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DA POESIA MACUNAiMICA

Fernando Paixiio (Editor e Poeta)

A poesia existe nos fatos, proferiu Oswald de Andrade, em seu
Manifesto Pau-Brasil, publicado nos idos de m~o de 1924. Os ca
sebres de 89afriio e ocre nos verdes da favela tambem sao fatos esteti.
cos, arrematou sentenciosamente, numa epoca em que as favelas ain
da eram envolvidas pelo virginal contraste das folhagens naturais~

Depois desse e de outros bardos modemistas, nunca mais a poesia
brasileira sairiaa publico com a mesma desenvoltura, em seu fraque
habitual.

Espelhado contra a cena tupiniquim, aceitando conviver com
imagens sociais desconcertantes, 0 gesto poetico tipico do modemis
mo propOe um "acabamento de carrosserie"l, em cujos versos deve
riam predominar os efeitos de inven~iio e de surpresa, inspirados ena
"uma nova perspectiva, uma nova escala".

Oswald lan~a as bases dessa postura e dispara os primeiros dar
dos da irreverencia2. Sua poetica, projetada num limiar de risco,
aposta na dissonancia do verso, no prosaismo e no impacto das ima
gens como "rea~iio contra todas as indigestoes de sabedoria". 0
bom-mocismo liter8rio, tipico das vozes simbolistas que marcaram a
virada do seculo, cede vez a uma escatologia de linguagem que muda
radicalmente 0 ]ugar do poeta em face do mundo.

,'Escafandro

Debalde
o homem/oi ao bordel

A poesiaficou nua entre gl'Qdes como um meridiana
Mas tu escalasteo missal dasjanelas
E fibertasle a alga da Biblia naspiscinas ,J
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Apostando no contraste com uma Europa que, ate havia pouco,
representara um modele literano a ser seguido, 0 poeta tupiniquim
abandona a cerimonia da imit~ao e decide "virar a mesa" do ritual
vigente. Expressando-se atraves da revolta, aspira a reaver uma eon
diyao de sujeito hist6rico. Por isso mesmo, sua atitude - tendo .a lin
guagem a devida contraface - volta-se para uma intervenyao antropo
fligieo-antropo16gica, empenhada em invocar imagens e sensa95es li
gadas aos universos do cotidiano, do popular, do folc16rico e das for
mas simples de composiyao narrativa.

Deseontada a enfase que 0 tom de manifesto emprestou a Oswald
- numa epoca em que 0 "grito~' das vanguardas europeias ain. fazia
barulho -, uma das conclusoes a tirar.dessa nova postura eqult,ipoiaJ
da nas eonquistas esteticas do movimento modernista, a poesia bnSi..
leira passou a exprimir um ootAvel desconforto em relayao;aclumlada,
vida modema. Abandonadaa tese predominante do seculo mrteriortc
de uma Hist6ria impulsionada pelo espirito de progresso e eva..,!

a atiea "selvagem" procurou recuperar para a sua palavra umalli..
mensao original.

"Aprendi com meu filho de de: anos
Que a poesia ea descoberta
Das coisas que eu nunca vi:,,4

Conseqiientemente, a cri~ao poetica passou a ser concebWa!sob
o estimulo de uma tradiyao outra, voltando suas antenas para a IoGfl,f,

nacional. Desse ponto de vista, 0 angulo privilegiado e0 da C().~
inteligeneia chocando-se abertamente com 0 status quo, represenWl~,
sob as formas da vida burguesa tradicional e do estilo liter8riopred~

minante. Enquanto for~a antagonica, 0 toque livre e ingenuo da BOva
criayao tem como meta a corrosio incessante dos quadros estabelech
dos: "a alegria e a prova dos nove", arremata com direta simplicida-
d f ' . 5e a nota antropo aglca .

Apoiada nesse legado de radicalidade e de negayao das esferas de
uma Cultura cristalizada, temos uma das mais fecundas trilhas da
poesia brasileira contemporanea, aqual podemos genericamente cha
mar de poetica macunai'mica. Ligada metaf6rica e sugestivamente a
raps6dia de Mario de Andrade, essa produyao tam bem pade ser ca
racterizada, amaneira do her6i picaresco, por sua ausencia de carater
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- ou seja, trata-se de uma poetica em que os versos estio concebidos
por um antiestilo, em que a glosa, 0 chiste e a despersonaliza~ao con
formam um efeito de perplexidade e ironia que, no limite, visa colo
car em xeque os valores sociais e redimensionar 0 papel do poeta nes
se meio. De Oswald aos nossos dias, parem. essa cria~io apresentou
matizes distintos, indicadores de uma transforma~ao significativa; E0

que procuraremos foealizar a seguir.
Ap6s a Semana de 22, foram muitas as ramific~oes produzidas

por esse mal-estar poetico. Na verdade, 0 efeitomacunaimico aeabou
por eeoar, em maior ou menor grau, na obra de quase todos os gran
des poeta brasileiros deste seeulo. Carlos Drummond de Andrade, por
exemplo,ja nasceu gauche em Alguma Poesia, seu primeiro livro, de
1930. 0 legado modemista do deboehe e do nonsense inspirou-lhe
boa parte da produ~ao seguinte, tematizando 0 absurdo da condi~ao

humana.

"Cota zero

Stop.
A vidaparou
ouloi 0 automovel?'p

Paralelamente a um forte sentimento lirieo e social, e facil verifi
car que a perspicacia macunaimica subjaz em muitos dos versos de
Drummond. 0 mesmo ocorre em Manuel Bandeira. Neste, a ousadia
deflagrada em Libertinagem (seu quarto livro, publicado tambem
em 1930, mas reunindo poemas escritos desde 1924), abriu para 0 au
tor toda uma nova possibilidade de foealizar 0 cotidiano e 0 imediato,
em contraste com valores idealizados eabsolutos.

'1rene preta
Irene boa
Irene sempre de bom humor.

Imagino Irene entrando no ceu:
- Licenfa, meu branco!
E SOo Pedro bonachOo:
- Entra. Irene. Voce niJo precisapedir licenfa. ,,7
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o sabor leve e gostoso desse poema mantem vinculos notOrios
com a trilha aberta por Oswald, Mario e seus companheiros moder..
nistas. Nao seria absurdo, pois, afirmar que, ao afastar-se do imagin4..
rio simbolista dos primeiros livros, Manuel Bandeira encontrou no
acento macunaimico uma via de potencializarrao para sua ViS8Cl de
mundos.

E 6bvio, porem, que nele, como em Drummond, assistil1iosda
uma transformarrao essencial'dessa postura. Deixando de lad8 fo/Jogo
antitetico, bem ao gosto do radicalismo litenirio do inicio do:seeutd;)(j
que se percebe em ambos eo usoda dissonancia, carregada \f6'iiOHii
e de imagens-surpresa, como uma continua problematiza98blclif~
dade do poeta:

"Que importa a paisagem, a GlOria, a bata, a linha do
horizonte?
- 0 que vejo e0 beco.,f}

E evidente nesses versos de Bandeira uma reafrrmar;oo do dado
circunstancial e contingente como centro de atenrrao para 0 poetico.
Sera refletido nesse horizonte pr6ximo que ele ira negar 0 lirismo co
medido e bem comportado para afrrmar-se em consonancia com "0

lirismo dos bebedos, 0 lirismo dificil e pungente dos bebedos I 0 liris..
mo dos clowns de Shakespeare".

Como se ve, ja nao se trata da mesma enfase de Oswald,investin..
do na negativa dos modelos euroc6ntricos; jli noo e a necessidBdoJde
iconoclastia que vai justificar 0 estabelecimento de uma altem.tiva
poetica. Antes, 0 tr890 macunaimico que se seguiu na obra'CicDossM'
melhores poetas defme-sepor uma composi9ao sutH, reveladc5ra4e:
uma consciencia profunda dos limites e impasses da propria' exprcs
sao.

Depois de the ter caido a aura numa p09a de lama (conforme a
classica imagem de Baudelaire), que trabalho resta ao poeta? De que
linguagem ele dispoe para expressar-se verdadeiramente? Afmal,
qual e a sua verdade, num meio social em que a perversidade atinge a
todos? Estas e outras questoes tornaram-se presentes na' poesia de
Drummond e Bandeira, evitando ambos, ao enfrenta-las, acastelarem
se num romantismo de ordem sentimental ou, ainda, refugiarem-se
em brados de heroismo antropofagico.
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Duas decadas depois, em meados do seculo, a heran~a macunai
mica alcan~ou tambem 0 emergente movimento concretista. Manten
do fili~io direta com 0 antioficialismo de Oswald, seus repre
sentantes maiores (Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Decio
Pignatari) realizaram uma produ~io renovadora e polemica, na qual a
consciencia da crise da linguagem levou a um desejo de implosio da
poetica discursiva identificada com 0 momento anterior.

A partir de 19.58, com a public~ao do Plano-piloto para a poe.
sia cODcretalO, esse grupo afirmou uma linha programatica voltada
para um internacionalismo literlirio (centrado na experiencia de Ezra
Pound) e, ao mesmo tempo, conduziu 0 verso a uma explora~aoinu

sitada. Sio bem conhecidos vanos poemas dessa fase, em que a espa
cialidade da palavra poetica abriu-se para uma temati~ao critica da
sociedade de consumo.

beba
babe
beba
beba
babe
caco
cola

coca

coca
cola

cloaca

cola
cola

caco

(Decio Pignatari)

o efeito desejado era 0 de curto-circuito entre significante e sig
nificado. Ou, como afirmava 0 Plano-piloto, ao recusar 0 uso da me
tMora, cada poema deveria ser concebido como um "objeto em e por
si mesmo, nao um inrerprete de objetos exteriores e/ou sensa~oes

mais ou menos subjetivas".
Nessa perspectiva, a explor~ao espacial da pagina e 0 rigor con

ceitual serviriam para renegar 0 lirismo e 0 confessionalismo, identi
ficados com a tradi~ao. Procurando avan~ar a discussao, a poetica
macunaimica desenvolvida pelo concretismo apoiou-se numa ironia
envolvendo os icones principais da civiliz~ao moderna. 0 trabalho
corrosivo e eritico da linguagem voltava-se para 0 seu proprio meio
social, apropriando-se da modernidade atraves dos signos imediatos.
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Sinal dessa mudan~a: 0 poema visualLIXOILUXO, de Augusto de
Campos, viria a substituir 0 singelo distico oswaldiano amorlbumor.

Observadas numa perspectiva histOric&, essas transforJnaQ5es
bem podem ser tomadas como distintos imaginarios que a poesia mo·
biliza para a representa~ao das formas sociais de convivencia e sen$j..
bilidade. A inspir~ao em Macunaima, porem, permanece. modulaado:
estas vozes. Mesmo refugiado na estrela Ursa, conforme 0 de""1
concebido por Mario de Andrade asua obr&, a irreverenciae;ptclrdia
de seu personagem vem tendoneste s6culo uma atualiz~io~uar'
Mais recentemente, na d6cada de setenta,assistiu-se aum~.J
suas energias vigorosas.

A chamada poesia marginal, que tloresceu na epoca, reviv~.'
irreverencia macunaimica na obra de muitos poetas jovens.:CcJDIlJijoj
nando recursos derivados do concretismo, como a explor89io;o.pa."
cial da pagina e/ou do uso acintoso de giria e de imagens eroticas, .
dentre outros, sua motivaej:80 central estava ligada a um vitalismo que
procurava reagir em face de urn momenta politico dificil11

. Afrontan·
do-se com 0 contexto ditatorial, teve uma visivel ressurreiyio a poe
sia identificada com 0 espirito de anarquia ea retom ada de um vincu·
10 direto com a vida.

Cacaso, morto prematuramente, transformou-se logo num de seus
melhores representantes, atraves de uma obra ligada a tradiylo mo·
demista.

"Taxi

o poeta passa de taxi em qualquer canto e La ve
o amante da empregada domestica sussurrar
em seu pesco~o qualquer podridiJo deste
universo.
Como sera 0 amor das pessoas rudes?

opoeta niJo se conforma de niJo conhecer
todas as fo rmas da deli~adeza. ,,12

Seguindo os passos de Manuel Bandeira, aqui a informalidade
leva a poesia a descer ao res do acidental cotidiano. Vale a pena fazer
uma rapida analise de seus versos. Neles, e atraves do enfrentamento
aberto com a cena comurn e seus personagens - a empregada domes·
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tica e seu amante - que 0 poeta questiona 0 lugar e a otica pela qual se
relaciona com 0 proximo e com 0 coletivo.

A pergunta que ele mesmo se fau:, no centro do poema. abre a
possibilidade (ou 0 anseio) de aproxima9So a outras formas de amor
desconhecidas. Porem, a inconformidade, transformada em pedra de
toque da expressSo, entreabre um horizonte revelador de significados,
quando aponta para um gosto final de precaciedade em que 0 poeta
reconhece desconhecer as formas de delicadeza albeia. Significativa
mente, no poema de Cacaso, abandona-se 0 ponto de. vista da onipo
rencia. Pelo contrano, e justamente a partir do flash, atento ao provi
sorio e passageiro, que se obtem 0 efeito de uma evidencia estetica e
(por que nio?) humana.

ral olbar as avessas tambem pode resultar numa tens80 concen
trada, que muitos poemas expressam de maneira fragmentana e epi
gramatica. Como exemplo disso, podemos citar a obra de Jose Paulo
Paes e Francisco Alvim - poetas macunaimicos por excelencia. Em
ambos, cada um asua maneira, a ironia e a perversidasde compIe
mentam-se em dosagens curtas e ferozes.

'Ora veja

o guarda era preto
A mOfa era branca
Queria limpar a familia dele

~ 1~
e sujar a dela. "

(Francisco A/vim)

"Lar

espafo que separa
o volkswagen
da televisiio ,,14

(Jose Paulo Paes)

Folheando a obra poetica desses dois autores, permanece a sensa
980 de estranhamento diante de uma linguagem que parte do trivial
(factual ou lingiiistico) para sinalizar 0 desconcerto da realidade e da
propria subjetividadc do poeta. Em Francisco Alvim, nota-se a viven
cia miuda e em tom natural de uma diversidade de vozes sociais, cujo
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registro "desafina" com 0 sentido de ordem e normalidade. Cada
poema emerge como uma [mura em que se entreve a precariedade
dos sujeitos-personagens diante de sua hist6ria.

Ja em Jose Paulo Paes, mais voltado para 0 manejo IUdico e con..
creto da linguagem, a surpresa do texto advem de seu efeito ••~
montagem de uma sintaxe,. seja social seja linguistica. 0 .poeriIa: iWi;J
ma reproduzido exempliflC8. bem esse gosto em subverter 0 .....

apresenta cristalizado socialmente. A palavra do poeta trafega,na.-..!
tramao de uma lirica e sentimental, buscando com isso reconquiItUi..:
pelo avesso - 0 sentido de reaome89io das coisas do mundo., <>u;
for 0 caso, apontar vazios ainda nio ocupados pelas palavru;

Concluindo, mas sem querer dar contomos fixos ao assunto, po... :
demos apontar duas caracteristicas principais a mobilizar o,macuiais
mo de nossos tempos: a antiestiltzaltio e a antiverdade. Rocusadd'o,
claramente os suportes tradicionais da persona literana - na poeMilk,
rica, por exemplo, os conceitos de estilo e de verdade constitnetli'i.t'l'
nervura central da expressio -, a cri89io macunaimica incorporarloS::
seus versos uma ambigiiidade que revela justamente a auseneiaf14e'
uma certeza a ser configurada ou defendida. Diferindodo primeiro
modemismo, a utopia tupiniquim ja nio norteia a diferenlta desejada
Cabe ao poeta, portanto, 0 pendulo de uma consciencia cindida.

Essa ambiguidade ficou expressa numa feliz passagem de Jose
Paulo Paes:

"P de poeta:
profeta?
pateta? "IS

Nem profeta. Nem pateta. Na verdade, a atual criayio macunai
mica apresenta uma dupla recusa a sustentar suadicltio: de um lado,
refuta a possibilidade de apresentar-se como sujeito sensivel (leia-se,
sentimental) em rela~ao ao mundo, evitando repetir a formula tradi
cional de um eu lirico em que a experiencia pessoal vem configurar
os limites da expressao; de outro, abandona qualquer esperatllta de
homogeneidade com 0 meio social, procurando, pelo contrario, man
ter distancia dos mecanismos de acentu8980 ideologica.

Ja se caracterizou essa estrategia como uma atra~ao entre jogador
e terrorista16

. Dividido entre os dois papeis, 0 poetajoga com ossi-
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nais mundanos e reinventa corrosivamente os significados. Dessa ma
neira, a palavra poetica enfrenta a condi~iio modema, trazendo para a
cena da linguagem os temas c dilemas que marcam a vivencia urbana
deste tim de seculo: violencia, condiyilo sexual, propaganda, midia,
individualismo, op~ao politica, etc.

Cercando esses motivos, com humor e impiedade, surgiram nas
ultimas decadas vozes expressivas como as de Chacal, Waly Salo
mao, Sebastiio Nunes, Alice Ruiz, Roberto Piva e Glauco Mattoso,
dentre outros. Apesar da diversidade, a sintese que os identifica pode
ser tomada de um poema de Paulo Leminski, em que seve atualizado
o espirito oswaldiano:

''Pouco rima tanto com faz.
Rimo logo ando com quando,

mirando menos com mais.
Rimo, rimas, miras, rimos,

como se todo~ rimassemos,
como se todos nos rissemos,

se amar (rimar) fosse foci/.

Vida, coisa para ser dita,
como efitQ estefado q~e me mata.

Malo digo,jaimeu siso se conlJita
com a cisma que, infinita, me di/a(a. " 7

Ora 0 terrorista se oculta sob a veste do jogador, ora a eficacia do
terror depende de sua capacidade.de jogo. A poesia macunaimica en
caroa hoje essas duas habilidades, dando voz a uma antropofagia di
ferente e mais sutil. Se, em rela~a~ ao legado dos.modemistas. perdeu
em cor local e obsessio nacionalista, ecerto que esta maisatenta ao
descontentamento e Ii perplexidade que tocam 0 individuo contempo
raneo.

Sua chave, porem, continua a ser a desmistifica~ao: a defesa por
uma poetica de dimensao humana, prosaicamente humana, unindo
festivamente a alegria e a ironia. Estae atualidade da vozde Macu
naima. Um desafio a ser renovado a cada nova gera~ao de poetas.
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