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o DIALOGO PLURAL DE}U6 BANANERE

Entre Iinguagens, textos e contexlos: as par6dias

Carlos Eduardo Schmidt Capela
UPSC

a gesto fundador

Na tra~o litemia brasiIeira, Alexandre Ribeiro Marcondes

Machado, 0 criador de Ju6 Banarere, e lembrado sobretu.do em razao

de suas par6dias escritas em macarrOnico italo-portugu&. A simples

tnen¢o do titulo de seu ptincipallivro, fA divina increnca, indica a

import:&tcia do jogo par6dico para 0 seu trabalho, algo que urn. rapido

exame dos textos ali reunidos pode de imediato comprovar.1 Entre

estes, com efeito, a predominancia ede~Oespar6dicas, a maioria

delas compostas com base em obras de nomes conhecidos da

Jiteratura brasiIeira e mundiaL ou com base em 1etras de modinhas e

caI\¢es populares na decada de 1910.

Simples e espontAneas, motivadas quase sempre por eventos,

assuntos e textos entao corr.entes, as par6dias de Ju6 Bananere tinham

como objetivo im.ediato despertar 0 riso. Nelas, a exemplo do que

ocorre nos textos Ilio par6dicos do escritor, 0 dlmico nascia de uma

serle de incongru~e absurdos, sendo 0 mais basic<> deles 0 uso de

uma Jinguagem .escrita, "Jiteraria", inspirada diretamente na

Jinguagem mesclada, fluida e mundana, dos imigrantes itaJianos de

sao Paulo. Uma "fala" bastarda, sem cIireito. a escrita, ao menos no

1 0 volume, lan;ado em dezembro de 1915, foi reeditado nove vezes, sendo em tr&
de1as ampliado. Sua mais recente ediJ;io, de 1966, ~ id~ti.ca a de 1925, a Ultima'
publicada com 0 autor ainda em vida. Os textos de La divina increnca aqui citados
prov&n todos desta edi~o de 1966, da editora FolcaaMasucci, de Sio Paulo.



registro serio, a nao ser que sob a guarda provid.encial de aspas,

ita1icos, grifos ou negritos.2

A versio da linguagem macarrOnica de Alexandre Marcond.es
Machado mantmt um megave1 grau de proximidade com~ a
linguagem oral des flalo-paulistanos. Desta 0 escritor aproveitou. entre

outras coisas, mecanismos de reform~o vocabular,~

gramatk:ais e sintaticas hfbridas, estru.turas e exp.ress5es discursivas

recorrentes(~ e prov&bios, por exemplo), estabelecendo a

partir dai uma matriz estilfstica singular, 0 trabelho por e1e efetuado

tern por fundamento um proces8O de se1e;io, reco~,

remod~o e~ de formas e~ lingafsticos e

discursivos pr6prios daqueJa "£ala" historicamente determinada.3

o mais fascinante nis&o tudo 6 que 0 modo de~ subjacente

a tal atividade de recom~ JingOfstica 6 similar Aquele que

comanda a :reaJj~ da par6dia textuaL Em Ju6 BaJ.1aJ:B'e, deste

modo, 0 mecanismo par6diCo fundamenta a~ do proprio

instrumento de expressio, atuando na base de toda a Pfd~ do

escritor, inclusive nos textos de "cr.i.a1;io livre". AssUn. quando

emprega~ linguagem para refazer textos espedficos, ou quando
serve-se deJa para re1ativizar e ri!fundonalizar normas e converv;Oes

formais, genericas, Alexandre Marcondes Machado nada mais faz que

2 Dada a amplitude da colOnia itaUana na Sio Paulo do Ulicio do *ulo, com 0 correr
do tempo a linguagem macarOni.ca passou a influenciar mesmo as gera¢es mais
novas des habitantes natives. ~ 0 que observa um comentador conteDlpOdneo, cujo
texto Uustra de modo exemplar a atmosCera s6cio-lingOfstica a que correspondiam 08

esaitos de Ju6 J3ananm: ".Aqui vive-se a vida interlsil. jA espe1hada na linguagem
das crean;as que dizem meldett4 1¥g4 " rtUvll e me ponhi senttuJo in riha d4 auleinL Os
italianos, isto e, as~ IllUlCidas no Brazil e no Bam Retire, nio sio 08 Unicos a
USlll'eII\ destas expressOes.. A lingua portugueza, em Sio Paulo, esbi Ie caldeando
com a italiana, medeante transfusei5es vocabu.lares e mutuos emprestimos da gyria
pel08 dous idiomas"; suelto publicado em 0 Pimdho, nO 34. sao Paulo, 30/03/1912;
p. 14 (ita1icos e grafia do original). /~~

3 Emminha Tese de Doutorado, A fttr84 como mitodp (Aprod~omac:arrOnic:a de Ju6
Banan&e nas:revistas 0 Pimdho, 0 Queixoso e A Vespa: 1911-1917), l.euven. 1996, vol.
I; esp. pp. 139-156 e 437-445, rea1izei uma jlUllllise da Jinguagem e do estilo
maClU'l'Onicos de Alexandre Marcondes Machado. As COIdusOes aqui apresentadas
bsseiam-ee neste estudo.
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repetir aquele gesto par6dico fundador, agora porent num segundo

niveI.4 Este movimenOO e de qualquer maneira fundamentaL dadas as

impIica¢es daf resultan1es.

Entre as par6dias satiricas eas satiras parOdicas•..

Boa parte dos teorizadores da par6dia textual consideram-na

um g@nero ou um mecanismo composicional propicio sobretudo para

a ~o da comici.dade. Linda Hutcheon, em sua teoria da par6dia,

embora mostre sua discordanda com respeito a validade gera1 desta

~, chama no entanto aa~ para 0 faOO de a par6dia tel' sido

com freqdaria utiIizada em co~o com a scitira. Tal faOO,

segundo e1a, explica uma das razOes pelas quais muitos eriti.cos

acabem por confundi-las, amiUde definind.o uma em~ da outra.5

Para desfazer tal equivoco a auOOra descreve-as desde uma

perspectiva pragmatica. mostrando que cada uma delas possui

objetivos, "alvos" espedficos. Estes sio, no caso da scitira,

"extramurais" (sociais ou morais) e, no da par6dia. "intramurais", ou

seja, textuais. ,

A partir d.af" OOmando como pressuposto 0 estatuoo particular

da scitira e da par6dia, que conformam g@neros literarios espedficos e

podem ainda servir como modos, Linda Hutd1eon descreve duas

formas de so~o de ambas. Ela identifica, de um lado, a

par6dia satirica, "um tipo do g€nero par6dia (...) que e satfrico e cujo

4 Quem primeiro chamou a aten;io para 0 caral:er par6dic:o deste tipo de linguagem
macarrOnica foi Sud Mennuci, quando <:omenta par6dias de Alexandre Marcondes
Machado e de Horacio Campos, 0 criador de Fumandes Albaralhio, autor de Caldo
Berde (1931). Para Sud Menueci, macarOnicos como 0 do italiano ou do portugu@s de
Portugal seriam "caricatura (is) dentro da caricatura, parodista (8) dentro da
parodia"; emHUmor, 2!' ed, sao Paulo, Piratininga, 1934; pp. 225-226.
5 Unda Hutclleon. Uma teoria da parOdiR (Ensinamentos das formas de arte no~o
XX), Iishoa,~ 70,1989. Sobre algumas das priIripais teorias sobre a par6dia,
ver Margaret A Rose, Parody: ancient, modern, and post-modern, Cambridge,
Cambridge Univ. Press, 1995.
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alvo e ainda uma outra forma de discurso codificad.o" e, de outro

lado, "a satira par6dica (urn tipo do g€nero satira) que visa alga exterior

ao texto, mas que emprega a par6dia como vefcu10 para chegar ao seu

fim satirico ou corretivo".6

Apesar de pouco esclarecedora a respeito dos diversos graus

com que satira e per6dia podem, em casos particulares, efetivamente

se reJacionar, a~ proposta por Linda Hutcheon mostra-se

produtiva para UDUl abordagem inicia1 doe tedos· par6dicos de Ju6
Banan&e, onde afinal par6dia e s8tira surgem. nio raro combinadas?

As categorias de sAtira per6dica e par6dia satirica possibilitam
c1assi6ea-los, ao menos a prindpio, emdois grupos.

Um hom exernplo do recu:rso ao procedimento da~

par6dica com finaJidade mais propriamente satfrica e "Orgolo
viziozo", par6dia dedicada a Machado de Assis, de quem e0 soneto

original:

"0Henneze un di aparl6.
- Se io &a aquilla rosa che stA pindurada
Nu gabeJlo da mia anamurada,
Uh!cheb6!

A rosa~ scramO,
XurAno come un bizerigno:
- Se io &a aquillo saxorigno!. ••

6 Linda Hutrheon, Uma Ia1ri4 l1li parddia, 00. cit.; pp. 82-83(~ do original). Vale
re&&a1tar que Linda ~tcheon discute com mais aterv;io a par6dia "p6s-modema",
que para eta pode ser "Uma aitica s&ia. Ilio necessariamente ao texto parodiado;
pode ser uma alegre e genial zombaria de formas codilicaveis:' E conclui: "0 seu
Ambito intencional viii da admirac;io respeitosa ao ridfculo mordaz" (p. 28).
7 Quando procura distinguir 08 gMeros correlates da sAtira e da par6dia, Margaret
A. Rose deixa patenfe as diliculdades implicadas par tal empreeIldimento: "Despite
the fact that some parody may appear to treat its target in a manner similar to satite
inmilking it object of laughter, one major factor which distinguishes the parody from
satire is (...) the parody's use of the preformed material of its'target' as a constituent
part of its structure. Satire, on the other hand, need. not be restricted to the imitation.
distortion. or quotation of other literary texts or piefolDISd. artistic materials, and
when it does deal with sucl\ materiaL need not make itself as dependent upon it for
its own character as does the parody, but may simply make fun of it as a target
extemal to itself'; em Parody: ancient, modem, and post-modem, 00. cit.; pp. 81~2
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Uh! che brutla cava~6!

10 gaxorigno pig6 di~:
- Se io fossi 0 Piedad6,
Era moUD maise b6!

Ma 0 GaronelIo disse tam~
Trisle come W\ giaburU:
- Ole b6 se io fosse 0 Dudu!"8

Nao parece haver dl1vidas de que mesmo este tipo de par6dia.

a despeito do prop6sito maior de veicular a saara, impJica em certa

dessacra1iza,.:ao do soneto original Mas e importante assinalar que

essa efei.ta em nome da~ode indMduos espedficos, que

figuravam entio entre os principais "inimigos" politicos de grupos

proeminentes das elites paulistas, a quem QPirralho, onde 0 texto pela

primeira vez apareceu. era dirigido. Nao e nesse sentido demasiado

supor que 0 seu efeito subversivo, em termos lit:enUios, ficasse

amortecido, j{l que a remod~o macarrOnica do original canOnico

era fei.ta em nome de uma "boa" causa sociaL defendida notadamente

pela camada da popuJa¢o que cultivava a tra~o literaria por ele

representada. :E como se 0 rebaixamento das imagens de advers8rios

do momento das oligarquias de Siio Paulo acabasse por "compensar"

8 "Cirgolo viziozo", em LA tlivirrQ·inaencrJ, ob. cit; p. 11. Uma versiio inidal. da par6diafoi
puIU:ada na sec;io 0 RigaJegio, em 0 PimIIho, If 110, Siio Paulo, 'Zl/fE/lfJl3. f: ellfle 0

original de Machado de Assis, de 0ddenItIis: ''Bailando no ar, gemia inquielo vaga-lume: /
- 'Quem me dera que foR! aqueIa IOUI'll estreIa, / Que arde no elemo azul. COfI'IO uma
etema vela!' / Mas a estreJa, filando a lua, com dUm!: / / - 'Pudesse eu copi8r 0

tranlparetlte Iume, / Que, da grega co1unaa g6tka jareJa. / GDlemplou, suspirosa. a
frooIe amada e bela!" / Mas a lua,. filando 0 sol. com azedume: / / - 'Mfsera! tivesge eu
aqueIa enmn!, aqueIa / Oaridade iJnortal, que toda a luz resume!' / Mas 0 sol. in:linardo
a nitila capela: / / - 'Pesa-me esta brilhanIe aureola de nume••. / Fnfara..me esta azul e
desmedida umbeJa... / Par que nio nasci eu um simples vaga-lume?'''. Em Poe8ias
c:ompletas, Siio Paulo/Rio de Janeiro/Porto Alegre/Recife, eeL M&i.to, 1959; p. 367. Outras
satiras par6dicas de LA dioinIl inaenm sio, por~lo, "Aceia da!l avacagliado" (pp. 73
100), "A Garibu" (pp. 21-22), "As pombigna" (p. 29), "0 Dud«' (pp. 43-46) e "SunetIo
futurissimo" (p.133).
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e "neutralizar" 0 rebaixamento das "imagens" de poemas e

oonverw;Qes poeticas.9

o soneto de Machado de Assis pmece antes de maic; nada

ftmcionar como urn molde, uma "lOnna poetica", como urn "pre
texto" que empresta estruturas e urn encaminhamento narrativo cuja

remod~ obedece mais ao prop6sito de facilitar 0 ataque a

~dades que de concretizar uma criticaao texto de £undo.10

Postas a~ da soitira, as par6dias textual e li:ngOfstica constituem

artiffcios composicionais que indicam, de urn !ado, a cumpHddade do

escritor com reIaf;io a interesses imediatos de segmentos das elites de

sao Paulo, e, de outro, urn cedo respeito £rente a padroes Jiterarios

estabelecid08..Desprovidas de maior aIcance contestat6rlo, per6dias

como,esea atuam em refof9) ao modelo IitenUio de que se serveIn.

que~ obliq(lamente. consagram .e elogiam. e £rente ao qual

constituem uma~ de p610 negativo. Ao mesmo tempo em que

atua1izam releI@lIicias COIIIextuais para deftagrarem 0 riso, dado 0

tratamento caricatural reservado 80S seresnomead08, eIas sio t:an\bem

em simesmas motivo do riso. Considel'adas diante d08~; '\ '

aceiUls estes como modelos paradigmAt:icos de alta cultUra. eIas

reiteram e reforQun 0 estel:e6Ii:po que de maneiragera1 identifica.va os

! !
\.:

9 Conforme Mikhail Bakhtin, para quem ria parodi.a a um texto quaIquer este toma-8e
"objeto de tepu:sa'Ds;id',"per!lCC1lIgEl1\ da per6dia", "imagem" an SUllllI; an "Da pe
histma do discursorculll1eoo", QuesM'ts de lileratunl ede~ (A teoria dol'CmlllK:e),Slo
Paulo, Hudtec/UNH3P, 1988; p. 372. Vale a palIl Iembrar que os IeitI:lns cia 4poca
1'EIlXri1eciamde imildialD 08 apeIidosdtados TO texto. ''Hennese'' e "DudU" ida1tificavam
Hermes da FcnIeca. Pu!8idenle da RepUblica TO DlIJD;lEldo de pllblicN;;io da per6dia;
"Piedad6" e "Gmni!Do" refaiam.ee ao Cor<rel JoE Piedade. pcMtico alIio em evid@n:ia

1lIl 0ElIIl pauIiICa.
10 Alexlllldn,i! MattxnIes Machado ltUlllrpOe niio 116 tt!xlcs da tnIdit;io audila oem
finalk:Wies sat1rica&,.liendopara tanID taDlIense seMdo das letras de~modintws e
am;DEB de apelopopular1lIl~Vale dizer que 1BlI!Il! C880 a itirar;io fica teduzida a UIl\

grauainda lllaU', lIEjaanrazio do caniter niio canOrioo do tIexto defundo, lIEjaporque tal
tipo de reaial;io era a&, segutdo 0 teltemunb:l de AntOOio de Ala1tanl Machado,
bBBlanIe oomum. Em _ "'Uta pwlislana" esle iIdulive deI!Ienvolveu vet'!ICles J-llIis de
letras de mUIiicas popu1ares ros aros 10 e:xl, reelizando ainda UIl\1reve esIudo lObe este
tipodep1'!iticacultutal; anProal "rep....d6tia & 0I0tIquinh0 e SIIXDjme (Cbas - vall), Rio de
Janeiro/BraslIia. Ovilizaf;ioBrasileira/INI..1983;pp. 287-328.
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itaJianos pobres de sao Paulo. Pondo de Jado 0 caratei' polftico do

!exto, 0 ato petulante do "carcamano" inculto em se fazer passar pot

"escritor" fomece assim urn. ingrediente cOmico consideravel. Sua

par6dia, afinai pode facilmenie ser lida como urn. mero exerdcio

derivativo, uma brincadeira simples, "uma ~o, no sentido

pejorativo, de urn. original ou uma obra primaria".n

Para faJar em termos mais te6ricos, ocorre ai urn. caso limite de

"transgressao autorizada de normas", principio que conforme Linda

Hutcheon subjaz a todo discurso par6diCO.12 As satiras par6dicas de

Alexandre Marcondes Machado, nesse sentido, Ilio chegam a atingir 0

caratei' ambivalente que segundo Mikhail Bakhtin e caracterfstico da

par6dia camavalizada, ou 0 atingem apenas parciahnente. Nao

configuram "duplos destronanf:es", cuja cria¢o pode lev~conforme

argumenta 0 crftico russo, a um processo de renova¢o da tra~

litel'aria.13

o problema ai aflorado, que diz lespeit:o ao papel que a par6dia

pode assum.ir no processo de renovaQ8.0 de formas e g@neros Iiterarids,

foi abordado por Mikhail Bakhtin em varios lIlOmentos de sua obra.14

Seus pontos de vista sobre esse carater transformador da par6dia

mantaD certa proximidade com ~o aqueIes sustentados peIos

formalistas russos, que em suas anaJises do fenOmeno par6dko

acentuaram exatamente sua ~o construtiva na histDria da

11 G. D. I<iremidjian, "The aesthetics of parody", Jaurnal ofaesthetics and art criticism,
n" 28, 1969; p. 232.
12 Linda Hutcl\eon, Uma teoria da par6dill, ob. cit.; p. 95.

13 Mikhail Bakhtin, Problemas da poetial de Dostoiivski, Rio de Jareiro, Forerwe-Universi.tliria.
1981; esp. pp. 109 e ss.
14 Em suas llIlIilises do kll&Ie:1O da parodia Mikhail Bakhtin muitas vezesreJaciooa.<>
rom outras fonnas do disc:urBo cbmico. Para ele, e roladatnenIe 0 riso camavalesco,
popular, em suas diversas~ (entre as quais a parodia), que opera ro sentido
de rela.ti.vizar a:mverv;Oes sociais e discursivas estabe1ecidas. 0 critico trata da penXtia,
vista C01tIO IXIal'lifeslaI; da litJera.tura camavalizada. emProblemas da pottial de Dostoitvski,
ob. cit; esp. pp. 92-118; A adtunl popular na IdmIe MidiII e 110 RenoscimenIO: 0 amIu#o de
Franfois Rabdais,SioPaulo/Brasilia. Huciliec/UNB, 1987;esp. na "Jntroc:lw;W' (pp.1~);e
emalguns des ermios reunidos emQues\i)es delitJera.tura e de~ ob. cit.
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Jiteratura ocidental.15 Segundo 0 pensamento formaJista. quando

prooedimentt:lS eformas liier6rios de uma~ tomam-ee gastos e

passam a ser usados mecanicamente, a~o par6dica propordona

uma~ e desautomati2ac;io desIas formas e

~, que por e1a sio desnudados e ao mesmo·tempo

refundonalizados. A par6dia propordona deste modo urn tipo

espedalde posidonamenID aftico, que nio 56 mostra a necessidade

da emea:gtllda de uma nova matriz formal e estiIfstica como able

paIIibiJidadesJ*'8 tanto.

Poi tooumdo como bMe uma~ semeIhante a. essa que
alguns criticoB, como Otto Maria Carpeaux e Francisco FootHardman,

duunaram a~ para 0 caI'liter iconoclasta e so mesmo tempo

<lOI18f:rutivo de algumas par<Sdias de Alexandre Marcondes Machado.

Os dais estudioeos Be reiel:em. um mais outro menos explidtamente, a

par6dias onde sic mfnimas as~ extra-textuais: eJas
c::onstituem, -.e sentido, par6dias 1iter6rias, au, p81'l1 manter a

terminologia de Linda Hutd1eon. par6dias satfricas, CUjo "alvo"

priaKipal sio tedaI espedf:Ioos e as~ que osembesam.

Mantido mais propriamente no campo Jiter6rio, 0 dmlogo

udellextual cond.uz a um distanciamenIo aitico que, emJu6 Ba:na:n&e,

possui quaae sempre Ulna nuaI'W;8 ridicuJarizadora Eo~ pode ser
percebido em "Uvi streIIa", por exemplo, reoiaf;Io do soneto xm da

Via-Ldctm, de oiavo Bilac:

15 Margaret A Rose, emPamdy: IlIIdmt. modem, andpost~ ob. cit; pp.12S-126 e 169,
dll!lDlllshaa sirlImiaentrealgumMClCIlCl!p9IleJeobre a pm6diades fi:lnnIIi8IM l'UlBlll e de
Mlld1ail BUhIfn. ScIn a viIID lcn:NJll!Ita da ptt6dIa, vel' L 'I)namv, "'DeI!Itructio
puodie", em0rIrnge, rt' 2,. Paris, SeuiJ. 1969;pp. 67-76. Vee lluI1ImI, do IIIllSID) auflr, NDa
evdul;io Jitenbia"; de B.~ "A lieaia do m6lDdo lamal"; e de B. Tam.cl1IMI1ci.
"TemiIial"; em Teorila dlJliImIan (FornWi8IM IUBIS), Pmo~ Gobo, 19'71; de V.
0I1d0v8ki.vel'oemlio "1A lWIW\J*Odique'",emSur" thIorit de IIIpro«,1auslIme,t:Age
d'Iioaae, 19'73;pip; 211-244. P8m_ di8cuIBIo sobre as tIeDdas~ e bakhtiniana
da pllI\1diI, <Xa1IUltIIr airIda Unda~ l1mlI fl!or'ia dIJ ,..xIia, ob. dt.;.M8rgIm!Ih A
~~: ....... modem, .. J1OIfHnodem, ob.dt; esp. pp. l(B..l?O; e BzbieIa
~ lJI J1rIIf1f& en ,. .... nDf¥1JI 1NIptInorIItftliama (1960-1985), An1sIl!rdaDlI
Philadelphia.JohnBerjauliu.,1991;esp. 1'1'. 1-15.
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"Gte scuita streIIa, re meia s1l'eOa!
Vu~ shi maIucol e io ti dir6 intanto,
Chi p'1'8. iscuitaJas molfas veiz Jivanto,
I vO da una spiada na gianelIa.

I passo as nolle acunversano c'oe1la.
Inguanto che as otra Ja d'un canto
St6 mi spiano. I 0 sol come un brigIianto
Nasce. 0g1i0 p'ru~: - Cad~ stre1la?!

Direis intO: - 6 migno inlustre amigo!
o chiechi as streUa ti dizia
Quando illas vi&o acunversll contigo?

E io ti dir6: - Studi p'ra intendela,
Pois 56 chi giA studO Astrolomia.
Ecapaiz de in1end~istas streUa."16

Otto Maria Carpeaux, em. ensaio publicado em. 1958, assinala

que textos como "Uvi streDa" acentuavam "fraquezas da obra

parodiada", 0 que, de par com a desmoraJiz.at;io imposta a escritores

respei1ados, no caso um dos mais festeja.dos IIdeuses pamasianos",

punha sob suspeita 0 pr6prio c6digo litermo v:igenIe nos anos 10,

tornado ali razao de chacota.l 7Daf eJe reservar para Alexandre

Marcondes Machado um papel de relevo no que toea a "evolu~"

16 JOO Banan&e, lJI divina inaenal, ob. cit; p. 30. Uma vemio inicial cia per6dia fui
puNicada na llel;io As Cm1lIs D'Alm'o 0 Piques, em 0 PimIlho, rf 2l», Sio Paulo,
16/10/1915. Eesse 0 texto original de Olavo Bilac: "'Ora (direis) ouvir estrelasI Certo /
Perdeste 0 8l!Il!IO!' E eu vos direi. 00 entanlo, / Que, para ouvHas, muita vez desperlD / E
abro as janeIas, pBlido de espanID... / / E CC41Vl!['SlIJIK toda a noite, eR{UlII1ID / A via
Jadea,. como um pilio abeno, / GntiJa. E;. ao vir do sol. saudaio e em pranIo, / Inda as
procuro peIo ceu deserln / / Direis agora: 'Tresloucado amigo! / Que oonversas rom eIas?
Que sentido / Tem 0 que dizem, quardo eslio cmligo?' / / E eu vos direi: 'Amai para
~ / Pciss6 quemamapodelerouvido / Capazde ouvire de mlendereslrelas':'
OIavo BiIac, PoesUzs, Rio de Janeiro, Ediouro, 19'78; p. 37. Outras parodIas satfrialsde lJI
dioina inaenal silo "Migna terra" (p. 14), IIAnn-e co llJOOl'e Be papp" (p. 17), IlSunetto
crassiJ:o" (p. 33),parexemplo.
17 Otto Maria Carpeaux, "Uma voz cia dem:x:racia. paulisla", em l'restn9ls, Rio de Janeiro,
MEC/1N4 1958;pp. 200-21>4.
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Jiteraria brasileira. considerando-o "precursor do modemismo".18 Tal

av~o ~ retomada por Francisco Foot Hardman, para quem Ju6

Bananere, com "sua sAtira e Jinguagem pr6pria. (...) rompia na pratica

com os esmeros do pamasianismo, em LA divina increnal (onde as bern

sacadas par6d.ias a Gonl;alves Dias e a Olavo Bilac surgem. como

verdadeiras precursoras da crltica modemista)."19

Na perspectiva dos dois crfticos, deve-se ressa1tar, 0 caras
transgressivo de algumas par6dias de Alexandre Marcondes Machado

resulta antes de mais nada. do recurSo l Iinguagem. macarrOnica,

plebeia e desclassificada. (X)II\O instrumento para a remod~o de

textos que faziam parte do cAnone da~ Otto Maria Carpeawc ~

quem expOe de maneira mais clara tal tip<> de radodnio quando, ap6s

discorrer sobre a~ entre lfngua e classe social. pondo em reJevo

o abismo que separava a "lfngua pamasiana dos cartolas de sao

Paulo" e ada"classe mais pobre do Estado, dos l'EIC8n-imigrados

itaHanos", observa que "JOO Bananere usou a Jinguagem~
ftalo-portuguesa. dessa gente, para ridicularizar os 'cartoIas''', isso

atrav~ dad~ da "expless80 1iteraria" que Ihes era

pr6pria.20

EsIe tip<> de leitura parte do pn!SSUposto de que a crftica

concretizada peIa per6dia t.nantmHle nos limites da cu1tura erudita. A
linguagem macarrOnica~,no caso, atribufda uma~antesde tudo

instrumental: econsiderada a partir de um ponto de vista que define

para ela um carater duplamente exd!ntrico, pois traduz uma

petspet..'tiva estranha seja a seus usu8rios habituais, os itaIianos e ftalo-

18 Na verdade, tudo indica tel' lido Brito Broca quemprimeiro manileIlou tal opiniio, em
mo Pirral1¥>' - UIDl 1Wi8ta de tIan!IiI;io", artigD pubticado em A Gu::eIu, Silo Paulo,
13/lYl/1954. &ito Broca. ro entanID, ali nio lIl! re£ere As per6dlas mas sial As atlr1Icas de
Ju6 Benan&e de 0 PimI1ho, cp! segundo e1e Uprepuaram II!rrer1o pera 0 Mldernismo,
ridicularizandomuitl:lsd&»vakns£ormais emque repousava entia a rv:&a literatura".
19 Em Nem ptftriR. nem patriio! (Vida opemia e cultura anarquisIa ro BrasiJ,. '2' ed, Silo
Paulo, Brasi.Iiawe,1984;pp. ~1216.
20 Otto MariaCarJ-ux. "'Uml voz cia denlOClada pllulisla", ob. cit; 1'1" 202 e 2D4.
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paulistas pobres de sao Paulo, seja aqueles que obedeciam as regras

do fazer Iirerario do momento, os poetas e Iiteratos "o!iciais".

A "voZ' par6dica e de todo modo descrita como proveniente

apenas do "escritor". Este teria, em alguns de seus textos, servido-se

da versao par6dica da Iinguagem itaIianizada para criticar e rebaixar

formas e normas Iiterarias "elevadas", inserindo-se assim num debate

circunscrito as esferas intelectua1izadas, entiio ja iniciado, e que iria

ganhar maior repercussao na decada seguinte, de 1920.21 Segundo esta

inteI~ao, no campo Iiterario Alexandre Marcondes Machado teria

por vezes assumido, com suas par6dias satfricas, uma ~o

dissonante, originaL ao contrario do que ocorre nas satiras par6dicas,

que patenteiam sua adequa~o ao discurso imperante na imprensa

burguesa de sao Paulo. Seja como for, a linguagem macarrOnica surge

at como principal elemento, senao 0 Unico, que 0 escritor teria

emprestado dos italianos para a realiza¢o de seu trabalho criativo, 0

termo mediador sobre 0 qual se apoiou 0 fazer par6dico, que the deu

sentido e sustenta¢o.

• •• 0 reconto par6dico

Certas par6dias de 1A divina increnca indicam, no entanto, que

essa instancia mediadora assume por vezes uma dimenslio e urn

caratei' mais abrangentes. Blas, ao mesmo tempo, apontam para a

exist@ncia de urn grupo de textos cuja compreensao e analise demanda

o reeurso a outras categorias que nao aquelas ate aqui utilizadas,

emprestadas de Linda Hutcheon. Um destes textos e "Tristezza",

~o de "Lembr~de morrer", de Alvares de Azevedo, poema

composto por 12 esb:ofes, 4 das quais foram seJeci.onadas para 0

exercicio par6dico:

21 Em 0 Pirralho, par exemplo, eram. freqiil:ries afticas a~ Iitemia do allJD:lerIIoi
ver, a esse respeito, minha Tese de Douttxado, A farsa com.:l IMtodo, ob. cit; esp. pp. 81
101.
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"10 dexo a \'ita come untir~,
au dexa as ruas~ caY' frigueiz;
Come un pobri d'un indisgraziatD,
au gia ando na Centrale arguna veiz.

Come Gristo che fui giucmcatD,
I assubi p'N~ como un roj6!
561evo una sodade QDicamente:
~ du chopigno lA du 'Bar Bar6.

56 levo una~es: - d'una sombra
Ole nas notfe di invemo mi cubria...
Di Ii - 6 Ju6qUina, goitadfgna,
Ole io aznatt em tanta cuvardia.

Dis<:arv;e migna c6va 14 nu Piques,
N'un lug6ro suIitario i tristIe,
Imb8xo d'una~ i scrivan'eIJa:
- Pm poet4, Barbibe i giumJzliste!,,22

Nos dez versos iniciais a par6dia parece operat segt.mdo 0

modelo de "Uvi streJ1a", podendo ser caracterizada. pelo menos a

principia, como uma par6dia satirica. NeI.es, afinaL a remodelal;ao e
feita de tal modo que ficam preservados tanto elementos estruturais

(como 0 usa da 1& pessoa, das compar~, au de pequenos

fragmentos apenas "traduzid08" para 0 m.acarrOnico, par exem.plo)

como Iefer~1dastemAt:icas do original (a saudade, 0 S(m() ve1ado).

22 JulIllenarEre,~',LA diPinR inmIu:II. ob. cit.; p. 47. Uma vemIo inidal dapm6:tia
Cd pub1icadaemO PimIlho,rf Zl2, Sic Paulo, 18/09/1915, na SBI;io As CarIlU D'AbI%'o 0

PiJfues. As estr<ies de "l.eo11frlb:. de DU'ft!l'" parodiadas-por Alecandre Mam:rdes
Machado sio a 3", a 4', .: 5" e a 10": " (...) / / &l deixo a vida 00D10 deixa 0~ / Do
deserto, 0 poentecaminheiro / - Comoashns de \1m lmso pesade10 / Que Be desfaz ao
dobre de \1m sinl!iro; / / Como 0 deslierro de mInh'alma emmIe, / Orlde fogo imenlato a
CXDlUJnia: / S6levo uma~ - ~ desses tempos / QuelUml'<a"embeJec:ia. / /
S6levo uma saudade - ~ dessas 8OI11bras / Que eu sentia velarnasmites minhas... / De
Ii. 6 minha riel pobre coitada / Que par minha trisIeza Ie de6nhasI / / (•..) Descatl8E!Ql 0

meu leilo eoJiImo / Na fknsIa doe h:mens esquecida, / A Illmlba de uma~ e
escrevamrea:. / - Ftipoela - scrilou - e am:lU na vida. - // (...Y'; emA10tzm de
Azer¥dq,ool Uteratura Comenlada, Sic Paulo, AbriJ. 1982; pp. 28-29.
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Resulta daf a sensa¢o de que 0 dia1ogo intertextua1

circunscreve-se ao domfnio literlirio. Ao menos a~ ali fica a impressao

de que 0 poema de Alvares de Azevedo constitui 0 "alvo" principal da

par6dia: ao ter desfiguradas conv~ e recursos ret6ricos neJ.e

presentes, e substitufdas imagens que garantiam. 0 tom e a atmosfera
I

agOnicos, tipicamente romAnti.cos, por outras que f8zem referalcia ao

cotidiano de sao Paulo, ele seria desautorizado.

A partir da segunda metade da terceira ~fe, contudo, toma

se passivel perceber que 0 fazer par6dico paSsa a guardar maior

~ com~o aqueIe reaJimdo em samas par6dicas. Jsso

porque fica entio evidente que 0 texto de fundo, a exemplo do que

sucede em "Orgolo viziozo", e usado antes de mais nada como

molde. Ha a so~ de urn outro contexto, que dialoga. e
verdade, com 0 original. mas Ilio faz dele objeto principal de uma

visada irOnica e crft:ica. Ao contrlirio porent do que ocorre nas samas

par6dicas, esse novo contexto pouco ou nada tern de satfrico. As

~ introduzidas Ilio fazem.~o a terceiros, a indMduos

ou fates concretos, dizendo respei.to a primeira pessoa. Elas t@m

carater "biogrMico".

o texto na realidade recupera lances de uma narrativa anterior,

centrada nas peripeeias de Ju6 Bananere, que Alexandre Marcondes

Machado fora desenvolvendo em 0 Pirralho. A par6dia, desta

maneira,. e composta com base Ilio em um, mas em dais "textos". 0

poema de Alvares de Azevedo, de urn lado, fornece \Cl.Otadam.ente 0

encaminhamento e a estrutura formal neJa reformada; 0 contexto que

lhe e sobreposto, de outro-lado, alude aos relates em que Ju6

Bananere, tornado personagem de Alexandre Marcondes Machado,

descrevera fJagrantes de sua vida pessoal e de suas experi~como

urn imigrante italiano imerso no dia a dia da comunidade paulistana.

Possuindo fun¢o narrativa,. fazendo parte de uma narrativa,. que a
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transcende, "Tristezza" ilustra portanto urn tipo de fazer par6dico

singular. Eurn reconto par6dico.23

A~9 de que no C880 ocone a explor~ de urn modo

particular dejogo com e na par6dia ~ fadIitada pe10 conhecimento do

conjunto da prod~ do escritor entre os anos·de 1911 e 1917,

pubJicada noI8damente em 0 Pimllho, onde colaborou de fotma·quase
ininIerrupta entre outubro de 1911 (quando, salvo .ertgano, pubtica

seus primeiros textos macarrOnicos, assinados j8 par Ju6 Banan8'e) e

novembro de 1915.24 A lei.tun! destes textos mostra 0 estabeIecimento

de uma seqil@!nda narrativa - fragmentada. aberta para as

drcttnst:andas e inconclusa -, formada a partir de urn acWmdoeJerial

de~ a Ju6 Bana:rere, que exerce as~ de protagonista e

de eronista, constituindo 0 narrador e autorsuposto.

Ao Iongo do tempo Alexandre Maroondes Machado consegue

assim produzir, em torna da personagem italiana. uma especie de

"aventura" cOmica. 0 acompanhamento deste processo de

~ reveJa..ee~ entre outros motivos, porque

pennite identificar a~ de uma·~o fnti:ma,. nio casual,

entre a evo~ da personagem e adiv~ de procedimentos

rel6ricos. A~ de par6dias textuais 56 come;a a acontecer a
medida que Ju6 Bananm'e define se como Iepl~o de um ser

impar, com certeza Jimitado, mas dotado de certa singularidade

pessoal e representatividade social

23 Em LA dtuina increnca, "Os Oglio da Marietta" (p. 132) ~ outro exemplo de reconto
par6dico.
24 No segunio volume de minha Tese de Doutorado, A ftma amw miIodo, ob. cit.,
transerevi. corrigi e aroliei. todos 08 textos ll'lllC8ll'&lic pubJicados pe10 autor nas revistas
oPirmIho (1911-1917), 0 Queixo!o (1915-1916) eA Vespa (1916~
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As quaJificac;Oes enumeradas no verso final de "Tristezza",

atrav~ das quais 0 autor suposto da par6dia refere se Ii sua propria

viv~ e~ Ii sua hist6ria pessoal e a seu pape1 social.
resumem os passes essenciais deste processo de ficcionaliza~o.Elas

identificam tr~ das principais facetas de JU6 Bananere; em term.os de

seu aparecimento crono16gico, porem. surgem ali numa ordem inversa

Ii que nos textos se verifica.

Pois foi inlerpIetandO 0 pape! de "giurnalisre", como

correspondente do IIAbeix'0 Pigues", que Ju6 Bananere apareceu em

o Pirra1Jw. De urn lado, a figura cOmica do italiano pobre, do

IIcarcamano" interesseiro, inculto e mal-educado, a prindpio

earacterizado com base na~o par6dica da linguagem

macarrOnica e de acordo com 0 estere6tipo a ela entia associad.o, foi

explorada notadamenre com finalidades satfricas. Isso porque ela
facilitava a~o, em suas cartas e p;iginas jornaJfsticas,25de~

propfcias para ari~ de indMduos contra os quais os

diferentes grupes apoiados por Alexandre Marcondes Machado se

opuseram. Ju6 Bananere servia entio de porta-voz do escritor, fwv;ao

que ocupou em especial nos momentos de tensio polftica.

Em meio as samas a pessoas reeis 0 autor e narrador suposto

comec;;ou~ conforme os texkls se~ a fornecer

info~ sobre si mesm.o. JOO Bananere ganha com isso urn perfil

mais nftido enquanto~ enquanto~o/de urn

"barbiere" do Piques. Ele apresenta aos leitores os membros de sua

25 Em 0 Pirralho, os lI!xtal de JOO Bananl!re foram~ OIl COIn)~
nas ser;C3esAs Cm1as D'Alm'o Pigues (66 tedos, enIre as ediQ5es de n6m!ro10 (14/10/1911)
e'79 (22/02/1913», eAs Cm1as D'Amx'o 0 Piques (47lexlD6, entre asediQ6es denUueo 155
(lX3/10/1914) e ~ (13/11/1915», OIl, assumindo formas diversas,. canpuseram as
paginas jomalfsticas 0 RigA1egio ('Orgaro indiperdenlo do Abax'0 Pigues i do B6 Retiro",
com 59 ediQ3es, safdas enIre os n6m:!ros 80 (Ol/lX3/1913) e 142 (09/00/1914» e 0 Fexa
("Orgaro di in:ren:a", com 7 ediQ3es, entre os nUmeros 233 (Zl/lX3/1917) e 239
(22/06/1917». T~ em 0 Qudxoso os texfos aparecenun ro sup1emenlo
Sempr'AtHDlfill! ("Organ:> intaliaro lrdependenti", com 7 edil;Oes, enIre os :nUIIe'os 1
(09/12/1915) e 8 (O6/04/1916)~ Ii emA Vespa, pubJicar;io de vida~ (aperlllB tI&
nUmeros tirades), 0 autol'lliochegaa esIabelecerumap4gina OIl ser,;ioespecffica
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famfJia, a esposa, fiIhos, seus "cum.padres" e conhecid08, criando uma

galeria de personagens secunc:bUias que reaparecem em difel:entes

momentos. Estas sao tanto fid:fdas como "inspiradas" em~uos

COI"lCietos, entre estes figunmdo irrlusive alguns d08 indMduos

normaJmentevftimas do tratamento denegridor.

Em bom m1mero de1edcs, nesse sentido, a~ a eventDs e .

personaJidades do cotidiano passa a tel' valor suboniinado,

integrando-se como material que ~ retrabaJhado filx:ionahnente NeJes

o foro tend.e a priviJegiar 0 reIato das perip(!das e~ vivid08

pelos Banan&'e, desctitoe quase sempre desde a petSpectiva do

patriarca da~ com destaque para~ ridfcuJas e grotescas.
Em "Tl:istezza", par exemplo, hA a UleIll;io explfc.ila ao epi86d:i.o em

que Ju6 Banan&e uSlssina a sua primeira esposa.. Jullquina, a quem

sutpleendera em pleno idSio atnoroso c:OJ!H> amante, 0 poeta MiIio Di
MenemsI26

Essa nipida digI essio sabre alguns~ bisicos do universo

ficciona1 de Ju6 Bananm'e indica como 0 escritor soube se aproveitar,

em suaprod~,c:ta.~ de colllp06W;io e criaf;io dos gtneros
e~ do cOmico. 0 proc:e!I$O '~ diversifiaw;ao de procedimentos

reb'>r,icol!l e~ de~ textUal ocorre, vale repetir, em

con801'lA:hda com 0 processo de me1hor~ e~ da

personagem. Ju6 Banan&'e tern assim~ e aprofundadas nio

56 as~ a eJe conferidas c:orno pessa a abordar, em seus

textos, UIh Jeque mais variado de assQntDs e temas, que comenta e

leinterp1eta. acabando por se apropriat de formas e c6digos textuais

de1prestfgio na~ que em seus textos sao translormados. Resulta
desse movimento a~ do caniter circunstanda1 pesente em

parte d08 textos e, em contraponto, a~o do "inte1ectua1" JOO

I3ana.n&e num debaie cujo Ambito ~ de ordem JiterMia e cultural.

26 0 re1ato~ do epis6dio fd pulD::ado ms~ de 0 Pimrlho rl' 91
(17/(J;/1913),rl'fJ1. t2'1(J;/1913) erl'94 ~/fXJ/l913), napgina oRigtllegio. Asatacas
odglnals, ap6s llenmllidoreb:muladIs peIoautor, fi8uramem lAdiIJina inarmaI a pu1irda
'?ed., deJIlllQ) de1916.
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o "poeta", de qualquer forma, que ja surge parodista, sucede 0

jomaJista e 0 barbeiro. 0 novo pape1, entretanto, nio implica na

an~o dos anteriores, pois ataques satfricos, narrativas, muitas

vezes de carliter "biogrMico", e, a partir de certo momento, par6dias

textuais, nao 56 surgem. muitas vezes num Unioo texto como serio

realizados por Alexandre Marcondes Machado ao longo de toda a sua

prod~o no periodo aqui considerado, aItemando-5e confonne as

demandas do momento.

o desdobramento das oozes

Dois dos mais importantes procedimentos de composi¢<>

explorados por Alexandre Marcondes Machado para a~ dos

textos de JOO Bananere, 0 recurso a um autor e narrador suposto e a

remod~o par6dica, foram descritos por Mikhail Bakhtin a partir de

sua importancia para a introdu~ do plurilingOismo ou da

bivocalidade em textos litenUiOS.27 Em "0 discurso no romance",

quando descreve 0 papel que a personagem. do autor e narrador

suposto pode naquele sentido assumir, ele assina1a que esta. surge,

num caso ideal. como portadora "de uma perspectiva~

ideol6gico-verbal particular" de um ponto de vista peculiar sobre 0

mundo e os acontecimentos, dea~ e entona¢es especfficas,

tanto no que se refere ao autor, quanto no que se refere anarr~o e a

27 MuitDs des cmcei.tlJi!l fundamentais desenvalvidos par Mikhail Bakhtin reoeberam um
tmtamenlo poueo rison->. As cIeBniQ5es de plurili.gi.lism> e bivoealidade exemp1ificam
esta situal;io. 0 autor utilizou 0 pr.imei:ro rotaaal:nenIe em"0 discurso no ramance", em
Questiies de literatura e de estitial, ob. cit; pp. 71-210, definindo.o. como resu1tado da
incorparac;ao, no texto litenhio (0 J:'OIll8I'¥:e emespecial), do"disamo de outmn 11/1 linguagem
de outmn, que serve para refralar a expreIll!lio daB irdl!nr;iles do autor" (p. 127; itOiccs do
original). JIi em ProUemas till poetial de Dcstoiiv8ki, ob. cit, ele emprega 0 segundo,
~ 0 discurso bivocal com:> dup1amenle orienIado, voltado "para 0 objeto do
discurso ef'klWIlllO peJavra comum e pera DUtro disamo, pera 0 di!curso de um DUtro" (pp.
160-161; itOiccs do original). Mais adianIe ele reefi:nna 0 auater irdeuciooal e II8fiacb
inerente ao proeedimenIo:"o autor indui no seupJano 0 discurso do outro no senIido das
suaspr6prias infen;Oes" (p. 167).
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linguagem literaria 'normais"'.28 0 autor "real", confonne a

terminologia de Mikhail Bakhtin. emconseq1i~"se reaJiza e rea1iza
o seu ponto de vista nio s6 no narrador, no seu discurso e na sua

~ (que, num gau mais au menos e1evado, sao objetivos e

~os),mas tambm\ no objeto da narr~,e tam1:mlreaJiza 0

ponto de vista do narrador. Par tms do re1ato do narrador n6s lemos

um segundo, 0 re1ato do autor sobre 0 que narrao narr~or,e, alem
disso, sabre 0 proprio narrador. Percebemos nitidamente cada
momento da narr~ em dois pianos: no plano do narrador, na sua

peispectiva expressiva e semAntico-<>bjetal, e no plano do autor que

faJa de modo refratado nessa~ e atrav& dela."29
Em Problemas da poitial de Dostoievski, onde 0 tema e tambem

discutid.o, 0 crftico assinaJa a nao· exisbb:ia de confJitos entre a

perspectiva do auwr "real" e a do autor e narrador suposto.3O. Quanto

a par6dia, eIa se diferencia da IlIU'l'8l;io de um autor au narrador

suposto~poroperar de modo contrmio, au seja, a partir de

um conflito entre os discursos neIa sobrepostos. Segundo Mikhail

Bakht:in. a "segunda. voz, uma vez instalada no discurso do outro,

entra em hostiIidade com 0 seu agente primitivo e 0 obdga a servir a

fins d.iametraImente oposros. 0 discurso se convene em palco de lutas

entre duas V02Jli!S. Pot' issc> e impossfvel a fusio de vozes 1\8. par6dia,

como eposs1vel1\8estili~ au 118~ do narrador (...); &qUi as

vozes nio sao apenlWS isoladas, separadas pe1a distAncia, mas estio em

oposiI;io hostiL"31

Levando-se em conta que Ju6 Bananere, na produ¢o de

Alexandre Marcondes Machado, chega a-atingir 0 estatuto de uma

28 "Odiscursonorollllu..:e", ob. cit.;p. 117.
29 "0discurso no l"OlnIUlI:e", ob. cit.; pp. 118-119.

30 "A nurlIl;io do 1'1a11'ador (•••) re:frabtndo em iii a idBa dO aula', nio Be desvia de seu
c.aminl¥l direlo e Be JnII'IIen I¥.lll 1lnI e enII:lei;&!s que de falo lhe sio inereIlIes. Ap6s
peMtrar 111\palavra dooutro e neIa Be inIlaJar, a idBa do aula'nioemraem~ cama
idBa do ouho, llllI8a acaaprilanoaenIidoque esIa.aliIlUlne, fazendo aperlllS esIe aenIido
tamaHeoonven::ialBl". ProbiemIIst14 potIiaz de DosItMD8Ici, ob. clt.;p.168.
31 Problemas da poitica de DostoiirJski, ob. cit.; p. 168.
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verdadeira personagem, tornando-se efetivamente autor e narrador

suposoo, nas suas par6dias textuais e possive1 haver a so~o

Ilio de apenas duas, mas de tr€s vozes, tr€s perspectivas, enfim tr€s

discursos distintos: do texto parodiado, da personagem do

"carcamano", e, finalmente, do auOOr "real". Isso posto, imporla agora

verificar como estas~ vozes Be relacionam,. nos diferentes tipos de

par6dia aqui identificados.

Nas satiras par6dicas Ju6 13ananere atua notadamente como

arauOO dos ataques satfricos dirigidos contraindMduos especfficos da

cena da epoea, configura uma mascara, um disfarce para a expressio

do escritor. 0 grau de~ nesse caso e nUnimo.32() discurso do

"autor real" pode ser nesse sentido caracterizado como em essatcia

direto. Em. tais texto6, portanoo, a representa¢o nio chega a

configurar a imagem de um sujeito dotado de certo grau de

auoonomia, aIguem que possui interesses pr6prios. Do italiano 0

escritor utiliza notadamente a Jinguagem. macarrOnica, empregando-a

todavia como veicu10 para exprimir conceitos e pos~ sobre temas

estranhos para a maioria dos imigrantes pobres nos quais Be baseara,

como e 0 caso da polftica, por exem.plo. DespersoolJizado, tratado

como aIgo antes de mais nada ex6tico ou pitoresco, 0 macarrOniro

imporla sobretudo em razao do aspecto e6mico que 1he e intrfnseco,

dado seu contraste com reJacio Ii Jinguagem literana convencional.

Algo de anaIogo verifica..se no Dive1 do dialogo textual A
estrutura do texto de £undo epreservada, sendo descartado 0 material

tenuitico original. A ~ao nao ob;etiva instaurar uma

po~ interna com 0 texto recriado, servindo principalmente para

fins extra-1iterarios. A par6dia textual. em conseqOOncia, tende para a

mera ~o de solu¢es formais, Ma alcanl;ando maior vigor

crftico. Como foi diOO antes, eJa refo~ normas eco~literari~

32 Fsta tecnica. bastante produtiva para a criac;io sat:irica. e comum na literatura
ocidental. Conforme, entre outros, Matthew Hodgart, lA satire, Paris, Hachette,1969;
pp.123-124.
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vigentes e, ao mesmo tempo,~ 0 discurso po1ftico COlI\9Dl em boa

Parte cia imprensa bdrguesa pm1ista.
Nos recontos per6dicos, por sua vez, JuD Bananl!re constitui

t.nna personagem espedfica, repesentando, ao menos~ certoponto,

utt\ sujeiIo sodal e cu1turaJmente definido, dono de uma~ e

hist:6rii. peseoe.iB.U1trara-da a mere teitellll;io do esIleIe6tipo, 0

autor "real", nesse sentido, neJes passa a se utiUzIIr cia~e do

di8cu'rso .desfle. "outro", 0 autor suposto, tomando-oscomo .tIerm.os

med.fadoresperaa exptasllio de seuspr6prios pontosde~vista. Nio

ocorte, todavia.·umatDtal·~ dasvozes do autDr "real" e do
autorsupostD, etampouco 0 dJ&cureo desfle Ultimo ~ tttiti,.do pent um

tim··que tIIO )be diga:nenhum. respeito. Atrawa <We faIam..
simultaneamente de maneira~ certD ponto direbI. ... certD ponto

xmatada, tanto 0 autorMreaf' como a·peI8OIl8S8IL 0 discurso·do

itaJJano~~oapenas~

No Ambito teKb:Ial o·efeito de~ do jogo pe.r6dico ~

~.por MIim dizeri medtano. Poxque de umJaclo 0 0l"igilW ~ aD

merl'oe em a!!l'tamedida alaeado, tlep;\~ p8I'b! de.8m valor

Jiterlbio, fssoi!m.i'UiIo do tIataINrdo·~, rebaixador, que

atingetl!!ma e irnagens prt-eJdslelltes; de outro Jado,pan1m, como eJe ~
tambmlusadotoiMO metA IlfOrma" poM:ica, leU. pepelperadigm6.tioo

fica~~o.A~, a viv@nda·ealinguasem

popu.Jares dos'bUattos,o olhar critico do autm"real", mr.mas e

~ 1ifIehIria8 e JfngOfsticas dominantes, ahla ljpdae peIo 1leXto

defundo,·beIi\ como as normae desvJantes do IldiaJe10 bJo.peu1ista",

entIeIfbt~ IeIal;io de tensio Iimitada, perciaL Em taistipos de
teXIx>, .de todo modo, 0 cOmico e a crftica se dio tanto atrav8i do

discurso como 1\118 nuUhas do pr6pr:lo discurso.

Nas~ satfrkas, por tim, 0 discurso do iIaJiano ~ tratado

com. um grau xMximo de converdonalidade, sendo contraposto

diretamente ao discurso Jiterario convencional. 0 autor "real" assume

o como vefculO da exp:ie.io da voz e da perspeCtiVa do outro, do

"carcamano". Ju6 Ba1lana'e deixa de ser uma simples marioneIe,
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conformando, para usar 08 termos de Mikhail Bakhtin. uma "imagem

individual caracterfstica", ainda que algo~ ganha 08

contomos de "urn personagem sodalme.nte definido com urn

IespectivO roveI inte1ectual e uma forma de~ do mundo".33

o ponto de vista do autor "real" e apresentado e reaJizado na

perspectiva e na Iinguagem de Ju6 Bananere, integra-se a estas, sendo

por elas refratad08. Sua £ala e indireta. penetra no imago da £ala

macarrOnica da personagem., inst:.ala-se nela. tolna COIno seus valores a

e1a inerentes. A par6dia lingOfst:ica e tratada COIno uma 1inguagem

social efetiva. Nio e somente objeto de Iep.tesen~;e tomada, ao

contrlirio, COIno uma 1inguagem que permite uma inte.tPI~

singular do mundo, tomando possfve1 ao autor "real" contrapor-se,

por meio deJa, a formas discursivas institufdas.

Mas e com base nio apenas na Iinguagem macarrOnica. e sim

tambem. com base na iIlter:Pl~ de uma~ e percep;io

italianas e populates de mundo, tnaterializadas, no caso da par6dia

citada. na preocu~com 0 lado pratico das coisas, que 0 texto de

fundo e recriado. Valores estranhos ao sistema Iitermo entfio

dominante, em que entre outras tend~ se combhlavam urn

romantismo diluido e urn academismo diletante, funcionam COIno

metro para apro~o de uma leitura crftica, que denuncia 0 carater
artifida1 e empolado do original, com. seu preciosismo formal e seu

idealismo I'OIIU\ntico absurdo.34~ da cultura eru.dita sao

33 Mikhail Bakhtin, ProliemIIS till poitial de Do6IoieDski, ob. cit.; p. 166-
34 Este tipo de crftica. em que 0 caniter anacrOnico e ideol6gico de uma~
"liteniria" da~ idealista, ~ posto a no. isso a partir do confronto com
experi@ncias corriqueiras da vida coti.diana, aparece em outros textcs de JOO
Bananere. Como, par exemplo, nas respostas da personagem a "enquete" sobre
Fradique Mendes, promovida par 0 PimIIho, em que sio acentuad06 dramas e
problemas enfrentados por trabBlhadores e pe8IIOU simples: "!stus nigozio di viv~
afazeno verso, ~ uma piquena chi ad6ra a genti como un angelo, durmi inzima do
argod6 con agua di co101'lia i otras robbe. dista marca, sbi uma grandississima mintiraI
Inzima da a vita, mas mesimo da vita reale, a genti livanta di manhA cidigno, lava a
gara. Ii vesti, i quam a genti sta Ii vistino bate na porta. per irlIIempio. penza chi l! a
Deusa da Billeza ammuntada ingoppa un cisnio brango chi v~ ti afaz@ una diclara¢
d'amore?
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assim atingidas em cheio por par6dias, tornam--se objeto de ridiculo,

motivo de piada. A sutileza maior resu1ta do fato de que esta nio e
transmitida indireta e exteriormente, atraves do discurso, mas se

instala no cor~omesmo do pr6pro discurso dominante, internaliza

se graQIS aoper~ de subversao ereIa~o a ele imposta.
E atraves da~ da voz de um "carcamano", do discurso

e da 1inguagem~ que Alexandre Marcondes Machado

mostra-se em desarordo com praticas e tend@ncias Jiterarlas entia

instituidas. Para que 0 conteltdo crit:ico de tais tipos detexto se;a bem.

compreendido, de todo modo, eabsolutamente necess8rioque 0 leitor

mobilize conjuntOs .de va10res s6cio-culturais provenientes de duas

comunidades, de dais grupos sodais diferentes. Jogartdo fora

preconceitos de classe ou de ra¢a. eIe precisacolocarJado a Jado tais

valores, contrapeHos, considerando no caso~ da cultura e

da literatura eruditas ooponto de vista da cultura popular e itaJiana.

o leitor deve pen:eber que 0 centro deen~e diferente

para 0 caso·dos tr@s tipos de par6dias examinados. Assim, entre

"Cirgolo vmozo'" e "Uvi streDa", a visio externa, hem paulista"
apJicada para a ridiculariza¢o.caricatural de po1ft:iros e do italiano,

mais e mais se intemaliza, passa para a esfera do pr6priotexto, e, 0

que fundamentaI.. it:a1ianiza-ee. Me1hor e mais profundamente que 0

epfteto de "precursor do Modemism6", esse movimento aponta para
o que lui de mais inst:iglmte, e moderno, na prod~o de Alexandre

Marcondes Machado. Alias, Ju6 Bananere.

Ole speranzal ~ 0 frigueis da verdura chi v~ prigunta p'ra genti si quere
acumpra a tumata frisca, 0 pipinO, a bobrigna... As veiz inda ~ pi6re! ~ 0 dono do
boteghino da squina chi v~ cobra a genti.

Disposa a genti vai Ill'IIlOc;4, ma non vai~ 1ingua di begiafiOre insopado
con xampagna, 'M peltO di roligna con prisuntimol ~ fij6, arroiz i gamell si tiv~1 si non
tiv~vai cad un~ di meia gam nu Zan Bento.

Durante 0 die, penza chi ~ p'ra apassa 0 die intirigno leno puisia. cunversano
litteratura, a cavallo inzima das nuvola? una 6va! n di cava a vida 0 die intirigno,
atrabagliano chi 'M un animalo. Atomobile, taksi.'M nada! aam. inzima do boadi si
quizll." "A nossa n EIllqU~ten 80bre Fradique Mendes - FaJa-ftlS Ju6 Banan&e
(Alexandre Machado)", em 0 Pirralho, nO 185, sao Paulo, 01/05/1915.

158



REFER£NOAS BIBUOGRAFICAS

AZEVEDO, Alvares de. Alvares de Azevedo (coL literatura Comentada; sel.
Barbara Heller, Luis Percival Leme de Brito e Marisa Lajolo), sao Paulo,
AbriJ,1982

BAKHIlN, Mikhail. QuestOes de literatura e de estetica (A teoria do romance),
Sio Paulo, Huci1ec/UNrSP, 1988 (traduc;ao do original em russo de
Aurora Fornom Bernardini. Jose Pereira JUnior, Augusto G6es JUnior,
Helena Spryndis NazArio e Homero Freitas de Andrade).

__. Problemas da poetica de Dostoiivski, Rio de Janeiro, Forense-Universitaria,
1981 (traduc;ao do russo de Paulo Bezerra).

__. A cultura popular na ldade Media e no Renascimento: 0 contexto de Fr~
Rabelais, Sio Paulo/Brasilia, Huci1ec/UNB, 1987 (traduc;ao da versio
francesa de Yara Frateschi Vieira).

BANANERE, Ju6 (Alexandre Marcondes Machado). La divina incmu:a, Sio
Paulo, Folco-Masucci,. 1966. .

BIlAC, Olavo. Poesias, Rio de Janeiro, Ediouro,l978.
BROCA, Brito. '''0 Pirralho' - uma revista de transic;ao", A Gazeta, Sio Paulo,

13/m/1954 (repub1icado em Naturalistas, Parnasianos e Decadistas: vida
litertiria do Realismo ao Pre-Modernismo (proj. Alexandre EuJ41io; org. Luiz
Dantas), Campinas, UNICAMP, 1991; pp. 336-340).

CAPELA, Carlos Eduardo Schmidt A farsa como mitoda (A produc;ao
maC8lTOnica de Ju6 8aJ:lalrere nas revistas a Pirralho, a Queixoso e A Vespa:
1911-1917), Tese de Doutorado, Katholieke Universiteit Leuven, 1996.

CARPEAUX Otto Maria. "Uma voz da democracia paulista", Presenfas, Rio
deJaneiro, MEC/INL, 1958; pp. ~204.

CHKLOVSKl, VIctor. Sur La thiorie de La prose, Lausanne, L'Age d'Homme,
1973 (traduc;8.0 do russo de Guy Verret).

EIKHENBAUM, B. et alii. Teoria da literatura (Formalistas russos), Porto
Alegre, Globo, 1971 (traduc;ao de Ana Mariza Ribeiro, Maria Aparecida
Pereira. Regina L. Zilberman, Antfurio Carlos Hohlfeldt).

HARDMAN, Francisco Foot Nem "atria, nem patri1o! (Vida openUia e cu1tura
anarquista no Brasil), 'Z' ed., Sio Paulo, Brasiliense, 1984.

HODGARf, Matthew. La satire, Paris, Hachette, 1969.
HUTCHEON, Linda. Uma teoria da par6dia (Ensinam.entos das formas de arte

no secuIo XX), Lisboa,. ~Oes 70, 1989 (traduc;8.o do original ingl& de
Teresa. Louro pa-es).

KIREMIDJIAN, G. D. "1be aesthetics of parody", Journal of aesthetics and art
criticism, nO 28,1969; pp. 231-242

MACHADO, AntOnio de Alc4ntara. "lira Paullstana", Prosa preparat6ria e
Groaquinho e Saxofone (Obras - vol I; <tir. Francisco de Assis Barbosa; org.
Cecilia de Lara), Rio de Janeiro/Brasilia, Civilizac;ao BrasiIeira/1NL, 1983.

MACHADO DE ASSIS, Joio Maria. Poesias completas, Sio Paulo/Rio de
Janeiro/Porto Alegre/Recife, Mento, 1959.

MENNUCa, Sud. Humor, 'Z' ed. sao Paulo, Piratininga, 1934.

159



ROSE, MAiu'garet A. Parody: ancient, modem, and post-modem, Cambridge,
Cambridge University Press. 1995.

SKLODOWSKA. EJZbieta. fA prpodia en 14 nueva noue14 Hispanoamerianuz (1960
1985), Amsterdam/~hia. Jolm Benjamins, 1991.

'lYNIANOV, T. "Destruction, parodie", Orange, nO 2, Paris, SeuiI, 1969; pp. 67
. 76.

160


