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Resumo: 

O artigo procura situar os problemas regionalistas, estudados segundo uma abordagem 
sociologica, pois admite a ideia do regional como um esforgo de capta?ao do sin-
gular num certo espa?o geografico, responsavel pelo interesse despertado em nos 
pela regiao. Aceitando o princi'pio de que o singular e fun?ao do grau de fechamen-
to social deste espa$o, tem-se a continuidade de regras estabelecidas pelos ancestrais 
como modelo de comportamento pessoal, bem como a persistencia das estruturas 
sociais e economicas, donde as homologias lingufsticas que servem no processo de 
recriagao dos aspectos regjonais. Em seguida, tenta-se uma classificagao do regio-
nalismo brasileiro em quatro categorias precarias e sujeitas a modificagoes. 

Resume: 

Cet article cherche a situer les problemes regionalistes, etudies selon une approche 
sociologique, puisqu'elle fait admettre l'idee du regional comme um effort de captation 
du singulier dans un certain espace geographique, responsable de l'interet que cette 
region eveille en nous. En acceptant que le singulier est fonction du degre de fer-
meture sociale de cet espace, on a la continuity de regies etablies par les ancetres, 
comme modele de comportement individuel, ainsi que la persistance des structures 
sociales et economiques, d'ou les homologies linguistiques qui servent a recreer les 
aspects regionaux. Ensuite, on essaie d'etablir una classification du regionalisme bre-
silien en quatre categories, provisoires et susceptibles d'etre modifiees. 

Ja nao me parece tao simples falar-se, hoje em dia, na existencia 
de uma literatura regionalista no Brasil, sem que a posi9ao assumida se 
converta em materia de controversias. Na verdade, existem, isto sim, obras 
com ingredientes regionais, sem que haja, no entanto, um conjunto com 
relativa -uniformidade, capaz de fazer supor a presen$a de um movimento 
com programa, a?ao, harmonia e for9a suficientemente conhecidos e de-
finidos dentro de certa linhagem. Nao apenas as condi9oes objetivas, pro-
piciatorias ao aparecimento da obra regionalista, sofieram abalos, visi-
veis na forma externa, mas principalmente procurou-se enfatizar a varia-
?ao de perspectivas utilizadas na capta9ao deste universo, sujeito, a par-



tir dai', a sensi'veis modificagoes. Aprimorando-se, enriqueceu-se para che-
gar a um notavel aprofundamento nas relagoes entre a obra regional e o 
meio que lhe modela o espi'rito e a suporta historicamente. O que se quer 
dizer com isto 6 que, tendo atingido respeitavel qualidade estetica, nao 
se pode mais admitir retorno ao estagio passado, como querem alguns 
"regionalistas" retardatarios. Dai o impasse: fazer melhor ou nao fazer 
nada. 

0 principio desta superagao e reconhecido como fato real pelo me-
nos a partir da decada de sessenta. Culminando o longo processo regio-
nalista, cuja gloria maior se alcangou pela altura dos anos trinta, a obra 
de Guimaraes Rosa logrou ultrapassar os esquemas documentais que lhe 
antecedem o surgimento e, gragas a poderosa capacidade imaginativa e 
criadora, provocar a transfiguragao do meio que lhe serviu de esti'mulo 
e ponto de partida. A partir deste momento fica mais ni'tida a id^ia de 
que os esquemas ficcionais ate entao aplicados a obra regionalista, se mos-
travam superados. Sobrevem a consciencia de que e preciso encontrar 
outros caminhos, buscar novas formas de apresentagao do material regio-
nalista como condigao para evitar o cedigo, o desgastado, o ja visto. Sal-
vo se se quiser, e ha muita gente que ainda quer, continuar na esfera de 
um regionalismo estreito, destituido de maior elevagao, sem possibilidade 
de ser considerado como obra de arte, fato que vem ocorrendo com boa 
parte dos chamados regionalistas brasileiros. 

0 problema fica mais claro quando enfocado tambem sob outras 
perspectivas que ajudam a complementar os dados ate aqui levantados. 
O componente central da obra regionalista pode ser atribui'do ao seu ca-
rater mimetico, preocupagao que leva o autor a procura de pontos que 
facultem ao leitor o reconhecimento de certa regiao, tomada figurativamen-
te, como dado de partida. Ao realizar a obra, o escritor se esforga por 
criar a ilusao daquela realidade, conformando-a, esta claro, a seu modo 
especifico de enxerga-la. Assim, com a finalidade de melhor alcangar seu 
objetivo, ele amplia e modifica, deforma e seleciona, isola e singulariza 
certos tragos e busca a projegao da imagem que permita o reconhecimento 
de aspectos capitais, colhidos com o fim de caracterizar determinado es-
pago geografico, que existe independentemente das coordenadas litera-
rias que o elegeram motivo de arte. 

Embora o meio urbano possa oferecer aspectos singularizadores 
de sua identidade, esta longe de ter a mesma riqueza e forga do espago 
rural. Mais permeavel em sua estrutura, a cidade destroi as bases que sus-
tentam as tradigoes, em especial as populares e espontaneas; a cidade pro-
poe e, nao raro, aceita elementos novos que repugnam o espi'rito conser-
vador, mais arraigados nas sociedades rurais, ciosas dos valores herdados, 
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fundamento de agao e comportamento. 0 que se verifica e que, enquanto 
a cidade esta mais sujeita a transformagoes mesmo quando mantem os 
componentes que lhe peculiarizam a imagem, o homem rural se agarra 
ao que lhe transmitiu a experiencia dos maiores, defende-o e preserva-o 
como se fosse fator vital de sobrevivencia. (Neste campo se nutre o melhor 
regionalismo). Dentro dessa linha de raciocinio, seria esclarecedor lembrar 
que durante o romantismo, momento em que nasce o regionalismo bra-
sileiro, existe uma forma de reagao a tudo o que cheira a novo, a diferente, 
vistos sempre como elementos destrutores de valores consagrados (Chateau-
briand, Alencar), pilar da sociedade, de que a cidade e a exportadora, 
enquanto difunde maus habitos... 

Explica-se a posi$ao. Decorrente de situa?6es de imobilidade social, 
o ri'gido esquema rural tende a perpetuar tradigoes que deitam raizes ime-
moriais. Comp5e as fei?5es que as geragoes vindouras retomam sem al-
tera$So, vivendo e reproduzindo a mesma experiencia. A repetigao do 
gesto milenar, deste modo se ritualiza, modela as formas de comporta-
mento, exemplifica tipos de procedimento e permite a conservagao de 
estruturas arcaicas que, assim, ilesas, atravessam o tempo. O pavor do 
desconhecido e do novo, rompendo os polos do equilibrio, vistos sempre 
como formas de destruigao, brota deste contexto com redobrada for?a. 

Dois componentes fornecem com nitidez a essencia deste arcaismo 
e sua continuidade: a linguagem e o sistema de trocas das sociedades rurais, 
aqui tratadas. Deposit&rio da sabedoria e experiencia passadas, o prover-
bio modela a linguagem destes grupos e se torna o suporte da comunica-
glo. Por ele se transmitem as verdades regentes da vida da comunidade. 
Irrecorriveis e inquestionaveis, estas verdades pesam como sentengas mi-
lenares e tem sua validade comprovada pelos mais velhos e confirmadas 
pelo tempo. 0 proverbio e a forma cristalizadora da linguagem e espelha 
com clareza a id6ia de imobilidade social, de permanencia e de continui-
dade. Entre a estrutura lingiii'stica e a social existe evidente homologia, 
uma vez que uma 6 reflexo da outra, moldando-se mutuamente. Nao e 
possivel alterar uma sem alterar outra, de modo que a paralisia de uma 
implica a de outra. 

Primitivo e limitado, o sistema de trocas ignora o dinheiro, elemen-
to simbolico e sem valor real. Na verdade, o dinheiro inexiste neste uni-
verso. As trocas se fazem em especie, como compete a uma economia pri-
maria, ressaltando a penuria da vida das camadas mais amplas e, pois, mais 
necessitadas. De fato, a carencia marca todos os atos desta gente. Esse, 
sem duvida, um dos dados fundamentals da ficgao regionalista, quando 
empenhada em apreender a carencia para ressaltar a privagao, a falta de 
horizonte, determinantes da propria homogeneidade da regiao. 
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Assim, flxada por regras ancestrais, a vida dessas comunidades, se 
compassam com imperturbavel igualdade, pela mesmice e continuidade. 
Alias, a propria ideologia conservadora se encarrega de disseminar o prin-
cipio de que qualquer alteragao esta sujeita a castigos, a desgragas coleti-
vas enviadas para punir os que ousaram alterar a ordem, romper o equi-
librio. Por ai se pode ver que o conservantismo aparece como elemento 
chave neste contexto, cuja atividade se pauta por modelos jamais postos 
em questao. E o que permite a perpetuidade do atraso, tornando solida-
rios regionalismo e subdesenvolvimento, como ja fez Antonio Candido (1). 
Tao poderosa e esta relagao que somente se pode falar de literatura regio-
nalista onde sobrexiste o atraso, condigao de inalterabilidade da estrutura 
social e de persistencia dos dados de base: Sicflia, Grecia, Portugal, Afri-
ca e principalmente America Latina. Nao se va supor doutra parte que 
basta miseria para haver regionalismo. Fosse assim e teriamos uma riqui's-
sima literatura regionalista. 

Regionalismo, por outra parte, pressupoe a presenga de uma socie-
dade fechada, em que todo sintoma de abertura e combatido com vio-
lencia e persistencia, sob a falsa alegagao de perturbar ou subverter a or-
dem. A ideologia do grupo dominante se encarrega de criar condigoes 
a sua perpetuidade, utilizando os mais diversos tipos de pressao: cultivo 
de tabus, inibigSes de fiindo religioso e supersticioso, geragao de amea-
gas, proibigSes, clima de panico nos momentos dificeis, aludindo a pos-
sibilidade de catastrofes e desgragas, com o objetivo claro de manter a 
comunidade dentro de limites sempre previsiveis e principalmente contro-
laveis. As proprias festas se mutilam e pragmatizam para adequar-se as 
necessidades de momento. Deixam, pois, de ser manifestagao espontanea 
do grupo, acontecimento natural, necessidade de expressao da comuni-
dade, para se verem convertidas em instrumento controlado e controla-
dor, habilmente manipulado pelos que mantem o poder. Exercita-las 6 
garantir a continuidade, o direito de mando e de decisao sobre o grupo. 
Se estes instrumentos, por acaso, se mostram ineficientes ou se paira al-
guma ameaga maior, os detentores do poder nSo se inibem em apelar para 
argumento mais eficaz: a forga, com a qual se desfazem as veleidades de 
mudanga, dobram-se as espinhas mais recalcitrantes. Fabiano personagem 
de Vidas Secas, em ambos os sentidos, e excelente exemplo de apreensao 
de comportamento modelado e modelante, num meio em que se verificam 
desniveis brutais e violentos, sob a aparencia duma ordem sagrada, indican-
do a persistencia dos tragos arcaicos da sociedade injusta em todas as suas 
medidas. 

Este mundo dramatico de vidas que se corroem e animalizam, mime-
tizado em respeitavel nivel estetico pop obras de boa qualidade, foi posto 
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ao alcance de todos pela ficgao regionalista mais consciente e conseqiien-
te, substituindo o exotico e pitoresco, que se realizavam, ainda se reali-
zam, segundo as exigencias do gosto europeu, sempre pronto a consumir 
o que, aos seus habitos, chega como diferente, estranho. Bem verdade 
e que, tendo chegado aquele ponto de realizagao estetica, o regionalismo 
parece ter esgotado a propria materia de que se nutria, ao menos como 
modo de representagao da realidade. 

Veja-se, pois, que das formas titubeantes com que comega a ser 
composto no periodo romantico, a ficgao regionalista avanga para alcan-
gar excelente nivel nos anos trinta e seu melhor desempenho, em nossos 
dias, com a extraordinaria criagao de Guimaraes Rosa eleva-a a tal grau 
de amadurecimento dificil de ser acompanhado. Dai tambem certo impasse. 
Com o aumento da qualidade desenvolve-se tambem o quilate da exigen-
cia de um leitor que ja nao se contenta com uma ficgao feita pela metade. 
E preciso que a obra corresponda a este grau de exigencia e apresente 
alguma coisa alem do pitoresco, do curioso, do documental, da simples 
vontade de ser escritor, para alcangar a aceitagao publica. Ja nao se pode 
admitir aquele regionalismo ingenuo, com que se pretendeu, durante muito 
tempo, plasmar certa visao da realidade brasileira. 

No brasil talvez se possa falar em tres ou quatro atitudes regiona-
listas, dentro das quais e possivel classificar as obras que de uma ou outra 
maneira se enquadram em seus limites: CONSERVADORA, corresponde 
aquelas obras em que a defesa do regionalismo surge como forma de pre-
servagao das estruturas existentes, vistas sempre como boas, belas e glo-
riosas. Otica do grupo dominante para o qual a literatura tambem pode 
ser uma poderosa aliada na luta de defesa "das tradigoes", confundidas 
com os padroes vigentes, merecedores da exaltagao, dignos de apologia. 
0 que existe e otimo e nao merece reparos. Neste caso o elogio da tra-
digao, equivalente ao principio da conservagao, e o componente essencial 
que identifica a ideologia do escritor, normalmente convertido em pilar 
na luta contra qualquer tipo de modificagao. Convem lembrar que os 
escritores, os homens de cultura foram, regra geral, extraidos das cama-
das dominantes e, pois, seus naturais defensores, tenham ou nao conscien-
cia da posigao assumida. DENUNCIANTE, poderiamos denominar a se-
gunda, a ela se prende o momento de elevagao da qualidade estetica das 
obras, momento de reconhecida grandeza dessa vertente da ficgao no 
Brasil. Desvelando a imagem de beleza e fartura alimentada na fase ante-
rior, procura-se agora instaurar a denuncia da miseria, o atraso e anacro-
nismo de certo espago geografico; alerta para a tragjca dependencia, para 
a situagao de insolvencia social: a literatura empenhada ideologicamente 
num processo de transformagao das estruturas e das relagoes humanas, 
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de produgao e trabalho, tornados como responsaveis pelo estagio de de-
pendencia e atraso, carencia e miseria. Alude-se aqui a necessidade de 
desmontagem das estruturas regentes da vida como condigao para superar 
o estagio de dependencia e propiciar o salto para sua superagJo. fi ver-
dade que o impacto causado pela obra desta faixa e seu bom acolhimento 
se devem antes de mais nada a alta qualidade estetica desta literatura, 
capaz, por isto mesmo, de persuadir pela verdade que defende, gragas 
ainda ao tratamento linguistico que se adequa com perfeigao as propos-
tas artisticas. E que se tem consciencia de que antes de mais nada se esta-
va fazendo literatura, cuja denuncia so se validaria em fungao da quali-
dade das obras; terceira, ACOMODADA, se e que se pode considerar re-
gionalistas aquelas obras preocupadas apenas com a exportagao do pito-
resco e do exotico, a que nao ficou infenso certo cinema novo. Apesar 
do tempo decorrido esta feigao continua oferecendo ao estrangeiro, em 
especial ao europeu, a surrada imagem, inaugurada no Brasil por Pero 
Vaz de Caminha, no seculo XVI, quando anunciou para o mundo civili-
zado as "Indias de vergonhas tao altas e tao cerradinhas", hoje transfor-
madas em untuosas e picantes mulatas, gloria e riqueza de certos recei-
tuarios ficcionais, altamente rentaveis. Pena que traduzam imagem tao 
falsa e tao distante de nossa realidade humana e social, confundido o pi-
toresco com os fundamentos do tipico caracterizador da regiao; por fim 
uma provavel quarta categoria que eu denominaria precariamente de GLO-
BALIZANTE, desembocadura das anteriores, seu principal representante 
e Guimaraes Rosa, cuja obra foi capaz de apreender de maneira global 
o espago que lhe serve de base, gragas ao poder de captagao do essential 
numa forma poetica que o espelha e transfigura. Concebido no pr6prio 
eixo da obra e espago geografico, cruzando realidade e imaginagao, nSo 
mostra os tragos de juntura, para alcangar convincente amplitude. Assim, 
ao cria-lo e sustenta-lo a linguagem molda e se amolda aos estratos da 
regiao para plasmar as componentes singularizadoras do meio, conservan-
do sua pureza e sua poesia, sua forga e seu misterio. Se, pois, a realidade 
imediata serviu de estimulo, a preocupagao do Autor se volta para os 
aspectos mais expressivos como forma valida de compor esse universo. 
Mas antes e acima de tudo, era preciso entender que somente a supera-
gao deste imediatismo poderia resultar em valor estetico digno de respei-
to e impor a obra pela sua elevada qualidade arti'stica. 

Nota: 
1 "Literatura y subdesarollo" in America Latina en su literatura. Coord, e Introd. 

de Cesar Fernandez Moreno. Mexico, Siglo Veitiuno Editores, 1972, p. 335 
et seqs. 
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