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o dandi e a modernidade:
aspectos da fic~ao de Joao do Rio

por Claudio de Sa Capuano
(Especializagao em Literatura Portuguesa - UERJ

Mestrado em Poetica - UFRJ)

Ouvi contar que outrara, quando a Persia
Tinha nao sei qual guerra,

Quando a invasao ardia na Cidade
E as mulheres gritavam,

Dois jogadores de xadrez jogavam
o seu jogo continuo

1.. ./
Imitemos os persas desta historia,

E, enquanto la fora,
Ou perto ou longe, a guerra e a patria e a vida

Chamam por nos
Sob as sombras amigas

Sonhando, e/e os parceiras, e 0 xadrez
A sua indiferenc;a

Ricardo Reis

No livro de contos intitulado Dentro da Noite, do cronista carioca

por Joao do Rio, famoso pseudonimo de Paulo Barreto (1881-1921), urn

interessante personagem aparece com certa freqiiencia.

Trata-se do barao Andre de Belfort, urn velho dandi, que participa de

vanas hist6rias do livro, tanto como narrador quanto como ouvinte das nar-

rativas de outrem. E recorrente em tais contos as narrativas encaixadas I , isto

e, narra-se uma segunda hist6ria dentro de uma primeira narrativa que e 0

pr6prio conto. Tal esquema e uma das marcas que a influencia de Oscar

Wilde produziu em Joao do Rio e presta-se de forma exemplar para criar 0

efeito desejado no nfvel da enunciagao tematica, como veremos no decorrer

deste texto.

As hist6rias de que participa 0 barao Belfort se passam no Rio de

Janeiro, a ex-capital da colonia e do Imperio, atual capital dajovem Repu-

blica dos Estados Unidos do Brasil. Segundo Raul Antelo, 0 Brasil vivia

uma epoca que tendia a urn afastamento das influencias europeias, para assi-
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milar 0 modelo norte-americano. Toda a historia do Brasil havia sido base-

ada na coloniza<;ao portuguesa e fortemente influenciada pela Inglaterra e

pel a Fran<;a. A derrocada do Imperio e a consolida<;ao da Republica era, de

certa forma, urn rompimento com a tradi<;ao europeia, que 0 Brasil nao aban-
donara quando de sua independencia.

Junto a isto, havia todo urn processo de transforma<;ao do panora-

ma arquitetonico, visando a moderniza<;ao da capital da republica, aos

moldes do ocorrido em Paris do seculo XIX.

A historiografia liteniria brasileira posiciona os textos do final do

seculo XIX e infcio do seculo XX, tempo dos contos que aqui tratare-

mos, em perfodo de defini<;ao vaga, que pouco esclarece: pre-modernis-

mo.2 Alfredo Bosi, por exemplo, define 0 periodo como "tudo 0 que, nas

primeiras decadas do seculo, problematiza a nossa realidade social e

cultural."3 Agrupa, neste periodo, Euclides da Cunha, Lima Barreto,

Gra<;a Aranha e Monteiro Lobato e sequer cita autores como Joao do

Rio, Gonzaga Duque, Elysio de Carvalho e Benjamin Costallat, acres-

centando, ainda que "0 grosso da literatura anterior a "Semana" foi, como
e sabido, pouco inovador."4

Duas sao, segundo 0 professor Luiz Costa Lima, as grandes marcas

que distinguem a Modemidade dos seculos que a precederam: a falencia da

concep<;ao metafisica unitaria do universo e urn desabrochar progressivo da

subjetividade humana.5 Este ultimo aspecto, ainda segundo este autor, recai

no reconhecimento do eu por si proprio.

De fato, a partir do seculo XVI a subjetividade ganha forma e for<;a

na produ<;ao literaria do ocidente, exacerbando-se no Romantismo, ja no

seculo XIX como uma heran<;a da revolu<;ao provocada pelo pensamento

kantiano nos chamados primeiros romanticos alemaes.

o seculo XIX foi tambem marcado por uma serie de convuls6es de

ordem socio-economica nas principais na<;6es europeias. A Fran<;a vivia as

conseqiiencias da Revolu<;ao Francesa e toda uma sucessao de regimes poli-

ticos. Paris, durante todo 0 seculo e ainda nas primeiras decadas do seculo

XX ditava as tendencias da cultura ocidental. Walter Benjamin, estudioso

do seculo XIX, de Paris e de seu mais expressivo poeta, Baudelaire, refere-

se a metropole francesa como a propria "capital do seculo XIX".

Desta forma, como acontecera na Paris do seculo XIX, 0 Rio de Ja-

neiro do principio do seculo XX passou por grandes transforma<;6es

arquitetonicas. Ravia 0 objetivo declarado de higienizar a cidade, uma vez

que areas pantanosas eram consideradas foco de doen<;as que de tempos em

tempos assolavam a cidade. E desta epoca a campanha da vacina<;ao, pro-

movida por Oswaldo Cruz. Vem do seculo XIX na Europa a correla<;ao entre

higiene e saude. Sob 0 discurso de uma necessidade de se criar urn ambiente

menos insalubre, a cidade fa aos poucos sendo modificada. Os antigos pre-

dios, que abrigavam uma popula<;ao pobre, iam cedendo lugar as grandes

avenidas. Assim, modemizava-se 0 centro urbano e afastavam-se os pobres

da vista do novo cidadao que emergia no ambiente metropolitano.

Ainda na decada de 20 perdurava este procedimento. Aterros foram

feitos com 0 material provindo do desmonte do Morro do Castelo. Apesar
de abrigar a primeira igreja da cidade, 0 morro foi destruido e foram desalo-

jados e transferidos para a periferia da cidade os que la moravam. Rouve

assim a jun<;ao de interesses. Se os aterros davam nova fisionomia a cidade,

Pouco inovadora ou nao, a realidade e que a literatura deste periodo,

principalmente ados autores acima citados, e muito pouco conhecida tanto

do publico quanta da crftica. Joao do Rio, apesar de ter sido membro da

Academia Brasileira e ter tido forte presen<;a na cultura da capital nas duas

primeiras decadas do seculo XX, ainda nao foi exaustivamente estudado.

o que pretendemos neste trabalho e, atraves de urn breve estudo de

uma infima parte dos contos de Joao do Rio, mais especificamente pela ana-

lise da figura do velho dandi, 0 barao Belfort, estabelecer uma reflexao a

respeito de sua postura em rela<;ao ao universo ficcional a que se circunscre-

ve e correlaciona-Io ao proprio enfrentamento dos tempos que se descortinam.

Antes, porem, faz-se necessaria uma caracteriza<;ao do "clima cultu-

ral" em que se desenvolvem as narrativas, passando pela consolida<;ao da

modernidade e suas implica<;6es nos diferentes grupos sociais da diversificada

sociedade urbana da passagem do seculo XIX ao XX.
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o desmonte do Morro do Castelo afastava do centro da cidade toda uma

popula~ao pobre que hi vivia. a morro aquela altura tinha a fama de abrigar

nao apenas pobres, mas malandros e marginais de toda especie. Portanto,
"higienizava-se" 0 centro urbano duplamente.

No Rio de Janeiro modernizado, na cena da cidade modern a, nao
poderia mais haver lugar para as constru~6es antigas e seus habitantes mi-

seniveis. Como observa Renato Cordeiro Gomes, "esta cidade real, por

onde circulava uma rica tradi~ao popular, nao cabia na visao da 'ordem'.

Era vista como obscena, ou seja, deveria estar fora de cena, para nao man-
char 0 cenario ... "6

Urn outro fator de especial relevo e a atmosfera de pessimismo, urn

profundo sentimento de decadencia na Europa do final do seculo XIX8. A

Iiteratura da epoca reflete essa tendencia na vertente dita decadentista, pre-

sente, por exemplo, na poesia simbolista francesa. Joao do Rio, em suas

viagens pela Europa, estava sensivel aos rumos e as inquieta~6es por que

passava a arte na Europa. A atmosfera de decadencia tera entao forte pre-

sen~a na sua fic~ao.

Fica patente na leitura dos contos de Dentro da Noite uma preocu-

pa~ao com 0 registro das transforma~6es por que passavam as grandes

cidades. a Rio de Janeiro era entao a grande cidade brasileira. Alguns

autores, como Lucia Miguel Pereira, interpretam este fato como uma mera

tendencia sintomatica do autor. Para ela, Joao do Rio, influenciado pelo

"que julgava ser a civiliza~ao" buscava ver apenas "os vicios que por as-

sim dizer 0 internacionalizavam e, portanto, 0 privavam de feitio pr6prio."9

Por esse caminho, conclui-se que internacionaIiza~ao significa

descaracteriza~ao, que por sua vez configura uma tendencia a dependen-

cia cultural. Entretanto, 0 que se po de questionar, principalmente nos dias

de hoje, em que tanto se fala em globaliza~ao em todos os niveis, que 0

reconhecimento e a representa~ao na literatura de Joao do Rio de elemen-

tos semelhantes passiveis de compara~ao com as grandes metr6poles da

epoca, nao era uma busca por urn cosmopolitismo invejoso, que busca urn

modelo em que se espelhar, mas apenas as marcas da modernidade que as

grandes cidades elaboram, tanto na Europa, quanta no Rio de Janeiro do

principio do seculo. a fato de 0 estilo do autor ser floreado ou apresentar

excesso de importa~6es esteticas e, mais que simples importa~ao, a crista-

liza~ao na arte da tendencia que ja aparecia em outras areas, como a saude

publica e principalmente a arquitetura. a que refor~a essa ideia e 0 fato de

que nada disto e feito as escondidas. Se e possivel reconhecer urn jogo de

mascaras na obra do autor, essa com certeza nao e uma delas: Joao do Rio

Assim preparava-se 0 Rio de Janeiro para a vida urbana nos moldes

modernos. Com a remodela~ao, despia-se a cidade de sua estrutura colonial,

para que a modernidade pudesse encontrar ali urn cenano adequado. Porem,

com a destrui~ao de velhas constru~6es para a abertura de grandes avenidas,

como a Avenida Central, 0 que estava camuflado atras das paredes das anti-

gas edifica~6es saltou aos olhos dos cidadaos. A pobreza, de certa forma

escondida, surge no novo cenano. Percebe-se, assim, que as mudan~as de-

sencadearam transforma~6es no cotidiano das pessoas que ali viviam. Situ-

a~ao semelhante tematizou 0 poet a frances Charles Baudelaire em seus po-

emas em prosa. No poema "as olhos dos pobres", por exemplo, ha uma

farrulia de pobres que observa urn cafe recem inaugurado em urn dos bulevares

de Paris: "A fascina~ao dos pobres nao tern qualquer conota~ao hostil; sua

visao do abismo entre os dois mundos e sofrida, nao militante; nao ressenti-

da, mas resignada."7 E a resigna~ao diante deste abismo que marca a sorte

dos pobres nessa sociedade que se configura.

Nos contos de Dentro da Noite, Joao do Rio desenvolve enredos em

que os personagens ora pertencem a cena, ora a obscena. a interessante e

notar que muitos deles vivem suas aventuras justamente por penetrarem nos

meandros profundos de uma cidade outra, obscura, diferente daquela em

que tais personagens desfrutam do elegante convivio social.
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bebeu das fontes decadentistas e da obra de Oscar Wilde, deixando isto

sempre perfeitamente visivel na sua obra e na sua vida.

Ainda considerando a importa9iio dos valores extemos, questiona-se

o fato de que no Brasil do infcio do seculo niio havia ainda um processo de

industrializa9iio suficientemente forte para que se desencadeasse aqui 0 es-

pirito da decadencia prenunciado pela irninencia da massifica9iio do homem

comum. Entretanto, como na9iio do ocidente, 0 Brasil certamente sofria 0

eco dessas transforma90es, ate porque grandes contingentes de irnigrantes

europeus chegavam ao pais. Para um intelectual que viajava, sentir as mu-

dan9as era algo mais que fc:icil,natural. Em Cronicas e frases de Godofredo

Alencar, Joiio do Rio se mostra consciente disto ao escrever que "uma das

tristezas de viajar e notar as expressoes semelhantes da Natureza, as coinci-

dencias de aspectos que afirmam a pouca variedade dos aspectos das coi-

sas."10 Hc:iportanto pouca variedade porque se trata de um mesmo contexto

cultural, 0 proprio ocidente, que niio se restringe aos lirnites polftico-geo-

graficos das na90es. Ao citar esta passagem, Raul Antelo comenta:

o dandi e essencialmente elitista e mantem a tradi9iio do ocio
aristocratico, privilegiando rela90es de luxo e de divertimento.
Vive assim, num espa90 de aliena9iio, niio tendo consciencia do
proprio processo social que 0 envolve, mantendo-se, entiio, pri-
sioneiro de um mundo imaginario, onde um ritual de 'aparenci-
as' mascara sua real identidade. 0 diindi cria, entiio, atraves de
seus trajes, atitudes e gestos requintados, um mundo aristocra-
tico ilusorio, onde ele representa 0 tempo todo, permanecendo
inteiramente alienado da realidade social que 0 circunda. [Secco,
c.L.T.: 1978, 33]

Por isso, para 0 cronista, viajar ainda e a melhor escola de
patriotismo. Daf que a consciencia niio seja substancial: ela e
mera forma, um espelho infiel sustentado pelo Outro que ora
deforma 0 modelo, ora 0 retrato. [Antelo, R.: 1989, 83, grifo
nosso]II

De fato, 0 bariio Belfort prima pelo culto a diferen9a, amalgamando

em sua personalidade aspectos do velho e do novo. Como se trata de um

velho bariio, idade e titulo remetem ao passado. Entretanto, 0 diindi goza 0

presente, mais especificamente as delfcias e 0 conforto que a atualidade pro-

porciona. Freqiienta os clubes, os saloes, os cafes: " ...fui buscar ao club da

rua do Passeio 0 velho bariio Belfort..."13 .

Andre Belfort aparece sempre associado ao convivio social, em ambien-

tes em que a frivolidade impera. E onde e possivel fumar, beber, ouvir a musica

da moda, jogar e, principalmente, ouvir e contar historias ha pouco ocorridas e

que acabam por anunciar (e denunciar) interessantes posturas da epoca.

o bariio encontra-se sempre rodeado de pessoas, em algum ambiente

de prazer, a ouvir ou narrar historias.

No conto "Em090es", 0 ambiente inicial eo saliio de jogo, no qual 0

bariio jogava com um certo Oswaldo e "sorria um sorriso mau"14. A malevo-

lencia ou a propria insensibilidade e tambem uma marca sua. Diz a Mme.

Werneck em "A noiva do som": "0 bariio, 0 homem sem em090es, ..."15 •

Vma situa9iio inicial serve de pretexto para uma pausa, sublinhada por um

gole de chc:iou um trago na cigarrilha, a partir da qual 0 bariio ou alguem do

grupo passa a narrar um epis6dio.

Como observou Raul Antelo16, observa-se, em alguns contos de Joiio

do Rio, a presen9a do espa90 de futilidades e frivolidades em que reina 0

Dentro da Noite data de 1910. Joiio do Rio construiu um livro que

compreende 18 contos dos quais em 6 aparece a figura do bariio Belfort.

Andre de Belfort e textualmente definido como um diindi: "Estavamos

a alm09ar cinco ou seis, convidados pelo bariio Belfort, esse velhodandy ..."12

Niio se observa por parte da narrativa uma preocupa9iio com a defini9iio do

termo diindi, uma vez que, aquela epoca, sua simples men9iio por si so im-

plicava a correla9iio de uma serie de caracteristicas ao elemento assim rotu-

lado.
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dandi interagindo com 0 espac;o da populaC;ao simpl6ria, trabalhadora e prin-

cipalmente com 0 espac;o que foge a cena da cidade modema: 0 submundo

dos fumadores de 6pio, prostitutas, coristas e criminosos. Estes ultimos ha-

bitam os corredores mais sombrios da cidade, ocultam-se nos interstfcios

notumos dos becos das antigas construc;6es que aos poucos VaGsendo varri-

dos da nova constituiC;ao arquitet6nica da cidade.

Observa-se urn fascinio pelo transito entre os ambientes que 0

escalonamento social promove. 0 personagem Reitor, uma especie de dandi,

como 0 barao, afirma em "0 bebe de tarlatana rosa" 0 desejo de descer aos

escaninhos mais profundos do submundo urbano, valendo-se para isso do

anonimato que a multidao que circula nas ruas durante 0 camaval, dias de

permissividade, para, como diz, "enlamear-se bem"I7. Qualquer que seja a

aventura trilhada, quer ela seja efetivamente realizada ou se interrompa no

limiar da realizaC;ao, tudo pode ser, enfim, reduzida a expressao do barao:

uma aventura empolgante, apenas.

E inerente ao dandi a busca da realizaC;ao do desejo. Na maior

parte das vezes, 0 que se observa nos contos de Dentro da Noite e uma

realizaC;ao do desejo a distancia. Atraves da narrativa do gozo alheio ou

da simples possibilidade de gozo e que afloram as sensac;6es por vezes

chamadas monstruosas, mas que SaD contadas em meio a uma atmosfera

de calma e requinte. E como afirma 0 barao: " 0 homem e 0 animal que

gosta /. ../ Eu gosto de ver as emoc;6es alheias "18

E importante perceber as interessantes relac;6es que urn dandi como

o barao Belfort, por exemplo, estabelece com 0 passado. Se, por urn lado,

ele se vincula ao passado por urn titulo de nobreza ou por participar do

ambiente dos antigos nobres, por outro lado nao demonstra qualquer apego

a ele. Isto po de ser apreendido do conto "SensaC;ao do passado". Neste con-

to, 0 barao Belfort afirma que "s6 a mediocridade, 1.../ p6de dar a sensaC;ao

do bem velho, do velho quasi incomprehensivel para n6s, do velho

dente que 0 passado e 0 tempo dos valores que nao possuem mais valor.

Quanto a isso, nada se po de fazer. As coisas simplesmente SaDdesta. forma.

E interessante observar que 0 conto "SensaC;ao do pass ado" surge

em Dentro da Noite exatamente ap6s 0 relato que 0 barao faz em "A

noiva do som". Ambos os textos utilizam-se do som para tratar alegorica-

mente do tempo. Se em "SensaC;ao do passado" 0 barao Belfort e 0 narrador

distanciado emocionalmente do fato narrado, apenas constatando aquilo

que considera uma realidade, em "A noiva do som" aparece curiosamente

triste. Atribui sua tristeza ao fato de ter acabado de acompanhar urn enter-

rooNao se tratava, contudo, de urn enterro comum, mas 0 da "ultima moci-

nha romantic a deste agudo comec;o de seculo."21 Narra entao a hiSt6ria de

Carlota Paes, a jovem que parecia, segundo 0 barao "urn tipo de lenda a
espera da fada que a fosse salvar do bairro escuro e daquella pobre senho-

ra a trabalhar e sempre de preto." E acrescenta: "Como estao a ver, era

uma menina romantica, e que romantismo, minhas senhoras !"22. Consu-

mindo-se pela tisica, 0 mal do seculo anterior, a jovem ouvia a janela 0

som produzido por urn pianista que jamais vira. No dia de sua morte, Carlota

agonizava a espera do som do piano, que no entanto nao vinha. 0 pr6prio

barao Belfort, que chegava a sua casa, saiu a procura do pianista. Soube

antipathico, do velho repugnante, do passado integral."19 Para COlhprovar

sua afirmativa, 0 barao narra uma hist6ria passada em urn salaD de baile, em

dia de baile. Como Firmino, 0 pianista da moda, que tocava no baile, sofres-

se de urn mal subito chamaram urn outro, que espreitava 0 baile do lado

oposto da rua. Este pianista tinha tido seu tempo de gl6ria, mas se afastara

dos sa16es e caira no esquecimento, ele e suas composic;6es musicais, "ha

vinte e cinco anos, era 0 Firmino de hoje".20 Vma vez chamado ao baile,

pediram-Ihe que tocasse algo bem modemo, mas 0 pianista sabia apenas

tocar as suas velhas composic;6es, 0 que provocou a repulsa geral e todos,
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que se tratava de um louco. Encontrou "um velho homem, magro e adunco"

e travou com ele 0 seguinte dialogo:

- E 0 senhor pianista?
-Sou
- Ha aqui ao lade uma crian~a que agoniza. Vinha pedir ...
- Para nao tocar hoje. Va com Deus.
- Nao. Venho pedir que toque. Nao e possfvel explicayoes.
Essa menina vive ha um mez de ouvil-o. Esta morrendo. Pede-
lhe que toque.
o homem passou a mao pelos cabellos.
- Escute, e uma loira, muito loira? Meu Deus! Pobre pequenina!
Entao ella me ouvia? Va, eu toco, YOUtocar, va.
Depois agarrou-me 0 brayo.
- Mas escute, nao the diga como sou. Eu sou feio, perdia 0

encanto! [Joao do Rio, 1978, 109-110]

vivenciando um momento de grandes transformayoes nao apenas no Rio de

Janeiro da epoca, mas de todos os grandes centros urbanos. A Europa vivera

o desenvolvimento industrial nas ultimas decadas do seculo XIX. Paris, mo-

dernizada arquitetonicamente, ditava as regras do convfvio social. 0

utilitarismo, a uniforrnidade e em ultima instancia a massificayao dos cida-

daos sac conseqiiencias diretas destas transformayoes.

Contra a massificayao, 0 dandi busca, atraves do culto da diferenya,

justamente uma individualizayao como forma de assinalar sua nao aceitayao

as transformayoes, a estandardizayao do homem. Rejeita claramente 0 tra-

balho, a produyao de qualquer especie. Como 0 fllineur, rejeita 0 trajeto

casa-trabalho-casa. Se 0 fllineur reinventa este carninho, 0 dandi sequer co-

gita a possibilidade de percorre-lo. Em Cronicas e frases de Godofredo de

Alencar, Joao do Rio afirma:

1.. ./ Nao haveria foryas que me fizessem prestar atenyao a urn
homem que tern ordenado, almoya e janta a hora fixa, fala mal
da vizinhanya, Ie os jornais da oposiyao e protesta contra tudo.
Nas sociedades organizadas interessam apenas a gente de cima
e a canalha. Porque sac imprevistos e se parecem pel a coragem
dos recursos e a ausencia de escrupulos" [Apud. Antelo, R.:
1989, p.87]

A pequena enfim morre ao som do piano. A menina romantica e aquela

que ainda guarda caracteres do tempo que ja passou. 0 pianista, dito louco,

e capaz de estabelecer com 0 barao 0 dialogo citado. Sua "loucura" e, como

a mOya e sua doenya, 0 fruto do tempo que ja pas sou.

Emocionado, 0 barao conclui a narrativa. No conto imediatamente

posterior, 0 barao Belfort fala do mesmo assunto, sem qualquer esboyo de

emoyao. Constata apenas 0 que resgata a sensayao do passado, mantendo

urn ar grave mas sereno, algo reflexivo, talvez profetico. Nos dois contos

fica claro que 0 barao tern consciencia do que representa 0 passado.

o dandi e entao 0 tipo de figura que vive intensamente 0 presente.

Entretanto, para viver 0 presente com tao profundas marcas do passado 0

dandi se posiciona como uma especie de ser hfbrido, pois e oriundo de uma

antiga tradiyao s6cio-economica, vivendo em um mundo que corr6i seu es-

payo. Vive portanto a pr6pria atmosfera da decadencia e procura, a seu modo,

reagir.

Os personagens que aparecem em vanos destes contos de Joao do

Rio representam uma aristocracia decadente do infcio do seculo XX,

Walter Benjamin, em ensaio sobre ofllineur3, aponta um aspecto

interessante. Afirma que por volta de 1840 "foi de born-tom levar tart a-

rugas para passear pelas galerias. 0 fllineur deixava que elas the pres-

crevessem 0 ritmo de caminhar."24 Ha af outra aproximayao entre 0 dandi

eo flaneur. Sob a metafora da velocidade esconde-se uma face da postu-

ra de rejeiyao. 0 mundo industrial e 0 mundo da velocidade, da produ-

yao frenetica. 0 fllineur rejeita a velocidade com 0 ritmo lento de seu

passo. De forma analoga, 0 dandi imprime a morosidade no desenrolar

de suas narrativas.

o barao Belfort, enquanto dandi, faz de sua vida a pratica destas

caracterfsticas. Vivencia a elegancia social, que deveria passar necessaria-
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mente pelos cafes, confeitarias, clubes e pelos sal5es das figuras publicas de

maior destaque na epoca. 0 ambiente de 6cio e futilidade e tambem 0 dos

gostos efemeros, descartaveis. Por estar circunscrito a esfera cultural do Brasil

finis secular, 0 barao cultua valores importados da Europa, mais especifica-

mente de Londres e Paris, pois estes SaD0 epicentro da irradia9ao nao ape-

nas dos modismos, mas de todo 0 complexo processo social que alimenta a

mentalidade decadentista.

processo industrial eminente. E portanto a personifica9ao do repudio. So-

mente freqiientando lugares considerados elegantes, nao realizando 0 per-

curso diario da casa para 0 trabalho e vice-versa, vivendo enfim no luxo e

no 6cio, 0 diindi consegue causar a impressao da diferen9a.

Com rela9ao ao futuro, nao ha qualquer rea9ao explicita por parte

de Andre de Belfort. Qualquer considera9ao a esse respeito s6 pode ser

obtida mediante analise de seu modo de vida no presente. Como dissemos,

o barao vive no presente 0 presente, ainda que este esteja revestido de uma

mentalidade da decadencia de valores passados. Suas atitudes em nada

apontam para 0 futuro. 0 barao, ao menos no conjunto de contos de Den-

tro da Noite, nao possui familia. Nao houve, pois, a gera9ao de filhos, que

herdariam nao apenas 0 titulo de nobreza, mas 0 local social a que perten-

cia a aristocracia. 0 fato e que este local nao mais existe. A nao gera9ao de

filhos, a esterilidade familiar trans mite enta~ duas ideias. Em primeiro lu-

gar, a quebra da continuidade do esquema familiar, da perpetua9ao dos

la90s familiares e da posi9ao social. Em segundo lugar, rompe com 0 prin-

clpio basico da perpetua9ao crista do homem. Ora, aquele que se nega a

contribuir para a perpetua9ao esta antes de mais nada agindo contra, rea-

gindo ao convencional, ao convencionado. Vivendo 0 presente sem espe-

rar qualquer coisa nem do pr6prio presente, nem do futuro, sem ter qual-

quer postura explicitamente critic a com rela9ao ao presente, isto e, de-

monstrando uma especie de pouco caso, "dando de ombros" para as ques-

toes pertinentes do presente e enfim sua maneira de reagir. Nao po de gerar

filhos, pois representa urn tempo morto, esteril, urn tempo que ja nao mais

cabe no mundo.

•
• Assim, da forma como Joao do Rio apresenta 0 personagem, a pri-
•
• meira leitura, a mais superficial, e a que aponta para uma valoriza9ao dos
•
• costumes que reforcem e legitimem de alguma forma 0 6cio em que vive 0
• diindi. Entretanto, como 0 barao Belfort, mesmo tendo caracterfsticas nega-

tivas aparentes, citadas pel as pr6prias pessoas que com ele convivem, con-

segue manter urn ar de dignidade, a postura de alienado pode talvez ser lida

como urn mascaramento, uma consciente camuflagem daquilo que ele pode

de fato estar representando: 0 repudio.

Porem, 0 repudio aos rumos que tomam os tempos que se

descortinam nao configura uma ideologia do dandismo. "Nao e uma teo-

ria, nao conhece leis, nao se limita em conceitos. 0 dandismo e urn modo

de cultura que se caracteriza por ser do contra", como afirma Raul

Antelo25. Assim, a atmosfera do "dandismo" e construida por urn con-

junto de aspectos que passam desde a indumentaria e ao gestual, ate 0

requinte vocabular26 . Sendo "do contra", cultivando a diferen9a, 0 diindi

se opoe ao igualitarismo. Para rejeitar 0 que possa haver de utilitario, 0

diindi acumula objetos inuteis, ama as cole90es futeis ("Hontem, as 6

horas da tarde, fui buscar ao club da rua do Passeio 0 velho barao Belfort,

que me prometera mostrar, tres dias antes, a sua cara colec9ao de esmal-

tes arabes"27).

Sua vida presente e, portanto, uma con stante luta, muda e solitaria,

contra a padroniza9ao do homem, atraves da massifica9ao que traria 0

o que 0 diindi repudia e a filosofia do aristocrata, protagonista do

filme "Leopardo", que, ante a inexorabilidade das transforma90es que via

acontecer, afirmou que era preciso mudar para que tudo continuasse igual.

Esse personagem diz sim as transforma90es, para que possa continuar, como
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antes, do lado do poder. A postura do diindi, ao contnmo, nao e a do sim, e

a postura do nao, da recusa, do repudio. 0 diindi, ante a imobilidade que 0

presel1te Ihe oferece, prefere dizer nao ao futuro e se extinguir ao apagar das

lutes de seu tempo.

De tudo 0 que abordamos neste trabalho, procuramos frisar uma

questao maior, os possiveis papeis que a figura do diindi pode exercer

Contexto da modernidade, uma vez que tal tipo faz parte do seuno
ideari0. Se assumirmos como verdadeira a proposi9ao de Raul Antelo

de qve "a modernidade implica enfrentamento"28, 0 diindi, enquanto

parte da mOdernidade, estaria perfeitamente apto it rea9ao. Vejamos

como isso se daria.

A leitura que a professora Carmen Lucia Tind6 Secco faz em Morte

e pra~er em Joao do Rio e primorosa por diversos aspectos. Urn deles e

a pr6pria associa9ao entre prazer e morte, que da titulo a seu trabalho. 0

prazer e, em ultima instiincia, a busca de todo ser que vive. Isto se

decodifica em uma serie de procedimentos que a humanidade adota,

rittJaIisticas ou nao, que denotam por fim essa busca. Ainda citando Raul

AntelO, 0 baile, por exemplo, "e a associa9ao transit6ria de parceiros

'0 Jnico obietivo se esgota no proveito e no prazer."29 Nesta passa-cUJ ~

"" ° autor, ao fazer uma leitura do conto "0 bebe de tarlatana rosa"ge".,
identifica 0 bebe como metafora da vida, passivel de remissao ao seu

opostO' a mOrte. 0 bebe destaca-se de urn baile de carnaval ao qual 0

sooagem Beitor vai em busca do prazer. a desfecho, como sabemos,per
e uooanao realiza9ao do prazer, que se converte em algo macabro, quan-

do da descoberta por parte de Heitor que 0 nariz posti90 escondia uma

face roedonha, uma caveira, face da morte. A voluptosa busca do prazer

co]OC30personagem em rota de colisao com a morte.

De forma analoga, a atua9ao do diindi transita entre os limiares do

prater e da morte. As caracteriza90es de Andre de Belfort extraidas dos

contos de Joao do Rio revelam uma tendencia ao prazer urn tanto sadico,

uma atra9ao pelo m6rbido. E que a morbidez faz parte da realidade de tais

figuras. Antonio Arnoni Prado afirma que uma forma de recompor 0 ressen-

timento pel a perda de valores faz com que 0 diindi conviva com os margi-

nais por opressao. Assim, "quanto maior e mais verossirnil 0 retrato da rni-

seria no mundo que mudava, tanto men or 0 desencanto pel a perda do mundo
que caiu."30

Ha portanto uma especie de sentimento de urgencia na busca do pra-

zeroOaf talvez venha uma total inobservancia do futuro e uma contempla9ao

cetica do passado, 0 que acaba gerando uma valoriza9ao do momento pre-

sente. A busca do prazer passa necessariamente pela morte porque esta ron-

da 0 destino mais pr6ximo de tipos como 0 diindi.

Enquanto representante de uma classe que se extingue, a aristocra-

cia, 0 diindi se cerca da futilidade para, quem sabe, encobrir a esterilidade.

o mundo de futilidades talvez seja a mascara mais profunda de que 0 diindi

se utiliza. Ao fazer cole90es de objetos inuteis, ha uma clara rejei9ao ao

lItilitarismo, fruto do trabalho em massa. A desconsidera9ao da possibili-

dade do trabalho e igualmente uma forma de manter a singularidade, de

nao se deixar massificar, nivelar, ainda que para isso se valha da aparencia

de frieza, insensibilidade e falta de sentimentos. Se nao produz, 0 diindi

igllalmente nao reproduz, nao gera filhos. Estes seriam os herdeiros de

Iftulos que ja nao existem, pois pertencem a urn tempo que ja nao mais

'abe no mundo.

Todos estes aspectos sao, contudo, inferencias a partir de uma serie

de procedimentos comportamentais que apontam inicialmente para a frivo-

lidade. Como nao ha uma aparente consciencia da morte, do ocaso de urn

tempo, a primeira leitura a que se chega, de fato pertinente, e a de que ha no

dandi uma postura de aliena9ao:

o diindi faz do prazer uma ascese. 1.../ Mas ele nao manifesta
essa superioridade em termos de dasse, pois nao tern clara cons-
ciencia dos processos de aliena~iio.0 que ele opoe e 0 indivi-

· ~
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a.. • A troco de que, senao da propria sobrevivencia, 0 dandi faria esse

•
• jogo de oposic;;6es? Quem luta pela sobrevivencia esta, de certa forma, atu-
•
• ando no processo social. Porem, como tudo se passa sob a mascara da futi-
•
• lidade, 0 que e aparentemente uma mera oposic;;ao entre individuo e massa,
•
• 6cio e trabalho, e na verdade uma tomada de posic;;ao. A questao e que essa
•
• tomada de posic;;ao nao parece ser fruto de reflexao, e urn ate compuls6rio,
•
• fruto talvez de uma melancolia, de urn sentimento de mal-estar ante os ru-

que ha em Joao do Rio uma clara incorporac;;ao de uma estetica importada da

Europa, com nftida e nao camuflada influencia de Oscar Wilde. A autora

aponta na imitac;;ao estetica uma reduplicac;;ao do discurso europeu, que ca-

racterizaria uma postura de dependencia cultural. Outros te6ricos, quando

falam em falta de inovac;;6es na literatura de Joao do Rio concordam de certa

forma com esta visao. Entretanto, a qualidade da obra de arte nao esta exclu-

sivamente relacionada ao ineditismo ou a inovac;;ao. Para a arte modema, 0

ineditismo e sim urn dos requisitos da qualidade, mas isto faz parte de urn

ideario que aquela altura ainda estava por acontecer. Na pr6pria hist6ria da

arte, no Renascimento por exemplo, a copia nao invalidava a qualidade ar-

tistica da obra. 0 que a autora caracteriza como dependencia cultural talvez

seja melhor caracterizado em termos de vinculac;;ao cultural. Joao do Rio

comungava da logica de Salome, com sua danc;;a iniciatica, a danc;;a da

modernidade. A c6pia nao invalidava a simbologia de Salome. Ao contra-

rio, as reproduc;;6es de sua figura eram abundantes. Nao se tratava apenas da

cultura europeia, francesa ou inglesa. Trata-se de uma inflexao no contexto

da cultura do ocidente, no qual 0 Brasil e 0 Rio de Janeiro, enquanto cidade

mais importante do pais, estao perfeitamente bem inseridos. Ha, neste caso,

mais que a simples importac;;ao, a apropriac;;ao dos valores que se desenvol-

vem nao apenas na mentalidade europeia, mas na cultura do ocidente.

De fato, e a 16gica da massificac;;ao que se anunciava. Se hoje falamos

em globalizac;;ao em todos os niveis, e porque ha urn vinculo em termos da

16gica do processamento da cultura no ocidente. Nao se po de afirmar que a

massificac;;ao humana e sua reificac;;ao seja meramente fruto de uma situac;;ao

de dependencia cultural. B, ao contrano, a prova da vinculac;;ao entre cultu-

ras que possuem suas idiossincrasias, mas que guardam entre si marcas mai-

ores que as identificam entre si.
B como no ultimo conto de Dentro da Noite, em que 0 personagem

narra sua aventura pelo submundo das classes sociais a que nao pertence,

• mos que a vida toma.
•
• Assim, mesmo desconhecendo os processos de alienac;;ao, como afir-

ma a professora Carmen Lucia, 0 diindi nao tern necessariamente que estar

circunscrito unica e exclusivamente na alienac;;ao. 0 dandismo nao e uma

teoria31 porque 0 dandi nao se preocupa em defender nada, nao se engaja no

processo historico na defesa de uma teoria e, tamMm, porque vive urn tem-

po de abalo das convicC;;6es,de transformac;;6es que apontam ainda para va-

rios lados sem apontar para lugar algum. B 0 ambiente da incerteza, da des-

crenc;;anas perspectivas. As decadas que se seguiriam as primeiras do seculo

xx se incumbiriam de reativar as crenc;;asem ideais utopicos. Mas isso nao

era de forma alguma possivel no momenta em que atuava 0 dandismo.

Portanto, sob a aparencia de alienac;;ao, ou seja, da ausencia de ac;;ao,

ha talvez uma forte e instintiva reac;;ao.0 dandi nao e, entao, 0 que age, e 0

que reage. Sua reac;;aoe meio que intuitiva, talvez instintiva: a sobrevivencia

se da pel a busca do prazer, 0 prazer para 0 dandi se da sob 0 signa da morte.

Chega-se assim ao paradoxa: e precise desejar para nao perecer, mas a bus-

ca do prazer, da vida, s6 e possivel atraves do culto dos valores que lenta-

mente se apagam.

A suposta alienac;;aodo diindi aponta tambem para urn outro aspecto,

que a professora Carmen Lucia caracteriza como dependencia cultural. B
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sentindo-se ambientado, porque a "sujeira" em que mergulhava fosse talvez

"0 fundo de lama com que fomos todos feitos ..."32 A lama nao possui iden-

tidade, e comum a todos, miseniveis ou nao.

Seria entao sabio 0 dandi, 0 barao Belfort, por se contentar com 0

espetaculo do mundo? E uma possibilidade. 0 barao teria entao prenun-

ciado 0 conselho que 0 poeta Ricardo Reis daria mais tarde, imitando os

persas que, em meio ao turbilhao da guerra, jogavam 0 continuo jogo de

xadrez.

16. ANTELO, R., op. cit., p. 15.
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o jogo pos-moderno entre 0 literario e 0

historico em 0 Selvagem da Opera
par Joice do Carma Baroni

(Mestrado em Literatura Brasileira - UERJ)

Em nossos dias, 0 relata hist6rico nao pode ser analisado ingenu-

IImente. Enquanto discurso, ele tambem e urn constructo assim como a

fic9ao.

( ... ) A diferencra entre narrativa ficcional e narrativa hist6-
rica e uma diferencra a posteriori, que se con segue levando
em conta 0 aporte das teorias tradicionais. 0 tronco das
duas, 0 que elas tern em comum, eo tronco poetico de onde
saem. [NUNES, B.: 1988,57]
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Janeiro: Francisco Alves: Instituto Nacional do Livro, 1978.

Silviano Santiago afirma em seu texto sobre 0 narrador p6s-modemo

que "nenhuma escrita e inocente".1 Tal assercrao pode ser , sem duvida, apli-

'ucla £10 texto p6s-modemo. Ao retomar 0 discurso hist6rico sobre 0 passa-

do, por exemplo, 0 p6s-modernisrno mergulha na estrutura epistemol6gica

d 'sse rnesmo discurso. Traz a superffcie uma serie de questoes que dizem

I spcito a dessacralizacrao do que se convencionou chamar de "verdade his-

!( rica". A desestabilizacrao do discurso tradicionalmente aceito ocorre a partir

do cleslocamento do "olhar" - antes preso a urn unico ponto - que agora passa

II! r consciencia de que existem outras "verdades".

Em 0 Selvagem da Opera, a pluralidade discursiva, juntamente

~'(l1110 aspecto intertextual (£10 discurso litenirio propriamente dito sac so-

Illudos outros discursos, como cartas, trechos de diarios, contratos, notfci-

IN de jomal etc.) demonstram quanto a nocrao de Verdade e falha quando

jOlllada apenas a partir de urn aspecto. A todo momento 0 narrador cons-

II' i urna deterrninada expectativa quanta a verdade. A narrativa tern infcio

'Olll urn sonho nebuloso de urn personagem identificado apenas como

(. IriOS. Mais adiante, outros aspectos vao sendo esclarecidos: sabemos

I) ora que 0 personagem se chama Antonio Carlos Gomes e passamos a

~'ol1hecer sua familia. Prosseguindo com as "revelacroes", somos informa-


