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Abstract. This article examines the assimilation of racial discourse in

Brazilian regionalist literature in the first decades of the twentieth century,

focusing on the convergence between the discourses of sociology and

literary fiction. By virtue of its incorporation into literary plots concerned

with describing the practices, attitudes, and ways of life of the poor in

the Brazilian backlands, the discourse of the social sciences, transformed

into a popularized and diffuse worldview, participated actively in the

construction of the image of the people by the country’s intellectual

elite. This image, with its stress on the mestizo condition, questioned the

racially mixed poor’s ability to adapt to modernity.

Tradi^oes evanescentes

A chamada “gera9ao de 1870” brasileira adotou como programa a supera^ao

do pensamento metafisico e da forma^ao filosofica ecletica ate entao predo-

minantes nas institui^oes de ensino superior do pais, em prol da difusao do

moderno conhecimento cientifico. A partir do uso de urn instrumental teo-

rico baseado em escolas como o positivismo, o spencerismo, o darwinismo

social e a antropologia criminal, esta elite letrada assumiu o grande projeto

de reinterpretar o Brasil, nao mais a partir da tradi^ao imperial e da continui-

dade com as origens lusitanas, mas por meio de formula^oes pretensamente

objetivas, fundamentadas na manipula^ao de teorias explicativas naturalistas.
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baseadas no principio da iinicidade entre sociedade e natureza. A defini^ao

da idcntidade nacional passoii a ser condicionada pelo olhar cientifico, que

buscava descrever, explicar e, desta forma, transformar o Brasil, de modo a

integra-lo a dita “civiliza^ao.”

Apropriado pelos intelectuais como fonte de conceitos e modelos a serem

adaptados ao caso brasileiro, o cientificismo europeu acabou por tornar-se

Lima visao do mundo ampla e imprecisa. A partir do final do seculo XIX, che-

goii a atingir inclusive um publico de instru^ao mais limitada, sobretudo nas

cidades, condensando-se em torno de alguns conceitos genericos apreendidos

principalmente atraves de obras de divulga9ao e da imprensa. Na decada de

1 880, quando o Realismo-Naturalismo tornou-se o paradigma da produ^ao

literaria, a fic^ao passou a convergir decisivamente com o pensamento cientf-

fico, como campo para a expressao de ideias, representa9ao e significa^ao da

realidade. Neste texto, trataremos da ficcionaliza^ao de um dos temas maiores

do debate da epoca: a dinamica racial do povo brasileiro, que, no caso especf-

fico da literatura regionalista, tern como cenario as comunidades rurais.

Num momento de grandes inflexoes poh'ticas e sociais, notadamente a

aboli9ao da escravatura, em 1888, e o advento da repiiblica, no ano seguinte,

a ciencia converteu-se em uma linguagem capaz de conferir a realidade brasi-

leira uma nova inteligibilidade. A perspectiva da formagao, doravante de longa

permanencia na vida intelectual do pafs, implantou-se a partir do exame de

sens condicionamentos ambientais e raciais. Embora o chamado determi-

nismo geografico tenha tido uma repercussao nao desprezfvel como modelo

para a interpreta^ao da realidade brasileira, o aspecto racial foi de fato privi-

legiado, em fun^ao da extin^ao do regime servil e do estfmulo a imigra^ao

europeia, que impunham a urgencia de refletir sobre a presen^a do negro e

sobre a mudan^a no perfil etnico da popula^ao do pafs. Alem disto, a presen^a

dos descendentes indfgenas, e de sens mestizos, tornava ainda mais complexo

o panorama racial brasileiro.

A obra Os sertoes, de Euclides da Cunha, publicada em 1902, e um marco

da fixa^ao do discurso raciologico entre a intelectualidade brasileira. O autor

constroi stia interpreta^ao da guerra de Canudos, ocorrida entre 1896 e 1897,

a partir de princfpios cientificistas que explicavam a determinaq:ao exercida

pelas condi9oes geograficas e raciais sobre a dinamica das sociedades. Sua

interpreta^ao do conflito entre a popula^ao do Arraial de Canudos e o exercito

republicano foi, ainda, fortemente influenciada pela psicologia das multidoes

e pelas teorias criminologicas, subgenero do darwinismo social entao bastante
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em voga entre a elite letrada brasileira. Euclides da Cunha nao se limitou a

narrar a guerra, pois buscou elaborar uma leitura cientifica propria acerca do

problema nacional brasileiro, centrada na dualidade entre o “sertao”—termo

amplo que designava as regioes insuladas do interior brasileiro—e o “lito-

ral”—definidor das regioes de economia mais dinamica e dos nucleos urbanos

da costa. Esta oposigao, fundamentada nas analises geografica e etnica, traduz,

decerto, uma contraposi(;ao entre a tradi9ao e a modernidade.

A ruptura da visao unitaria da realidade brasileira causou profunda impres-

sao entre os contemporaneos de Euclides da Cunha. Os intelectuais brasileiros

assumiram, a partir de entao, a tarefa de incorporar estes sertoes a cultura nacio-

nal, na perspectiva do processo de moderniza^ao. Mas o fazem de modo bastante

dubio. Ao mesmo tempo em que recrimina a violencia do exercito republicano

contra a popula^ao de Canudos, a obra de Euclides da Cunha implanta a ideia

de que sua destrui^ao era inevitavel, dado seu atraso cultural, sua instabilidade

etnica, e sua decorrente incapacidade de sobreviver ao processo modernizador:

O jagun^o destemeroso, o tabareu ingenuo e o caipira simplorio serao em breve

tipos relegados as tradi^oes evanescentes, ou extintas.

Primeiros efeitos de variados cruzamentos, destinavam-se talvez a forma^ao

dos principios imediatos de uma grande ra<;a. Faltou-lhes, porem, uma situa^ao

de parada, o equilibrio, que Ihes nao permite mais a velocidade adquirida pela

rrtarcha dos povos neste seculo. Retardatarios hoje, amanha se extinguirao de

todo. {Os sertoes ^5)

Esta “senten^a de morte,” verdadeira expressao de um inamoviVel credo

civilizador, resumia o sentimento da elite letrada brasileira acerca das popu-

la^oes rurais do pais. O livro de Euclides da Cunha seria lembrado tanto

por sua valoriza9ao da bravura sertaneja—tributaria de uma interpreta^ao

racialista em torno da estabiliza^ao da mesti^agem—quanto por este senti-

mento de urgencia associado a moderniza^ao, que teria como contrapartida

a necessidade de registro dos modos de vida tradicionais, puramente brasileiros

em sua essencia, e pretensamente fadados ao desaparecimento. Por um lado, o

interior brasileiro denotava atraso, obscurantismo e resistencia ao progresso. Por

outro, este mesmo interior era visto como a fonte da originalidade nacional,

um “Brasil profundo,” livre da influencia corruptora, alienante e dissolvente da

cultura moderna. Este dilema nada tinha de especificamente brasileiro, refle-

tindo a percep9ao do advento da modernidade e a busca da incorpora9ao dos
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rebrenres tradicionais a cultura nacionalista, como patrimonio coletivo enrai-

zado na no^ao de ancestralidade. A literatura rural escreveu a longa despedida

das tradi<;6es rurais do pais, mantendo o sentimento de dubiedade de Os sertoes.

A reflexao sobre as popula9oes brasileiras assumiu estas referencias basicas

estabelecidas por Euclides da Cunha, e teve como meio privilegiado de expres-

sao a literatura ficcional. Para a analise da incorpora^ao do temario racialista a

fic^ao brasileira, abordaremos textos devotados aos tipos humanos caracteris-

ticos de distintas regioes brasileiras: o centro-sul de Monteiro Lobato, o Nor-

deste de Rodolfo Teofilo, a Amazonia de Alberto Rangel e o pampa gaiicho

de Alcides Maya. Saliente-se que o tipo mais caracten'stico desta literatura e

o mestizo indigena, tido como mais representativo da popula^ao interiorana

que o negro, em fungao do menor dinamismo economico das areas rurais nao

incorporadas a economia exportadora.

Ra^a de cabocio

A mais celebre representa^ao do mestizo de origem indigena na literatura

brasileira das primeiras decadas do seculo XX e, sem diivida, o Jeca Tatu, de

Monteiro Lobato, criado em 1914 . Em registro tragicomico, o escritor fez

uma descri9ao mordaz da figura do homem pobre do centro-sul rural do pais,

criando um arquetipo que se tornaria uma das mais duradouras represen-

ta^oes do homem interiorano na cultura brasileira. Apelando para um tom

caricatural que deixa subjacente o conteudo raciologico, o escritor anotou

os principais elementos caracten'sticos dos modos de vida da popula^ao rural

nesta regiao: o nomadismo, a escassez material, o trabalho esporadico, a exis-

tencia improvisada, a recusa a cria^ao de animals, a submissao do trabalhador

pobre a autoridade dos proprietarios, a incapacidade de cria^ao de riquezas,

a dependencia em rela9ao aos recursos naturals imediatamente dispomVeis, a

religiosidade riistica e o fundo supersticioso de sua mentalidade.

No que toca ao problema do nomadismo, sabemos que a extrema pre-

cariedade das tecnicas agn'colas no pais, sobretudo a generalizada pratica da

queimada, promovia um rapido esgotamento da fertilidade do solo, conver-

tendo regioes de floresta em matagais inferteis no espa90 de alguns anos, o que

for9ava as popula9oes a periodicos deslocamentos em busca de novas terras.

A condi9ao de infixidez dos homens do campo era ainda determinada pelo

cerceamento de seu acesso a propriedade territorial, o que os tornava susce-

tiVeis as imposi9oes dos proprietarios, que poderiam expulsa-los das terras

as quais se incorporavam. A mobilidade era, ao mesmo tempo, necessaria
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a cria^ao de alternativas de subsistencia, ja que sua inser^ao na agricultura

comercial era residual e provisoria. Para o escritor, no entanto, o caboclo,

mestizo indigena retratado na figura do Jeca Tatu, era “nomade por for^a de

vagos atavismos,”^ ou seja, seu comportamento era determinado por um tra^o

caracteristico da primitiva cultura do nativo (Lobato, Urupes I4l).^ Mobili-

zando um dos conceitos chaves do darwinismo social, o escritor confere ao

tipo caipira uma trajetoria involutiva, ao reves do progresso, representado pela

renova9ao tecnologica e pelo ingresso do imigrante italiano.

Outro aspecto enfatizado pelo autor em sua caracteriza^ao do tipo caboclo

e a extrema carencia de objetos de conforto e bem-estar material. A rustici-

dade de sua moradia, precariamente construida a partir de recursos naturals

dispomVeis, era, de fato, coerente com a curta permanencia de seu morador,

o que, na visao de Monteiro Lobato, explicava-se, entretanto, pela ausencia

de disposi^ao para o trabalho e para a acumula^ao de bens, a “lei do menor

esfor^o.” Lobato nao ve na vivencia caipira nada que classifique como cultura

e, menos ainda, como arte, sendo o caboclo, segundo ele, totalmente insen-

sivel a beleza e ao sentimento. “So ele nao fala, nao canta, nao ri, nao ama.”

A modinha, can^ao popular tipicamente brasileira, e tida por ele como “obra do

mulato, em cujas veias o sangue recente do europeu, rico de atavismos esteticos,

borbulha d’envolta com o sangue selvagem, alegre e sao do negro” (155).

Em contraste com esta descri^ao comparativamente simpatica ao tipo mulato,

o caboclo de Monteiro Lobato e abordado a partir de uma intrinseca inferioridade

fisica, que pode ser resumida pelo termo “fronteiri^o.” No mesmo livro em que

veio a publico este arquetipo do “Jeca,” ele foi encarnado por duas personagens

ficcionais. Um deles e o Urunduva, caboclo “amarelo, inchado, a arrastar a perna”

(87). Neste conto, o escritor opoe o aspecto da personagem a grandiosidade da

paineira, beli'ssima arvore que o caipira pretendia vender para que ela fosse derru-

bada e entao extraida sua libra natural. Num outro conto, o Jeca e representado

por Joao Nunes, caboclo indolente e constantemente bebado que decide derrubar

uma peroba para construir um monjolo e assim melhorar suas condiq:6es mise-

raveis de vida, vencendo o invejado vizinho bem-sucedido. Acaba, entretanto,

derrotado em suas pretensoes, seja por sua propria incapacidade tecnica e despre-

paro para o trabalho, seja pelo chamado “feiti90 do pau”: a supersti^ao sertaneja

afirmava que cada floresta tinha uma arvore vingativa que castigava a maldade

dos homens que a destruiam (52). Mais uma vez, o que define o homem pobre

do sertao e seu conflito destrutivo com a grandiosa flora tropical, tida por Mon-

teiro Lobato como em tudo superior ao raqultico homem da regiao.
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O hindo raciologico da cria9ao de Lobato nao e, entretanto, explkito,

conhindindo-se, no caso da personagem Urunduva, com a malaria, e, no caso

do Nunes, com o vi'cio da embriaguez. Mas se ha alguma duvida acerca disco,

num artigo da mesma epoca o escritor condenava o uso, pela lingua escrita,

do dialeto do caipira, definido como “residuo racial que vegeta nos sertoes”

(“Bibliografia” 638). Entretanto, em 1918, quatro anos depois da cria^ao do

Jeca Tatu, Lobato escreveu um artigo em que pedia desculpas a ele. Informado

a respeito das endemias que grassavam pelo meio rural brasileiro, passou a

defender o saneamento dos sertoes, vendo no abatimento do Jeca os sintomas

de males fisicos perfeitamente curaveis, e nao de uma fatalista degenera^ao

racial (“Problema”). A personagem Jeca Tatu continuou sendo, durante mui-

tos anos, uma das mais recorrentes representa^oes do brasileiro, expressando

ao mesmo tempo uma visao derrisoria do homem do povo e uma afei^ao

difusa por sua inocencia e passividade ou, alternativamente, por sua malkia

ou esperteza. Ao mesmo tempo, o insucesso das poh'ticas de “salva^ao nacio-

nal” por meio do higienismo e a manuten^ao de bolsoes de miseria no meio

rural brasileiro, mesmo em periodos de intensa moderniza^ao, mantiveram

viva no imaginario brasileiro a imagem do caboclo abatido e indolence.

Um mestizo superior

As secas que atingiram o sertao nordestino nas ultimas decadas do seculo XIX

e nas primeiras do seculo XX foram um objeto privilegiado da literatura de

tematica rural do perkdo, sob o influxo da onda naturalista. Decerto, o tema

darwinista da luta pela vida em um ambience de recursos escassos adequava-se

com perfei^ao a formula realista-naturalista. Muitas das narrativas sobre as secas

representam a emigra^ao, em dire^ao as cidades litoraneas ou as regioes mais

umidas do sertao, trajetoria de desumaniza^ao, de decadencia moral e fisica na

luta pela sobrevivencia. Em seu romance Oparoara, o escritor cearense Rodolfo

Teofilo narra uma destas historias de desenraizamento, acompanhando a tra-
j

jetoria do protagonista Joao das Neves, que se perdera da familia durante o

exodo na seca de 1 877, e que, ja adulto, retorna a casa da familia, no Ceara. Na
|

visao do escritor, o proprio fato de haver demonstrado apego a terra de origem,
i

desejar constituir familia e fixar-se como pequeno agricultor era um sinal de

que ele podia ser definido como um “mestizo superior,” ou seja, aquele cuja
|

constitui^ao fisica e moral tenderia para a ra^a branca. De fato, segundo Teofilo,
j

apesar do tipo geral indfgena, seriam nele visfveis tra^os do homem europeu:
j

um tom de pele mais claro, os olhos menos oblfquos, os cabelos mais finos, o
|
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tamanho das maos e os dedos desiguais. E, sobretudo, “a estas manifesta^oes da

ra^a branca comprovando a lei do atavismo, se juntavam outras psiquicas de nao

menos valor: Joao das Neves tinha alma afetiva, era capaz de amar” (O paro-

ara 19 ). Observa-se, neste ponto, a sobreposi^ao entre a caracteriza^ao racial da

personagem e uma tipificaqao de ordem moral, o que faz com que a condi^ao de

mestizo indigena do protagonista seja parcialmente atenuada, e com que possa

ser estabelecida a minima empatia entre o autor e o protagonista.

As firmes disposi^oes de Joao das Neves em estabelecer-se como agricultor

sedentario foram, entretanto, colocadas a prova por um novo pen'odo de seca.

Em que pese todo o seu trabalho arduo e disciplinado, a instabilidade clima-

tica fe-lo perder toda sua produ^ao, amea^ando a sobrevivencia da familia. No

entanto, depois de ocupar-se por longos capitulos a narrar os ingentes esfor^os

do protagonista para estabelecer-se como agricultor, demonstrando sua incan-

savel luta contra as condi^oes irregulares do meio fisico, o escritor nao atribui as

causas ambientais o fracasso da personagem, e sim a sua constitui^ao racial de

mesti90. Em sua visao, nao foi a perda da safra, apos o sistematico investimento

de todos os sens recursos, que conduziu Joao das Neves a uma trajetoria invo-

lutiva, da agricultura para a ca9a e a pesca, e sim seus instintos atavicos, que o

impulsionavam a atividades mais coerentes com a indole primitiva.

Nesta mesma linha, a tendencia do mestizo indigena a errancia explicava,

segundo o escritor, a decisao do protagonista de emigrar para a Amazonia,

para trabalhar na extra^ao da borracha. De fato, sobretudo a partir da grande

seca de 1877
,
que coincidiu com o ini'cio da grande expansao da extra^ao

seringueira, aflui'ram a Amazonia levas significativas de imigrantes nordes-

tinos, provenientes, em sua maioria, dos estados do Ceara, Maranhao e Rio

Grande do Norte. Joao das Neves personifica um destes imigrantes. Na visao

do escritor: “O nomadismo da raqa vermelha, transmitido por atavismo a

popula^ao mesti^a, a qual constitui talvez quatro quintos dos habitantes do

Ceara, e o fator principal do despovoamento da terra cearense. Este instinto

de vagabundagem inato no mesti9o e alimentado por causas secundarias, entre

as quais as secas e as irregularidades das esta9oes ocupam o primeiro lugar”

( 187). Alem disto, como seus conterraneos, tambem agricultures pobres, Joao

das Neves ter-se-ia deixado seduzir pela imagem paradisiaca de uma terra de

abundancia e amenidades, segundo o autor movidos todos pelo desejo do

maravilhoso e pela mistifica9ao, proprios aos mesti90s.^

Entretanto, ao contrario da maior parte de seus companheiros, que nao hesi-

taram em abandonar suas terras para seguir rumo ao “eldorado,” como “mesti90
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superior” Joao das Neves sentiu “revoltarem-se com a sua ingratidao algumas

gotas de sangue de outra ra^a que nao era a vermelha” (214). Ou seja, sua resis-

rencia a abandonar a lam ilia e lida como manifesta^ao da parcela branca de sua

biologia, a iinica capaz de estabelecer relates afetivas. Apesar desta rebeldia do

homem branco que tinha dentro de si, escreve Teofilo, ele seguiu seus instintos

e partiu para a Amazonia, onde viveria uma experiencia de cruel explora9ao do

trabiilho, peniiria material, perigo constante e exposi^ao a doen^as.

Ao retornar ao Ceara, dois anos depois, desiludido, ainda que dispondo de

razoaveis recursos financeiros, Joao das Neves encontrou a mulher agonizante;

os quatro lilhos haviam morrido de fome. E a malaria, que o torturaria para

sempre, era acompanhada pelo remorso de haver abandonado a famflia, puni-

9ao moral que o escritor imaginou como forma de, mais uma vez, condenar o

que seria o atavico instinto nomade do caboclo. O contrassenso em que recai

o romance e patente, ao lan^ar sobre a popula^ao mesti^a uma generalizada

censura, ignorando suas reals condi^oes de sobrevivencia. Isto se torna par-

ticularmente descabido em fun^ao do dramatico pano de fundo da seca e da

explora^ao desumana do trabalho na Amazonia. Rodolfo Teofilo nao abando-

naria esta perspectiva: em um livro de 1922, imaginou um reino ideal regido

pela racionalidade ciennfica, em que um Estado totalitario estava encarregado

de ordenar a vida privada, promovendo o aperfei^oamento da especie humana

(O reino 83). O apelo a eugenia, que ja havia sido defendida em O paroara,

duas decadas antes, demonstra a longa dura^ao do pensamento racialista, e

seus derivados, no Brasil, ao mesmo tempo em que ilustra a centralidade do

argumento racial, que se impoe a todas as demais ordens de fatores, mesmo

que as custas da minima coerencia narrativa.

A terra prometida as ragas superiores

A borracha consolidou-se, nos ultimos decenios do seculo XIX, como um

dos principals insumos da industria moderna, sendo a Amazonia o unico for-

necedor do mercado mondial ate a primeira decada do seculo XX, o que

representou sua insergao no capitalismo internacional. Este foi um dos mais

conturbados periodos de sua historia, sem ter havido, entretanto, qualquer

altera^ao substantiva em sua estrutura de produ^ao e comercializa^ao (Weins-

tein, A borracha na Amazonia 91). A viagem de Joao das Neves, protagonista

da obra de Rodolfo Teofilo, para a Amazonia remete as expressivas levas de

trabalhadores que acorriam a regiao em busca de trabalho, em fun9ao das

secas que atingiam o Nordeste brasileiro.
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O desconhecimento da realidade amazonica nao permitiu aTeofilo, entre-

tanto, uma narra^ao mais apurada da experiencia da personagem naquela

regiao. O ficcionista amazonico mais notavel do periodo foi Alberto Rangel,

engenheiro que conhecia profundamente a Amazonia e que foi capaz de con-

verter em enredos literarios os sens conflitos. Na coletanea de contos Inferno

verde, publicada em 1908
,
estes dramas humanos traduziam uma conturbada

dinamica racial, na qual descendentes dos indi'genas nativos, imigrantes do

Nordeste brasileiro atingido pelas secas, brancos, negros e mestizos de todos

os matizes lutavam entre si e contra o meio fisico que, por sua exuberancia e

instabilidade, impunha os mais dolorosos obstaculos a conquista do territorio.

Na visao de Rangel, o caboclo exerceria neste contexto uma fun^ao de

equilibrio, por sua excepcional capacidade de extrair da floresta os meios de

sobrevivencia, e por sua obstina^ao em resistir aos desastres naturals carac-

teristicos da regiao. Sua visao do tipo local e positiva, especialmente por sua

permanencia no meio de origem e por seu “carater reservado, onde paira certa

tristeza de exilado na propria patria,” na qual atuava como um “moderador

feliz e inabalavel” frente aos elementos adventi'cios que buscavam o “eldo-

rado” da borracha (Inferno verdeA’y). Os contos amazonicos de Alberto Ran-

gel sao a expressao ficcional e pedagogica de uma concep^ao ampla acerca

do momento historico em curso e do futuro da regiao, escrevendo a luta do

homem contra o meio, mas negando a ele qualquer protagonismo na con-

du^ao de seu destino. Suas personagens sao caracteristicamente malfadadas

em sua resistencia contra os incontaveis obstaculos impostos pela natureza,

sobretudo a exuberancia das formas de vida e a fertilidade “excessiva” da terra.

Estas submetiam o trabalhador ao esfor^o incansavel de conter o avan^o da

floresta, que rapidamente retomava os espa^os abertos pelas pequenas colo-

nias de trabalhadores agn'colas.

Neste sentido, sao dadas como simbolicas trajetorias ficcionais como a

do caboclo Jose Cordulo: trabalhador diligente e disciplinado, em um raro

momento de descanso, vai com a familia a uma festa nas redondezas da colo-

nia em que vivia, mas quando retorna para casa nao e mais capaz de reconhe-

cer seu proprio terreno. Remando pelo rio, ao chegar ao espa^o onde deveria

estar seu porto, nao encontra mais nada de seu, embora reconhecesse sem

hesita^ao o lugar onde havia construido sua moradia, estabelecido sua plan-

ta^ao e sua cria^ao de animals. Ele havia sido vftima da “terra caida,” feno-

meno da dissolu^ao da terra nas aguas dos rios, que naquele momento haviam

engolfado o resultado de cinco anos de labor constante. Isto demonstrava.
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na visao do escritor, que nao havia, na Amazonia, base solida para a cria^ao

de uma sociedade baseada no trabalho regular e sedentario, superior sempre

a for^a da natureza aos esfor^os do homem, mesmo os mais heroicos como

os da personagem do conto. A conclusao a que conduz a narrativa volta-se,

assim, para o elogio da ingloria obstina^ao do mestizo amazonico;

No dia seguinte, o sol nado, a vitima era urn vencedor. O caboclo rodeado da mulher

e dos filhos, plantava no chao, ao alto da ‘terra cai'da’, o esteio de sua nova habita^ao.

Esse pau, colhido por ele na queimada rodeante, era um pendao de triunfo. A terra

podia desaparecer, o caboclo ficava. Acima das convulsoes da natureza, acima da

fraqueza da terra, estava a alma do nativo com tranqiiilidade e Fortaleza. (91 )

Logo, em sua luta de “Sisifo invertido,” o caboclo da fic^ao de Alberto

Rangel e um elemento diminuto no cosmos amazonico, onde o equilibrio

natural necessariamente seria restabelecido, mas independentemente do

homem. Ao lado do mestizo nativo, destacam-se em sens contos os nordesti-

nos, como o Joao das Neves do livro de Rodolfo Teofilo, que abandonavam

a regiao das secas para buscar a sobrevivencia na Amazonia. Lembre-se que,

alem da luta ingloria contra o meio, os homens recrutados para o trabalho nos

seringais tinham que lutar contra o sistema social opressivo que os condenava

a uma condi^ao de semiescravidao, num contexto de completa ausencia de

institui^oes legais que representassem um efetivo limite a violencia de uma

sociedade convulsa, instabilizada pelos heterogeneos elementos que acorriam

a ela e pelo que o escritor define como “o resultado dos interesses do Capital

que institufra a sua propria defesa” (Rangel, Inferno verdel^l).

E sobre este pano de fundo que se ficcionalizam destinos tragicos como

o de Sabino, que troca sua mulher, a cabocla Maibi, pelo saldo da dfvida

que o prendia ao patrao, mas, enlouquecido de ciume, termina por sacrifica-

-la, amarrada a uma seringueira e sangrada como se sangrava a arvore para a

extra9ao do latex. O martfrio da cabocla expressa, aqui, nao apenas a incapaci-

dade do mestizo de dominar suas paixoes, como a loucura coletiva da barbara

industria da borracha.

Estes tipos etnicos, o mestizo nativo da Amazonia e o mestizo egresso

do Nordeste, estariam, entretanto, como os demais tipos regionais brasilei-

ros, condenados ao aniquilamento. Isto porque, segundo Rangel, o brasileiro

estaria destinado a constituir, um dia, um unico tipo racial, fruto da fusao de

elementos distintos capaz de produzir, a partir da condi^ao predominante de
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desordem e instabilidade, o equilibrio etnologico capaz de fundir, “num so

corpo,” estas tendencias discrepantes, deixando de ser “um desfalecido meio

para o transito transfusivo de ra^as” (Inferno verde 48). Afinal, na visao do

escritor, a Amazonia era o destino da civiliza^ao, “terra prometida as ra<;as

superiores, tonificadoras, vigorosas, dotadas de firmeza, inteligencia e provi-

das de dinheiro” (281). A realidade presente era, portanto, apenas um provi-

sorio momento de luta e morte, necessario para o saneamento do territorio, a

imposi^ao da agricultura sobre o solo da floresta, e o estabelecimento de uma

urbe onde naquele momento apenas havia o acampamento dos conquistado-

res. Necessaria se mostrava tambem, consequentemente, aquela popula^ao

instavel e mesti^a que ganhava para os futuros donos do territorio, as “ra^as

superiores,” o dommio sobre a terra. O vigor fisico, os dons morais da obsti-

na^ao e do amor a terra nao sobreviveriam, na visao do escritor, senao residu-

almente, a medida que incorporados, e assim anulados, por tipos tidos como

mais fortes, caracterizados como portadores da civiliza^ao.

Restos de velhas ragas

A ideia da iminente extin9ao das etnias mesti^as do interior brasileiro foi tra-

duzida para o ambiente social do Rio Grande do Sul pelo romance Ruinas

vivas, de Alcides Maya, publicado em 1910. As peculiaridades historicas do

estado em parte explicam o tema do romance: localizado no extremo meri-

dional do pais, o Rio Grande do Sul viu-se, desde sua forma^ao, envolvido em

disputas de fronteira, inicialmente em fun^ao do estabelecimento dos limites

entre as possessoes territoriais de Portugal e Espanha; no Brasil independente,

imiscuiu-se nos conflitos da regiao platina, tornando-se a provincia mais

militarizada do pais. Alem disto, sustentou por dez anos, de 1835 a 1845,

o mais longo movimento revolucionario da historia brasileira, em defesa de

seus interesses politicos e comerciais, e uma sangrenta guerra civil, no im'cio

do pen'odo republicano, entre suas duas grandes fac9oes politicas, de 1893 a

1895. Esta longa historia bdica, que peculiarizou o Rio Grande do Sul no

conjunto dos estados brasileiros, foi sustentada pela coopta9ao das camadas

rurais pobres, que atuavam no trabalho das estancias, nos pen'odos de paz, e

como soldados nos pen'odos de guerra.

O autor de Ruinas vivas concebeu o romance como uma ilustra9ao de que

esta tradi9ao belicosa estaria destinada a extinguir-se, condi9ao necessaria a inte-

gra9ao das for9as sociais do estado e a sua moderniza9ao. A mentalidade mar-

cial desviaria o Rio Grande do Sul de uma desejada trajetoria progressista, ao
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mesmo tempo em que atrasaria sen desenvolvimento institucional. Estas ideias,

expressao de Lima intensa militancia polftico-partidaria, foram traduzidas, no

romance, de acordo com a linguagem racialista, defendendo-se que a etnia gau-

chesca que havia sustentado a historia belica do estado degradava-se, marginali-

zada em um sistema produtivo ineficiente marcado pela extrema concentra^ao

da propriedade, nao restando a ela qualquer espa^o no futuro do estado. Este

futuro seria construido pelo fortalecimento das institui^oes, pela cria^ao de uma

infraestrutura produtiva atualizada e pela educa9ao das classes populates.

O protagonista de Ruinas vivas e o mesti90 Miguelito, neto de uma India e

de um velho guerreador dos tempos heroicos da historia do estado, por parte

de mae, e, por parte de pai, filho natural renegado de um rico herdeiro das

tradicionais elites brancas. A descri^ao do carater de Miguelito e construida

a partir dos principios da ciencia raciologica, sendo sua natureza de mestizo

definida como anarquica por essencia e desprovida de controles morais, con-

duzida apenas pela imposi^ao da for^a. Por atavismo, guardaria vivos os ins-

tintos belicos que teriam marcado a forma^ao do tipo gaucho, guerreiro por

indole e por impulso, e nao pela luta por qualquer causa abstrata. Fiel as

no^oes evolucionistas que associavam o homem primitivo a pratica da ca^a,

o escritor descreve seu protagonista como um ca^ador espontaneo, dotado de

“uma intensa animalidade primeva” {Rutnas vivas A?)). A barbarie do homem

miscigenado, associada ao comportamento animal, e uma imagem recorrente

na constru(;ao de uma personagem caracterizada pela manifesta^ao descontro-

lada dos instintos, embora nao fosse negada a Miguelito uma certa capacidade

de compreensao do mundo e de interpreta^ao de sua condi^ao de vida: “Ao

turvamento do espirito correspondiam desordens fisionomicas alarmantes:

dominavam-lhe a alma, de roldao, impulsos contraditorios e sensa^oes diver-

gentes; no auge da como^ao sobrepujava a colera; o facies envelhecia; apagava-

-se-lhe no olhar esfuriado a cintila adolescente; e arremangava ligeiramente os

labios, como para morder...” (57).

Na visao do autor, o sangue indigena do protagonista o conduzia tambem

ao nomadismo, a dificuldade de aceitagao do trabalho rotineiro, a incons-

tancia do espirito, aventureiro e imprevidente, apesar de sua habilidade inata

nas praticas campeiras, inspiradas pela heran^a do nativo. Ate ai o escritor

estaria apenas reproduzindo principios etnologicos vulgarizados acerca da sel-

vageria latente no homem miscigenado, nao fosse o protagonista do romance

tambem um descendente da elite estancieira, nao apenas uma elite branca,

mas uma elite dotada pelo autor de tra^os aristocraticos, caracterizada pelo
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“instinto domestico de predommio, for(;a de seu grupo etnico” (82). Temos,

portanto, na personagem, um mestizo que “tambem pertencia a ra9a dos for-

tes, corria-lhe tambem nas veias o sangue dos autoritarios” ( 159 ). Se, por um

lado, esta hibridez selvagem-aristocrata o colocava “acima da instintiva besta

forte de prazer, de coragem e de destrui^ao,” tornando-o capaz de comporta-

mentos nobres, por outro lado sua ambi^ao congenita de superioridade, seu

desejo de for^a e de poder, fazia dele um paria entre os demais mestizos, com

os quais nao se identificava plenamente:

Existia nele, contudo, um elemento qualquer de idea^ao, latente, insito, pro-

fundo, que faltava aos demais da sua idade e igualha: era diferente dos que o cer-

cavam e, embora nao tivessem a no^ao dessa dessemelhan(;a, destacava-se de todos

no pago por motivo dela. Arrebatado, violento, encruelecido na solidao nativa

pela inclemencia pastoril, desenvolvera em si mesmo, naturalmente, faculdades

de sonho, revelando por vezes delicadezas de sentimento, mostrando-se generoso,

capaz de pequenos sacrifkios, amoravel de trato. (24—25)

Esta peculiar caracteriza9ao etnologica do protagonista conduz o escritor

a considera-lo duplamente inviavel, em fun^ao das “duas intui^oes que o tur-

bavam, as duas personalidades que o dividiam” ( 173): como mestizo indigena

tipicamente gauchesco, era parte de uma etnia fadada ao desaparecimento,

pela emergencia de uma sociedade moderna em que o guerreador perderia seu

espa^o; e, como mesti90 branco, descendente das autoritarias elites sulinas,

havia sido renegado por elas como filho ilegitimo. O romance encena, na extin-

9S0 do tipo guerreiro, o fim do ciclo belico no Rio Grande do Sul, negando ao

homem pobre do campo o espa90 tradicionalmente dedicado a ele. No entanto,

por tras do aparente pessimismo do escritor, que so ve restos, “de velhas cren-

9as, de velhas constru9oes, de velhas ra9as,” existe tambem a exigencia de um

novo modelo de incorpora9ao das classes pobres, cuja condi9ao de miseria e

marginaliza9ao e denunciada ( 175 ). O racialismo adotado pelo escritor turva,

entretanto, a expressao desde espirito de critica poh'tica que faz de Ruinas vivas,

de qualquer modo, um precursor do “romance social” na literatura brasileira.

Etnografia e autobiografia

A ado9ao do paradigma cientifico racialista, que vimos aqui como estrutura

teorica de um discurso de inferioriza9ao do homem do campo, ficcionalizado

pela literatura regionalista brasileira, e apenas um capitulo do que poden'amos
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chamar, de acordo com as ideias de Walter Mignolo, “a constru^ao ideolo-

gica do racismo” {La idea de Ammca Latina 40). De acordo com as ideias

do autor, o pensamento racista hierarquizou a humanidade, estabelecendo a

hegemonia do poder europeii sobre os povos coloniais, definida nao apenas

pela deten^ao do poderio politico, economico e tecnologico, mas sobretudo

pelo controle das formas de pensar o mundo, e que classificavam a huma-

nidade a partir de um modelo ideal. Para nossos objetivos, o mais impor-

tante e observar o que o autor chama de “estruturas de colonialismo interno

do mundo moderno colonial” (71), qual seja, a transferencia deste modelo

de enuncia^ao para a constru^ao do discurso das elites da America, o que

consistiu, basicamente, em implantar e manter a perspectiva hierarquica do

pensamento europeu, capaz de conduzir a “marginaliza^ao e desumaniza^ao”

dos povos indigenas, negros e orientais (73). Ainda que inferiorizadas pelas

matrizes europeias, apos sua autonomiza^ao poh'tica, as elites latino-america-

nas construfram uma nova autoimagem, tomando posse do discurso colonial

europeu, e assim relegando as popula^oes locals a condi^ao de inferioridade

racial que endossava sua condi^ao de submissao politica. O estabelecimento

do paradigma cientifico deu impulso a essas concep^oes, a medida que natu-

ralizou os dados da cultura, da moral e da historia, estabelecendo o domi'nio

da biologia como a medida das potencialidades humanas.

No caso brasileiro, ao menos, a flexibilidade das posi(;6es de poder na

sociedade escravista e pos-escravista tornou bastante complexa e vacilante

esta hierarquiza^ao social, mas, grosso modo, reproduziu o discurso racista

que aqui vimos dramatizado pela literatura de fic^ao rural, proclamando seus

lugares-comuns: a indolencia, a indiferen^a a vida e a morte, a incapaci-

dade de estabelecer vinculos afetivos, a tendencias nomades, a instabilidade

emocional, a dependencia e a pertinencia em rela^ao ao mundo da natu-

reza, a instintividade animalesca e, sobretudo, a ausencia de possibilidades de

futuro, por sua incapacidade de adapta<;ao a modernidade, o que representa-

ria, afinal, a aniquila<;ao desses tipos humanos primitivos, “tradi^es evanes-

centes.” Na maior parte dos casos, contudo, devemos, por outro lado, atentar

para a complexidade desta produq:ao cultural devotada a representa^ao das

sociedades rurais, uma vez que, frequentemente, esta expressao etnologica da

diferen^a sobrep6e-se ao proprio esfor^o de incorpora^ao das peculiaridades

locals e regionais a cultura hegemonica e, acima de tudo, de forma^ao de um

espa^o de representa^ao da experiencia capaz de promover a negocia^ao, o

dialogo e o intercambio entre o popular e o erudito, em dic^ao autobiografica
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-

capaz de revelar o transito entre o rural e o urbano, e promover a negocia^ao

. entre a tradi^ao e a modernidade. Alem de expressao do discurso racialista,

esta literatura foi muitas vezes tambem, paradoxalmente, o espelho atraves do

qual a cultura brasileira olhou para si mesma, consagrando identidades socials

f incorporadas ao patrimonio coletivo.

[

Notes

' O conceito de atavismo diz respeito a manifesta^ao, nos tipos humanos degenerados,

de comportamentos caractensticos do homem primitivo, como urn tipo de retorno as fases

primitivas da evolu^ao da especie. Uma frase de Maya ilustra esta concep^ao, ao descrever os

sentimentos violentos de Miguelito como “algo de alheio, de anterior a ele, de sobrevivente nele”

{Rutnas vivas 173).

^ Apesar de possuir origem racial, o termo “caboclo,” mestizo de branco e indigena, des-

colou-se paulatinamente de seu sentido estrito, adquirindo significados predominantemente

culturais, ao designar os participantes dos modos de vida caracteristicos do interior brasileiro, na

regiao centro-sul, tornando-se assim similar ao termo “caipira.”

^ O termo “paroara” designa o imigrante contratado pelos produtores para retornar ao Nor-

deste e recrutar novas levas de trabalhadores para a Amazonia, por meio de um discurso do

enriquecimento facil e do elogio a abundancia amazonica.
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