
 





cabocla, os fatos que desencadearam e alimentaram 0 conflito armado(Cap.
4). Na parte final da obra, propoe interpretal;ao da visao teol6gica do Iider
espiritual sertanejo, assim como os possiveis motivos da ampla aceital;ao de
suas idcias por parte dos simpatizantes, adept os e seguidores(Cap. 5). Opta
pcla hip6tese de que em ambos os casos estas estariam amparadas nas tradil;oes
ancestrais do catolicismo gestadas no mundo rural brasileiro.

A demonstral;ao desta hip6tese, exposta no longo capitulo conclusivo,
baseia-se na apresental;30 de UIll conjunto de fenomenos correlatos a Canudos,
ocorridos de Norte a SuI do pais, fenomenos c1assificados via de regra como
messianicos e/ou milenaristas. Levine tece consideral;oes em torno dos
movimentos ditos sebastianistcis, ocorridos em Pernambuco nas tres primeiras
dccadas do scculo XIX (Rodeador e Pedra Bonita); a Cabanada; 0 movimento
"Mucker" no Rio Grande do Sui; 0 fenomeno de Juazeiro, no Ceara; 0
movimento de Contestado. em Santa Catarina; a comunidade cearense do
Caldeiriio e da Fazenda Pau de Colher; 0 movimento de Panclas, em
Pernambuco. Comparando-os com Canudos, procura extrair semelhanl;as
gerais, vinculadas ,1 visiio de mundo dos sertanejos. contrastando-as com as
mudanl;as estmturais ocorridas nas areas centrais do litoral.

Como se pode notar, 0 sertiio prometido e obra de grande fOlego,
constmida e desenvolvida com rara emdil;ao. a texto, todavia, nem sempre e
claro, e certas passagens exigem atenl;iio e paciencia por parte do lei tor, ate
serem decodilicadas. Ha certas questoes pontuais, alem do mais, que nos
parecem abertas para discussao.

A busca de explical;ocs abrangentes por vezes acarreta problemas,
prcjudicando a objetividade hist6rica da obra. Tomemos como exemplo 0 estudo
de Janaina Amado a respeito da revolta dos "Mucker", que chega a servir de
base para a exemplilical;ao da opressao secular dos proprietarios rurais sobre
os pobres das regioes mrais do Brasil (p. 79), quando na rcalidade suas pesquisas
incidem nos problemas de acultural;iio e nas rapidas mudanl;as operadas em
area de colonizal;ilo alema na segunda metade do seculo XIX. Vale mencionar,
alem disso, alguns equivocos quanta ao fenomeno s6cio-religioso ocorrido em
Ferrabraz. as adeptos silo qualificados de anabatistas, sem maiores explical;oes
sobre as aproximal;oes possiveis entre a seita protestante do seculo XVI e os
colonos teuto-brasileiros do scculo XIX, e em determinado trecho 0 nome do
Iider do movimento c assinalado como sendo 0 "Alemiio Mucker" (p. 308).

Paginas adiante, segue-se a indical;ao correta do casal Maurer, porcm,
em outro lapso, Jacobina e Joao Jorge sao destacados como "monarquistas",
no que se identilicariam com Antonio Consclheiro (p. 311). A conota<;<10politica
do "monarquislllo", valida para 0 Iider nordestino ap6s 1889, s6 com ressalvas
pode ser aplicada ao casal de colonos de Silo Leopoldo, uma vez que, por










