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PRÓLOGO

Todos hemos oído la expresión popular “si algo sale bien, hazlo de nuevo”. Y 

aquí estamos presentando el quinto volumen de “Humanidades e Ciências Sociais: 

Perspectivas Teóricas, Metodológicas e de Investigação”. En esta ocasión, como lo dice 

uno de nuestros autores, abordamos los diferentes niveles de análisis, micro o individual, 

meso o local, y macro o global. 

En esta obra, en la que incluimos 21 autores, de procedencias diversas, tanto 

teóricas, como metodológicas, y hasta disciplinarias, agrupamos los trabajos en cuatro 

apartados. Iniciamos con 7 capítulos bajo el rubro “Interacción, amor y desviación sexual”. 

En primer lugar encontramos las creencias sobre el amor romántico, las relaciones 

tóxicas, la dominación masculina y la violencia de género. Enseguida encontramos 

el análisis de la infidelidad y su relación, o falta de ella, con el género y la inteligencia 

sexual. Tercero, podemos ver como esta infidelidad, que aparece en casi la mitad de los 

encuestados, genera daño emocional y violencia. A continuación se revisan los factores de 

riesgo de la violencia en parejas, una “preocupante realidad de millones de adolescentes 

y adultos jóvenes”. También cómo la autoestima, y su interacción con los padres, les 

permite tomar decisiones sobre el inicio de su vida sexual. Incluimos también como 

se cuestionan las músicas populares, los discursos textuales y corporalidades que se 

entrelazan en ciertas composiciones performativas, para deconstruir aspectos sociales 

de las masculinidades hegemónicas. Finalizando este apartado con una mirada clínica 

que intenta, como muchas otras miradas, dar una explicación de los conflictos internos, 

y la pérdida de contacto con la realidad, que llevan a la violencia y la desviación sexual.

En el segundo apartado nombrado “Cómo nos forjó la historia: Esclavitud, 

Guerra y Justicia”, tenemos 5 trabajos. Ahí podemos encontrar parte de la historia 

virreinal, analizando el arte religioso como “agentes con presencia, potencia y acción en 

la interacción social entre culturas”. Siguiendo con un trabajo que usa la hermenéutica 

jurídica, para evaluar la justicia y la esclavitud en los afrodescendientes. En los últimos tres 

capítulos de la sección, se busca resignificar el pasado: primero, interpretando la batalla 

del Ebro en la memoria colectiva; segundo, analizando la politización de una canción, 

ejemplo de los diálogos en contra de la dictadura militar y, en el último estudio, se aborda 

una vanguardia artística vinculada al Modernismo en América Latina, que se reflejó en la 

figura del indio Caraíba, y la llamamos aquí la jungla identitaria.

La sección “Salud y Sociedad” inicia con un trabajo que muestra que los 

determinantes sociales de la salud juegan un papel crucial en la aparición y evolución 

de las enfermedades crónicas. Algo necesario para contraponer con los determinantes 

comportamentales, el estilo de vida sedentario y la mala alimentación. Así la hipertensión, 

la osteoporosis y otras enfermedades empeoraron “con el desbalance que generó el 



Covid”. Sigue un trabajo en la misma línea, que pretende conocer estos determinantes 

tanto biológicos como psicológicos y hasta sociales, con el fin de poder guiar a los 

adultos mayores a adaptar y mejorar su estilo de vida. El apartado finaliza con un estudio 

que considera a los cuidadores de los enfermos, particularmente de Alzheimer, quienes 

también sufren el cambio en sus rutinas y estilos de vida, para dedicar a sus familiares 

una labor de 24 horas.

El último apartado “Derecho y Movimientos Sociales”, comprende 6 capítulos 

sobre problemáticas que se analizan en distintos países, Argentina, Perú, Colombia, 

México, Ecuador, pero que se presentan en toda América Latina. Inicia con la convicción 

de que los movimientos sociales están en crisis, pero porque la propia sociedad en 

su conjunto está en crisis. Los gobiernos neoliberales se alternan, mientras se da un 

paso atrás, al alinearse al Fondo Monetario Internacional y la OCDE. Sigue el análisis 

del sindicalismo latinoamericano, que transita bajo la paradoja de que a mayores 

prestaciones a los trabajadores, menor desarrollo económico. A continuación se analizan 

las políticas públicas del deporte tanto de aficionados como profesionales, que se 

dictan entre agudas contradicciones en aspectos sociales, económicos y legislativos. 

Luego se analiza la política fiscal, con la adopción de las nuevas tecnologías, llegando 

a la conclusión que debe haber colaboración entre los organismos internacionales, los 

estados y los particulares, en aspectos de seguridad y privacidad, pero siempre a “favor 

de la dignidad humana antes que a la tecnología”. Le sigue una propuesta sobre acuerdos 

bilaterales, que propone también negociaciones equilibradas que logre integraciones 

económicas para el desarrollo, tanto en cuestiones ambientales como de infraestructura 

y en contra del cáncer de la corrupción. El apartado finaliza con los derechos legales e 

internacionales de los refugiados, y lo mejor, propone recomendaciones prácticas para la 

protección de estos derechos.

Hemos intentado balancear los temas, las aproximaciones y los diferentes puntos 

de vista sobre la conjunción de las Humanidades y Ciencias Sociales, para el disfrute del 

lector que busca estar al día en estas apasionantes materias. 

Dr. Luis Fernando González Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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A SELVA IDENTITÁRIA: MODERNIZAÇÃO, ANTROPOFAGIA 
E DIREITO
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Eva Cristina Franco Rosa dos Santos
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RESUMO: A Antropogafia foi uma vanguarda 
artística ligada ao Modernismo na América 
Latina. Enquanto movimento levado a cabo 
por intelectuais que pensavam a cultura e o 
poder, a Antropofagia importa para os estudos 
da História e do Direito. Tal vanguarda artística 
tomou forma num contexto de modernização, 
no qual as esferas da vida se autonomizavam 
e de mercado editorial jornalesco, que 
propulsionava a modernização enquanto 
ideologia. Ao negar seu presente e ligar-se 
a um passado longínquo, que se refletia na 
figura do índio Caraíba, a Antropofagia criou 
um universo de referencial entre os seus 
intelectuais correspondentes, intelectuais 
latino-americanos em rede, os colaboradores 
do suporte onde era veiculada, a Revista de 
Antropofagia. Chamamos aqui esse referencial 
de selva identitária. 
PALAVRAS-CHAVE: História & Literatura. 
Direito & Literatura. Modernização. 
Antropofagia Modernista. Índio.

IDENTITY JUNGLE: MODERNIZATION, 

ANTROPOPHAGY AND RIGHTS

ABSTRACT: Antropophagy was an artistic 
avant-garde linked to Modernism in Latin 
America. As a movement carried out by 
intellectuals who thought about culture 
and power, Anthropophagy is important for 
the studies of History and also Law. This 
artistic avant-garde took shape in a context 
of modernization, in which the spheres 
of life became autonomous, and of the 
newspaper publishing market, which propelled 
modernization as an ideology. By denying his 
present and linking himself to a distant past, 
which was reflected in the figure of Indian 
Caraíba, Antropophagy created a universe 
of reference among its corresponding 
intellectuals, Latin American intellectuals in 
a network, the collaborators of the support 
where it was broadcast, the Revista de 
Antropofagia. We call this reference here the 
identity jungle.
KEYWORDS: History & Literature. Law 
& Literature. Modernization. Modernist 
Antropophagy. Latin American Indian.

1 INTRODUÇÃO

Como uma voz dentro do Modernismo 

no Brasil, a Antropofagia intentou, num 

http://lattes.cnpq.br/2925271252241860
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momento no qual a intelectualidade1 brasileira preocupava-se com a definição dos 

traços nacionais, uma radicalização das narrativas concernentes às características e 

dialética histórica da cultura pátria. Pela revolução antropofágica, o selvagem americano 

declararia, na narrativa dos modernistas desse momento, sua independência no que 

tange ao velho mundo europeu. Distingue-se na Antropofagia uma atitude panfletária 

de publicação periódica, entre 1928 e 1929, a qual Oswald de Andrade, um de seus 

principais mentores, chama de “sarampão antropofágico” (ANDRADE, 2007) e outra 

atitude, correspondendo a uma fase de elaboração sistemática de discurso filosófico, 

na qual a Antropofagia aparece como uma filosofia da história, a fase do texto Crise da 

Filosofia Messiânica (1950). 

O Modernismo em seus primeiros momentos havia atualizado as questões 

estéticas nas artes, criado opções de repertório artístico que estivessem relacionadas 

com os efeitos da modernização pela qual Brasil e América Latina passavam. A 

modernização é caracterizada aqui conforme Ortiz2 pela autonomia de algumas esferas, 

como a arte, e o início de um aparato mercantilizador e racionalizador da cultura. Na 

Europa essa modernização já aparecia desde meados do século XIX, e no Brasil, ela 

apareceu nas décadas que margearam a virada do século XIX para o XX com a existência 

desse mercado racionalizador possibilitado, entre outros fatores, pelo crescimento 

das cidades e a industrialização, e a não autonomia das esferas da vida. Além dessas 

duas características, havia uma outra, bastante relacionada às primeiras, que conferia 

à modernização brasileira um aspecto muito peculiar e que a diferenciava da europeia. 

Qual seja: por aqui a burguesia, uma das principais classes fomentadoras da cidade, não 

havia viabilizado os mecanismos civilizatórios que disponibilizou na Europa, apenas gerou 

riqueza e se salvaguardou em seu estamento (ORTIZ, 1987, 28-29). Então, o Modernismo 

quis romper esteticamente, trouxe um discurso de rompimento da arte, um discurso de 

liberdade, um impulso modernizador. 

 

1 Autores como Sérgio Buarque de Holanda – Raízes do Brasil (1936), Gilberto Freyre – Casa Grande e Senzala (1933) 
e Oliveira Vianna – Evolução do Povo Brasileiro (1923) voltavam-se para as questões do nacional, da identidade 
brasileira, das características típicas daqueles que habitavam o Brasil. Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, 
demonstrava interesse nas novas estéticas modernistas, sendo inclusive um dos promotores da revista modernista 
Klaxon, o que transparece como a ideia de nação que esses intelectuais das ciências sociais tentavam construir em 
discurso participava em muitos casos do mesmo terreno das novas ideias acerca de uma modernização de várias 
esferas culturais, como a arte. Essa informação sobre o interesse de Buarque de Holanda no Modernismo está em 
Pongé. Robert. Notas Sobre a Recepção e o Surrealismo no Brasil. ALEA. v. 6, n. 1, jan-jun 2004, p. 53-65. Chile e 
também em Matos, Júlia Silveira. Cartas Trocadas: Sérgio Buarque de Holanda e os bastidores da revista Klaxon. 
Fênix. v. 7, ano 2, n. 2. mai-ago 2010, p. 1-13. Porto Alegre.
2 Que se baseia em Raymond Williams e Walter Benjamin.
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2 MODERNISMO, ANTROPFAGIA, CIDADE LETRADA E O ÍNDIO

O Modernismo fora paradigma para a revista ora sob estudo, ela fora forjada sob 

sua alcunha. Esse movimento, composto por um número considerável de bandeiras e 

vanguardas, representa tentativa de adequar culturalmente as cidades3 onde surgia às 

novidades materiais ligadas ao avanço tecnológico. Para tanto, as diversas correntes 

emersas desse mar modernista cunharam um projeto de modernização que tinha como 

principal característica a mudança estética, da ruptura com um passado recente de fins 

do século XIX e, especialmente no caso de algumas correntes, como a Antropofagia, 

o retorno a uma origem mítica onde o mal-estar da civilização4 contemporânea seria 

atenuado pelas fórmulas não patriarcais de vida ensinadas pelos selvagens, esse foi um 

dos sentidos básicos da utopia antropofágica modernista.

Como afirma Mário da Silva Brito em seu estudo, os vanguardistas em coro 

diziam que o Modernismo, antes da fase Antropofágica e também da Pau-Brasil, havia 

deixado de fora as verdadeiras questões nacionais (BRITO, 1972, 67-69). Nesse sentido, 

também o próprio Oswald de Andrade comenta no Manifesto da Poesia Pau-Brasil 

“O trabalho da geração futurista fora ciclópico. Acertar o relógio império da literatura 

nacional. Realizada esta etapa, o problema é outro. Ser regional e puro em sua época.” 

(ANDRADE, 2011, 64-65). 

A selva mitológica aparece, portanto, nessa busca pelas questões nacionais 

que o modernismo absorveu. Na verdade, como olhamos para a Antropofagia de um 

ponto de vista continental5, tendo por base a revista que em si recebia colaborações de 

intelectuais de vários lugares da América Latina, além de outros indícios de contato entre 

vanguardistas latino-americanos, os antropófagos e teoria antropofágica, preferimos o 

uso da palavra identitário ao vocábulo nacional. O termo selva aqui utilizado é uma forma 

de resumir a coletânia de temas relacionados ao que seria genuinamente regional, latino-

americano e identitário. 

Existem indícios e rastros dessa narrativa acerca da selva identitária cunhada 

por esses intelectuais a nível continental. Ver a esse respeito os escritos de Jorge 

Schwarz sobre Xul Solar, seu estudo sobre sua biblioteca contendo exemplares da 

3 Malcom Bradbury possui um vasto estudo cuja conclusão é que o Modernismo elegeu como habitat a cidade 
cosmopolita. In: Modernismo: Guia Geral. 1999. Cia das Letras. P (78) 
4 A alusão à obra de Freud não é ocasional. Suas teorias foram usadas sobremaneira por Oswald ao longo dos 
textos nos quais dá base à ideia de antropofagia cultural, sejam eles: O Manifesto Antropofágico (Revista de 
Antropofagia, maio 1928), a Crise da Filosofia Messiânia (1950) e a Marcha das Utopias (1953).
5 Não é a primeira vez nas ciências humanas que se tenta buscar conexões entre intelectuais brasileiros do período 
modernista e outros intelectuais da América Latina. Como, por exemplo, os estudos de Jorge Schwarz sobre a 
relação do argentino Xul Solar com intelectuais do Brasil. In: SCHWARZ. Jorge. Xul/Brasil. Imaginários em diálogo. 
In: Revista IEB, n. 53, mar-set 2011, p 53-68. A diferença do presente trabalho, entretanto, é que trouxemos a lupa 
da pesquisa para os discursos vinculados à Antropofagia mais especificamente.
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Revista de Antropofagia, as cartas que trocou com Mário de Andrade e a carta-convite 

que recebeu de Alcântara Machado para se juntar aos antropófagos (SCHWARZ, 2011, 

53-68). Além deles, há também as colaborações diretas à Revista de Antropofagia de 

Maria Clemência e Norah Borges, ambas argentinas, a última sendo irmã de Jorge Luiz 

Borges. (MARQUES, 2013).

Entre os temas que nos remetem à identidade nessa rede de intelectuais, é 

possível observar a valorização da figura do indígena em um aspecto radical de narrativa, 

na qual o mau-selvagem foi coroado como professor do processo de independência 

cultural. O tupinambá foi relembrado pela apologia aos índios caraíbas e o processo de 

devoração ritual do guerreiro inimigo forte, outrora comum entre os nativos invadidos 

pelos colonizadores, passou a ser elogiado a partir da conversão dessa antropofagia 

ritual em uma antropofagia literária. Por meio da literatura e das artes, os conteúdos 

culturais foram deglutidos e então se fez uma nova síntese cultural, moderna e regional, 

moderna e identitária. 

A selva identitária também pode ser vista na valorização da fala do sertanejo 

em detrimento da gramática portuguesa culta tão valorizada pela geração dos juristas 

cidadãos que construíram uma civilização de privilégios burgueses, senão vejamos o 

poema do antropófago colaborador Rosário Fusco do grupo mineiro de Cataguases:

“O meu amor, rapazes, 

é uma lindeza de morena bonita,
das matas de minas gerais!
De dia meu amor vai pro serviço [cantando cantando
E que friume não me faz por dentro, [gente vê-la cantar assim!

Meu amor é mais alegre que o sol!
Mais alegre que os córgos da minha [terra! [...] (FUSCO, 1928, p 2)

Podemos ainda ver a selva sendo tecida na poesia do antropófago do Rio Grande 

do Norte, Jorge Fernandes, com seu verso livre, cantou a culinária dos interiores do país 

para o europeu estrangeiro, o qual chamou de marinheiro. Nesse poema é significativo 

ver o eu lírico, que encarna o intermediador entre dois mundos, o do sertanejo e o do 

estrangeiro europeu, mostrar que não é possível para o marinheiro conhecer o sertanejo 

enquanto não aprender sua língua. Segue:

“Marinheiro, proverá Deus que você fosse 
Pelos nossos sertões...
Você via os campos sem fim...
As serras timives todas cheias de matos...
Os rios cheios muito bonitos...
Os rios secos muito bonitos...
Você comia commigo umbuzada gostosa...
O leite com girimum...
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Curimatan frêsca com molho de pimenta de cheiro...
Você via como a gente trabalha sol a sol
Esquecido da fome e das coisas 
Bonitas de seus mundos
Ver como vaqueiro rompe mato fechado
E se lasca perseguindo a rês
Por riba dos lagêdos
Chega os cascos federem a chifre queimado...
Ver o vaqueiro plantá a mão na bassoura da rês
E ela vira mocotó...
Marinheiro, se você soubesse a minha fala
Eu haveria de levar você p’ro meu sertão...” (FERNANDES, 1928, p 1)

Diante desse material, é expressivo usar o arsenal de Chartier. Para esse autor, 

existem duas formas de observar um texto, uma extrínseca, ligada à fenomenologia e às 

formas do eu leitor lidar com o mesmo; e uma intrínseca às estruturas do texto. Chartier 

se preocupou em entender “de que modo o historiador pode trazer nova luz a essas 

leituras, a partir da noção das variações da leitura em decorrência das diversas épocas 

e lugares, destacando a importância de observar questões como a forma com que a 

impressão e o texto” se engendram por um lado e, por outro, como “leitores individuais ou 

comunidades de leitores costuram essas leituras” (CHARTIER, 1992, 214-215).

Observando a veia na qual flui Chartier, é possível notar também autores como 

Jauss, que inauguram todo um campo de novas expectativas frente à análise de objetos 

culturais com sua nova interpretação da história da leitura a partir dos anos 1960. Para 

esses autores, era preciso ultrapassar as perspectivas do estruturalismo francês, do 

formalismo russo ou do marxismo. Era preciso colocar o leitor como ponto importante 

da obra, retirar a ideia de leitura passiva e admitir que o universo do leitor interagia com o 

que era lido (JAUSS, 2000). 

Chartier entende que a cultura oral tem formas de leitura e narrativa diversas 

das culturas escritas (CHARTIER, 1992, 218-219), que apresentam mudanças ligadas 

à racionalização e modernização das esferas do social. Tal modernização era a base 

dessa cultura do mercado de impressão textual que existia no Brasil e em São Paulo, 

onde a revista era impressa, como demonstrou Ortiz em seu estudo referido acima, e 

também o demonstra Sevcenko em seus estudos sobre o Modernismo em São Paulo na 

década de 1920 (SECVENKO, 1992). Outro estudo de Sevcenko, seu clássico Literatura 

como Missão comporta grande análise dessa configuração. Nele o autor procura as 

relações entre uma cultura urbana pós proclamação da República, o mercado editor 

jornalesco, os intelectuais da literatura, que também eram advogados e demais 

profissionais liberais do tecido citadino e a geração de noções acerca do que seria um 

cidadão (SEVCENKO, 1999, 82-83).
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Também existia tal configuração modernizante na Argentina, país de alguns dos 

colaboradores da Revista de Antropofagia, como demonstra Alejandra Laera em seu 

estudo sobre a prensa periódica portenha, no qual expõe a emergência de um mercado 

de bens culturais representado por periodistas, folhetinistas, cronistas, enfim, intelectuais 

das décadas que margeiam o fim do século XIX, ligados à necessidade de criação de 

meios para socializar arte, ciência, opiniões (LAERA, 2008, 495-496). Havia portanto, 

tanto aqui, como ali, essa busca por um espaço de democratização das análises culturais, 

de concepções de mundo.

As primeiras décadas do século XX na América Antropofágica - essa que 

esteve envolvida com a produção da Teoria Antropofágica - desta feita, estão ligadas 

ao surgimento de uma cultura escrita veiculada a partir de periódicos e jornais que 

movimentavam ideias e criavam um senso de cidadania no seio dessas comunidades 

citadinas em ascensão. 

A Revista de Antropofagia tentava dar voz às populações dos interiores do sertão, 

dos rincões, ela buscou trazer essas populações para o interior da cultura jornalesca, do 

mercado editor racionalizado, os conteúdos daquilo que nos referimos aqui como selva 

identitária na narrativa dos antropófagos atestam isso. 

Não obstante, a questão é: Que tipo de público leitor havia ao redor da Revista 

de Antropofagia? O estudo da rede de relações entre os antropófagos tem mostrado até 

aqui que eles mesmos eram os principais leitores da revista, os únicos que conseguiram 

deglutir e consumir os conteúdos antropofágicos. Não é à toa que, quando foi ao grande 

público leitor do jornal O Diário de São Paulo, logo teve suspensa sua publicação. Os 

únicos, esses intelectuais, mais habituados à relativização de valores e ressignificação de 

conteúdos culturais. 

A Revista de Antropofagia esteve dividida em duas fases. A primeira, de Maio de 

1928 a Fevereiro de 1929, dirigida por Alcântara Machado; e uma segunda, de Março a 

Agosto de 1929, como anexo publicado semanalmente no jornal O Diário de São Paulo, 

sendo dirigida nesse segundo momento por Geraldo Ferraz, Jayme Adour e Raul Bopp 

(NUNES, 2011, p 8-9). Na primeira fase, a mais longa das duas, a revista tinha mais páginas, 

mais textos, era produzida como um produto autônomo e, portanto, seu alcance era menor 

se compararmos com a segunda fase, na qual ela vinha como página do jornal O Diário de 

São Paulo, ocasião na qual aproveitava os leitores regulares do periódico paulistano. 

Na primeira fase, o número 1 fora publicado em Maio de 1928, o 2 em Junho, o 3 

em Julho, o 4 em Agosto, o 5 em Setembro, o 6 em Outubro, o 7 em Novembro, o 8 em 

Dezembro, o 9 em Janeiro de 1929 e o 10 em Fevereiro de 1929. Ou seja, a primeira fase 

publicou dez exemplares e, como não estava atrelada a um aparato racionalizador da 
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produção, como a empresa que movimentava O Diário de São Paulo, tinha um espaço 

temporal de em média trinta dias para trocar correspondências entre aqueles que 

recebiam a revista. 

O texto de Luciana Godoy que aborda as correspondências entre artistas de 

movimentos como o Modernista é iluminador nesse sentido, pois ele mostra como as 

cartas trocadas constituem o próprio movimentar cultural das vanguardas, uma vez que 

elas permitem a negociação de ideias a respeito da avant gard (GODOY, 2002, 92-93). 

Esse texto faz referência específica, no que concerne a nosso objeto de estudo, a cartas 

trocadas entre Mário de Andrade e Manuel Bandeira, que são também dois intelectuais 

antropófagos da Antropofagia Literária. Concordamos que as cartas revelem o movimentar 

cultural das vanguardas, e entendemos, não obstante, que os textos em si, produtos-finais 

desse movimentar cultural, também dizem muito a respeito da vanguarda e seu significado.

Contudo, ao entender esse papel da comunicação e da correspondência, podemos 

perceber, no que se refere à primeira fase da revista, que o espaço de tempo de trinta 

dias entre a publicação de uma revista e outra, permitia o balizamento e a negociação 

das ideias a respeito da revista e, consequentemente, da Antropofagia enquanto teoria. 

Já a segunda fase, mais curta e, no entanto, mais rápida, no que diz respeito 

ao ritmo da produção, apresenta mais publicações em um menor período de tempo. A 

que devemos atrelar essa efemeridade? Certamente o menor período de tempo para 

negociação de ideias acerca da Antropofagia entre seus correspondentes enfraquecia os 

vínculos criados entre os antropófagos no que concerne à produção da revista. 

Dessa forma, a revista publicava semanalmente, aos Domingos, Quartas ou 

Quintas. Os números 11, 12 e 13 foram publicados no Diário de São Paulo em Março de 

1929, os números 14, 15 e 16 em Abril, os números 17, 18 e 19 em Maio, os números 20, 21 

e 22 em Junho, os números 23, 24 e 25 em Julho, e o número 26 em Agosto.

A segunda fase foi rápida. Menos tempo para negociar ideias, menos tempo 

para criar relações de intimidade e de auto referência para com a revista e a Teoria 

Antropofágica. A esse respeito, o texto de Foucault é de grande auxílio para entendermos 

o papel da correspondência na construção da alma daquele que escreve, uma vez que 

ao escrever para outrem, a pessoa escreve consoantemente para si, como num “ofício 

recíproco”, de auxílio do outro e de si mesmo (FOUCAULT, 2010, 154-155). Mesmo quem 

queira negar que o tempo não influencie necessariamente na construção das ideias 

negociadas, não poderá negar o fato de a segunda fase da Revista de Antropofagia conter 

menos textos que a primeira em suas publicações. São menos textos, que significam 

menos pessoas contribuindo, menos intelectuais se identificando e trabalhando dentro 

de si e para a ideia da Antropofagia Literária. 
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Então, vale pontuar que não apenas o tempo para trocar ideias quanto às 

publicações e caminhos da Teoria Antropofágica era menor, havia uma outra diferença 

nessa segunda fase. A revista estava inserida num mercado que tinha um público leitor, 

o público do jornal. Esse público dialogava com os conteúdos dos jornais, influenciava na 

sua produção e influenciou de fato, tanto que a publicação de um conteúdo ofensivo ao 

texto Bíblico levou à devolução massiva de exemplares do jornal e ao fim da revista como 

anexa ao mesmo. Essa informação específica sobre o fim da revista está na biógrafa de 

Oswald, Maria Augusta Fonseca (FONSECA, 2007). O mercado racionalizador catalisou 

o esvaimento das forças antropofágicas. 

Dando sequência à análise extrínseca e intrínseca do documento, Chartier fala 

da relação entre a cultura escrita e a oral, dos hábitos de leitura coletiva promovidos 

pela cultura oral e como o trabalho dos editores “estragava” o texto escrito original, com 

seus aditivos de resumos, rodapés e cabeçalhos (CHARTIER, 1992, 218-219). Primeiro 

trataremos dos editores que estragavam os textos e depois abordaremos as questões 

dos tipos de leitura e leitores no que concerne à Antropofagia.

Há uma diferença gritante entre fazer um livro, um jornal ou um periódico e 

escrever um texto. É necessário perceber como o trabalho de impressão interfere no tipo 

de experiência que o leitor terá. Nesse sentido, o historiador que se volta para a Teoria 

Antropofágica, na busca por entendê-la desde sua primeira fase, quando da publicação 

em revista, a fase de negociação de ideias, deve ter em mente que à sua frente está um 

produto finalizado e editado por pessoas diferentes daquelas que escreveram os textos 

individualmente. Dessa forma, quanto à efemeridade da segunda dentição da revista, é 

possível ainda indagar que, talvez, essa diminuição do número de textos não tenha a 

ver com menos trocas entre os antropófagos, mas sim com questões de editoração e 

publicação independentes das reais relações entre os antropófagos. Seja em um caso ou 

em outro, é preciso pensar sobre o significado dessa diminuição de publicações e seus 

reflexos seja para o grupo que servia de apoio, seja para o todo social que consumia essa 

revista e/ou suas ideias. 

Assim, é pertinente indagar como essa revista serviu de suporte para o 

surgimento de um tipo de teoria que não pode ser considerada uma mera união do 

ponto de vista de cada autor sobre a selva identitária. Na verdade, essa selva foi criada 

através e mediante a própria revista e as trocas entre os seus intelectuais. Portanto 

não cabe mesmo dizer que a Antropofagia tem um único pai, uma única mãe, ela é fruto 

desse mercado, dessa racionalização no universo mítico da selva latino-americana, a 

selva do novo mundo moderno.
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A ideia do editor que estraga o escrito, trazida à tona por Chartier conforme 

referido acima, revela-se significativa para conceber diversos aspectos de nosso objeto 

de estudo, a revista que portava os pensamentos dos intelectuais antropófagos. Para fazer 

coro no que tange à análise do suporte, seria interessante trazer à baila a abordagem de 

Mcluhan, que fala da revista como um artefato construído em mosaico, onde as diversas 

informações textuais ou imagéticas se intercomunicam e comunicam em função dessa 

interação (MCLUHAN, 2001, 232-233). Essa característica permite uma experiência 

diversa daquela que se tem lendo um livro ou um texto num jornal. 

Assim, apesar das formas de leitura extrínsecas e intrínsecas, Chartier aponta 

que para estabelecer uma real complexidade do texto, é necessário observar a interação 

entre três polos. Sejam eles: o texto, o suporte e a leitura. O texto é composto pelo que o 

autor escreveu, a forma como foi escrito, a narrativa utilizada, questões estéticas textuais; 

o suporte é o livro, revista, periódico, tipo de edição, diagramação, questões comerciais e 

materiais da publicação; já a leitura é composta pela forma como os outros dois elementos 

são recebidos por leitores ou comunidades de leitores. Além disso, existem paradigmas 

de leitura que são característicos de cada tipo de comunidade ou do próprio livro que 

a media. Segundo esse critério, Chartier exemplifica algumas possibilidades como “a 

leitura rousseauniana do Iluminismo ou, uma vez mais, a leitura mágica das sociedades 

camponesas tradicionais.” (CHARTIER, 1992, 227). 

Nesse pormenor, importa falar que dentro da Revista de Antropofagia, em especial, 

no Manifesto Antropofágico, é possível perceber a relação de conteúdos mágicos de 

culturas indígenas, como a invocação à lua nova6 presente no Manifesto Antropofágico. 

Essa inserção de conteúdo mágico, além de dialogar com a estética surrealista, pois 

translitera as palavras em seu idioma original indígena, forçando um estranhamento 

no texto que permite um choque de realidade; também expõe os diferentes níveis de 

realidade do texto7, o manifesto, no qual é possível encontrar o nível de realidade dos 

intelectuais antropófagos; do filósofo, do jagunço, do sertanejo, do europeu, do caraíba, 

6 Os modernistas fizeram um denso trabalho de pesquisa pelo território nacional para contatar os conteúdos 
culturais que os ajudariam a criar uma síntese da ideia de Brasil. Expedições como as de Mário de Andrade ao 
Amazonas ou a Minas Gerais estão bem retratadas no texto de Francisco Iglesias. Modernismo, uma reverificação 
da inteligência nacional. In: História & Literatura. 2009. Perspectiva. P (233-255). A contribuição de Couto de 
Magalhães também fora de grande uso pelos modernistas nesse sentido, ele avolumou uma vasta quantidade de 
versos das religiosidades indígenas, traduziu grande parte dos mesmos; trabalho que fora utilizado no Manifesto 
Antropofágico de Oswald de Andrade, que pode ser visto na parte que inicia com “Catiti, Catiti...”(ANDRADE, 2011, 
67-74) publicado com o título de O selvagem. São Paulo, Editora Nacional, 1935, p. 173.
7 Referimo-nos aqui à ideia de níveis de realidade de Ítalo Calvino. Uma obra ficcional, para o autor, tem diversos 
níveis de realidade: o autor, seu alter ego que escreve, o personagem que vive a história narrada e etc. Cada nível 
de realidade interage um com o outro. “Essas camadas da realidade não pertencem apenas ao indivíduo autor, 
mas à cultura coletiva, à época histórica ou às sedimentações profundas da espécie.” In: CALVINO, Ítalo. Assunto 
Encerrado: Discursos sobre literatura e sociedade. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 
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do canibal, do indígena; da cidade industrializada, do sertão profundo, da floresta, da 

selva e etc. É possível encontrar também o nível de realidade do índio. Esse nível de 

realidade fora um dos principais, pois trouxe a metáfora básica que, doravante daria nome 

ao próprio grupo, sua teoria e seus suportes, qual seja: a metáfora do índio antropófago 

que faria a deglutição do europeu – entenda-se, no contexto da antropofagia literária, 

valores europeus – a partir do elemento autóctone. Era a decretação de uma segunda 

independência, de uma segunda descolonização.

Mas, no que concerne à recepção, como esses conteúdos mágicos, que 

esteticamente estão próximos aos indígenas, poderiam chegar à leitura desses mesmos 

indígenas? Na verdade, o público leitor da revista sob comento nunca fora o indígena 

aldeado, mas sim o habitante da cidade de alguma forma familiarizado com as letras e a 

leitura. Isso mostra o intuito da Antropofagia em ser uma força educadora a criar a noção 

de selva identitária entre os habitantes da cidade letrada.

3 ANTROPOFAGIA JURÍDICA

“Perguntei a um homem o que era o Direito. Ele me respondeu que era a garantia 
do exercício da possibilidade. Esse homem chamava-se Galli Mathias. Comi-o.” 
(Oswald de Andrade, Manifesto Antropofágico, 1928).

Ao mesmo tempo, como a cidade letrada poderia criar um novo tipo de observação 

do poder, e do pensamento sobre o poder que ela abriga, em um contexto latino-americano 

e modernizado? Trazer a ideia de modernização de uma forma tão criativa como a 

Antropofagia Literária tentou foi uma tentativa também de recolocar o pensamento sobre 

o mesmo dentro da atualidade da época, uma atualidade que descobrisse seus fins e sua 

identidade local enquanto identidade de Brasil, ou de Brasil dentro da América Latina. 

A Antropofagia trouxe a proposta de redescobrir o poder e, com isso, redescobrir, 

ainda, o direito, através das diversas vozes engendradas pela polifonia da nação criada 

com os diversos ventos oriundos das novas visitações aos conteúdos simbólicos do ser 

humano branco ou citadino vivendo no seio da periferia do mundo (SANTOS, 2017)8. E 

se no centro do mundo estava a norma europeia, na periferia, na América Latina, essa 

norma europeia deveria ser deglutida para poder gestar uma criatividade local, uma 

voz local. Porque é com a recolocação do sentido do fluir das vozes que a Antropofagia 

chega a uma nova perspectiva de poder, diversa dos movimentos anteriores, também 

modernistas, como o Pau-Brasil, como a Anta. Antropofagia não é qualquer forma de 

repensar formas europeias para o espaço periférico, mas pensar essas formas buscando 

ainda um compromisso com a emancipação do ser humano e, com isso com as maneiras 
8 Remeto aqui o leitor e a leitora para minha dissertação de mestrado defendida em 2017. 



Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, Metodológicas e de 
Investigação V Capítulo 12 142

como o constitucionalismo leva a uma promoção cada vez maior de alargamento das 

formas de tutela das diversas dimensões de direitos ao longo dos séculos e décadas, num 

movimento contínuo de atualização e contra-hegemonia, promovendo o perfazimento 

temporal da história a contrapelo benjaminiana que é, em algumas medidas, o movimento 

que recoloca o princípio da igualdade dentro do peso da materialidade e do simbólico no 

tempo. E, ainda, no contexto antropofágico, esse movimento, especialmente no quesito 

jurídico, recoloca o poder de modo a contrapelo e, no mesmo ato, cria uma outra América 

Latina e Brasil dentro da mesma (BENJAMIN, 2014; VASAK, 1979; TEUBNER, 2020).

4 PALAVRAS FINAIS

Tentamos fazer nesse artigo uma análise dos aspectos intrínsecos e extrínsecos 

da Antropofagia, especialmente em sua primeira fase. Buscamos aspectos ligados aos 

leitores, ao suporte, ao texto em si, as questões pertinentes aos processos de editoração 

e publicação, bem como as questões que dizem respeito à comunidade de leitores. Todos 

esses aspectos trouxeram luz para esse estudo. 

Tentamos usar a perspectiva de Chartier, embora, talvez, estendendo-a para uma 

sociologia do grupo intelectual que dava voz à teoria antropofágica na sua fase mais 

sarâmpica. A Antropofagia e sua selva identitária são frutos desse mercado editor, da 

rede de relações compostas por intelectuais que viviam nas cidades latino-americanas em 

um contexto de modernização, servindo não apenas de produto, mas ainda de meio para 

a construção da noção de atualização cultural e da criação de uma rede compartilhada 

de ideias acerca do poder e de identidades nacionais modernas. O ponto é que essas 

identidades nacionais modernas em diálogo geravam um terreno comum de construção: 

a imersão nessa comunidade latino-americana através de revistas como a Revista de 

Antropofagia. Isso criou a noção de um espaço de compartilhamento onde foi possível 

entender um lugar de pertencimento coletivo por esses intelectuais de diversas nações 

em rede, recolocando o poder e a escrita da História. 
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