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APRESENTAQAO

Cada vez que leia Jean SanfetziZ nico convencida de que a arte de

narrar depende certamente do talento, mas grandemente do aprendizado e
do treinamento que sio constitutivos do amadurecimento do escritor. Os

Brandes temas que desenvolvera ja estio presences nesse
livro, mas,

insatisfeito com a resolugao alcangada em seu desenvolvimento, o romancista

o abandona inacabado. f certo que se nio tivesse retomado anon n\ais tarde

os mesmos fatos em sua obra madura, reconheceriamos, mesmo assam, no
tutor de Jea/z Sa7zfeuiZ um grande escritor e o livro um excelente romance
de formagao. . . .:

O fascinante 6 que a temftica - o ef6mero das paix6es, a constatagao

de que o tempo corr6i os personagens e aquilo que parecia deslumbrante,
com o passar dos anon, mostra-se aviltado -- constituio cerne delta e da obra
future Jean, o menino que heme o escuro e nio dorme sem o bello da mge

colhido" :e a mem6ria 6 o instruments de construgao dessas obras, a narragao

dos acontecimentos 6 diferente em cada uma degas. Na exposigao da vida de

I Marcel PROUST. Jean SanfeufZ. Trad. de Fernando Py. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1982, P.ll.



Jean os datos se apresentain de forma crono16gica. O autor em cerro momento

a6irma: "Na seqti6ncia delta narrativa, nio falaremos maid da inquietagao
de Jean no n)omento de adormecer. Sua vida nos arrastarg maid a16m coma

o arrasta a si proprio, e, lallaentavelmente, n£o 6 possivel viver dual vezes a

sua inf ancia.": Enquanto Marcel adulto, num bono muitas vezes interronlpido,
lembra a inffncia em Coll)bray e se admira: "Pois nio 6 que acabei
adormecendo antes que mamie nle viesse dar boa-noire?"3 E a narrativa
ganha grandiosidade exatamente polo entrelagamento dos tempos, permitindo

que o personagem ao abrir os olhos possa ver "o caleidosc6pio da escuridio"
e perceber que "un] honlem que dorme, mant6m em circulo em torno de si o
fio das horan, a ordenl dos anon e dos mundos".4 A narrativa amadurecida

transporta os mesmos acontecimentos a outra esfera e assim se percebe que

"por trfs dos 'assuntos privados extravagantes' das relagdes humanas tragadas

com un] cuidado illinucioso, por Eras das agnes e dos encontros 'insigniHlcantes:
havia o turbilhio da viv6ncia ancestral do homed.

Nio quero me extender nos exemplos comparando os doin momentos
da escritura de Proust. O que pretendo acentuar 6 a necessidade do
treinamento, a imposigao do exercicio, o donlinio da pratica para se chegar

ao apuro da palavra, a exce16ncia da narrativa, merino que alguns conlecem
nlelhor ou cheguem a16m dos outros nessa einpreitada. E nessa diregao que
velo a iniciativa do Instituto de FilosoHla e Ci6ncias Humanas da Unicamp
estinlulando a publicagao de ensaios elaborados pecos alunos dos curios de
graduagao. Trata-se de valorizar o esforgo para explicitar as reflex6es feitas

no decorrer das aulas dadas em determinada discipline. Apes as exposig6es,

as leituras de texton, as discuss6es nos semingrios, pedir a um aluno que

2 Idea)I, p. 42.

3 Marcel PROUST. .Em busch (Zo fe/npo perdf(Zo. Vol I. /Vo camfnho cZe Swann. Trad.
Mario Quintana. Porto Alegra/Rio de Janeiro: Globe, 1981, PP.13-14.
Iden, p. 12. ' '' "

5 Sfndor MARAI. ConPssdes de um burgzzes. Trad. Paulo Schiller Sgo Paulo-
Conlpanhiadas Letras, 2006,P.392. ' "''' '""-'-'' vuv 'uuv.



elabore um pequeno ensaio sobre um dos temas debatidos 6 coma atirf-la



modo peso qual os artistas e intelectuais na America Latina enfrentaram o
dilema frente aos prouetos autoritfrios implantados pelts governor ditatoriais
ella diferentes parses latino-americanos, nesse perfodo.

Mostrando as relag6es reciprocal entre arte e realidade, o autos aponta, de
un] lado, o Cato da literatura na Anl6rica Latina daquelas d6cadas colocar

centralmente o problema do subdesenvolvimento, dandy conta da situagao
vivida por essay sociedades; de outdo dado, flgurar como uma das faTWas sociais
importantes do perfodo, levando os diferentes setores sociais a refletirem e

agirena em fungao das dendncias que efetuam. Nesse sentido, deve ser
considerado o papel revoluciongrio da literatura, figurando ao lada da lula
armada, das cruzadas do cinema, do teatro, da mdsica.

A abordagem do reaZfs/no mdgfco expressa a tele desenvolvida: nio

se grata de perceb6-1o apenas coma forma narrativa, mas coma elemento

arraigado nas sociedades latino-americanas. Exemplificando, a carnauaZfzafdo
6 o modo peso qual se expressa a critics nlais contundente, pris 6 a maneira

de desqualificar a tirania pecos sells aspectos grotescos, absurdos, simplistas
e tamb6m coma cega a realidade, negadora dos problemas socials, ocultando

os impasses nacionais. A incompletude do processo de modernizagao tentada

por VAnos governos ditatoriais 6 ressaltada pele articulista. Acentua o paper
da reflexio social que busch ver a16m de aspectos fragmentados da sociedade
mostrando-a capaz de colocar perspectivas de ruptura do circulo vicioso no
qual reiteradamente ingressam os parses latino-americanos.

Lm A Argentirua de ScLrmiento: nuances e impasses de um projeta de
co?zsfrzzgdo da Arafdo, Mariana Miggiolaro Chaguri analisa o processo de
construgao da Nagao na America Latina, tends homo loco a questao da

formagao nacional da Argentina, tal como 6 vista por Domingo Faustino
Sarmiento, em sua obra principal, JhczzncZo.- Cfuf/fzafdo e .Barbaric.

O artigo discute o problema da atuagao dos intelectuais argentinos,
apontando sua participagao nos diversos nlovimentos culturais daquele pars

e mesmo de outras regimes da America Latina: a Associagao de Mayo a
Geragao de 37, o Grupo dos cinco, o Sano Literfrio de Buenos Aires. Nostra



que a temgtica, centrada na recusa ao caudilhismo e is formal tradicionais
de organizagao do poder, coloca em questao o modo pele qual a sociedade
argentina encontra-se frente aos impasses gerados pda transigao a
modernidade. Nesse quadro os autores discutem a heranga colonial e a

fornlagao do povo.
A dicotomia cfufZizafdo-barbcirfe expressa a visio de Sarmiento sobre

o papel dos setores populares na politica, principalmente aqueles provenientes
das areas rurais, com ascend6ncia indigena e mestiga. lsso o leva a
diagnosticar a fragilidade da sociedade civil e a necessidade de governos forbes

que operem a transigao. Nesse processo refere-se ao "necessdrlo
protagonisnlo dos intelectuais que teriam homo missgo a "elevagao" cultural
dessa populagao.

A relagao entre intelectuais e politica constitui-se na questao que se configura
coma mote da reflexao, embora ndo sqja diretamente objeto da discussdo.

Felipe Cava Cardoso, no artigo ]Votas sabre o teatro reuoZucfo/ldrfo de Oswald
de Andrade, analisa tr6s pegas dense autor produzidas nos ands 1930,
apontando as inovag6es que as mesmas apresentam se relacionadas a suns
obras anteriores. Segundo o articulista, das expressam melhor os pontos
marcantes do discurso oswaldiano, ben) como suns posig6es sobre a situagao

social e o encaminhan)ento politico sugerido para superb-la, orientado, nesse

momento, por sua n)ilitfncia socialista. Elsa orientagao terra levado o tutor
a uma mudanga temitica: a centralidade da discussdo pasha a nio ser mats a

questao nacional, mas a universalidade da luta operaria. No artigo aponta
alguns aspectos que expressam essa mudanga: a critica ao autoritarismo; a
oscilagao dos personagens entre o velho modo de organizar a sociedade e um
novo modo de organizagao social; a discussio sobre a alienagao; o socialismo

visio coho espago politico para a realizagao total do homem.
Dialogs com parte da bibliografia que analisa o autor e suas obras.

Procure, ainda, compreender coma as ambigtiidades presences na sociedade
brasileira, resultantes da heranga colonial e escravista aparecem na obra de
Oswald de Andrade.



Os tr6s texton ilustram a importancia dos alunos enfrentarena desde
redo uma problenaatica complexa. Quando os escreveram, como tarefa de
disciplina n)inistrada no segundo sen)estre de 2003, ainda estavam no 6' e $'
semestres da graduagao em Ci6ncias Sociais. H(8e dois deles terminal seu

mestrado em Sociologia e o terceiro inicia seu doutorado na mesma area.

Campinas, novembro de 2006

Elide Rugai Bastos



NOTAS SOBRE O TEATRO REVOLUCIONARIO DE
OSWALD DE ANDRADE

FELIPE GAVA CARDOSO

Eu nio quero saber de filosofia nem arte.
O que eu sein que ha dual classes --
opressores e oprimidosl Burgueses e
proletgriosl
Oswald de Andrade, O homed e o cauaZo.

l

A produgao artistica de Oswald de Andrade na d6cada de 1930,

notadamente suas tr6s pegas de teatro, difere sensivelmente de sua obra
produzida na d6cada de 1920, sega pelo conteido abordado, deja peso g6nero

priorizado. O redirecionamento para o teatro 6 sintomgtico do novo conte6do
que Oswald se prop6s a tratar, encarnando uma novR concepgao de arte e
uma nova proposta de interlocugao com o pablico. Condizente com seu gird
politico em diregao ao marxismo, Oswald de Andrade faz ucla arte na qual o
artiste deve se preocupar em criar as condig6es subjetivas para a derrubada
do sistema capitalista. Com este intuito, o "teatro de estfdio" aparece homo

rneio para a difusio das agruras do capitalismo, ao ultrapassar os marcos do

pablico leitor traditional, reduzido e geralmente ligado is classes dominantes,
a16m de externalizar o discurso politico em formal orais, maid acessiveis ds

classes trabalhadoras. Pode-se pensar tamb6m que, no cengrio internacional,

a produgao da arte comunista 6 especialmente forte no teatro, haha vista as



Felipe GANG Ca:({oso

obras de Mayakovski, Piscator, Meyerhold, a16m do cinema de Eisenstein,
com queen Oswald se aproxima em um forte intertexto.

Coerente coH este prop6sito, a construggo das personagens, distantes de
psicologismos, se subordina a totalidade do enredo, dando vazdo a pontos

especificos do discurso oswaldiano, manqjados de acordo com o desenho social
que o autor vislumbra. Dense modo, as personagens converged em diregao
a un] discurso inico, o discurso de Oswald. Este conjunto de ferramentas 6

denominado por Haroldo de Campos e Sgbato Magaldi condo antffZzzsfonfsmo,
ou deja, a criagao artistica condo desvelan)endo do real e, podemos acrescentar,

conloprodufdo socfaZ, ou bela, como condensagao de processos sociais passados
pelo prisma do autor:

No campo da Zfnguagem, ha a remodelagao do discurso fragmentado
caracteristico da poesia de Oswald na d6cada de 1920. Primeiramente, a

sgtira e o "laconisn)o objetivante" (Schwarz) -- ou deja, a alta carga de
significados concentrada em dada palavra - sgo reorientados para a critica
social de cunho marxista. A16m disso, a expressividade das fuses de efeito 6

preterida pelo prop6sito de conferir organicidade ao corpo portico. Antonio
Candido afirma que ha o "sacri6cio da composigao sincopada em beneficio

das seqti6ncias coesas'P2, o que, em sua opiniao, implica prejuizos est6ticos:

A coer6ncia diacr6nica perturba a visio sincr6nica, que era o
forte de Oswald quando ndo estava dominado pelo peso de um
exigente principio ordenador, a concepgao marxista de processo
hist6rico, implicada no tipo de realismo social que adotou por
convicgao e militAncia intensa depois de 1930s

I Un) exemplo sio os dialogos de Abelardo I com funcionfrios do teatro, em O rei da

2 CANDIDO, 1995: 95.
3 CANDIDO, 1995: 96. Vale lenlbrar coma ressalva a critica de Candida que Bertolt
Brecht procedia, em algunlas de subs pegas, com quadros parcelares, sen) perda de
prop6sitos unitgrios.

oelct

12 Ca(/e//zo.\ rfa Gladar/fao, Campinas, n ' 06, 2006



Notes Sable o Teatro Revolttctondrio de Oswald de At\dude

Assim, Oswald produz pegas orientadas por um eixo comum, ou sqja, a
militfncia socialista, acolhendo o 16xico presence nos informed e cartilhas do

partido. Vale dizer que o discurso estilhagado da d6cada de 1920 nio 6 de
todd abandonado: tanto nas cr6nicas coco nas pegas, o concatenamento
coerente de argumentos 6 constantemente substituido por unidades
discursivas relativamente independentes, que ganham novos significados a

luz de seqti6ncias sucessivas de proposig6es, interpolando-se numa massa
6nica. Este faldo te6rico garante originalidade a composigao das pegas, que
nio se reduz a reprodugao do real, mas remodela os datos sensiveis de modo
a construir um conjunto que se assemelhe ao concreto, ndo pda analogia
estrita com o visivel, mas pelo desvelan)endo das determinag6es estruturais

subjacentes. Nas palavras do proprio Oswald:

O teatro procura obter uma equiva16ncia de datos e nio a sua
c6pia minuciosa e igual. Se um en)pregado de escrit6rio de usurp
aparece em O rei da uefa fantasiado de domador de feral, ipso explica
bein sua fungao de todos os dias na vida. Os clientes s&o vistas
numajaula enfurecida porque psicologicamente 6 essa a sua poslgao
diante do usurgrio. O teatro deve esclarecer pda invengao de efeitos,
pda indumentaria, pda sfntese, o que a pena nio pode totalmente
dizer4l

Apesar dos esforgos em se adequar tematicamente aos prop6sitos do
PCB, Oswald sofreu forbes recriminag6es pdas inovag6es formais, sempre
vistas com desd6m e desconfianga, ja que, no plano da construgao formal de

pena, Oswald sempre se manteve afastado das diretivas partidarias, ao
defender o dialogo livre com as vanguardas artisticas. lsto 6 sintomftico do

crit6rio de avaliagao do partido com relagao aos intelectuais, marcado pda

apropriagao do carisma e do prestigio aciina de suas concepg6es polfticas ou
artisticas. A16m disso, a critica de arte do partido primava pelo conteado,

4 Oswald, in LEVIN, 175

Gaze//zos da Grade/agro, Campinas, n ' 06, 2006
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Felipe Gave Cc!:-dose

praticamente desconsiderando as construg6es formais. Esta s6 importa quando

em subordinagao ao conte6do e is necessidades de sua facilitagao expressiva:

A postura progressista (...) frente aos problemas de seu tempo e
lugar; o engajaillento (e, por vezes, a simpatia) nas lukas politico-
sociais de sua 6poca; a atengao com o povo, os aspectos de sua vida
e culture; o cargter nacional assumido e - talvez uma das poucas
exig6ncias est6ticas - uma atitude realista,junta a outros elementos
subsidifrios conformal o modelo de cultura e arte construido
historicamente pelo PC, que educa deus militantes e delimita os
contornos de seu universo culturals

Vejanlos doin exelliplos de recriminagao da obra de Oswald. Octavio de
Faria identifica, nas fileiras do partido, os "ataques litergrios que contra a
burguesia dirigiranl ultimamente doin romancistas, um de grande talento --
o sr. Jorge Amado outro bem menos dotado, mas is vezes com cerro espirito
-- o sr. Oswald de Andrade -- amboy usando da mesma forma litergria: o
romance, ou algun)a coisa que com ele se confunde"6. Ja Aderbal Jurema

desanca, a sua maneira, o romance A escada uermeZha. Nas palavras de
Rubim:

Depois de afirmar taxativo: 'A t6cnica dente livro nio 6 de esquerda ',
Aderbal escreve: 'Sob o ponte de vista litergrio ngo 6 maid admissivel
que este escritor continue na pesquisa penosa de 6'aces de efeito.
Existe mesnlo uma preocupagao constante de novidade que nio se
justifica. Ficalllos at6 em d6vida se escolheu a posigao de romancista
da esquerda por coda, tal a insist6ncia em querer bancar o original ''

b RUBIM apuad MORAES, J. Q. (org) Hist6ria do Marxisn)o no Brasil
Ed. da Unicanlp, 1995. p. 368.
' FARIA, Octavio. ZioZef£/7z de.ArfeZ, out. 1933, p. 7
7 RUBIM apuad MORAES, J. Q. (org). Hist6ria do Marxismo no Brasil
Ed. da Unicanlp, 1995. p. 366.

Canlpinas

Campinas
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Notes Soot'e o Teatro Revotucioltdrio de Oswald cle Andrade

Un) elemento comum is Eras pegas 6 a mudanga da centralidade da
questao nacional para a universalidade da lute operaria. A identidade nacional

6, senio legada a segundo plano - como em O home/n e o cauaZo e A /Hoffa -
interpretada a partir da problematica do imperialismo e da lula de classes,

principalnlente en] O rei da t;eZa. Especificamente nesta pena, a questao central

6 a perman6ncia da exploragao homo Bursa. No calor da hora, Oswald repensa
o avango das relag6es sociais capitalistas e a perman6ncia das relag6es pr6'
capitalistas numa tonalidade crz:ffca, distante da contemplagao passiva dos
tragos coloniais presente em sua poesia na d6cada de 1920. No Primeiro Ato,

o capitalismo 6 caracterizado pda exploragao e pele atraso; no Segundo,
Oswald apresenta a burguesia gozando dos frutos da exploragao opergria; e
no Terceiro, a derrocada de Abelardo I se sucede a continuidade das
desigualdades, ou, homo diz Haroldo de Campos, a mudanga das posig6es
sociais 6 pensada coma uma miranda de caracteres, marcadas pda
perman6ncia das oposig6es e das tens6es sociais, que oscilam "da vela a vala
e da vain a vela:

Sintomftico da perman6ncia e da conjugagao dos diversos setores das
classes donlinantes 6 a fusao, na figure de Abelardo 1, do papel de usurario,
industrial e latifundifrio, signo da concentragao de capital. Outro processo

apontado por Oswald, ainda embrionfrio naquele momento hist6rico, 6 a
racionalizagao do capitalismo, ou sqja, a decodi6icagao dos melhores meios
para a acumulagao de capital. Mais contingencial (e secundgrio), o
aparecimento da usura como forma de dominagao relevante pode ser
identificado como um trago biogrffico, dado que no comego da d6cada de
1930 oswald rage constantemente tanto da policia quanto de credores, deja

pda militfncia politica ou pele endividamento gerado pda crime de 1929;
Coma agravante da exploragao, o capitalismo brasileiro 6 marcado pda

depend6ncia e pda submissio aos imperialismos ing16s e an)ericano, no que

s LEVIN, 1995:95

Cartel/zo.\ da G/ad zafdo, Campinas, n ' 06, 2006
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Felipe Cava Cardoso

Oswald chamarg de "pals da sobrenlesa". O tom satiricoo da pena, se por
vezes caricaturiza o real, atinge as bases das relag6es sociais dominantes,
ngo s6 no plano politico-econ6llaico, mas tamb6m no plano cultural e moral,
no qual o cristianismo assume centralidade enquanto ideologia:

E preciso justificar perante o olhar desconfiado do povo, os
6cios de uma clause. Para ipso, nada como a doutrina cristi. O
catolicismo declara que etta vida 6 um dimples trfnsito. De modo
que os que passaram mal, trabalhando para os outros, devem se
resignar. Comerio no c6u...io

A Bursa da modernfzafdo 6 sintetizada no casamento de Abelardo I e
Heloisa, "a flor mais detente dessa velma frvore bandeirante"n, que 6
coisiHicada e transformada em razor. Etta relagao instrumentaliza o aparato

simb61ico das classes dominantes do passado (Heloisa), conferindo legitimidade
a clause ascendente, a16m de ser sintomgtico da concfZfafdo no interior das
classes doininantes operada nos processos sociais de infcios do s6culo XX:

IAbelardol: "Para n6s, que somos homens adiantados que s6
conhecemos ucla coisa fda, o valor do dinheiro, comprar estes reston
de brasio ainda 6 neg6cio, faz vista num pals medieval como o
nossol O senhor babe que Sio Paulo s6 tem dez familias?".::

A continuidade com o passado e o vids autoritfrio da modernizagao
conservadora brasileira 6 sintetizado na alegoria da vela. Poliss6mica, em

tomo dela orbital) vArios signiHicados, tais homo a morte, o atraso, as tradig6es

9 Usaremos a tipologia de blagaldi, que defende, em linhas gerais, o domingo da
sdffra em O re! da uefa; o dpfco em O homed e o cauaZo; e o /Zrico en] A Hoffa.
i' ANDRADE, 1976:106.
n ANDRADE, 1976:68.
i: ANDRADE, 1976:69.

16 Cede/'/zos da G/'ad czf o, Campinas, n ' 06, 2006



Notcts Sabre o Teatro Revotuciondrio de Oswa\d de Andlctcle

e a perman6ncia da exploragao naturalizada pelo capitalismo, assim homo a

posigao perif6rica do capitalismo brasileiro, destinado a ser exaurido pele
capital estrangeiro, outro alvo das criticas do partido: "Acendam today as
velasl (...) As grandes empresas estio voltando a tragao animals Estamos
ficando um pals modesto. De carroga e velal Tamb6m ja hipotecamos tudo

ao estrangeiro, at6 a paisageml":3. A16m delta alegoria, a construgao do
perfil de Abelardo I ressalta o uso do aparelho repressive por parte da
burguesia, posco que, coma alerta Levin, "em nenhum moments invoca
principios elevados da livre iniciativa, do liberalismo ou da democracia":'. O
aparato jurfdico aparece coma instrumento dente autoritarismo, delineado
nas ironias contra o Largo do Sio Francisco:;. Justificando suns prgticas,
Abelardo I afirma que "aprendeu ipso na Faculdade de Direito". Dense modo,

a superestrutura jurfdica ocupa dupla fungal: objetiva, enquanto corpo
institutional operante, coagindo as classes subaltemas; e subjetiva, garantinda

legitimidade ideo16gica a dominagao de clause.
O autoritarismo 6 ressaltado ao longo de coda a pena:6. A dominagao,

para Oswald, caracteriza-se pele predominio da repressao direta sobre a
reprodugao ideo16gica, cuj as raz6es podem tanto radicar no contexto brasileiro
p6s-1930 quanto nas experi6ncias mais especi6lcas do escritor: polarizagao
ideo16gica, subordinagao das classes subalternas, recrudescimento da

repressao, ascensgo do fascismo, bem como as perseguig6es, dividas e pris6es
do escritor. Em outra passagem, Oswald nio deixa dQvidas a respeito de seu

posicionamento sabre o Estado varguista, contrapondo-se fortemente aos
intelectuais que aderiram a nova ordem:

n ANDRADE, 1976:115.
i4 LEVIN, 1995:190. . . .

15 Vale le:labrar, com o auxilio da biogra6ia do autor, das controv6rsias de Oswald com
o Largo do Sio Francisco, no qual o autor estudou na d6cada de 1910 e com.o qual
manteve conflitos constantes, agudizados em 1931, com o epis6dio do
empastelamento de O homed do pot;o, jornal dirigido por Oswald, pelos estudantes
de Direito, com o auxilio da policia.
io O terra perpassa, de modo maid ou nlenos central, as tr6s pegas
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Voc6 babe, ha um n)omento em que a burguesia abandona a velha
mascara liberal. Declara-se cansada de carregar nos ombros os ideais
de justiga da humanidade, as conquistas da civilizagao e outras
besteirasl Organize-se homo classe. Policialmente:'

O debate sobre a posigao do intelectual, central em .A Hoffa, nio deixa
de ter importancia em O rei da uefa. A apropriagao do fazer cientifico pelo
jogo de poder 6 operada por meio da cooptagao do intelectual, que se disp6e
a elaborar ideologias legitimadoras. Tratando da vassalagem intelectual,
Abelardo 1, voz de Oswald ao longo da pegs, afiFmR que:

Ele [o intelectual Pinote] me escreveu propondo frente mica
contra os operfrios. Responda em tele (a secretgria roma nota),
insinue que 6 melhor ele ser um puro policial. Manter vigilancia
rigorosa nas f abricas. Evitar a propaganda comunista. Denunciar e
perseguir os agitadores. Prende. Esse neg6cio de escrever livros
de sociologia com anjos 6 contraproducente. Ningu6m maid cr6.
Fica ridiculo para n6s, industriais avangados. Diante dos americanos
e dos inglesesie

A pretensao de neutralidade do intelectual 6 negada pda pr6pria clause

dominante: Abelardo I aHirma que "Precisamos de lacaios", "obedientes e
prestimosos":o, Revoltado com a adesio maciga de intelectuais ao regime
ditatorial, o escritor direciona cortes critical a etta categoria social: IAbelardo

ll: "Voltargl (...) E ficarf n)ontando guarda a minha portal E me defenders
com a pr6pria vida, da mara vermelha que ameaga subir, tomar conta do
mundol O intelectual deve ser tratado assim (...)"ao

17

18

19

20

ANDRADE, 1976:107
ANDR.ADE, 1976:76.
ANDRADE, 1976:80.
ANDRADE, 1976;81.
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Em 1937, ao escrever A Hoffa, o tema adquire centralidade. O Poeta,

protagonista da obra, vive o conflito entre tomar partido dos morton - o
velho, o retr6grado -- e os vivos -- a renovagao, o socialismo. Talvez
simplificando os conflitos sociais, Oswald procura enfatizar a dramaticidade
dojogo politico, que nio admite neutralidade. Menos linear do que os outros
personagens, o Poets ganga dimensio psico16gica, ao oscilar entre os dois
grupos em lula, em imagers dotadas de lirismo. A pegs apresenta tr6s outros
pontos de discussao, paralelos aos tr6s amos da pena: O pats do fndft;fduo,
onde critics o individualismo moderno e a atomizagao que fibre caminho

para a dominagao burguesa sobre as massas; O pdfs da gramdtfca, clio foco
de critica 6 o academicismo que df as costas aos problemas nacionais, mats

preocupado com a simpatia de seus pared; e O pdfs da anestesfa, abordando o
imobilismo do proletariado brasileiro, incapaz de se levantar contra a opressao
de clause. Por fim, Oswald guia seus personagens numa trajet6ria de defesa

do engajamento politico de esquerda, sintetizado na fda do Poeta: "Deixarei
os pequenos protestos - o chap6u grande, a cabeleira faustosa: falarei a
linguagem compreensivel da metralha"'i.

Uma hagilidade das pegas de Oswald, perceptivel nas citag6es elencadas

acima, 6 o cato de que a posigao social dos agentes este totalmente clarificada.

Manejando as personagens de modo a expor sua intengao basica, o escritor

peck por imputar artificialmente ao explorador a aufoconsciencfa de que se e
expZorador. Em outra passagem emblemftica, Abelardo I diz: "Eu sei que
sou um dimples feitor do capital estrangeiro. Um lacaio, se quisereml Mas
nio me queixo. E por isso que possuo uma lancha, uma ilha e voc6... [referindo-
se a Heloisal"22. Dense modo, o pr6prio capitalista faz a defesa explicita da

exploragao, nio mediada pda trama ideo16gica. Ademais, atribui ao burgu6s
consci6ncia de sua historicidade, bem homo con6lgura seu discurso com um
16xico caro a matriz marxista ("burguesia", "capitalismo" etc.). Este recurso

simplifica os conflitos socials e reduz o papel mediador das ideologias na

I ANDRADE, 1976:19
2 ANDRADE, 1976:84
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formagao do signiHicado subjetivo que os agentes conferem a si mesmos,
a16m de afetar a veracidade da drama e a capacidade de convencimento da
pena. Com ipso, desconsidera a opacidade imanente is estruturas sociais e

as diHiculdades de percepgao do conjunto de determinag6es por parte dos
pr6prios agentes.

En) O /zo/ne/n e o cauaZo, Oswald constr6i um 6pico no qual a tele central

6 o papel do socialismo condo culminagao e realizagao total do Homem. Talvez
bela a pena n)ais abertamente panfletgria, posco que meslno a voz de Stalin
aparece homo persondgem. Fortemente balizado na tele do primado do
desenvolvimento das forgas produtivas sobre os processos sociais, Oswald

corrobora a anglise pecebista da hist6ria, elogiando, quando todo o planeta

ja 6 socialista, o desenvolvimento da t6cnica e seu paper na elevagao do
homem: "Do s6culo da madeira passamos ao s6culo do motor e do ago. A
econonlia agricola repousa agora sobre a base t6cnica da grande produgao

moderna"2a. O autor canta o progresso da Uniio Sovi6tica, com vgrias citag6es

de Stalin, Lenin, Eisenstein e trechos do hino da International, em diflogos
de pura incitagao panfletfria. Na avalanche socialista, o mundo se trans6igura
em Paraiso nlaterialista, ao qual at6 Sdo Pedro adere: "A vida deles sobre a

Terra deixou de ser um combate continue e os seus dias n&o sgo maid homo
os dias de um mercenfrio":'. Destaca-se destas passagens, portanto, duas
caracterfsticas do comunismo no entendimento de Oswald de Andade: um
messianismo caricato -- que sera arvo de auto-crftica na d6cada de 1950. com
Crfse da f'fZoso/Za .4/esse Rica -- e a concepgao tecnicista do fim da lula de
classes, tele de cargter extremamente redutor.

A construgao ford)al da pena carrega cortes tinturas surrealistas:
cenfrios inusitados (c6u, universo, Mane) perpassados por uma narrativa

fantgstica, marcada pelo ins61ito e pele absurdo, lembrando seu periods
antropofagico. Num verdadeiro "samba do crioulo doido"2s, segue-se uma

3 ANDRADE, 1976:186
' ANDjiAI)E, 1976:185

25 RIBEIRO, 1997:113.
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sucessio de quadros pouch organicos, que recebem significagao a luz da
corrente de diglogos. O escritor apela para a fumio de temporalidades, na

qual a presenga do passado no presente 6 acompanhada pda transposigao
livre de eventos e personagens que sgo algados de acordo cone a necessidade

do autor em elaborar alegorias. Uma delay 6 o cauaZo, que, poliss6mico,

cont6m significados opostos, tail coma o "delirio guerreiro da burguesia
representado pelo fascismo, a barbgrie, a guerra e mesmo o poder
transformador das forgas produtivas e o vigor do proletariado26; por outro

ladd, o /tomen aqua como outro palo de significados, representando
socialismo e a autenticidade de valores humanistas.

Outro par construido pele autor sio os personagens Lord Capone

Mister Byron, representag6es dos imperialismos estadunidense e ing16s. Aqui,
o intercfmbio de prenomes percebe a similitude de 16gicas dos imperialismos,

apesar das oposig6es entre des. A16m disco, Capone aproxima o capitalismo
do crime organizado, enquanto a mengao a Byron critica coda a tradigao da
arte burguesa e aristocrftica. Lembrando a concepgao obreirista de arte, o
Soldado Vermelho, personagem construido de maneira muito positiva, afirma

peremptoriamente: "Eu nio quero saber de filosofia nem arte. O que eu sei
6 que ha dual classes -- opressores e oprimidosl Burgueses e proletfriosl".'v

A critica a alienagao se atenta primeiramente ao estilhagamento do
homem na nova sociedade, como se pode observar na fda do Mestre da
Barca: "Voc6s nos dividiram em aut6matos. Presos a maquina, dependendo

dela. Chicoteados pda fomeIReduziram-nos a homens ftagmentarios, isolados

da criagao e da vidal"28. Posteriormente, um tema forte no Oswald p6s-1930
6 a critics mordaz ao cristianismo, tanto como alienante do papel criador do

homem, ao legar a Deus os destinos humanos, favorecendo o status quo,

quanto no plano moral, castrando a fruigao de desejos.

A16m destes significados, Magaldi contribui dizendo que
signiHicava, na d6cada de 1930, "cancer"
27 ANDRADE, 1976:176.
IS ANDRADE, 1976:175.

:cavaco" tamb6m
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Parece oportuno fazer uma digressao a respeito de uma nota de $fbato

Magaldi sobre a critica oswaldiana ao catolicismo. Primeiramente, cabe
apontar que etta critica este diretanlente ligada ao /ndfodo de anflise escolhido

pelo critico. Este se baseia, sinteticamente, na anflise pormenorizada do

texfo enl questao, eventualmente langando a mio dialogos textuais com os

quaid supostamente o autor possui afinidades, no que Magaldi chama de
"semelhangas nio comunicadas". O contexts 6 reduzido a pano de fundo da

anglise, numa exposigao panoramica e ilustrativa na qual sio estabelecidas
associa96es secundfrias e refer6ncias ao empfrico mats imediato do autor.
sobrevalorizando-se a biograHia. A16m disso, a anflise do texto privilegia seu

conteado, atentando-se aos signiHlcados das alegorias e de elementos, num

jogo que se prop6e a responder o que cada coisa "quer dizer". Como exemplo,
pode-se apontar a provgvel mengao de Oswald a Tristio de Ataide na
personagem Cristiano de Bensaide, assim como o intelectual Pinote 6
caricatura de Menotti Del Picchia, ambos de O rei da ue/a. Estas dimples
refer6ncias sio superestimadas e apresentadas homo explicativas da obra,
homo se fossem o desvelamento do contexto ou da "realidade" a partir da
qual Oswald criava:o. Um argun)ento a favor serra uma declaragao de Nona,

6ilho de Oswald, que, coco afirma Magaldi, "disse-me que o pai sempre criou
baseado (ngo 'inspirado ') em efeitos e criaturas reais";o. E a partir dente prisma
que Magaldi refuta a critica de Oswald is religi6es:

(...) uma verdade de sua civilizagao nio 6 id6ntica a de tempos
posteriores: O confronto da civilizagao burguesa com a sociedade
socialista 6 outra id6ia adn)irfvel, que sintetiza um dos problemas
fundamentais do mundi contemporaneo. Esse recheio de um
julgamento aned6tico do cristianismo 6 que, embora espirituoso, o
torna menor em race do significado hist6rico da presenga de Cristo3i.

:9 MAGALDI, 1972, 105
:jo M:AGALDI, 1972, 102
3i MAGALDI, 1972, 152
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Apesar do embriio de historicidade presente nesta a$1rmativa, Magaldi

esquece que o interlocutor de Oswald nio 6 exclusivamente o cristianismo
em si -- apesar dos forbes indicativos da repulsa oswaldiana por este doutrina.

A16m delta facets (que pode ser pensada como um diglogo textual), muito

provavelmente a indignagao de Oswald se orienta para os desdobramentos
concrefos delta filoso6ia na hist6ria do Brasil de inicios do s6culo XX. Vale
lembrar o forte componente conservador das organizag6es cat61icas brasileiras
neste momento hist6rico, homo ideologia legitimadora daquelas estruturas

sociais que o escritor procura demolir. Deste modo, a querela com o
cristianismo nio se restringe ao intertexto quake a-hist6rico entre
materialismo e religi6es, coma se as id6ias sobrevoassem a dinfmica social,

mas farnham ao confronto dentro da hist6ria de forgas sociais que disputam

a hegemonia e que prop6em proletos politicos divergences entre si, dos quaid
estas id6ias s&o componentes essencials.

Outras dual teses sio esbogadas por Magaldi: a de que as pegas da
d6cada de 1930 formam uma "unidade" e de que Oswald, ao escrev6-las,
estava tentando, atrav6s de experimentag6es, uma aproximagao com o grande

pablico32. Se a primeira sese 6 vglida, a segunda parece duvidosa. Convergindo
com Levin, acreditamos que O reida uefa, assim como as outras dual pegas,

foi formulado na condigao de "div6rcio com o p6blico da 6poca", jf que "nio
demonstra o tenor interesse pda reconciliagao com o pablico, divergindo
da tend6ncia de grande parte da segunda geragao modernista"3;, a despejto

da proposta de Oswald de ser "solidgrio com a vossa compreensao de clause ' ",
anunciada em A ?Hoffa. De fate, a preocupagao com a originalidade est6tica,

independence da apreensao do interlocutor ao qual se propunha a escrever
(classes trabalhadoras), ababa por restringir seu potencial de convencimento,

o que estava na ordem do dia para muitos outros escritores contemporaneos

se MAGALDI, 1972:184-5
s:{ LEVIN, 1995:68-9.
a4 ANDRADE, 1976:7.
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de Oswald -- send implicar necessariamente empobrecimento est6tico.
Portanto, dada a intengao politica do escritor, tanto a linguagem quanto a
temgtica deveriam ser pensadas, em coda etapa do fazer litergrio, de acordo

com a concepgao de mundo dos agrupamentos a que pretende atingir. S6
dialogando com a linguagem proletaria 6 possivel pensar um contato que
catalise a revolta, ampliando a capacidade interventora destas id6ias na luta

politica. Resumindo nosso argumento, diz Ribeiro:

O teatro de vanguarda nio 6, jamais, uma produgao inocente.
Estar6, sempre, carregado de uma responsabilidade social que ngo
se restringe ao discurso verbal, mas procura integrar-se na pr6pria
formulagao dramftica que nio prescinde do espetaculo e aceita a
impureza de sua origem. Por into, serve-se dos veiculos de
comunicagao de massa, das conquistas tecno16gicas, e procura
sentido na sintese naaltipla de seus procedimentos. f uma obra
aberta que se decide no diglogo com o diretor, com o conjunto dos
criadores de cena, con) a plat6ia, com a irreversibilidade do tempo
hist6rico. Sera sempre algo por Hazel, rofefro, cuja concretizagao
deverg surgir na conjugagao com a plat6ia, senhora do destiny da
obra"3a

Portanto, o "div6rcio" limits o paper mobilizador da obra de arte.
colocando-nos a seguinte questao, argutamente elaborada por Samuel Rawet:

'0. A., a16n) da n)udanga formal, desQjava atacar uma questao
nunca presence en] nossa dramaturgia: a luta de classes. Seu teatro,
queiranl ou nao, 6, por intengao, eminentemente politico. Mas at6
que ponto vaia conseqti6ncia de deus atom e id6ias?"36

:i5 RIBEIRO, 188.
;sa Rawet, in MAGALDI, 3
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Vejamos agora alguns aspectos dos processos sociais em curio na

formagao social brasileira durante as primeiras d6cadas do s6culo XX. Este
esbogo hist6rico ganha importancia por impactar fortemente na trajet6ria
intelectual de Oswald e seu giro politico na d6cada de 1930. Sobre este
moments intelectual de Oswald, o ensaio "A carroga, o bonde e o poets
modernista", de Roberto Schwarz, 6 de grande pr6stimo, pois aborda a poesia
Pau-brasil homo produgao s6cio-hist6rica articulada dialeticamente a dinfmica
do concreto.

Para Schwarz, as transformag6es est6ticas do modernismo adquirem
um senffdo especifico, "funcionando como ingredientes dinfmicos de uma
tend6ncia outra", a saber, a integragao ao discurso da modernfzaGdo

conseruadora, "em parte a despeito seu, em parte como desdobramento de

disposig6es internas"". Assim, Schwarz trabalha com um par conceitual
fundamental para a anglise da produgao litergria moderna: a id6ia de infenGdo
bdsfca e de serttido. E a partir do trfnsito entre ambas que se encontra a

shave explicativa da obra, abrindo a possibilidade de se pensar homo as

produg6es sociais operas na din&mica hist6rico-especifica: em outras
palavras: coma as inteng6es originarias dos autores sio apropriadas pdas
forgas sociais de um certs contexto hist6rico, para quaid horizontes apontam
e como o tutor, a partir de uma posigao social especiHlca, percebe e contribui

para os desdobramentos hist6ricos da formagao social. Este modo de fnferrogar
uma obra de arte nio deve ser entendido coma um modelo rigido,
universalmente aplicgvel. O destaque para um ou outro aspecto est6tico

depende, em grande medida, dos prop6sitos do proprio texto - quer bela unla
intengao de intervir politicamente ou uma elaboragao que privilegia o trato

lingtiistico -- o que, por sua vez, nio significa que a anflise nio possa
ultrapassar as inteng6es do autor.

37 SCHWARZ, 1989:12
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Para a16m do mecanicismo, o texto de Schwarz nos permite aHirmar
que, a raiz oligfrquica do movimento modernista;8 nio corresponds uma
visio de mundo oliggrquica: de cato, este novo movimento artfstico condensa

o processo brasileiro de avango do capitalismo, no que range tanto a sua
dimensio formal quanto temftica. E, portanto, sinai de um novo moments

hist6rico, sintese artistica de uma nova disposigao das classes e das relag6es
sociais, cujas mediag6es interpessoais passam a ser, sintomaticamente, o
Hauor e a /nercadorla39. Logo, o autor nio se limita a expressar a visio de

mundo de sua classe: no interior da "multiplicidade infinita das situa96es
concretas nas quaid se encontra o individuo no curio de sua exist6ncia"40. as
miltiplas determinag6es sio redimensionadas, sintetizadas de modo maid

ou menos proprio, produzindo formulag6es especi$icas que, maid do que mero
epifen6meno ideo16gico da classe correspondence, sgo express6es e
redeHinig6es de concepg6es de mundo. Nas palavras de Gramsci:

A relagao entre intelectuais e o mundo da produgao nio 6 imediata,
coco 6 o faso nos grupos fundamentais, mas 6 'mediatizada ' em
diversos graus por todd o contexto social, pelo conjunto das
superestruturas, do qual os intelectuais sio precisamente os
funciongrios.4i

'E de se notar (..:) que no Brasil a arte naoderna nio nance com o patrocinio dos
capitaes da indastria; 6 a parte mais refinada da burguesia rural, os (ietentores das
grander fortunas do cafe que acolhem, estii]]ulan] e protegem os escritores e artistas
da nova corrente.". LAFETA. 1974:23.

19 No Brasil, a subsungao real das relag6es de produgao capitalistas acomoda e se
concilia com relag6es sociais anteriores, apesar das tens6es acidentais.
Evidentemente, nio cabe aos prop6sitos do artigo discorrer sabre o intense debate a
respSito da natureza da Revolugao de 1930. Basra a caracterizagao das perman6ncias
das formas sociais anteriores
ao GOLDMANN, 1979:9.
[ GRAMSCI, 1988:10.
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As ambigtiidades e perman6ncias da era colonial sio tematizadas pda
poesia Pau-Brasil condo a "justaposigao dos elementos pr6prios ao Brasil
Co16nia e ao Brasil burgu6s, e a elevagao do produto -- descordunfado por

de/Znffdo -- a dignidade de alegoria do pals"". E nessa operagao que se
encontram os alcances e os limites do modernisnlo: ao se limiter a descreuer

o processo -- a saber, a representagao do descompasso
hist6rico como

identidade nacional --, acaba por ganhar senfido apolog6tico. Assim, a poesia
oswaldiana da d6cada de 1920 realize a "suspensao do antagonismo e sua

transformagao em contraste pitoresco"'3. Maid do que into:

£

critics, se 6 possivel dizer assim""

progresso inocente"."

A visio idilica do passado nacional mitifica a vida popular e impute-the

significado de pureza e ingenuidade. Dense modo, ngo identifica os conflitos

42

4 :3

44

41

SCHWARZ, 1979:12
SCHWARZ, 1979:21
SCHWARZ, 1979:13
SCHWARZ, 1979:24
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sociais e a dominagao de clause constituintes de nossa formagao social. Por6m,

6 importance ressaltar a a/nbfuaZ8ncfa constituinte da renovagao est6tica do
modernismo. Ao mesmo tempo eln que se pode pensar deus limited, 6 ela

que abre novos horizontes literfrios para a geragao de 1930, pautada pda
multiplicidade ideo16gica e centralidade da politica. Portanto, o se/zffdo
/tfsfdrfco do modernismo 6 ainbivalente, aberto a apropriag6es pelos diversos

grupos sociais ambiva16ncia por si s6 signi$1cativa da natureza da proposta.
Joio Luiz Lafetg, em "1930: a critica e o modernismo", procura compreender
o enquadramento da critica a linguagem dominance em relagao a totalidade
social, afirmando que "o ataque is maneiras de dizer se identiHica ao ataque
is maneiras de ver (ser, conhecer) de uma 6poca.""; por6m, identiHlcando a

ambiva16ncia do modernismo, defende que a ideologia dominante pode se
"disfargar em formal miltiplas de linguagem; revestindo-se de meios

expressivos diversos dos anteriores, pode passar por novo e critico o que
permanece velho e apenas diferente"47. E sintomgtico que esta linguagem,
agora "rotinizada"'8, disponibiliza a pro.jetos sociais rivais efetuarem a

representagao do real atrav6s da arte, tanto no vids crftico de Graciliano

Ramos quando no fascismo de Plinio Salgado, passando pdas apropria96es
do Estado Novo40. '

Eis o panto crucial em questao: a tralet6ria de Oswald de Andrade se
aproxima das dubs extren)idades da ambiva]6ncia da est6tica modernista. Se

ultrapassarmos a d6cada de 1920 e refletirmos sabre sua produgao ao tango
da d6cada de 1930 -- para a16m da proposta de Schwarz --, poderiamos afirmar
xue ha a reori,entaQdo tanto dct inter,Qdo do actor quando do sentido das

'6 LAPETA, 1974:9.
i7 LAFETA, 1974:20.

a9 Casos emblemfticos sio as trajet6rias de Villa-Lobos, Mario de Andrade e Carlos
Drummond de Andrade, inseridos no aparelho de Estado getulista.
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obras, fen6meno apenas compreensivel a luz da complexidade dos processos
sociais do Brasil na transigao para a d6cada de 1930.

A crime de 1929 causa flssuras, mesmo que limitadas, na disposigao do

sistema de classes do Brasil. Nesse contexts de crime, setores das classes
dominantes e da pequena-burguesia se endividam e v6em sua posigao de
classe rebaixada.

"Os anon 20 --diz Werneck Vianna -- se encerram sob o impacts
de uma crise que se reveste de peso menos tr6s grandes dimens6esj
econ6mica. marcada pda lenta e gradual decad6ncia dos neg6cios
da agroexportagao do cafe, que a crime ciclica do capitalismo em 29
acelerara; politico, pelo acirramento das dissid6ncias intra
oliggrquicas e pelo levantamento em armas da juventude militar
contra o sistema da ordem prevalecente; social, com.o inicio da
organizagao politico-ideo16gica das classes subalternas,
especialmente o proletariado -- a constituigao do Bloch Operfrio e
Campon6s indica a profundidade do fen6meno -- que passam:a
postular uma estruturagao alternative para a sociedade, para nio
se falar no banditismo rural, que ja demonstrava a debilidade do

coronelato em controlar coma antes as massas rurais""

No casa especifico de Oswald, os acontecimentos de 1929 e 1930
realocam o autor em uma posigao subalterna na estrutura de classes, devido

a sua fb16ncia e a gradual perda de capitalsocial. De alta burguesia imobiligria
dominante, o autor perde prestigio e lagos de sociabilidade ao se movimentar

para uma posigao nao-hegem6nica. Ademais, a Revolugao de 1930 e deus
desdobramentos sgo marcos fundamentais para o descenso do lugar social
do tutor. O PRP, partido ao qual o autor se mantinha pr6ximo ':, perde a

posigao hegem6nica que tinha na Repablica Velha. Dense modo, a teia de

lgU& HilHf nunn.:
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relacionamentos da familia 6 abalada;::. As oligarquias dissidentes, apesar de
nio se oporem a oligarquia cafeeira, ganham poder em detrimento da elite

politica paulista, aljjada do aparelho de Estado. Na recomposigao do bloco no
poder, a oligarquia exportadora, anteriormente hegem6nica, 6 realocada em

posigao subalterna, dando lugar is oligarquias dissidentes com o apoio de
parcela da fragao industrial da burguesia, da camada militar e de camadas

medias. No interior dessa dinfmica complexa, marcada por um contexto de
polarizagao ideo16gica -- inclusive na literatura --, Oswald de Andrade lilia-se
ao PCB em 1931

Diferentemente do "fundamental anarquismo" da use anterior, Oswald.
ao se tornar comunista, toca as fronteiras da "limitagao estrutural" das
relag6es com as elites e iomega a se tornar "favor de conflito contra a ordem".

Um momento em que etta inadequagao comega a se esbogar 6 o Congresso
das Lavouras, ainda em 1929, em que Oswald apresenta a latifundigrios em

crime um pro.jeto de reforlna agrgria que continua propostas de socializagao
dos ]ucros. Sintomaticamente, o tutor foi expulso da reuniio sob pena de ser
linchado.

Esse encadeamento de datos, somado a personalidade po16mica do
escritor e a sua adesio ao comunismo, resulta em um continua esgarGamenfo

dos ufnczzZos soclais que Ihe garantiam forte capital social. E a partir deste

52 Demonstrativo dessa sese 6 a correspond6ncia de Oswald disponibilizada no
CEDAE-IEL (.Centro de Documentagao Alexandre Eulflio - Instituto de Estudos da
Linguageln). At6 finais da d6cada de 1920, Oswald compartilha cartas com inimeros
interlocutores de alto capital social, como Emilio de Meneses, Paulo Prado, Sergio
Millet, Mario de Andrade, Tarsila do Amaral, Cassiano Ricardo, Julio Prestes.
Washington Luis, e outros politicos, intelectuais, empresgrios e artistes nacionais e
internacionais. Ja na d6cada de 30, o nQmero de interlocutores rareia: restringe-se a
Pagu, ]irico Verfssimo, Raul Bopp, Jose 0lympio, Di Cavalcantie outros poucos. Ao
anal da d6cada, a correspond6ncia paulatinamente volta a se avolumar e ganhar
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novo lugar soc£aZ que o escritor atinge mat6rias at6 entgo irrelevantes em
sua obra. Sua posigao subalterna neste novo momento abre a possibilidade

objetiva de realizar o saito de uma poesia apolog6tica (Pau-brasil) para uma
arte critica (em pegas como "0 rei da vela", de 1933). Sua produgao artistica,

apesar da pobreza analitica do stalinismo imposto pda lll Internacionalsa,

paisa a incluir as problemfticas do imperialismo e da lula de classes,
satirizando o processo de acomodagao das classes dominantes. Eis a mudanga

fundamental no Biro ideo16gico de Oswald: o imbricamento entre o arcaico e
o moderno nio 6 maid conten)plado como a peculiaridade formadora da
identidade nacional, mas sim homo Bursa, na qual as classes dominantes sgo

agentes do avango do capitalismo. . .
A intengao do autos, agora, 6 ser "casaca de ferro da revolugao

proletaria"s', ou sqja, realizar o giro na diregao de formal litergrias populates
que criassem as "condig6es objetivas" para a revoluglao comunista.

Escrito

em 1928, "Serafim Ponte Grande" s6 6 publicado em 1933, com um prefacio
absolutamente dissonante com o tom da obra: o livro 6 chamado de "necro16gio

da burguesia", "epita6io do que fui". Revisitando seu passado, a6irma que "6

preciso compreender o modernismo com suas causal materials e fecundantes
hauridas no parque industrial de Sio Paulo, com deus compromissos de clause

no peHodo gureo-burgu6s do primeiro cafe valorizado, enfim, com
o seu

lancinante divisor de aguas que foia Antropofagia nos prenllncios do abalo
mundial de jaZZ Street. O modernismo 6 um diagrams da alta do carb, da

quebra e da 'revolugao brasileira"'ss. E perceptivel ainda o uso da forma teatro,
at6 entio pouco utilizada pelos modernistas brasileiros, que, entre outras

$
s5 FONSECA, 239, extraido de Porta de Lange.
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raz6es, se enquadra na oralidade brasileira, condizente com a intengao de
realizar o "teatro de estfdio", voltado para as massas.

Ainda sobre a aHinidade entre a mudanga do lugar social e a reorientagao

ideo16gica, gabe salientar o aspecto de possibilidade objetiva. A pr6pria
trajet6ria de Oswald 6 muito representativa do amplo leque ideo16gico nests
posigao social. aDIa nova diregao ideo16gica pode ser percebida ja em 1937,
quando Oswald se distancia ainda maid do Partido e realiza novak sinteses
te6ricas, que, carregadas de tensio interna, perdem a contund6ncia
revoluciongria e ganham novos sentidos", contribuindo para a recomposigao
relative ao longo da d6cada de 1940 dos vinculos sociais perdidos.

Contudo, a superagao da sociedade de classes nio este contemplada no

processo social daquele contexts: ao contr6rio, dada a correlagao de forgas
da luta de classes, as formulag6es revolucionfrias estio descartadas e

desligadas de qualquer forma social relevante. O processo de consolidagao
das relag6es de produgao capitalistas, o refluxo das lukas populares, o
apadrinhamento dos sindicatos pele novo regime, a ilegalidade e
desmobilizagao do PCB, o vids autoritfrio e repressivo do novo grupo
dominance, este conjunto de deterinina96es inviabiliza a constituigao de um
bloch hist6rico com hegemonia proletaria. A16m disso, a linda obreirista do
partido, sectfria e esquerdista, bem homo a simpli$1cagao de subs anflises da

56 Ja em 1937, Oswald escreve artigo ambiguo destinado a Adhemar de Barron
("Propaganda", in Esfdtfca e poZfffca, p-296), no qual afirma que "o governo Ademar
de Barron consegue o entrosanlento de SP nos interesses nacionais e v6 ressurgir a
nossa posigao de lideranga politica e econ6mica". EM outdo artigo, elogia o PRP, ao
dizer que "o povo.laborioso e feliz de SP continua solidfrio com a obra de liberdade.
de progresso real, de desenvolvimento maravilhoso, (ie uniio e de ordem que ]he
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conjuntura brasileira afastam a participagao de intelectuais e minimizam
propostas culturais alternativas. A atuagao do autor 6 marcada pda tensio e
pelo desprezo da capula partidaria, agravados pda recuse da esterilidade do
realismo socialista e pdas experimentag6es formais realizadas em suas pegas

Nesse cengrio, isolado e censurado - inclusive no interior do partido -, Oswald
nem mesmo consegue que suas pegas sejam apresentadas. Assim, pode-se

dizer que sua produgao artistica este imbuida de se7zfido crftico pofencfaZ,
latentes7. Sgo estas quest6es em aberto que caracterizam a tensgo da prftica

politica. Especi6icamente para Oswald de Andrade, uma s6rie de conflitos
perpassa sua agro concreta, agravada pda posigao subalterna do pr?!eto
politico que abraga. Podemos delimitar alguns panes de tensdo: a hesitagao
presente tamb6m no partido -- entre a lute por reformat e a confrontagao
direta com as demais forgas sociais; a linha estrat6gica e programftica do

PCB e a repressao varguista, influenciando de modo restritivo as experienclas
artisticas; a dificil relagao entre arte e politica, acirrada pda d6vida entre

originalidade est6tica e adequagao funcional aos fins perseguidos, bem como

o dialogo ou distanciamento com o pablico objetivado, questao latente no
teatro de tele; e, como resultados das possibilidades hist6ricas e das respostas

dadas pelos agentes, a polaridade entre o discurso critico e deus
desdobramentos sobre o tecido social.

Por fim, 6 importance frisar que o fato de os agentes terem
necessariamente que refletir sabre seu contexto hist6rico em andamento

implica dificuldades e ambigUidades nas avaliag6es. A respeito da d6cada de
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processo en) questao: a assim chamada "modernizagao" (deve-se questionar
a validade do conceito) por si s6 6 tamb6m um processo contradit6rio, no
qual a secularizagao e relativo progresso das rela96es sociais sgo
acompanhados pda reposigao renovada da lula de classes. Assim, a luz das

inimeras diHiculdades de se fazer a anflise social, podemos concluir que o
sentido da obra nio este totalmente nas mios do autor: em outras palavras,
por maid que o artista oriente a signi6lcaggo subjetiva de sua obra a luz de
sua signi6lcagao objetiva, este procedimento adquire 16gica pr6pria na
dinfmica social. De qualquer madeira, a anglise das inteng6es 6 insuHiciente

para a compreensao total da obra sda para se pensar a constituigao social da
obra, SQja para identificar as perman6ncias e rupturas que condensa. Ou,
nas palavras de Schwarz:

"Unl poeta ndo melhora nem piora por dar forma literfria a
experi6ncia de uma oligarquia: judo este na conseqti6ncia e na forma
elucidativa das suas composig6es. Ngo se grata de reduzir o trabalho
artistico a origem social, mas de explicitar a capacidade dele de
forma[izar, exp]orar e ]evar ao limite revelador as virtualidades de
uma condigao hist6rico-prgtica; sem situar o poema na hist6ria.
n&o hg condo ler a hlstcirfa compacfada e pofencfada denfro daze, a
quct1 6 o seu uctLor""

5s SCHWARZ, 1989:23
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colonizagao. O antigo Vice-Reinado do Rio da Prata2 era um territ6rio
multifacetado e sem unidade, no qual tanto os vinculos administrativos quando

os lagos mercantis eras t6nues e incapazes de uniHicar solidamente regl6es
muito distintas e separadas por enormes distfncias quake desertas. O
historiador Lean Pomer argumenta que

'se ctceitamos o Vice-Reinado coho umcl formcLQao sod,CLI -
gtgantesca eln superNcie, esccLsscl em sores human,os - deuerictmos
idmitir de imediato que carla regiao constituia um tips de
;ubforma Qdo social com e)cpress6es pr6prias, diferenciadas. Assam.
por exemplo, os principios socials hierctrqutzadores ndo Crain
h,omogerteos."a

Para Sarmiento o dilen)a de entaojg Repiblica Argentina traduz-se na
questao de integrar essay grannies soZfddes - os pampas, planicies voltadas

especialn)ente para a criagao de gado- is cidades, ou sqja, grata-se de construir

te6rica e praticamente uma nagao capaz de extender os padr6es de civilizagao
e de cultura das cidades para as grander planicies tidas homo bfrbaras. Para

o autor e presidente, o quase "estado de natureza" vivido nas planicies
argentinas tem coma um de seus elementos essenciais a baixa densidade
demogrfnica dessas regimes, assim

o mott que aflige cl Repabtica Argentinct 6 CL exton.sdo: o deserts
:erect-a por todct parte e se in,sinuct em saas entrallhcts; cl soliddo. o
'Z'spo-o«'io 'e,n «ma h«bft"fdo h""''a,'", sd., .". l;;;lri ' ;;Tl==,=
-n,question,duets autre umcLS e outras prouin,das"4

2 Regiao subdividida pda colonizagao espanhola que deu origem iArgentina e ao

O--nizad --. ' rmiento ou a Invengao de uma P6tria". /n: Z). F. Sarmfenfo. .PoZftfca.
35 P.9. ; Leon Famer. bao Paulo: Atica, 1983. Colegao Grander Cientistas Sociais;

' SARMI 5NTO ' D. F. ];'acundo.- CfufZfzafdo e Barb6rfe. Rio de Janeiro: Editora Vozes,
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Educador, homem de Estado e escritor, Sarmiento nasceu em 1811 na

vilizada ost.as estas, incisivamente contrfrias is politicos levadas a cabo

pelts call(ZfZhos, coma expressa a longs po16mica travada por meio da
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imprensa entre Sarmiento e Rosass. Po16mica que a partir de 1845 ganha
contornos maid nitidos no pensamento de Sarmiento que publica no "EI
Progress" -em folhetim-, o que com o tempo se tornaria sua obra maid
;anhec\da, Ci,uitizctci6n y Barbctrie. Vi,dct de Juan Fctcurtdo Qui,Toga,

posteriormente editado em livro. A partir dessa publicagao, seu proDeto de
nagao revela-se mais preciso, sendo.a obra sintese de um de seus principais

proDetos: o conlbate ao caudilhismo e a ignorancia por meio da publicagao defolhetins.

Nesse sentido, o proUeto de nagao apresentando em .Z;'aczzndo tem na

questao racial uma de suas quest6es fundamentais. A miscigenagao 6, para
Sarmiento, um dos elementos centrais para a superagao da bfrbarie uma
vez que tanto os indios cano os espanh6is pertenceriam a ragas inferiores,
sendo, portanto, incapazes de levar adiante um processo civilizat6rio. Assim.
a imigragao em massa de europeus nio-ib6ricos operaria na diregao de civilizar

o pals, tornando-se, entao, a redengao possivel para a jovem Repablica
Argentina.

Redengao que, para Sariniento, faz-se necessfria num pals povoado por
tipos rurais muito forbes, caracterizados homo primitivos e exemplificados
nas Higuras do gazZc/zo e do cazzdfZho. Assam, a narrativa delineia grander
diferengas entre o homed do campo e o homem da cidade, afirmando que
judo o que hg de civilizado na cidade 6 bloqueado no campo. Sarmiento

considera, portanto, que os problemas argentinos t6m suas explicag6es na
aus6ncia de civilizagao do povo, estando aquio papel bgsico dos intelectuais.
qual sqja, revelar o pals a deus habitantes.

Logo, a sese gerd sustentada peso autor 6 a de que a sociedade 6 pouch
capaz, sendo a contrapartida da fragilidade ou da incompet6ncia da sociedade

civil a instauragao de governor autoritfrios sob diregao civil ou militar. Assim.

o arguments se desenvolve de modo a demonstrar que existe um lugar da
barbgrie: os Pampas, locais em que: ' ' '

iE:u£:='umn:: uk ::11 F:l£::
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argentina justanlente por representar uma das tend6ncias em dispute no
interior dessa sociedade. Trata-se de um

cauditho que en,cabeQa um grctrtde mauimento social, e n,do d

Hats que o espetlto em que se refletem, em dimetts6es cotossais, as
:rertQas, as n,ecessidctdes, preocupctQ6es e ludbitos de umcl nctQao em
.tract dctda, 6pocct de sua }list6ria"B

Analisando, sinlultaneamente, o pensan)ento critico de Sarmiento e

sua atuagao politica nota-se que este optou por uma luta em dual frentes: as
letras e a politica. Retornando do exilio no Chile, Sarmiento decide lever a
cabo a estrat6gia de combater o caudilhismo com a publicagao de folhetins e

de livros, afinal, homo bem expressa no inicio de .Z;'aczzndo: "degolam-se os
homers, as id6ias nio". Contudo, empenha-se tamb6m numa lula politica e
militar para que as "id6ias" assumam o governo do pars

) tirctrto Roscts-, constituem, cttiuidctdes in,terdependentes")

Essa 6 a tarefa a qual se lanka, entao, a Geragao de 37 com o objetivo
de construir um prqjeto nacional tanto eln terlnos identitgrios, quando em
sua organizagao politica e social. Para eases intelectuais, o problema central
de construir uma nagao a partir de uma realidade social fotjada durante o

periodo colonial parece encontrar solugao no recurso a id6ias e a teorias que
se convertem em guia de agro e pr6tica politica, ou sega,

s $ARMIENTO, op. c£f. p.30.

Leto C:jiA200 M.42' oi zagdo e .Barbaric iV'os Sertdes SP: FAPESP: Mercado de
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"as fddfas prescreuem uzn arsenal de fnstrumentos que se chamam:
pouoar de fmfgranfes tecnicamente quaZf#cados, Zeuanfar mfZhares
de escoZas e aZHobetfzar macffamente, esfender estradas de Berra
que u7zf/iquem o espafo interior (...)"ia

Nota-se, aqui, que as id6ias nio sio apenas conformadas pda realidade

social, mas tamb6m a conformam, sendo possivel tomar as id6ias homo forgas
sociais, analisando-as enquanto tail dado que em cada interpretagao dos datos
nio ha apenas uma imagem destes, ha tamb6m uma interpretagao da
realidade, ha um estilo de pensar a sociedade, seu jogo de forgas, en6lm, hg
o movimento da hist6ria. Mais do que ipso, das se corporificam em medidas,

normal, comportamentos e instituig6es.
E possivel, portanto, considerar que as id6ias, as doutrinas e as teorias

(em muitos cason, europ6ias) assumiram tamb6m pap6is de articuladoras

dos processor de formagao da sociedade civil e da organizagao e consolidagao
do Estado Nacional, de modo que as ten)gticas do pensamento social argentino

atravessan) a pr6pria hist6ria da formagao do pals. Deve-se lembrar tamb6m

que "se para Sarmiento a letra pode maid, 6 porque constr6i, legisla e valoriza
o sentido":: p.44, ou, nos termos de Octavio land "ao descobrir as direg6es

possiveis da realidade social, o pensamento tamb6m constitui essay direg6es.
A realidade nunca permanece inocente do seu concerto":' ao que bem atenta

Sarmiento:

"para desafar esse n6 qzfe a espana ndo Fade mortar, dprecZso esfudar
cuidadosame,'fe as uiZfas e ,euoZtas dos nos que o Harman e Z'usca '
nos anfecedenfes nacionais, na colt/igurafdo do bozo, nos costumes

e trcLdiQ6es poputcLres, os pontos em que estdo presos" ''

io POMER, L. op.c£f. p 18.

:, DANNI O. O Z,abfrlczf. P.44 o - Americano. RJ: Editora Vozes, 1993.P.ll
i3 SARMIENTO, D. F. op. c£t. p.9.
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Objetivo central e sfntese das propostas da Geragao de 37 e de
Sarmiento, o proj eto de construir a naggo deve ser nuangado e compreendido

condo um processo hist6rico, um momento no qual a burguesia, dando deus
primeiros passes e homog6nea ou nao, constr6i uma id6ia de nagao. E neste

cenfrio que o contraponto entre cfufZfzafdo e barbdrfe ganga sentido pleno:
contexto de uma burguesia ainda d6bil que busca articular as herangas
coloniais com os processor de modernizagao. Equagao, etta, que

em Beta!, preuctteceu Hama forma, autoritdricl, CLntidemocrdticcl

)u, simptesTnerLte, ditatoricLI, de EstcLdo. Preual,eceu umcl reuotuQdo
ie cimct parct baixo, ncl qual, camponeses, mineiros e operdrios, ou
In,di,os e negros (a despeito de sans tutas) redo u&em alargar o espctQO
ia suet participaQdo politico. As diuerscts formal ctssumidas peta
Bstado corLfi,Baram esscl terLdEn,ci,a predomi,Rattle: mon,ctrquict,
)I,igarquict, caudil,hi,smo, papal,isrrto, mil,itctrismo, fcLscismo. Hd uln
qu dePrzzss£a/zo"i4

Assim, insiste-se na necessidade de expandir a educagao publica
(atrelada a id6ia de que instrugao 6 sin6nimo de civilidade), bem homo atrav6s

do paper que os home/zs czzZtos da Argentina deveriam assumir no governo
p6s-Rosas, qual sqja: dirigir os destinos p6blicos, a exemplo de todos os parses
civilizados"

Se, como quer Jorge Luis Borges "a hist6ria argentina pode ser de$inida
sem equivoco condo um querer afastar-se da Espanha, como um distanciamento

voluntfrio da Espanha":;:, o prqjeto de Sarmiento e da Geragao de 1937 pode
ser entendido come um trabalho de construir uma Literature Argentina, com

autores que deverianl versar sobre a realidade do pals e sobre os tragos nacionais,
tecendo subs interpretag6es a parter deste distanciamento.

]4 IANNI, O. "136ipa.69.x6ticas" /n. Redo/undo e CuZfura. Rio de Janeiro: Civilizagao

Brasil, 1994.P.122.0 Escritor Argentina e a Tradigao" /zz.- Z)fsczzssdo. RJ: Bertrand
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quando se dribla

preulamente dlgnf/icadas"io

Nesse sentido, a Geragao de 37 6 retomada nio a partir dos dilemas e

parte, mitica sobre o povo, as origens e a formagao da nagao.
Novamente, Borges ilustra precisamente este retomada: "ngo podemos

no contexto da economia globalizada.

io GARATE, M.V. op. c£t. P.142
n IDEM, ibdem.p.126.
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LITERATURA E nEVOLUQAo EM AMERICA LATINA
(1960-1980)

I - Introdugao

I A esse respeito talvez deja interessante consultar dais autores de orientag6es e
propostas diferentes mas que possibilitam a conclusao do raciocinio acima. Cf. MARX,



Mdtrio Augtlsto Mecleil'os da Silva

nlesmo deve o oflcio cientifico imaginar que a arte Ihe sirva homo prova, por
outros meios, daquilo que a 16gica e a observagao sup6em acertar.

Entretanto, abbas as coisas nfo ocorren) en] paralelo.
Ao contrfrio, parece ser interessante tomar o oHcio artistico e deus

praticantes como um progralna, un) proDeto, com uma razio e um contexts

ucla forma e conte6do, sintonizados com alguma proposta maior. Artistas
como intelectuais; arte homo um proDeto; sociedade e arte num imbricamento

indissocifvel; Literatura e Revolugao carregando em si um balango do que
poderia ter fido, do que efetivamente foie do que se esperava ser o resultado

de uma alteragao drgstica (a principio) na ordem social vigente.
O que interessa 6: ao longo dos anos 1960, 70, 80, os parses latino-

americanos conheceram ulna vez maid governor ditatoriais civico-militares
que assumiram as r6deas da nagao, imbuidos de um projeto autoritfrio. Em

gerd, governor que chegaram posteriormente a uma lufada de excegao, o
que, no cano da America Latina, significa periodo democrgtico e de maior

abertura para a criagao intelectual. Tal cato nio se separa de um contexts

internacional maior, ocorrendo nos parses subdesenvolvidos, em que as
temgticas do Neocolonialismo e das Independ6ncias dos Estados Nacionais.

da Revolugao Socialista e Existencial estio pastas. A pergunta 6: o que foi(se
6 que foi) produzido, den)ais representativo, em term)os de literatura, Hesse
contexto?

Uina questao se imp6e: Por qu6 Literatura? Nesse mesmo periodo 6
sabido que a cultura livresca entra em cerro declinio (ou diminuia marcha)
frente ao Cinema, MQsica e a outros elementos da Indistria Cu]tura].
Entretanto, nio 6 de se ignorar seu retorno ao fim dos ands 70 com a explosao
memorialistica, especialmente de intelectuais militantes, que escolhem a
forma rolaaanceada para analisar suas experi6ncias. Por que esse vefculo e

H$ill$1gH$#$1B$W
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nio outro? Nio se pretende responder a isso aqui; entretanto 6 tamb6m o
que se pretende analisar, com seus limites e alcances.

0 61timo parfgrafo tem mais refer6ncia a situagao brasileira que a

representagao do que esse proleto poderia ter sido.

2 - A emerg6ncia da revolugao

artista en su mgs {ntima y aut6ntica realidad:

A partir da d6cada de 1950, o psicanalista e escritor martinicano Frantz

ReuoZzzcf(in, Colecci6n Popular, vo1. 100, Mexico:
, P.lo.
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constituigao nacional. Sendo assim, o autor denuncia o processo da maquina
colonial, um conjunto de t6cnicas e processos, de longa data, causadora de
horrores fTsicos, mentais, culturais e econ6micos. lsso ja estava presente
em seu outro livro /'eZe .7vegra, .44dscaras .Brancas, em que tratava da situagao

dos hospicios em Martinica, atribuindo a situagao do ultraje e submissio. do
terror e da loucura a agro colonialista das nag6es dos parses centrais.

Ngo 6 a toa, portanto, que as id6ias de Fanon encontram ressonfncia

en] tr6s elementos distintos, mas articulados que se export a seguir. O prefacio
de Z,es Z)amnds de /a terre 6 credenciado por Jean Paul Sartre, o legendgrio

intelectual frances, co-responsgvel por id6ias-shaves para explicar o s6culo
XX (ou altera-lo) e algumas de suas realizag6es e/ou impasses:
Existencialismo, Prcleto, Engajamento etc. O encontro Fanon-Sartre ocorre

justamente quando o segundo este migrando de suas concepg6es
existencialistas (em que o individuo 6 o responsfvel pda sua exist6ncia/

destino, uma vez que seria o 6nico a quem creditar seu proDeto de vida,
inaliengvel e imprescindivel, bem homo suas decorr6ncias, falhas e efetivag6es)

para unla articulagao com o Marxismo. Sartre, nesse moments, trabalha e
efetiva a id6ia a id6ia de engajamento, ao voltar sua atengao is revoltas de
libertagao coloniais africanas3, is reflex6es, um pouco maid tarde. e
6inanciamento intelectual das lutas contras as ditaduras latino-americanas

(com a presenga de artigos de intelectuais desses parses em Zes Temps
Moderates)

O Existencialismo e o Marxismo coma concepQ6es sociais de mundo e

as Revoltas ou discuss6es sobre a questao colonial sio importantes elementos

para se engender a emerg6ncia de sftzzaGdes reooZzzcion6rfas em America

Latina. Note-se: Situag6es revolucionfrias ngo significam revolugao, uma
vez que as primeiras podem se efetivar ou serem abortadas -- ainda que

Hi;:nepal:==::=;=; =;=:v::i: =n:::::.H
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deixem tragos de sua exist6ncia caste ocorra o fracasso -- e a segundo
necessariamente implica uma alteragao da ordem, o que 6, portanto,

Latina ou no Brasil, a direita ou a esquerda, nos 61timos quarenta anon. O

que nio pode ser dino das situag6es revolucionarias para que ipso ocorresse
'Desnecessario dizer que, ao tratar de revolugao aqui, se este pensando

na dissolugao imediata ou progressiva das formal societfrias da sociedade

capitalista burguesa. Nio seria necessfrio it tio longe(a Martinica, a Franca
ou ao Continente Africano e suas revoltas p6s-colonais) para pensar o
caldeirfo inflamado que 6 a America Latina, se se Liver no horizonte a
Revolugao Cubana de 1959, por exemplo. . ,:

Todavia, como Africa e America Latinas sio parentes pr6ximos da

Questao Colonial, 6 de se pensar que as id6ias fanonianas encontram eco ou
se aliam is discuss6es que se estabeleceram por aqui no mesmo periodo

(Neocolonialismo x Subdesenvolvimento, por exemplo '). E nio 6 de dodo
estranho imaginar que as respostas conferidas pelos grupos de luta armada
revolucionfria nio estivessem tamb6m inspiradas pele o que ocorria no

continente africano, o que, por sua vez, estava diretamente associado ao
manifesto incendifrio de Fanon contra a condenagao da terra. Atente-se

para a observagao de Ladislaw Dowbor, sobre o Homem Revoltado:

4 Cf. DONGHI, TQlio Halperin. /list(irda da America Latina, RJ: Paz e Terra, 1975.
Especialmente os capitulos V, VI e Vll, sabre a ascensao, maturidade e declinio do
regime neocolonial.
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pra todo lado - da pr6pria estrutura na qual este - ,ipso transforma
en] revolta daqui a pouco voc6 nio tem manifestagao de expressao
politica, voc6 tem uma opressao que nio permite voc6 expandir
condo individuo, isso seria um processo de revolta. (...)"s (sic).

A efetivagao da id6ia de engajamento sartriana tamb6m 6 uma forte

refer6ncia. E] a partir tanlb6m dos anos 1950 e 60 que se coloca em questao

uma exig6ncia maior do pape] do inte]ectua] na alteragao positiva (ou sqja:
alteragao drgstica e total) da ordem social. Nio que ipso nio estivesse
presente, por exemplo, en] Argentina e a Geragao de 1837; em Mariategui e
deus Safe ensaZos de .rnferprefagdo da .ReaZfdade Peruana; em Jose Marti e

os prenancios da Revolugao Cubana; ou na Geragao Radical de 1930-1945 no

Brasilo. Entretanto, parece que a quinta e a sexta d6cada do s6culo XX sio

grander funis de resolugao das discuss6es anteriores. auer sqja no campo
economics, quer sega no campo artistico.

O ensaismo, forma usual do discurso intelectual latino-americano. 6

colorado em xeque pda atuagao de economistas e soci61ogos (e a partir dos
anon 50, a efetividade prgtica desses segundos perante os primeiros). Tenha-
se em mente a constituigao do pensamento cepalino -- a Comissio Especial
para a America Latina (CEPAL) 6 criada em 1948, pda ONU, e sob a secretaria

de Raul Prebisch procurou pensar as bases para a superagao do
subdesenvolvimento latino-americano: melhor distribuigao de renda.
reorganizagao adn)inistrativa e fiscal, planelamento econ6mico, reforma
agraria e major colaboragao e diglogo com os parses latino-americanos -- e a

6 Cf. MOTTA, Carlos1977herme. /deoZqgfa da Cu/tara .BrasfZefra rZ930-]9749, Colegao
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emerg6ncia da Sociologia Paulistanh da USP, Florestan Fernandes a frente.
Ao ver dense ensaio, a partir dos anos 60, o pr6prio discurso econ6mico (por

nio se efetivar e ser utilizado ao contrario), a discussao socio16gica (por ser
considerada te6rica demais) assim coma a Literatura (por parar no meio do

disco mais adiante. Volte-se a Literatura.

3 - A Revolugao Literfria

l

lenguale y actitud del narrador"8

Ao se tratar de arte e realidade, como ja foi escrito, 6 de todo errado

B :$: I SHH% H ::::;;
8 ALEGRIA, Fernando. /biden, p. 16.
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situagao revoluciongria; a literatura latino-americana e deus discursos e
recursos estilisticos sio especificos do subdesenvolvimento e das lukas anti-
ditaduras que grassaram no continente.

Duas aHirmag6es 6bvias, mas que permitirao a continuagao do raciocinio
seguinte.

Octavio land, em seu ensaio "A Carnavalizagao da Tirania" afirma que
a figura do ditador tem uma fatima relagao com o pensamento social latino-
americano. Elenca algumas formal representativas do mesmo na literatura:

o Caudilho, o Guia Suprelno, Generalissimo, Primeiro-Magistrado, o
Benfeitor, o Patriarca, Senhor Presidente. E aHirma:

"Sob vfrias formal, a literature reage a tirania, trabalhando-a em
today as suas implicag6es. Em lugar de negg-la ou apenas combat6-
la, examinando-a por fora, a6lrma-' Trabalha a tirania por dentro,
levando-a is suas conseqti6nci#s necessfrias e ocasionais, 16gicas e
ins61itas, trggicas e grotescas"'

A carnavalizagao da tirania 6 o uso de piadas, alegorias, viv6ncia da
opressao, retraduzida na arte litergria, hiperdimensionando a figura do ditador
e da sociedade ditatorial, apontando-lhes o grotesco e o hilgrio. o absurdo. a

vio16ncia e o interdito. O ato de carnavalizar 6 reconhecido homo uma forma

de critica. A id6ia de carnaval 6 a de profanar costumes, comportamento e
normal da clause dominante. A clause dominance latino-americana 6
burocrgtica, autoritgria, renegadora da realidade nacional em prol do bom
padrao (europeu ou norte-americano), ocultadora dos dilemas nacionais e de

deus cadfveres, violenta. Ngo 6 a toa, portanto, que na literatura da America
Latina a realidade se Lorne n)fgica, a vida social se apresente coma uma ode

R.J: Ch/i] ioL'A Camavallzagao da Tirania" IN: Ensafos de SocfoZogfa da CzzZfura,
Discurso do Poder"asueira, .L991. Na mesma coletanea, vale conferir o ensaio "0
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: l;E8: : :il: H
brasileiro -- 6 a explosao do limite de dizer o interdito::

de fantasias maravilhosas e barroquismos(...)

O realismo magico parece uma superagao do realismo social
critico.

12

Enquanto nos demais parses da America Latina o maglco atingiu enorme

sucesso e profusao, no Brasil, a carnavalizagao se da por memo do Cinema

SH;i;H=1,=:1= \: :=£:= : ns
=S::iG3%l£liBI :1%n:;i:.'.;:«".,.«««.. ":',.«.-
americano, SP: Perspectiva, 1980.
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judo, sob a cruz e/ou espada; pdas riquezas naturais ou peso simpler faso de
encontrar vida (nao necessariamente inteligente) para a16m do oceano.

confirmando, de certa forma, os bestigrios europeus, suas criaturas e terras.

produtos de sonhos ou pesadelos. A America 6, desde o principio, uma
construgao mitica e uma solugao para a crime do capitalismo comercial
europeu.

De inicio, a ficgao e o ensaio produzidos nestas plagas versa sobre a
situagao dual. Os intelectuais que se preocuparam com a sua realidade.

descendentes simultaneamente de colonizadores e colonizados, tiveram por
ten)fticas a escravidao, a formagao complexa do individuo latino-americano
a oscilagao pendular entre o atraso e o progresso (refletida nas dicotomias:

europeismo x indigenismo, civilizagao x barbfrie, America Latina x America

Mestiga etc.). O conjugado de forgas, cultural e econ6mico, incitou que a
reflexio intelectual se reinetesse a id6ia de libertagao das amarras europ6ias

produzindo por diversas vezes intelectuais protagonistas politicos de situag6es
revoluciongrias (Bolivar, na Venezuela; Sarmiento em Argentina; Neruda
no Chile etc.)

De certo modo, a representagao literfria da situagao de depend6ncia
economica esgota-se no realismo enquanto forma. O realismo social.
denuncista, que grassava desde o s6culo XVllli4. lsso nio se aplica ao Brasil.
Ja que a cronologia e/ou exist6ncia de esco/as ou movimentos litergrios ngo
andam no mesmo compasso que no restante do subcontinente. Tratar-se-f
do realismo no Brasil (SQja no s6culo XIX ou no XX) em breve.

Como escreveu land, o mggico 6 a superagao. O mggico 6 a id6ia que

nao passe, que 6 estrutural da representagao latino-americana. Da nogao de

raga c6smica a civilizagao paradisiaca, da auto-afirmagao a destruigao do
Ozztro europeu: o rea]ismo social encontra o problema da representagao
simplista do real. O mfgico, em literatura, aqui, 6 um resgate de ideologia e
utopia para a realidade latino-americana, que conheceu a derrota face ao

' Iden, lbidem
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idefrio intelectual entre o s6culo XVlll e XIX. Quando a den6ncia e a critica
social ngo se efetivam, renta recorrer ao estranho, ao sobrenatural coma

solugao.

Segundo Chiampi, a forma romanesca denominada Realismo Magico,
nance e amadurece entre 1940 e 1955, como uma renovagao ficcional frente

ao Naturalismo, tendo o laos homo universo privilegiado, face a ordem
institucional. Desintegragao da 16gica linear do relato; multiplicagao e
simultaneidade dos espagos de agro; diminuigao da qualificagao diferencial

do her6i; maior dinamismo entre o narrador e o leitor e a caracterizagaa

poliss6mica dos personagens: caracteristicas do maravilhoso enquanto forma
e ideologia, decorrentes de uma formagao complexa e autoritgria.

Algo semelhante acontece no Brasil, no que se revere is d6cadas de
1930-1945. Nio quando a forma, mas quanto a intengao do conteido. Se,
entre outras coisas, a id6ia do Realismo Mfgico 6 retomar a valoragao da

complexidade formativa do latino-americano, tendo o regional e suas
especi6icidades homo cairo-chefe, o que se apresenta no Brasil tamb6m 6
uma reflexio sobre o regional, expondo-o, maximizando-o a ponto de ser

alegremente insuportavel -- coma os romances de Jorge Amado -- um circuito
fechado de possibilidades -- expresso nas narrativas de Graciliano Ramos,
Rachel de Queir6s e Dyon61io Machado -- uma reflexio sobre o eu cindido,
ensimesmado, ca6tico -- Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector --

ou algo maid pr6ximo do maravilhoso hispanico,na figura de Joio Guimaries
Rosa.deja em Literatura, deja em outras ci6ncias, a chamada Geragao Radical,
como a denominou Carlos Guilherme Matta, 6 a tentativa de solugao do

impasse brasileiro (em conson&ncia com o latino-americano). Os caminhos

pavimentados por Antonio Cfndido, Florestan Fernandes, Mario Schemberg.
Paulo Emilio Salles Gomes e outros, homo lembra Motta, vgo no sentido da
descoberta do regional, explorando-o e propondo-the solug6es. Filha da Geragao

de 22, cujo um dos scones, Mario de Andrade, apontou os dilemas e debilidades
do Modernismo, apostando sodas as suas fichas nos jovens mogos do p6r-vir.

Todavia, tamb6m os radicais encontraram deus impasses-
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4 - As armas, is cameras, ao palco, a selva

Se o Realismo Mggico (e, portanto, a Literatura Hispanica) conheceu
seu boom e consagragao nos anon 1950 e 60, com nodes homo Julio Cortfzar.

Jorge Luis Borges (este, ja um veterans dos anon 1940), Gabriel Garcia
Marques, Mario Vargas Llosa, Reinaldo Arenas -- autor cubano, recebeu em

1968 com o Pr6mio de Melhor Romance Estrangeiro, em Paris, com seu O
]l/zzndo .AZzzcfnanfe -- e outros, o mesmo nio se df com as letras no Brasil,
com excegao, talvez, apenas para Guimaries Rosa e seu Grande .Serfdo.-

Veredas (1954). Ao contrfrio, tanto a razio explicativa cienti6ica como a

est6tica artfstica passanl a ser paulatinan)ente substitufdas por outros meios.
Assim, como tamb6m a arte, para alguns, comega a ser colocada em suspensao

e/ou segundo plano, em detrimento de uma postura maid engajada, deja
6sica e mentalmente, contra a nova ordem que, para variar, se tratava de
maid uma ditadura. Que se proceda a anglise.

De acordo com Idelber Avelar, a ficgao latino-americana, no que tange
ao Realismo Mfgico, encontra seu spice e momento mfximojustamente nos
anon 1970. A resposta para ipso poderia ser encontrada em dots fatores
principais, segundo aquele autor: a questao politica e a questao econ6mica

da realidade latino-americana no moments. Far-se-f uma longa citagao a
seguir, para dar costa de seu argumento:

"0 boom representa, hg que se recordar, o momento culminante
na proHissionalizagao do escritor latino-americano. Pda primeira
vez na America Latina uma geragao inteira de escritores encontra
seu meio de sobreviv6ncia na escrita litergria.(...)

(...) Tamb6m 6 cerro, por outro lado, que at6 os anos vinte e trinta
do s6culo XX, Jorge Luis Borges podia evitar a "vergonha mortal"
de que deus livros fossem vendidos em livrarias e ocupar-se
pessoalmente da distribuigao, entre o circulo de literatos de Buenos
Aires, de suas edig6es de 300 exemplares. Compare-se ipso com a
media de 100.000 exemplares anuais de Cem anon de solidao, postos
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valor de troca.(...)

est6tica .( . . . )

neutra da tecnologia moderna.(.. .)

da modernizagao.(. . .)
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(...). Os .paradoxos descritos acima nio desapareceram, mas
se "resolveram" de nlaneira extremamente violenta. Enfrentando
crescente pressao popular, as elites latino-americanas, em vgrios
mon)entos e em ritmos diferentes, decididamente abandonaram
todos os prqjetos de desenvolvimento nacional auto-suficiente para
abragar de un)a vez por todas o capital multinacional como s6cios
menores. A vit6ria dos militares brasileiros em 1964 inaugurou
esse perfodo hist6rico, abrindo uma transigao continental que nio
se completaria at6 1976, ano do golpe de estado na ArgentinaC.)
Falando alegorican)ence, dirian)os que o boom term)inou em ll de
setembro de 1973, com a queda da Unidade Popular de Salvador

:EH!::;H=ZHi::£==
terreno que o tornou possivel, isto 6, a modernizagao desigual e
contradit6ria da America Latina.(...) O boom terminou com o
bombardeio a [La] Moneda porque em retrospectiva o ll de setembro
de 1973 tornou irreversivel vinda de um periods hist6rico no qual
as ditaduras esvaziaram a modernizagao de dodo contetldo
progressista, liberador."1 5

Nio se trata de um fen6meno isolado. Se por um lada, a lufada artistica

choca-se com as ditaduras cfvico-militares, a tecnocracia estatal e a
internacionalizagao dos interesses de uma burguesia nacional considerada

progressista, por outro, hf uma certa incompatibilidade entre a capacidade
revoluciongria da arte, o engajamento do escritor e a entrada no mercado

Ngo 6 a toa a ressalva de Avelar em lembrar as quest6es de clause, origem

Ain6rica Latina '' multaneamentet explodem golpes de estado no Cone Sul da
Argentina 1976) i, iu04; bonvia, 1964; Peru, 1968; Equador, 1972; Chile, 1973;

6()
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social e promessas do boo/n latino-americano: a modernizagao pele regional,
a reorganizagao do campo. literfrio, alterando as t6cnicas e as formal da
escrita s6 foram possiveis pele interesse nacional da clause capaz de executa-

lo e dar-the voz. Clam os golpes de estado ' e as mudangas decorrentes, ipso

se altera por complete.

Apesar de diflcil de ser feita, 6 quake ineggvel a a$1rmagao de que as
ditaduras latino-americanas inseriram deus parses no rol de uma nova
con6iguragao do Capitalismo. Ainda que o tenham feito pda porta de args e
de maneira autoritgria. Mas o que nio 6 autoritfrio na hist6ria desse sub-

continente? A economia e o discurso do mercado passaram a assumlr os

pap6is principais nas vedas dos cidadios (ou dos tutelados pelo Estado
Ditatorial, para melhor dizer). A temftica produtiva se altera do keio rural
para o urbano, tendo em vista que o primeiro 6 comumente pensado como

Mto e reprodutor do atraso latino-americano. Os governor ditatoriais abriram
suas economias para o mercado internacional, abrindo mio do excesso do
nacionalismo e fazendo, ao seu modo, as reformat que antes seriam feitas

governantes=lvisral . que antes, nos cason exemplares do Chile e do

anil, se voltava mais e maid ao popular, ao folc16rico, ao
nacfonaZ

desconhecZdo - subsume-se a moderns ind6stria cultural, capitaneada
tamb6m pele Estado Ditatorial, refletindo e geraldo bens de consumo de
cunho internacional-popular. A cultura ditatorial, em seu mainstream - e

at6 mesmo nos espagos alternativos, no Brasil, a esse mainstream -- 6 arte
industrializada, seriada, perdendo sua singularidade exotica para a
acomodagao nivelante. Mas nio igualitaria, nem ao que range a produgao ou
ao acesso aos bens de consumo. O faso brasileiro, nesse sentido, 6 exemplar:

o que maid floresce no periodo a partir de 1968 sio telenovelas, discos de
diversos misicos - especialmente aqueles que nio t6m clara objegao ao regime
-- titulos de filme internacionais, revistas em quadrinhos, fasciculos culturais

etc. Tudo, obviamente, censurado. Segundo Avelar, situagao semelhante se
da no Chile, p6s-1973, em que os artistas sobreviventes do periodo Allende
ou forum morton ou levados a morrer, uma vez que nio encontravam mats
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espagos de produgao e consagragao de seus o6cios, perdendo vez para os
modernos produtos externos.

Se a Literatura perde seu espago, pelts motivos arima elencados. o

Cinema e a M6sica, enquanto artes seriais e industriais, aparecem em cena.

No cano brasileiro, Tropicalismo e Cinema Novo sio espagos alternativos
dentro de uma situagao adversa. Sai de cena o bom augario dos literatos
anteriores, racionalizando a revo]ugao social ou a situagao excepcional --
caste dos grupos dos Centros Populares de Cultura da UNE, do grupo da
Poesia-Prfxis de Mario Chamie e at6 mesmo dos Concretistas -- bem coma

os mais criticos (pdas 6bvias /"aides de .Esfado) para dar lugar ao aparente
irracionalisnlo, a teatralizagao do fazer artistico, ao exotismo diflcil de ser

compreendido. Alguns caracterizariam, coma lembra Heloisa Buarque de
Hollanda:6, como o momento da esquerda 6esffua. lsso dora at6 1968, para o
Al-5, enquanto um divisor de 6guas brasileiro e 1973, enquanto fen6meno
exemplar do sub-continente como um todd.

Se as viag de acesso estavam fechadas no meio politico e institucionais
tradicionais, o jeito, para alguns, seria it is armas. Na America Latina. o

/i/ho hauerfa deparfr apec ria /nde, como fda um dos personagens de Antonio
Callado em .Bar Z)on Juani7. Ngo caberia maid esperar um destino hist6rico
ou o fim de mais um momento ditatorial. Nos palcos, o irracionalismo do "E

precfso esfar atenfo e Hone se/n fe/npo de famer a norte" alia-se is organiza96es
de esquerda armadas no sub-continente. De assalto a suposta modernidade

urbana, dever-se-ia it is selvas e retomar contato com o interior esquecido.
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5 - Derrota e/ou Mudanga de Foco
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caracteristica da fugacidade, da fragmentagao ou da verdade naturalistica,

:===T==:=':=::;:'==H =:*==::'£:=

H
pele o amadrinhamento da autora por eases jovens escritores e o ufanismo
com que escreve sobre des, 6 ineggvel que se tratava de uma alternativa
pulsante a distribuigao de poemas, de mio em mao,

mimeografados ou
r\ . .n 1...4 ] n £

pmduzidos a mao, pdas mas, em bares, cinemas, teatros etc O conteQdo 6

I' togrgiico instant6neos de stdeftos ensimesmados, satiricos, cronistas de
absurdos. Ha uma fuga da arte serial, que incluirg estes autores no merca(lo

no terreno portico por esse belo. . -« Brasi]
Contudo, at6 o momento, tratou-se daquUO que serra especin'v av "' uo

'$
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6 - Balango das Revolug6es? G6nero Literfrio? Purgagao do
Trauma? Materia e Mem6ria?

Forma de denunciar o esquecimento.

66
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Litergrio, inclusive no sentido conferido por Adorno.
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Mas onde entra a America Latina nisso?

Se hf dubs regimes do globo que bem conhecem a dimensgo do grotesco
racionalizado, estes sgo o Continente Africano e o Sub-Continente Latino-
Americano. Em comum, a escravidao, a degradagao social, econ6mica e
hist6rica; a exploragao continua e a submissio. A partir dos anos 1950, como
ia foi demonstrado aqui com Donghie radon, estava na order do dia a
tentativa de romper com esse ciclo vicioso de exploragao. Malogradas tats
expenencias, no que Lange a America Latina, em meados dos anon 70
aparecem relatos de sobreviventes desses traumas, acerca daquelas tentativas.

O que haveria de comum entre Isabel Allende (A Casa dos .EsPfrffosJ,
Rigoberta Mencha, Renato Tapaj6s (.Em Camera Z,enfa), Fernando Gabeira

.O que 6 ipso, companheiro?), Alfredo Sirkis (Os Carbonddos, Roleta Chitena)
entre outros? O rata de todos -- com excegao de Allende, sobrinha do ex-
presidente chileno -- serem revoluciongrios latino-americanos e terem
produzido, apes suas possiveis derrotas, relatos de cunho litergrio.
romanceados sobre dais experi6ncias (a ressalva Hiya para Mench6 que, em
verdade, conta sua est6ria para Elisabeth Burgos Debray em ]We ZZamo

Hzgo6erfa .A/enchzZ y asi me nacio /a conciencia), 6 um ponte interessante.
Nesse pequeno tem-se representados Brasil, Chile e Guatemala, com
narrativas escritas entre os ands 70 e 80, tendo como pano de fundo uma
reflexio sobre a trag6dia, sobre os errol do passado, a possibilidade de
continuar ou n6o com nina utopia, a deHlnigao ora clara, ora difusa de um
inimigo que os venceu.

Logo de certa forma, a id6ia do testemunho s6 vein ressaltar algo que

==1==R,l11:::1$:1;1 X$11
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as lembrangas pessoais em consonfncia com um passado coletivo e vice-

quadro a seguir:
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Rcalismo Miigico ltealismo Urbano

Cidadc Inl6ve

Fus5o du dcscrigiio objctiva do (luolicliano
com clcirlcntos mrlicos c hnllisticos Crrtica Social

Apropriag3o dc fbntcs populurcs c niltivas

de clcmcntos da cullura dc
rnlssa, coUlD mtisica pop, hist6rias cm

cluadrinhos
TV c cincnu.

Forte tcndCncia narraliva
Narrative cstilhiigada c com cones abniptos

Gabriel Garcia M3 rqucs, Mario Vargas
Llosa (pCI'Llano), Isabel Allcndc (chiknla),

Abjo Curpcnticr (cubuno). Miguel Angel
Asturias (guulcnulLcco).

Enraim Medina Reyes, Mario Mendoza c
Jorge Franco(colombianos), Alberto

Furguet (chilcno)

Fbnte: Caclcmo Mats! l;k)Utu de S5o Paulo, 23/05/2004, P.4

Acrescente-se a essa lists do Realismo Urbano os nomes dos brasileiros

Margal de Aquino (O .r/zt;amor), Fernando Bonassi(O Cdzz e o /'undo do ]War),
F6rrez (Capdo Pecado e MazzzzaZ .Prdflco do (idfoJ, Paulo Ling (Cldade de

Z)ezzs) e os demais conhecidos homo membros da Geraldo 90 (os outros latino-

amencanos, segundo a materia dojornal, sio conhecidos como Geraldo Crack.

' ruptura - ou GruPO ]WcO/zdo). A heranga latino-americana da nio- efetivagao

Ri:litUiHi:i;
interesses nacionais e a depredagao das classes intermedigrias e baixa 6 o

Hlco de drogas, a pobreza cr6nica e a vio16ncia ciclica. A literatura nio
sairia inc61ume dessa realidade tampouco os autores maid antenados com

.,.,..}:i:= £:i H:i I : :
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reflexio. Trata-se de um moto-perp6tuo/
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