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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho tem como objetivo evidenciar a relaQao existente entre Geografia e 

Literatura. Parte inicialmente dos pressupostos da Geografia Humanista na aproximacao da 

Ciencia com Arte. Consideram-se fimdamentais para esta pesquisa, os estudos do geografo 

Mil ton Santos, onde utilizaremos de dois dos seus conceitos chaves na producao geografica, a 

concepeao de espaco e paisagem. A partir da compreensao dessas categorias busca-se unir 

todos os elos possiveis desta pesquisa. Voltando-se para o campo de estudo brasileiro, 

apresenta a Literatura Regionalista, que tem o sertao nordestino como cenario para as 

narrativas. Essa corrente muito tem a contribuir nos estudos voltados para essa area. Serao 

utilizadas como recursos as obras:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Os Sertoes de Euclides da Cunha e Vidas Secas do escritor 

Graciliano Ramos, para estabelecer este possivel dialogo. Levanta as seguintes hipoteses: Que 

elos podem ser encontrados entre a Geografia e Literatura? Como surgiram? E possivel 

entender as complexidades dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90 fazendo uma inter-relacao do saber cientifico com o 

literario? Como os elementos geograficos sao representados na Literatura? Todas estas 

questoes nortearao este trabalho. 

Palavras-chave: Geografia; Literatura; Espa9o; Paisagem; Representa9ao; Sertao; Seca. 
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A P R E S E N T A C A O 

A presente monografia intitulada:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Geografia e Literatura no caminho de Os Sertdes e 

Vidas Secas apresenta em sua introdueao, a sistematizacao da pesquisa dando destaque ao 

objeto e aspectos metodologicos desse trabalho. 

0 capitulo 1,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Geografia numa perspective! literdria, traz uma reflexao acerca da 

aproximacao da Geografia com a Literatura. considerando os pontos convergentes entre estes 

campos de conhecimento. com o objetivo de ampliar a visao geografica da realidade. 

Desenvolvemos uma abordagem a partir da Literatura Regionalista, considerando o espaco 

sertanejo como delimitacao conceitual e eixo da pesquisa. 

O capitulo 2, Os Sertdes de Euclides da Cunha, apresenta uma analise geografica da 

primeira parte do livro A Terra, trazendo consideracoes sobre a Geografia trabalhada por esse 

escritor. 

O capitulo 3, As Vidas Secas de Graciliano Ramos, apresenta a analise da obra Vidas 

Secas, estabelecendo suas relacoes com a Ciencia Geografica. 

Por f im, nas considerac5es finais sao expostos os avancos advindos durante a 

elabora9ao deste trabalho. 
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I N T R O D U C A O 

A Geografia ao longo do seu processo de desenvolvimento e construcao. quanto 

ciencia. tem buscado diferentes formas de pensar. perceber e refletir sobre os fenomenos 

espaciais fisicos- sociais que atuam na formacao e configuracao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90 geografico. como 

meio para o entendimento da realidade. Neste trabalho, buscamos formular um encontro entre 

a Geografia e a Literatura, para compreendermos o discurso geografico a partir do literario. 

Partindo de uma definisao conceitual, passando pela constru9ao. aplica9ao e apropria9ao do 

espa90 e de suas categorias pela Geografia, apontaremos algumas formas de leitura e 

utilidades atribuidas a estes no dialogo com a arte literaria. 

Pensar sobre a Geografia atraves da Literatura nos permite ter um olhar mais 

abrangente com rela9§o as transformasoes do mundo, pois as obras literarias sao capazes de 

exprimir diferentes representa9oes da realidade. O espa90 se apresenta como a base 

metodologica da Geografia e na Literatura constitui-se como alicerce para o desenvolvimento 

das narrativas. A ciencia geografica se utiliza do espa90 como objeto de estudo para conhecer 

a realidade e a Literatura por sua vez, para representar essa realidade. Espa9o geografico e 

espa90 literario nao devem ser entendidos como sinonimos, uma vez que a Geografia e uma 

ciencia objetiva e a Literatura uma forma de linguagem subjetiva que se utiliza do metodo 

ficcional para representar o real. 

Utilizaremos das linhas de pensamento da Geografia Humanista para explicar como 

surgiu essa aproxima9ao da Ciencia com Arte, alem da necessidade de se fazer uma 

abordagem diferenciada com rela9ao ao estudo do espa90 pela Literatura. Nessa corrente, os 

estudos dos fenomenos geograficos partem de uma abordagem cultural, onde o "espa90 

vivido" pelo Homem e o eixo fundamental para o desenvolvimento dos trabalhos em questao. 

Para tanto, apontaremos como esse "espa9o" da Geografia Humanista e discutido no contexto 

literario. Em seguida, faremos a conceitua9ao do espa90 geografico e paisagem na abordagem 

do geografo Milton Santos que, no nosso entendimento, muito tem a contribuir para o 

desenvolvimento da proposta aqui apresentada. Nao pretendemos considerar exclusivamente 

as elabora96es de Mil ton Santos neste trabalho. Nosso objetivo e utilizar as teorias sobre o 

espa90 geografico desse autor para conduzir as elabora9oes e analises aqui propostas. 

Entendemos que a importancia em compreendermos o espa90 passa inicialmente pelos 

principios da abordagem cientifica da Ciencia Geografica, para depois nos voltarmos ao 

espa90 literario e so a partir disso, podermos diferencia-los. 
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Apos fazermos o levantamento bibliografico para o embasamento teorico, traremos 

essa discussao para o campo de estudo brasileiro. utilizando da Literatura as abordagens da 

Corrente Regionalista que sao de suraa importancia para a compreensao do complexo 

geografico nas obras definidas para este estudo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Os Sertdes (1902) de Euclides da Cunha e 

Vidas Secas (1938) de Graciliano Ramos. Estas obras foram selecionadas por possuirem 

subsi'dios suficientes e coerentes para o aprofundamento das questoes levantadas nesse 

trabalho. 0 suporte geografico que buscamos encontrar nessas obras expressa a nossa ideia de 

entender a Geografia atraves da Literatura. Nosso objetivo e contextualiza-las no espaco e no 

tempo, selecionando fragmentos das mesmas para mostrar como os elementos geograficos sao 

apresentados numa obra literaria e como a realidade social e entendida pelos escritores. 

Utilizamos primeiramente do enfoque teorico do escritor Euclides da Cunha com seu 

livro Os Sertdes (1902). Esta obra aborda a area de dominio do semi-arido (sertao) partindo 

do seu contexto geografico. alem de retratar a realidade do sertanejo nestezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90. Para tanto, 

trabalhamos com a primeira parte do livro denominada A Terra, que se constitui como um 

estudo geografico feito pelo escritor sobre o sertao de Canudos no estado da Bahia. Logo 

apos, para a concret iza9ao da nossa proposta de estudo, utilizaremos a obra Vidas Secas de 

Graciliano Ramos, no intuito de apresentar como o complexo geografico pode ser trabalhado 

no contexto literario. Este romance, que tambem retrata o sertao nordestino, descreve o 

fenomeno da seca mostrando quais sao as suas consequencias na realidade do Homem. 

Esses escritores descrevem a paisagem sertaneja com uma grande riqueza de detalhes 

e na estrutura das obras e apresentada a rela9ao do Homem com o Meio, ou seja, 

consequentemente a representa9ao do espa90 geografico. E neste sentido que inserimos a 

Geografia, pois a partir dela podemos analisar como as caracteristicas geograficas descritas 

nas obras contribuem tambem para uma visao da realidade alem do livro. Tanto Graciliano 

como Euclides trabalham o espa90 sertanejo a partir de suas caracteristicas naturais e sociais. 

E de suma importancia destacar que foi justamente por meio desse enfoque do espa90 natural 

e social das obras analisadas, que buscamos apresentar os conceitos de espa90 e paisagem na 

perspectiva do geografo Mil ton Santos. 

A Literatura se apresenta para o geografo como um laboratorio, surgindo atraves dessa 

rela9§o a oportunidade do dialogo entre areas afins. que tentam responder aos 

questionamentos impostos pelos novos tempos, numa troca de saberes multilaterais. As obras 

de Euclides da Cunha e Graciliano Ramos se constituem como um rico material a ser 

trabalhado no campo geografico. por apresentar descri9oes detalhadas de categorias de estudo 
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da Geografia. alem de representar o espaco geografico da nossa realidade vivenciada. o sertao 

nordestino. A partir dessas questoes buscaremos contribuir com o enriquecimento do dialogo 

entre Ciencia e Arte, objetivando nao apenas mostrar o que ha de geografico numa obra 

literaria, mas sim evidenciar qual a geograficidade existente nelas. alem de reunir elementos 

que nos auxiliem na construcao dessa relaeao. 

Metodologicamente. o presente trabalho foi elaborado partindo de uma abordagem 

geral para a especifica. Consideramos realizar uma abordagem espacial. que pode ser 

desenvolvida a partir deste material de analise Apresentamos as possiveis r edoes existentes 

entre a Geografia e a Literatura, para depois chegarmos as analises das obras selecionadas. 

retirando fragmentos das mesmas para a consolida9ao dos nossos resultados. 0 proposito 

maior deste trabalho e mostrar que essa rela9ao entre Ciencia e Arte nao so e possivel, como 

de fato existe. Por fim, diante de uma possivel conclusao, apresentaremos os resultados dessa 

reflexao e analise. apontando os pontos positivos de se fazer uma inter-rela9ao de areas de 

conhecimento afins e principalmente a contribuisao que esse estudo pode trazer como uma 

proposta de expansao do conhecimento. 
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1. A G E O G R A F I A NUMA P E R S P E C T I V A L I T E R A R I A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Geografia e a Lileralura sao formas de discurso que tern em comum a 

visao do espago como modo de existencia do homem-no-immdo (MOREIRA. 

2004). 

Os estudos desenvolvidos no ambito da Geografia, ao longo dos anos, tem contribuido 

na intensificacao do dialogo dessa ciencia com outras areas do conhecimento, promovendo a 

sua insercao num contexto multilateral de defmicoes e abordagens. Esse dialogo ja existia de 

forma intuitiva mesmo antes de a Geografia se firmar como ciencia, a partir do positivismo no 

seculo X I X . Os trabalhos realizados na corrente positivista eram baseados em fenomenos 

reais, concretos e quantificaveis. reduzindo assim o campo de conhecimento geografico 

apenas a trabalhos empiricos. Na busca para se tornar uma ciencia moderna. a Geografia 

passou a investir em modelos proprios, que possibilitaram uma maior objetividade e tambem 

se apropriou do metodo cientifico para defmir suas especificidades. Esse dialogo com outras 

areas passou a ser considerado sistematico quando os estudos geograficos foram sendo 

utilizados no entendimento da realidade. 

Segundo Sa e Menzl (2010), a Geografia sempre foi uma ciencia muito criticada pela 

sua falta de objetividade teorica e metodologica. Suas abordagens sempre foram 

extremamente cientificistas e tradicionais, o que consequentemente influenciou diretamente 

na sua utilizacao no estudo do Homem. Entretanto, e justamente nessa dificuldade de 

elaboracao de um unico modelo que a ciencia geografica pode dialogar com outras areas, 

rompendo com a unilateralidade cientifica utilizada em seus estudos, e construindo assim 

caminhos para se defmir as diferentes formas de pensar sobre o espaco. Para Castro, Gomes e 

Correa (2012, p. 8), tao importante quanto um esforco de defmieao do objeto da geografia e o 

esforco de analisar algumas de suas dimensoes para interpretar os ordenamentos que resultam 

e integram a dinamica do mundo social. 

Portanto, assim como outras ciencias, a Geografia utiliza-se de conceitos 

estruturadores e categorias de analise que servem como base para seus estudos e fazem o 

pensar geografico ultrapassar as fronteiras que podem limita-lo a discursos sistematizados e 

generalizados de sua base teorica. O espaco geografico e a principal categoria da Geografia, 

ao assumi-lo como primordial nos seus estudos e abordagens. essa ciencia coloca-se diante da 

dificuldade de construir um conhecimento capaz de abranger as miiltiplas dimensoes e 

defmicoes deste espaco. 
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Como toda ciencia a geografia possui alguns conceitos-chave, capazes de 

sintetizarem a sua objetivacao, isto e, o angulo especifico com que a 

sociedade e analisada. angulo que confere a geografia a sua identidade e a 

sua autonomia relativa no ambito das ciencias sociais. Como ciencia social a 

geografia tem como objeto de estudo a sociedade que. no entanto, e 

objetivada via cinco conceitos-chave que guardam entre si forte grau de 

parentesco, pois todos se referem a acao humana modelando a superficie 

terrestre: paisagem. resiao. espaco. lusar e territorio. (CORREA. 2000, p. 

17). 

Na Geografia os conceitos estruturadores e categorias de analise definem-se a partir de 

diferentes correnles do pensamento geografico e buscam abordar as diferentes dimensoes da 

realidade. Neste trabalho. em especial, apontaremos as categorias analiticas consideradas 

basilares para a Geografia: espaco. paisagem, regiao, lugar e territorio; que sao de grande 

importancia para o desenvolvimento das pesquisas geograficas. Para tanto. cabe aqui 

ressaltar, que a Sociedade e o Tempo tambem atuam como fonte de investigacao geografica e 

sao categorias utilizadas principalmente por geografos que trabalham com uma geografia 

humana. vollada para as relacoes sociais existentes no espaco. contextualizando-as em 

determinados tempos, como e o caso do geografo Mil ton Santos. 

Independentemente de qual corrente do pensamento geografico essas categorias sejam 

trabalhadas, e de fundamental importancia que elas consigam abranger aspectos importantes 

da realidade para que a ciencia consiga, a partir de seus estudos, explicar os fenomenos e 

relacoes existentes no mundo seja de ordem natural, social, cultural, economica ou politica. 

Passando por uma breve conceituacao. utilizando como alicerce a Geografia Critica. 

entendemos que ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90 geografico e o eixo basilar desse campo do conhecimento e as 

demais categorias assumem o papel de defmir as especificidades desse espaco. A Geografia 

Critica sera a corrente geografica utilizada para conceituar as categorias de analise dessa 

ciencia por focar seus estudos nas r edoes sociais ocorridas no espa£o. Nesta concep9ao, 

espa90 e sociedade sao intimamente ligados e por meio dessa produ9ao contribuirao para as 

analises propostas neste trabalho. 

Na analise de Santos (2006), um conceito basico e que ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espago constitui uma 

realidade objetiva, um produto social em permanente processo de t ransforma9ao. Nele sao 

estabelecidas as r edoes da sociedade com a natureza e a partir dessas r edoes sao definidas 

as suas especificidades. O Homem se apropria do espa90 fisico (natural), transformando-o por 

meio do trabalho, em espa90 geografico. Sendo assim. o espa90 e resultado das r edoes que 

as pessoas estabelecem entre si e com a natureza cotidianamente. moldando-o para uma esfera 

social. Moreira (1982, apud BRAGA, 2007. p. 69), entende o espa90 como estrutura de 
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relacoes sob determinacao do social. E a sociedade vista com sua expressao material visivel, 

atraves da socializacao da natureza pelo trabalho, uma "totalidade estruturada de formas 

espaciais". OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90 e primordial nos estudos geograficos e nele estao inseridas as demais 

categorias de analise. Esse fator expoe assim sua importancia. 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA paisagem para Santos (2008, p. 40, apud M A C I E L ; M A R I N H O , 2012, p. 17), se 

refere a "tudo aquilo que nos vemos o que nossa visao alcanca. Esta pode ser definida como o 

dominio do visivel, aquilo que a vista abarca. Nao e formada apenas de volumes, mas tambem 

de cores, movimentos, odores, sons, etc.". Baseando-se nesse conceito de Mil ton Santos, 

vemos que para ele a paisagem se refere as c o n f i g u i d e s extemas do espa£o. o aspecto 

visivel 1 (aspectos naturais e sociais), mas tambem admite que a mesma se configure pelos 

odores, sons, entre outros, ao qual nao podemos ver, mas senti-los. Portanto, a paisagem nao 

pode ser entendida apenas pelo aspecto ocular que nossa visao alcan9a, ela e formada por um 

conjunto de fatores que determinam sua configura9ao no espa90. ou seja. ela constitui um 

"conjunto de formas heterogeneas, de idades diferentes. peda9os de tempos historicos 

representativos das diversas maneiras de produzir as coisas. de construir o espa9o" (SANTOS, 

p. 40). 

[...] paisagem nao deve ser vista apenas como determinada por9ao do espaco 

composta de elementos externos, visiveis e estaticos. A paisagem do 

geografo apresenta-se como um mosaico. constituido de elementos concretos 

e abstratos, visiveis e invisiveis, que materializam as r e d o e s estabelecidas 

entre o homem e o meio, e que e a expressao da organiza9ao de todos os 

elementos no espaco geografico. Portanto. a compreensao da paisagem 

transcende o aspecto visual e apresenta-se diferenciada numa escala 

temporo-espacial. (D1AS, 1998, s/p). 

Expondo o conceito de lugar, Cavalcante (1998, apud COSTA; ROCHA, 2010, p.28) 

defme-o como sendo o "espa90 do particular, estando presentes os elementos historicos. 

culturais e a identidade; revelando as especificidades". Para Mil ton Santos, no livro A 

Natureza do espago, o lugar e apresentado como um espa90 produzido por duas logicas: a das 

vivencias cotidianas das pessoas, e a dos processos economicos, politicos e sociais que 

constituem a globaliza9ao. Neste sentido. entendemos que Mil ton Santos leva em 

considera9ao as influencias dos processos relacionados a globaliza9ao com rela9ao aos 

estudos dos modos de vida que os individuos desenvolvem nos lugares. A defmi9ao de lugar 

1 Segundo Costa e Rocha (2010. p. 25) ''os geografos geralmente compreendem a paisagem como a expressao 

materializada das relafoes do homem com a natureza"". 
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na Geografia Critica deu-se principalmente a partir da valorizacao das questSes politicas e 

economicas presentes na sociedade. 

Seguindo para o conceito dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA regiao, citando Cavalcante (1998. apud COSTA; 

ROCHA 2010. p. 25), "na visao da geografia critica se analisa a regiao a partir da 

caracterizacao do capitalismo como um sistema que promove o desenvolvimento desigual. A 

regiao e considerada uma entidade concreta, resultado de multiplas determinacoes e das 

contradicoes materializadas no espaco". Para Correa (1991, p. 32, apud Y A Z I G I , 2002), "a 

regiao e defmida como um conjunto de lugares onde as diferencas intemas entre esses lugares 

sao menores que as existentes entre eles e qualquer elemento de outro conjunto de lugares". 

Este mesmo autor lembra que em seu reconhecimento e mensuracao introduzem-se tecnicas 

estatisticas. o que pressupoe mais objetividade do estudioso. Ressaltamos tambem que o 

termo regiao e comumente relacionado azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA diferencia9ao de areas. 

Com rela9ao ao conceito dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA territorio sabemos que a renova9ao critica da Geografia 

estabeleceu uma defin i9ao diferente para essa categoria. O conceito de territorio e 

estabelecido a partir das r edoes de poder espacialmente delimitadas. que atuam sobre um 

espa90 concreto (material). Santos e Silveira (2001), propoem a no9ao de espa90 territorial, 

que significa a presen9a de um Estado, um espa90 e de uma na9ao. Deste modo, os agentes 

sociais, politicos e economicos que interferem no espa90, sao responsaveis pela defmi9ao do 

territorio. Para Saquet e Silva (2008), o territorio e um conceito subjacente em sua elabora9ao 

teorico-metodologica e representa um dado fixo, delimitado. uma area. Dematteis (2008, apud 

ABRAO, 2010, p. 60), compreende o territorio como produto social, lugar de redoes , 

considerando as intera9oes entre diferentes lugares e pessoas. Trata-se de uma constru9ao 

social, onde ha desigualdades, combinadas as caracteristicas naturais especificas de cada 

lugar. Resulta de uma constru9ao coletiva e multidimensional. 

Para se compreender as diferentes dimensoes analiticas da Geografia e de fundamental 

importancia que se aborde as categorias de forma articulada, avaliando e utilizando aquelas 

que mais se adequam para a compreensao de cada realidade de pesquisa ( M Y A Z A K I , 2008). 

Alias, as dimensoes de analise se referem a fenomenos e processos que se articulam entre si. 

A partir de suas categorias de analise a Geografia pode ser compreendida sob uma egide inter-

relacionada dos fenomenos, que contribuem para o desenvolvimento de pesquisas articuladas 

com outras areas de conhecimento, garantindo uma maior abrangencia dos estudos voltados 

para a explica9ao da realidade. 
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Milton Sanlos (1996) explica que, desde que a Geografia comecou a sua busca de 

individualizacao como ciencia. os geografos tiveram a pretensao de que ela fosse, antes de 

tudo, uma ciencia de sintese. capaz de interpretar os fenomenos que ocorrem sobre a Terra, 

com a ajuda de um aparato proveniente de uma multiplicidade de ramos do saber cientifico. 

tanto no ambito das disciplinas naturais e exatas. quanto no das disciplinas sociais e humanas. 

A Geografia pode vir a ser compreendida atraves de uma abordagem que a represente e 

permita o surgimento de indagacoes a respeito de seu objeto de estudo e eixo central, o espaco 

geografico. e de suas categorias de analise. Tem-se em vista que essa abordagem se encaixe 

na tematica desta ciencia e contribua significativamente para o surgimento de novas 

discussoes teoricas acerca do pensar geografico. Para Lima e Chaveiro (2011. p. 24): 

A importancia do espaco e de suas categorias de analise na constituicao dos 

imaginarios. na delimitacao de fronteiras territorials, no modo como as 

diversas identidades estabelecem vinculos com o mundo. no processo social 

de subjetivacao e enfrentamento de conflitos economicos e politicos deve 

ultrapassar a situacao de um palco. 

O ser humano atribui significacoes aos acontecimentos sociais presentes na sua 

realidade, relacionando-se uns com os outros. adquirindo experiencias e transformando o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

espa90 a partir das relacoes estabelecidas sobre o mesmo. A vida social torna o estudo do 

espa90 um campo de inumeras defmi96es e abordagens e especifica-o tambem como o espa90 

vivido, ou seja. aquele em que as r edoes sociais sao estabelecidas. Neste sentido. 

entendemos que a partir dessa rela9ao entre vida social e espa9o, a Geografia pode utilizar-se 

de outras formas de conhecimento para enriquecer seus conteudos e atribuir uma \ aloriza9ao 

aos seus conceitos. 

Na busca por explicar a rela9ao entre espa90 e sociedade. a partir da visao de espa90 

vivido. encontramos aqui um elo que liga a ciencia geografica com outra area que e 

desprovida cientificidade: a Arte. Mas. como poderiamos utilizar-se da Arte para estudar o 

espa90 geografico? Desde que 0 Homem se tomou objeto de seu proprio estudo, vem 

crescendo as discussoes acerca de suas a96es e pensamentos. A Cultura como veiculo de 

expressao do Homem atraiu a aten9§o de olhares no meio academico. mas. quando se trata de 

relacionar arte (subjetiva) e ciencia (subjetiva). tem-se um grande desafio para 0 seu 

reconhecimento. Assim, a resposta para essa pergunta sera dada a partir da arte literaria que 

utilizamos como um dos temas principais deste trabalho. Apropriando-se de uma abordagem 

cultural, a ciencia geografica pode estabelecer um dialogo com a Arte, em especial a 

file:///aloriza9ao
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Literatura, para analisar as similaridades existentes entre o espaco geografico e o espaco 

literario. 

Ao se considerar a contribuicao da Literatura para a Geografia, somos conduzidos a 

considerar que as obras literarias apresentam em sua maioria. uma representa^ao da realidade 

espacial e da condicao humana. A Geografia enquanto ciencia estuda o espaco. onde esta 

inserida essa realidade e a Literatura o representa. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ut iliza9ao da obra literaria como recurso 

na compreensao geografica. permite a esta ciencia ampliar seus meios para o entendimento 

das relacoes espaciais existentes. Para Farias (2011, p. 74), "o conteudo espacial que 

configura as tramas literarias possibilita para os geografos e nao geografos, um acesso a 

dimensoes espaciais em que se inserem os sujeitos, seu cotidiano e sua cultura". E a partir 

desse preceito que a ciencia e a arte se inter-relacionam e tambem se complementam. 

enquanto areas de conhecimento, utilizando-se de recursos semelhantes para estabelecer 

parametros que tanto podem ser usados pela Literatura como pela Geografia. A ciencia 

geografica tem procurado nos ultimos 50 anos, avanfar neste entendimento, acreditando que e 

possivel estudar o espaco sem reduzi-lo a sua dimensao material, logica e formal. 

Entender a Geografia por meio da Arte 2 ainda e visto como um desafio para muitos 

estudiosos da area, uma vez que, esses estudos ainda sao pouco requisitados nesse campo de 

conhecimento. O modelo cientifico adotado pelos geografos tem na objetividade sua maior 

caracteristica. Contudo. a produ9ao literaria parte da subjetividade para expressar as 

experiencias hum anas no espa90. O que se percebe e que com rela9ao as obras literarias os 

olhares dos geografos sao direcionados para o contexto espacial construido na obra e nas 

relacoes Homem - Natureza definidos na mesma. A Literatura e capaz de produzir e 

transcrever diferentes representa96es da realidade, esta por sua vez, apresenta-se para o 

Homem como uma forma de se reconhecer no mundo atraves de suas experiencias, 

contribuindo na forma9ao de sua identidade. A inten9ao e utilizar-se dos textos literarios para 

fazer uma representa9ao dessa realidade, pois como a Geografia tem como objeto de estudo o 

espa9o. a Literatura por sua vez, tem suas tramas configuradas nesse espa9o. 

Compreendemos que a Geografia, a partir do seu metodo cientifico e a Literatura com 

o imaginario. podem ser consideradas como "expressoes" do mundo. por serem concebidas 

como modo de interpreta9ao do real. 0 espa90, alem de ser considerada a principal categoria 

de analise geografica. oferece uma linguagem tanto real da ciencia quanto simbolica da arte. 

2 As obras literarias nao modificam as teorias ja comprovadas pelas ciencias. O seu papel e enriquece-las atraves 

das representaeoes em suas narrativas. 
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Em razao dessa linguagem simbolica. a Literatura torna-se capaz de produzir e transcrever 

diferentes representacoes da realidade. Essa realidade por sua vez, apresenta-se para o 

Homem como uma forma de se reconhecer no mundo atraves de suas experiencias, 

contribuindo na formacao de sua identidade. De acordo com Teixeira (2008) "a Literatura tem 

sido utilizada, embora timidamente, por geografos para empreenderem analises espaciais 

desde o inicio do seculo X X , por ser um meio eficaz de investigacao que relata em diferentes 

escalas os lugares, o cotidiano, a paisagem, o mundo vivido". Para a Geografia, essas analises 

espaciais sao de grande importancia, uma vez que. a obras literarias estabelecem uma relacao 

de semelhanca com a realidade espacial, tornando-se capaz de defmir parametros para a 

compreensao do saber geografico. 

Para Moises (2001. p. 44. apud TEIXEIRA: ERTZOGUE, 2013. p. 63), a Literatura 

"constitui uma forma de conhecer o mundo e os homens", carrega em sua essencia a seria 

'missao" "de contribuir para o desenvolvimento daquilo que o homem busca compreender 

durante toda sua existencia, ele mesmo". Neste sentido, a representacao do real feita pela 

Literatura, permite que o individuo nao so entre em contato com o mundo em que vive. mas 

tambem compreenda. interaja e se comunique atraves dessa abordagem. Isso pode ser 

explicado pelo fato do ser humano conviver em sociedade, necessitando desenvolver tecnicas 

para enfrentar os desafios impostos pelo processo de transformacao do espaco. Aprendendo a 

lidar com as mudancas e a dominar as linguagens para se impor diante das dificuldades que 

Ihes foram apresentadas. Tais linguagens permitem azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cria9ao de imagens e sao resultantes da 

relacao do Homem com o Meio. podendo ser apresentadas num sentido literario de 

representacao do mundo. 

Enquanto arte e linguagem intimamente relacionada a condi9ao e existencia humana, a 

Literatura apresenta-se capaz de exprimir o mundo subjetivamente concebido, situando 

individuos ou coletividades de determinado local. Na perspectiva dos escritores, a obra pode 

refletir uma historia de vida de determinada sociedade num contexto espacial- temporal. 

Enquanto inst itu i9ao social, a Literatura usa como veiculo a linguagem, que e uma cria9ao 

social. Wellek e Warren (2003), afirmam que a literatura "representa" a "vida"*, e a "vida" em 

grande medida e uma realidade social. Essa realidade social faz parte do contexto geografico, 

e pode ser determinada a partir das t ransforma96es da sociedade. O Homem e produtor de tais 

mudan9as, e ao mesmo tempo torna-se produto J de sua propria realidade, pois o ser humano 

"Quando falamos em produto, quereremos dizer que diante das condicoes que lhes sao estabelecidas, o Homem 

altera sua personalidade para se adequar as mudancas que ele mesmo produziu. Como produto do seu meio, o ser 
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tem a capacidade de realizar modificacoes no seu meio e utilizar-se dessas mesmas mudancas 

para construir uma identidade que lhes favorecam num determinado tempo e espaco. 

1.1 Geografia Humanista: influencia na aproximacao geo-literaria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Literatura nao e alheia a realidade humana. e se dela fala com a 

linguagem subjetiva do signo. nem por isso dela fala menos como realidade 

que a Ciencia. Sao falas sobre o mundo tanto os discursos da Literatura 

quanta o da Geografia, da Sociologia. da Ouimica. da Fisica ou da 

Psicologia. todos eles nao sendo mais que modos de interpretacao-

representacao do real. (MOREIRA, 2004. p. 188). 

O interesse na utilizacao de textos literarios por parte do saber geografico nao e 

recente. De acordo com Neta (2005, apud FARIAS. 2011. p. 74). "ainda no seculo X I X e X X . 

os textos literarios. em especial os romances, eram tidos como fontes de informacoes 

geograficas sobre paisagens. lugares e povos. fornecendo assim elementos para o exercicio 

geografico consolidando-se em uma 'sintese* dos lugares". Para Barcellos (2009. p. 42), "a 

literatura ocupa um importante lugar na investigacao geografica desde o inicio dos anos 70. 

coincidindo com o periodo de renovacao nos estudos geograficos focalizando a dimensao 

cultural". A consolidacao da analise dos fenomenos geograficos tendo como referencial a 

Literatura, ocorreram. sobretudo a partir do advento da Geografia Humanista 4. na ciencia 

geografica. baseando-se nos principios da Geografia Critica. 

As bases da Geografia Humanista - ou Humanistica, como a chama Tuan 

(1982) - foram lancadas nos Estados Unidos por um grupo de geografos que 

mostravam-se descontentes com o principio logico e do optimum economico 

na conducao das acoes humanas e de sua relacao espacial. Estes geografos 

comecaram a utilizar-se de diversas fontes para enriquecer a perspectiva 

geografica e para ampliar o entendimento da condicao humana sob a Terra. 

Entre as influencias estao a Psicologia. a Antropologia, a Historia e a propria 

Filosofia. ( M A N D A R O L A JUNIOR; G R A T A O . 2003. p. 10). 

O desenvolvimento destes trabalhos nao representa apenas uma reflexao sobre os 

sistemas de producao. estruturas semioticas ou simbolicas. ou critica ideologica. mas 

participam de uma visao fenomenologica destinada a remeter o sujeito. os sentidos e os 

humano passa por esse processo de transformacao ate chegar numa adequacao final ao ambiente, ou seja. sendo 

indissociaveis as condicoes do espaco produzido. 

"A partir da decada de 1970. a Literatura comecou a ocupar uma pane importante na investigacao geografica 

com a emergencia de uma de uma geografia humanista paralelamente a uma corrente critica de inspiracao 

marxista (BROSSEAU. 2007. apud ANJOS. 2010). 
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valores aos estudos geograficos (BARCELLOS, 2009. p. 42). Em virtude do movimento de 

renovacao da Geografia, sobretudo a partir da decada de 1960. a Geografia Humanista adquire 

uma identidade propria. Enquanto corrente do pensamento geografico. ela preocupa-se com o 

espaco vivido (escola francesa) e fundamenta-se nos principios fenomenologico"-

existencialistas. com o intuito de apresentar a condicao da existencia humana e de sua 

experiencia no mundo. A partir desses principios. a Geografia e capaz de simbolizar e dar 

significados as acoes humanas que de forma especifica. sao aplicados dentro de uma base 

teorica definida. 

Dentre os estudiosos que seguem essa linha de pensamento humanista, podemos 

destacar os trabalhos realizados pelo geografo chines Yi-Fu Tuan, que foi um dos pioneiros na 

busca de se usar a Literatura nos estudos geograficos. Na perspective de Tuan (1982). a 

Geografia Humanista procura um entendimento do mundo humano atraves dos estudos das 

relacoes das pessoas com a natureza. do seu coinportamento geografico. bem como dos seus 

sentimentos e ideias a respeito do espaco e do lugar. De acordo com essa abordagem, a leitura 

geografica de obras literarias desponta informacoes sobre a organizacao humana no espaco. 

que por sua vez. e o objetivo central de toda relacao que envolve a Geografia e a Literatura. 

Em sua obrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Espaco e Lugar: a perspectiva da experiencia (1983). Tuan consolida a relacao 

entre a Geografia e Literatura por meio do enfoque dos conceitos-chave geograficos. espaco e 

lugar. que sao trabalhados a partir da experiencia e subjetividade humana. 

Outra pesquisadora6 bastante reconhecida na Escola Humanista e a geografa Anne 

Buttimer. que segundo Oliveira (2001. apud ROCHA. 2007. p. 21). tem sua importancia 

fundamental na constituicao da Geografia Humanista. tendo em vista o desenvolvimento de 

seus trabalhos. A partir de um olhar critico. tratou de questoes sociologicas nos valores 

geograficos. avaliando as ideias de um ponto de vista filosofico. tecendo consideracoes sobre 

o existencialismo e fenomenologismo no futuro da Geografia. Buttimer tornou-se um dos 

expoentes do chamado aporte humanistico. Para ela a vertente humanistica seria uma 

altemativa para a ciencia objetiva. pois estuda o mundo vivido e a relacao dos grupos sociais 

que o habitam. A partir do pensamento existencialista defendeu a ideia dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA descri96es 

5 0 tenno fenomenologia surge a partir da patevra fenomeno. que e originada da expressao gregafainomenon, por 

sua vez deriva do \erbofaineslai que significa "'mostrar-se a si mesmo". representando "(...) tudo aquilo que, do 

mundo extemo. se oferece ao sujeito do conhecimento. atraves das estruturas cognitivas da consciencia". 

(SERPA. 2001, apud ROCHA, 2007). 
6 Alem desses, podemos tambem ressaltar Edwar Refph que assim como Tuan trabalhou o conceito de lugar: 

Fremont utilizando-se do conceito de espaco vivido e Cosgrove apresentando uma nova abordagem sobre a 

paisagem cultural. 



23 

explfcitas e contemplativas do espaco e do tempo, bem como seus significados na vida 

humana diaria. 

Brosseau (2007, apud ANJOS, 2010, p. 2), afirma que "a Geografia Humanista seria a 

principal responsavel por realizar a aproximacao entre Geografia e Literatura, uma vez que. 

ela se pauta em 'valores, intencoes. subjetividade. identidade. enraizamento, experiencia 

concreta". para descortinar as relacoes do Homem com o lugar". Enquanto area de 

conhecimento. a Geografia Humanista sugere que alem do estudo do espaco. se deveria 

tambem dar uma importancia maior ao "lugar" e a relacao que os individuos estabelecem com 

ele. Os conhecimentos adquiridos pelos Homens 7 a partir das suas experiencias vividas 

contribuem para a construcao de seus lugares que consequentemcnte atuam na formacao de 

suas identidades. Ao procurar inserir o Homem no centro de seus estudos. essa corrente 

geografica utilizou-se da Literatura como base metodologica. 

[...] ao geografo humanista compete interpretar a experiencia humana. 

esclarecer o significado dos conceitos. dos simbolos e das aspiracoes. 

quando se referem ao espaco e ao lugar. Compete, tambem, mostrar que os 

significados e as valorizacoes presentes no espaco podem organizar a visao 

de uma paisagem ou as decisoes sobre atividades a serem desenvolvidas 

(SANTOS. 2011, p. 76). 

Os geografos humanistas preocupam-se em observar como o Homem representa ou 

interioriza sua experiencia no espaco. levando em consideracao a obra que lhes oferecer um 

encontro entre a subjetividade humana e o mundo real (objetivo). Dessa forma, a Geografia 

Humanista esta ancorada nos estudos que envolvem a experiencia humana no espaco, levando 

em consideracao o modo como os fenomenos aconlecem e se organizam na consciencia 

humana, modificando os modos de pensar, ser, e de estar no mundo. Tissier (1991. p. 236. 

apud A L M E I D A ; O L A N D A , 2008. p. 14). comenta que o reencontro da Literatura com a 

Geografia esta nas leituras de obras literarias feitas pelos geografos e afirma que a criacao 

literaria pode ser estritamente geografica, pois, "o texto se refere a um lugar preciso; tematico. 

ele se vincula a paisagem. ao conteudo humano ou social: epistemologico, o leitor atualiza o 

7Segundo Gomes (1996, p. 314), na corrente humanista a arte e considerada "como o elemento de mediacao 

entre a vida e o universo das representacoes". Tissier (1991, p. 237) vai alem e diz que "a literatura e uma 

Geografia mais humana". 

A Literatura constitui-se, portanto. num documento que conta. cria e recria um momento espaco-temporal. 

trazendo elementos para se pensar a sociedade e o espaco que constituam o ambiente do escritor (MONTE1RO. 

2002. p. 86). 
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sentido dos lugares. as representacoes". 0 mesmo autor reconhece como pano de fundo da 

arte, o lugar, o conteudo humano, o cotidiano e as representacoes. 

Na Literatura encontramos diferentes obras que abordam esses temas geograficos, 

sendo ricas em descricoes de paisagens e lugares que fazem parte da realidade do escritor. A 

juncao dessas descricoes. com os temas das obras trabalhadas sao reveladoras de um espaco 

subjetivamente representado, pois sabemos que a Arte e desprovida de metodos cientificos, 

sendo considerada subjetiva. Segundo Anjos (2010, p. 3), '"a narrativa literaria tece fotografias 

imaginarias que ajudam a desvendar conflitos sociais. modos de vida. organizacao do 

trabalho, forma e funcao de cidades, habitos de moradia, cultura alimentar, dirimir 

preconceitos, entre outros, uma vez que a pessoa cria suas tramas a partir do meio que o 

circunda*". A Literatura nos oferece um mundo subjetivo, podendo ser apresentada como um 

meio de expressao conectora dos individuos pertencentes a sociedade com o as representacoes 

do espaco. Partindo destas consideracoes, veremos a seguir como o espaco vivido e abordado 

na tematica da Geografia Humanista e tambem como aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA descri9oes das paisagens (ressaltadas 

anteriormente) sao desenvolvidas no campo literario, partindo do contexto geografico. 

1.1.1 0 espaco vivido e a paisagem literaria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As representaqoes do espaqo vivido, percebido, imaginado e concebido sao 

expressoes de diferentes modos de pensar e portando, viver, perceber, 

imaginar e conceber os diversos territorios que fazem parte de nossa vida 

cotidiana (KATURA, 2001). 

Nao ha como se falar na relacao entre Geografia e Literatura sob o ambito da 

Geografia Humanista. sem levar em consideracao o
 t ;

espa90 vivido*', termo muito utilizado 

nos trabalhos realizados nessa area. A ideia de espa90 vivido esta centrada nas experiencias 

vivenciadas pelo escritor e descritas na Literatura, como tambem, nas experiencias espa90S-

temporais do leitor, que servirao de bases para a constru9ao do imaginario e at ribui9ao de 

significados a obra lida. Neste sentido. entendemos que nao e so por meio da perspectiva do 

escritor que esta ancorada a rela9ao da Ciencia com a Arte, pois esta questao envolve mais do 

que apenas descrever o espa90. Ela envolve principalmente. o modo como o contexto da obra 

sera entendido pelo leitor, que podera tomar uma posi9ao acerca da realidade representada na 

obra, e assim fazer uma critica com rela9ao a mesma. 
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0 espaco e representado segundo um imaginario social em que nao se deve 

negar a materialidade. o concrete Entretanto, podemos entender nuances na 

multiplicidade de representacoes deste real - espacial. Na apreensao do 

espaco geografico en tram em jogo o ideologico. o politico e o cultural; ha, 

portanto. que se compreender que a representacao entra na dimensao 

simbolica desta apreensao (BASTOS, 1993. p. 8). 

0 escritor literario elabora referenciais simbolicos nos quais permitem para aqueles 

que leem suas obras. realizarem um dialogo com as mesmas, no que se refere azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA produ9ao de 

significados para a vida. Para possibilitar uma melhor leitura do espaco concreto, o escritor 

busca criar um espa90 representado a partir da sua experiencia de vida. ou seja, o artista 

utilizando-se da sua capacidade criadora apresenta um espa90 subjetivamente concebido, que 

se limita de acordo com a sua vivencia. A partir disso, o artista pode interpretar e dar 

sign ifica9ao ao espa90 real, contextualizando-o de tal fonna, que permita a cria9ao de uma 

narrativa literaria. 

O processo de cria9§o de uma obra literaria, a partir da perspective do 

Literato como um ser humano que interage com o mundo, acaba por criar 

um "mundo(s)" em sua obra; finge uma espacialidade com o enredo 

narrativo. conquanto. este enredo so toma sentido de fato quando os 

elementos mimetizados na obra estabelecem contato com o leitor. 

ampliando, assim. o dialogo do homem com o mundo atraves da obra 

(PLNHE1RO. 2013, p.78). 

0 espa90 vivido do autor e tambem do leitor da obra. se insere no contexto do discurso 

da narrativa, sobretudo no que diz respeito ao processo de cria9ao do mundo enquanto espa90 

de experiencias humanas. A obra literaria por meio do seu contexto espacial-temporal se 

estrutura numa determinada forma discursiva, que pode ser alterada de acordo com a otica de 

cada leitor, transcendendo sua genese e produzindo novas significa9oes. adaptadas a 

espacialidade vivida de cada um. Neste sentido. entende-se que a narrativa literaria pode ser 

considerada como um dos modos de discursos sobre o real, utilizando-se de simbolos e 

imagens para representa-lo. A obra literaria representa um espa90 imaginariamente construido 

e essa representa9ao pode ser feita sob uma tematica, que aborde conflitos sociais e 

ideologicos de determinada cultura, a partir da experiencia do escritor. 

Partindo do principio de que o espa90 e produzido, pensado e apreendido, 

compreende-se que o mesmo tem diversas formas de organiza9ao e tambem diversos tipos de 
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discursos sobre sua realidade. dentre os quais podemos citar, alem da Literatura, o Cinema 9, a 

Pintura e a Musica. Estes tipos de discurso sobre o real se inserem dentre as inumeras 

possibilidades de percepcao da realidade humana. Torna-se de grande importancia salientar. 

que estes discursos nao representam a realidade tal como ela e, apenas a "representifica". 

como afirma Menezes (2004). por meio de uma interacao entre o real e a fantasia1 0 mais as 

experiencias individuals de cada espectador da obra. 

Para a Ciencia Geografica, ha um interesse na imagem espacial e social que o discurso 

literario constroi. utilizando-se das relacoes sociais estabelecidas no enredo como um 

caminho para o entendimento do espaco geografico. consolidando-se como uma forma de 

representacao atraves dessas simbologias. Ribeiro (1990. apud BASTOS. 1993. p. 4) sugere: 

Os discursos sao formadores dc realidade e, assim. ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA real impoe-se ao 

conhecimento uma vez inserido numa pratica discursiva. O ser humano pode 

ter contato com o real atraves dos discursos que constroem concepcoes deste 

real, segundo vivencias e experiencias. que nada mais sao do que 

representacoes do real, (grifo do autor). 

A Literatura busca abranger a realidade a partir de uma estrutura desprovida de 

cientificidade. apresentando por meio de suas representacoes, os processos naturais e sociais 

presentes no espaco literario construido. no qual podemos considerar, como uma reproducao 

do espaco geografico. Esses espacos na Literatura sao trabalhados pelos escritores em 

diferentes aspectos, pois cada um tem seu modo de ver o mundo e de representa-lo. Para 

Amora (2006). a Literatura pode ser entendida como uma manifestacao das experiencias 

espaciais cotidianas do autor. nas quais produzem um conhecimento em que os individuos 

possam se identificar e ate mesmo tecerem afinidades com as coisas do dia-a-dia. 

O escritor, como individuo integrante da sociedade, reflete e escreve acerca de sua 

espacialidade. construindo uma identidade literaria que vai alem de suas experiencias 

particulares. Atraves da sua percepcao. o literato guarda vestigios dos lugares que o cercam 

ou ate mesmo daqueles nos quais apenas ouvem falar, representando-o de acordo com a sua 

otica. O meio social e natural se conjugam como bases para as historias desenvolvidas na 

Literatura e varios escritores temzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA concep9oes distintas. quando se trata das relacoes sociais e 

naturais existentes no espa90. Para os escritores que participam da mesma corrente literaria, o 

9 A arte cinematografica faz uma representacao da realidade e cabe a Geografia realizar uma analise dessa 

representa9ao do espaco na paisagem e lugar filmico. 
1 0 Suposta representacao do real. Aquilo que esta sendo mostrado. 
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espaco representado apresenta inumeras semelhancas. E evidente que apesar de semelhantes. 

cada obra e de carater unico, pois como ja afnmamos cada escritor tem um modo diferente de 

constituir uma narrativa, seja no uso das palavras, na criaciio de imagens, ou ate mesmo como 

a narrativa se desenvolve. Segundo Monteiro (2002. p. 86). "os bons escritores. como 

teslemunhos de seu tempo, captain 'eventos' retratando os aspectos da condicao humana que 

'tiveram lugar*. A Literatura. enquanto portadora destes sentidos e significados, enriquece e 

complementa a realidade buscada pelo geografo". A realidade e, portanto, descrita de acordo 

com a percepcao do escritor e a narrativa, alem de ser lida. pode ser imaginada pelo leitor de 

acordo com a sua interpretacao. 

E evidente a relacao da Ciencia Geografica com a Arte. Ler e interpretar obras 

literarias toma-se para os geografos, um dos meios de investigacao da realidade humana e 

suas acoes no meio natural. Revelam-se informacoes sobre as diferentes paisagens, estilos de 

vida da sociedade. alem de caracteristicas culturais. economicas e historicas. A paisagem. 

alias, e um dos principals temas geograficos encontrados em obras literarias. pois a producao 

literaria e rica em detalhar paisagens. sejam elas urbanas ou rurais. Assim. essa categoria de 

estudo geografica. torna-se uma referenda para o escritor literario. sendo tambem utilizada 

pelo geografo. que busca na Literatura um meio para compreensao do espaco. 

Quando discorremos sobre paisagem. buscamos tambem remete-la ao seu sentido 

literario. ou seja, defmir a paisagem geografica a partir do conceito de paisagem literaria. O 

estudo das paisagens tem se expandido no ambito dos estudos literarios, como forma de 

contribuicao para o desenvolvimento interdisciplinar entre areas do conhecimento. A analise 

da paisagem nos textos literarios permite uma apreciacao dos seus elementos naturais, sociais 

e culturais, revelando a experiencia subjetiva dos escritores com relacao ao lugar descrito e 

tambem a identificacao da narrativa no contexto espaeo-temporal. Portanto. para alem da 

dimensao espacial da paisagem. esta se insere numa dimensao temporal, que condicionam as 

relacoes existentes entre a sociedade e a natureza representada. 

Como ja apontamos os escritores literarios. em sua maioria, narram o que viveu ou 

conheceram. construindo assim referenciais de paisagem que lhes sao particulares. De acordo 

com Seemann (2007. p. 52), a paisagem inspira o artista, que por sua vez a representa com seu 

proprio olhar. imaginacao e sentimentos. Deste modo. os textos literarios descrevem 

paisagens de diferentes formas. tendo sua narrativa desenvolvida em torno do espaco 

geografico, onde esta inserida a paisagem. As paisagens literarias estabelecem uma relacao 
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de verossimilhanca com a realidade dos lugares, sendo capaz de despertar nos leitores a ideia 

de aproximacao com a obra descrita. 

0 entendimento da paisagem literaria como a representacao do real, so se toma 

possivel a partir do desenvolvimento do conceito de paisagem geografica que, neste caso. 

torna-se o referente. ou seja, o fato real. As paisagens geograficas descritas nas obras 

ultrapassam a sua funcao de simples cenarios para o desenvolvimento das narratives. Para 

Lima (2000. p. 5). "a relacao escritor/leitor e estas paisagens assumem uma forte magnitude, 

pois o meio ambiente narrado vincula-se direta ou indiretamente. aos destinos humanos. 

ficticios ou reais. desvendando identidades e traeos psicologicos. juslificando atitudes e 

condutas dos personagens". As paisagens refletem um conjunto de significados especificos 

para cada ser humano. conforme o carater de suas intencoes e a natureza apresentada pelos 

ambientes encontrados. 

O individuo transporta suas experiencias e acontecimentos para as paisagens, criando 

uma relacao de dependencia com meio em que vive. Conforme a sua renovacao. a paisagem 

transcende a sua essencia geografica. passando a construir referenciais simbolicos para o 

Homem. que a define e tambem a transforma. Tais referenciais sao construidos 

principalmente, por que o individuo consegue ver direta ou indiretamente as modificaeoes que 

sao feitas no seu meio, pois a paisagem e tambem o aspecto visivel do espaco. E, pois. com 

relacao a paisagem ser considerada o aspecto visivel do espaco, que apontaremos adiante a 

defmieao dessas categorias de estudo geograficas na perspective de Mil ton Santos. Para 

chegarmos ao enfoque teorico do termo paisagem. e de suma importancia a compreensao do 

espaco geografico. pois ambos atuam na construcao do imaginario literario. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Espaco e Paisagem: o olhar geografico de Milton Santos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ideia de espago evoca as diferentes formas assumidas pelo processo de 

eslruturagao social Neste sentido. o espago. mais do que a manifestagdo da 

diversidade e da comp/exidade sociais. e ele mesmo. uma dimensao 

fundadora do ser no mundo '. mundo esse, tanto material quanto simbolico. 

que se expressa em formas. conteudos e movimentos (CASTRO. GOMES. 

CORREA. 2012. p. 7). 

A partir da visao de espaco de acordo com a organizacao humana (social), e tambem 

do termo paisagem, faremos uma breve discussao acerca da defmieao dessas categorias de 

estudo da Geografia atraves dos trabalhos do geografo Mil ton Santos que trata do espaco 

como uma instancia social organizada pelo Homem e da paisagem como resultante dos 



29 

processos espaciais. Cabe aqui ressaltar que esses termos serao trabalhados a partir de seus 

conceitos. porque as obras literarias configuram um conteudo espacial com representacoes de 

paisagens naturais ou humanas, de determinadas epocas. 

A leitura de textos desse autor nos proporciona uma melhor compreensao, nao so do 

modo de identificacao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90 com seus componentes, " [ . . . ] mas tambem do modo de 

conjuga-los a sociedade. o que nos leva a observar as obras literarias e. de modo especial, o 

objeto de nosso estudo sob a perspectiva de conjuntos dinamicos. alterados em consonancia 

com as a95es dos personagens" (SANTOS. 2006. p. 17). Entender o espa90 geografico a 

partir da proposta de Santos coloca-nos na condi9ao de investigadores, pois devemos partir 

das questoes quern envolvem o meio social associado ao meio fisico. 

Girardi (2009) aponta que Mil ton Santos trabalhou para estabelecer uma teoria 

geografica social critica e por isso se dedicou principalmente as elabora9oes teoricas. 

resgatando conceitos. categorias e proposi9ao de outros autores. O trabalho de Santos e 

extremamente amplo e complexo, contemplando como referencia teorica. grande parte da 

diversidade de estudos geograficos. As defilades de espa90 propostas por Santos serao uteis. 

pois a objetividade dimensional que apresentam fica validada pelo rigor exigido na pesquisa 

cientifica literaria. Segue-se assim, uma proposta de iden t ifica9ao dos elementos presentes na 

sociedade e na natureza. para que juntos possam formar um referencial de estudo geografico 

atraves do contexto literario. Atraves de seus trabalhos. Mil ton Santos foi um grande 

colaborador nos estudos voltados para o campo geografico, e aqui nos serve referencia, por 

apresentar uma visao articulada das categorias de analises geograficas. 

1.2.1 Conceitos e Defilades 

A partir da complexidade do mundo atual, a busca pelo entendimento do espa9o 

geografico e das r edoes existentes entre Homem e Natureza. induz o geografo a buscar 

novos discursos acerca dos eixos tematicos que correspondem a Geografia. Desta maneira. 

estes discursos possibilitam a consolida9ao de uma interdisciplinaridade da Ciencia 

Geografica com outras formas de conhecimento. Nas palavras de Seemann (2007), a 

compreensao do espa90 coloca a Geografia na procura de um discurso especifico centrado nao 

apenas na naturalidade pura dos fenomenos. mas. fundamentalmente. em suas inter-rela96es 

com os fatos sociais. Sao essas inter-redoes que fazem com que. a Geografia encontre 
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caminhos para a realizacao de pesquisas e analises dos fenomenos naturais e sociais que 

acontecem no espaco e consequentemente o transformam. 

Os fatos provenientes da sociedade sao as bases dos estudos de Mil ton Santos que 

buscou defmir a Geografia como uma ciencia social, suscetfvel a fazer uma critica a sociedade 

atraves do estudo do espaco. A sociedade esta inseria no espaco, mas o mesmo so e produzido 

com a existencia do meio social. Assim o estudo do espaco so se torna possivel se levarmos 

em consideracao sua relacao com a sociedade. pois como afirma Santos (1978), ela faz uma 

especificacao da forma, funcao, estrutura e processo, que se constituem como bases 

metodologicas para possibilitar uma discussao dos fenomenos espaciais numa totalidade 1 1. 

Santos (1978) expoe que a forma e o aspecto visual de um objeto, seu exterior; a 

funcao atribui atividades e destinos as formas cotidianamente vivenciadas em suas multiplas 

dimensoes; a estrutura diz respeito a natureza social e economica de uma sociedade em um 

dado momento temporal; e o processo e a acao continua que visa um resultado qualquer 

implicando tempo e mudanca. Para ele, essas esferas sao indissociaveis. pois tomadas 

individualmente representam apenas realidades parciais, limitadas do mundo e nao 

geograficas. Juntas, porem, constituem uma base teorica para se discutir os fenomenos 

espaciais. Deste modo. o espaco e construido atraves de processos e e estruturalmente 

organizado por formas e funcoes que podem se alterar de acordo com o desenvolvimento de 

cada sociedade. 

" A ideia de totalidade advinlia da filosofia classica, seria aquela em que todas as coisas presentes no universo 

formam uma unidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FIGURA 01 

ESPACO 

Categorias do metodo geografico de Milton Santos 

Fonte: organizada pela autora 
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EmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Por Uma Geografia Nova (1978) Santos define o espaco como um conjunto de 

formas representativas das relacoes sociais do passado e presente, alem de considera-lo como 

uma estrutura representada por relacoes que acontecem e manifestam-se atraves de processos 

e funcoes. O espaco geografico e um produto historico construido a partir das relacoes entre 

sociedade e natureza e carrega marcas das praticas sociais dos individuos que nele vivem, 

constroem e transforma-o. Para este geografo, o espago e proposto como uma instancia social 

dinamica. reflexo da sociedade e sua distribuicao sobre o territorio. Acrescenta ainda que a 

essentia do espago e social, mas esta diretamente associada aos objetos geograficos naturais 

ou artificials, que juntos consolidam os fenomenos existentes no espago. 

Santos tambem expressa que o espago deve ser considerado como uma totalidade. nao 

apenas uma instancia isolada 1 2, e o entendendo como uma instancia social, nao significa 

deixar de lado sua parte material. Para ele o espago existe. "e a materia trabalhada por 

excelencia**, (1986, p. 137). E nele que as relagoes sociais acontecem e e a partir dele que e 

defmida toda estrutura fisica e economica da sociedade. O espago social corresponde ao 

espago humano, lugar de vida e trabalho: morada do Homem, sem defmicoes fixas. 0 espago 

geografico e organizado pelo individuo vivendo em sociedade. que historicamente. produz seu 

espago comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lugar de sua propria reprodugao, (SANTOS, 1978, apud SAQUET; SILVA, 

2008). E neste sentido que Mil ton Santos define o espago: a partir da organizagao feita pelo 

Homem, caracterizando-o como instancia social, ou seja, reflexo da sociedade. 

Compreendemos a partir da proposta de Santos que o espago e concebido a partir das 

formas, mais a vida que as anima (sociedade), podendo ser entendido como um sistema de 

valores que se transforma permanentemente. (SANTOS. 1999). Essas formas que constituem 

o espago referem-se aos aspectos visiveis, exterior, de um conjunto de objetos, que contem 

herangas do passado e sao historicamente contextualizadas. A partir delas, encontramos a 

defmieao do termo paisagem defendida por Mil ton Santos, que a considera como o contorno 

visivel do espago, apresentando objetos reais concretos e caracterizando-a como um sistema 

material no qual a sociedade atribui valores. 

Para Santos, paisagem e espago nao sao sinonimos. A partir disso, estabelece uma 

distingao epistemologica entre estes termos. 0 autor nos apresenta como exemplo dessa 

distingao a bomba de neutrons que seria capaz de aniquilar toda a vida humana de uma 

12Para compreendermos a configuragao do espago que se apresenta atualmente, devemos estar atentos aos 

processos que infiuenciaram e que de alguma forma continuam influenciando a produc^o do espaco como 

totalidade. 
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determinada area, mas que manteria as construcoes. Esse foi um projeto do Pentagono 

abortado por Kennedy durante a Guerra Fria. A area antes de a bomba ser deflagrada seria o 

espago e logo apos a explosao somente a paisagem. 

Mil ton Santos afirma que a paisagem (1999. p. 83), "e o conjunto de formas, que num 

dado momento, exprime herangas que representam as sucessivas relagoes localizadas entre 

homem e natureza". Para ele a paisagem e dinamica. mudando em ritmos diferenciados. pois 

sempre que a sociedade muda. as relagoes nela existentes tambem acompanham essa 

mudanga. Neste sentido. podemos relacionar a paisagem com o espago, pois este tambem e 

dinamico e sempre estara sofrendo constantes alteragoes. 0 que os diferenciam e que na 

paisagem, as alteragoes sao consideradas de maneira parcial, pois alguns de seus elementos 

nao sofrem mudangas e se apresentam como herangas do passado. 

As formas da paisagem realizam no espago, as fungoes sociais. Se considerarmos em 

um ponto determinado no tempo, uma paisagem representa diferentes momentos do 

desenvolvimento da sociedade. sendo resultado de uma acumulagao de tempos, para cada 

lugar. cada porgao do espago. na mesma velocidade ou diregao. As formas que compoe a 

paisagem sao alteradas e renovadas para serem substituidas por outras. que correspondam as 

necessidades da nova estrutura social. Segundo Santos (1999, p. 83), "a paisagem e trans-

temporal, juntando objetos passados e presentes. uma construgao transversal. O espago e 

sempre um Presente. uma construgao horizontal, uma situagao unica". 

O termo paisagem e extremamente polissemico e os estudos voltados para essa 

categoria geografica envolvem inumeras abordagens. Tais abordagens partem do pressuposto 

de que nao se pode falar em paisagem. sem levar em consideragao o espago geografico, pois a 

mesma esta inserida no espago. As paisagens geograficas podem ser entendidas por diferentes 

prismas e esse universo de significados, envolve varios angulos da realidade vivida de cada 

individuo pertencente a sociedade, sejam eles no sentido de percepgao do meio ou da propria 

experiencia humana com o mesmo. E em relagao ao Homem. que a paisagem tem garantida 

sua forma de analise, pois so a partir do olhar de quern a observa e que se pode fazer uma 

defmigao de suas diversas configuragoes no espago. 

Para Lima (2000). as paisagens geograficas sao cenarios do mundo vivido que 

carregam simbolos e signos em continuo dinamismo. Transmitem mensagens sobre a 

percepgao. valorizagao e significagao do ser humano com seu espago vivido. As paisagens 

geograficas constituem-se tambem como um referencial para simbolizar as transformagoes do 

espago vivido, que neste caso e relativo a cada tipo de sociedade. A analise da paisagem como 
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categoria de estudo da Geografia aponta para uma abordagem descritiva das relagoes sociais 

existentes no espago e tambem dos fatores que o determina. Dessa maneira. enquanto 

categorias de analises utilizadas pela Geografia. o estudo do espago e da paisagem contribui 

para uma melhor compreensao da sociedade e de suas transform agoes no mundo. 

O entendimento e defmicoes das particularidades do espago, sejam elas no sentido da 

descrigao das paisagens, nos aproximam da realidade, que por sua vez, abre um leque de 

caminhos que podem ser utilizados para a consolidagao de uma aproximagao da Geografia 

com a Literatura, que esta intimamente relacionada com as praticas sociais. Essas relagoes sao 

atuantes na formagao de uma representagao espacial descrita na obra literaria e entendida 

como uma forma de interpretar o real. Para Ferrara (1986, apud BASTOS, 2007, p. 7): 

Toda representacao e uma imagem, um simulacra do mundo a partir de um 

sistema de signos. ou seja, em ultima ou em primeira instancia. toda 

representagao e gesto que codifica o universo, dai se infere que o objeto mais 

presente e. ao mesmo tempo, mais exigente de todo processo de 

comunicacao e o proprio universo, o proprio real. 

E importante frisar que toda representagao e parcial. nao abrangendo uma totalidade e 

apresenta uma parcela de absorgao do real, na qual abre novas possibilidades de 

interpretagoes do espago. A Ciencia Geografica busca assim. diferentes maneiras para 

explicar a realidade e partindo do entendimento de que a representagao e um modo de 

interpretar o real, utiliza-se das contribuigoes oferecidas pela Literatura na descrigao dos 

fenomenos geograficos representados nas obras. 

Partindo do enfoque teorico sobre a Geografia Humanista e da definicao de espago e 

paisagem na perspective de Mil ton Santos, veremos como uma obra literaria pode ser 

analisada sob a otica geografica. Para tanto. realizamos no capitulo seguinte, algumas 

consideragoes sobre a Corrente Literaria Regionalista utilizada no campo de estudo brasileiro 

como forma de relacionar as nossas reflexoes sobre a Geografia e a Literatura. 

Apresentaremos como primeiro exemplo para as nossas analises. a obra do escritor Euclides 

da Cunhas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Os Sertdes (1902). onde faremos uma breve discussao acerca da tematica 

geografica abordada na mesma. Logo apos (capitulo 3), iniciaremos uma analise geografica 

da obra Vidas Secas (1938) de Graciliano Ramos, que se constitui como eixo basilar deste 

trabalho. Esses romances regionalistas apresentam diferentes temas geograficos em seus 

enredos, possuindo um grande potencial para serem trabalhados a partir de uma visao 

articulada da Ciencia com a Arte. 
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1.3 Geografia e Literatura no campo de estudo brasileiro: os Romances Regionalistas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os estudos desenvolvidos no panorama brasileiro com relacao a aproximacao da 

Geografia com a Literatura partem de uma abordagem geo-literaria de obras nacionalmente 

conhecidas, que muito tem a contribuir na construgao dos trabalhos voltados para esse 

contexto. Dentre eles. podemos citar a dissertagao de mestrado de Solange Terezinha de 

Lima, que utilizou como base a obrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Grande Sendo: Veredas (1956) de Guimaraes Rosa, 

mostrando o lugar e o espago sob a perspective do geografo humanista Yi-FuTuan. Tambem 

apontamos o trabalho realizado pelo autor Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, que a 

partir de sua obra 0 mapa e a trama (2002), publicou uma serie de estudos sobre diferentes 

obras, buscando pelo conteudo geografico nos romances. 

A Literatura apresenta diferentes vertentes no desenvolvimento de suas produgoes. 

Neste caso em especial, para explicar os conteudos geograficos em obras literarias, 

utilizaremos como apoio os romances regionalistas brasileiros que tem como principal 

caracteristica. a ambientacao das suas narratives em determinadas regioes do pais, onde sao 

apresentados os aspectos fisicos e sociais deste espago. A Geografia utiliza-se dessa corrente 

literaria por abordar principalmente as categorias espago. paisagem. regiao e lugar como 

centrais para a construgao da narrativa, possibilitando assim fazer a inter-relagao desses 

campos de conhecimento. Para Coutinho (2007, p. 200): 

Desde o Romantismo. com a valorizacao do "genius loci", um fato da maior 

significagao foi a crescente importancia do Brasil regional. As influencias 

geograficas, economicas, folcloricas. tradicionais, que deixaram tragos 

marcantes e caracteristicas distintivas na vida, costumes, temperamento, 

linguagem expressoes artisticas, maneiras de ser e sentir, agir e trabalhar, 

fizeram-se perceber na vida intelectual brasileira desde que a consciencia 

national brotou para a independencia politica e cultural. 

E a partir da caracterizacao das regioes brasileiras. da defmieao dos lugares onde 

ocorre a historia e da descrigao das paisagens, que se constroi o espago na narrativa literaria, 

sendo considerado no seu contexto fisico-social. De acordo com George Stewart (1948, apud 

COUTINHO, 2007). podemos defmir o regionalismo de duas maneiras: num sentindo mais 

ample uma obra seria considerada regional quando aborda alguma regiao em particular. Por 

outro lado, para ser estritamente regional, uma obra nao tem que ser somente localizada numa 
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regiao, ela tambem deve retratar o aspecto real desse local apresentando desde o meio natural 

como o clima, relevo. vegetacao e fauna, como os elementos que configuram a sociedade 

estabelecida nessa regiao. 

O geografo humanista Paul Claval (1987). considera a Literatura como um documento 

revelador das subjetividades de uma determinada regiao e aborda as relagoes existentes entre 

a Geografia Regional e a Literatura. Se nos remetessemos apenas ao fato da Literatura 

Regionalista caracterizar as regioes brasileiras. poderiamos associa-la apenas a Geografia 

Regional. Entretanto, observamos nesses tipos de obras. diferentes elementos geograficos que 

podem ser trabalhados em qualquer area dessa ciencia. seja partindo dos principios da 

Geografia Fisica ou da Geografia Humana. Teixeira e Ertzogue (2012). afirmam que a 

corrente regionalista busca ao longo do seu percurso historico estabelecer a aproximacao do 

Homem com a sociedade que o representa. Essa representagao e feita atraves das suas 

angustias. sonhos e desejos para dar significacao ao seu modo de ser e agir, transfigurando 

assim a realidade. 

De base modernista. essa corrente se consolida na literatura brasileira a partir do 

seculo X I X . ganhando forca principalmente durante a Republica Velha e o Estado Novo entre 

os anos de 1889 a 1945. 0 regionalismo torna-se fundamental na criagao da identidade 

nacional do pais, por representar a realidade das regioes do Brasil, podendo ser definido como 

a corrente literaria na qual se insere uma obra que traduza peculiaridades de determinado 

locais e determinadas regioes. De acordo com Antonio Candido (1985. p. 350 e 2004, p.61, 

apud ORTEGA: PELOGGIA: SANTOS. 2009. p. 138): 

O romance regionalista da epoca do Romantismo constituiu-se num 

instrumento de descoberta e de interpretagao das diferentes areas do pais, 

com sua paisagem e os seus costumes, acentuando as particularidades locais. 

Corresponderia a certo tipo de nacionalismo, que levava a preferir como 

temas os aspectos diversos da sociedade e da natureza. 

A corrente regionalista preocupa-se com as questoes de verossimilhanca com o 

ambiente representado e os seus textos podem ser considerados tambem documentais. Para 

Vicentini (2007). a partir dessas obras caracterizadas como documentos. podem-se verificar as 

caracteristicas do lugar representado: a linguagem da regiao. a fauna, a flora, os oficios. os 

espagos, os comportamentos, as roupas. as situagoes. os climas. o jeito de ser, o nivel mental, 

os problemas regionais, as crengas, o universo ideologico. entre outros. A Literatura Regional 

nao se utiliza apenas de determinado espago geografico para ambientar suas historias, ela 
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expoe o que esta a margem da sociedade, quando coloca em evidencia uma realidade ignorada 

por muitos. Alem disso, as obras regionalistas apresentam em suas narrativas elementos 

geograficos que se constituem como referencia para a formacao do espaco como uma 

totalidade, ou seja, utilizando do espago fisico-social. 

A Literatura Regionalista produz percepcoes diversas da produgao do espaco 

brasileiro, apresentando elementos que caracterizem uma detenninada regiao, tratando de 

tematicas que envolvem esse espago de modo particular e tambem de ordem geral. Essa 

corrente utiliza-se da geografia da regiao para mostrar como a sociedade se estabelece e 

interfere no espago, paralelamente sofrendo influencia do mesmo. Para Vicentini (2007. p. 

188). "a literatura tem entendido a regiao como um mundo ja elaborado, materia pronta, que 

enfatiza espagos fisicos, historia, usos, costumes, imaginarios especificos e regimes 

interpessoais". Nessa perspectiva, a regiao e concebida na Literatura como area de interagao 

de fatores fisicos. sociais e historicos, formando uma narrativa composta de acontecimentos 

que sao representados nas obras literarias. Os aspectos geograficos (fisicos e sociais) da 

regiao nessa corrente literaria sao utilizados pelos escritores na criagao de uma visao de 

mundo subjetivamente concebido. 

Os romances regionalistas tiveram seu apice na decada de 1930, periodo que ficou 

conbecido como " 0 Romance Regionalista de 30** e a maioria das obras dessa corrente tem 

como palco de suas narrativas o sertao do Brasil. Para Teixeira e Ertzogue (2012). nesta fase 

regionalista o sertao e expandido, passando a significar o proprio espago. alem de atribuir 

forte conotagao social ao ser humano que o habita. Os personagens sao redimensionados. 

simbolizando o Homem com seus problemas locais. Nessa abordagem literaria sobre o espago 

sertanejo. o aspecto mais valorizado acaba sendo a relagao do Homem com a Natureza e e 

isso que permite uma discussao geografica. Ao analisarmos a tematica desses romances 

observamos que a regiao nordeste tem papel expressivo nessa fase e o espago rural e o recorte 

espacial mais utilizado nessas obras. Segundo Castro (2001, p. 104, apud H A I D U K E , 2008, p. 

12), a criagao do Nordeste e executada atraves de uma unificagao de discursos sobre a 

natureza semi-arida e a seca nordestina, fundamentando a construgao de um imaginario 

regional e os simbolos a ele associados. 

De acordo com Lima (2000). as criagoes da Literatura Regionalista com enfoque 

especial naquelas que se reportam a Regiao Nordeste, sao excelentes contribuigoes que devem 

ser somadas aos estudos socio-economicos e historicos do pais. Apesar de essas obras terem 

sua maior expressividade no Nordeste brasileiro, esse movimento nao se restringiu apenas a 
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essa regiao. Na regiao Sul, por exemplo, considerada um campo rico no regionalismo literario 

por apresentar paisagens fisicas e humanas diversificadas, temos o escritor Erico Verissimo 

com romancezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 tempo e o vento (1949) que mais tarde se tornou uma trilogia. No Sudeste 

temos a obra de Guimaraes Rosa, Grande Sertao: Veredas (1956) abordando o sertao de 

Minas Gerais, e Visconde de Taunay com Inocencia (1872) que se passa "especificamente no 

sertao da entao provincia de N4ato Grosso", (ORTEGA; PELOGGIA; SANTOS, 2009, p. 139) 

mostrando as caracteristicas desse lugar e de seus habitantes. descrevendo os costumes dos 

sertanejos. 

As obras regionalistas relatam os estilos de vida. as caracteristicas socio-culturais das 

regioes, alem das estruturas economicas em diferentes contextos historicos do pais. Essas 

descricoes proporcionam aos leitores fazerem uma reconstituicao mental da paisagem 

geografica do nosso pais, contribuindo nao so para defmir as caracteristicas da Geografia 

presente na obra. mas tambem como a Historia participa dessa relacao. Ainda de acordo com 

Lima (2000), estes ciclos da literatura brasileira se alimentaram das peculiaridades regionais 

do pais, muitas vezes em tons de denuncia de situacdes sociais e humanas dramaticas e 

deploraveis, em descrigoes marcantes do homem e da paisagem, sugerindo a partir dos 

elementos e aspectos viviveis da paisagem, a dimensao mais profunda dos angulos da 

realidade percebida do lugar. A paisagem regional apresenta variacoes na sua fisionomia 

geografica, inspirando o escritor a transmitir as suas diferentes experiencias com o espago, por 

meio da Literatura, pois as peculiaridades das regioes brasileiras nos seus aspectos naturais e 

sociais possibilitam a organizacao dos espagos em diferentes niveis. 

Dentre os escritores romancistas de maior destaque desse contexto historico da decada 

de 1930. Jose Lins do Rego, Graciliano Ramos e Jorge Amado sao alguns dos nomes que se 

destacaram nessa fase. Caracterizado pela denuncia social no pais, esse periodo contou com a 

preocupacao dos romancistas em difundir os problemas sociais do Brasil, mostrando sua 

realidade. Neste momenta, podemos enfatizar a importancia do escritor Euclides da Cunha na 

construgao do romance regionalista brasileiro. Euclides nao participou do contexto historico 

da decada de 1930, mas a sua obra mais conhecida, Os Sertdes (1902), marcou o ini t io do 

romance regionalista no pais, por apresentar a problematica social da regiao nordeste. Para 

Lima (2000), esses escritores narravam em suas obras o drama da vida do nordestino nos 

aspectos sociais, psicologicos e nas relagoes socioeconomicas que eram determinadas pelas 

condigoes climaticas. pela falta de infra-estrutura e tambem pelas condigoes de vida 

decorrentes da miseria. A seguir (quadro 1), apresentaremos algumas obras regionalistas 
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conhecidas nacionalmente que tem suas narrativas ambientadas no sertao nordestino e, alem 

disso, apresentam diferentes tematicas geograficas. 

Quadro 1. Obras Regionalistas que apresentam o sertao nordestino como cenario 

Livro:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Os Sertdes* (1902) 

Autor: Euclides da Cunha 

Temas abordados: Seca. 

paisagem, conflitos sociais e 

ideologicos. autoritarismo e 

dominio oligarquico. 

Resumo: Dividido em tres partes - A Terra. 0 Homem e A Luta-. o livro ganhou 

status de obra literaria em virtude do estilo apurado e impecavel de Euclides da 

Cunha. A TERRA- De um pernio de vista privilegiado. elevado, o narrador inicia 

uma serie dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA descri96es que se aproximam de uma tese cientifica. Passando seu olhar 

arguto por analises biologicas. climaticas e geograficas, ele descobre o espa90 do 

sertao. Comeca pelo planalto central e chega ate o norte da Bahia, no arraial de 

Canudos. O HOMEM- Partindo de uma analise da genese antropologica das ra9as 

formadoras do homem brasileiro, o narrador decreta a impossibilidade de unidade 

racial, ou seja, no Brasil seria impossivel termos uma ra9a homogenea. Porcm. 

devido ao isolamento dos paulistas desbravadores que se tomaram vaquciros do Sao 

Francisco, pode-se dizer que se criou nesse povo certa homogencidadc. 0 narrador 

discorre, tambem, sobre as t rad i9oes sertanejas dos vaqueiros, descrevendo com 

minucias seu modo de vida. A LUTA- 0 conflito de Canudos surgiu de uma pequena 

desaven9a local. Antonio Conselheiro havia encomendado e pago um lote de 

madeiras para a const ru9§o de uma igreja no arraial de Canudos. Como o lote nao foi 

entregue houve uma amea9a de ataque a cidade de Juazeiro. 0 juiz da regiao pediu 

ajuda ao governador da Bahia. que. nao conseguindo resolver a sit ua9ao, solicitou a 

presen9a das tropas federais. Antonio Conselheiro tambem era acusado de sonegador 

de impostos e de ser anti-republicano, por manifestar-se contra a d issocia9ao entre 

Estado e Igreja no casamento - medida surgida com o advento da Republica. 

Disponivel cm: www.suiadoestudanteabril.com.br 

Livro: A Bagaceira (1928) 

Autor: Jose Americo de 

Almeida 

Temas abordados: Seca, fome, 

migracao. exploraeao, opressao, 

sociedade agrario-patriarcal. 

Resumo: A historia se passa entre dois periodos de seca 1898 e 1915. Valentim 

Pereira. sua filha Soledade e seu afilhado Pirunga deixam a fazenda do Bondo c 

chegam ao engenho Margazao, de propriedade de Dago r b e r t oMar 9 au . Luco, seu 

filho. se interessa por Soledade, mas tem que partir para a cidade. onde estuda. 

Quando retorna ao engenho. encontra Valentim preso pelo assassinato do homem que 

teria seduzido sua filha. Pirunga. entreianto. descobre a verdade: quern realmente 

seduzira a m o9a fora Dagoberto e ela era prima de Lucio. Ele entao conta a verdade a 

seu padrinho. Pirunga provoca a morte de Dagoberto. Lucio entao herd a a 

propriedade. Anos depois em 1915, Soledade ja com a beleza desgastada volta a 

engenho para entregar a Lucio seu filho que foi fruto do relacionamento com 

Dagoberto. Disponivel em: www.maicongoncalves.com.br 

http://www.suiadoestudanteabril.com.br
http://www.maicongoncalves.com.br
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Livro:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 Quinze (1930) 

Autora: Raquel de Queiroz 

Temas abordados: 

Seca, miseria, m i g r a t e 

desigualdades sociais. relacao 

campo - cidade. 

Resumo: A obra "0 Quinze" e dividida em dois pianos principais. a relacao entre 

Conceicao e Vicente e a saga da familia de Chico Bento. fugitivos dos efeitos da 

seca. 0 romance tem como cenario a regiao de Quixada - CE, e em alguns momentos 

a cidade de Fortaleza onde mora Conceicao e para onde migram os retirantes. locais 

estes bem conhecidos por Rachel de Queiroz. 0 livro faz mencao tambem ao Norte 

do pais, quando trata da extracao da borracha e do desejo de Chico Bento de ali se 

estabelecer e da cidade de Sao Paulo, destino que toma. ja no final do livro, a familia 

de retirantes. Disponivel em: www.estudioshistoricos.ora.br 

Livro: Vidas Secas* (1938) 

Autor: Graciliano Ramos 

Temas abordados: 

Seca. paisagem, relacoes de 

poder. miseria. migracSes, 

autoritarismo, condicao 

humana, relacao homem-

natureza. 

Resumo: 0 livro retrata a vida miseravel de uma familia de retirantes sertanejos 

obrigada a se deslocar de tempos em tempos para areas mcnos castigadas pela seca. 

Possui 13 capitulos que. por nao terem uma linearidade temporal, podem ser lidos em 

qualquer ordem. Porem. o primeiro, "Jvludanca", e o ultimo, "Fuga". devem ser lidos 

nessa sequencia. pois apresentam uma ligacao que fecha um ciclo. "Mudanca" narra 

as agustias da familia sertaneja na caminhada impiedosa pela aridez da caatinga. 

enquanto que em "Fuga" os retirantes partem da fazenda para uma nova busca por 

condicoes mais favoraveis de vida. Assim, pode-se dizer que a miseria em que as 

personagens vivem em Vidas Secas representa um ciclo. Quando mcnos se espera, a 

situacao se agrada e a familia e obrigada a se mudar novamente. Disponivel em: 

www.auiadoestudanteabril.com.br 

No decorrer dos acontecimentos historicos do pais o sertao nordestino tornou-se o foco 

dessas abordagens pelas pressoes sociais existentes e principahnente pelo fenomeno da seca 

que afetava a regiao. Tais enredos sao costumeiramente tratados pela Geografia, surgindo 

assim a necessidade de se fazer uma reflexao sobre esses temas que direta ou indiretamente 

ainda estao presentes na realidade atual. 0 complexo geografico nessas obras e abordado com 

uma grande riqueza de detalhes. proprio da corrente literaria regionalista, as quais estao 

inseridas, trazendo grandes contribuigoes para o estudo da Geografia. Os romances 

regionalistas. enquanto manifestacoes literarias de representacao do espago tornam-se uma 

das ferramentas na construgao da interdisciplinaridade entre Geografia e Literatura. 

A seguir, faremos uma discussao acerca dos elementos geograficos que compoe a obra 

Os Sertdes de Euclides da Cunha e Vidas Secas de Graciliano Ramos. Ressaltamos que 

utilizamos apenas da primeira parte de Os Sertdes: A terra, que se constitui como um estudo 

geografico escrito de maneira literaria. 

http://www.estudioshistoricos.ora.br
http://www.auiadoestudanteabril.com.br
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2. OSSERTOESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D E E U C L I D E S DA C U N H A 

Figura 2: Euclides da Cunha retratado por M.Medina (1940) 

Fonte: www.euclidesite.wordpress.eom 

Um exemplo da Geografia na Literatura e a obra literariazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Os Sertdes de Euclides da 

Cunha 1 3. Um misto de relato jomalistico, historico e geografico. esta obra e mais uma prova 

de que a ciencia pode ser estudada por meio da arte. O espaco geografico assume papel 

central nessa narrativa e o livro e resultado dos relatos de Euclides da Cunha sobre a Guerra 

de Canudos em 1897, no estado da Bahia. Alem de se caracterizar como um romance 

regionalista, Os Sertdes e uma obra que tambem apresenta uma perspectiva de cunho 

naturalista, muito bem representado por Euclides. Para Erico Verissimo (1995, p. 92-93, apud 

ORTEGA: PELOGG1A, SANTOS; 2009 p. 111): 

Os Sertdes constitui-se um estudo serio e aprofundado do interior nordestino 

(em termos de fauna, flora, geografia. clima, geologia, e etnologia). 

associado a um relato "inusitadamente honesto e vigoro" da campanha de 

Canudos. Os Sertdes seria obra. ao mesmo tempo, de artista e de cientista, 

com efeito incomparavel a de um meteoro luminoso cujo impacto "atordoou 

por um momento criticos, politicos, militares, artistas, literatos e leitores 

comuns". 

Inicialmente Euclides foi enviado pelo jornal O Estado de Sao Paulo para fazer a 

cobertura do conflito liderado por .Antonio Conselheiro que ocorria no arraial de Canudos em 

1897. Durante dois meses de observacao, Euclides colhe informacoes sobre a geografia da 

regiao, as caracteristicas do homem sertanejo e a luta travada nesse espago nas quais viria a 

publicar um artigo intitulado Canudos- Didrio de uma Expedigao, considerado a matriz da 

'"Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha nasceu em Cantagalo (RJ), no dia 20 de Janeiro de 1866. Foi escritor, 

professor, sociologo, reporter jomalistico e engenheiro. tendo se tornado famoso intemacionalmente por sua 

obra-prima, "Os Sertoes", que retrata a Guerra dos Canudos. Disponivel em: www.releituras.com. 

http://www.euclidesite.wordpress.eom
http://www.releituras.com
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obrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Os Sertdes. Foram anos de estudo sobre os mais variados temas das ciencias naturais, 

Geografia e Historia brasileira ate o autor lancar o livro completo no ano de 1902. "Os Sertdes 

nasceram como historia da campanha de Canudos - e o que nos diz Euclides na 'Nota 

Preliminar* do livro. O escritor que anotara com minucias de reporter, resolveu dar a longa 

narracao o carater de exemplo de tendencias conflituosas da nossa realidade"" (BOSI. 1975, p. 

12). 

Antonio Candido (2004, apud ORTEGA: PELOGG1A: SANTOS, 2009, p. 111), 

lembra que Os Sertdes tem como tema a luta entre grupos rurais nordestinos, guiados por um 

lider messianico e tropas do govemo. Baseando-se no que viu e pesquisou durante a guerra, 

Euclides compoe um livro em que os temas sociais, historicos, politicos e antropologicos do 

Brasil sao evidenciados. tendo como palco de conflitos o sertao. Publicada em 1902, Os 

Sertdes se tomou um classico da literatura nacional, ganhando destaque entre os criticos da 

epoca por apresentar de forma pioneira em seu enredo a realidade do nordeste brasileiro 

retratado com fidelidade na obra. Isso atribuiu a Euclides uma caracteristica peculiar, que e ter 

se tornado um escritor capaz de reunir ciencia e arte literaria. Sobre essa obra Alfredo Bosi 

(1994. p. 309. apud H A I D U K E , 2008. p. 25) afirma: 

[...] o carioca Euclides da Cunha descreveu o tragico encontro entre o Brasil 

moderno da epoca positivista (os militares e o govemo republicano) em 

confronto com o "Homem da Terra", o sertanejo, sendo invadido por este 

mundo moderno. Euclides faz uma literatura que mescla o cientifico e o 

historico. e em seu livro ha muito de geografia humana e sociologia. 

O livro e dividido em tres partes: A Terra, onde o escritor estuda cientificamente o 

meio natural; O Homem. onde mostra a miscigenacao racial e as condigoes geograficas que 

influenciam no surgimento de outras racas (discurso detenninista); e A Luta, que mostra os 

conflitos travados na Guerra de Canudos. A primeira tem um apurado sentido geografico e 

para compor o nosso trabalho e a que mais nos interessa. nos remetendo a trabalha-lha 

baseando-se nos aspectos da Geografia Fisica, por apresentar uma vasta descrigao de 

paisagens. A importancia dada a geografia do local sera reforgada tambem nas duas outras 

partes da obra, porem, utilizaremos apenas da primeira parte para apresentarmos as nossas 

questoes colocadas, pois se trata de um estudo geografico onde o autor descreve 

minuciosamente a paisagem do sertao nordestino. 
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Esse estudo foi feito por meio de analises climalicas. geomorfologias e biologicas da 

regiao sertaneja. mostrando como o meio fisico determina a formacao do Homem. Euclides da 

Cunha e conhecido por apresentar um olhar cientifico em suas obras e foi a partir disso que 

descreveu geograficamente a paisagem do sertao. Para Riccardo Greco (2009, p. 312) 

"embora Euclides da Cunha descreva as numerosas especies que constituem a flora do sertao 

com a pericia de um botanico. e ao sertanejo que sao dedicadas as paginas mais intensas". 

Esse conjunto geografico encontrado na obra traduz as caracteristicas dessa ciencia e mostra 

que o autor tambem guardava um forte apreco pela Geografia. pois no proprio livro apresenta 

um subtitulo do primeiro capitulo como "Um sonho de geologo" (CUNHA, 1975. p. 42). De 

acordo com Farias (2011, p. 92): 

ComzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Os Sertdes a geografia aprende nao apenas sobre um espago chamado 

sertao. mas como esse espaco e escrito e compreendido. Os Sertdes 

poderiam ser apenas classificados como um estudo acerca do sertao. No 

entanto. e uma obra literaria digna de todas as maestrias que a literatura 

possui. Porem se diferencia em sua confeccao lingiiistica porque promove o 

encontro entre duas linguagens: a poetica literaria e a linguagem de uso da 

ciencia [...]. 

A ciencia geografica pode apropriar-se da obra de Euclides da Cunha na explicacao do 

espago a partir da sua totalidade. As tematicas trabalhadas por esse autor envolvem desde a 

caracterizagao do espago natural, como tambem as relagoes sociais no espago humano1 . 

Sendo assim. a relacao Homem-Natureza configura um dos temas geograficos mais notaveis 

no texto euclidiano. Ele estuda de maneira detalhada como o meio determinou a formacao do 

Homem sertanejo. considerando-o membro do mesmo sistema. Para tanto. o escritor pautou-

se na teoria determinista do naturalista frances Hippolyte Taine, defensor da ideia de que o 

comportamento humano e influenciado pelo meio. raga e momento historico. 

Para compor o nosso trabalho utilizaremos o meio natural descrito por Euclides da 

Cunha na primeira parte da obra. Selecionamos alguns fragmentos (parte I) que mostram 

elementos geograficos como o relevo, hidrografia. clima e vegetagao, que servem como 

exemplos para mostrarmos a Geografia descrita pelo escritor. O meio fisico e um dos 

principals personagens da obra e nao constitui apenas um pano de fundo da narrativa. O autor 

1 4 Para Alfredo Bosi (1990, p. 304. apud ORTEGA, PELOGGLA, SANTOS, 2009. p. 110). Euclides da Cunha 

(1866-1909) faz parte de um conjunto de autores que tematizam as oposicoes entre campo/cidade. 

branco'mestico. rico'pobre. cosmopolita/brasi)eiro. imigrante/nacional. 
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vai alem de compilacoes de medigoes e estatisticas, focalizando o sertao baiano como uma 

entidade viva que sofre agoes e ao mesmo tempo as realiza (SHAFER, 2001). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1 A Terra: elementos geograficos da obra 

Em Os sertdes, a natureza compoe a primeira parte da obra, intitulada A terra, onde o 

autor seguindo os principios positivistas descreve de maneira minuciosa as caracteristicas do 

meio sertanejo. Por meio da Literatura, analisa a constituicao geografica brasileira e 

especialmente da regiao de Canudos, onde se passa a historia do livro. Esta parte e 

subdividida em cinco subtitulos onde sao descritos a geologia, o relevo, o clima e a vegetacao. 

No caso da geologia, inicia suas descricoes partindo do espago geral para o particular, pois 

caracteriza primeiramente o planalto central brasileiro e depois o sertao da Bahia. Para tanto, 

apresenta um mapa geologico (figura 3) do Estado da Bahia, que se constitui como um esbogo 

para as descrigoes geograficas feitas na obra. 

"E uma viagem rumo ao desconhecido, que Euclides caracterizou como 

Terra Ignota, pela escassez de dados e estudos sobre o sertao baiano" 

(SHAFER, 2001, p. 55). 

Terrene Paleoroico iSilunano Superior on Dew 

Tcncno rrd icco zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H H Tcncno Tci-.-ii.-io 

I rcricim M c u n w r f i i o < P K U * . etc) 

(Euclides da Cunha. 1866 - 3909 Os Sendej. 

cdpia de Alfredo Aquino. 19?9 Adaptado.) 

Figura 3: Esboco geologico do Estado da Bahia 

Fonte: www.geografiaparatodos.com.br 

Nesse livro, Euclides da Cunha alem de escritor, torna-se tambem um guia na 

narrativa, descrevendo as paisagens e narrando os espagos onde a trama se define. Quando se 

trata da descrigao geografica dos lugares por onde passa, nao poupa detalhes. Em sua viagem 

http://Tci-.-ii.-io
http://www.geografiaparatodos.com.br
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rumo ao sertao de Canudos, o escritor inicia uma serie de descricoes sobre a rota ao qual esta 

tracando. partindo do planalto central, depois descendo ao sul e por fim seguindo ao norte, 

aonde chegara ao seu destino final que e o sertao do estado da Bahia: "O planalto central do 

Brasil desce, nos litorais do Sul. em escarpas inteiricas, altas e abruptas. Assoberba-a os 

mares; e destaca-se em chapadoes nivelados pelos visos das cordilheiras maritimas. 

distendidas do Rio Grande as Minas" (CUNHA, p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 33). Neste fragmento verificamos que o 

autor apresenta a variacao morfologica brasileira de forma clara e se utiliza de uma linguagem 

mais cientifica para descreve-la, como por exemplo, quando descreve o planalto central com 

suas diferentes formas: escarpas inteiri9as, altas e abruptas. chapadoes nivelados. 

AozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tra9ar a rota do sudeste. partindo do litoral em direcao ao sertao, o autor com um 

olhar cientifico. conduz o leitor por um percurso descritivo com diferentes paisagens. A 

morfogenia do macJ9o continental e delineada da seguinte forma; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Seguindo para o none, observa notaveis mudanqas de relevos: a principio o 

trago continuo e dominante de montanhas, precintando-o, com destaque 

salienle, sobre a linha projetante das praias; depois. no segmento de or/a 

maritima entre o Rio de Janeiro e o Espirito Santo, um aparelho Jit or a/ 

revolto, feiio da envergadura desarlicu/ada das serras [...], transposto o 15° 

para/e/o. a atenuacao de todos os acidentes - serranias que se arredondam 

e suavizam as /inhas dos taludes, fracionadas em morros de encostas 

indistintas no horizonte que se amplia: ate que em plena faixa costeira da 

Bahia. o olhar, livre dos anteparos de serras que ale Id o repu/sam e 

abreviam, se dilata em cheio para o ocidente. mergulhando no amago da 

terra amp/issima /entamente emergindo num ondear longinquo de chapadas 

(p. 33). 

O escritor represents o espa90 de uma maneira que nos da a ideia de uma natureza em 

movimento, quando declara: "Mas ao derivar para as terras setentrionais diminui 

gradualmente de altitude, ao mesmo tempo em que descamba para a costa oriental em 

andares. ou repetidos socalcos, que o despem da primitiva grandeza afastando-o 

consideravelmente para o interior" (p. 33). A partir disso, o leitor pode observar que a medida 

que o autor segue sua rota e se afasta do seu ponto de parti da, o relevo vai gradativamente 

diminuindo sua extensao e conseqiientemente modificando a paisagem vista por ele. Isso 

resulta da visao huniana ser restrita a di stand a. ou seja, quanto mais perto de um objeto, 

maior o campo de visao e quando nos afastamos diminuimos essa capacidade de ve-lo. Ate 

neste sentido Euclides da Cunha teve o cuidado de saber descrever o que seus olhos viam, 

permitindo que o leitor tambem participe subjetivamente dessa viagem. 
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Com relacao a geologia o escritor utiliza-se de expressoes tipicamente geograficas na 

explicacao desse processo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] as erosoes constantes quebram, porem, a continuidade desles estrados 

que ademais, noutros pontos. desaparecem sob as formacoes ca/cdrias. Mas 

o con/unto pouco se transmuda. A feigdo ruiniforme deslas casa-se bem a 

dos outros acidentes. E nos trechos em que elas se estiram planas, pelo solo, 

desabrigadas de todo ante a acidez corrosiva dos aguaceiros tempestuosos 

f...J(p.4J). 

Em Um sonho de geologo Euclides da Cunha busca explicar a genese geologica do 

Brasil e do Estado da Bahia. partindo de pesquisas de outros estudiosos: 

As pesquisas de Fred. Hartt, de fato, estabelecem nas terras circunjacentes 

a Paulo Afonso, a existencia de inegaveis bacias cretdceas; e sendo os 

fosse is que a definem i dent i cos aos encontrados no Peru e Mexico, e 

contempordneos dos que Agassiz descobriu no Panama- todos esles 

elementos se acolchetam no deduzir-se que vasto oceano cretdceo rolou as 

suas ondas sobre as terras front eir as das duas Americas, ligando o Atlantico 

ao Pacifico. Cobria assim. grande parte dos Estados seientrionais 

brasileiros. indo baler contra terracos superiores dos planaltos, onde 

extensos depositos sedimenidrios denunciam idade mais antiga. o paleozoico 

medio (p. 42). 

Quando adentra no sertao da Bahia. Euclides oferece uma visao panoramica do espaco 

constitutivo da obra, fazendo um estudo sobre a regiao. Podemos verificar como o mesmo 

descreve a rede hidrografica dessa regiao que, na sua perspectiva, marca a passagem do litoral 

para o sertao: 

Demarca-o de uma banda. abrangendo dois quadrantes. em semicirculo. o 

rio de S. Francisco: e de outra. encurvando tambem para sudeste, numa 

normal a diregao primitiva, o curso flexuoso do Itapicuru-acu. Segundo a 

mediana, correndo quase paralelo entre aqueles. com o mesmo descamhar 

expressivo para a costa, ve-se o trago de oulro rio. o Vaza-Barris, o 

hapiranga dos tapuias, cujo trecho de Jeremoabo para as cabeceiras e uma 

fantasia de cartografo (p. 37). 

Noutros fragmentos o autor faz uma caracterizacao geografica dessa rede hidrografica: 

"o proprio Vaza-Barris. rio sem nascentes em cujo leito vicam gramineas e pastam rebanhos, 

nao teria o tracado atual se corrente perene lhe assegurasse um perfil de equih'brio, atraves de 

esforco continuo e longo. A sua funcao como agente geologico e revolucionaria" (p. 44). O 
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Rio Vaza-Barris nasce na cidade de Monte Santo proximo a Canudos no estado da Bahia. 

atravessa o Estado de Sergipe de oeste a leste e desagua no Oceano Atlantico. 0 trecho baiano 

deste rio encontra-se inserido numa regiao de clima semi-arido e em conseqiiencia dessa 

condicao climatica. apresenta um regime intermitente, transbordando na epoca das chuvas e 

desaparecendo nas secas. Apenas no trecho que corta o Estado de Sergipe e que esse rio torna-

se perene. 

Euclides tambem apresenta as caracteristicas hidrologicas de uma drenagem 

superficial controlada pela distribuicao das chuvas. A drenagem nos rios citados por ele e 

deficiente. por isso quando ha chuvas excessivas eles enchem e com o passar do tempo secam 

novamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] o Bendego e Caraibas. volvendo dguaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA transitorias, dentro dos leitos 

rudemente escavados, nao traduzem as depressoes o solo. Tern a existencia 

fugitiva das estacoes chuvosas. Sao antes canais de esgotamento [...] que 

estao em desarmonia com as disposicoes orogrdficas gerais. Sao rios que 

sobem. Enchem-se de si/bito; transbordam: reprofundam os leitos, anulando zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 obsldculo do dec/ive geral do solo: rolam por a/guns dias para o rio 

principal: e desaparecem, volvendo ao primitivo aspecto de va/os em 

t ore i col os cheios de pedras. e secos (p. 44). 

O clima e apresentado pelo escritor de forma detalhada. apontando a temperatura. 

umidade e circulacao do ar. Considera que este aspecto e instavel. com dias quentes e noites 

geladas: "desce a noite [...] e todo o calor se perde no espaco numa irradiacao intensissima. 

caindo a temperatura de subito. numa queda assombrosa" (p. 47). Para o escritor o clima da 

regiao e divergente. variando de acordo com as disposicoes topograficas. 

O de Monte Santo, por exemplo. que e ao primeiro comparar, muito 

superior ao de Queimadas. diverge do dos lugares que I he demoram ao 

norfe. sem a continuidade que era licito prever de sua situacdo 

intermedidria. A proximidade das massas montanhosas a torna-o estdvel, 

lembrando um regiment maritimo em pleno continente: esca/a termica 

oscilando em amplitudes insignificanles: firmamento onde a transparencia 

dos ares e completa e a limpidez inalterdxel; e ventos reinantes [...] (p. 46). 

Embora o escritor seja frequentemente associado ao movimento literario pre-

modernista, Os Sertoes traz em sua narrativa uma critica a realidade brasileira. podendo ser 

associada ao naturalismo do final do seculo X I X . Esse movimento literario apresenta como 

principal caracteristica uma forte ligacao com o cientificismo positivista de August Comte. 
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alem de apontar que os fatores sociais poderiam ser explicados a partir das for9as naturais. 

Podemos observar essa afirma9ao na obra, a partir da descri9ao da seca no sertao, onde o 

escritor aponta que esse fenomeno justificaria o impedirnento da forma9ao de uma civiliza9ao 

moderna. A natureza influencia assim na forma9ao psicologica do Homem sertanejo. 

Ainda sobre as secas, o autor afirma que as mesmas sao ciclicas e assolam a regiao: 

"ajusta-se sobre os sertoes o cauterio das secas; esterilizam-se os ares urentes; empedra-se o 

chao, gretando, recrestado; ruge o Nordeste nos ermos; e, como um cilicio dilacerador, a 

caatinga estende sobre a terra as ramagens de espinhos" (p. 53). Alem disso, detalha 

estatisticamente os anos antecedentes mais significativos deste fenomeno para tentar explica-

lo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assim, para citarmos apenas as maiores, as secas de 1710-1711, 1723-1727, 

1736-1737, 1744-1745, 1777-1778, do seculo XVIII, se justapdem as de 

1808-1809, 1824-1825, 1835-1837, 1844-1845, 1877-1879, do atual[...]. De 

fato, sendo, no seculo passado, o maior interregno de 32 anos (1745-1777), 

houve no nosso outro absolutamente igual e, o que e sobremaneira notdvel, 

com correspondencia exatissima das datas (1845-1877) (p. 49). 

Esses dados estatisticos indicam uma ciclicidade na ocorrencia das secas no nordeste 

brasileiro (grafico 1). A partir da descri9ao dos dados estatisticos, Euclides busca basear-se no 

aparato cientifico para encontrar uma possivel explica9ao para o fenomeno da seca, chegando 

a conclusao que "um dos motivos das secas repousa, assim, na disposi9ao topografica" (p. 

51), pois as correntes de ar que circulam sobre a regiao sofrem influencias diretas das formas 

de relevo que a compoem. Essa argumenta9ao busca explicar a influencia do relevo como 

barreira a entrada das correntes de ar provenientes do litoral para o interior, impedindo assim 

a ocorrencia de chuvas regulares. 

Grafico 1. Linha do Tempo - Eventos historicos de secas 

0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - i i i i i i i i r i l i i i i i i i i i i i izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA l  i i i i i i i i i l  i i l i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
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• Seculo XVIII m Seculo XIX 
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Atualmente, a Climatologia Dinamica considera outros fatores, alem do relevo, para 

explicar a ciclicidade ou ritmicidade das secas e de outros fenomenos. Estes fatores sao 

dinamicos como as pulsoes das massas de ar. das correntes marinhas e, numa escala 

cosmologica, a atividade solar. De qualquer modo, a percepcao de Euclides demonstra sua 

mente perspicaz. Como se desenvolvem em ciclos, as secas minimizam-se com a chegada da 

estacao chuvosa e nesse intervalo o autor tambem caracteriza o sertao modificado pela acao 

das chuvas: "as bategas de chuva tombam, grossas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa9adamente, sobre o chao, adunando-

se logo em aguaceiro diluviano [. . . ] . E ao tornar da travessia o viajante. pasmo, nao ve mais o 

deserto. Sobre o solo, que as amarilis atapetam, ressurge triunfalmente a flora tropical" (p. 

51). Neste fragmento o autor assinala sua surpresa ao ver a mudanca da paisagem sertaneja no 

periodo chuvoso, onde antes era uma terra inospita consequente do clima semi-arido, agora se 

tornara uma paisagem deslumbrante. Resumindo este ciclo Euclides afirma que ''a natureza 

compraz-se em um jogo de antfteses". 

Sobre a vegetacao, Euclides caracteriza a caatinga, uma forma9ao tipica do semi-arido 

nordestino: "arvores sem folhas. de galhos estorcidos e secos, revoltos. entrecruzados. 

apontando rijamente no espa9o ou estirando-se flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar 

imenso, de tortuosa, a flora agonizante" (p. 52). A caatinga e um tipo de vegeta9§o resistente 

a esta9ao seca, que na esta9ao chuvosa ressurge verde e com flores exuberantes. Alem de 

caracterizar essa \ egeta9a0 o escritor apresenta as suas varia96es morfologicas destacando a 

presen9a de uma especie de cactacea: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Entao sobre a natureza morta, apenas se alteiam os cereus esguios e 

silent'es, aprumando os caules circulares reportidos em colunas poliedricas 

e uniformes. na simetria impecdvel de enormes candelabros [...]. Os 

mandacarus (cereus jaramacaru) atingindo notavel altura. raw aparecendo 

em grupos. assomando isolados acima da vegetagao caotica, sao novidade 

atraente a principio (p. 55). 

Cereus e um genero botanico da familia das caciaceae. comum no nordeste brasileiro. 

Sao plantas que desenvolveram adaptacoes para sobreviver em ambientes aridos ou semi-

aridos, onde o fator limitante e a agua, podendo armazena-la em seus tecidos. " A caatinga 

estende sobre a terra as ramagens de espinhos [ . . . ] . Mas. reduzidas todas as fui^oes, a planta, 

estivando, em vida latente, alimenta-se das reservas que armazena nas quadras remansadas e 

rompe os estios" (p. 53). Neste fragmento o autor mostra como a caatinga esta disposta sobre 

a terra arida do sertao, enfatizando o modo que essa planta sobrevive em meio a falta de 

chuvas e de onde ela retira os nutrientes para sua sobrevivencia. 

file:///egeta9a0
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As especies pertencentes ao generozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cereus possuem hastes eretas, geralmente 

ramificadas, altas e colunares, havendo excecao apenas para o Cereus pachyrhizus. Algumas 

especies de Cereus jamacaru sao popularmente conhecidas como mandacarus (citado no 

fragmento acima). Constituent um cacto colunar que apresenta variedades com e sem 

espinhos (figuras 4 e 5). 

Por meio deste estudo, Euclides da Cunha nos apresenta o sertao e suas caracteristicas 

fisicas. Alem de utilizar-se da linguagem literaria para construir sua narrativa, o autor tambem 

se utiliza da linguagem cientifica que e defendida por muitos estudiosos do campo geografico. 

A obra nos serve como subsidio e um elemento comparativo para as reflexoes sobre as 

relacdes entre Geografia e Literatura. "Os Sertdes ensinam a Geografia que nao basta apenas 

quantificar e qualificar as formas espaciais e preciso liga-las ao processo que as cria, para 

assim tecer uma leitura multifacetada do espaco" (FARIAS, 2011, p. 75). Faremos adiante, 

uma analise mais detalhada de uma obra literaria, apresentando Vidas Secas de Graciliano 

Ramos. Neste caso, utilizamos da obra completa para as analises. 
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3. ASzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VIDAS SECAS D E G R A C I L I A N O R A M O S 

Figura 6:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Graciliano Ramos retratado pelo pintor Candido Portinari15 

Fonte: www.artefatocultural.com.br 

Autor de diversas obras consagradas. Graciliano Ramos e considerado um dos maiores 

escritores da literature brasileira. Filho de comerciante. esse alagoano da cidade de 

Quebrangulo nasceu em 27 de outubro de 1892 e residiu em cidades do interior dos Estados 

de Alagoas e tambem de Pernambuco. Fez estudos secundarios em Maceio, mas nao cursou 

nenhuma faculdade. Em breve estadia no Rio de Janeiro trabalhou como revisor do Jomal 

Correio da Manha e da Terra (1914). Em 1933 iniciou sua carreira como escritor 1 6 ao lancar 

seu primeiro romance Caetes, e no ano seguinte publicou Sao Bernardo (1934). 

surpreendendo seus leitores por apresentar um maior valor estilistico. No ano de 1936 lancou 

a obra Angustia, que o insere na posicao dos mais importantes romancistas brasileiros. 

Ainda na decada de 1930. e preso em Maceio e levado para Rio de Janeiro, acusado de 

subversao comunista. Durante esse periodo o escritor sofreu diversas privacoes que abalaram 

sua saude. Graciliano aproveita dessa experiencia na prisao para lancar mais tarde (1953) o 

livro Memdrias do Cdrcere, que e o depoimento desse periodo. no qual denunciou os arbitrios 

da diladura de Getulio Vargas. Alem dos romances, o escritor tambem buscou atingir o 

publico infanto-juvenil escrevendo o livro A terra dos meninos pel ados no ano de 1937. O 

15Candido Torquato Portinari foi um dos maiores nomes da pintura brasileira. alcancando fama internaciona) 

pela qualidade e pela tematica social de suas obras. que retratam principalmente a vida rural brasileira, a tragedia 

das migracoes nordestinas e o trabalho arduo nos portos. Assim como as obras literarias de Graciliano Ramos, as 

pinturas de Portinari tambem faziam uma critica social a realidade do pais. 

1933: Caetes (romance): 1934: Sao Bernardo (romance): 1936: Angustia (romance): 1938: Vidas Secas 

(romance); 1939: A Terra dos Meninos Pelados (conto infanto-juvenil): 1942: Brandao Entre o Mar e o 

Amor (romance): 1944: Historias de Alexandre (contos do folclore infanto-juvenil): 1945: Infancia 

(memorias): 1946: Historias Incompletas (contos); 1947: Insonia (contos): 1953: Memorias do Carcere 

(memorias - 2 volumes): 1954: Viagem (cronicas): 1962: Linhas Tortas (cronicas): 1962: Viventes das 

Alagoas (quadros e costumes do Nordeste); 1962: Alexandre e outros Herois (contos e outros); 1980: Cartas 

(correspondencia): 1984: O Estribo de Prata (infantil): 1992: Cartas a Heloisa (correspondencia). 

Fonte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Graciliano Ramos - Site Oficial www.graciliano.com.br 

http://www.artefatocultural.com.br
http://www.graciliano.com.br
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auge de sua carreira viria no ano seguinte com a publicacao do romance,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vidas Secas em 

1938, onde retrata a vida de uma familia de retirantes no nordeste brasileiro, cujos membros 

sofrem com a estiagem e lutam pela sobrevivencia contra a exploracao e opressao 

latifundiaria da epoca. 0 que interessa a Graciliano em suas obras e o drama social e 

psicologico que influencia a personalidade do Homem, anulando sua dignidade. 

As questoes politicas, os dramas urbanos, a opressao e animalizacao do ser humano. a 

miseria, a desigualdade social, sao alguns exemplos de temas encontrados nas obras de 

Graciliano. Muitos crfticos literarios consideram suas obras claras e objetivas, por se 

aproximarem da realidade vivenciada pela sociedade. Para tanto. esse escritor busca 

representar em seus enredos experiencias que ele mesmo vivenciou, tornando assim alem de 

tram a literaria. um trabalho documental. Participou da fase do Romance Regionalista do 

Brasil, que ocorreu, sobretudo na decada de 1930, cuja producao literaria nessa epoca, como 

ja apontamos, estava voltada principalmente para as obras que abordavam a regiao Nordeste. 

Os romancistas de 30 caracterizavam-se por adotarem uma visao critica das redoes sociais, 

enfatizando como o Homem poderia ser hostilizado pelaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA condi96es do meio em que vivia. 

Sobre Graciliano, Coutinho (2000, apud SANTOS, 2004. p. 135) afirma: 

A obra de Graciliano Ramos, em particular, revela esse esforco ao 

demonstrar como as estruturas do contexto social especifico do Brasil ja 

haviam esgotado as potencialidades da economia pre-capitalista. mas sem 

conseguir promover qualquer renova9§o mais significativa, fosse na 

economia, fosse nas redoes sociais. E o nordeste apenas pintava. com cores 

mais fortes, a crise colonial por que passava todo o pais. 

A sociedade brasileira. na decada de 1930, passava por um momento de crise 

principalmente nas questoes referentes as desigualdades sociais, ao descaso do poder publico 

aos direitos dos cidadaos. a opressao militar. alem da explora9ao latifundiaria na qual uma 

parte da popula9ao era submetida. Esse contexto historico pode ser observado claramente em 

Vidas Secas. que apresenta um meio de reflexao ao verbalizar o sofrimento de um povo 

submetido a condi96es climaticas desfavoraveis e a condi96es sociais de intensas 

disparidades. Tais contrastes socio-espaciais influenciam diretamente na condi9ao humana, 

nos modos de ser e de agir do Homem sertanejo. 

A familia sertaneja retratada e vitima de for9as naturais incontrolaveis representadas 

pela seca. No caso deste romance nao ha descri9oes longas deste fenomeno. pois o escritor 

buscou especificar o reflexo das condicoes naturais na interioridade dos personagens, 

mostrando ou seus sofrimentos diante da aridez do sertao. os caminhos que percorrem ate 
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encontrar um lugar para fazer de moradia, a maneira que lidam com a fome e a escassez de 

agua, alem do autoritarismo e humilhacao por parte dos governantes da epoca. A obra 

regionalista nordestina tecida por Graciliano Ramos adquire notadamente uma posicao social 

e critica do sofrimento humano com relacao a seca e tambem as relacoes sociais. 

Escrito durante os anos de 1937 e 1938.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vidas Secas e considerada a obra prima de 

Graciliano Ramos 1 7. Dividida em 13 capitulos, a obra foi construida em quadros que podem 

ser lidos aleatoriamente. por serem independentes e nao se articulam formalmente. O escritor 

aborda as injustices sociais sofridas pelos personagens e principalmente a maneira como 

sobrevivem perante as condicoes naturais desfavoraveis sob as quais colocam em risco suas 

vidas. Uma familia sertaneja, constituida pelo vaqueiro Fabiano (pai), Sinha Vitoria (mae), os 

dois filhos que nao tern nomes definidos, apenas chamados de Menino Mais Velho e Menino 

Mais Novo, e a cachorra Baleia. 

Alem desses personagens principals, a obra apresenta personagens secundarios que 

ajudam o desenvolvimento da trama, que sao: Seu Tomas da Bolandeira. o Proprietario da 

Fazenda, o Soldado Amarelo (apelidado por Fabiano), e o Fiscal da Prefeitura. Graciliano 

Ramos dedicou um capitulo da obra a cada um dos personagens principals. Para Alfred Bosi 

(2006), esta obra proporciona ao leitor a construcao de um universo mental a partir das 

angustias de vida de um homem. uma mulher, seus filhos e uma cachorra tangidos pela seca e 

pela opressao dos que podem mandar, ou seja, o Dono da Fazenda, o Soldado Amarelo e o 

Fiscal da Prefeitura. 

Podemos observar a riqueza de detalhes das paisagens e dos simbolos descritos no 

enredo, que proporcionam ao leitor inserir a historia de Vidas Secas numa realidade mais 

proxima da sua. Sao mostradas as angustias dos personagens com relacao a sua condicao 

social, e a forma pela qual as mudancas no meio natural afetam a realidade social do ser 

humano. Para Moreira (2010, p. 145), a seca condiciona o sertanejo a viver num lugar onde os 

fatores climaticos se sobrepoem a realidade social: 

1 7 Todos os seus livros foram escritos no periodo da manha. Graciliano acordava muito cedo. entre 4 e 5 horas da 

manha, e logo comecava a escrever. Ele escreveu toda sua obra a mao, usando qualquer tipo de papel. A obra 

memorias do carcere, por exemplo, foi escrita em 448 folhas de diferentes tamanhos. 
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A minudencia da descricao paisagistica do sertao mortificado e o relato da 

interioridade seca e desolada do espfrito de um povo sem perspectivas de 

boas safras de vida. Da angustia ao odio e as esperancas, o estado subjetivo 

dos horn ens desesperancados une-se aos detalhes externos de uma natureza 

emudecida pela seca e pela morte da vida. 

O fenomeno passa a ser interiorizado pelo Homem, e nao so altera a configuracao 

visual da paisagem do sertao, como tambem modifica o ser humano embrutecendo coracoes e 

mentes. Diante da situa9§o de extrema pobreza as esperan9as de mudar de vida sao baseadas 

nas variaveis dos fenomenos climaticos, fator de condicionamento que independe da sua 

vontade. 

Assim como na Literatura, o discurso dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA seca foi abordado por outras vertentes 

artisticas no contexto nacional. Encontramos no meio musical, por exemplo. can$5es que 

apresentam a seca como tema central. Neste caso. temos como principal representante o 

cantor e compositor Luiz Gonzaga, conhecido como o Reio do Baiao. " A musica sertaneja 

gonzagueana, bem como a literatura regionalista, assumiu e cumpriu a missao de transfigurar 

a realidade do sertao nordestino, divulgando o drama das secas, em nivel nacional. numa 

perspective que nacionaliza ou mesmo universaliza os conflitos humanos" (CORREA; 

FILHO; FEITOSA, 2012). O semi-arido brasileiro foi retratado fielmente nas canoes de 

Gonzaga, deixando um rico acervo musical que pode ser utilizado pela Geografia. 

A descri9ao da paisagem sertaneja. a saga dos retirantes, o drama daqueles tangidos 

pela seca. constituem alguns dos temas das musicas. A can9ao Asa Branca, mostra a migra9ao 

do sertanejo por causa da falta da chuva, evidenciando a sua tristeza em deixar sua terra. 

Mesmo longe o homem revive as lembran9as de sua origem, com a esperan9a da volta das 

chuvas, que aparece na caiKao A Volta da Asa Branca, apresentando o retorno do retirante 

sertanejo para sua terra natal. Nesta can9ao, a seca aparece como o problema que motiva a 

migra9ao da regiao nordeste, e a paisagem, que antes era mortificada pelo clima do sertao. 

agora se modifica tornando-se um lugar apto para morar. 
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Quadro 2: Cancoes do cantor Luiz Gonzaga que retratam azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA seca 

Asa Branca A Volta da Asa Branca zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quando "oiei" a terra ardendo Jdfaz tres noiles 

Oual a fogueira de Sao Joao Que pro norte relampeia 

Eu perguntei a Deus do ceu, ai A asa branca 

Por que tamanha judiagao Ouvindo o ronco do irovao 

Eu perguntei a Deus do ceu, ai Ja bateu asas 

Por que tamanha judiagao E voliou pro meu sertao 

Ai. ai eu vou me em bora 

Que braseiro, que fornaia Vou cuidar da prantacao 

Nem um pe de "prantacao " 
A seca fez eu desertar da minha terra Porfarta d'dgua perdi meu gado A seca fez eu desertar da minha terra 

Morreu de sede meu alazao Mas felizmente Deus agora se alembrou 

Porfarta d'dgua perdi meu gado De mandarchuva 

Morreu de sede meu alazao Pr 'esse sertao sofredor 

Sertao das muie seria 

Jnte mesmo a asa branca Dos homes trabaiador 

Bateu asas do sertao 

"Intonce" eu disse, adeus Rosinha Rios correndo 

Guarda contigo meu coracao As cachoeira tdo zoando 

"Intonce" eu disse, adeus Rosinha Terra moiada 

Guarda contigo meu coracao Mafo verde, que riqueza Guarda contigo meu coracao 
E a asa branca 

Hoje longe, muitas legua Tarde canta, que beleza 

Numa triste solidao Ai. ai, opovo alegre 

Espero a chuva cair de novo Mais alegre a natureza [...] 

Pra mim v or tar pro meu sertao 

Espero a chuva cair de novo (GONZAGA: DANTAS. 1950) 

Pra mim vortar pro meu sertao 

(GONZAGA; TE1XE1RA. 1947) 

Loiola, Monteiro e Guerra (2009) apontam que a geograficidade do Nordeste cantada 

por Luiz Gonzaga se reflete no lugar, na paisagem e no povo da regiao. isto porque. ninguem 

como ele, soube unir o espaco geografico e a vivencia de um povo, ao que salientamos a 

forma acessivel das composicoes ao se adotar o linguajar popular sem perder a qualidade 

artistica. As composicoes que retratam um Nordeste que se mantem presente na memoria dos 

que nele ainda vivem ou partiram, emigrando em busca de melhores condicoes frente a 

desolacao da seca. Podemos fazer uma relacao das musicas de Luiz Gonzaga com a obra de 
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Graciliano. pois tanlo o cantor, quanto o escritor caracterizam-se por abordar a temalica do 

sertao e a vida dos nordestinos. Assim como emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vidas Secas, a musica Asa Branca conta a 

historia da migra9ao de retirantes devido ao longo periodo de estiagem. A volta da Asa branca 

tambem se relaciona com o livro, pois neste caso, o retorno da chuva emerge a esperan9a do 

sertanejo de dias melhores em meio a uma natureza hostil. Deste modo, nao poderiamos 

deixar de lembrar-se da contribui9ao de Luiz Gonzaga na constru9ao do imaginario sobre o 

sertao e a seca. no Nordeste brasileiro. que assim como a Literatura muito tern a contribuir na 

expansao do conhecimento geografico. 

Acreditamos ser de grande importancia ressaltar, ja que apontamos a arte literaria em 

conjunto com a arte musical, que a obrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vidas Secas tambem foi adaptada para a versao 

cinematografica. Dirigido pelo cineasta Nelson Pereira dos Santos, o filme foi gravado entre 

os anos de 1962 e 1963, em Palmeira dos Indios, interior de Alagoas, onde Graciliano Ramos 

viveu e exerceu o cargo de prefeito durante os anos de 1927 a 1930. Essa obra 

cinematografica foi considerada um dos marcos do movimento Cinema Novo no Brasil, que 

se caracterizava por abordar o contexto social do pais, marcado pelo subdesenvolvimento. Na 

estetica deste Cinema havia o predominio dos deslocamentos lentos da camera. Os ambientes 

onde se passavam a historia eram desprovidos de luxo, e muitos dos filmes foram gravados 

em preto e branco. Os anos de 1960 a 1964 referem-se a primeira etapa dessa escola, e o 

Nordeste foi utilizado como tematica para alguns cineastas, que abordavam o sertao e os 

problemas que o afetavam. 

Fonte: www.anovademocracia.com.br 

http://www.anovademocracia.com.br
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Uma caracteristica peculiar do filme e o elenco que atua no mesmo. sendo constituido 

por pessoas que residiam no local, tornando-o ainda mais proximo da realidade. Assim como 

na versao literaria. no filme ha pouquissimos dialogos entre os personagens e a paisagem 

mostrada em pelicula preta e branca, apresenta visualmente os efeitos da seca sobre o sertao e 

principalmente as angustias dos retirantes. Muitos criticos consideram o filme como uma das 

melhores adaptacoes de um roteiro literario para o cinema, alem de ser considerado um 

complemento a obra escrita de Graciliano. 

Retornando a nossa reflexao para a Literatura, na obrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vidas Secas, o escritor utilizou-

se do discurso indireto livre. revelando a interioridade dos personagens. e desenvolveu a 

narrativa em terceira pessoa. Isso pode ser observado no momento em que as falas dos 

personagens sao alternadas com as falas do narrador . Essa foi uma maneira na qual o 

escritor encontrou de inserir a voz dos personagens, em poucas palavras, permitindo ao leitor 

associa-la as condicoes enfrentadas. 0 jeito bruto dos personagens, principalmente do pai 

Fabiano em relacao aos filhos, pode ser observado em frases inseridas no decorrer dos 

capitulos. 

Hillas (2009) encontra nesse romance o principio segundo o qual o Homem e fruto e 

produto do meio e neste tipo de discurso ficcional. os valores do espaco submetem os dos 

personagens, determinando-lhes o destino. Neste sentido. as relacoes existentes entre o 

Homem e a Natureza em Vidas Secas sao provas de que, dependendo das condicoes de suas 

vidas, o ser humano pode ter sua personalidade moldada e seu compoilamento transformado, 

gerando ate situacoes de violencia ou brutalidade. 

Por meio dessa obra, Graciliano Ramos nos permite fazer uma viagem no tempo, pois 

o enredo de Vidas Secas traduz uma realidade que ainda e presente nos dias atuais. Afinal, a 

seca e um fenomeno natural que ocorre no Brasil ao longo dos seculos, e continua alterando a 

paisagem do sertao, afetando a vida da populacao residente. O cenario da obra e marcado por 

acontecimentos socio-espaciais considerados de grande importancia para a compreensao da 

realidade historica do pais. Alem de apresentar uma narrativa ficcional, o escritor faz uma 

critica social, retratando-a por meio das angustias de um povo, representadas em uma familia 

de retirantes. A obra nao se limita a retratar a vida precaria dessa familia, mas sim apresentar 

pessoas sem esperanca de mudar de vida. submetidas a vontade dos superiores e aos caprichos 

de uma natureza hostil. De tal modo, o fio condutor da narrativa e a descricao da terra 

Cabe aqui ressaltar que esse foi o unico livro de Graciliano no qual esse recurso foi utilizado. 
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nordestina, das paisagens, dos costumes dos personagens, das relacoes humanas em 

sociedade, enfim, do espaco literario criado a partir da representacao do espaco geografico. 

3.1 Personagens da obra: caracterizacao 

Figura 8: Personagens principals e secundarios da obra 

Fonte: www.turmad2Q 12.wordpress.com 

• Fabiano zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Voce e um bicho, Fabiano. Isto para ele era motivo de orgulho. Sim 

senhor, um bicho, capaz de veneer dificuldades " (p. 18). 

Vaqueiro do sertao nordestino, Fabiano e trabalhador e humilde. Diante das condicoes 

miseraveis em que vive, Fabiano torna-se um homem bruto e rude, que ignorava as palavras e 

nao sabia usa-las para se expressar. Na obra, o personagem se auto-sugestiona, afirmando ser 

bicho, como observamos no capitulo especialmente a ele destinado. Casado e pai de dois 

filhos, este homem busca em meio a uma natureza inospita, pelas condicoes climaticas, uma 

melhor condicao de vida para ele e sua familia. Sujeito a opressao por parte dos superiores da 

epoca, sente-se diminuido e marginalizado numa sociedade em que o descaso social impera 

juntamente com as forcas da natureza. 

http://www.turmad2Q
http://wordpress.com
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• Sinha Vitoria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"So faltava uma cama. Era o que aperreava Sinha Vitoria ". 

Mulher sonhadora, Sinha Vitoria almeja um destino melhor para a familia. O desejo 

por uma "cama de lastro de couro" como a de Seu Tomas da Bolandeira representa a sua 

vontade de ser considerada cidada. Diferente de Fabiano. Sinha Vitoria nao aceita ser 

comparada com um animal. Reclama dos afazeres domesticos. e impaciente com os filhos. 

Tinha consciencia que estavam na fazenda de passagem. pois a qualquer momento poderiam 

ser expulsos pelo patrao. Por ser mais astuta que o marido. ela que faz as contas do acerto 

com o patrao. para que nao restem duvidas a Fabiano, dele ter sido roubado pelo fazendeiro. 

• Os Meninos 

"Os meninos tambem se espantavam. No mundo. subitamente alargado viam 

Fabiano e Sinha Vitoria muito reduzidos, menores que as figuras altas " (p. 

74). 

Na trama, os filhos de Fabiano e Sinha Vitoria nao tem nomes defmidos sendo 

chamados apenas de Menino Mais Velho e Menino Mais Novo. As criancas sao vitimas do 

anonimato social, pois a cadela possui um norae. que e pre-requisito formal de uma 

identidade. Tal fato representa a baixa condicao economics em que vivem, e a insignificancia 

social dos meninos. Assim como os pais, as criancas nao tiveram oportunidade de freqiientar a 

escola. e por isso, o Menino Mais velho deseja saber o significado das palavras, sendo 

repreendido pela mae por nao saber responder suas perguntas. Ja o Menino Mais Novo almeja 

ser um vaqueiro como o pai e mostrar toda a sua coragem montando num cavalo. 

• A cadela Baleia 

"Baleia queria dormir. Acordariafeliz. num mundo cheio depreds". 

Em Vidas Secas. a cadela Baleia e "humanizada" devido as condicoes em que a 

familia vive sendo tratado informalmente como um ser humano. Situa-se na obra como uma 

protagonista pensante, apresentando uma mentalidade igual a familia sertaneja. Assim os 

Homens e animais se igualam intelectualmente. Para Hillas (2009, p. 6) "a questao do 
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processo de humanizacao da cadela Baleia e diametralmente contraria a animalizacao do 

Homem". Neste sentido vemos que o Homem comparado com um bicho (animal) contesta a 

realidade do ser humano, uma vez que desde o nascimento o individuo ostenta a capacidade 

de pensar, falar. agir e interagir com os seus semelhantes. diferenciando-se dos seres 

irracionais, ou seja, dos animais. por conviver numa sociedade capaz de modificar o espaco, 

transformando-o num meio social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Seu Tomas da Bolandeira e o Dono da Fazenda zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Seu Tomas da bolandeira falava bem. eslragava os o/hos em cima de 

jornais e livros [...]" (p. 22). "O patrao zangou-se. repeliu a insolencia, 

achou bom que o vaqueiro fosseprocurar servico noutrafazenda" (p. 93). 

Velho sabio que serve de exemplo para Fabiano e Sinha Vitoria por ser alfabetizado. 

A sabedoria de Seu Tomas inspirava respeito e Fabiano buscava imitar o seu vocabulario 

achando que assim melhoraria sua situacao e nao seria mais humilhado. Seu Tomas possuia 

uma cama de couro, tao desejada por Sinha Vitoria e que representaria o conforto para a 

familia. Apesar de ser alfabetizado. Seu Tomas era um homem falido que tambem fugira dos 

castigos da seca. Fabiano e sua familia encontram uma fazenda abandonada e decidem faze-

la de moradia. Com a volta das chuvas o Dono da Fazenda reaparece para tomar posse de suas 

terras e da como trabalho para Fabiano. cuidar da mesma. Simbolo do poder economico. o 

Dono da Fazenda era um homem opressor que constantemente humilhava Fabiano e 

ameacava expulsar a familia. Aproveita-se da ignorancia do trabalhador para cobrar-lhe juros 

inexistentes e forcando-o a exercer um trabalho escravo. 

• O Soldado Amarelo e o Fiscal da Prefeitura 

" Or a. o soldado amarelo... Sim. havia um amarelo, criatura desgracada 

que ele, Fabiano, desmancharia com um labefe" (p.30). 

O Soldado Amarelo surge na trama como um policial arbitrario e que depois de uma 

discussao num jogo de cartas, leva Fabiano preso. Ve-se como o defensor do poder e faz tudo 

para manter a ordem e a lei. sendo a representacao do poder instituido na obra. 0 Fiscal 

representa, juntamente com o Dono da Fazenda e o Soldado Amarelo, as instituicoes sociais 

em seus estagios menores, identificadas por Fabiano como o "governo". Aqueles que 
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possuiam alguma forma de poder numa sociedade cercada por desigualdades sociais. 

impunham limites naszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA esperan9as dos demais individuos, representados pelos sertanejos 

sofredores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Atuacao da seca na configura9ao do espaco sertanejo 

O sertao nordestino tornou-se cenario de diferentes narrativas literarias e transformou-

se em sinonimo de seca em consequencia da condi9ao climatica da regiao. O imaginario 

construido em tomo do Nordeste como uma regiao de seca e pobreza. deu-se principalmente 

durante o processo de desenvolvimento do pais. Para Albuquerque Jr. (1999. apud 

A N D R A D E , 2008). o Nordeste foi identificado primeiramente atraves dos seus problemas 

naturais. em especial a seca e em segundo piano, a partir dos problemas de ordem social como 

o canga90 e o messianismo. Esse ponto de vista tornou-se predominante no discurso nacional. 

O Nordeste e seu imaginario de regiao submissa foram representados nos diversos discursos, 

entre eles o discurso artistico. Para entendermos essa forma9ao da identidade nordestina e 

necessario fazennos uma contextualiza9ao historica e geografica do Brasil ao longo dos anos. 

Ate meados do seculo X I X . o Brasil se dividia entre "Norte" e "Sul" e o Nordeste 

ainda nao era reconhecido como regiao. Nesta epoca ocorreu um acentuado desenvolvimento 

economico e social na regiao "Sul" do pais que se tornou o espa90 da industria e do progresso 

nacional, enquanto a regiao "Norte" tornara-se um polo menos desenvolvido. designado a 

seguir contraditoriamente o desenvolvimento da regiao "Sul". O fato de o Nordeste ainda nao 

ser reconhecido como regiao mudou entre os anos de 1877 e 1879, quando essa area enfrentou 

tres anos consecutivos de estiagem, conhecidos como a "grande seca", onde milhares de 

pessoas morreram de fome e muitas migraram para outras regioes. A seca tornou-se o fator 

determinante do reconhecimento nacional da regiao Nordeste contribuindo na forma9ao do 

imaginario popular construido com rela9ao a esse espa90 no resto do pais. 

A seca e um fenomeno natural caracterizado pelo atraso ou ausencia da precipita9ao 

no periodo proprio. E tipica da regiao semiarida, se caracterizando pela d ist ribui9ao irregular 

das chuvas, que prejudica o abastecimento de agua para o uso da popula9ao e animais, alem 

do desenvolvimento agricola. Este problema nao e exclusivo da regiao Nordeste, pois outras 

regioes tambem sofrem com os efeitos da seca, porem, em proporcoes menores. Para Santos e 
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Matos (2012), azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA seca nao tern uma definicao que seja aceita em comum acordo por parte de 

pesquisadores e nao ha consenso entre a populacao de um modo geral. 

Considerando o imaginario popular, o conceito de Seca tambem pode estar 

intimamente relacionado ao ponto de vista do observador. A definicao de seca varia de acordo 

com a percepcao de cada uma acerca da sua realidade, pois o que a seca significa para um 

pode nao significar a mesma coisa para outra pessoa que tenha uma maneira diferente de 

olhar. No Nordeste brasileiro, por exemplo. a palavra Seca adquiriu uma conotacao bem 

particular, estando intimamente relacionada a miseria, fome,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA migra9ao, entre outros. Campos 

e Studart (2001) afirmam que, embora a causa primaria das secas resida na insuficiencia ou na 

irregularidade das precipita9oes pluviais, existe uma sequencia de causas e efeitos na qual o 

efeito mais proximo de uma seca torna-se a causa de outro efeito que tambem passa a ser 

denominado de seca. 

O fenomeno da seca torna-se um ciclo na regiao Nordeste. pois a estiagem e ausencia 

de agua nao so alteram as configuracoes naturais deste espa90, como tambem o meio social e 

humano. Os solos tornam-se improdutivos. a vegeta9ao resistente limita-se a plantas 

adequadas a aridez do solo e as altas temperaturas da regiao. Os animais ficam dependentes 

dos poucos recursos disponiveis nessa area, ou dos quais os pequenos proprietaries de terra os 

oferecem. 0 Homem do campo fica impossibilitado de exercer as principals atividades 

economicas para sua sobrevivencia que sao: a agricultura e pecuaria. Em tais condi9oes o 

sertanejo via-se obrigado a abandonar sua regiao em busca de melhores condi96es de vida. 

Conhecido por fazer criticas sociais nas suas obras. Graciliano Ramos apresenta em 

Vidas Secas uma espacialidade geografica, a partir da problematica social, que e ressaltada no 

sofrimento do Homem com a seca e na situa9ao de extrema miseria em quern vivem os 

personagens, alem dos detalhes paisagisticos da obra. A falta de chuva somada a uma politica 

de descaso do govemo com os investimentos sociais marcam a paisagem sertaneja, 

caracterizando-a como um ambiente de dificil sobrevivencia. A representa9ao da realidade 

feita por este autor constitui-se como referencial para os estudos desenvolvidos no contexto 

geografico. Josue de Castro, em seu livro a Geografia da Fome (1984, p. 177), ao 

correlacionar as condi9oes ambientais do semi-arido e suas consequencias, expoe: 

Se o sertao nao estivesse exposto a fatalidade climatica das secas, talvez nao 

figurasse entre as areas de fome do continente americano. lnfelizmente, as 

secas periodicas, desorganizando por complete a economia primaria da 

regiao, extinguindo as fontes naturais de vida. crestando as pastagens. 

dizimando o gado e arrasando as lavouras, reduzem o sertao a uma paisagem 
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desertica. com seus habitantes sempre desprovidos de reserva, morrendo a 

mingua de agua e de alimentos. Morrendo de fome aguda ou escapando 

esfomeados aos magotes, para outras zonas, fugindo atemorizados a morte 

que os dizimaria de vez na terra devastada. 

Essa fatalidade climatica apontada por Josue de Castro caracteriza o sertao do ponto 

de vista hostil. e emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VidaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Secas esta caracteristica e o ponto maximo da narrativa, pois o 

proprio titulo do livro faz mencao a secura presente em todos os espacos. Assim no sentido da 

obra, o termo seca e um adjetivo utilizado para diferentes significacoes: sao secas as vidas dos 

personagens, as suas esperancas, seus sentimentos; e seca a paisagem. as plantas. o rio e a 

terra. Enfim, a seca se traduz como uma realidade que altera o espaco social e fisico. Para 

Saraiva (2009), Graciliano demonstra preocupacoes com as secas que atravessam a regiao 

nordestina. quais sejam a climatica e a politica e, a partir de uma forte veia realista, faz um 

retrato da dificil situacao do nordestino que e obrigado a conviver com tais situacoes. 

Portanto: 

Elemento emblematico da atual Regiao Nordeste, a seca em Graciliano 

atinge limites poetico-literarios sem precedentes, "contaminando"" todo o 

enredo: para alem da linguagem. tambem ela seca e rustica. a condicao 

climatica influencia na corrosao das almas dos personagens. modulando e 

lapidando os seus espiritos. Assim, em Vidas Secas, toda a verve e 

genialidade literaria do escritor se explicitam, compondo quadros ao mesmo 

tempo tragicos e belos. O resultado ou efeito e a consumacao de uma prosa 

regionalista impar (JUNIOR, 2012. p. 8). 

Partindo desse discurso sobre o Sertao e a Seca, Graciliano Ramos provavelmente foi 

o escritor que melhor retratou essa realidade dentro da Literatura Brasileira. Alem disso, 

mostrou que por tras da limitacao hidrica do sertao nordestino, muitos problemas estavam 

ocultos e que a seca era apenas uma "desculpa" para esconder a situacao de miseria na qual 

passava a populacao da regiao. Em Vidas Secas e apresentada toda essa realidade vivenciada 

pelo povo nordestino, numa epoca em que os escritores regionalistas faziam em suas obras 

uma denuncia social desse contexto historico do Brasil. Para Albuquerque Jr (2011, p. 47, 

apud MATOS, 2012), esses autores relacionam relatos e narrativas historicas do fenomeno 

climatico a uma trama ficcional e tern como intencao denunciar os problemas economicos do 

Nordeste. o drama dos retirantes e a exploracao do povo num sistema social injusto. A seca e 

o fator principal da obra, mas a partir dela se desencadeia uma serie de outros problemas. 

entre eles as migracoes e as relacdes de poder. Portanto, por meio da leitura de Vidas Secas e 

possivel investigar alem da paisagem natural, diferentes temas geograficos que a partir da 

nossa releitura. irao compor o cenario geografico na Literatura. 
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3.3 Migracoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 processo de mudanca do Homem sertanejo foi apresentado por Graciliano Ramos no 

primeiro e ultimo capitulo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vidas Secas, intitulados Mudanca e Fuga respectivamente. 

Migracao consiste no processo de mobilidade espacial da populacao, sendo um mecanismo de 

deslocamento que reflete mudancas nas relacdes entre os individuos em si e entre estes e seu 

meio ambiente fisico (BECKER, 1997). De tal modo. alem de implicar em mudancas de 

areas, este processo transforma o espaco social influenciando diretamente na vida do 

individuo. provocando mudancas de caraler fisico, social, cultural e principalmente 

economico. 

Nesses dois momentos do livro as historias narradas se desenvolvem no intermedio de 

dois periodos de seca, onde o segundo capitulo torna-se a continuacao do primeiro. Vale 

salientar que o escritor nao apresenta datas cronologicas no livro e nao se sabe ao certo em 

que mes e ano transcorrem os fatos narrados. Ao tratar o tempo de maneira imprecisa. o leitor 

pode entende-lo psicologicamente a partir da leitura da obra, ou seja, diferencia-lo a partir da 

descricao do momento de seca e de chuva. Esses capitulos mostram a migracao constante dos 

retirantes do nordeste que sonham com melhores condicoes de vida, e apesar de tentarem se 

estabelecer em outros locais viam-se obrigados a migrar mais uma vez. pelas condicoes que 

lhes estavam sendo oferecidas. 

Naplanicie avermelhada os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os 

infelizes tinhorn caminhado o dia inteiro. estavam cansados e faminlos. 

Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastanle na 

areia do rio seco. a viagem progredira bem Ires leguas. Fazia horas que 

procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe. at raves 

dos gal has pel'ados da caatinga rala. (FLiMOS. 1995. p. 9). 

Segundo Matos (2012). nos seculos X I X e X X , as correntes migratorias nordestinas 

acompanharam a demanda laboral do crescimento economico do pais. Esses migrantes 

passam a ser associados a imagetica do retirante, onde se da uma construcao discursiva 

naturalizada e categorizada na historia e na conceituacao do Nordeste, tornando-se elemento 

constitutive do "discurso da seca". No fragmento acima vemos que Graciliano Ramos chama 

esses retirantes de "infelizes", e de acordo com Buriti e Aguiar (2012) o escritor os denomina 

dessa forma nao pelo clima ou natureza regional, mas pelos problemas sociais que os 
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destitufram da posse da terra, da agua. e dos bens naturais. Motivados pela esperan9a de 

sobreviver no sertao. Fabiano e sua familia fogem dos castigos da seca que os assolam. 

Os retirantes sao obrigados a sair de casa sem rumo certo. partindo para uma longa 

Jornada procurando uma terra produtiva. "Fugindo das pressoes sociais intensificadas nos 

periodos de seca. os retirantes buscavam as cidades maiores do Sertao. que serviam como 

entrepostos comerciais, a procura de ajuda"* (BURITI : A G U I A R , 2012, p. 12). 0 processo de 

migra9ao no Nordeste brasileiro marcou uma epoca em que a seca afetava a maioria da 

popula9ao. 0 primeiro paragrafo da obra citado acima mostra a familia escapando da primeira 

seca. onde tentam encontrar um lugar que lhes ofere9a meios para viver melhor. Para os 

sertanejos os deslocamentos eram uma estrategia de sobrevivencia que ocorriam de maneira 

freqiiente. 

Os percursos feitos por Fabiano e sua familia em busca de terras desconhecidas eram 

marcados pela fe, a dor. a fome e o sofrimento. A seca nao so atinge a paisagem como 

tambem molda a personalidade do Homem. Fabiano, um homem brulo. embora nao pudesse 

ser tido como mau, em sua angustia. busca culpar alguem pela sua desgra9a. Em determinado 

momento percebe que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O menino mais velho e a cachorra Baleia iam atrds [...]. Opirralho nao se 

mexeu. e Fabiano desejou matd-lo. Tin ha o coracao gross o, queria 

responsabilizar alguem pela sua desgraca. A seca aparecia-lhe como um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fato necessdrio - e a obslinagao da crianga irritava-o. Certamenle esse 

obslacu/o miudo nao era culpado. mas dificullava a marcha, e o vaqueiro 

precisava chegar. nao sabia onde (p. 9-10). 

Embora a frustra9ao lhe tomasse. e a necessidade de culpar alguem pelos flagelos da 

vida fosse comum. o sentimento de compaixao com os que estavam na mesma situa9ao 

mostrava um pouco da sua sensibilidade com o proximo. Araujo (2008. p. 9) fazendo uso das 

palavras de Antonio Candido (1974. p. 10) a respeito de Graciliano. "ninguem melhor que ele 

estabelece e analisa os vinculos brutais entre homem e natureza no Nordeste arido". E continua: 

0 drama de Vidas Secas e justainente esse entrosamento da dor humana na 

tortura da paisagem. Fabiano ainda nao atingiu o estagio de civiliza9ao em 

que o homem se liberta mais ou menos dos elementos. Sofre em cheio o seu 

peso, sacudido entre a fome e a relativa fartura; a curva da sua existencia 

segue docilmente os caprichos hidrograficos que lhe dao vida ou morte 

(Idem: 1974). 
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Ao migrarem sem rumo. os membros da familia atravessaram inumeras dificuldades 

no caminho. passando fome e sede. Esse fato nao e resultado apenas da escassez de chuva, 

mas tambem um lembrete para a falta de medidas por parte do poder publico com relacao a 

qualidade de vida dos nordestinos. A acao do poder publico nao e citada explicitamente pelo 

escritor e nem assinalada pelos personagens. no entanto. os fatores de causa e consequencia 

entre a seca e a miseria sao citados na passagem: "Um dia... sim. quando as secas 

desaparecessem e tudo andasse direito..." (p.24). As condicoes climaticas associadas as 

politicas publicas implantadas pelo govemo diminuiriam o sofrimento do povo sertanejo. 

Graciliano aponta a fome e seca dos viajantes no seguinte fragmento: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A fame apertara demais os retirantes e por a/i nao existia sinal de comida 

[...]. Fabiano tomou a cuia. desceu a ladeira. encaminhou-se ao rio seco, 

aehou no bebedouro dos animais um pouco de lama. Cavou a areia com as 

unhas esperou que a agua marejasse e. debrucando-se no chao. bebeu muito 

[...]. Lembrou-se dos filhos. da mulher e da cachorra. que esta\am Id em 

cima. debaixo de u juazeiro com sede. Lembrou-se do pred mono. Encheu a 

cuia, ergueu-se. afastou-se. lento, para nao derramar agua sal obra [...] (p. 

11-15). 

Para Matos (2012), essa imagem de retirante sera simbolicamente rica e acompanhara 

a identidade do nordestino ate os dias atuais: "o retirante ao ser rotulado e valorado 

socialmente reage criando uma figura para si mesmo de cabra-macho. para fugir da 

humilhacao de sua condicao e subordinacao". O inicio e o final do livro retratam e 

simbolizam uma retirada. Fugindo novamente dos castigos da seca. Fabiano. Sinha Vitoria e 

os dois filhos ainda tern a esperanca de mudarem de vida. A terra desconhecida tao almejada 

por eles continuaria sendo o motor impulsionador de suas esperancas. Com o paragrafo 

abaixo Graciliano Ramos, encerra a obra: 

Iriam para diante. alcancariam uma terra desconhecida. Fabiano estava 

contente e acreditava nessa terra, porque nao sabia como ela era nem onde 

era [...J. E andavampara o sul. metidos naquele sonho. Uma cidade grande. 

cheia de pessoas fortes. Os meninos em escolas. aprendendo coisas dificeis e 

necessdrias. Eles dois velhinhos. acabando-se como wis cachorros. inuteis. 

acabando-se como Baleia. Que iriam fazer? Retardaram-se, temerosos. 

Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada, ficariam presos nela. E o 

sertao continuaria a mandar gente para Id. O sertao mandaria para a 

cidade homens fortes, brutos. como Fabiano. Sinha Vitoria e os dois 

meninos (p. 126). 
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Assim como afirmava Euclides da Cunha, "ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sertanejo e, antes de ludo, um forte", o 

desejo em mudar de vida permeava no seio desta familia de sertanejos que se julgavam fortes 

por sobrevi\'erem a tanta desgraca e sofrimento. No sonho de chegar a "terra civilizada", os 

filhos frequentariam as escolas e aprenderiam "coisas diflceis e necessarias'", saindo assim do 

anonimato social em que viviam. " A cidade grande estaria cheia de pessoas fortes'" que assim 

como eles superariam as adversidades da vida e alcancariam fmalmente a "vitoria". 

Rosi e Menon (2008) afirmam que o contexto presente na obra e caracteristico de 

muitos nordestinos, sendo comum a milhoes de brasileiros que depois de muita procura por 

uma condicao mais digna de vida no proprio sertao. tern que tomar rumo para outras areas na 

tentativa de reverter essa condicao. Para Pinheiro Neto (2012), por meio das acoes e 

sentimentos do personagem ficcional, podemos perceber a relacao existente entre o Homem e 

o Lugar em que vive. Essas relacoes na formacao do espaco geografico sao partes integrantes 

do imbricar que o individuo ou grupo sentem do lugar em que estao ou estiveram. O 

sentimento de pertencimento ao lugar decorre da experiencia que o individuo tern, com zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rela9ao a este espa9o de vivencias. Estabelecendo vinculos. o Homem pode faze-lo de 

morada, mas quando nao se cria vinculos, como e o caso da familia de retirantes. o lugar se 

configura como um espa90 inerte, sem significado, podendo ser definido como o "nao-lugaf'. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4 Exploracao latifundiaria e r e d o e s de poder 

O espa90 descrito por Graciliano. em Vidas Secas caracteriza-se pelo completo atraso 

social. Trata-se de uma realidade retrogada. antecedente ao processo de moderniza9ao 

capitalista. iniciada a partir da decada de 1930 e que apresenta. a partir do latifundio 

nordestino dominante, r edoes socioeconomicas marcadas pela brutalidade e condi9oes 

desumanas. Os fazendeiros e donos de terra exploravam os homens sertanejos oferecendo-

lhes condi9oes de trabalho miseraveis. construindo a partir dos seus serv^os, ou seja, com 

mao-de-obra barata. verdadeiras fortunas. 0 escritor buscou apresentar na obra, as 

desigualdades sociais enfrentadas pela sociedade da epoca, focando principalmente, na reacao 

dos retirantes a essa condi9ao que sao submetidos. 

De acordo com Dermachi (2006), o contexto historico e social de Vidas Secas remete 

ao cenario politico e cultural da tumultuada decada de 1930 no Brasil. No campo politico, 

esse momento foi marcado pela revolu9ao que instaurou o governo anti-oligarquico de 
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Getulio Vargas, seguido pela diladura do Estado Novo entre os anos de 1937 e 1945. Ja com 

relacao ao campo socioeconomic, configuravam-se as primeiras grandes industrias no pais, 

apresentando um crescente processo de urbanizacao. 

Apos migrarem sem destino. Fabiano. Sinha Vitoria, o Menino Mais Velho e o Mais 

Novo, alem da cachorra Baleia, encontram uma fazenda abandonada que decidem ocupar 

temporariamente para fugir do sol escaldante que os atingem. A condicao de desapropriados 

dos meios de producao e vivida intensamente pelos personagens como umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA situa9ao que nao 

permite fixidez em parte alguma. Chegando a fazenda, Fabiano sonha com a possibilidade de 

criar vinculos com a terra (DERMACHI , 2006). Com a chegada das chuvas o proprietario da 

fazenda reaparece e tenta desfazer-se dos ocupantes. Fabiano nao detinha a posse da terra e 

assim pede uma oportunidade ao dono para cuidar daquela fazenda, alegando ter habilidade 

no cultivo agricola e cuidado com os animais. O fazendeiro entao aceita Fabiano como 

empregado. Neste momento. ele toma consciencia da sua condicao transitoria e entende que 

esta destinado a viver e cultivar em terras alheias. Duaile (2001, apud MATOS. 2012. p. 9) 

afirma que para os sertanejos as possibilidades de trabalho sao limitadas: 

[...] em geral, firmam-se sistemas de articulacao produtiva entre 

latifundiarios e trabalhadores, sob a forma predominante de arrendamentos 

de terras ou de contrato de trabalho temporario. No arrendamento, o 

proprietario da terra requer parte significativa da producao, embora seja do 

arrendatario a responsabilidade de providenciar todos os meios necessarios 

para desenvolver as atividades agropecuarias; no trabalho temporario, os 

salarios sao baixos e ha total submissao ao empregador. 

Numa epoca marcada pelos contrastes sociais, Fabiano e sua familia se submetiam as 

ordens do patrao "branco" considerado autoridade em meio a sociedade. O patrao era 

autoritario, Fabiano se sentia um homem impotente, sujeito a uma vida de obediencia aos 

outros: "Nao, provavelmente nao seria homem: seria aquilo mesmo a vida inteira, cabra. 

govemado pelos brancos, quase uma res na fazenda alheia [ . . . ] . Tudo seco em redor. E o 

patrao era seco tambem. arreliado, exigente, ladrao, espinhoso como um pe de mandacaru" (p. 

24). No capitulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Conlas. Graciliano descreve o sistema latifundiario da epoca: "Fabiano 

recebia na partilha a quarta parte dos bezerros e a terca parte dos cabritos. Mas como nao 

tinha ro9a [...] comia da feira, desfazia-se dos animais, nao chegava a ferrar um bezerro ou 

assinar a orelha de um cabrito" (p. 92). Neste fragmento, Graciliano explica o motivo pelo 

qual o vaqueiro tinha dividas constantes com o patrao, pois o fato de nao possuir um peda90 
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de terra proprio e depender da vontade do mesmo. Fabiano sempre recebia uma pequena parte 

no final das contas. A exploracao latifundiaria contribuiu muito para a expansao da miseria na 

vida do Homem do campo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os outros broncos eram diferentes. O patraozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA atual, por exemplo, berrava 

sem precisao. Quase nunca vinha a fazenda, so botava os pes nela para 

achar tudo ruim. O gado aumentava. o servigo ia bem. mas o proprietario 

descompunha o vaqueiro. Natural Descompunha porque podia descompor, 

o Fabiano ouvia as descomposturas com o chapeu de couro debaixo do 

brago. desculpava-se e prometia emendar-se. Mentalmente jura\>a nao 

emendar nada. porque estava tudo em ordem, e o amo so queria moslrar 

autoridade, gritar que era dono. Quern tinha duvida? (p. 22-23). 

A obra apresenta tambem, outros exemplos de opressao e autoridade, podendo ser 

observado no capitulo Cadeia, a partir da figura do Soldado Amarelo que prende Fabiano 

injustamente, sem causas aparentes. No capitulo Contas essa condicao e representada na 

figura do cobrador de impostos da prefeitura, que tentou adquirir taxas em cima da venda de 

um porco que Fabiano pretendia fazer, anos atras. Para Reginaldo Mendes (2014, p. 4), "a 

permanencia da escravidao na estrutura agraria brasileira - esse traco reacionario, e mal 

dissimulado. revela-se indiretamente nas astucias do dono da fazenda, na gratuita violencia do 

soldado amarelo e no abuso do fiscal da prefeitura". Nestes casos a superioridade do poder 

nao partia apenas do latifundio. mas sim da propria politica do Estado. Na obra o "Soldado 

Amarelo" utilizava-se da autoridade policial para humilhar Fabiano. Sendo um homem 

ignorante e que nao sabia se defender de acordo com a lei, Fabiano e subjugado pelo soldado. 

No fragmento a seguir. vemos a descricao da prisao de Fabiano: 

Engasgou-se. A autoridade rondou por ali um instante, desefosa de puxar 

questao. Nao achando pretexto, avizinhou-se e plant ou o salto da reiuna em 

cima da alpercata do vaqueiro. - Isso nao se faz mogo, prolestou Fabiano. 

Estou quieto. Veja que mole e quente e pe de genie. O outro continuou a 

pisar com forga. Fabiano impacientou-se e xingou a mae dele. Ai o amarelo 

apilou, e em poucos minutos o destacamento da cidade rodeava o jatobd. -

Toca pra frente. berrou o cabo. Fabiano marchou desorientado, entrou na 

cadeia, ouviu sem compreender uma acusagao medonha e nao se defendeu 

(P 29). 

A representacao do Estado pela figura do Cobrador de Impostos da Prefeitura foi 

descrita a partir da recordacao de um fato ocorrido na vida de Fabiano: 
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Num dia de apuro recorrera a um porco magro [...], malara-o e antes de 

tempo efora vende-lo na cidade. Mas o cobrador da prefeitura chegara com 

o recibo e o atrapalhara-o. Fabiano fingira-se desentendido: nao 

compreendia nada. era brulo. Como o outro lhe explicasse que, para vender 

o porco, devia pagar imposto (p. 94). 

Novamente o personagem sente-se oprimido e vitima de uma situacao na qua! nao 

poderia mudar, afinal, como um simples vaqueiro nao se achava no direito de reivindicar, "se 

pudesse mudar-se, gritaria bem alto que o roubavam. Aparentemente resignado, sentia um 

odio imenso a qualquer coisa que era ao mesmo tempo a campina seca. o patrao. os soldados e 

os agentes da prefeitura" (p. 95). Os processos migratorios. o trabalho degradante e a miseria, 

participam do estatuto da nordestinidade, que somados ao fenomeno da estiagem, configuram 

a seca. Entretanto, nao e apenas a seca que gera a penuria nordestina. e a miseria que 

transforma a estiagem em seca (MATOS, 2012). A miseria transforma o fenomeno natural da 

seca num fator social, constituindo-se pela concentracao da terra e do poder politico nas maos 

de uma minoria da populacao. 

As questoes sociais do espaco sertanejo configuram tambem a paisagem na 

perspective de Graciliano Ramos. Almeida (2003, apud TEIXEIRA; ERTZOGUE, 2013). em 

seu trabalho sobre as representacoes da paisagem nas narrativas que tratam do sertao, nos fala 

da importancia do espaco enquanto lugar onde homens e mulheres. ideologicamente 

diferentes ou nao. constroem e firm am suas representacoes, suas praticas e seus interesses 

sociais. A paisagem geografica e representada na Literatura por meio da construcao da 

paisagem literaria no imaginario do escritor. No livro Vidas Secas a paisagem constroi, 

juntamente com o drama social dos personagens, o espaco representative na narrativa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5 A paisagem emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vidas Secas e o Homem 

Em Vidas Secas, o autor descreve a paisagem de maneira detalhada. mas o enfoque 

principal e mostrar como as condicoes do meio natural sao interiorizadas pelo Homem. Deste 

modo. a paisagem e de fundamental importancia na obra literaria, porque o sertao e o espaco 

dos personagens, pois suas vidas se organizam em funcao das condicoes climaticas e da 

imposicao de uma sociedade arbitraria. De acordo com Sa (2007), a paisagem na obra e 

descrita pela visao que os personagens tern do sertao, por meio das suas reacoes e sensaeoes, 
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sendo. portanto. atraves delas que a paisagem sertaneja nos e apresentada.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vidas Secas e uma 

obra prioritariamente literaria. cujo tema principal e o drama humano e apresenta como pano 

de fundo/cenario. o sertao nordestino. que e o "personagem" carrasco e ao mesmo tempo 

elemento defmidor da interioridade humana. Esta obra tern nessa paisagem. um exemplo do 

que entendemos como aplicacao da paisagem literaria pela Geografia. 

No livro o autor apresenta o contorno visivel do espaco1 (paisagem) e como suas 

funcoes definem o modo de existencia do Homem no sertao. A paisagem de Graciliano 

Ramos representa o Homem e retrata a dureza da vida, alem de traduzir toda a personalidade 

do autor com relacao ao espaco sertanejo. Para Candido e Castelo (1968, apud ROSSI; 

1V1ENON. 2008). Vidas Secas compde-se de aspectos da paisagem do Nordeste e o autor 

figurou admiravelmente a condicao sub-humana do sertanejo. que reagia de forma grosseira 

aos flagelos da vida devido as condicoes de sofrimento em que vivia, hora representadas pelas 

relacdes com a propria sociedade. hora determinado pelas relacoes do Homem com a 

paisagem. 

A caatinga serviu como cenario para a consolidacao da obra e a descricao desse bioma 

exclusivamente brasileiro, se passa no decorrer da narrativa inteira. " A caatinga estendia-se, 

de um vermelho salpicado de manchas brancas que eram ossadas** (p. 9). Quanto aos aspectos 

fitofisicos e um tipo de vegetacao caracteristica do Nordeste brasileiro que possui grande 

biodiversidade. seja com rela9ao a fisionomia ou a composi9ao floristica. apresentando desde 

plantas de pequeno porte. como arbustos. ate especies do tipo arboreas. As especies mais 

predominantes desse bioma caracterizam-se por especies xerofilas lenhosas que perdem as 

folhas na esta9§o seca. estando dispersas sobre um solo em geral raso e pedregoso. 0 bioma 

caatinga representa cerca de 10% do territorio brasileiro. localizando-se na Regiao Nordeste 

(estados da Bahia. Pernambuco. Alagoas, Sergipe, Paraiba. Rio Grande do Norte. Ceara e 

Piaui) e norte de Minas Gerais na Regiao Sudeste. Faz contato com dois outros biomas 

brasileiros: Cerrado e Mata Atlantica. 

l 9 Milton Santos define a paisagem como a representacao do aspecto visivel. as formas do espaco. provenientes 

do meio natural ou da intervencao humana que o modificam-no. Para ele o contexto social da paisagem se 

sobressai ao meio natural, pois as formas realizam no espaco as funcoes sociais. 
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BIOMA MATA 

ATLANTIC*  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 9: Mapa de localizacao do Bioma Caatinga 

Fonte: www.ibge.gov.br 

Alem das especies lenhosas caducifolias, desse bioma, a vegetacao xerofila e 

representada com destaque tambem pelas cactaceas. Sao plantas geralmente espinhosas, 

capazes de armazenar agua em seus tecidos, cuja epiderme e coberta por uma cuticula 

composta de cera e cutina responsaveis pela protecao e fotossintese, visto serem desprovidas 

de folhas. Estes mecanismos adaptativos permitem sobreviver aos longos periodos de 

estiagem tipicas das condi9oes de semiaridez. Como exemplo da familiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cactaceae, podemos 

citar o xique-xique (Pilosocereus Gounellei) e o mandacaru {Cereus Jamacaru), plantas 

tipicas do sertao nordestino. 

Figura 10: Xique-xiquezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (PilosocereusGounellei) Figura 11: Mandacaru (Cereus Jamacaru) 

Fonte: http://blogtocandira.com.br Fonte: http://blogtocandira.com.br 

http://www.ibge.gov.br
http://blogtocandira.com.br
http://blogtocandira.com.br
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Em meio a estacao chuvosa a caatinga suaviza seu aspecto rustico, desenvolvendo um 

aspecto vivaz, com a recomposicao da cobertura verdejante e florida. Nas condicoes 

climaticas favoraveis a regiao nordestina muda visualmente a configuracao da paisagem, pois 

os solos hidratados tornam-se aptos para a pratica agricola ao receber aporte de agua dos 

reservatorios mais proximos como rios e acudes. A vegetacao recomposta serve como fonte 

alimentar para a fauna e animais domesticos como o gado, que constitui um dos principals 

produtos economicos pecuarios. 

Figura 12: Caatinga - transicao entre o periodo seco e chuvoso 

Fonte: www.accatinga.org.br 

Essa transformacao paisagistica resulta tambem na esperanca do Homem sertanejo. Os 

periodos de seca ou de chuvas constituem-se presencas marcantes na vida desses sujeitos, 

apresentando uma conotacao que revelam o proprio estado de espirito dos mesmos, seja no 

sentido de tristeza pela secura do sertao, ou na felicidade pela chegada da agua que representa 

a esperanca de dias melhores: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

la chover. Bern. A catinga ressuscitaria, a semente do gado voltaria ao 

curral, ele, Fabiano, seria o vaqueiro daquela fazenda morta. Chocalhos de 

badalos de ossos animariam a solidao. Os meninos, gordos, vermelhos, 

brincariam no chiqueiro das cabras, Sinha Vitoria vestiria saias de 

ramagens vistosas. As vacas povoariam o curral. E a catinga ficaria toda 

verde (p. 15). 

Graciliano Ramos descreveu um ambiente altamente seco, podendo ser observado em 

passagens da obra como, por exemplo, quando o mesmo fala da "areia do rio seco" ou da 

"folhagem dos juazeiros que apareceu longe, atraves dos galhos pelados da caatinga rala" (p. 

9). Noutro paragrafo o autor acrescenta a descricao de um rio seco quando diz: "tinham 

http://www.accatinga.org.br
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deixado os caminhos, cheios de espinho e seixos, fazia horas que pisavam a margem do rio, a 

lama seca e rachada que escaldava os pes" (p. 10). Por meio desta descricao podemos 

compreender, que os personagens caminham pelo curso de um rio intermitente e, naquele 

momento, pela sua condicao estava seco, devido a falta de chuvas na regiao. Segundo Buriti 

(2010, p. 106, apud A B "SABER, 2003, p. 87): 

Os rios do Nordeste se caracterizam como intermitentes periodicos, ou seja, 

ao contrario do que acontece nas areas umidas do Brasil onde os rios 

sobrevivem aos periodos de estiagens, devido a grande quantidade de agua 

economizada nos len9ois superficiais, no Semiarido eles secam desde suas 

cabeceiras ate perto da costa. Apesar disso, uma das originalidades do 

sistema hidrografico e hidrologico do Semiarido e que em algum tempo do 

ano costumam atingir o mar. 

Embora nao haja referenda do rio descrito na obra, acreditamos que por meio da sua 

descri9ao na narrativa, trata-se de um curso hidrico intermitente caracteristico da paisagem 

sertaneja. A representa9ao do rio seco reflete no imaginario simbolico dos personagens. A 

agua que antes fluia pelo rio, representava a fartura, a espera de dias melhores, e sua ausencia 

e elemento emblematico que simboliza a escassez. De fato, existe uma intima liga9ao entre a 

vida e a existencia de agua. A ciclicidade da sua disponibilidade rege o ritmo da vida na 

regiao, moldando um cenario e o modo de viver de um povo. 

Figura 13: Sertanejo sobre o leito de um rio seco 

Fonte: www.odia.ig.com.br 

Sobre a questao da falta de agua na regiao Nordeste, Josue de Castro (1984, p. 177) 

faz o seguinte apontamento: "toda paisagem natural, desde a topografia, as caracteristicas do 

solo, a fisionomia vegetal, a fauna, a economia e a vida social da regiao, tudo traz marcado, 

http://www.odia.ig.com.br
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com uma nitidez inconfundivel. a influencia da falta d"agua, da inconstancia da agua nesta 

regiao semidesertica". Para ele a agua e um elemento que influencia diretamente na 

modificacao da paisagem natural e social, pois a realidade nordestina e refletida por meio das 

condi9oes climaticas dessa regiao. 

Todo esse processo de configuracao do espaco sertanejo altera tambem a paisagem no 

decorrer dos anos. Observa-se emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vidas Secas que ha uma neoessidade do autor demonstrar 

por palavras aquele ambiente morbido do sertao nordestino, estabelecendo uma conexao entre 

o Homem e a Natureza. Entretanto, devemos ressaltar que apesar da seca afetar intensamente 

o sertao nordestino, ela nao e um fenomeno constante. 0 sertao nao e dominado pela total 

aridez. embora a estiagem seja frequente. Em determinadas epocas do ano ocorrem chuvas. 

com menores ou maiores proporcoes que por um curto periodo de tempo conseguem 

remodelar a paisagem. 

Tanto como as secas moldam a paisagens sertanejas, o excesso de chuvas tambem as 

modificam. No capitulo Inverno e apresentada a chegada da chuva que causazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA inunda96es: 

**Por enquanto a inunda9ao crescia, matava bichos. ocupava grotas e varzeas [. . . ] . A chuva 

caira. a cabe9a da cheia aparecera arrastando troncos e animais mortos. A agua tinha subido 

[ . . . ] . Sinha Vitoria andava amedrontada. Seria possivel que a agua topasse os juazeiros?" (p. 

65). A paisagem novamente sofreria um processo de t ransforma9ao. pois onde antes havia 

solos rachados e vegeta9oes secas, agora passaria a ser coberta por agua. Isso acontece pela 

ocorrencia de chuvas concentradas em determinados locals, sendo outra caracteristica do 

semi-arido nordestino. Apesar dos contratempos trazidos pelo excesso de chuvas. Fabiano 

Sinha Vitoria. os Meninos e Baleia viviam momentos de gloria, pois nao havia perigo de uma 

seca imediata que tanto amedrontava os sertanejos. 

Atraves das expressoes literarias. temos um abrangente universo de representa96es e 

simbologias do espa90. que relacionado com a realidade dinamica, nos permite analisar com 

exito as diferentes paisagens geograficas. A paisagem e primordial no contexto de Vidas 

Secas. e a rela9§o do Homem com este meio. torna a narrativa ainda mais proxima da 

realidade. A obra nos oferece uma dimensao de possibilidades de analises. sejam voltadas 

para o contexto social ou natural constituindo um exemplo da aplica9ao da paisagem literaria 

no contexto geografico. Buscamos assim, fazer uma reflexao acerca das suas caracteristicas 

geograficas, objetivando encontrar caminhos e elementos que nos permitissem a compreensao 

das possiveis r edoes entre a Ciencia e a Arte representadas em nosso estudo atraves da 

Literatura e as Ciencias Geograficas, servindo como uma complementa9ao de saberes. 
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3.6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vidas Secas cm imagens 

Para celebrar os 70 anos do romance Vidas Secas em 2008. a obra ganhou uma edicao 

comemorativa. 0 texto integral do livro vem acompanhado por imagens do foto-jornalista 

Evandro Teixeira. que durante dias percorreu o sertao de Alagoas e Pernambuco. buscando 

trilhar os caminhos de Graciliano Ramos e registrar em fotografias. os lugares que inspiraram 

o escritor a criar os personagens da obra. Logo a seguir destacamos algumas fotos 2 0 deste 

ensaio. 

2 0

Fonte das imagens: www.gl .globo.com 

http://www.gl
http://globo.com
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A seca e um fator climatico, mas ao mesmo tempo e um fator social, pois representa o 

estado de espirito de um povo. que vive submetido aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA oscila9oes e caprichos da natureza. Se 

for seco o rio. e "'seco"" tambem o Homem. em todo o seu sofrimento, diante de condicoes de 

extrema miseria. O chao trincado pela falta de agua nos lembra as rugas no semblante do 

sertanejo. reilcxo de um sol escaldante. 

Ha um dualismo explicito entre o Homem e a Natureza, que se entrela9am em um 

movimento de constantes transforma96es. A falta de condi96es favoraveis para a 

sobrevivencia desperta. em algum momento. o sentimento de impotencia no Homem, mas ao 

mesmo tempo o faz tomar consciencia da sua bravura, por viver num ambiente onde ele tern 

que lutar constantemente por melhores condi9des de vida. 
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C O N S I D E R A C O E S F I N A I S 

Certamente este nao e o primeiro estudo sobre a aproximacao da Geografia com a 

Literatura. Entretanto. acreditamos ter contribuido no debate que busca relacionar a Ciencia e 

Arte, por meio de diferentes possibilidades. A Literatura como fonte de investigacao 

geografica. permite tratar de areas do conhecimento. epistemologias e metodologias distintas. 

proporcionando difundir saberes para alem das questoes cientificas. Assim. este trabalho 

caracteriza-se por nao se restringir apenas a objetividade da Ciencia Geografica na explicacao 

dos fenomenos socio-naturais do espaco, e sim. constituir um exemplo do dialogo possivel 

com o discurso subjetivo da Literatura a fim de colaborar para a expansao dos estudos 

voltados para essa area. 

Baseando-se na fundamentacao teorica deste possivel dialogo. identificamos re la tes 

entre as linhas de pensamento da Geografia Humanista, consolidadora dos estudos integrados 

da Ciencia com a Arte, e a Literatura Regionalista como representante da aplicacao da 

Geografia na expressao literaria brasileira. Realizamos analises a partir da obrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sertdes de 

Euclides da Cunha e Vidas Secas de Graciliano Ramos. As questoes sociais. a paisagem e a 

condicao humana, sao aspectos geograficos encontrados nessas obras. que retratam a 

dinamica na construcao do espaco literario. caracterizando a Literatura Regional. A partir 

desses elementos, buscamos estabelecer relacoes coerentes com a sistematizacao da Ciencia 

Geografica. 

Utilizamos dessas obras como objeto de analise para as nossas discussoes, por 

entender que as mesmas muito tern a contribuir para a possivel relacao da Geografia com a 

Literatura. Identificamos nas obras. temas geograficos como: migracao. exploracao social, 

relacao Homem e Natureza. dinamica espaco-tempo. caracteristicas do meio fisico (clima. 

vegetacao, solo, entre outros), alem de descricao de paisagens. Esses elementos perm item ser 

relacionados aos conteudos proprios da Geografia. reconhecidos em seus conceitos e bases 

teoricas dos quais se destacam o espaco. a paisagem. a regiao e o lugar. 

Graciliano Ramos ao descrever e associar as caracteristicas ambientais a personalidade 

de cada personagem torna Vidas Secas um exemplo da utilizacao da paisagem geografica 

como uma alegoria do imaginario sertanejo, alem de compor um personagem e nao apenas um 

cenario onde a trama de descortina. Os personagens retratados sao submetidos as dinamicas 

proprias das relacoes humanas e estas tambem, representam as dinamicas proprias da 

natureza. O meio ambiente hostil oprime, na mesma medida em que a organizacao social 
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agrava as consequencias sobre o individuo. acarretando na falta dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA op9oes e seu 

embrutecimento. Assim. e possivel reconhecer a riqueza literaria na aplica9ao da paisagem 

para alem do que e estabelecido pelo conceito cientifico. 

Convergindo areas de conhecimento distintas. objetivamos proporcionar novas leituras 

acerca dos fenomenos espaciais para uma explica9ao da realidade. Para ser coerente com esta 

premissa. houve a necessidade de um relativo afastamento do objeto principal. Entretanto. 

contamos com o apoio de outros elementos. como a musica e o cinema, para uma melhor 

fluidez das nossas ideias. A Musica e a Literatura sao formas de expressoes artisticas que 

podem representar um dado momento da sociedade. As obras literarias regionalistas 

apresentam caracteristicas geograficas, tambem identificadas nas cargoes populares. Ambas 

contribuem na constru9ao da defin i9ao do imaginario da Regiao Nordeste (espa90 

representativo das obras citadas) no contexto nacional. 

Finalizamos o presente trabalho enfatizando que estudar Geografia nao e apenas 

entender os fenomenos espaciais mediante as defin i9oes da Ciencia. mas sim, analisa-lo sob 

oticas diferenciadas de sua base teorica. na qual os textos literarios representam um rico 

material a ser interpretado. expandindo as varias representa9oes do espaco. A Literatura 

constitui-se. portanto. como um referencial para a consolida9ao das analises concebidas nesta 

conjun9ao e a obras de Graciliano Ramos e Euclides da Cunha. colaboram expressivamente 

na edifica9ao dos trabalhos desenvolvidos em tomo da aproxima9ao do discurso geografico 

com o literario. 
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