
A IRONIA COMO MARCA DE ALTERIDADE No DlscuRso

DE AGAMENON MENDES PEDREIRA

A ironia, segundo Authier-Revuz (citado em BRANDAo, sid: p.
50), ocupa uma regiao da heterogeneidade discursiva cuja demarcayao
nao se configura atraves de marc as univocas na superficie discursiva.'
Trata-se, pOl"tanto,de uma forma mais complexa, em que a presenya do
"outro" nao se manifesta de modo tao explicito, conforme ocone no
discurso relatado ou nas formas marcadas de conotayao autonfmica. Na
ironia, bem como no discurso indireto livre, na antifrase, na alusao, na
imitayao, 0 outro discurso estabelece-se em uma relayao implfcita com 0

discurso do locutor. Nao havendo urn limite lingtifstico nftido entre as
falas, as vozes instilam-se dentro das circunscriy6es de uma mesma cons-
truyao lingiifstica.

Notamos que, em Agamenon Mendes Pedreira, a ironia toma-se
urn expediente atraves do qual se imprime uma caracterfstica camica a
crftica contundente na ambiencia de seu discurso. Dessa forma, decidi-
mos privilegiar a abordagem da ironia como 0 fenameno recorrente em
que se esteia a construyao do sentido no corpus selecionado. Nao ignora-
mos, todavia, que outros vestigios de "outridade", por sua materialidade
mais explfcita, como ocorre com 0 discurso relatado e as formas marcadas
de conotayao autonfmica, trazem uma contribuiyao importante para a
feiyao polifOnica do discurso de Agamenon. Esses vestfgios, entretanto,
nao serao privilegiados em nossa analise por mera falta de espayo. Nesse
jogo entre as mm"cas de alteridade, elegemos a ironia e procuraremos
demonstrar se e como ela atua como protagonista ou coadjuvante no
cstabelecimento da critica carnic a de Agamenon.

I A escolha da palavra "unfvoca", aqui, parece-nos of ere eel' a desvantagem de chocar-
sc contra a pr6pria materia que aborda, pois, pela sua etimologia bastante clara, 0
conjunto, formado pelo elemento de composi,<ao "uni" «Iatim, unus, "a, -um: um) e
pcla base "vocu" (<latim, vox, VQC-: voz), instaura uma contradi,<ao terminol6gica:
soa minimamente ambfguo chamar "unfvoca" it marca quando tratamos justamente
da multiplicidade de vozes que habitam a forma,<ao discursiva. Dessa forma, apesar
de ser tal termo bastante comum nas tradu,<oes de obras sobre Analise do Discurso,
lIao 0 acataremos e, sempre que necessario, utilizaremos 0 termo "inequfvoco".A
ironia, assim, e um recurso equ£voco - diffcil de perceber ou classificar pelos senti-
dllS -, pois suas marcas nao san inequ£vocas - niio ha marcas que /liio sejam diff-
rcis de se captarem pelos sentidos.
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Cumpre ainda anotarmos que nao perderemos de vista a figura do
interlocutor, pois, instaurando-se como um processo significativo "cujo
destino interpretativo deve fazer parte de seu pr6prio mecanismo gerativo"
(Eco citado em BRAITH, 1996: 14), a ironia constitui-se numa estrate-
gia que preve os movimentos do outro e dele depende para que venha a
concretizar-se como meio mobilizador de vozes que se distinguem. Caso
ocorra alguma interferencia no decurso do processo ou nao se alcance
sucesso em se estabelecer urn pacto entre 0 ironista e 0 interlocutor, a
dimensao ironica nao se torna efetiva, pot-que 0 interlocutor nao conse-
gue transpor 0 limite puramente literal da construyaO discursiva.

Posto de forma mais objetiva, tencionamos dirigir nossas refle-
x5es para solucionar 0 problema de como a ironia, constituindo-se em
uma marca do "outro", contribui para a produyao do senti do dentro do
objeto simb6lico em questao (os discursos dentro das cronicas
selecionadas de Agamenon) e, em especial, de que forma ira atuar como
protagonista ou coadjuvante no estabelecimento da contundencia comi-
ca da crftica de Agamenon.

o corpus com que trabalharemos aqui constitui-se de cro-
nicas pertencentes a biblioteca virtual situada dentro do site
www.cassetaeplaneta.com.br. que mantem urn acervo dos escritos de
Agamenon Mendes Pedreira desde 23 de dezembro de 1997. Dessas,
selecionamos quatro, as quais alistamos a seguir pela ordem cronol6-
gica decrescente:

24111/2000 - "Cega, surda e muda, Brasil!! I";
17111/2000 - "Os GreIh6es da Ditadura!";
1011112000 - "As mulheres no Phoder!!!";
02111/2000 - "Os comunistas estao chegando."

Os dois primeiros textos foram reservados para a analise e os dois
ultimos para exemplificayao dentro do corpo deste artigo. Tal recorte
obedece primeiramente a urn criterio temporal (todos os textos foram
publicados no mes de novembro), depois a um criterio tematico (os arti-
gos reservados para analise tratam do assunto da censura).

Agamenon Mendes Pedreira escreve seu primeiro artigo,
"Os Candidataveis", em 23 de dezembro de 1997. No sftio
www.cassetaeplaneta.com.br. seu nome aparece alistado ao lado do de
Beto Silva, Bussunda, Claudio Manoel, Helio de La Pena, Hubert, Mar-
celo Madureira e Reinaldo. Tudo parece indicar que Agamenon seja mais

urn integrante do gropo ou urn colaborador, embora sua fotografia nao
figure ao lado das outras. Entretanto, sabemos tratar-se de urn persona-
gem criado pelos sete componentes do gropo Casseta e Plan eta. Agamenon
nao tem vida pr6pria, nao e uma pessoa real, urn sujeito empfrico.

Devido a essa configurayao inusitada para produtores de discurso
na mfdia escrita,2 resolvemos adotar as nOy6es de Ducrot (citado em
MAINGUENEAU, ] 997: p. 76-7) relativas a enunciadores e locutores.
Na terminologia de Duct"ot, "Por 'locutor' entende-se urn ser que no
cnunciado e apresentado como seu responsavel. Trata-se de uma ficyao
discursiva que nao coincide necessariamente com 0 produtor ffsico do
'Imnciado" (citado em MAINGUENEAU, obra citada: idem). Dessa
forma, distinguimos Agamenon, em uma primeira instancia, como 0 lo-
cutor do discurso, pois e ele quem diz "eu" nos desdobramentos das
sl:quencias enunciativas. Todavia, como sabemos tratar-se de urn artiff-
cio discursivo, temos consciencia de que Agamenon nao acumula em si a
funyao de produtor ffsico do enunciado. Esse funyao, cabe assinalar,
pertence aos sete integrantes do gropo Casseta e Planeta, que sac sujei-
los empfricos, concretos, de existencia independente e que, de fato, sac
os autores das cronicas que recebem a assinatura de Agamenon.

Em uma segunda instancia, ainda acompanhando Ducrot (citado
('ITI MAINGUENEAU, obracitada: idem), discriminamos "0 locutor pro-
priamente dito" (L) e "0 locutor enquanto pessoa do mundo" (A). L,
d 'finido como 0 responsavel pela enunciayao e considerado apenas em
I"linyaOdisso, identifica-se a Agamenon, enquanto A, que e uma pes soa
que pode possuir outras propriedades alem das de L, identifica-se aos
Illlcgrantes do Casseta e Planeta, autores dos atos iJocl1t6rios.

Cumpre ainda destacar tres propriedades que Ducrot (citado em
IIRANDAO, sid: p. 57) especifica ao contestar a tese da unicidade do
'Illjcito faJante:

a) ele e encarregado de toda atividade psicofisiol6gica necessaria a pro-
dll(,'ao do enunciado;

b) eIe e autor, a origem dos atos iIocut6rios executados na prodw;;ao do
I 1I111lciado(atos do tipo da ordem, da pergunta, da asser~ao ... );

c) aIem da produyao ffsica e da execuc;ao dos atos i1ocut6rios, e habitual
lill ihuir ao sujeito falante uma terceira propriedade, a de ser designado em

http://www.cassetaeplaneta.com.br.
http://www.cassetaeplaneta.com.br.


Aironiacomomarcada alteridadenodiscursode AgamenonMendesPedreira I 73

urn enunciado pelas marcas da primeira pessoa quando elas designam urn ser
extralingtifstico [...].

Dessas tres propriedades, podemos atribuir as duas primeiras aos
integrantes do Cas seta e Planeta e a terceira a Agamenon. Geralmente,
na mfdia escrita, 0 articulista acumula essas tres propriedades, ou seja, 0
autor e tambem locutor do ato ilocut6rio. Nesse particular, Agamenon
diferini deles, porque s6 teni condic;:6es de assumir a posic;:ao de locutor.
Trata-se, como veremos, de uma estrategia duplamente engenhosa.

Ainda na perspectiva de Ducrot, temos 0 enunciador, que estara
para 0 locutor de forma semelhante ao modo em que 0 personagem esta
para 0 autor. Vejarnos como MAINGUENEAU (1997: p. 77) explica-
nos essa noc;:ao de Ducrot:

o marthismo-Ienisnismo pretende implementar urn ambicioso pro-
grama de reformas sociais, como a Bolsa-Escola, que podenl ser Louis
Vouitton, Gucci ou Chanel, vai depender das tendencias da moda e do
PT, IS claro. Outro program a que Martha Superchic pretende implantar
imediatamente IS 0 mordomo-de-famflia, que levanl a educa~ao e a eti-
queta a todos os lares carentes de Sao Paulo. ("Os Comunistas estao
chegando", 02/11/2000)

Assim, no trecho selecionado, Agamenon da voz a urn enunciador
que possui urn ponto de vista absurdo, do qual ele deve necessariamente
se afastar para que se caracterize sua posic;:ao ironica. Abaixo, transcre-
vemos de MAINGUENEAU (1997: p. 77) urn trecho que nos ajudara a
compreender melhor esse fenomeno:

Os enunciadores sac seres cujas vozes estao presentes na enuncia-
~ao sem que se lhes possa, entretanto, atribuir palavras precisas; efeti-
vamente, e1es nao falam, mas a enuncia~ao permite expressar seu ponto
de vista. Ou seja, 0 locutor pode par em cena, em seu proprio enuncia-
do, posi~6es diversas da sua.

Com efeito, urn enunciado ironico faz ouvir uma voz diferente da
do "locutor", a voz de 1.1lTI enunciador que expressa urn ponto de vista
insustentavel. 0 "locutor" assume as palavras, mas nao os pontos de
vista que elas representam. Evidentemente, isso exige que uma marca
de distanciamento apare~a entre as palavras e 0 "locutor"; caso contra-
rio, 0 ponto de vista do "enunciador" Ihe seria atribufdo.Segundo Ducrot (citado em MAINGUENEAU, 1997: p. 79), a

pressuposic;:ao constitui-se em urn processo que apresenta dois
enunciadores, chamados E1 e E2, 0 pri meiro responsavel pe]o pressupos-
to e 0 segundo pelo posto. Dessa forma, no exemp]o "0 governo nao
quer mais decidir", haveria um enunciador E1 que sustenta a pressuposi-
c;:aode que "0 governo decidia antigamente" e urn enunciador E2 que
afirma que atualmente 0 governo nao quer decidir. Este enunciador E2

coincide, pois, com a figura do locutor.

Outro processo em que figurara a presen<;a do enunciador e a iro-
nia. 0 enunciado ironico faz com que se ouc;:a a voz do enunciador, que
sera diversa daquela do locutor. Este assumira as palavras do enunciador,
mas nao seu ponto de vista, que sera insustentavel.

A referida estrategia duplamente engenhosa, utilizada pelos pro-
dutores ffsicos dos enunciados proferidos par Agamenon, consiste, pri-
meiramente, em empregar urn locutor L, chamado Agamenon, e, em
seguida, gerar enunciadores que se responsabilizarao por perspectivas
divers as das do locutor. Dessa forma, os produtores empfricos adquirem
uma impressao de afastamento e descompromisso do conteudo discursivo,
muitas vezes de teor crftico extremamente agressivo.

Ainda com rela<;ao ao fragmento destacado, observamos um locu-
tor que introduz urn ambicioso projeto do marthismo-Ienisnism03 de
implementa<;ao de reformas sociais, como a Bolsa-Educa<;ao. A
exemplificac;:ao que se segue, todavia, deixa ver 0 disparate de uma pers-
pectiva sustentada por urn enunciador que, daf por diante, instituira 0
absurdo sarcastico e depreciativo com rela<;ao aos projetos de Suplicy,
associando-os a futilidade e ao superfluo. Esse enunciador fala sobre os
cuidados com a moda da entao candidata a prefeitura de Sao Paulo Martha
Suplicy e sua alta qualidade de vida, incompatfveis, em primeira instan-
cia, com as preocupa<;6es de urn partido que, a princfpio, centra suas
bases sobre princfpios que visam a promover 0 bem-estar social atraves

, Esse neologismo faz alusao ao marxismo-leninismo, 0 conjunto de ideias sociais,
polfticas e economicas desenvolvidas pelo marxismo e pelo leninismo. Assim como
"marxismo" esta para Marx, "marthismo" esla para Martha (Suplicy); assim como
"Ieninismo" esta para Lenin, "lenisnismo" [sic] esta para "Lenis", que, com exce~ao
clofonema inicial, identifica-se a "penis", num trocaclilhocujo teor sexual e bastante
comum no discurso cle Agamenon. Ademais, quando se leva em considerac;;aoque
Martha Suplicy e sex610gae foi militante do feminismo, a leitura resultante cloneo-
logismo tem implicac;;6esque antecipam 0 veio ironico clasafirmac;;6essubseqUentes.



da redistribuic;ao de renda. Dessa forma, 0 enunciador traz a luz as con-
tradic;6es de urn sistema que delega poderes a urn individuo cujas priori-
dades se afastariarn ou entrariam em contradic;ao com a filosofia de
promoc;ao do favorecimento das classes menos privilegiadas - a classe
dos trabalhadores.

o pr6prio tom caricaturesco e de absurdidade e a malTa que dis-
tancia 0 locutor L da perspectiva insustentavel do enunciador. Observe-
mos, mais uma vez, as palavras de Maingueneau (citado em BRAITH,
1996:52):

... 0 'locutor' de uma enuncia<;ao ironica encena, por assim dizer,
um personagem que sustenta uma posi<;ao manifestamente deslocada e
da qual ele se distancia, pel0 tom e pela mfmica em particular. Ele se
coloca como uma especie de imitador do personagem que ele ridiculari-
za fazendo exprimir-se de maneira incongruente [...].

Observemos mais urn exemplo:

Assim que 0 PT tomar 0 poder de forma definitiva, profundas mu-
dan<;as serao implantadas a ferro e fogo. 0 portugues, a ultima nor do
Licio, inculta e bela, sera proibido e substitufdo pela Lingua Presa, 0
idioma oficial do sindicalismo brasileiro. Em nome do socialismo, as
concordfmcias verbal e nominal, pr<iticas elitistas do patriciado brasilei-
ro, serao abolidas. ("Os Comunistas estao chegando", 02/l1/2000)

Que 0 PT implante mudanc;as profundas, ainda que "a ferro e
fogo", constitui uma possibilidade (ainda que nao acreditemos nisso),
uma probabilidade factfvel, em harmonia com 0 conhecimento que te-
mos do mundo, no geral, e da configurac;ao pretensamente revoluciona-
ria da facc;ao polftica em questao, especificamente. E na exemplificac;ao,
entretanto, que se instala 0 deslocamento que ira operacionalizar, mais
uma vez, 0 absurdo e 0 grotesco. Nao e que mudanc;as lingufsticas este-
jam desvinculadas das circunstancias polfticas, mas sabemos que, quan-
do ocon'em, nao sao impostas ou implantadas. Dessa forma, 0 enunciador
faz emergir urn quadro em que se representa a caricatura de uma particu-
laridade lingUfstica (a "lfngua presa"), que e elevada - ou rebaixada-
a condic;ao do ridfculo, depreciativo, burlesco.

Esse juizo de valor irreverente, passado atraves da construc;ao da
ironia, s6 se toma possivel porque existe uma especie de pacto entre
locutor/enunciador e interlocutor. Primeiramente, ha de se destacar que
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I\gamenon ·ira mobilizar assuntos que estao na pauta do dia. Se tais
assuntos nao afetam diretamente 0 quotidiano do leitor, pelo menos, cons-
lituem-se em materias amplamente veiculadas em todas as mfdias e que,
de uma forma 01.1 de outra, fazem parte do seu acervo informativo. 0 fato
de Iidar com temas, fatos 01.1 ideias da atualidade, de teor artfstico, polf-
tico, esportivo ou simplesmente relativos a vida cotidiana, insere 0 dis-
curso de Agamenon no genero "cronica", apreciado pel a maioria dos
leitores. Esses aspectos, aliados a outros como a linguagem faceira,
humorada, mordaz, estabelecem a conivencia entre 0 locutor e 0 leitor/
interlocutor que, transcendendo a materialidade literal, superficial do
texto/discurso, reconhece os significados abertamente apresentados bem
como - e especial mente - aqueles que subjazem a superficialidade do
que e, de fato, dito.

Assim, 0 interlocutor percebe, mesmo que de forma algo inconsci-
ente, a "farsa" do mecanismo de urn enunciador que esconde um locutor
que oculta autores empiricos. Esse deslindamento do mecanismo "em-
busteiro", ja efetuado pela maioria dos "dezessete leitores" de Agamenon,4
faz parte do processo de atribuic;ao de significado, pois importa saber
quem enuncia, e, ao mesmo tempo, consiste em urn fator que deflagra as
condic;6es para 0 desvelamento dos significados escondidos, sugeridos.

Assim, no ultimo trecho destacado, pode-se ler, superficialmente,
que 0 PT implantara mudanc;as profundas e que uma delas sera substi-
tuir 0 portugues pela Ifngua presa e abolir as concordancias verbal e
nominal - 0 que, pOl'si s6, ja e bastante pitoresco-- ou ainda pode-se
"Ier", em um espac;o significante subjacente, uma crftica corrosiva que
faz alusao a personagens expressivos do cenario polftico brasileiro. Ob-
viamente, 0 interlocutor podera enxergar varias implicac;6es a partir da
particularidade lingufstica criticada e deleitar-se com os dados encober-
tos cujo veu acaba de retirar.

Essa multiplicidade nas possibilidades de leitura e tipica do dis-
curso ironico, conforme nos afirma MAINGUENEAU (1997: p. 99):
"Os problemas ligados a ironia nada tern de acess6rio: efetivarnente, e da
essencia da ironia suscitar a ambiguidade e, com freqiiencia, a interpre-
tac;ao nao con segue resolve-la". Talvez de forma bastante consciente,

:.Em varias de suas cr6nicas, Agamenon diz tel' dezessete leitares, em frases como:
Conforme meus dezessete leltores sabem...", "Como todos as meus dezessete leito-

res estao cansados de saber...".



urn articulista de jornal saiba que os mesmos enunciados estarao a dis-
posic;ao de varios receptores. E natural que se queira estabelecer com
alguns uma relac;ao pactual. Para esses, espera-se que a ironia, bem como
os outros recursos usados, possa se tornar manifesta atraves das marcas
apostas ao discurso, como se fossem pistas, fndices que apontam para a
sua parte submersa. Para outros (provavelmente os objetos das crfticas,
que, pOI' certo, sao igualmente capazes de enxergar as mencionadas pis-
tas), sempre se podera apontar 0 sentido literal.

Verifiquemos 0 excerto abaixo:

!lorciona 0 prazer. Alem de contribuir com alguns elementos para a di-
Illensao discursiva, a perspectiva psicanalftica fornece uma explicac;ao
para a produc;ao do comico que passaremos a explorar:

Antigamente as mulheres conheciam 0 seu lugar, que erajunto com
os empregados domesticos e os animais, na cozinha. [...] Mas em me-
nos de urn seculo as femeas abandonaram esta posi<;:aoinferior, resolve-
ramficar por cima e, como isso nao bastasse, ficaram tambem na posi<;:ao
de ladinho. ("As Mulheres no Phoder", 10/1 1/2000)

Pode ser que a representa<;:ao pelo oposto agrade<;:a 0 favor de que
desfruta ao fato de constituir 0 nucleo de uma outra gratificante forma
de expressao de urn pensamento, a qual pode ser entendida sem qual-
quer necessidade de remissao ao inconsciente. Refiro-me a ironia, mui-
to proxima do chiste e contada entre as subespecies do comico. Sua
essencia consiste em dizer 0 contnlrio do que se pretende comunicar a
outra pessoa, mas poupando a esta uma replica contraditoria fazendo-
Ihe entender - pelo tom de voz, por algum gesto simultaneo, ou (onde
a escrita esta envolvida) por algumas pequenas indica<;:6es estilfsticas
- que se quer dizer 0 contrario do que se diz. A ironia so pode ser
empregada quando a outra pessoa esta preparada para escutar 0 oposto,
de modo que nao possa deixar de sentir uma incIina<;:ao a contradizer.
Em conseqUencia dessa condi<;:aoa ironia se exp6e facilmente ao risco
de ser mal-entendida. Proporciona a pessoa que a utiliza a vantagem de
capacitar-se prontamente a evitar as dificuldades da expressao direta,
por exemplo, no caso das invectivas. Isso produz prazer comico no ou-
vinte, provavelmente porque excita nele uma contraditoria despesa de
energia, reconhecida como desnecessaria. (Freud citado em BRAITH,
1996: p. 44)

Aqui, a ambigtiidade concentra-se em torno do vocabulo "posi-
c;ao", que remete tanto ao lugar social da mulher quanta as disposic;oes
que ela pode assumir durante 0 ato sexual. Entretanto, 0 termo "femeas"
constitui 0 fndice que sinaliza a dimensao ironica do discurso e abre a
possibilidade para uma leitura alem do sentido superficial.

Ate aqui, vimos discorrendo sobre urn sujeito que produz sua fala
a partir de determinado espac;o e determinado tempo, conforme nos ensi-
na BRANDA.O (sid: p. 49), urn sujeito hist6rico e, ao mesmo tempo,
ideol6gico. Tal sujeito, projetado em urn espac;o e em urn tempo e orien-
tado social mente, situa seu discurso em relac;ao ao discurso do outro. Se,
em urn nfvel intradiscursivo, esse outro compreende 0 destinatario para
quem se planeja ou ajusta a fala, no nfvel interdiscursivo, envolve dis-
cursos historicamente constitufdos e que emergem na fala do sujeito.
Dessa forma,julgamos pertinente salientar que os elementos discursivos
mobilizados no jogo ironico dizem respeito ao imaginario e a cultura de
uma comunidade.

Qualquer que seja a perspectiva, assumimos essa noc;ao de que 0

sujeito compartilha 0 espac;o discursivo com 0 outro. Falamos sobre uma
manifestac;ao especffica dessa heterogeneidade, que e a ironia, conside-
rando alguns de seus efeitos sobre 0 interlocutor. 0 efeito sobre 0 qual
nos centraremos agora eo comico, ou seja, 0 prazer que provoca 0 riso.
Tentaremos demonstrar, com 0 auxflio de Freud (citado em BRAITH,
1996: p. 43-7), por que a ironia estabelece a comicidade e, assim, pro-

Afora 0 fato de Freud levar em considerac;ao nao somente 0 locu-
lor e 0 processo que deflagra a ironia, mas tambem 0 interlocutor (ouvin-
Ie), daremos destaque aqui ao ultimo perfodo da citac;ao, fazendo
<.:ompara<;:6escom outros trechos da obra de Freud que apresentam de-
terminados conceitos necessarios a compreensao da abordagem que em-
preenderemos aqui.5

Antes, porem, cabe ressaltar que Freud endossa uma afirmac;ao
anterior atraves da sentenc;a "[a ironia] Proporciona a pessoa que a uti-
liza a vantagem de [...] evitar as dificuldades [... ] no caso das invectivas."
I\firmamos alhures que 0 discurso comico, estrategicamente, possui a

\ Para as referencias sobre 0 pensamento de Freud, utilizamos a Edir;:iioEletronica
I/rasileira dClsObras Psicol6gicas Completas de Sigmund Freud, da Editora Imago,
que e uma reprodu~ao do texto integral da Edir;:iio Standard Brasileira das Obras
Iisicol6gicCis Completas de Sigmund Freud, publieada pela mesma editora. Mencio-
Ilaremos0 volume e 0 capitulo dos trechos citados: Vol. VIII, Parte Te6rica VII, "Os
Chistes e as Especies do Comico" (doravante Vol. VIII, PT VII, "Os Chistes"), mas
1\;10 sera possivel citar a pagina, vista que tais edi~6es eletronicas naa fornecem esse
dildo.



op~ao de mostrar 0 lado literal para 0 objeto recebedor da crftica ironica,
ou seja, 0 autor ou locutor podeni eximir-se da culpa no caso de a infa-
mia vir a ser contestada.

Cumpre esclarecer 0 que significa a "contraditoria despesa de ener-
gia" desnecessaria que produz 0 prazer comico no ouvinte para Freud.
Inicialmente, Freud (Vol. VIII, PT VII, "Os Chistes") tece considera~6es
a respeito do comico em um movimento ffsico em particular para, em
seguida, examinar se outros casos do comico podem ser analisados sob a
mesma otica. Diante da questao do motivo pelo qual rimos ao reconhe-
cermos os movimentos exagerados de alguem (como os de um maestro,
por exemplo, ou os de alguem que, ao lan~ar uma bola de boliche, segue
seu curso como se ainda continuasse a dirigi-Ia), Freud responde que
rimos do movimento exagerado ou inutil, rimos de uma despesa desne-
cessaria, grande demais.

Ao reconhecermos que os movimentos de uma pessoa sac exage-
rados, procedemos a uma compara~ao dos movimentos executados por
essa pessoa e os movimentos que nos proprios executarfamos se estives-
semos em seu lugar. Entretanto, em vez de imitar tais movimentos com
nossos proprios musculos, temos uma ideia deles atraves dos tra~os
mnemicos das despesas com movimentos similares. Assim, ao tentar apre-
endermos esses movimentos, fazemos certa despesa e, nessa quantidade
de trabalho mental, portamo-nos exatamente como se estivessemos no
fugar da pessoa observada. Mas, simultaneamente, mantemos em mente
o objetivo desses movimentos e nossa experiencia anterior capacita-nos
a estimar a escala de despesa para alcan~ar este objetivo. Assim, passa-
mos a desconsiderar a pessoa observada e passamos a nos comportar
como se nos mesmos quisessemos alcan~ar 0 objetivo do movimento.
Essas duas possibilidades, na imagina~ao, redundam na compara~ao men-
cionada a princfpio. 0 fato mais importante e que, quando 0 movimento
da outra pessoa e exagerado ou inadequado, 0 acrescimo de despesa que
temos de fazer para compreende-Io e inibido no ate de sua mobiliza~ao,
pois e declarado superfluo. Tal acrescimo de despesa, entao, e liberado
para que seja utilizado em outra parte e, segundo Freud, e descarregado
pelo riso. Em suma, a genese do prazer no movimento comico consiste
na libera~ao de uma "despesa enervatoria, que se torn a um excesso
inutilizavel quando e feita a compara~ao com 0 pr6prio movimento".
(FREUD, obra citada)
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Os "outros casos do comico" que citamos anteriormente sac os
que, de fato, nos interessam mais imediatamente. Trata-se, especifica-
mente, da caracterfstica comica encontrada nas fun~6es intelectuais. Para
'xemplificar, Freud seleciona 0 nonsense comico "produzido par candi-
datos ignorantes em um exame" (obra citada). A seguir, transcrevemos
um fragmento que nos auxiliara a compreensao acerca desse fenomeno:

o carnico encontrado nas caracterfsticas intelectuais e rnentais de
outra pessoa e tarnbern, evidenternente, 0 resultado de urna cornparac,:ao
entre essa pessoa e rneu proprio eu, em bora, bastante curiosarnente, essa
cornparac,:ao produza, via de regra, um resultado oposto aquele no caso
de urn rnovirnento ou ac,:ao carnica. Nesse ultimo caso, era carnico que
outra pessoa fizesse urna despesa de energia maior do que a que eu
juIgava necessaria. No caso de uma func,:ao mental, pelo contrario, esta
se torn a carnica se a outra pessoa efetua uma poupanc,:a da despesa que
eu proprio reputo indispensavel (pois 0 nonsense e a estupidez sac defi-
ciencias da func,:ao). (obra citada: idem)

Dessa forma, se rimos quer do excesso (nos movimentos) quer da
poupan~a da despesa que julgamos necessaria (nas fun~6es intelectuais),
Freud concluira que 0 efeito comico dependera do diferencial entre as
duas despesas catexicas6 - nossa propria e a da pessoa observada.

Conforme vimos, 0 enunciador em Agamenon emprega um dispo-
sitivo, que e "0 carater hiperb6lico do enunciado" (MAINGUENEAU,
1997: p. 99), desvelador de sua ironia. Ja nos referimos a isso quando
t1issertamos sobre 0 tom caricaturesco e de absurdidade em que consiste
II marca que distancia 0 locutor L da perspectiva insustentavel do
cnunciador. Ora, a ideia quantitativa esta presente na constm~ao de ima-
)'cm hiperb6lica imanente no enunciado ironico. Ao passo que 0 interlo-
cutor vai construindo essa ideia, prepara-se para despender uma
ljuantidade maior de energia psfquica para compreende-Ia. Quando e
Ivisado por algum sinal discursivo/contextual de que essa ideia e um
('rnbuste, 0 mesmo processo de Iibera~ao de des pes a com rela~ao aos
lIlovimentos ocorre. Esse excesso nao utilizado e, entao, descarregado
p '10 riso.

No discurso ironico de Agamenon (em que estao presentes, de
Iorma recorrente, os esgares, a caricatura, a ambigiiidade, 0 disfarce e 0

Ii Dcsp.esa e~pr,egada na aplicac;:ao, consciente ou nao, de energia psfquica em pes-
llil. COlsa ou ldela.



desmascaramento, 0 hiperb6Iico), 0 esforqo exercido pelo interlocutor e
freqiientemente elevado a niveis excessivos que desembocam, como se
viu, em um descarregamento atraves do riso.

Esse texto discute, no geral, sobre as coerq6es impostas a socieda-
de a partir da aqao meramente moralista do poder judiciario e sua negli-
gencia com rela9ao aos transgressores das leis. Ha de se notal' que 0

titulo estabelece dois niveis: um superficial e outro mais profundo.
Observe-se que, em um nivel superficial, 0 titulo constitui-se num

trocadilho compreensivel mesmo para 0 interlocutor que nao tem a me-
nor liga9ao com 0 assunto. Trata-se do jogo de palavras instituido entre
"grelh6es" e "ditadura", apreensivel ate para aqueles que nao acompa-
nharam 0 caso da "censura" pelos meios de comunica9ao e encontram-se
totalmente alheios ao que se passa. "Grelh6es", palavra nao-dicionarizada,
pela sua semelhan9a fonemica com 0 vocabulo grosseiro "greI6es" (plu-
ral de "grelo", chulo para clitoris), entra no entendimento popular pela
via da conota9ao sexual, especialmente quando aposta ao termo "ditadu-
ra" ("dita" + "dura"), alusao clara ao membra sexual masculino.

A ambigiiidade se instaura quando, em uma instancia mais
aprofundada, conseguimos identificar na palavra "grelh6es", alem do
trocadilho infame acima mencionado, um hibridismo patente com 0 ter-
mo "grilh6es", que imediatamente associamos a "cadeia", "algema",
"corrente" e, mais figurativamente, a "prisao", "tortura" e "suplfcio". 0
que vem endossar essa postura seria 0 termo "ditadura", no senti do de
forma de governo no qual 0 poder se enfeixa nas maos de um s6 indivi-
duo ou de um grupo - 0 contrario de "democracia". Dessa forma, a
partir de um mere trocadilho e, subseqiientemente, de uma interpretaqao
mais profunda, 0 titulo invocara urn conjunto de valores socialmente
partilhados - 0 horror a autoridade descomedida e 0 trauma social his-
t6rico. Isso consiste em uma forma engenhosa de estabelecer, nos dois
niveis citados, uma cumplicidade com 0 interlocutor: quer seja ele apto
ou nao a fazer os desdobramos apontados, ha sempre a outra 0p9ao que
Ihe e deixada para que possa inteirar-se com 0 discurso a sua moda.

o absurdo ou 0 nonsense funda-se pelo cruzamento da interpreta-
qao superficial do termo "grelh6es" com a conserva9ao da literalidade
do vocabulo "ditadura", donde resultaria que a ditadura teria "grelh6es",

() que seria urn disparate. Dessa forma, caracteriza-se ja no titulo uma
l'aracteristica que se poderia denominar ironica. 0 interlocutor, ainda
que intuitivamente, compreende a manobra e extravasa, no riso, a quan-
t idade prevista de energia psiquica nao utilizada, ao mesmo teI11pOem
que se prepara para a recorrencia de ardis semelhantes no decorrer do
r 'stante do discurso.7

Outra absurdo com que deparamos logo no infcio do primeiro pa-
n'igrafo e a contradi9ao "Os anos dourados da ditadura de chumbo [...]",
em que se alinham duas ideias total mente opostas. "Anos dourados", em
st:u sentido mais comum "bons tempos", nao se harmoniza com "ditadu-
ra de chumbo", epoca de tirania, abuso do poder e violencia contra a
liberdade.x Qualquer que seja a leitura posslvel desse trecho (e podem-se
vislumbrar muitas), 0 que importa e que 0 locutor instaura urn enunciador
que, atraves de absurdos ainda mais desvairados, apresentara uI11ponto
de vista extremamente insustentavel, como quando diz que nosSOpovo
"se amarra numa ditadura". Entretanto, 0 verdadeiro alvo da crftica e 0

juiz Sira Darlan (que tern seu nome transmudado em Tiro Sarlan) que,
['m sua "cruzada de proteqao ao menor", teria feito as coisas mais incon-
vcnientes e descabidas, como a proibiqao da constru9ao do metro Gavea-
Tijuca, porque isso incentivaria "as praticas mais obscenas". Entretanto,
aqui, ap6s a detecqao da ironia, 0 interlocutor facilmente entendera que a
critica ao juiz consiste em que suas aq6es sac improflcuas, futeiS e sem
sentido, pois 0 judiciario deveria preocupar-se com quest6es mais im-
portantes, como a puniqao dos grandes estelionatarios da na9ao - exem-
plo que aparece logo em seguida.

A ironia como urn fenomeno sutil, previsto em Maingueneau
( 1997 :99), talvez encontre sua verdadeira expressao no trecho destacado
a seguir: "Esta provado que as crian9as que veem a indecente barriga do
I(urico Miranda podem ficar traumatizadas e sofrer serios desvios na
sua sexualidade infantil e ingenua."

Obviamente, nao e a barriga de Eurico Miranda 0 fator trauma-
Iizante das crian9as, tampouco ela poderia causal' qualquer desvio na

I Nao repetiremos aqui, a cad a exemplifica9ao, a situa9ao de descarga de energia
psrquica despendida pelo interlocutor. Todavia, esse fen6meno in! se repetir muitas
V,'I,CS dentro do andamento do discurso.
K I'nra nao mencionar as imagens antag6nicas que cores como 0 dourado eo chumbo
'o'iscitam. 0 dourado (cor quente) associa-se 11luz, 11felicidade e 11prosperidade,
\'lIquanto 0 chumbo (cor fechada) associa-se ao peso, ao escuro, 11tristeza.



sexualidade infantil. Trata-se, antes, de uma afirmac;ao ironica que quer
dizer 0 contnirio: 0 que pode deformar 0 carater de uma crianc;a e 0

crime que os jufzes nao punem; a verdadeira "pratica obscena" e a impu-
nidade e a liberdade de ac;ao daqueles que cometem os mais vis crimes
financeiros e envolvem-se nos mais torpes esdindalos de colarinho-branco.

Observe-se 0 segmento: "As pessoas nao entendem que 0 excesso
de mulheres peladas e homens peludos nos programas de televisao e uma
medida de economia, uma vez que as televisoes gastam uma fortuna em
panos e roupas para aquela gente toda." Mais uma vez a falta de senso e
o absurdo total emergem na voz do enunciador. Sabernos que nao e para
economizar dinheiro que as emissoras exibem "mulheres peladas" e "ho-
mens peludos", mas sim para satisfazer sua clientela - a sociedade
brasileira - que e "permissiva, hip6crita [...] [e] adora ficar vendo gen-
te pelada na televisao s6 para depois ficar reclamando que aquilo tudo e
uma imoralidade, uma pouca vergonha e deveria ser proibido". Aqui,
vela-se tambem mais uma crftica com relac;ao as autoridades brasileiras,
uma vez que a palavra "pessoas" torna-se um r6tulo que engloba, alem
dos telespectadores, todos os demais segmentos sociais - inclusive os
jufzes e, entre eles, Siro Darlan.

"CEGA, SURDA E MUDA, BRASIL!" (24/11/2000)

Freud (Vol. VIII, PT VII, "Os Chistes") e 0 disfarce, 0 que bem se pode
compreender levando-se em conta que, para desvenda-Io, e necessario
que se projete uma quantidade de energia psfquica que sera, nesse caso,
revertida em fonte de prazer diante da elucidac;ao do trocadilho, do
desmascaramento do artiffcio.

Dissemos "tftulo aparentemente absurdo" pOl'que,como toda cons-
truc;aodiscursiva que faz irromper 0 absurdo no discurso de Agamenon,
aqui tambem nao se configura urn prejufzo na coerencia do enunciado.
Pelo contrario, e a partir dessas contradic;oes e absurdos que 0 locutor,
delegando voz ao enunciador, propora sentidos, que serao recebidos e
reconstitufdos pelo interlocutor. Ou seja, a ironia e, sem duvida, urn re-
curso reiteradamente utilizado por Agamenon para atribuir sentido ao
texto/discurso. 0 interlocutor, por outro lado, ao recebe-Ia, passara a
integrar esse processo de significac;ao, participando dele ativamente,
despendendo energia para soluciona-lo.

Na primeira orac;ao, 0 enunciador institui 0 infcio do absurdo quan-
do, na enumerac;ao das bandas representativas do pop mundial, cita a
CensuraY Na realidade, todo 0 paragrafo vela uma crftica ao fato de
certo juiz, especificamente, ao assumir a bandeira de defesa do menor,
ter se autopromovido, passando a mostrar-se nos meios de comunicac;ao,
a ficar em evidencia. Daf advem a comparac;ao aos grupos musicais. Na
construc;ao ironica absurda, a "Censura" gozaria, juntamente com os
astros do mundo artfstico, das mesmas prerrogativas de admirac;ao e
assedio de fils. Tal situac;ao seria conveniente ao Jornal do Brasil, que,
por passar por dificuldades financeiras ("na falta de pagamento", "enca-
the do jornal"), se aproveitaria da situac;ao para dar um destaque especi-
al ao "juiz-estrela", man tendo aceso urn debate na sociedade que, na
ironia subjacente, s6 serviria para continuar a vender jornal.

No segundo paragrafo, 0 cruzamento da citac;ao de Brecht com a
voz do enunciador resulta na sentec;a "a volta da censura lembra a ascen-
1'111.0 do nazifascismo totalitario de direita na Europa". A partir daf, de-
scnvolve-se uma serie de absurdos que nao encontrariam meios de se
t'oncretizarem, mesmo que a velha censura totalitaria ressurgisse: proi-
hiyoes e coerc;oes que nao eram praticadas nem mesmo durante a ditadu-
III militar. Dessa forma, mais uma vez, pelo repert6rio das inepcias

Prevalecendo-se da identidade entre a forma "muda" (do verbo
"mudar", imperativo afirmativo) e "muda" (feminino de "mudo", adjeti-
vo), Agamenon subvertera a f6rmula "Muda, Brasil" atraves do acresci-
mo "cega" e "surda", 0 que resulta no tftulo aparentemente absurdo "Cega,
surda e muda, Brasil!". Aqui, novamente 0 locutor tratara do tema da
"censura" nas emissoras de televisao. 0 r6tulo acima faz menyao, em
urn nfvel interpretativo mais profundo, a ac;aocensora do governo tirani-
co, cuja intenc;ao teria sido cegar, ensurdecer e emudecer, ou seja, alienar
a sociedade brasileira na epoca da ditadura militar. E um dos instrumen-
tos de que os ditadores dispunham para fazer isso era a censura, que
atuava diretamente sobre os meios de comunicac;ao e sobre a produc;ao
intelectual. 0 diferencial atraves do qual se pode vislumbrar uma pers-
pectiva diferente de leitura desse tftulo e justamente a possibilidade du-
pIa da leitura do termo "muda" que, acumulando dois si~nifi~:dos distint.os
e, ate certo ponto contradit6rios, instaurara a perspectlva IrOnICado dlS-
farce. Lembramos, ainda, que uma das situac;oes comicas descritas em 'I "Ccnsura", aqui, poderia ser considerado um trocadilho de "Seizure", antiga banda

ill' rock, considerada pOl' muitos como ultrapassada.



apresentadas, percebe-se ainda uma crftica a "desimp?r~a~cia" e a
improficuidade das ac;6es do judiciario com relac;ao a prOlbte;ao ~~ res-
tric;ao da participac;ao de crianc;as na telenovela Larros de. Fal1ult~. A
ironia prossegue na sequencia do discurso, quando 0 el~u.nclad~r aftrma
que "A Censura [...] nao conhece limites" e, ao exemphflcar, dlZ que, se
o insigne juiz Sobral Pinto fosse vivo, teria de mudar s~u"no~e para
Sobral Penis se quisesse "fazer uma ponta na novela das .0ItO,.01a, tod,o
esse desarrazoado significa dizer que se a "censura" - IStOe, 0 Judlcla-
rio _ esta a<Yindodessa forma, e pOl-quenao tern coisa mais importante
a fazer. Ou s:ja, se 0 judiciario for capaz de tomar atitudes tao estupidas
quanto mudar 0 nome de alguem apenas por raz6es falsamet~t~ moralts-
tas, entao se confirma que, de fato (como se sugere a prtnClplO), 0 que
desejam e a luz da ribalta, a espetacularizac;ao de algo apenas para que
possam se promover e aparecer na mfdia, para obterem as vantagens de
um lobby as expensas do momenta de fama e gloria.

No ultimo paragrafo, predomina 0 mesmo tom escarnecedor atra-
yes da ironia. A aparente anuencia com as atitudes da "Censura" na
proibic;ao dos "[ ...] sabonetes menores de idade de participarem da ba-
nheira do Gugu" e seguida pOl' uma sequencia nonsense em que 0
enunciador afirma que "Esta provado que sabonetes que participam des-
te tipo de suruba aquatica podem sofrer serias deformac;6es na sua per-
sonalidade saponacea". Essa afirmac;ao nada mais e do que uma
corruptela, uma subversao da declarac;ao de alguma autoridade1o que se
referia aos possfveis danos que programas como A Banheira do Gugu
ou Larrosde Famflia poderiam causar a personalidade em formac;ao das
crianc;as e dos adolescentes.

Considerando-se as reflex6es ate aqui expostas, verificamos como
a recorrencia do recurso da ironia determinara 0 tom predominantemen-
te comico no discurso de Agamenon Mendes Pedreira. A contundencia,
ou carater incisivo, se firma justamente pelo predomfnio do uso da iro-
nia. Nao se trata de a ironia dar conta, sem rodeios, do significar. Antes,

lrata-se do ritmo que ela imprime ao discurso que encontra urn papel
c1ecisivo,protagonista no significar. Dessa forma, 0 processo ironico emer-
ge como elemento organizador, estruturador do discurso pela sua pre-
ponderancia quantitativa.

A questao do prazer, como se explicou, esta associada ao excesso
de energia nao utilizada que encontra uma descarga no riso. Como a
ironia de Agamenon e construfda a partir de absurdos e contradic;6es
aparentes, 0 interlocutor e, repetidas vezes, submetido a esse processo de
descarte de energia psfquica, 0 que dota 0 discurso de Agamenon de uma
comicidade quase ininterrupta em seu decurso. Especialmente nos ulti-
1110Sexemplos da analise, pudemos verificar que a ironia em Agamenon
lraveste uma crftica ainda mais ousada, aguda e definida do que aquela
que gravita na superffcie do discurso. Isso proporciona ao interlocutor a
oportunidade de descascar as camadas e enxergar 0 que jaz pOl'baixo.
No meio desse processo, que se concretiza atl-aves de urn trabalho men-
tal, 0 interlocutor se da conta do artefato e, pelo princfpio de economia
psfquicaja explanado, obtem 0 prazer.
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