
JOAO MIRAMAR E JOAO TERNURA:
FILHOS DO MODERNISMO

MariaA"gllicfl G. Lopes (UNlv. SOUTH CAROUNA)

"vcr com olhos livres". prega Oswald de Andrade no Manifesto
Pau-Brasil. para se atingir uma "nova escala. uma nova perspectiva". Con
tinua ele. "aBiI 0 romance. nascido da inven~o. Agil a prosa. A poesia
pau-Brasil. Agil e clndida. Como uma crian911".l Para tal mudan9a era ne
cess8rio guinada de 1800 da poesia de Olavo Bilac e prosa de Coelho
Neto.2

o presente trabalho examina dois frotos de nova estetica. na qual
um elemento preponderante e a aproxim~1o da poesia e da prova: as
Memorial .entimentaIJ de Jolo MIramar. de Oswald e Joio Temura.
de Anfbal Machado. Ambos renovam a novelfstica brasileira atraves da
estrutura. do tema e da lingUa. Ambos se guiam pelo novo ponto de vista
de "olhos livres". que Ihes prov8 a liberdade experimental e os toma pro
dutos vitoriosos de uma estetica renovadora. Com justeza afirmou Fausto
Cunha que junto com Serafim Ponte Grande e Macunaima. os dois ro
mances pertencem a mesma familia por "[terem] em comum uma
poderosa interaQio entre poesia e prosa" (131).

De inicio urge estabelecer a difereJ19a entre a genese e a cronologia
de MIramar e Temura em rel8910 ao Modemismo. Oswald publica as
Memorial leDtimentaU de Joio Miramar em 1924. ano em que tam
hem saem em Paris seu MaDlfelto,Pau-BruD e 0 MaDlfuto Surrealilta
de Andre Breton. Desde 0 inicio. 0 autor acreditou na importAncia do
pequeno livro. "0 primeiro cadinho de nossa prosa nova".3 Nota Haroldo
de Campos que. com Seraftm Ponte Grande (1933). as MemOrial lentl
mentaU de Joio Miramar "foram realmente 0 'marco zero' da prosa
brasileira contemporinea. no que ela tem de inventivo e criativo (e um
marco da poesia nova. tamhem naquela 'situaQio limite' em que a preocu
P8910 com a lingua na prosa aproxima a atitude do romancista da que ca
racteriza 0 poeta" (XIV).
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A mesma quebra com a noveUstica tradicional e 0 mesmo en
trosamento entre poesia e prosa caracterizam Joio TemUI'IL Contudo,
apesar de sua parte inicial datar de 1926-32,0 livro s6 foi publicado em
1965.4 Segundo 0 crltico e contista Renard Perez, 0 proprio Oswald de
Andrade fora um dos que, logo no comC\X>, haviam "trombeteado" a obra
em progresso, declarando, numa enquete "que considerava Joio Teman
um dos pontos altos do romance nacional" (perez: 23). E, realmente, tra
balho impressivo por reunir os motivos principais de seu autor, dos poe
mas em prosa e contosS~ pela perfcia com que casa 0 ~mico ao lirico, e
pelo fdlego que demonstra so seguir 0 protagonista do pre-nascimento a
p6s-morte.

No presente estudo, interessa-nos frlsar outro paralelo entre os qua
tro romances citados, dos Andrade paulistas e de Anfbal Machado. Maca
Daima, Memo"'" sentimeDtais de Joio MIramar, Seraftm PODte
Grande e Joio Teman t!m protagonistas tra'egos, que jamais ingres
saram no mundo adulto (Temura e Serafim) au, se 0 f1Zel'l1Dl, foi para sub
verte-lo (Macunafma) ou rejeita-lo (Miramar). Silo os verdadeiros filhos
do Modernismo, que contribufram para trazer a pujanQa neceSSliria • prosa
brasileira - este romance "agil e candido como uma crianQa", que se asse
melharia so seguinte instantAneo do Manifesto Pau-Brasil: "A poesia Pau
brasil e uma saIa domingueira, com passarinhos cantando na mata
resumidas das gaiolas, um sujeito magro compondo uma valsa para flauta
e a Maricota lendo 0 jomal" (OCII:9). Dentro do espirito de alvorada
modemista, pode-se tambem ampliar a metafora: como Macunafma e
Serafim, os meninos Ternlll'a e Miramar 810 0 jovem Brasil, cuja identi
dade tanto preocupou poetas, ficcionistas e soci610gos dos idos de 1920 e
30.6

Aqui deter-nos-emos sobre a parte inicial das Memorlu seDtI
mentaU de Joio Miramar e de Joio Temura, que relata a inflncia e
adolesdncia dos dois JoOes. Como se sabe, ambos os romances contam
forte elemento autobiogr8fico7. Ambos oferecem como cenmo inicial 0
beIvo do autor: a modesta SAo Paulo de final de seculo e a pachorrenta
Nossa Senhora da Concei9l0 de Sabarab\l9u, a Sabara do Rio das Velhas,
pelo qual navegaram tantos bandeirantes a cata de ouro e pedras pre
ciosas. Ai, portanto, h8 contraste entre a cidade e 0 campo, apesar de am
bos os ambientes serem tradicionais e acanhados, scm a influ&1cia
estrangeira que pouco depois ajudaria a compor a metr6pole paulistana.
SAo estas duas int'Ancias brasileiras tipicas de sua epoea e meio, decorridas
no seio da familia, Jolo Temura da Silva mora em chacara abeira-rio,
com os pais Antonio e Liberata, as tias solteiras, 0 avo, e criados, como 0
moleque Isaac, Maria e Josefma. Em sao Paulo, Joao Miramar convive
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com os pais e, Ii certa altura, com a tia viuva e os primos Celia, Cotita,
Nair e Pantico. Ao contririo de TemW'a, cujos pais atingem. idade
avanyada, Miramar menino fica 6rf1o de psi.

o inicio de ambos os romances desenvolve fatores integrantes da
infAncia: familia, religiAo, escola e curiosidade sexual. Transgresslo a
ocasionar puni~Ao e constante nos relatos sobre os dois J~. Ao
crescerem, Miramar e Temura se instruem, em grande parte, por de
safiarem tradi~ familiares ou sociais. Sua curiosidade os impele a
praticarem ll9&s que Ihes alargam as fronteiras infantis.

Ja se tem notado que 0 movimento modernista brasileiro e em
nologicamente paralelo ao Surrealismo fran~8. 0 Modemismo, contudo,
apresenta saudavel. cunho nacionalista de pais jovem em busea de sua
identidade, aspecto obviamente ausente do movimento francas, oriundo de
n~Ao de fortes tradi~s. Devido a sua pennanancia em Paris nos anos
1911-12, Oswald se abeberara das correntes esteticas at predominantes:
Futurismo franco-italiano, Cubismo, Dada e prim6rdios do Surrealismo
(Jackson, 13-14). Parece-nos licito, pois, recorrer 80 pensamento do
ManIfesto Surrealist. nesta analise da infincia, empregada tanto como
motivo, como t6cnica, em livros de natureza originariamente autobi
ografica.

Andre Breton nAo hesita em afumar que a infincia e impres
cindivel como manancial e dfretiva artisticos. Desprovida de preconceitos,
a crian~ tem os olhos e 0 cor~Ao abertos para 0 mundo. CitAmo-lo: "Na
infAncia, a aus&1cia de quaisquer restriQl5es conbecidas permite [a crian9a]
a perspectiva de vmas vidas vividas simultaneamente... A crian~ parte
cada dia sem a menor preocup~Ao".9 A cria~o artistica tem que se ali
mentar de entusiasmo infantil, Binda para Breton, pois "e talvez a infincia
que mais se aproxima da 'vida real' da pessoa~ a infAncia alem da qual 0

homem tem a seu dispor, fora de seu salvo-conduto, somente uns poucos
bilhetes gratis; a inf'ancia na qual tudo, entretanto, conspira para produzir
a posse eficaz e sem riscos de si mesmo" (p.39-40). Ligada 80S sonhos, a
infAncia 0 etambem Ii ~o, e principalmente aa~ poetica. Fonte que e,
fomece nilo sO material artistico para uma vida inteira, como tambem ori
enta a feitW'a deste material. Como ti~ bern disse Gaston Bachelard, cujo
pensamento at coincide com aquele dos surrealistas10

: "Por alguns de seus
traQOs, a infincia dura toda a vida~ll Tal fOf98 de permanetlcia se deve
sobretudo ao devaneio, atividade habitual Ii crian~ e a qual a aolma capta
as vibraQl5es emitidas pelo mundo circundante, trabalhando-as e deixando
que ajam tanto na imagin~Ao como no cor~Ao infantil. Se "em nossa
meninice, 0 devaneio nos concedia a liberdade", hoje, adultos, sO somos
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livres nele. Nele vivemos a infSncia (p.86). Portanto, todos carregamos
uma "infAncia potencial" (p.86).

Formato

A "poderosa interar;io entre poesia e prosa" de que fala Fausto
Cunha e primeiro explicitada nos dois livros atraves dos pequenos poe
mas, geralmente oferecidos como exemplo da poetica de seus autores. Em
Miramar, estes poemetos se apresentam como alguns dos pr6prios capitu
los, enquanto em Temura, inserem-se no texto em prosa. Tanto num
como noutro livro,os poemas t&n fun~io lirica e narrativa, a acentuar as
pectos salientes ou pitorescos. Jll outros aspectos poeticos se manifestam
atraves da forma. As Memoriu sentimentais de Joio Miramar contero.
breves capitulos Cfragmentos' para D. Jackson) vistos por diversos criti
cos como col~s variadas~2 Seu estilo "telegnifico" apresenta proeessos
comuns em poesia: sintaxe modificada, elipse, tropologia e rima. Jll em
Jolo Temura, a divisAo se faz por blocos de comprimentos diversos, os
seis livros. Como no romance de Oswald, ai tambem h8 variedade de tro
pos, predominando os metaf6ricos que ajudam a criar a atmosfera Ifrica e
magica do mundo infantil. Por sua mescla de termos coloquiais e literanos
(e estrangeiros, no caso de Oswald de Andrade) 0 nivellexico apresenta
inegllvel cunho modernista.

Memorlas Sentimentals de Joio Miramar

Aqui enfocaremos 0 estilo das Memorlas sentimentaiJ no que
elas transmitem do frescor juvenil. Nas palavras da personagem Machado
Penumbra, seu prefaciador de significativo nome pamasianolsimbolista, 0

livro tem "estilo telegrllfico [e] metaforas lancinantes". Lembra-nos
Haroldo de Campos ser este estilo comum aestetica euro¢ia dos tras
primeiros deeenios do seculo xx. exposta nos vanos manifestos (XLII).

Os vinte primeiros capitulos do romance se iniciam com Jolo
pequenino e tenninam com data importante, sua formatura no colegio.
Limitar-nos-emos aqui a eles, nio s6 por serem relativos Ii infSncia do
protagonists, assunto de nosso trabalho, mas tambem por serem eles tecni
camente representativos de todo 0 livro. Nesses capitulos, Oswald pOe em
pratica a "nova perspectiva e escala" sugeridas no Manifesto Pau-Brun
ao enfocar sensar;Oes, opinilSes, fatos e personagens atraves da "cbara de
experi~cia" infantil~3 Para isso, utiliza-se de processos entlo experimen
tais, geraImente reservados apoesia. mas hoje quase de praxe na prosa.
Entre eles esta 0 deslocamento sintiltico por anacoluto e hiperbaton. com
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aus&1cia de virgula, ponto e virgula e dois pontos. No Divel tropol6gico
avultam a metAfora, metonimia, zeugma e antimeria. Tal combin891o
lexica, sintatica e tropologica ajuda a veicular a Otica insOlita do mundo
por ser aquela da erian~a, na qual a logiea adulta ainda nlo interveio~"As
sens~s tern, pois, frescor ingaDuo por se manifestarem atraves de pees
pectiva primitiva - Pau-Brasil, portanto. Ao eaminhar para 0 mundo
adulto, a crian~ se oferece expIica¢es baseadas em sua pr6pria vivaDcia,
que tem tanto de imaginoso como de real. Nesse contexto, a metAfora e
freqt1ente, ganhando novo vigor a Iitera1izar-se, pois no universo infantil a
divisOria entre real e imaginmo, sonho e vigilia, e tanue e oscilante.
Como se saoo, a metAfora molda a vislo juvenil ao fonnar rela¢es 8/.)

aparentemente esdrUxulas porque ilogicas.

No texto oswaldiano, tal represenla910 mental se enriquece pela
ambigQidade acarretada pela falta de pontua9io (a nlo ser po~1o fi
nal): dois tennos justapostos anulam esclareeimento que trariam virgulas
e seus congaDeres. A ausaneia de pontull9lo insinua novas possibilidades
de combina9io e exegese, como se vera abaixo., Contudo, as Memorial
sentlmentals de Joio MIr....ar nlo sIo urn fluxo de conSci!ncia ofere
eido ao leitor em seu estacio natural, em, apesar de toda a sua espontanei
dade. 0 autor e autobiografo, 0 escritor adulto Jolo Miramar, encarrega-se
de ajustar a vislo infantil, pois, ao redigir SU8S lembran~as, intitula cada
pequeno capitulo, Alguns destes slo titulos singelos, proprios de crian~

("Um primo", "CoI6gio") mas outros revelam conhecimentos adultos e Ii
termos ("0 Pensieroso" e "Cidade de Rimbaud"). Os Ultimos titulOS slo
ir6nicos e trazem coment8rio social. Assim, 0 texto oferece duplo Divel:
da crian~personagem e do adultolescritor.

Os motivos principais: religilo, familia, sexo e escola, v&n ora iso
lados, ora entrela~dos. No primeiro 'capitulo temos as or896eS notumas
de Jolozinho. Um zeugma (tropo por vezes ir&ico) une elementos
dfspares pela substAncia - concreto e abstrato -: "0 dever e a procisslo em
patios". LogoapOs ha outro ehoque, no contraste entre 0 sagrado e 0 pro
fano: "proeiss4:Ses e circa". Justaposi9io cria a ambigQidade: "Mamie
chamava-me e conduzia-me para dentro do oratorio de mlos grudadas".
Seguem-se as palavras bfblicas da Ave Maria, provavelmente a 0l1l9lo
mais conhecida do Pais, entremeadas, no fluxo de consciaDcia, de Jolo
sonolento. Atropela-as, com preocupa9io simultinea, a curiosidade sexual
veiculada pela lembran~ de pernas. Estas nao pertencem amulher de ver
dade, mas amanequim de costura. Numa 6poca em que as senhoras pudi
eamente usavam saias largas e compridas, havia pollCas ocasii5es para
menino aprender a anatomia do sex:o oposto. Motivo importante na infin
cia de Miramar, as perDas reaparecerAo, sempre envoltas no misterio da
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inte:rrog~. No capitulo 6. a caminho da escola, 0 pequeno protagooista
peosa em pemas humaoas. as da vclha Maria da GlOria.Duas m.et8foras
indicam sua curiosidade: wo mecanismo das pemas sob a saia centenma
desenrolava-se da casa lenta aescolaw. Esta e, pois, uma progresslo: de
pemas de objeto inanimado as de mulher de came e osso (que OOIltudo
nio podem sec coosidcradas objeto sexual para 0 pequeno). Finalmente,
no capitulo 9, pertencem am09a bonita. Na casa de seu teroeiro professor,
Monsieur Violet, 1010 se encanta pela jovem govemanta, wMad6 de meias
baixas e saias curtasw. wEla era um jorro de mangas rendadas das pemas
louras abertasw. Estas pemas sao vivas para a crian98 (jorro) e do mais
objeto distante (mecanismo).

Como 0 primeiro capitulo, aqueles sobre Maria da GlOria e Mad6
ligam os motivos sexual e religioso. Em divertido qOipr0qu6 produzido
pela inoc&cia da velha criada e do menino, ela se pronuncia sobre a
Primeira Comunhlo de 1010. que este entende sec Wo dia mais feliz da vida
[de Napolelo]... um grande guerreiro que Maria da GlOria conheceu em
Pemambucow. Em outro nfvel, inserido pelo autor/adulto. a intene18910
scxo e religiJo se faz sutilmente no mesmo capitulo 9. wBolacha Marlaw,
quando Mada eequiparada a sua xara bfblica. Isto se da primeiro atraves
do simile, wprocisslo de passosw, rom que ela safa da sala e depois, mais
fortem.alte. durante 0 altern> de M. Violet: WE num canto Mad6 chorava 0
destino das MadalenaswlS.

o capitulo 16 continua 0 motivo sexual atraves de processo habi
tual no romance, a parlxlia da carta mal escrita16

. A prima Nair critica 0
lesbianismo incipiente que alcontra no intemato17. 0 titulo do capitulo.
"Butantr. reUne os dois motivos, religilo e sexo, se for encarado como
reminiscencia do Paraiso Tcrrestre, onde para a malte popular 0 pecado
de AdIo e Eva tentados pela serpente, foi sexual. Em outra deliciosa
parOdia de carta infantil. 0 capitulo 19 mama 0 motivo sexual. Desta VC2

e Pantico que se queixa de que scm bicicleta ou oulras~ na
fazenda, sua Unica sol1J9lo seria 0 vicio solit4rio. 0 tftulo do capitulo e
"Bicicleta de OnIw.

o terceiro dos qua1ro motivos importantes e 0 da familia, que por
duas vezes se liga amorte. Logo no teroeiro fragmento, 0 pequeno Mi
ramar se va 6rfIo. Sinestesia indica a pertuIb89lo do menino ante algo
grande e misterioso: Wa voz toda preta de Mamie" que ia [busca-Io]wpara a
n:za do Anjo que carregou moo pai". A expli~ cristI para compreen
do infantil simplifica a teol6gica, 80 tornar a morte uma viagan nIo de
todo desagradAvel poe sec acompenhada poe anjo. Pouco depois, oomo se
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viu, tnone 0 professor Violet. cujo enterro lembrara a 1010 0 de Cristo
(procisslSes e p8lios) com. as Santas Mulheres..

Familia, sociedade e escola estIo intimamente unidas na mente in
fanti! comoma~ do "dever" mencionado no primeiro capitulo. Certas
regras slo tacitamente observadas no mundo cat6lico e burgu!s de Mi
ramar. A certa altura, !eve que sair da escola de dona Matilde "porque
marmanjo nlo podia continuar a classe com menina" (cap. 8). A tim de se
evitar transgresslo. por vezes ha afastamento no seio da familia. Pantico 6
rna companhia para 1010 Miramar. segundo a mDe deste. por ser rUstico e
ignorar importantfssimas regras sociais. cultivando a amizade de criados
(cap. 14). 0 capitulo seguinte 6 c&nico pela diC9lO grandil<>qnente da mile
de Miramar. a transmitir conselhos seculares que 0 fiJho descreve tintim
por tintim. Tamo-los em meton.fmia, na bora sagrada da reza notoma: "ra
Ihos queridos nio queriam que eu andasse com meu primo". A explica9lo
cristalina eque "Pantico do tivera eduC89lO desde crian9a". Termos em
ditos apoiam a sericdade do assunto. Pantico "amava vagamundear".
Transgressio social ou moral 6 inapelavel. pois "que diriam as familias de
nossas rela90es se me vissem em molecagens gritantes ou com secvos? SO
elas eque devfamos freqQentar". Da pena do autor adulto temos a~
da crian9&, 0 rebelde que ja com~ a desafiar tradi9lo e familia: "Eu
achava abominAveis as famflias das nossas rel89&:S". No capitulo 8.
"Fraque do ateu". ha outro afastamento pelo qual a mle tenta protegea" a
crian98. Ai 1010 eretirado da escola pela senhora indignada ao saber que
para 0 professor. Seu Carvalho. "nIo havia Deus porque Deus era a
natureza".

Os capitulos II e 12 mostram Miramarna quarta escola, em que se
fOlJl18l'll. 810 ambos ricos em vm89lSes sintaticas e tropos, a veicularem a
balbUrbia dos alunos. Silepse metafOrica os introduz: "Malta escabriava
salas brancas e corredores peIfeitos" e uma senteJ19a de teor cubists. 0 di
retor que "vermelho sala do solo atr8s da barriga e da batina". Pela
primeira Vel temos um dos vil~ do li\lI'O. 0 "cinico... ruivo lose Cbclini
Di" que simpatiza com 0 her6i, 1010. Mau elemento. picaresco. tomar-sc-a
~-dotes e professor de dan98S latino-americanas em Paris. Chelinini in
troduz tambem 0 motivo do imigrante novo-rico nas Mem6rlu Ie~
mentaJs de Joio MIramar.

1010 nIo consegue ser "0 melhor dos alunos". para desaponto da
progenitora, distrafdo que econstantemente pela movimenta91o a seu re
doc. Antimeria e sinestesia 1ransmitem 0 ambiente. na rna: "caia vida do
tinir das fOIjas e dos bondes nos apitos e preg&:s". 0 sinal para 0 alme
jado recreio efeito em bonito verso. alexandrino a nIo ser pelos dois pes
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finais: "A cam.painha era um badalo de sonoridades". E toda esta vida. no
futebol de meio-dia, t:nmsparece DIS metaforas da frase seguinte: "A grita
meridiana estourava bola de sabIo...". Ap6s as aulas. Jolo tem que fazer 0

"para casa", como se va no capitulo 13, que tambCm apresenta a familia
da tia Gabriela. chegada da Fazenda Nova Lombardia 0 importante as
sunto da edUC89lo do her6i e retomado no decim<HlCtimo capitulo, "Por
exem.plo", esbo9o de retrato dos oolegas. Entre eles, sobressai Chelinini,
"um perdido", em metAfora, a "fpar]. rabos-leves" nas teorias matemas do
narrador-meoino. MetAforas, antimeria e metonimia veiculam a pitoresca
impIeSSlo de Miramar: "[Chelinini] comJDva 80S quilos a apologetica
dos oolcgas. Filho de cereais van:jos, tilintava moedas nos toneis dos bol
sos c minguados brotos de aristocracia tinham-Ihe sertficos sil&lcios para
cacholetas aporreantes".18 0 vigCsimo capitulo. "Rumo scnsacional", fixa
"a Ultima aula de tantos anos" com frase concisa a resumir e parodiar 0

"&deus de discurso do paraninfo". outro pamasiano/simbolista, "0 poeta e
misantropo Seu Madureira". Ei-la: "Partiamos na dire9Io da vida - cstrada
onde haviamos de enoontrar muitas vezes abismos recobertos de flores" .

.JoIo Ternan

Apesar de suaunidade como obra litec8ria, 0 romance euma 001
cha de reta1hos a oferecer, atraves de nmador ora homodieg6tioo, ora he
terodieg6tioo, di8logos, mon610gos interiores, descri~. ancdotas,
parodias, poemas. manifestos, epia6dios naturais e sobrenaturais. em 8'1
minivelj~1Io significativa do potagonista, 0 irrequieto JolIo Ter
nura, oontinuamente a se movimentar,J)ergUDtar e pular de um assunto
para outro. Oeste Angulo, a tecnica do livro ecinematogrifica, a provar
mais uma vez 0~ dos modemistas brasileiros. impres
sionados pela setima Arte.19 Os tJ:echos dos seis livros que oompliem 0

romance, ao oontr8rio dos capitulos das Memorial HDtbD..... de Joio
MInmaar, desenvolvem cenas e sw:n8rio scm sintaxc regular - 0 maravi
Ihoso estilo de Anibal Machado, que case 0 ooloquial ao litcririo com
tanta simplicidade apareme.

Notavcl ammente m8gico infonna todo 0 livro. Este.e um mundo
de sonbo, intempond, no qual a perspectiva infantil impregna de poesia
acontecimentos e penonagCDS cotidianos. (Lembremo-nos de que 0 tftu10
original foi Joio Ternan, Ifrioo e vuJpr). H8 aqui 0 animismo encm
1rado nas outras obras do autor, principalmente transmitido por metAfcns
e prosopopeias. Ora, como se sabe

io
no pensamenlo metaf6rico est8 a raiz

taDfo da linguagem como do milo. A prosopopCia e0 tipo mais pr6ximo
da vislo dita primitive, semelhante avislo infantil, por emprestar carac-
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terlsticas de animais ou de seres humanos a objetos manimados (p.21). A
crian~ comp(5e seu proprio mwdo, por aproxima~o do desconhecido ao
conhecido. Para 0 pequeno Jolo Temura, uma locomotiva, a principio
"mansa e distraida" (p.30), subitamente se toma "terrlvel", de "olbo me
donho" (p.30-31); outra "soprava de raiva" (p.51); a casa de janela azul
colonial "surgiu sorrindo" (p.62) e as folbas das mores "por falta de
vento desistiram de seguir" °mei1ino em sua bicicleta. As sensa~ in
fantis deslocam a perspectiva habitual naquele processo que os formalis
tas russos chamaram de estranhamento. Este enaturalmente praticado pela
crian~a, tomando-se 6bvio aqui, para 0 protagonista, quando de binooulos
examina a outra margem do rio.

Este mundo gira em tomo de Jolo e e0 mundo de Jollo: a mle estA
a suas ordens, mesmo antes de ele nascer (p.9), as tias ° "adoram" (p.IO).
A 6tica ea de Jolo, 0 que dA ao romance urna "nova escala" de narrativa,
hem Pau-Brasil. Ai enatural que 0 rio e a noite sejam vivos para 0 pro
tagonista, que os anjos voem no ceu acompanhando a procissio, que a
mlle e tia quase creiam que 0 proprio Jolo possa voar, e que se terna que a
lara ° tenha 8rrastado para 0 fundo das aguas. Entes extr'aordinarios silo
recuperados pela mem6ria infantil, com tada a sua aura de misterio, como
dona Iaia, cigana e bruxa de posse dos segredos do universo que, ao sair
irada da casa de Temura, deixa forte cheiro de enxofre nas narinas das
criadas impressionSveis.

Como no livro de Oswald, os motivos principais aqui silo relativos
a uma infincia brasileira tradicional burguesa, dos idos de 1900: familia,
religillo, sexo e, secundariamente, escola. Esta sociedade e, contudo,
menos rigida que aquela da acanhada Silo Paulo de entio. A influencia
campestre parece Dio 56 emprestar sua aura mligica a coisas e seres, como
tambem abrandar regras sociais. E sobretudo um mundo de muito amor,
no qual 0 pequeno Jollo, de nome significativo, impera com toda a fotya
de mho, sobrinho e neto Unicos. Se suas travessuras silo punidas, tal as
pecto e menos salientado que a admira~o e afeto que evoca nos fa
miliares.

o motivo religioso acompanha 0 nascimento do heroi, equi
parando-o ao de Jesus, de modo delicadamente ir6nico, pois Temura
nasce as badaladas do sino de Natal. Logo, urn singelo quadro frisa a se
melhan~a: "Uma vaca lambia os caixilhos do quarto, um cavalo branco
vinha se aproximando. Ele tambem ia nascer numa noite de NatalI A
missa do galo dissolvia-se pelas ladeiras" (p.IO). Quadro apropriado para
a cidadezinha barroca de ar de presepede montanha. Logo ap6s, a ironia
suave do narrador se encarrega de cotrigir 0 que haveria de sacrl1ego em
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tal oompar&9lo, pois, "No c6u algo estava auaente a estrela dos magos". E
apesar de as tias entrarem e "(adorarem] um pouoo" (p.IO), a visita dos
colonos ao filho do patrilo cuma parOdia da adora9Io respeitosa <los pas
tores de Belc!m:"Os homens admiravam as sedas. 0 abajur, 0 cortiDado. a
mobilia. Nem percebiam 0 menino". Este, alias, Dada tinha de Menino Je>
sus. "mirrado,peludo e indignado da vida." (p.ll)

A religiosidade das antigas Cidades do Ouro euma das coostantes
da infAncia de Joio Temura. Em longa cena temos sua Ie89Io • queima do
Judas de pano, S'bado Santo (P,16). Anoite. antes de donnir. lem.bra-se
do cheiro de incenso da procissio, aqual a crian9a apavorada fora levada
pela velha mIe preta (p.29). 0 narrador heterodiegttico descreve os ele
mentos essenciais: incenso. canto gregoriano. assistentes, os passos de Je
sus e as est8tuas dos profetas. A cena e introduzida e frisada por
pormenores que apesar de pertencemn ao c6digo de manifesta90CS re
ligiosas e barrocas. insinua a1mosfera mftica: "Anjos rechonchudos so
pnlvam num c6u de Novo Testamento" (p.29). Estes anjos sio retomados,
em clave cOmica, em epis6dio mais loogo no qual Temora, outro icaro,
tenta voar da ameixeira, munido de velbas asas de anjo encontradas em
baD antigo. Seu desaponto C. infelizmente, Binda mais duro por 9C[' pUblico
e seguido de gargalhada da familia e de visitas.

Como nas Memorial aenUIDeBtail de Solo MIr...... por ve:zes 0

motivo religioso se liga ao sexual. Em outra cena, "As virgens da pro
cissIo" (p.47), Isaac nfo pode compreender que as meninas que "[haviam
feito] porcaria com a gente" no quintal (p.48) subitamente se metamor
foseiem em virgens de procissio. de veu e branco. Contudo. subitamente
serio. Joio compreende. Em sua 16gica Dada prosaica, e petfeitamente
normal que as meninas se compenetrem de pape1 importantissimo. as
sumindo-o. Pouco mais tarde, porCm, toma-se tao cetico como Isaac ao
de8cobrir num livro que Deus nio existe. Tal como JoIo Miramar,JoIo
Temura anmcia a grande nova amle. em cena igualmente c&nica e na
qual as rea¢es matemas coincidem.

Em materia de curiosidade sexual. Temura emuito mais arrojado
que Miramar. indo alem de cogi~ e anseios. Por dues vezes levanta
as saias da criada Josefina (p.25 e 28), seodo em ambas repreendido. Em
mem.oravel ocasiio. agarra a prima e a beija, para escllndalo da familia.
"Mons1ro" e "cinico". ecriticado, exceto pel0 avO. que 0 encara com or
guJho. sentimento que coincide com 0 do prOprio ]010. Ap6s tal trans
gresslo, pouco impressionado com 0 castigo, sooha em voltar • carga.
principalmente ap6s se haver tornado "her6i" (p.36) com a fuga a cavalo
falta esta nio punida.
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o pequeno Jolo Be torna lfrico ao descrever • mle a mulher linda
que avistara e que 0 fiza:a perder a~: "PlIRCe a Iara... pan:lCC

mna noite muito bonita. Parece uma rede... P8lllCC um pouco com voca
quando esta rezando para mim..." Escandalizada, Liberata lhe diz pII'& DIo
olhar para "aquilo" porque euma mulhec cia vida. (p.22)

Ao passo que nas Memorial IeDtlm..... 0 nmador menciona
quatro escolas fIeqOentadas pelo protagoDista, em Joio Temura bA
somente~ sobre uma professora. que 0 mcoino escolhe pol' sec a
mais gordinha, e que lhe ensina geografia e outras matbias. Ja rapaziDho,
e mandado para 0 colCgio intemo, de padres. no "casarlo onde... Be

aprende latim e ciencias" (p.61). 0 Livro II enfoca sua permanancia de
um 8DO af. Unica passagem triste cia juventude de Temura, a nIo sec pelo
afogamento cia criadinha Maria. Subitamente. 0 sol como que desaparece
para 0 protagonista: "As batinas enegreciam a sombra dos ccmedores. A
noite, os pesadelos" (p.61). Reagindo contra "as 1revas. 0 mofo. a
angUstia", um dia ele pula a janel.. pega mna canoe e rema rio abaixo ate
reconquistar a felicidade ao vcr, em prosopopeia. "a casa [surgir] como
que scnindo" (p.62). Tudo nos leva a cree, pois, que JoIo Temura, mcoino
"diferente", mesmo 80S oJhos dos pais, educou-se pelo aJmanaque do
mundo e nlo peIa cartilha escolar. Sua ambi9lo epujante e ele sonba des-
cer rio abaixo ate encontrar 0 oceano. Adulto e morando no Rio de Ja
neiro, conservara tode a sua imagina9lo por sacrificar a liberdade as
conveJ:19Oes dos "homens imponentes" (um dos motivos do ranance). Nas
palavras do sutor: "Esse pobre JoIo Temma... DIS nuvens melhor ficaria.
uma vez que sua simplicidade e inooencia nem sempre encontravam res
posta num mWldo em que nlo conseguiu (e nem su.pmtava) atingir a
chamada idade cia razIo e das conveniancias sociais que tIo tristemente ja
alcai19lJD0s" (lntr0du91o a Jolo Temura).

Em conc1us1o, a ge9Io inicial tanto das Me_rial Seadm.e......
de Joio MIramar como a de Joio Tel'DUJ'a pGem em pritica a li\:Io do
MaDifelto Po-Brad. com prosa "8gil e cindicla como crian9&", muito
proxima da poesia - tio proxima que freqOentemente com eIa Be con
funde. Islo Be d& por terem Oswald de Andrade e Anibal Machado utili
zado a infincia como tema do infcio dos romances e tamb6m. como
padrlo de visio de olhos livres", em moldes daqueIa infanti!. Assim. em
JoIo MIramar, tem-se a sintaxe infanti! a acarretar divertida ambigQi
dade, a falta de pon~ comum apoesia, os tropos insOlitos, 0 lexico
caseiro entremeado de neologismos estrangeiros. sabiamente tIabalhados.
a compor 0 livro de "met8foras lancinantes e estilo telegrifico". jus
tamente reconhecido como 0 "marco -n:ro" da prosa brasileira contem
porinea. A mesma sintaxe infantil, lexico cotidiano e imagetica lfrica
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(com pn:dom1nio da metMora e sua forma a mais represe:ntativa da mente
dna primitiva. a prosopopCia) mam 0 UDiverso de J_ Temura.
moldado. pois. pelo espfrito do protagonista. Quer na ch8cara , margem
do rio des VeIhas. quer na movimentada Rio de Janeiro. Temura 6 0 cen
tro deste UDive:rso. a traduztt sua maneira de encarar a vida. UDiverso que
jamais lie confundiri com aquele dos adultos. "os homens importantes".

Notas

1 - Manifesto Pau-Brasi~ em Oswald de Andrade. Obr. completas, voL
6. Rio de Janeiro: Editora CiviI~o Brasileira, 1972. p.6. 0 trtulo
seni abreviado no texto como OC.

2 - Em sua autobiografia, Um homem HIlI proftsslo (OC, vol. 09), 0s
wald manifesta sua pos~o desde a juventude: "Nunca fui com a
nossa literatura vlgente. A nlo ser Machado de Assis e Euclides da
Cunha, nada me interessava" (p.66). E de votta da primeira viagem 6
Europa. "Os valores esbivels da mais atrasada lileratura do mJndo
impediam qualquer renova~o. Bilac e Coelho Neto, Coelho Neto e
Bilac. Houvera um surto de Simbolismo com Cruz e Sousa e Alphon
sus de Guimarles (sicl mas a Iiteratura oficial abafava tudo. Bilac e
Coelho Neto, Coelho Nato e Bilac" (p.75).

3 - Citado por Harold de Campos em "Miramar na mira" (Oswald de An
drade, OC, vol. 2, XIV).

4 - Renard P6rez. escrltDres brasltelros cont8mporAneos. 1a. s6rie.
Rio de Janeiro: Editora Civiliza9lo Brasileira, 1970, narra "Em 1926
(morava na Tijuca), (An(bal Machado] baseado em epis6dios de in
fAncia e nas Iembran~s de Sabani, iniciou 0 seu famoso romance
Joio Temura, Urlco e VUlgar. Escreveu 0 livro at6 1932, com pau
sas, mostrando-o 80S mais (ntimos..... (p.23). 0 pr6prio Anlbal se rna
nifestani de modo impreeiso quanta a cronologia do romance,
"Iniciado 0 Iivro j6 nAo me lembro quando, e nAo sei quantas vezes
esquecido (0 que constitui tamb6m um modo de ser constru(do), che
gUei a deix&-lo de lado definitivamente.. (Joio Temura, 3. ed. (Livra
ria Jos6 Olympia Editora, 19701 p.30. Na mesma "Introd~o" a S8U

romance, 0 autor explica que as duas primeiras partes foram elabora
das mJitp antes das quatro CIltimas. (pA)
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5 - Cotejo entre os treze contos de A morte da porta-estand...... cadet
nos de Joio e Joio Temura oferece estim6vel vaned8de de
paralelos tematicos nas tr6s obras. Oeste ponto de vista, Fausto
Cunha tem pois. tamb6m razAo em declarar Joio Temurll. publi
ca9Ao p6stuma, "ponto culminante da fic9lo de Anlbal Machado".
(Seleta, 137)

6 - Lembremos os poemas dos tr6s Andrade e Cassiano Ricardo, as
est6rias de Alcantara Machado, Mtlrio de Andrade e "0 rato, 0

guarda-civil e 0 transatlAntico" (publicado por Anlbal Machado em
1926). Evidentemente, nAo se pode esquecer Rafzes do Brasil.

7 - Isto e mais Mcil de se ver no caso do extrovertido Oswald, em Um
homem 18m protlSlo. No de Anlbal Machado. baseamo-nos na ci
tada entrevista a Renard Perez, assim como em escritos dos amigos
Carlos Drummond de Andrade e JoAo Alphonsus e lembraJ1Q8s da
famnia do pr6prio Anlbal.

8 - K.D. Jackson. A prosa vanguardlsfa brasllelra: Oswald de An
drade. SAo Paulo: Editora Perspectiva, 1978. p.10.

9 - Andre Breton. Manifestos of Surrealism. Trad. R. Seaver & Helen R.
Lane. Ann Arbor. The University of Michigan Press, p.3. (A tradu9Ao
e minha).

10 - Sobre Bachelard e Breton, v.M. Ann Caws. Surrealism and the ute
rary Imagination: A Study of Breton and Bachetsrd. The
Hague/Paris: Mouton & Co., 1966.

11 - Gaston Bachelard. Poetlque de la R6verle. Paris: Presses Universi
taires de France, 1960. p.18. (A~ducaoe minha).

12 - Jackson, p.19 ss. H. de Campos usa 0 termo "epis6dios-fragmentos"
("Miramar na mira", p.20).

13 - A expressAo de Henry James, tao adequada, une a viv6ncia aobser
va9Ao. "The Art of Fiction" em Partlaf Portraits. New York: Haskell
House, 1968.

14 - Oswald combate a 16gica adulta no Manifesto Pau-Brasll: ·'Contra 0
mundo reverslvel e as ideias objetivadas. Cadaverizadas"... "Mas
nunca admitimos 0 nascimento da I6gica entre nOs". Breton faz 0

mesmo, em seu Manifesto de 1924: "... a atitude realista, inspirada
pelo positivismo, de Santo Tomtls de Aquino a Anatole France,
parec....rne claramente hostil a qualquer desenvolvimento intelectual
ou moral" (Breton 6). (A tradu~60 e minha).

116 Travessia N° 25 - 1992



15 - MadO ser;~ relembrada, anos depois, na Europa (Caprtulo 37, "A
MadO do come~").

16 - Em "Miramar na mira", H. de Campos examina cuidadosamente 0

aspecto parodrstico no romance de Oswald, pnncipalmente aquele
encontrado em discursos pedantes como os de Machado Penumbra,
e de cartas de semi-analfabetos como os irrTIAos Pantico e Nair, e 0

tabareu MinAo da Silva. Em Jolo Ternura, h6 tambem Anfase deste
processo farsesco, caro 80S modernistas. 0 protagonista escreve
aos pais, com sintaxe deploravel, e 0 estilo de Liberata se revela defi
ciente. (Outra par6dia, admiravel, e a de manifestos potrticos, lite-ra
nos ou filos6ficos, 0 "Manifesto dos nAo-nascidos", que contudo nada
apresenta da pobreza grarMtico-estillstica das parodias acima men
cionadas).

17 - Homossexualismo e rnotivo importante em Seraftm Ponte Grande e
bastante mencionado, tambem, nas mem6nas de Oswald (As or
dens de Mamie).

18 - Este trecho apresenta uma das raras vrrgulas do Iivro. As demais se
encontram nos caprtulos de parodias epistolares (que incluem cart6
es postais): 100, 104, 109, 130. Discursos yAm nos caprtulos 69,81,
88 e 162; notrcias de jomal em 79, 80, 156 e 163 - todos, obviamen
te, de carater satrnco.

19 - Em La metifora, diz Poncela, "Durante largas etapas de su desarrol
lo las estructuras del mito y dellenguaje estuvieron determinadas por
identicos mbtivos psicol6gicos. Cassirer ha mostrado con suficiencia
cual fue esta raiz primaria: el pensamiento mef6rico". (p.5)

20 - Nota 0 fil6sofo Max Black, "If we wanted to tach the meaning of me
taphor to 8 child, we should need simpler examples like 'the. clouds
are crying' or 'the branches are fighting one another.' (Is it significant
that one hits upon examples of personification?). (Black, 26). V., tam
bem, meu trabalho sobre a importtncia da Iinguagem figurada na fio
~o de Anrbal Machado, "Metafora e prosopopeia: 0 universo
animado de Anrbal Machado". Luso-Brazlllan Review, vol. 9, rfl. 1,
Summer, 1982.
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