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“Sugestoes tao ineditas como os versos de Mallarme.” Esta a cifra com que

Mario de Andrade, em verdadeira contemplagao amorosa, evoca a cidade de

Sao Paulo, anunciando, numa cronica de novembro de 1920, a “Pauliceia”

desvairada dos poemas que comporiam, dois anos depois, um dos livros mais

notaveis do modernismo brasileiro. Ler estas cinco cronicas do jovem poeta,

que a Editora do Senac e o Sesc de Sao Paulo trazem em preciosa edigao

anotada por Tele Ancona Lopez, pode ser uma aventura parecida as entradas

com que os bandeirantes, partindo do planalto paulista, rasgaram o con-

tinente americano, no seculo XVII. Ha mesmo uma especie de bandeirismo

sublimado nisto que e o relato, ora sofrego ora plenamente lirico, do bur-

burinho fecudante dos modernos paulistas, didaticamente apresentados por

Mario de Andrade aos leitores da Ilustragao Brasileira,
importance revista do

Rio de Janeiro em que foram publicadas aquelas cronicas, entre 1920 e

1921.

De fato, um gesto heroico parece esconder-se, como um acorde

desmaiado, atras de cada linha. A Terra inculta que os paulistas arrostam,

numa curiosa figuragao da cena cultural brasileira, configura a Esfinge com

que os poetas modernos se regozijam, herdeiros, muitas vezes confessos, do

simbolismo finissecular que, como a agua insalubre das barrocas dos sertoes,

guarda e sacraliza o Misterio e, com ele, o enigma das forgas superiores ao

individuo. Jogo quase indecifravel, a um so tempo verbal, arquitetural,

musical ou pictorico: e a cidade a desdobrar seus tentaculos, oferecendo em

seus antros e reentrancias os recantos uterinos em que o individuo vislumbra

a imagem da Beleza perdida. O cronista Mario de Andrade nao esconde,

antes revela com volupia, a sensualidade das linhas com que a cidade se

expressa, em silhueta plural e misteriosa, guardando em si tempos passados e

futuros. E a cidade no instante, no tempo: a cronica em sua perfeigao.
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Nao apenas os versos “arlequinais” da Pauliceia desvairada (Hallucinated

City, na tradu^ao de Jack Tomlins) se anunciam, quase inteiros, nestas

cronicas, como tambem o olhar do contista-cronista Mario de Andrade,

jogado entre belas e mas artes, se deixa flagrar na mirada desejante que recai

sobre a jovem paulistaninha, imigrantezinha cuja dissimula^ao nem uma

cascata de diminutivos lograria esconder: “Pauliceia e como brasileirinha

nascida nessa idade-media em que uma parte de Minas adormeceu: alonga os

babados da saia escura para fechar no segredo a volta sensual do tornozelo,

mas traz nos labios a rosa provocante das espanholas.”

Fechando-se a cidade, sisuda e cinza, abre-se de repente a rosa misteriosa,

no movimento espasmodico de um amor pulsante, a cata do momento de

gozo, que e a epifania que busca o poeta: “dizem-na fria. . .Dizem-na tristonha,

escura. . .Mas no momento em que escrevo, novembro anda la fora, desvairado

de odores e colora^oes. Eu sei de parques esquecidos em que a rabeca dos

ventos executa a sarabanda por que pesadamente bailam os rosais...Eu sei de

coisas lindas, singulares, que a Pauliceia mostra so a mim, que dela sou o

amoroso incorrigivel e lhe admiro o temperamento hermafordita
”

O amor e, nestas cronicas, pleno, ambi'guo, pansexual. E a cidade e ela

mesma personagem, imenso corpo, jardim de signos por que vaga o poeta.

Cantar a cidade, narra-la, e narrar a si mesmo, nela perdido. Supremo

paradoxo do amante (aqui, no fim das contas, tao masculino): o gozo vem de

si, porque e impossivel atingir completamente o outro. Amando o outro, nao

ha entrega completa, porque eu regresso teimosamente a mim: como na

cronica sobre a arquitetura, de fevereiro de 1921 ,
em que Mario de Andrade

se perde em divagates, para chegar a conclusao de que nao fala senao de si.

Trata-se entao de um impressionante torneio metalingihstico, quando o

cronista revela que a cidade amada nao pode ser senao a constru^ao de uma

cronica, que e, novamente, a constru^ao do instante em toda sua significa^ao,

o eu-lirico funcionando como ponto de fuga da composi^ao: “Mas isto e falar

de mim... Ia eu dizendo que...”; “...afinal, estou muito longe do meu fim,”;

“Apenas: eu me perdi novamente...”

Falando de si, Mario de Andrade fala da constru^ao moderna do texto,

expondo a cronica em suas engrenagens. E expoe tambem a cena literaria

paulistana em pleno funcionamento, alegorizada na magmfica cronica sobre

o Trianon e a festa em torno de Menotti Del Picchia, de mar^o de 1921 , ou

descrita, belamente mas nao sem uma dose de provincianismo, na cronica

seguinte, quando Sao Paulo revela ao mundo que tern tambem seu salao
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literario: a vila Kyrial. Mas neste livro ha mais. Chama a aten^ao, e poe a

pensar, o tamanho da introdu^ao, a precisao das notas, o aparato critico

enfim que envolve e esclarece o texto. Lendo-o, podemos pensar que nao

lemos mais apenas Mario de Andrade, mas lemos um autor ja numa forma

que a critica ajuda a dar, dai nascendo a pergunta angustiante de todo

organizador: ate onde aditar comentarios, explicar? Por que entregar menos

bruta a pedra ao leitor?

A edi^ao de Tele Ancona Lopez, incompreensivel fora do esfor9o critico

que, a partir do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) da Universidade de Sao

Paulo, concorre para a organiza^ao do legado de Mario de Andrade, prova

que e desejavel, assumidos os riscos da empreitada, cercar o texto de um
grande autor com um grande aparato. Vale notar, a proposito, a dedicatoria

do estudo introdutorio marcando um bonito momento, nesta especie de

longa passagem imaginaria do bastao, que e a preserva^ao critica dos

documentos por toda e qualquer equipe competente, formada por varias

gera9oes de pesquisadores. (O ensaio que serve de introdu9ao ao livro e

dedicado a dois pesquisadores mais jovens do IEB.)

O resultado e que se fornece ao leitor um certo Mario de Andrade, atras

do qual ele, leitor, buscara o seu proprio Mario. O desafio de um aparato

critico, alias, estara porventura expressando o paradoxo da propria critica, da

qual se espera que seja completa e densa, mas nao tanto que abafe a obra ou

que a fa9a curvar-se com o peso das opinioes, das ad^oes ou das explica9oes.

Uma edi9ao anotada, como esta, faz pensar na necessaria angustia do

organizador, que a etimologia ajuda a compreender: o “aparato” e o resultado

de uma preparagao. O critico prepara, entrega o que preparou, e sai de cena,

ruminando duvidas sobre o que fez.

A introdu9ao (“Mario de Andrade, cronista do modernismo: 1920 -

1921 ”) busca justamente fixar aquilo que sao os primeiros gestos dos moder-

nistas paulistas, especialmente o autor da Pauliceia desvairada, e, ao faze-lo,

inscreve-se, a si propria, na historiografia que auxilia a compreensao do

movimento. A introdu9ao se cola ao texto de Mario nao como aposto desa-

jeitado, ela mesma sendo, enquanto (insista-se no aspecto temporal da

conjun9ao conformativa) introdu9ao, uma interven9ao critica, isto e, a um so

tempo mapeamento do campo literario e convite a leitura.

A autora do estudo introdutorio nao pode furtar-se a cond^ao de

interprete mais importante do poeta e cronista, devedora (e recriadora) por-

tanto de certa leitura do movimento, que refor9a quase sempre o seu carater
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de ruptura e renova^ao. Mas o que e interessante e que a introdu^ao nao se

nutre de alguma certeza sobre a vitoria do modernismo, o que levaria ao

aplastamento crftico pela teleologia (isto e, buscar as sementes do que se sabe

de antemao vitorioso), sabendo, antes, respeitar certo ritmo indeciso, tateante

mas vigoroso, que e o dos escritores que inauguram a cena moderna e que,

para tanto, devem crer na absoluta novidade de seu proprio gesto. O vigor e

o fmpeto renovadores, vistos atraves das lentes que nos fornece esta edit^ao,

nao escamoteiam contudo o quantum de indetermina^ao que faz, da cena

descrita pelas cronicas, algo vivo, tornando Sao Paulo, entre provinciana e

cosmopolita, o campo de ensaio de ideias novas e velhas, palco principal das

vanguardas brasileiras.

Conectando as cronicas ao cenario intelectual que as acolhe, mas tambem

aos textos que concomitantemente se gestam no imaginario do poeta, a

introdu^ao ao livro revela que a cronica pode ser o instantaneo da cria<;ao

literaria, especie de laboratorio poetico em que flagramos o escritor em seu

s

passos iniciais, que depois se configurarao na poesia que hoje conhecemos.

Sendo a figura^ao do instante, as cronicas sao espa^o privilegiado para que o

leitor, valendo-se do aparato que ora as cerca, compreenda a densidade e a

complexidade do tempo que este livro evoca e mobiliza, ao apanhar, em toda

sua potencia, a experiencia moderna do gozo com a metropole.
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