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Resumo 

Este artigo apresenta uma analise comparativa 
sobre os preceitos cosmopolitas de dois autores 
fundamentais do modernismo brasileiro: Mario 
de Andrade e Oswald de Andrade. 0 prop6sito 
e trazer iJ tona a discussiio sobre diferen,a cultu
ral, modernidade e identidade nacional a partir 
dos paralelos entre as duas obras: enquanto Ma
rio de Andrade parte de uma consciencia cosmo
polita mais tradicional nos seus primeiros 
trabalhos, apenas posteriormente desenvolven
do um projeto etnografico de compreensiio do 
Brasil que fundamenta uma estetica e uma an
tropologia da diferen,a brasileira, Oswald de 
Andrade, por sua vez, vai expressar muito ex
plicitamente um cosmopolitismo brasileiro a par
tir da poesia pau-brasil e do Manifesto 
Antrop6fago, fundando uma estetica fundamen
tal para os estudos cuiturais brasileiros. 
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Cuiturais, identidade, diferen,a, cosmopolitismo 

Niteroi, n. 12, p. 145-159, 1. sem. 2002 



Gragoatti 

146 

A copia cultural praticada durante as primeiras decadas do seculo 
XX serve como principia para ocultar superficialmente as disparidades e as 
descompassos de urn pais subdesenvolvido como a Brasil em rela~ao ao 
ideario e ao concreto progresso industrial europeus. Contudo, ela 
paradoxalmente precipita a tomada de conscienciamodema das contradi~5es 
brasileiras, tomada de consciencia que vai ser desenvolvida, plena e 
prograrnaticamente, a partir do modernismo. Ao importar ideias, costumes, 
arquitetura e artigos de luxo parisienses e sirnplesmente fingirnao reconhecer 
aexistencia de umarealidade social extremamente dura que oprime amaioria 
dos brasileiros, em especial a descendencia africana e mesti~a, a elite real~a 
e sublinha inconscientemente a impropriedade do modelo europeu para a 
Brasil. Ao estudar a reprodu~ao social brasileira no seculo XIX, Roberto 
Schwarz reconhece nessa copia da cultura europeia urn deslocamento de 
ideias, um elemento intern a e ativo da cultura brasileira que e 
simultaneamente problema e solu~ao para a intelectual que reflete sabre a 
processo de coloniza~ao no Brasil: 

Submetidas a influencia do lugar, sem perderem as pretensoes 
de origem, gravitavam segundo uma regra nova, cujas gra<;as, 
desgrac;as, arnbigiiidades e ilusoes eram tambem singulares. 
Conhecer 0 Brasil era saber destes deslocamentos, vividos e 
praticados por todos como uma especie de fatalidade ( ... ). 
(SCHWARZ, 1977, p. 22). 

Os artistas, intelectuais e escritores que se alinhavam ideologicamente 
Ii Belle Epoque brasileira (ou seja, pertenciam ao mainstream cultural do pais) 
levam a extremos a copia cultural, quase pensando que estao em Paris e nao 
no Rio de Janeiro. Essa" chegada aos limites" da imita~ao, essa "macaquice" 
exagerada vai ser importante para as fundadores do modernismo brasileiro 
porque deixa, de certamaneira, implicito urn dos preceitos do cosmopolitismo 
modemo, que e prolifera~ao e multiplica~ao dos centros. Ou, melhor dizendo, 
abre as cidades em crescimento (seja no continente europeu ou na America) 
a possibilidade de ser metropole e, mais alem, ser tambem essa cosmopole 
ecumemca onde toda diversidade coexiste. 0 Rio de Janeiro nao e nem pode 
ser Paris, mas pode apresentar aos brasileiros urnmodelo de Civiliza~ao e 
modernidadeassimmesmo-pelomenosissoeoquepostulaquasetodaa 
produ~ao cultural do periodo e a que prescreve a ideologia da elite. Os 
modernistas estenderam eproblematizarama questao, dizendo que Sao Paulo 
e Paris e Londres e Milao e Lisboa e Luanda e Vera Cruz, ao mesmo tempo, 
sempre e nunca. 0 cosmopolitismo peri£erico vai serdefinido pelos 
modemistas justamente como essa capacidade de assimilar e reprocessar 
todas as origens e influencias culturais dentro dessa metropole. 

Os pre-modernistas reverentes, cosmopolitas ingenuos, deslumbrados 
e acriticos, tentaram, pois, implantar a Civiliza~ao nurn Brasil selvagem e 
provinciano. Os modernistas deram-se conta da impossibilidade e, mais 
relevante, da inutilidade desse projeto e propuseram, alternativamente, 
combinar a "Civiliza~ao" daBelle Epoque com a "Barbarie", com a selvageria 
carnavalizada do Brasil prirnitivo do passado ou subdesenvolvido do 
presente. A atitude cosmopolita brasileira a partir dos anos 20, sintetizada 
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pelos modemistas palilistas, da urn passo adiante do deslurnbramento, do 
entus!asmo inocente e dos "complexos de inferioridade" do cosmopolitismo 
Belle Epoque dos cariocas. Omodemismo brasileiro resgata aquela busca da 
identidade, da diferen~a nacional sem, entretanto, esquivar-se da 
modernidade urbana e dos confrontos do lado mais "negro" do Brasil com 0 

lado metropole de aspecto europeu. 
Nao resta duvida, contudo, que 0 modernismo nao consegue 

abandonar de todo 0 auto-exotismo praticado desde 0 romantismo. A 
principal mudan~a (e avan~o) e que a miscigena~ao (racial e cultural) passa, 
de fato a ser ocultado, arazao de celebra~ao e inversao, mesmo que relativa, 
do complexo de inferioridade. Porem, 0 Brasil ainda e urn lugar a ser 
redescoberto e explorado por sujeitos necessariamente expatriados 
(cosmopolitas) que vao, somente a partir da "expedi~ao" pelos mais diversos 
aspectos dessa cultura multifacetada, construindo gradualmente sua propria 
identidade nacional e definindo 0 que seria a" diferen~a" brasileira. Oauto
exotismoe necessario, entao, como ponte entre a "Civiliza~ao" (mal ou bern) 
alinhavada pelos periodos precedentes e toda a historia cultural (de 
subdesenvolvimento) que sempre se tentou apagar. Desta vez, ao inves de 
tentar mistificar apenas urnelemento de diferen~a -<:amo fez 0 romantismo 
com 0 indigena-0 movirnento modemista vai idealizar a propria mescla, a 
rniscigena~ao cultural como solu~ao, como antidoto para 0 problema da copia, 
do atraso e do descompasso perifericos. 

o movimento modernista brasileiro consegue ultrapassar 0 

cosmopolitismo e a no~ao de modernidade daBelle Epoque tambem nas 
rela~i5es com a tecnica e em como a mesma pode influir na estrutura~ao do 
proprio discurso e linguagem aitisticos. Se 0 pre-modemismo adota com 
entusiasmo despreocupado as novidades tecnologicas egadgetsno cotidiano 
e na tematica, nao consegue ir muito alem disso. A maquina e basicamente 
recurso tematico para escritores e qui~a alguns poucos artistas plasticos (bem 
poucos) nos prirneiros tempos da Republica. 0 modemismo de 1922 e que 
vai realizar a transi~ao das novas tecnicas de tema a modelo para estrategias 
formais. 

Ai sim (no modernisrno) se encontra urna literatura-de-corte, 
em sintonia com uma concepc;ao tambem diversa do cinema, e 
pouco preocupada ernparecer corn as fitas, emf alar de bi6grafos 
e cinernat6grafos. Vma literatura na qual, ja incorporados os 
sustos, dialoga-se maliciosamente com as novas tecnicas e for
mas de percep,ao. (SOSSEKIND, 1987, p. 48) 

A moderniza~ao tecnologica aparece para os modernistas como 
repertorio inedito de temas, de irnagens e, sobretudo, de novas maneiras de 
organizar 0 discurso (seja visual, sonoro ou verbal). Talrepertorio, associado 
ao reprocessamento das origens indigenas e africanas do brasileiro, forma a 
base de urna estetica nova, de urna profunda reestrutura~ao na cultura 
brasileira.Finalmente, nessa nova estetica, sao considerados nao apenas 0 

sucesso e a adapta~ao a uma moderniza~ao alienigena e for~ada, mas os 
pontos de contradi~ao e despropor~ao, os anacronismos e as incongruencias. 
o reaproveitamento de tais desvios e algo que foi apreendido, porem, das 
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tendencias vanguardistas da metropole, com suas propostas de ruptura com 
a ordem e a estrutura~ao das linguagens estabelecidas. 0 movimento 
modernista brasileiro (que come~a em 1922, mas estende-se ate as 
experimenta~5es concretistas nos anos 60) e a realiza~ao do flerte com a 
modernidade urbana iniciado pelos pre-modernistas, acrescentada do 
espirito vanguardista de ruptura formal com 0 passado e de cria~ao estetica 
do Nauo. 0 elemento que se destaca, todavia, neste exercicio de constru~ao do 
modemono Brasil e a utiliza~ao simultanea do novo e do arcaico, do futuro 
(e da ruptura com 0 passado) e do reaproveitamento do passado -algo que, 
em si, poderia ser considerado como express aD antimodema. 

Essa busca pelo popular, 0 tradicional, 0 local e 0 historico nao 
era tida como menDS modema, indicando, muito aD (ontrario, 
uma nova atitude de desprezo pelo europefsmo embevecido 
convencional e urn empenho em farjar uma consciencia sobera
na, nutrida em rafzes proprias, ciente de sua originalidade 
virente e confiante num destino de expressao superior 
(SEVCENKO, 1983, p. 237). 

Assim, 0 modemismo brasileiro rejeita 0 cosmopolitismo daBeile [poque 
(urn cosmopolitismo paradoxalmente" provinciano") e coloca em seu lugar 
a dialetica do cosmopolitismo. 

EntaD, na dialetica do cosmopolitismo inaugurada pelo modernismo 
brasileiro, vai-se encontrar urna maior complexidade no que diz respeito aos 
termos e elementos que definem a imagem do Brasil para os proprios 
brasileiros. A sintese resultante dessa dialetica e urn auto-retrato mais preciso 
de urn pais que come~a a rever e reformular (ate certo ponto, diga-se de 
passagem) certos pilares da sua identidade cultural: a ideologia do 
branqueamento, 0 patemalismo, a pregui~a, 0 clientelismo ... Se 0 modemismo 
nao e a radicaliza~ao completa, ate 0 ponto da destrui~ao dessa identidade 
cultural estabelecida ao longo de muito tempo, ele e, ao menos, 0 momento de 
tomada de consciencia desta identidade, como se 0 Brasil pela primeira vez 
se visse atraves do espelho. 

Nao foi faci], evidentemente, chegar a essa autoconsciencia 
"brasileira". A elite intelectual (tanto no Rio de Janeiro, como em Sao Paulo 
na primeira decada do seculo) esta mais interessada em praticar seu frances, 
seguir 0 Ultimo figurino vindo de Paris e compor versos parnasianos ou 
simbolistas, no melhor dos casos. Apesar do sucesso popular de obras 
"nacionalistas", como Os Serti5es de Euclides da Cunha e Un/pes de Monteiro 
Lobato, e do inicio de uma "tradi~ao da cultura nacionalista militante" 
(SEVCENKO, 1983, p. 223-257), 0 padrao hegemonico da cultura brasileira 
ainda e calcado na irnita~ao da cultura europeia e, sobretudo, na oculta~ao 
das raizesnacionais populares. A dialetica do cosmopolitismo come~ a ser 
construida a partir do contato e intercfunbio de jovens artistas brasileiros 
com a arte modernista de vanguarda intemacional e de urna apropria~ao 
menDs fechada das ideias donacional emergidas em Cunha, Lima Barreto 
ou Lobato, entre outros. 

o movimento modernista brasileiro so se faz possivel a partir da 
dialetica do cosmopolitismo, e esta decorre de uma rela~ao distinta da elite 
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brasileira com a metropole e do contato com a vanguarda intemacional. Em 
resumo, uma das raz6es pelas quais 0 cosmopolitismo brasileiro transforma
se e porque no mundo inteiro a no~ao de cosmopolitismo esta modificando
se, esta enriquecendo-se das experiencias locais e desse gosto pelo exotico. 
Alguns membros da elite intelectual e economica paulista, como Paulo Prado 
e OliviaPenteado, captam perfeitamente ozeitgmt e tornam-se os principais 
patrocinadores de uma arte brasileira que preencha essas necessidades do 
cosmopolitismo modemo. As artes plasticas e a mlisica sao as pontas-de
lan~a do movimento, comnomes com os de Anita Malfatti, Lasar Segall, Di 
Cavalcanti, Victor Brecheret, Alberto Nepomllceno e Henrique Oswald 
revolucionando 0 panorama cultural do pais, em especial 0 da cidade de Sao 
Paulo. As transforma~6es das artes pIasticas e musicais imp6em-se tambem 
em manifestos que lan~am novas diretrizes para a literatura brasileira, em 
especial para a poesia, vefculo por excelencia para esse cosmopolitismo 
dialetico emforma~ao. 

Oswald de Andrade e Mario de Andrade vao ser os principais 
catalizadores dessa nova poetica; e nao apenas como homens de letras, mas 
como os representantes mais destacados de um "Renascimento" brasileiro 
globalizante. Nanova poeticanascente, a cidade de Sao Paulo ocupa olugar 
central, assim como 0 Rio de Janeiro naBelle Epoque. Porem, ao inves de 
ocultar-se e abafar os "aspectos de miseria" urbana ou evitar os bairros 
perifericos como fez a maioria dos literatos aclamados do pre-modemismo, 
os modemistas procuram ver nos intersticios dessa cidade, nos contrastes 
entre centro comercial burgues, proletariado industrial e periferia suburbana, 
os pontos-chave para a compreensao damodemidade, nao so a paulistana 
ou a brasileira, mas amodernidade comoprojeto universal. Omodemismo 
brasileiro elege comoloeus poetico acidade, em especial Sao Paulo, e define 
urn tipo de urbanidade diferente daquela da Belle Epoque. Afinal, a 
modernidade nao e feita apenas de confeitarias, btllevares e edi£iciosart
nouveau, mas sobretudo da multidao, dos proletarios a camllho do trabalho 
nas fabricas, do cotidiano, da sujeira e da polui~ao das mas. A literatura 
brasileira, a partir da Semana de Arte Modema, dos manifestos da Poesia 
Pau-Brasil e Antropofago, toma um rumo cada vez mais urbano, mas sem 
perder de vista as origens rurais ou 0 passado selvagem dos homens 
(brasileiros ou nao) que constroem essa metropole. "A cidade de Sao Paulo 
na America do Sul nao era um livro que tinha cara de bichos esquisitos e 
animais dehistoria." (ANDRADE, 0.,1990, p. 45). 

Sao Paulo configura-se como cenario ideal para 0 cosmopolitismo 
dialetico dos modemistas. Se 0 modemismo conformana sua pratica poetica 
urna outra concep~ao de cidade, assim 0 faz porque outro tipo de cidade esta 
em jogo. 0 ritmo acelerado decrescimento da capital paulista desde os anos 
da Primeira Guerra Mundial- em escalas ineditas para os brasileiros; a 
irnigra~ao europeia e oriental contribuindo para uma diversidade etnica e 
cultural inigualavel em termos de Brasil, urna arquitel:T.l!:l 'I'.le desenvolve-se 
na dir~ao de um ousado modemismo (em contraste com 0 floreiobeaux-arts 
carioca). Todos esses fatores fazem de Sao Paulo 0 terreno mais propenso 
para a forma~ao de uma vanguarda brasileira. Sao Paulo e a epitome da 

Niteroi, n. 12, p. 145-159, 1. sern. 2002 



Gragoata 

150 

chegada da modemidade ao Brasil, com seus primeiros arranha-ceus, seus 
viadutos de ferro, suas fabricas e seus bairros de opeTilrios. Nos anos 20, Sao 
Paulo da esse salto "nuno ao progresso" e come<;a a simbolizar 0 que ha de 
mais avan<;ado, civilizado e moderno no Brasil. Em contrapartida ao 
cosmopolitismo carioca, ano<;ao de Civiliza<;ao paulista tem mais a ver com 
o fruto de trabalho e influencias das mais diversas origens (culturais, etmcas, 
econ6micas) que com 0 esfon;o isolado de uma elite ilustrada. Essa valoriza<;ao 
do trabalho e da diversidade persiste ate hoje como caracteristica cultural de 
Sao Paulo e seus habitantes. 

Os modemistas concentram-se na diversidade da metr6pole e nas 
diferen<;as entre os divers os elementos que a comp6em (sejam estas diferen<;as 
de ciasse, de ra<;a ou de sotaque). Daf tambem a recorrencia a procedimentos 
como "polifonia" e "simultaneidade" para caracterizar 0 discurso 
modernista. Sao Paulo e para 0 movimento modernista de 22 a concretiza<;ao 
da simultaneidade espacial (representada pela presen<;a de muitas culturas 
e ra<;as nos diferentes bafrros etmcos a partir principalmente da imigra<;ao 
do inicio do seculo) e temporal (0 passado provinciano dos bairros e dos 
caipiras, 0 presente dos bondes e avenidas, 0 futuro das indlistrias e arranha
ceus) e da polifonia de todas essas vozes, linguas e cores soando e ecoando 
no Vale do Rio Tiete. Como se, dona de um poder quase magico, ametr6pole 
moderna concedesse para os seus habitantes a possibilidade do 
cosmopolitismo; essa e a cidade que da ao poeta modernista finalmente a 
chance de ser e nao ser brasileiro. 

Sou brasileiro. Mas alem de ser brasileiro sou urn ser comovido 
a que 0 telegrafo comunica a n1'nia dos povos ensangiientados, 
a canalhice lancinimte de todos os homens e 0 pea dos que 
avanc;am na gloria das ciencias, das artes e das guerras. Sou 
brasileiro. Prova? Poderia viver na Alemanha ou na Austria. 
Mas vivo remendadamente no Brasil, coroado com os espinhos 
do ridfculo,. do cabotinismo, da ignorancia, da loucura, da bur
rice para que esta Piquiri venha a compreender um dia que 0 

telegraio, 0 vapor, 0 telefone, 0 Fox-Jornal existem e que A SI
MULTANEIDADE EXISTE (ANDRADE,M., 1972, p. 266). 

A cidade dos modernistas apresenta outra diferen<;a em rela<;ao it 
cidade idealizada da Belle Epoque carioca. A metr6pole periferica moderna 
nao pode ser apenas a sombra de Paris. Sao Paulo nao olha apenas para a 
capital francesa, nao pode comportar urn s6 modelo para sua identidade. 
Alias, lUna de suas caracteristicas precisamente e a profusao de modelos ou 
impossibilidade dos mesmos, e essa falta de identidade, que Willi Bolle 
chamou de "ausencia de carater", inspirando-se no Macunafma de Mario de 
Andrade: 

[ ... ] Vma cidade "sem nenhum carater" se prestava perfeita
mente as intenc;6es do escritor modemista, no sentido de abrir 
urn processo de revisao contra a tradic;ao liteniria brasileira e 
redimensionar 0 projeto de identidade cultural do pais (BOLLE, 
1989, p. 24). 

Os modernistas, portanto, encontram em Sao Paulo urn vacuo de 
identidade, de limites redutores e preenchem-no com 0 discurso do 
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cosmopolitismo diah~tico, onde vai ser possivel ser universalista e 
localista, onde a massa urbana converge juntamente com as oligarquias 
dos industriais, comerciantes ou dos velhos latifundiarios para 0 centro, 
onde os imigrantes vao esbarrar nos caipiras mesti~os. 

APaulidia desvairada (1922), de Mario de Andrade, abre precedente 
mo 56 para a composi~ao, como para a publica~ao (como e 0 caso doLosango 
Oiqui, "diario" dos tres meses em que Mario serviu como militante do tiro-de
guerra, escrito em 1922, mas publicado quatro depois) de outros livros de 
poesia baseados nos mesmos principios da sua estt~tica polif6nica e numa 
associa~ao inerente a cidade de Sao Paulo. Em quase todos os seus 
subsequentes volumes de poesia, aparecem como foco os temas 
metropolitanos e as alus6es a cidade de Sao Paulo, sob as forrnas modernistas 
e pluritonais descritas, defendidas epraticadas por Mario desde seu volume 
de estetica A escrava que niio Ii [saura (publicado em 1924, mas escrito em 1922) 
e daPauliceia. 0 cosmopolitismo nesta fase aparece como elemento basico e 
ate inerente neste contexto. A partir da Pauliceia, a literatura brasileira 
enriquece-se desse universo tematico concemente aidentidade metropolitana 
e desde entao, Mario decide expor com seus poemas os mecanismos e 
paradoxos das experiencias urbanas paulistas. 0 poeta procura unir 
estrutura e conteudo neste empreendimento, dai a op~ao pela estetica da 
simultaneidade. Num poema como "Rond6 do tempo presente", do Losango 
Caqui, por exemplo, 0 resultado final depende dessa escolha da referencia 
musical, da disposi~ao pelo contemporaneo (no tempo do poema eno tempo 
do poeta) e, principalmente, pelo mUltiplo, caracteristica perrnanente de Sao 
Paulo: 

Noite de music-hall ... 
Nao, faz Sol. E meio dia. 
Hora das f§.bricas estufadas digerindo 
( ... ) Olhar especula para todos os lados! 
( ... ) Os meninos-prodigios caminham seculo-vinte 
( ... ) Scculo Broadway de gigolos, boxistas e pansexua-

Que palcos imprevistos! 
Programas originais! 
( ... ) Faz Sol. 
Emeio-dia ... 

[lidade! 

Noite de music-hall ... (ANDRADE, M., 1980, p. 104-105) 

Mario de Andrade consegue ai, atraves da estrutura repetitiva e 
circular do rond6 e da profusao de elementos, lugares e personagens, 
representar um certo aspecto ritmico da modernidade paulista e 
autenticar uma urbanidade arquetipica numa metr6pole sulamericana. 

Esse escopo urbano ecoa mesmo na poesia mais tardia do escritor, 
na qual Sao Paulo continua sendo tema recorrente e indispensavel. Lira 
Paulislana (1945), uma das Ultimas obras de Mario de Andrade, publicada 
postumamente inclusive, volta a celebrar Sao Paulo, desta vez commenos 
"desvario" e mais nostalgia, como para relembrar a Paulicea, sem, 
entretanto, 0 mesmo entusiasmo "arlequinal", nem tanta alegria da 
diversidade. A alucina~ao e a euforia dos anos 20 sao substituidas pela 

Niter6i, n. 12, p. 145-159, 1. sern. 2002 



Gragoata 

152 

melancolia da mahtridade, sem esquecer, contudo, 0 amor pela cidade, 
urn amor mais dificil, mais contido e menos evidente que 0 daPauliceia: 

Ruas do meu Sao Paulo, 
Onde esta 0 amor vivo, 
Ondeesta? 

Caminhos da cidade, 
Resposta ao meu pedido, 
Onde esta ? (ANDRADE, M., 1980, p. 283). 

Isto nao significa, porem, que ha na Sao Paulo dos anos 20 uma 
harmonia social e cultural, nem que todas as classes ado tam a estetica 
modernista, como acontecia com 0 ideano daBelle Epoque no Rio de Janeiro, 
onde mesmo as classes menos abastadas aspiravam aos figurinos europeus 
utilizados pela elite. 13 necessario lembrar que, embora apoiados e 
patrocinados por familias da aristocracia agniria - em declinio -
paulista (Prado, Penteado), os vanguardistas nao eram apreciados pelos 
novos-ricos do setor industrial e comercial, que preferiam as tendencias 
mais convencionais em materia de artes e literahtra. Diferentemente 
da Belle Epoque carioca, a elite paulista nao se caracteriza como bloco 
homogeneo no sentido da sua influencia cultural. Alias, aos artistas e 
escritores modernistas ja nao interessa tanto a associa~ao direta com a 
elite. Muito pelo contrario, a vanguarda paulista em geral era tambem 
composta por exercfcios anti-establishment politico, social, econornico 
e ate acadernico, como no caso dos manifestos de Oswald de Andrade 
que dirigem-se explicitamente contra a erudi~ao empolada dos 
doutores e bachareis e contra a catequese ocidental na insultosa "Ode 
ao burgues" de Mario de Andrade. 

Os modernistas paulistas substituem, entao, 0 deslurnbramento dos 
cariocas com a tecnica, a modernidade e as modas culhtrais lan~adas na 
metr6pole por urna anarquiasubversiva que iria utilizar todos esseselementos 
citados acima para revolucionar a hist6ria cultural brasileira. A dialetica do 
cosmopolitismo funciona neste processo como agente de urn "ufanismo 
crftico", como chamou Roberto Schwarz ao procedirnento utilizado por 
Oswald de Andrade para compor apoesia pau-brasil: 

[ ... ] 0 Brasil pre-burgues, quase virgem de puritanismo e cruculo 
economico, assimila de forma sabia e poetica as vantagens do 
progresso, prefigurando a humanidade p6s-burguesa, 
desrecalcada e fraterna [ ... ] (SCHWARZ, 1987, p. 13). 

Imp6e-se, a partir desta apropria~ao" tropical" da modernidade, urna 
revisao do tradicional binarismo identidade nacional versus cosmopolitismo, 
presente na cultura brasileira desde 0 perfodo colonial e acentuado a partir 
doromantismo. 

Qui~a a mais bemrealizada transi~ao brasileira moderna do universo 
popular e "autenticamente" brasileiro para 0 literario, seja precisamente urn 
dos frutos mais diretos das "expedi~6es brasileiras" de Mario de Andrade, 
da influencia da obra de Koch-Griinberg, e de algumas ideias latentes nos 
outros modernistas, especialmente em Oswald de Andrade: 0 

Macunaima: 0 her6i sem nenhum carater (1928). 
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Nessa singular "raps6dia", Mario de Andrade apresenta uma serie de 
oposi~6es fundamentais: a saber, entre 0 urbano e 0 rural, entre Gviliza~ao e 
Barbarie, entre 0 progressivo e 0 retr6grado, entre 0 modemo e 0 primitivo, 
para relocar e redefirUr tais oposi~6es. 0 her6i sem nenhum carater e 
confrontado ao longo dos dezessete capitulos do '1ivro" -categoria escolhida 
por Mario para (nao) definir Macunalma - com diversos mitos indigenas, 
hist6rias populares, do folclore, sfrnbolos das religi6es afro-brasileiras, como 
tambem as rruiquinas, os estrangeiros e a paisagem da metr6pole. Esse "her6i 
da nossa gente" vai servindo simultaneamente como simbolo e agente de 
uma identidade brasileira em constru~ao. Ou seja, tal identidade vai ser a 
sintese que Macunafma vaifazendo a partir das referidas oposi~ e elementos. 
Contudo, em nenhurn momenta 0 escritor pretende que esta sintese seja 
unidimensional. Muito ao contrario, tanto a estrutura raps6dica da obra como 
a composi~ao fragrnentaria e polissemica do personagem principal facilitam 
urn processo mUltiplo e des-geografizante da identidade cultural brasileira. 
Mario firmemente renega a possibilidade de que a "brasilidade" tenha algo a 
ver com a simples enumera¢o e cataloga¢o de peculiaridades regionais ou 
bairrismos redutores. Ele sobrep6e aslendas colhidas pela pesquisaetnografica 
as peripecias romanescas, sem que a trajet6ria de Macunaima seja 
necessariamente linear ou seestabe1~ uma hierarquia entre seus pontos. 

A principallinha narrativa do romance-mais "romance" no sentido 
folcl6rico que no sentido de forma burguesa- concerne a busca pelo 
"muiraquita" (urn amuleto magico) perdido. No inicio do livro somos 
apresentados a urn her6i indio-negro, com "cara de pia"; a partir do cap. V, 
Macunafma"fica"branco. Naos6aidentidadeetnicadonossoher6ieflutuante 
como tambemsua conscifficia em6vel e dispensavel. Macunaimanao precisa 
de l6gicas, temposou justificativas morais, principalmente sendo her6i e 
representante do povo brasileiro: 

No outro dia Macunafma pulou cedo na uM e deu uma che
gada ate a foz do rio Negro pra deixar a consciencia na ilha de 
Marapata. Deixou-a na ponta dum mandacaru de dez metros, 
para nao sercomida pelas salivas (ANDRADE, M., 1992, p. 29). 

Macunaima partedomato-virgemdaAmaz6niarurno a Sao Paulo em 
busca do muiraquita, pedra verde que havia sido presenteada por suamulher, 
a Mae do Mato que foi pro ceu, G. Para isso ele tern que percorrer 0 Brasil 
inteiro, vencer 0 gigante Venceslau Pietro Pietra e entrar em contato com 
inillneras alegorias, mitos, lugares e subtrarnas. Ao chegar a Sao Paulo, ele 
confronta-se pe1a primeira vez com a modernidade. Mario de Andrade, neste 
momento, com~ a e1aborar uma das maisimportantes revers6es de valores 
e de percursos da hist6ria literana brasileira. Macunaima como explorador 
desafia airnagem tradicional do explorador branco (sim, ele e branco,mas urn 
mesti~o tornado branco), ocidental, desbravador de terras ex6ticas. Nosso 
her6i percorre lugares ex6ticos, mas e precisamente a modemidade 0 lugar do 
ex6tico emMacunafma. Ou seja, a modernidade e tudo 0 que ela representa (a 
"civiliza¢oeuropeia",asind6strias,asrruiquinas,aurbaniza¢odacidadede 
Sao Paulo) vao sendo exoticizadas no romance: 
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A inteligencia do her6i estava muito perturbada. As cunhas 
rindo tinham ensinado pra ele que 0 saglii-a~u nao era sagliim 
nao, chamava elevador e era uma maquina. C ... ) Eram maqui
nas e tudo na cidade era s6 maquina! (ANDRADE, M., 1992, 
p.31-32). 

A introdu~ao da cidade e especificarnente da cidade de Sao Paulo 
na hist6ria define Macunafma como uma descoberta do Brasil as 
avessas. Macunaima descobre 0 Brasil moderno e descobre-se a si 
mesmo no processo. 

Esse caminhoinvertido dedescoberta damodemidade como outridade 
ex6tica (representada emMacunaima pelas cidades e m<iquinas) vai ser 
evidenciado no capitulo IX, com a "Carta pras Icamiabas". Nessa carta, 
Mario executa uma par6dia quase it moda de seu entao amigo Oswald de 
Andrade. Macunaimaassume 0 pape!, alem de descobridor, denarrador da 
descoberta, repetindo Pero Vaz de Carninha, ao descrever ashabitantes de 
Sao Paulo: 

Andam elas vestidas de mtilantes j6ias e panos finissimos, que 
lhes acentuarn 0 donaire do porte, e mal encobrem as gra<;as, 
que, a de nenhuma outra ordem pelo formoso do torneado e 
pelo tom. Sao sempre alvissimas as donas de ca; e tais e tantas 
habilidades demonstrarn, no brincar, que enumera-las, aqui, 
seria fastiendo porventura; e, certamente, quebraria as manda
mentos de discri,ao, que em rela,ao de Imperator para subditas 
se requer (ANDRADE, M., 1992, p. 61). 

Para Silviano Santiago, e exatamente ill na "Carta pras Icamiabas" 
que Mario consegue indicar 0 "enlrelugar" da cultura brasileira: 

[ ... ] e ai que se faz ouvir 0 conflito entre 0 discurso do dominador 
e do dominado. E neste POlICO pacifico entrelugar que 0 intelec
tual brasileiro encontra hoje 0 solo vuld.nico onde desrecalcar 
todos os valores que foram destmidos pela cultura dos con
quistadores. E ai que se constitui 0 texto-da-diferen~a, da dife
ren~a que fala das possibilidades (ainda) limitadissimas de uma 
cultura popular preencher 0 lugar ocupado pela cultura erudi
ta, apresentando-se finalmente como a legitima expressao bra
sileira (SANTIAGO, 1982, p. 39). 

Macunaima e, pois, ao mesmo tempo, descoberta e confirma~ao da 
difITe!1fIJ. Com este livro, Mario de Andrade efetua, entao, a sedimenla~ao de 
uma linguagem que, se nao quebra com certas tradi~6es formais do relato 
(como fazem oulros modernistas, especialmente Oswald de Andrade), define 
uma visao de mundo especificarnente brasileira. Urna cosmogonia composla 
dasconlradi~6escomas quais ohomembrasileirose confronlano momenta 
de produzir cultura. 

Mario revela, atraves doMacunaima, 0 seu primeiro" autorelrato do 
artista enquanto antrop6logo". Nesta busca das raizes de uma cultura 
brasileira original, 0 autor paulista se embrenha nao apenas no passado 
distante de tradi~6es semi-extintas, de mitos e lendas esquecidos, mas 
na conjun~ao destes com a modernidade estetica proposta pela Semana 
de 1922. Mario de Andrade, a partir das viagens pelo Brasil, das 
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pesquisas antropol6gicas e das obras decorrentes delas, estende 0 

cosmopolitismo inerente a seus primeiros trabalhos poeticos sobre Sao 
Paulo, ate transforma-Io em cosmopolitismo dialetico, ao transformar 
o deslumbramento tipicamente europeu com a modernidade 
tecnol6gica, em apreensao dessa modernidade atraves dos sabios olhos 
"primitivos" de Macunafma. Macunafma torna-se 0 cosmopolita ideal 
nesta nova acep~ao, ia que ele pode manipular e trafegar as varias 
faces e fases do Brasil. ' 

o Manifesto Antrop6fago de Oswald de Andrade, outro marco da 
concep~ao brasileira modernista de cosmopolitismo, define outro momenta 
crucial da cultura brasileira no seculo XX: a inaugura~ao de urna teoria da 
cultura que prop6e superar a 16gica da dependencia e do descompasso 
nacionais. A partir dele e apesar dessa condi~ao de manifesto (modismo ia 
repetido ao desgaste no final dos anos 20), e precipitada urna interpreta~ao 
que tenta desafiar e inclusive inverter os tradicionais binarismosoriginal! 
capia, metr6pole / co16nia, centro / periferia. Segundo essa interpreta~ao da 
antropofagia, esses binarismos ia nao se podem sus ten tar diante do 
argumento de que a cultura originalnao secopia, digere-se: "Perguntei a urn 
homem 0 que era 0 Direito. Ele me respondeu que era a garantia do exercicio 
da possibilidade. Esse homem chamava-se Galli Mathias. Comi-o." 
(ANDRADE, M., 1972, p. 270). 

A antropofagia interpretada dessa forma retira do descompasso, da 
ignoriincianacionais a carganegativa, transformando-as em energia criativa, 
em pontes para adiferen('il brasileira. Involuntillia e intuitivamente, Oswald 
torna-se praticante da "dialetica rarefeita" de que fala Paulo Emilio Salles 
Gomes, e precursor de certos aspectos do desconstrutivismo e de teorias p6s
coloniais de afirma~ao das identidades nacionais perifericas (McGUIRK; 
OLIVElRA,1996). 

Cabe relembrar, entre tanto, que 0 Manifesto Antrop6fago faz parte de 
uma tendencia mundial da epoca de buscar no primitivo, no folclore, 
elementos para a subversao modernista. Diga-se de passagem que Oswald 
de Andradenao estava sozinho, nem era oprimeiro a apostarna "selvageria" 
como fator de composi~ao de uma identidade cultural brasileira. Este segundo 
manifesto tern muito doauto-exotismo dos romiinticos, por mais que seu autor 
os repudie veementemente: "Nunca fomos catequizados. Fizemos foi 
Carnaval. 0 indio vestido de senador do Imperio. Fingindo de Pitt. Ou 
figurando nas 6peras de Alencar cheio de bons sentimentos portugueses." 
(ANDRADE,M., 1972, p. 270). 

Como mais oumenosnamesrna epocaMillio de Andrade no seuClan 
do Jaboti (1927), 0 tom e de mistifica~ao da tematica "nativa". Mas esse tom 
e ainda mais acentuado e acrescentado de tintas xen6£obas, como observa 
Nicolau Sevcenko: 

A tematica e a tEknica sao semelhantes as do primeiro manifes
to; 0 que se nota agora, porem, e urn acirramento da atitude 
militante, passando do tom axiomatico para 0 categ6rico e da 
atitude decidida para uma disposic;ao intransigente 
(SEVCENKO, 1983, p. 299). 
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As utopias selvagens de Oswald sao motivadas, portanto, pelo 
paradoxal gosto moderno pelo primitiv~ despertado pelas vanguardas 
europeias e por urn impeto nacionalista resultante do contexto 
economico-politico-social brasileiro da epoca (queda do cafe, 
surgimento de grupos politicos nacionalistas, ascensao do movimento 
socialista brasileiro atraves da figura de Luis Carlos Prestes, etc). 

A originalidade e a for~a da antropofagia oswaldiana residem 
menos no nacionalismo e na maneira como sua f6rmula e apresentada 
(0 improviso, os jogos-de-palavras, as piadas, a par6dia continuam as 
estrah§gias estilisticas fundamentais de Oswald de Andrade ... ) e (muito) 
mais no impacto que a ideia da "digestao" da cultura dos colonizadores 
tem nas gera~5es posteriores. 0 conceito, de fato, e muito sugestivo. 
Mais do que isso, ele perfeitamente preenche a necessidade de 
afirma~ao da periferia em rela~ao a metr6pole. Trata-se de urna teoria 
que simultaneamente inverte os papeis de colonizador e colonizado, abole 
a no~ao de posse ou primazia de urn c6digo sobre outro, celebra e faz 
o elogio da diferenra e redimensiona 0 problema do atraso nacional. 0 
Manifesto Antrap6fago, mesmo enquanto produto do zeitgeist global e 
apesar de nao representar em si nenhurn avanc;o formal no quadro da 
obra de Oswald de Andrade, inegavelmente cria urn novo patamar 
para a produ~ao de cultura no pais, onde tudo vai poder ser assirnilado 
e digerido nurn eterno presente sincn§tico. 0 que tambem significa 
dizer que a antropofagia de Oswald de Andrade vai ser uma das 
referencias mais presentes nas teorias da cultura brasileira p6s
moderna. 

Nao chega a ser surpreendente, portanto, a ausencia de referencias 
diretas a urn cosmopolitismo certtrado na experiencia metropolitana e na 
apologia da diversidade da cidade, como foi 0 caso dos pre-modernistas e, 
em parte, de Mario de Andrade. Talvezpela participa~ao no ambiente 
modernista intemacional (0 que seria bastante improvavel para Joao do Rio, 
por exemplo) e por tervivenciado na pratica urn cosmopolitismo muito mais 
intenso que Mario. Claro quenao se pode esquecer que Mario de Andradee 
seuMacunafma compartilham com Oswald muito de suas concep~6es de 
modernidade e cosmopolitismo. Entretanto, Mario nao chega a 
carnavaliza~ao de Oswald, nem ao universo anarquico e irreverente da 
antropofagia. 0 que Mario tem de antrop6logo, folclorista dedicado e erudito, 
Oswald tem de bon vivant, improvisador e performatico. As duas figuras 
mals conhecidas e influen tes do modernismo podem ter se afastado e 
procurado caminhos distintos ap6s os primeiros anos do modernismo 
brasileiro, mas suas vis5es de mundo e de Brasil juntas definem mudan<;as 
profundas na estetica brasileira no secu10 XX. 

Conludo, Oswald nao sentia essa urgencia em afirmar a cultura 
brasileira urbana e 0 cosmopolitismo inerente as suas grandes cidades. As 
cidades, alias, nao tern a minirnaimportfulcia nurna teoria des-geografizada. 
A antropofagia pretende operar nurn mundo sem territ6rios e divis5es: 
"E nunca soubemos 0 que era urbano, suburbano, fronteiric;o e 
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continental. Pregui~osos no mapa mundi do Brasil." (ANDRADE, M., 
1972, p. 268). 

Os atributos do cosmopolita tradicional derivam de urna ordem, 
de urna hierarquia precisa onde necessariamente existe urn centro, urna 
"cosm6polis" ideal. 0 cosmopolitismo convencionallida com distin~5es 
muito marcadas entre 0 "civilizado" eo" atrasado". 0 cosmopolitismo 
definido pela antropofagia de Oswald de Andrade depende justamente 
da dissolu~ao deste tipo de distin~ao: afirmar a barbarie e propor urna 
utopia selvagem e lan~ar adiante 0 cosmopolitismo modemo, e criar 
urna alternativa completamente diferente paracosmopolitas brasileiros 
(ou perifericos). 0 cosmopolitismo oswaldiano confia na antropofagia 
como 0 agente maximo e na tecnologia como 0 acess6rio principal de 
urna modernidade anti-burguesa, revoluciomiria, sensual, matriarcal 
e carnavalizada: 

A alegria e a prova dos nove. 

No matriarcado de Pindorama. [ ... J 

Antropofagia. Abson;ao do inimigo sacro. Para transforma-Io 
em totem. [ ... J A baixa antropofagia aglomerada nos pecados de 
catecismo- a inveja, a usura, a calunia, 0 assassinato. Peste 
dos chamados povos cuItos e cristianizados, e contra ela que 
estamos agindo. Antrop6fagos (ANDRADE, M., 1972, p. 272). 

Oswald conseguiu comseus dois manifestos problematizar as quest6es 
mais fundamentais da cultura brasileira como urn todo: identidade, na~ao, 
original, c6pia, civiliza~ao, barbarie, desenvolvimento, atraso ... Com 0 
ManifestodaPoesiaPau-Brasil, privilegiandoaformaeestabelecendournc6digo 
extremamente sintetico, ele lan~a urna f6rmula estetica de simplicidade e 
eficacia poeticas que busca sincronizar passado e futuro, barbane e tecnologia 
nurn presente anarquico e revolucionario. NoManifestoAntrop6fagoestaem 
jogo uma defini~ao de Brasil: tal defini~ao abrange aspectos formais e qUase 
que especificamente literarios (no caminho de uma teoria da par6dia e do 
pastiche, de uma estetica da ironia e do improviso, de urna smtese sincretica 
de padr6es e estilos) e aspectos politicos (quando desestabiliza valores como 
original e capia, quando prepara as bases de urna teoria da cultura periferica, 
quando traz os fundamentos de urn pensamento p6s-<:010nialavant la lettre). 
A antropofagiamuda os rumos (mesmo que urn tanto tardiamente, ja que a 
obradeOswalddeAndrades6vaichegaraalcan~arumamaiorpopularidade 
a partir dos esfor~os dos concretistas nos anos 50 e da proje~ao conseguida 
pelo movimento tropicalista nos anos 60 -que se inspiraram em muitos 
aspectos da antropofagia oswaldiana) da ideologia da cultura brasileira e 
torna propicia a constru~ao de novos parametros tanto para 0 pensamento e 
a estetica no pais como para a produ~ao artfstica propriamente dita. 

Da antropofagia emerge urn cosmopolitismo pr6ximo ao de 
Mario de Andrade em Macunaima, urna atitude que afirma a cultura 
brasileira e 0 Brasil, reconhecendo ao mesmo tempo a necessidade de 
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se utilizar todas as influencias, todos os codigos disponiveis, sem 
preconceitos de origem ou hierarquias nacionalistas, e sintetiza-los 
numa lingua gem propria capaz de ser universal e particular ao mesmo 

Abstract 

This article presents a comparative analysis on 
the cosmopolitan demeanours of two central 
authors of Brazilian modernism: Mario de 
Andrade e Oswald de Andrade. Our purpose 
is to discuss the concepts of cultural difference, 
modernity and national identity seeking 
similarities and contrasts between the two 
writers: while Mario de Andrade departs from 
a traditional cosmopolitan conscience, only in 
the late works developing an ethnographic 
project to understand Brazilian culture; Oswald 
de Andrade will candidly express since pau
brasil poetnj and the Manifesto Antrop6fa
go a Brazilian cosmopolitanism, founding an 
aesthetic approach that would prove fundamen
tal to contemporanj Brazilian cultural studies. 
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tempo. A antropofagia libera de culpas e complexos de inferioridade 
a literatura brasileira, aplicando uma dialetica que transforma as 
limita~6es do subdesenvolvimento em instrumentos para uma postura 
critica e libertadora. Nao se pode deixar de lembrar, entretanto, que, 
ao propor a antropofagia e tudo 0 que ela implica, Oswald tambEim, 
de certo modo, sugere a mistifica~ao do atraso para a qual resvalaram 
tantas e tantas interpreta~6es de sua esh§tica e de sua obra. 
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