternos, sob
este aspecto, a ordem natural dos
faetos. A nossa evolul;iio biologica
reclama a garantia da evolul;ao
social. Estamos condemnados a
civilizal;ao. Ou progredimos, au
desapparecemosM

; Euclides da
Cunha, Os sert5es, 18" ed.
(corrigida), SPIRJ, Francisco Alves,
1945; p. 70.

outra travessia 2

brasileira, a necessidade de unificac;ao dos habitantes, e de sua
integrac;ao ao ambiente, em si mesmo multiplo e complexo, figu
rando como pressupostos basicos do exerdcio de interpretac;ao
historica.

Conforme argumenta 0 escritor, 0 domfnio de um vasto econ
tfnuo territorio nao havia sido suficiente para que os habitantes
encontrassem nele "a baze fizica de uma Patriaw

, e a partir daf
pudessem chegar a uma "uniformidade de sentimentos e ideias",
isso ja desde 0 infcib do processo que culminada na Independen
cia. A magnitude do espac;o nacional, ao contrario, facilitando a
diversificac;ao mesol6gica, teria com 0 tempo gerado um grau ain

.da maior de disparidade as "formac;6es mestic;as" aqui reunidas.
Com base nesse ponto de partida, referencias a populac;ao brasilei
ra sao feitas de sorte a acentuar 0 carater dispersivo e profiJso das
"nacionalidades distintas" que a constitufram e constitufam. 0 peso
de uma componente dispersiva, provinciana e atomizada, na dina
mica dci vida nacional e tambem realc;ado, sendo tomado como
um trac;o que aproximava passado e presente. Segundo ele, a "di
retriz de nossa historia retorcia-se sem uma caracterizac;ao preciza,
em movimentos parcelados estritamente locaes".J

o recurso a conceitos usuais na segunda metade do seculo
XIX, relativos a teorias raciais e evolucionistas, indica a filiac;ao
Euclides da Cunha a doutrinas cientfficas disponfveis em sua epa
ca, fato que reafirma a inserc;ao do texto na atualidade, ou, por
outra, sua projec;ao sobre esta. Esse apelo a concepc;6es cientfficas
contemporaneas fica ainda mais patente quando 0 autor, referin
do-se ao perfil humano do pafs logo ap6s a Independencia, defen
de a tese de que 0 Brasil de 1823 contava com "agrupamentos
etnica e historicamente distintos", sendo formado por "um povo
disperso; que nao atravessara uma s6 das fazes sociaes preparatori
as". Tal situac;ao teriaexigido dos governantes da nac;ao recem Ii
berta a "tarefa", que qualifica como "estranha", "de formar uma
nacionalidade sem a propria baze organica da unidade da rac;aw

•
4

Mesmb que 0 desenrolar dos acontecimentos houvesse de qual
quer maneira selado nosso destino historico, reclamava da demora
na constituic;ao de trac;os comuns, gerais, dotados de algum poder
agregador, 0 que teria dificultado sobremaneira os processos de
caracterizac;ao do povo e da nac;ao, considerada antes de tudo como
domfnio ffsico, e sua identificac;ao. Decorreria dessa situac;ao ins
tavel, e que perdurava, 0 desafio de elaborar e implementar estra
tegias visando a \.Ima rapida e eficaz integrac;ao nacional, empre
endimento que para ele constitufa ainda 0 cerne da ac;ao polftica.
A autonomia e a soberania do pafs surgiam como imperativos para
que viessernos a "formar uma rac;a historica"; para tanto, a "nossa
integridade etnica teria de constituir-se e manter-se garantida pela
evoluc;ao social". Para Euclides, em suma, "condenavamo-nos a
civilizac;ao", com 0 futuro acenando uma alternativa fatal - "Ou
progredir, ou desaparecer".s

Quando aborda perfodos posteriores a Independencia 0 diag
n6stico permanece pouco alterado. Discorrendo sobre 0 desenvol
vimento social brasileiro, 0 final da Regencia tomado como mar
co, comenta que aquele "fora ate ali quazi nulo". A justificativa,
outra vez, e buscada no campo da polftica, as dificuldades de "nossa
evoluc;ao" rumo a unidade sendo reputadas a necessidade premente
de alcanc;ar a estabilidade institucional. Salvo a excec;ao de uma
"minoria educada aeuropea", prossegue, "0 resto jazia no ponto
em que 0 largara a metropole, obscuro e dubio - amalgama
proteiforme de brancos, pretos e amarelos". 0 ambiente ffsico, a
"nossa amplitude e impenetrabilidade continental" eo "antagonis-
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mo formidavel do dezerto e das distancias", obstaculo tradicional
para a integrac;ao dos habitantes, impedira entao e impedia "ainda
hoje (...) 0 pleno desdobramento da vida nacional".6

o resultado, de resto inevitavel, foi a manutenc;ao de um esta
do de coisas pouco satisfatorio, atestado pelo fracionamento da
populac;ao, pelo divorcio entre as diferentes regi6es, pelo "cres
cente desequilibrio entre os homens do sertao e os do litoral", do
qual um dos mais tragicos desdobramentos, ja em plena Republi
ca, forneceu a materia para Os serti5es. 0 interior do paIs lanc;ava
uma sombra sobre a civilizac;ao, com suas areas isoladas nao so do
Iitoral como tambem uma das outras, abrigando "aquelles rudes
patrlcios perdidos no insulamento das chapadas", "ameac;adores,
afeitos as mais diversas tradic;6es, distanciando-se do nosso meio e
do nosso tempo".7

o alerta quanto a urgencia em alcanc;ar maior e melhor apro
ximac;ao entre as distintas regioes do pais fica patente em todo 0

ensaio de revisao historica, e justifica os elogios enderec;ados aos
Ifderes do Imperio que para ele tinham se esforc;ado em sanar tal
problema, estabelecendo ou estendendo Iinhas ferreas, de navega
c;ao e de comunicac;ao. Em sua avaliac;ao estas providencias, con
tudo, embora louvaveis, nao haviam conseguido solucionar a ques
tao central do fracionamento. E0 que pode ser verificado em ou
tros estudos do escritor cujo intuito maior e 0 exame da situac;ao
do paIs em sua propria epoca. .

Em "Plano de uma cruzada", de Contrastes e confrontos, em
que prop6e medidas precisas visando a um rapido e efetivo avanc;o
do pais, Euclides da Cunha lastima a permanencia da separac;ao
radical entre 0 sertao, posto ali sob 0 signo da autenticidade, como
"0 verdadeiro Brazil" que "nos aterra", eo litoral, com sua "civil i
zac;ao mirrada que nos acotovela na rua do Ouvidor". Residiria aI,
nos persistentes esquecimento e desvalorizac;ao do paIs tido como
legltimo, no desprezopela nossa "seiva materna", urn dos motivos
maiores dos "desfallecimentos da nossa actividade e do nosso es
plrito", de que proviria inclusive "0 incolor, a inexpressivo, a
incaractistico, 0 tolhic;o e 0 inviavel da nossa arte e das nossas
iniciativas".8

Atuando em sentido complementar, a cosmopolitismo, sobre
o qual discorre em "Temores vaos", e que de modo lapidar define
como Nessa especie de regimen colonial do espirito", e colocado
em sintonia com a abandono do interior, pais que tornava "0 filho
de urn paiz num emigrado virtual, vivendo, esteril, no ambiente
ficticio de uma civilizac;ao de emprestimo." Postulada a proprieda
de cultural, a adequac;ao ou correspandencia entre meio ffsico e
seres humanos, e previslvel que abandono de tradic;6es e seduc;ao
par novidades surjam por vezes articulados nas suas crlticas asoci
edade brasileira, convergindo na imagem nada nobre de uma inep
cia nacional para planejar, organizar e administrar, operar, por fim,
civilizar. Mesmo nos "recessos mais intimos da nossa vida, veriamos
desdobrar-se um peccaminoso amor da novidade, que se demasia
ao olvido das nossas tradic;6es; a afrouxamento em toda a linha da
fiscalizac;ao moral de uma opiniao publica que se desorganiza de
dia a dia, e cada dia se torna mais inapta a canter e corrigir aos que
a affrontam, que a escandalizam, e que triumpham; uma situac;ao
economica inexplicavelmente abatida e tombada sabre as maiores
e mais fecundas riquezas naturaes; e par toda a parte as
desfallecimentosdas antigas virtudes do trabalho e perseveranc;a
que ja foram, e ainda 0 serao, as melhores garantias do nosso des-
tino."9 -

6 Euclides da Cunha, "Da
Independencia a Republica (~o
politico)", Amarjem da Historia, 00.
cit. As passagens citadas encontram
se nas pp. 263, 266 e 268.

7 Euclides da Cunha, "Da
Independencia a Republica (Es~o
politico)", Amarjem da Historia, ob.
cit.; p. 262.

8 Euclides da Cunha, "Pianos de uma
cruzada", Contrastes e confrontos,
00. cit.; p. 86. Mostrando seu
pendor cientificista, 0 escritor pouco
mais adiante preconizava, como
passo inicial para a supera~ao dessa
situa~ao, "a defjni~ao exacta e 0

domfnio franco da grande base
physica de nossa nacionalidade" (p.
90).

• Euclides da Cunha, "Temores
vaos", Contrastes e confrontos, ob.
cit. As cita~Oes sao das pp. 178 e
187.
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10 Euclides da Cunha, ·Plano de uma
cruzada·, Contrastes e confrontos,
00. cit.; p. 98. Na mesma pagina, 0

autor afirma ainda que "a nossa
cultura tern como effeito final 0

barbarizar a terra. Malignamol-a,
desnudamol-a rudemente, sem a
minima lei repressiva refreando estas
brutalidades - e a pouco e pouco,
nesta abertura contfnua de
successivas areas de insola~o,

vamos ampliando ern S. Paulo, em
Minas, ern todos os treehos, mais
apropriadosa vida, a faixa tropical
que nos malsina.· Econclui: "Nao
ha exemplo mais typico de um
progresso as recuadas. Vamos para 0

futuro sacrificando 0 futuro, como se
andassemos nas vesperas do .
diluvio·. Tambem ern "Fazedores de
desertos·, publicado no mesmo
livro, 0 escritor critica a pratica
tradicional da "derribada ern grande
escala" (p. 206).

11 Euclides da Cunha, ·Plano de uma
cruzada·, Contrastes e confrontos,
00. cit.; p. 99.

12 Euclides da Cunha, "Nativismo
provis6rio·, Contrastes e confrontos,
00. cit.; p. 223. Em "0 ideal
americano·, estudo que consta no
mesmo volume, 0 escritor considera
o expansionismo como um
fenOmeno puramente natural,
desconsiderando assim quaisquer
conota~Oes polfticas e jurfdicas a ele
relacionadas: "A absor~ao de
Marrocos ou do Egypto, ou de
qualquer uma outra ra~ incompe
tente, eantes de tudo um
phenomena natural, e, deante delle,
conforrne insinua a ironia aterradora
de Mahan, 0 falar-se no Direito e
extravagancia identicaa de quem
procura discutir ou indagar sobre a
moralidade de um terremoto. E0

darwinismo rudernente applicado a
vida das na~Oes" (p. 180).

outra travessia 2

Mas nem sO 0 Brasil europeizado do litoral merecia seus repa
ros. Tambem quanta a populaerao do interior a perc~ao de Euclides
da Cunha e por vezes bastahte pessimista, como ja indicado. So
bre ela pesariam, de urn lado, a degenerescencia racial, e, de ou
tro, a perpetua<;ao de praticas e a<;oes predatorias que redundavam
em urn esgotamento precoce da natureza. Homens e terra estariam
assim harmonizados, pela queda e pela Nfna todavia, advindo daf
urn "progresso as recuadas", urn movimento para 0 futuro feito as
custas da propria possibilidade do futuro. 0 interior do pais, como
urn todo, chega a ser descrito a partir de duas unicas coordehadas,
de "dois casos invariaveis: ou as populaer6e!;, sobre 0 solo esteril,
vegetam miseravelmente decahidas pelo impaludismo, tao
caracteristico das regi6es incultas, e vao formando, pela heredita
riedade dos estygmas, uma rac;a de mestieros lastimaveis, agitantes
num quasi deserto; ou as popula<;6e!;, sobre 0 solo exuberante,
atacam-no ferozmente, a ferro e fogo, nas derribadas e nas quei
madas cas largas culturas extensivas, e vao fazendo 0 deserto".10

Talvez 0 mais tragico no quadro delineado pelo escritor e que
o sequestro do progresso figurava como anacronico, pois que se
mantinha "numa epoca em que 0 unico significado verdadeira
mente civilizador do movimento expansionista das ra<;as vigorosas
sabre a terra, esta todo em affeieroar os novos scenarios naturaes a
uma vida maior e mais alta - condensanclo-se 0 duro esmagamen
to das ra<;as incompetentes com a redemp<;ao maravilhosa dos
territorios".11 No plano internacional, deste modo, 0 cenario em
que 0 Brasil se inseria nao estaria isento de uma atmosfera em
alguma medida amea<;adora, ja prenunciada no bordao do ensaio
historico, e que parece nunca estar ausente do horizonte do escri
tor: "Ou progredir, ou desaparecer".

Dada a perspectiva evolucionista que subscreve, nao e de ad
mirar que Euclides da Cunha discorra com naturalidade sobre pro
cessos de cunho colonialista, que sao ate vistos como inevitaveis e
beneficos para a humanidade.O carater problematico da
sobreposi<;ao de ciencia e polltica, de saber e poder, passava
inconteste pelo escritor, como passou alias por inumeros outros
intelectuais de sua gera<;ao, brasileiros ou estrangeiros. A expari
sao das na<;6es avan<;adas, e das popula<;6es afian<;adas como rnais
fortes e aptas, e interpretada pelo vies da inexorabilidade. Aceito 0

pressuposto de que a civiliza<;ao ocidental e dominadora, tentacular,
conclusao imediata ea de que ela nao deveria e nao teria como ser
contida, a substitui<;ao das armas pelo conhecimento e pela tecni
ca, como instrumentos de domina<;ao e controle, sendo inclusive
motivo de jubilo. Pois era paraele "fato incontestavel: 0 pendor
atual e irresistivel das ra<;as fortes para 0 dominio, nao pela espa
da, ephemeras victorias ou conquistas territoriaes - mas pela infil
traerao poderosa do seu genio e da sua actividade".12

Imperialismo e colonialismo sao desta forma avaliados segun
do 0 prisma da reden<;ao dos territorios ocupados, como uma ati
vidade cujo carater civilizatorio compensa, e com vantagens, pos
sfveis violencias e injusti<;as contra popula<;6es nativas: "Ha esta
linha de nobreza no moderno imperialismo expansionista capaz
de absolver-Ihe os maximos atentados: os seus brilhantes generaes
transmudam-se em batedores anonimos dos medicos e dos
enjenheiros: as maiores batalhas fazem-se-Ihe simples reconheci
mento da campanha ulterior, contra 0 c1ima; e 0 dominio das rac;as
incompetentes e 0 comec;o da reden<;ao dos territorios, num giro
magnffico que do Tonkin a India, ao Egypto, a Tunisia, ao Sudan, a
ilha de Cuba, e as Filipinas, vai generalizando em todos os
meridianos a empreza maravilhosa do saneamento da terra". E ar-

118



'"



13 Euclides da Cunha, MUm. c1ima
caluniado", Amarjem da Historia,
ab. cit.; p. 51.

14 Euclides da Cunha, MUm c1ima
caluniado", Amarjem da Historia,
00. cit.; p. 52.

15 Sobre articulal;Oes entre ciencia,
cultura e polrtica, ver, entre outros,
Edward W. Said, Orienta/ismo (0
Oriente como inve~o do
Ocidente), Sp' Cia da letras, 1990;
ou Cu/tura e imperialismo, Sp' Cia
das letras, 1995.

16 Euclides da Cunha, MContrastes e
confrontos", em Contrastes e
confrontos, ab. cit.; p. 132.
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remata, projetando sobre os seres humanos os beneffcios da inter
venc;ao esclarecida: "Da terra e do homem".u

Em sua analise da expansao colonial contemporanea, em con
traste com 0 que segundo ele teria antes ocorrido, afirma que 0

empreendimento deixara de tao somente "arrebatar para a civiliza
c;ao a barbaria transfigurada", e passara a operar de modo integral,
consistindo em "transplantar, integralmente, a propria civilizac;ao
para 0 seio adverso e rude dos territorios barbaros".14 Diante deste
cenario ameac;ador, postulada em princfpio a ideia dasuperiorida
,dee dQ;dominio ocidentais sobre povose_culturas de matriz nao
ocitlental, ou apenas em pa.rte·ocidentalizados, torna-se
incontomavel que Euclides da Cunha tente responder a uma ques
tao que nesse contexto tornava-se crucial: cor:no garantir a sobrevi
venda:' nadonal, a autonomia· e soberania politicas, e com isso
promQvera constrw;ao da civiliza~obrasileira?Ou, passando de
um pla:oo geral para 0 plano do pr6prio escritor, premido entre 0

determiniSmo daS teorias e 0 ideal emancipat6rio: como utilizar 0

pensamento dominalite no ocidente·na contra-cO.rrente de interes
sesdi~ que 0 moldavam? Como es<iapar do "conjunto de co
ac;OeS e limitac;Oes" que conformavam esse estilo de pensamen
tollS

COliSiderados,a urn SO tempo, de urn ladoo expansionismo
das civillza~Oes evoluidas, visto como fatalidade historica, e, de
.outro, 0 cafilter precario da popula~ao brasileira, que nao teria
ainda ultrapassado e!itagios incarnpletQS eprimarios de formac;ao
-desta cdnfluencia emerge quasenaturalmente uma necessidade
de aventare discutir a eventualitlade de 0 BraSil vir a ser alvo de
ataqu~ imperialistas, inte.rvencioni~tas oucOlonlalistas. t a esta
necessidade que ~uclides da Cunha respondeertralguns de seus
artigos, nos. quais ainda outra vez pe.rcef>e-.seecoar 0 oordao: "Ou
progr«:!dir~oudesaparecer".

Poi'-detras de uma aparenteinflexibilidade, esse dilema entre
fracasso e sucesso eneerra contudoumacerteza: 0 triunfo, seja
qual for 0 termo preponderante"est.a reservadopara as forc;as da
civiliza~o.Caso desapa.recessemOs;.~ria:em fun~odela, 0 pais
e sua populac;ao.postos na posic;aodepacientes,sendo incorpora
dos a, ou assimilados por, umapopulac;ao euma potencia superi
ores. usa progredissemos, seria ainda assilTl uma vit6ria da civili
za~ao, esta' opc;ao trazendo a substancial vantagem, do ponto de
vista nacional, que e0 do escritor, de nos colocar como agentes de
urn p.rocesso em curso, cujo exito coroaria nossos esfor~os tanto
em unifica.r satisfatoriamente uma popula~ao dispar quanto em
compreender e explorar, controlar eadministrar, de maneira racio
nal, o¢Spac;o ffsico brasileiro.

A plausibilidade da ocorrencia de urn movimento de desinte
gra~() (;Ie toda uma populac;ao nacional e discutida por Euclides
dil Cunha, porem naopara 0 cas<> brasileiro, mas sim com relac;ao
ao Peru.cAli, de acordo com 0 escritor, a'popula~o original dege
nerara por conta da imprevidencia da colonii:a~ao espanhola, de
par com uma imigra~o desregrada: "fit. unidade da rac;a autochtone,
disciplinada e integra, marchando com urn methodo tao seguro e
que Ihe permittiu tao altos commettimentos, contrapoz-se a desor
dem de uma explorac;ao em larga escala e 0 dispersivo dos caracteres
de immigrantes atrahidos de todos os paizes." Em compara~ao com
a populac;ao brasileira, a peruana se caracterizaria por urn grau
ainda maior de fragmentac;ao: "Porque 0 peruano e, ainda mais do
que n6s, uma ficc;ao etnographica".16
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Fiel ao bordao, tambem para 0 Peru 0 escritor projeta duas
alternativas. Caso 0 pafs nao avanc;asse para 0 oeste, em direc;ao a
Amazonia, 0 que Ihe traria a salvac;ao (movimento para 0 qual,
adverte, as autoridades brasileiras deveriam estar atentas), a previ
sao era a de uma "extinCl;ao completa da nacionalidade supplantada
por uma numerosa populalfao adventicia, que assume todas as
modalidades do allemao industrioso ao cooli quasi escravo"Y

Se quanta ao Peru Euclides da Cunha divisava uma amealfa
real e imediata, oriunda do exterior mas exercendo seu poder a
partir do plano interno, em varios ensaios em que discutiu os riscos
de uma dissolvencia brasileira, no entanto, ele nao deixou de con
siderar a hipotese da ocorrencia de avanc;os coloniais sobre 0 pars.
Essa possibilidade parece ter sido aventada na epoca, e debatida
por intelectuais e autoridades brasileiras. Em "Temores vaos", com
efeito, 0 escritor identifica entre seus compatriotas uma "quasi mania
collectiva da perseguilfao", um "terror do estrangeiro" que teria
assumido "alarmante aspecto", chegando mesmo a abalar "pro
fundamente as almas". Oaf ele recorrer a metafora de espectros
quando discorre sobre as supostas ameac;as: 0 "perigo allemao e 0

perigo yankee".18

Manifestando seu desacordo com aquele sentimento, ele es
conjura tais espectros, considerando-os inexistentes. No caso nor
te-americano, fiando-se em declaralf6es de membros da "Comis
sao filippina" institufda por Washington ap6s 0 triunfo de suas tro
pas. 0 fato de a Comissao, segundo ele, apregoar a independencia
das Filipinas patenteava 0 pouco interesse dos EUA em dominar
territorios onde haviam intervindo.19 No caso do perigo alemao,
justificativas tambem algo ingenuas sao apresentadas em outros
ensaios de Contrastes e confrontos. Em "Solidariedade SuI-ameri
cana" verifica-se uma simples desqualificalfao dos oponentes, feita
a partir de proposic;6es perpassadas por finas ironias que apenas
realc;am a postura pessoal do escritor, formulada todavia sem res
paldo de maior embasamento analftico. Algo de analogo e obser
vado em "A Arcadia da Allemanha", em que desautoriza prognos
ticos de uma "germanizac;ao", especialmente no sui do Brasil,
desabonando aqueles que haviam postulado tal possibilidade, "uma
legiao de follicullarios assanhados", todos estrangeiros, alemaes:
"militares arrogantes, politicos solertes e austeros pensadores".20

De uma parte desqualificac;ao pura e simples de oponentes; de
outra exaltalfao de virtudes do liberalismo americano, posto sob 0

signo da abnegac;ao, 0 que vai de encontro a pressupostos te6ricos
assumidos pelo escritor, que em outros estudos salientava sua crenlfa
no carater inelutavel da expansao colonial. A fraqueza ou falacia
argumentativa af evidenciada indicia a posic;ao desconfortavel de
Euclides da Cunha, forc;ado a se apoiar no saber ocidental para, a
partir dele, descortinar possfveis solUlf6es para impasses que the
apresentavam a peculiar situac;ao brasileira, 0 que implicava em
subverter ao menos em parte 0 modelo te6rico subjacente.

Conjuradas, bem ou mal, as amealfas externas, restava 0 plano
interno como fonte principal dos obstaculos que dificultariam ou
impediriam a "campanha austera do nosso alevantamento pro
prio".21 Uma formula sintetica, que aparece em "Temores vaos",
reafirma 0 diagn6stico de Euclides da Cunha quanto a inepeia na
cional em promover 0 desenvolvimento do pafs: "e a civilizalfao
que nos apavora". Para ele, mesmo aqueles temores locais quanto
a expansOes de outras nalfoes nada mais faziam que desviar a aten
c;ao do problema estimado como primordial- nossa incapacidade
de alcanlfar, via planejamentos pautados pela racionalidade, os tao
almejados progresso e ordem. Assim, "os perigos - allemao, yankee

17 Euclides da Cunha, "Conflicto
inevitave'", em Contrastes e
confrontos, 00. cit; p. 138 (iralicos
do original).

18 Euclides da Cunha, "Temores
vaos", Contrastes e confrontos, 00.
cit; p. 181 (italicos do original).

19 Euclides da Cunha, "Ternores
vaos", Contrastes e confrontos, 00.
cit.; pp. 184-185.

20 Euclides da Cunha, "A Arcadia da
Alemanha", Contrastes e confrontos,
00. cit.; pp. 37-38.

21 Euclides da Cunha, "A Arcadia da
Alemanha", Contrastes e confrontos,
ob. cit; p. 39
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22 Euclides da Cunha, UTemores
vaos", Contrastes e confrontos, ob.
cit.; pp. 182 e 186 (no original, a
passagem da p. 182 traz urn erro
evidente: "e a civilizaC;ao que nao
apavora"; italicos do original).

23 Euclides da Cunha, uPlano de uma
Cruzadau, Contrastes e confrontos,
ob. cit.; p. 96. Vale lembrar que a
perspectiva de Euclides da Cunha
tern pontos em comum com aquelas
assumidas por outros intelectuais da
epoea, como Silvio Romero, Manoel
Bonfim ou Araripe Junior, por
exemplo

24 Euclides da Cunha, "Nativismo
provisorio", Contrastes e confrontos,
ob. cit.; p. 219.

2S Euclides da Cunha, UDa
Independencia a Republica (Esboc;o
politico)", Amarjem da Historia, ob.
cit.; pp. 228, 275 e 303.
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ou italiano - ou ainda outros rompentes ao calor das fantasias, e
que se nos figuram estranhos - sao c1aros symptomas de um perigo
maior, do perigo maior e unico que esta todo dentro das nossas
fronteiras e irrompe numa allucinac;ao da nossa propria vida naci
onal: 0 perigo brazileiro".22

Tal perigo e, como visto, expresso e potencializado
notadamente por manifestac;oes como aquele desprezo pelas tra
diC;Oes do pafs, como aquele esquecimento do interior, aquele des
caso pelo estudo das condic;Oes ffsicas, pela ignorancia quanto a
avanc;os da ciencia e da tecnologia, ou pelo modo primitivo com
que era tratada a natureza. Mas Euclides da Cunha reconhece tam
bem, no "front" interno, um outro perigo a ser afastado, cujo foco
e a presenc;a, em territorio nacional, de uma razoavel "populac;ao
adventfcia" que, em analogia ao que apontara para 0 caso do Peru,
poderia atuar de modo a diluir as ja fnfimas bases sobre as quais
virtualmente se erguiria a civilizac;ao brasileira.

Nao sao poucos os ensaios em que Euclides da Cunha dedica
especial atenc;ao a esta presenc;a nao nacional no territorio brasi
leiro. Em "Plano de uma cruzada", par exemplo, quando alude ao
panorama geral da populac;ao, 0 sui do Brasil e tomado como ex
ce<;ao, exatamente em razao do numero consideravel de alemaes
e de outros grupos europeus al i fixados. Ao lan<;ar afirmac;oes como
a de que a "parte os Estados do sui, estamos num paiz que a
acclimac;ao, apenas favorecida pela mestic;agem, condemna as
formas mediocres da humanidade"23, nao estaria ele afinal, mes
mo que de modo obi fquo, ressaltando a importancia de· indivfduos
nao nacionais para um aperfeic;oamento da populac;ao nativa?

Alem da questao racial, af apenas entrevista, 0 escritor em ou
tros estudos apresenta jufzos que traduzem uma inequfvoca apre
ensao positiva sobre 0 possfvel papel de adventfcios para 0 pro
gresso do pafs. Em "Nativismo provisorio", onde grande destaque
e conferido ao tema, ele nao se furta de salientar a relevancia dos
"forasteiros disciplinados" aqui chegados, que "nos ultimos tem
pos transfiguraram as nossas culturas e se vincularam aos nossos
destinos, nobilitando 0 trabalho e faciI itando a maior reforma soci
al do nosso tempo".24 Essa postura justifica a serie de elogios ende
re<;ados, no estudo historico, as autoridades que haviam promovi
do a vinda para 0 Brasil de colonos e imigrantes. Isso desde 0 prin
cfpio do seculo XIX, quando os primeiros passos para 0 "povoa
mento do solo" haviam sido dados, para 0 que, comenta, 0 Estado
concedera"datas de sesmarias aos estrangeiros, em contraposic;ao
a todas as leis proibitarias do rejimen colonial, ja atraindo e favore
cendo as primeiras levas de imigrantes suissos, que se localizaram
na provincia do Rio de Janeiro". Enaltecimento similar e atribufdo
ao ministerio presidido pelo visconde de ltaborahy, grac;as a seu
"eficaz impulso a corrente imigratoria que (...) teria, desde 1850,
com a vinda de Hermann Blumenau, um trac;ado continuo". A des
peito de seu republicanismo, tambem no balanc;o que faz dos ulti
mos anos do Segundo Reinado 0 incentivo a imigrac;ao, cuja me
dia, enfatiza,havia quadruplicado, atingindo "30.500 trabalhado
res por ano", e lembrado como um dos aspectos mais positivos, ao
lado da expansao da infra-estrutura das comunicac;oes.25

Fatores raciais e economicos foram comumente lembrados, por
intelectuais e polfticos da segunda metade do seculo XIX e da pri
meira do seculo XX, quando se procurou advogar em favor da aber
tura do territorio brasileiro aentrada de nao nacionais, particular
mente de europeus. Euclides da Cunha nao deixa de fazer parte
deste coro, e com acento proprio. Em "Nativismo provisorio", quan-
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do considera 0 "aspecto estrictamente economico" da questao,
confessa que "nao podemos ainda dispensar a energia europeia
mais activa e apta, para que se desencadeiem as nossas energias
naturaes."26

Ocupa tambem destaque, no calculi:> euclidiano, 0 potencial
de auxflio que grupos forasteiros poderiam trazer para 0 avan~o

artfstico e cultural do pafs. Claro que os nao nacionais assim esti
mados deveriam for~osamente ser provenientes de na~Oes com graus

. de civiJiza~aotidos como superiores aqueles encontrados no espa
~o local. E, como explica, "esta immigra~ao que desejamos, nao ja
pelo concurso mecanico do bra~o que trabalha, senao tambem
porque carecemos da collabora~ao artistica e do adeantamento
dos outros povos". Pondo de parte "naturalmente 0 rebotalho das
levas immigrantes", nao nacionais seriam bem-vindos nao so caso
sua origem fosse europeia, mas tambem com a exigencia de que
pudessem auxiliar, e de fato viessem a auxiliar, 0 desenvolvimento
economico, social e cultural do pafs.

Restri~oes como essas atestam a perspectiva fortemente instru
mental com que os nao nacionais sao considerados, em nome da
qual acabam reduzidos it condi~ao primordial de objetos, ja que
deveriam antes de tudo responder aos anseios e necessidades naci
onais. Euclides da Cunha mostra-se consciente disso quando con
fessa que a "sympathia pelo estrangeiro, baseamo-Ia, ate movidos
pelo egoismo, nos nossos interesses immediatos e mais urgentes."
Expropriados de densidade humana, com seus dramas, experienci
as, desejos e apreensOes postos de lado, imigrantes e colonos sao
avaliados segundo a logica estrita do trabalho e da colabora~ao.

Na avalia~ao do escritor, 0 importante, para os brasiJeiros, era usu
fruir ao maximo de tudo de positivo que pudessem trazer, enquan
to aprimoramento. 0 fundamental era emprega-Ios visando a
potencializar os beneffcios almejados, tanto em termos intelectu
ais como materiais.

Sendo este 0 ponto de partida, e inevitavel que Euclides da
Cunha venha a criticar vigorosamente 0 que identificava como "nos
so anti-Iocalismo", descrito a partir da "parcialidade" e do destem
pero com que 0 sensa comum aclamaria os forasteiros, para os
quais, segundo ele, "nao ha applausos que nos bastem." A este
"pseudo-patriotismo" ele opunha 0 que denominava "um lucido
nacionalismo", cuja prioridade maior seria a de proteger e preser
var caracterfsticas tidas e eleitas como tipicamente nacionais. Evi
tando escorregar para a xenofobia, para 0 que demandava a garan
tia de um "minimo desquerer ao estrangeiro, que nos estende a sua
mao experimentada", 0 nacionalismo por ele defendido deveria
ser complementado por atitudes que assegurassem "os maximos
resguardos pela conserva~aodos attributos essenciaes da nossa ra~a

e dos tra~os definidores da nossa gens complexa, tao vacillantes,
ou rarescentes na instabilidade de uma forma~ao ethnologica nao
ultimada e longa".

A presen~a nao nacional constituiria, assim, face ao "vacillante
de nossa estructura politica e da nossa forma~ao historia incom
pleta como um problema" a ser discutido e resolvido. Por que,
com base nas coordenadas teoricas a partir das quais analisava 0

pafs, era impossfvel nao levar em conta 0 potencial deleterio da
convivencia entre nacionais e nao nacionais. Comparando a situa
~ao brasileira com a de outros pafses que atrafam entao grandes
levas de forasteiros, Euclides da Cunha observava ser aqui
impensavel encarar 0 feixe de indetermina~oesdaf oriundos "com
o animo folgado nem com 0 moderantismo com que 0 enfrentam
os naturaes de um paiz onde 0 forasteiro, parta de onde partir,

26 Passagens como esta deixam claro
que sao sobretudo europeus que em
suas discussOes 0 escritor tinha em
mente. Sabre 0 tipo de considerat;ao
de maneira geral entao reservado a
forasteiros de outras nacionalidades
(em especial chineses, japoneses,
arabes e judeusl, ver Jeffrey lesser, A
negociar;ao da identidade nacional:
imigrantes, minorias e a luta pela
etnicidade no Brasil, Sp' Unesp,
2001.
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27 Euclides cia Cunha, NNativismo
provisorio", Contrastes e confrontos,
ab. cit.; pp. 219 a 222.
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depare, a par de urn intenso individualismo de ra<;a constitulda, a
atmosphera virtual de uma civiliza<;ao onde elle para viver tenha
que se adaptar".

No Brasil, sendo 0 "meio intellectual e moral facilmente
complectivel, senao inferior", 0 nao nacional constituiria uma ame
ac;a consideravel :-,"trazendo-nos 0 seu ambiente moral, destruin
do pelo continuo implante dos seus costumes 0 proprio exilio que
procurou ecreando-nos ao cabo, gra<;as a nosso desapego as tradi
<;Oes, ao cosmopolitismo instinctivo e a inseguridade dos nossos
estlmulos proprios, um quasi exilio paradoxal dentro da nossa
propria terra.". Para 0 autor, diferente dos Estados Unidos e da Aus
tralia, "onde 0 ingles, 0 allemao ou 0 frances alteram e cambiam as
qualidadeS nativas ou as refundem e reftnam, originando um tipo
novo e mais elevado do que os elementos formadores", 0 Brasil,
carecendo de uma "integridade ethnlca que nos apparelhe de
resistencia deante dos caracteres de outros povos", estaria "numa
situa<;ao provisoria de fraqueza, na franca instabilidade de uma
combina<;ao incompleta de efeitos ainda imprevistos, em que a
variedade dos sangues, que se caldeiam,irnplica 0 dispersivo das
tendencias dispares, que se entrela<;am"Y

A um s6 tempo projec;ao de um desejo eorigem de um temor,
a civiliza<;ao cobra de Euclides da Cunha 0 prec;o de uma constan
te Vigilia. Caberia ainteligencia brasileira disciplinar e cercear, sub
jugar, em norne da sobrevivencia e do progresso, homens e mulhe
res aqui recebidos com 0 fim expressode nos ajudar a atingir 0

pr6prio progresso. 0 risco maior divisado pelo escritor e0 de que
os nao nacionais conseguissem reverter 0 processo de domina<;ao
que deveria submete-Ios. A tenue fronteira entre a conforma<;ao e
a deforma<;ao, entre 0 previsto e 0 imprevisto, motiva a sua preo
cupa<;ao. Preso a uma ideia homogenea de civilizac;ao, conside
rando 0 processo civilizat6rio como predomlnio de fortes sobre
fracos, 0 escritor tem que responder ao desafio intelectual de re
considerar a ordem hierarquica dos termos que estruturavam seu
pensamento e, se posslvel, atentar contra ela.

Tratava-se de garantir a emergencia da civiliza<;ao brasileira,
para o que era preciso contar com oapoio do europeu civilizado,
e, ao mesmo tempo, buscar e encontrar maneirasde evitar que
este, pelo fato de ser mais civilizado, viesse a se impor no espa<;o
nacional, e afastasse as possibilidades de forma<;ao de uma na<;ao
genuinamente nossa. A possibilidade da ocorrencia, no ambito lo
cal, de um processo de transforma<;ao mutua decorrente do conta
to entre indivlduos e popula<;Oes de origens e tradi<;Oes distintas,
de que resultaria a emergeneia de formas alterriativas, hlbridas,
marcadas pela potencialidade e pela imprevisibilidade, nao chega
a ser explorada. 0 brasileiro e analisado, em sua rela<;ao com 0

forasteiro, segundo a l6gica unidirecional da assimila<;ao, que e
afinal a mesma 16gica pela qual este ultimo econsiderado. Os nao
nacionais nao poderiam, sob hip6tese alguma, ultrapassar a condi
<;ao de objeto a que deveriam se conf9rmar, pela qual se submete
riam as demandas locais; em caso contrario, tornando-se senhores
e sujeitOs da situa<;ao, fariam valer 0 bordao jatantas vezes repeti
do - seriam aqueles que civilizam e fazem desaparecer os que
foram civilizados.

Como pano de fundo de toda essa discussao figura um dos
prindpios que balizam 0 pensamento de Euclides da Cunha: 0

avan<;o das ra<;as fortes e seu domlniode espar;os ocupados por
povos tidos como incompetentes ou decrepitos. Epara esta amea
<;a que 0 escritor c1ama por aten<;ao e cuidado: solicita esfor<;os
para "enfrentar sem temores asenergias dominadoras da vida civi-
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lizada", conclama "medidas que contrapezem ou equilibrem, a
nossa evidente fragilidade de rac;a ainda incompleta, com a inte
gridade absorvente das rac;as ja constituidas".28

Em termos praticos, e uma vez que "nao podemos engenhar
medidas que nos salvaguardem, ou amparem nesta pressao
formidavel imposta pelo convivio necessario, civilizador e util dos
demais paizes, devemos pelo menos evitar as que de qualquer modo
facilitem, ou estimulem, ou abram a rnais estreita frincha a inter
venc;ao triumphante do estrangeiro na esphera superior dos nossos
destinos". Com base nesse raciodnio, referindo-se a debates entao
em curso no Congresso de Sao Paulo, em torno de urn projeto de
reforma constitucional, 0 escritor condena a preservac;ao de um
artigo que garantia a "elegibilidade do estrangeiro, dotado com
um eXlguo quinquenio de vida estadoal, para 0 cargo de presiden
te do Estado". Em sua avaliac;ao, a manutenc;ao deste preceito seria
nao "apenas um erro", mas uma verdadeira "imprudencia".29

Euclides da Cunha parece conceber como em larga medida
indissoluveis os vlnculos que uniam os indivlduos, os civilizado ao
menos, a suas patrias. Como no campo das relac;6es cotidianas, no
plano civil, ele anteve a supremacia dos adventfcios, a preserva
c;ao do controle politico torna-se imperativa para qualquer tentati
va de afastar 0 perigo da sua influencia, e previslvel preponderan
cia.

Como 0 exerdcio pleno da cidadania e func;ao do gozo dos
direitos politicos, a exclusao dos nao nacionais do espac;o politico
reitera e potencializa 0 ambito instrumental com que 0 escritor os
considerava. Conforme em outro contexto aponta Abdelmalek
Sayad, tambem para Euclides da Cunha a "estadia autorizada para
o imigrante esta inteiramente sujeita ao trabalho" ou, no mlnimo,
ao usufruto que dele se possa tirar. 0 forasteiro, nesse sentido, 56 e
tolerado "porque se precisa dele, enquanto se precisa dele, para
aquilo que se precisa dele e la onde se precisa dele", sendo por
isso inevitavel impedir que exerc;a atividades pollticas. Em suma, a
nao nacionalidade, somada a16gica da explorac;ao a que e subme
tido, explicam "a economia de exigencias que se tem para com ele
em materia de igualdade de tratamento frente a lei e na pratica",
economia que a seu modo 0 pensamento euclidiano patenteia.30

Mas ha um evidente desejo ou promessa de superac;ao em
Euclides da Cunha, que contamina diversos de seus escritos e nao
raro dilui parte da rigidez determinista que os comprime. Em sua
obra ha diversos momentos que revelam 0 entusiasmo do escritor
pelo inesperado, por inversOes que desafiam a razao convencio
nal, pela erupc;ao de ordens mais ou menos instaveis que abaJam
ou deslocam marcos paradigmaticos tradicionais, inclusive daque
les por ele adotados. Seus comentarios em "Contra os Caucheiros",
acerca da guerra do Transvaal, na Africa do Sui, e as consequenci
as que tira do epis6dio, aplicando-as para a situac;ao brasileira,
definem um destes momentos.

Ja no inkio da exposic;ao, quando discute 0 conflito com base
no testemunho de militares que haviam dele participado, 0 autor
sublinha a necessidade de expandir categorias usuais rumo ao inau
dito, ao afirmar, por exemplo, que a "Iucta sul-africana fOra a glo
rificac;:ao dos luctadores improvisados". 0 "inesperado desfecho"
do acontecimento Ihe inspira reflex6es em torno de situac;6es pa
radoxais entao descortinadas, formuladas na clave da reversao das
expectativas: "a guerra cresceu para diminuir na guerrilha; e de
pois de devorar os povos devora os proprios filhos, extinguindo 0

soldado"; "acaba como os velhos faccinoras salteados pela fadiga

28 Euclides da Cunha, "Nativismo
provisorio", Contrastes e confrontos,
ob. cit.; pp. 223 e 224.

29 Euclides da Cunha, "Nativismo
provisorio", Contrastes e confrontos,
ob. cit.; pp. 225 e 227.

30 Abdelmalek Sayad, "0 que eum
imigrante?", A imigra~iio (au Os
paradoxos da alteridade), Sp, 00.
USp, 1998; pp. 55 e 58.
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31 "As maltas, os bandos sao grupos
do tipo rizoma, por oposic;ao ao tipo
arborescente que se concentra em
6rgaos de poder"; Gilles Deleuze e
Felix Guattari, Mil platds (CapitaIis
mo e esquizofrenia), Sp, 34, 1997;
vol V, p. 21.

32 Euclides da Cunha, "Contra os
Caucheiros", Contrastes e confron
lOS, ab. cit.; pp. 147 a 152.
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moral dos proprios crimes. Suicida-se". Para ele, ao que tudo indi
ca, a li~ao maior que os combates na Africa do Sui haviam .propor
cionado fora a de que a a~ao imprevista e improvisada de civis,
atuando como e em bandos31 , tornara-se capaz de desarticular "as
pe~as da sinistra entrosagem em que a arte militar tern triturado os
povos". Daf a conclusao, que aponta para a necessidade urgente
de repensar estrategias e conceitos convencionais, a prindpiono
terreno militar: "Esta passada a hora em que a honra e a seguran~

das nacionalidades se entregavam, exclusivamente, ao rigor das
tropas arregimentadas".

Convencido de que "as condi~Oes do campo das batalhas mOo
dernas" exigem "virulencia e rapidez do tiro [eI impOem uma dis
persao de tOOo opostas aos dispositivos das paradas e das manOo
bras", passa entao a discutir a eventualidade de urn conflito contra
os peruanos, na regiao do alto Purus e do alto Jarua, no Acre. Sus
tenta que as caracterlsticas ffsicas da regiao, e 0 perfil dos inimi
gos, nao sO desaconselhavam como impediam 0 recurso a "corpos
de tropas regulares". Pois ali, segundo ele, "nao nos aguardam trOo
pas alinhadas. Esperam-nos os caucheirossolertes e escapantes,
mal reunidos nos batelOes de Yoga, dispersos nas ubas Iigeiras, ou
derivando velozmente, isolados, a fei~ao das correntes, nos mes
mos p<los boiantes que os rios acarretam". Em sua imagina~aodo
suposto confronto, guerreiros e ambiente se compretavam numa
perfeita simbiose em que mobilidade, improviso, imprevisibilidade
e destreza sao conjugados: lie repontando, a subitas, na orla florida
dos igap6s, e desapparecendo, impalpaveis, no afogado dos
paranamirins, onde seentranc;am as ramageils das arvores que os

. esconde; ou gyrando pelas infinitas curvas e pelos incontaveis fu
ros que formam a interessantissima anastomose hydrographica dos
tributarios meridionaes do Amaionas".

Quanto aos exercitos convencionais, as propriedades ressalta
das sao, em contraste, a rigidez e a dificuldade de movimentos, a
pouca propensao para iniciativas pontuais, conformismo e
previsibilidade. Ordem e desordem trocam de sinal: "Os batalhOes
massic;os, presos a uns tantos preceitos e ao rectiJinio das formatu
ras, serao tanto mais inuteis quanta mais disciplinados e feitos a
solidariedade dos movimentos. 0 melhor de sua organiza~aomili
tar impeccavel culminara no pessimo da mais completa inaptidao
a se ajustarem ao theatro das operac;Oes, e a enfrentarem 0 torvelino
dos recontros subitos ou a se subtrahirem aos perigos das tocaias".32

Tambem quando discute, em outros de seus estudos, proces
50S de coloniza~ao, a oposic;ao entre organizac;ao e acaso ganha
destaque. ~ 0 que pode ser observado em "Um c1ima caluniado",
onde a prindpio ressalta 0 carater previdente, cientlfico, que de
modo gerar, segundo ere, antecede e coordena 0 movimento do
"imperialismo expansionista": "Aos conquistadores tranquilos nao
Ihes basta 0 perquirir as cauzas meteorolojicas ou teluricas das
molestias imanentes aos trechos recem-conquistados (...). Resta
Ihes 0 encargo maior de juxtapor os novos organismos aos novos
meios, corrijindOolhes os temperamentos, destruindo-Ihes velhos
habitos incompativeis, ou creand6-lhes outros ate se construir (...)
o individuo inteiramente aclimado (...). Para isto 0 colono, ou 0

emigrante, torna-se em toda a parte um pupilo do Estado. Todos os
seus atos, desde 0 dia da partida, prefixo nas esta<;Oes mais conve
nientes, aos ultimos pormenores de alimenta~ao ou de vestir,
predeterminam-se em regulamentos rigorozos."

Compara entao, a "estas coloniza~oes adstritas as c1auzulas de
rigorosos estatutos", 0 processo de ocupa<;ao do Acre, que define
como um "povoamento tumultuario", uma "coloniza<;ao a gandaia",
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o "exemplo mais golpeante de emigrac;ao tao anarquica, tao preci
pitada e tao violadora dos mais vulgares preceitos de
aclimatamento". Assinala, em sfntese, que teria no caso desde 0

princfpio faltado "nao so a marcha lenta e progressiva das migra
c;5es seguras, como os mais ordinarios resguardos administrativos".

Ora, levando em conta a otica positiva com que 0 escritor em
diversas oportunidades avaliou 0 avanc;o civilizatorio, acentuando
sua inexorabilidade e seu rigor cientffico, 0 esperado seria que ele
sublinhasse 0 exito dos cuidadosos empreendimentos europeus e,
em contrapartida, denunciasse 0 fracasso da colonizac;ao do Acre.
A conclusao a que chega e todavia justo a inversa: apos as loas a
expansao organizada, 0 escritor realc;a menos 0 sucessoque "0

curso sobremaneira lento, senao 0 malogro dos mais pertinazes
esforc;os". E arremata: "a despeito de tao grandes sacrificios e
dispendios, e dos prodijios de enjenharia sanitaria que transforma
a rudeza topografica dos lugares novos, formando-se uma verda
deira geografia artistica, 0 que nelles se forma, por fim, sao umas
sociedades precarias de perpetuos convalescentes junjidos a dietas
inflexiveis e vivendo atravez das formulas inaturaveis dos receituarios
complexos." Quanto aoeupac;ao do norte do Brasil, a despeito de
seu carater t1fortuito, fora da diretriz do nosso progresso", 0 desta
que recai sobre seus "resultados surpreendentes".J3

Nestas duas situac;5es em que 0 pensamento de Euclides da
Cunha se afasta da ortodoxia, e da vazao para 0 contingente, 0

foeo converge para um tipo nacional caracterfstico - 0 sertanejo,
ou 0 jagunc;o. Em que pese abarbarie e aincultura que nele iden
tificava, este tende entao a ser visto pelo vies da superac;ao e da
redenc;ao. No caso do hipotetico conflito com os peruanos, como
exposto, 0 exercito regular e as manobras tradicionais de luta havi
am side descartados em func;ao das adversidades do terreno e das
quaJidades dos virtuais inimigos, os caucheiros. As imagens que
destes constroi 0 escritor relevam, alem das caracterfsticas antes
apontadas, seu poder de deslocamento e de adaptac;ao. Imposta a
eles uma vida nomade, fariam da necessidade virtude: "E-Ihes con
dic;ao inviolavel de exito. Afundam temerariamente no dezerto;
insulam-se em sucessivos sitios e nao revem nunca os caminhos
percorridos. Condenados ao desconhecido, afeic;oam-se as parajens
invias e inteiramente novas. Alcanc;am-nas: abandonam-nas. Pros
seguem e nao se restribam nas pozic;oes as vezes arduamente con
quistadas."34

As alusoes aos caucheiros patenteiam as dificuldades de
Euclides da Cunha em enquadra-Ios em categorias pre
estabelecidas, e, ao mesmo tempo, 0 poder de seduc;ao que grupos
ou fenomenos com propriedades similares exercem sobre 0 escri
tor. 1550 e corroborado em passagens onde referencias relativas a
eles evoeam sua posic;ao limiar, como estas: "nao e apenas um tipo
inedito da historia. E, sobretudo, antinomico e paradoxaI", "irritan
temente absurdo na sua brutalidade elegante, na sua galanteria san
guinolenta e no seu heroismo a gandaia". Provisoriedade e contra
dic;ao se harmonizariam no caucheiro: dono de um "viver oscilan
te (...) da a tudo quanta pratica, na terra que devasta e desama, um
carater provizorio - desde a caza que constr6e em dez dias para
durar cinco anos, as mais afetuozas ligac;5es que as vezes duram
anos e elle destr6e num dia. Neste ponto, sobretudo, dezenha-se
Ihe a inconstancia irrivalizavel."35

A esses lutadores temerarios, acostumados com 0 improviso,
perfeitamente habituados a um ambiente surpreendente, 0 escritor
opoe, como unicos capazes de supera-Ios, "as forc;as (...)dextras e
acclimadas, [as] tropas irregulares do Acre, contituidas pelos

)) Euclides da Cunha, "Urn c1ima
caluniado", Amarjem da Historia,
ab. cit.; pp. 51 a 54. Deve-se
ressaltar que urn dos pr0p6sitos de
Euclides da Cunha, neste estudo, e
apregoar a salubridade e a excelen
cia do c1ima e da natureza acreanas
e, por extensao, do norte do pars.
Mas suas crfticas ao descaso do
govemo brasileiro e seus elogios a
excepcionalidade das aptidOes
naturais dos povoadores sao de todo
modo evidentes.

34 Euclides da Cunha, "Os
'caucheros' ", Amarjem da Historia,
ob. cit.; p. 69.

35 Euclides da Cunha, "Os
'caucheros' ", A marjem da Historia,
ob. cit.; pp. 77 a 80.
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destemerosos sertanejos dos Estados do norte, que ha vinte anos
estao transfigurando a Amazonia". Estes "minusculos titans de en
vergadura de a~o enrijada na tempera das soalheiras calcinantes, a
um tempo bravos e joviaes, affeitos as de'ibera~oes rapidas e deci
sivas de uma tactica estonteadora, que improvisam nos combates
com a mesma espontaneidade com que Ihe saltam das b&as as
rimas resoantes dos folguedos" r e que deveriam compor "0 verda
deiro exercito moderno (...) nao ja para 0 casoespecial das guerri
Ihas, mas para todas as formas das campanhas". Contra 0 caucheiro,
arremata, "um domador unico, que 0 supplantara, 0 jagun~0".36

Alem de excelentes guerreiros, os sertanejos seriam, para
Euclides da Cunha, excepcionais colonizadores, 0 imprevislvel
sucesso do povoamento do Acre sendo em parte reputado a sua
habilidade de sobrepujar situa~Oes fortemente adversas. ~ para essa
habilidade que 0 escritor chama a aten~ao quando descreve a par
tida de uma leva de migrantes nordestinos rumo ao norte do paiS,
para onde iriam, segundo ele, como se condenados, expatriados
"dentro da propria patria".

o cenario que tra~a e modelar. Num primeiro momenta enfatiza
a incrlvel miseria dos retirantes, "famintosassombrosos, devora
dos das febres e das bexigas", "barbaros moribundos que infesta
yam 0 Brasil"; em seguida sublinha 0 abandono que os cerca para,
entao, condenar as autoridades, pela omissao e descaso f1agrantes.
o procedimento, pelo qual dificuldades vao sendo gradativamente
sobrepostas, tem por efeito caracterizarcomo inegavel proeza 0

resultadoobtido pelos sertanejos: "A multidao martirizada, perdi
dos todos os direitos, rotos os la~os de familia, que Se fraccionava
no tumulto dos embarques acelerados, partia para aquellas bandas
levando uma carta de prego para 0 desconhecido; e ia, com os
seus famintos, os seus febrentos e os seus variolozos, em condi- .
~Oes de malignar e corromper as localidades mais salubres do
mundo. Mas feita a tarefa expurgatoria, nao se curava mais della.
Nunca, ate aos nossos dias, a acompanhou um 56 ajente oficial, ou
um medico. Os banidos levavam a missao dolorozissima e unica
de desaparecerem..." "E nao desapareceram", esclarece 0 eScritor,
com 0 que traz para 0 primeiro plano 0 admiravel: "as popula~oes

transplantadas se fixam, vinculadas ao solo; 0 progresso demografico
e surpreendente".37

A enfatica exalta~ao do sertanejo aparece mesmo em estudos
dedicados antes de tudo ao exame de aspectos de outras na~Oes

sul-americanas. ~ 0 que se verifica em artigo dedicado ao Peru,
sintomaticamente denominado "'Brazileiros"', de Amargem da
Hist6ria. Ali, ao comentar sobre tentativas oficiais de explora~ao

de regiOes peruanas inospitas, Euclides da Cunha relata 0 caso de
uma colonia cuja situa~ao geografica fora com cuidado escolhida,
cujo abastecimento havia sido bem planejado, tendo ainda sido
eleitos, como povoadores, membros de uma das popula~oes con
sideradas mais habeis para tal tipo de empresa - a alema. Sabre os
esfor~os do governo peruano, afirma que aquela "colonia alema
(...) sobre todas Ihe monopolizou os cuidados e uma soliCitude
nunca interrompida". Contra todas as previsOes, apesar da situa
~ao "admiravel", do "solo exuberante", e da qualidade dos "novos
povoadores, (...) mais persistentes", 0 escritor assinala 0 malogro
doprojeto; Nos seus termos, com 0 passar do tempo a "colonia
paralizara-se, tolhi~a, entre os esplendores da f1oresta. Reduziu-se
a culturas rudimentares que mal Ihe satisfaziam 0 consumo. E 0
progresso demografico, quazi insensivel, retratava-se numa prole
Iinfatica, em que 0 rijo arcabou<;o prussiano se enjelhava na enver
gadura esmirrada do quichua".
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Neste quadro de hostilidade natural e decrepitude humana
emerge tambem 0 imponderavel. Numa regiao mais impropria, e
sob condi~6es bern mais desfavoraveis, observa Euclides que urn
viajante deparara-se com "urn espetaculo completamente diverso
(... j. Puerto Victoria surjira e desenvolvera-se, tornando-se a estancia
mais animada e opulenta daquella redondeza, sem que 0 Governo
peruano soubesse ao menos do seu aparecimento". Aludindo as
condi~6es ambientais, as palavras a que recorre sao taxativas - a
"paragem era malsinada. Rodeavam-na os rnais bravios entre os
selvajens sul-americanos". 0 realce para as adversidades
potencializa 0 valor dos "aventureiros destemerozos" que haviam
conseguido supera-Ias.

o escritor faz suspense sobre a identidade dos her6is, preferindo
descreve-Ios a nomea-Ios, com 0 que ilustra seu vigor ffsico: "uns
caboclos entroncados, de tez morena e ba~a, e musculatura seca e
poderosa". Eafasta uma posslvel dlivida: "Nao eram caucheiros".
Procurando sustentar a carga dramatica, narra entao 0 encontro
entre os conquistadores intemeratos e os Indios "cashibos", cuja
barbarie e ferocidade sao cantados em registro hiperb6lico. Apos
compara~6es surge a conclusao, feita em moldes epicos, que enfim
culmina na identifica~ao: os membros da "tribu mais bravia do
vale do Ucayali (... j ao que figura nao pulsearam com vantajem 0

vigor dos novos pioneiros. ~ que 0 barbara sanguinolento tinha
pela frente (...) urn adversario mais temerozo, 0 jagun~o. Os recem
vindos eram brazileiros do norte".38

o apelo a narratividade, em passagens como esta, nao deve
ser tornado como algo fortuito. Constitui, em certa medida, uma
maneira de alargar, ou ultrapassar, os limites do pensamento e da
exposi~ao adstritos aos rigores do metodo, com seus modelos pau
tados pelo cientificismo, pelo fechamento te6rico. A defesa da su
perioridade dos sertanejos nao deixa de ser, de modo analogo, uma
forma encontrada por Euclides da Cunha para ir alem de Iimita
~6es do pensamento determinista de sua epoca, cujas imposi~6es

eram sentidas especialmente por intelectuais como ele, que refleti
am sobre a condi~ao de palses como 0 Brasil, contemplando, em
particular, problemas espedficos destes palses.

A estrategia empregada por Euclides da Cunha nesta serie de
estudos merece por isso ser mais bern nuan~ada. 0 escritor se vale
de situa~6es definidas por um grau razoavel de adversidade, ou
recorre a grupos humanos caracterizados como capazes, ou tidos
como tais, com 0 fim expresso de enaltecer 0 valor dos sertanejos.
No que diz respeito a compara~ao expllcita com outros grupos
humanos, a supremacia dos brasileiros, entretanto, nao e feita ape
nas as expensas de barbaros selvagens ou de aventureiros, mas ain
da, e de uma maneira incitante, dados os fundamentos teoricos
pelos quais se balizava, de popula~6esavalizadas como avan~adas

e altamente aptas. ~ 0 caso dos alemaes, cuja proeminencia e su
perioridade intelectual e racial era incontestavel inclusive para 0

escritor. Fascinante e que essa utiliza~ao do superior, 0 europeu,
tendo em vista 0 seu rebaixamento, ou melhor, visando a glorifica
~ao do tipo brasileiro, marcado a prindpio por uma inferioridade
teoricamente postulada, reaparece em outros escritos de Euclides
da Cunha.

Para atestar a excelencia do c1ima acreano, por exemplo, ele
indica que inclusive grupos de nao nacionais, europeus entre es
ses, haviam conseguido se estabelecer com sucesso na regiao, 0

que aparece como prova cabal da tese defendida. Os forasteiros,
nesse contexto, sao considerados menos como aqueles que domi
nam a ambiente, au se adaptam a ele, conforme os descrevera em

18 Euclides da Cunha, N 'Brazileiros'
", Amarjem da Historia, ob. cit.; pp.
108 a 112.
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outras ocasie3es, que como aqueles que s6 conseguem sobreviver
com a condi~ao de que 0 ambiente em que se instalam se revele
propfcio: "0 Purus e 0 Jaruci abriram-se hci muito ci entrada dos
rnais dispares forasteiros - do Sirio, que chega de Beiruth, e vai
pouco a pouco suplantando 0 Portuguez no comercio do "regatao";
ao Italiano aventureiro e artista que Ihe bate as marjens, longos
mezes, com a sua maquina fotografica a colecionar os mais tipicos
rostos silvicolas e aspectos bravios de paisajens; ao Saxonio
f1eumatico, trocand.o as suas brumas pelos esplendores dos ares
equatoriaes. E, na grande maioria, lei vivem todos; ajitam-se, pros
perame acabam lonjevos".39

o exito conseguido pelos sertanejos na colonizac;io do Acre,
contra todos os progn6sticos, chega, par sua vez, a ser tomado
como sinal inequfvoco de sua proeminencia sobre popula~Oes de
origem europeia, italianos por exemplo: "Enquanto 0 colono itali
ana se desloca de Genova ei mais remota fazenda de S. Paulo, pa
temalmente assistido pelos nossos poderes publicos, 0 cearense
efetua, a sua custa e de todo em todo desamparado, uma viajem
mais·dificil".4O Os seringueiros do Alto Purus, cuja origem sertane
ja e salientada, ioram tambem tornados como termo para compa
ra~Oes diretas com italianos, em detrimento destes:"O seringueiro
rude, ao revez do italiano artista, nao abuza da bondade de seu
deus desmandando-se em convictos. ~ mais forte; e mais digno.
Nao murmura. Nao reza. (...) Tern a ri~ao pratica, tanjivel, sem
raciocinios, sem dilui~Oes metafizicas, massi~a e inexoravel (...) da
fatalidade; e submete-se a ella sem subterfujir na cobardia de urn
pedido, com os joelhos dobrados".41

Euclides da Cunha procura ainda justificar, no plano de teorias
a que se filia, a supremacia dos nordestinos, exaltando para tanto a
capacidade que teriam demonstrado ao conseguirem se adaptar e
se integrar anatureza do norte brasileiro, que teria Ihe moldado 0

carater e a fibra. Segundo ele, a fa~anha da ocupa~ao da AmazO
nia, levando-se em conta as condi~Oes em que se dera, constitufra
"urn dos melhores capftulos da nossa historia contemporanea",
sendo "0 exemplo mais empolgante da applicac;io dos principios
transformistas as sociedades. Realmente, 0 que ali se realizou, e
esta realizando-se, e a sel~ao natural dos fortes." E prossegue:
"Aquelles logares sao hoje, no meio dos nossos desfaUecimentos,
o palco agitadissimo de urn episodio da concorrencia vital entre os.
pavos."

Recuperando 0 relato de um viajante europeu, que teria en
contrado nas margens do Jurua um grupo de parisienses, afirma
que estariam, la, "todos os destemerosos convergentes de todos os
quadrantes". Tra~a entao, aguisa de epflogo, 0 mais contundente
elogio aos sertanejos: sao eles brindados com a condi~ao de ga
rantidores de nossos costumes e de nosso destino enquanto na~ao,

como 0 elemento nacional nao s6 com 0 potencial de absorver as
mais distintas ra~as civilizadas, mas destinado a absorve-Ias, e im
par-se a etas, assimilando-as. Euclides da Cunha, deste modo, en
contra nos sertanejos a resposta a dilemas crucias contra os quais
se debatia. Gra~as a eles, e caso houvesse a manuten~ao da sobe
rania nacional,alem de um esfor~o substancial das autoridades
para integrar as regic3es do pafs, nao desaparecerfamos: "Mas, so
brepujando-os peto numero, pela robustez, pelo melhor equilibrio
organico da acclima~ao, e pelo garbo no se afoitarem com os peri
gos, os admiraveis caboclos do norte que os absorverao, que Ihes
poderao impor a nossa lingua, os nossos usos e, ao cabo, os nossos
destinos, estabelecendo naquella dispersao de for~as a componente
dominante da· nossa nacionalidade".42
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Os sertanejos, em suma, seriam aqueles que iriam ao final rea
lizar a tarefa reclamada aos governantes, afastando 0 perigo da
conquista pelos nao nacionais. A utilizac;ao peculiar, inesperada
ate, do quadro te6rico em que se move, de matriz europeia, permi
te ao escritor inverter 0 sentido usual do vetor da dominac;ao. Sua
atuac;ao, enquanto intelectual, nao deixa de guardar alguma seme
Ihanc;a com aquela que projeta sobre 0 sertanejo, ja que a supera
c;ao do pensamento hegemonico e feita as expensas de populac;Oes
tidas como hegemonicas, e que acabam por servir como suporte
para 0 estrategico enaltecimento de virtudes sertanejas. Se na pers
pectiva conceitual tal movimento e instigante, dado 0 seu .carater
subversivo, alem de ins6lito, do ponto de. vista dos colonos e imi
grantes europeus fixados no pafs 0 processo de apropriac;ao e
instrumentalizac;ao alcanc;a 0 paroxismo. A superac;ao, nesse senti
do, embora admiravel, revela uma face inegavelmente quimerica.
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