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EXTRAIT

Ayant comme point de depart notre dissertation pour la Maitris^

se Le Theatre Qculte dans la Fiction Narrative de Machado de

Assis, le Cas de 11 Adulteration d’un Adultere - ce travail a

le but principal d*analyser  les activites theatrales de Macha

do de Assis, et, a travers celles la, mettre en evidence le

jeu scenique de I1auteur qui se masque et demasque comme des

figures controverses - celle du censeur, celle du dramaturge

et celle du critique - pour nous montrer, a travers cette mise

en scene que I1aspect dramatique Machadien se trouve au dela

de la forma de la dramaturgic, propre d’une facon de voir la

vie, ce qui se realize aux niveaux de la structure et du lan

guage, dans sa fiction.

Du contexte historique et social ou se presente cette forme de

theatre, nous avon^pris quelques elements sur le theatre meme,

sur la critique et la censure, dans les annees de 1856 jusqu'a

1908, comme des marques pour la meilleure lecture de son oeu

vre.
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Estudar Machado nao foi so uma opcao; um senti-

mento maior impulsionava-me para os livros do romancista, que

a cada leitura mostrava-se com uma face diversa.

De graduanda a professora de literatura, Macha

do acompanhou-me na trajetoria, sempre com um lado desconheci-

do, uma faceta nova, algo que passara desapercebido ate entao

a seus criticos e estudiosos.

Analisei Dorn Casmurro, com uma das primeiras

turmas de alunos meus (1966), do antigo classico, no Institute
de Educacao Fernao Dias Pais (S.P.), e esta analise da obra,

tanto nos empolgou, que, a epoca, vivemos com Dorn Casmurro, a

traicao de Bentinho.

Os seminarios, polemicos, levavam-nos a grandes

discussoes sobre um dos seus mais famosos romances, comprovan-

do-se, assim, a importancia do mestre Machado.

Mas, meu ingresso, como professora efetiva, a

partir de 1968, se de um lado proporcionou-me seguranqa e esta

bilidade, por outro afastou-me das classes de segundo grau,

poucas nos anos 60, afastando-me do ensino da literatura.

ComeQando, na decada de 70, o meu curso de Pos-

Gradua^ao, voltei-me, novamente, para o estudo sistematizado
da literatura, escolhendo como tema de minha DissertaQao de

Mestrado, a obra pela qual tanto me apaixonara - Dom Casmurro.
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E tanto eu a havia lido e relido, estudado e ana

lisado, que me surpreendi encontrando nela, com o meu orienta -

dor, todo o universe dramatico que Machado soube tVo bem escamo

tear sob a forma epica.

Quern ate hoje nVo se olhou no espelho e desco-

briu-se outro, ator de uma pega - a propria vida - da qual nao

conhecemos nem o 'script* 1 todo?

Este e talvez/ o ponto magico de atra^Vo entre

Machado e os seus leitores: de Bentinho, sempre passamos, urn

dia, a Dorn Casmurro, pois o que somos, na realidade, e apenas

uma representative, o que ja traz, por si, implicit©, a adultera

qVo.

Impossivel nao nos lembrarmos de PlatVo, para

quern o que vemos, na verdade, sVo apenas representa^oes das

coisas, sombras emitidas nas paredes da caverna.

Machado da plasticidade a ideia do filosofo e

concebe a caverna, como paleo, onde as sombras projetadas equi

valent a representaQao dos atores.

A indaga^Vo ontologica tern como resposta o jogo

cenico do ser e do parecer, no qual a mascara e o elemento plas^

tico que encobre e descobre a verdadeira essencia do ser.

Agora jV nVo so o romancista a me atrair, mas

tambem o dramaturge, que eu come^ava a conhecer, para alem dos

textos dramaturgicos.

Como nVo se sentir atraida por esse misterioso

ser, que assiste V vida, como a uma opera, sabendo, sob o riso 
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ironico, que "os vermes roerao nossas carnes”?

fi logico que o autor me envoivia cada vez mais

na sua magia, e nao houve como nao sucumbir a ela na escolha do

tema para a Tese de Doutoramento. Nao havia como divorciar-me

de Machado, pelo contrario, nascera em mim, o desejo de conhe-

ce-lo melhor la nos escritos tao menosprezados, como os textos

de teatro, os pareceres como censor e a critica teatral.

A ponta levantada do veu, com o trabalho de Mess

trado, fez-nos supor, a mim e ao meu orientador, que o drama

turge, o censor e o critico teatral mereciam, com certeza, uma

atengao que ate o momento nao lhes havia sido dispensada.

Pareceu-nos, entao, que o caminho nao podia ser

outro.

E embora Machado nao tenha sido devidamente es-

tudado como dramaturge, como censor e como critico teatral, a

nossa proposta de trabalho nao se limita apenas a estes aspec-

tos. Vai alem, tentando desvendar a sua rela^ao com o teatro ,

uma relagao, por sua vez, que nao se circunscreveu aos textos ,
/

aos pareceres e as cronicas. Na verdade, ele imprimiu a sua nar

rativa aquela feitjao dramatica que lhe vinha da propria forma

de encarar a vida. Sua ficQao a incorporou em termos de estru-

tura e linguagem.

0 paralelismo vida - espetaculo, vida - teatro

e, efetivamenre, o enfoque maior que lhe alimenta nao so a dra 
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maturgia como a epica.

Nao ha o que surpreender-se. Pois Machado nao

e o eterno homem das mascaras e dos subterraneos?...

Tai era ja a nossa perspective no trabalho de

Mestrado: 0 Teatro Oculto na Ficgao Narrative de Machado de

Assis; 0 Caso da Adulteragao de urn Adulterio. Agora mascaras

e subterraneos ganham dimensoes outras.

De fato, aquilo que a primeira vista pode pare

cer uma proposta simplista ate, quando examinada atentamente

converte-se em grande desafio. Ficamos tentados a encarar tai

desafio, cujos lances ja se prenunciaram em nossa pesquisa an

terior .

Era a tenta^ao de uma caminhada critica atraves

de urn mundo sinuoso que, a cada volta, se revela e nos revela

nas imagens tragicomicas da existencia humana surpreendida no

vies do anao sob os ombros retos do gigante. Dai este trabalhc^
que busca na obra machadiana as controversas figuras de Macha

do de Assis ligadas ao teatro.

Utilizamo-nos, para estabelecermos o perfil do

Teatro Brasileiro (1856-1908), da metodologia convencional da

pesquisa historica, nao implicando, contudo, tai procedimento

em uma intenqao historicista; queriamos, apenas, que essa abor

dagem fosse o suporte sobre o qual estivesse apoiada a identi.

ficacao do Ideario Teatral de Machado de Assis.
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Tambem nao nos utilizamos das diversas correntes

das Ciencias Sociais ocupadas com o estudo da Ideologia.

Para a identifica^ao do Ideario, procedemos, de

um lado, ao levantamento da epoca, factual, concrete e objetivQ

extern© ao autor; de outro, a busca, no interior da obra macha-

diana, dos elementos esclarecedores da rela^ao mundo/autor-au-

tor/mundo do estudo dessa interacao dialetica entre o univer-

so subjetivo de Machado e o mundo real em que se insere e que

nos foi possivel extrair os elementos capazes de indicar o Idea

rio Teatral de Machado.

Temos consciencia de que este "indicador de meto

dologia" nao esta preso a moldes convencionais, a canones orto-

doxos ou mesmo a praticas usuais. Entretanto, ja o tinhamos apli.

cado em nossa pesquisa de mestrado, o que nos garantiu a convic

Qao de suas instigantes e ricas possibilidades.

Por outro lado, pretender abordar Machado, por interme

dio dos caminhos consagrados seria chover no molhado, seria a

certeza, tao-somente de um produto bem acabado, porem, sem maio-

res aberturas.

Nossa proposta, em que pese o inusitado, traz em

seu bojo flexibilidade suficientemente ampla para permitir a

exploragao sem preconceitos do rico e complex© universe macha-

diano.

^No primeiro capitulo - 0 Teatro no Brasil (1856-

1908) -, procedemos ao levantamento das principals (as que por

uma forma ou outra tiveram maior repercussao na epoca) pe^as na

cronais e estrangeiras, tentando, na medida do possivel, estabe

lecer os seus elementos componedores: tema, personagens, lingua 
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gem, etc, os quais nos permitiram tra^ar urn paralelo primeiro

entre as pecas nacionais arroladas e entre as estrangeiras; de
pois entre os elementos componedores das pegas nacionais e das

estrangeiras, reveladores de semelhan^as ou diferen^as das

convengoes teatrais presentes em uma ou outra dramaturgia.

Os resultados nos forneceram urn perfil do Tea -

tro Brasileiro (1856-1908) - principals obras e autores - que

nos serviram de parametro estetico para o estudo da dramatur -

gia machadiana.

Embora extenso, o segundo capitulo, que versa so

bre o Teatro de Machado de Assisy exigiu urn tamanho despropor -

cional quando comparado as demais unidades, porque era precise

esgotar todas as informaQoes acerca do tema, uma vez que em ne

nhuma das obras publicadas, nem mesmo o Teatro Complete de Ma

chado de Assis, edi^ao M.E.C. - a de maior folego entre todas
- reuniu o conjunto de informa^oes que pudemos compilar sobre

sua producao teatral - como tradutor e como dramaturge.

Procedemos nao so a compila^ao, mas tambem a

analise de seus textos, indicando os elementos caracterizado -

res de sua dramaturgia - bem como ao arrolamento de dados refe

rentes as encenacoes de suas pecas - atores, datas, teatro,

etc-, que muito contribuiram para a complementagao historica da

pesquisa sobre o universe teatral machadiano.

P No terceiro capitulo - A Critica Teatral no Bra

sil - realizamos o levantamento das criticas dos espetaculos e

das opinioes expressas pelos criticos (reveladoras que sao das

posturas teatrais adotadas por estes) para complementacao do

perfil da epoca.



Tao extenso quanto o segundo, o quarto capitu

lo - A Critica Teatral de Machado de Assis - tambem se mostra

desproporcional quando comparado aos demals, porque tentamos ,

como no segundo, proceder a urn estudo minucioso dos seus prin

cipals textos criticos, tanto daqueles que se constituiram num

credo dos seus ideais como critico, como dos que se constitui

ram na critica propriamente dita, com os quais propusemos

um painel dos espetaculos da epoca, da representaqao dos ato -

res, das encenagoes, bem como definimos a postura adotada por

MaCzado enquanto critico teatral. Estabelecemos, ainda, uma

comparaqao entre o critico e o dramaturge.

r No quinto capitulo - A Censura Teatral no Bra -

sil: 0 Conservator!© Dramatic© - fizemos um breve relate sobre

essa instituiQao e suas normas.

No sexto capitulo - Machado de Assis, o Cen

sor - colhemos dados relatives ao exercicio desta atividade de

senvolvida no Conservator!© Dramatic© Brasileiro, pois a anali_

se dos seus pareceres foi import ante para definir a feiejao da

"Censura" da epoca, bem como da exercida por Machado. Comple-

mentamos, com esse aspecto de seu trabalho teatral, os retra -

tos da epoca e do autor.^

No capitulo setimo - 0 Ideario Teatral de Macha

do de Assis - fez-se a amarra da pesquisa. Dos result ados en-
contrados, das pesquisas feitas, dos estudos minuciosos de to-

da a obra teatral machadiana, tentamos absorver o que nos pro

pusemos chamar de 0 Ideario Teatral de Machado de Assis.

0 ultimo capitulo - Machado de Assis, um Teatro

de Figuras Controversas - retorna a hipotese central, sobre a 

qual esteve apoiado o trabalho, porquanto foi das contradiQoes, 
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latentes ou manifestas, que permearam a vida e obra de Machado

de Assis, que fluiu todo o amplo universe objeto da pesquisa.

Como podemos considerar a obra de Machado de As

sis uma "obra aberta’^ e evidente que as possibilidades de

leitura por ela ensejadas sao multiples. A leitura a que proce-

demos, embora sugerindo novos enfoques, propondo novos temas,

nao esgota a viabilidade de outras interpretaqoes desses tex-

tos, se nao pela riqueza deles, pela do autor.

Foi, pois, esse conceito de "obra aberta" que
nos permitiu levantar a hipotese sobre a qual baseamos a nossa

Dissertaqao de Mestrado.

Era quase impossivel aceitar que o grande escri.

tor Machado de Assis houvesse sido um dramaturge mediocre.

Dessa contradiqao e da sugestao dada por meu o-

rientador de procurarmos nos romances machadianos um "teatro o

culto" resultou a analise estrutural e estilistica de Dorn Cas-

murro, reveladora da presence dos elementos teatrais na obra,

tanto na estrutura, como na propria concepqao do romance, o

que corroborava nossa ideia inicial.

A abordagem seguinte nasceu desse enfoque tea-

tral do romance machadiano, transposto tai enfoque para as ati
vidades teatrais desenvolvidas por Machado de Assis.
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Nao foi facil encontrarmos a trilha a seguir.

Da sugestao de meu orientador ao alicerce verbal, quantos re-

trocessos e avancos, quantas discussoes, quantas desilusoes...

Mas o trabalho mutuo e a orienta^ao segura propiciaram a con-

clusao da Tese.

Fica-nos, porem, a certeza de que o nosso estu-

do contribui na busca de novas luzes a focalizar o reverso obs^
euro da produqao machadiana - aquele relacionado com suas ati-

vidades teatrais - o que entendemos, tambem, como tribute ao

critico, ao dramaturge, ao censor, no sesquicentenario do nas 

cimento de Machado de Assis.



1. 0 TEATRO NO BRASIL
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0 TEATRO NO BRASIL: RAPIDA SfNTESE HISTORICA

(1856 - 1908)

Parece-nos de consenso quea nossa paisagem tenha ser

vido aos primeiros rudimentos de cenarios brasileiros e que o

nosso Indio, dirigido em "cena aberta" pelos jesuitas, possa

ser por nos considerado, guardadas as propor^oes historicas,so

ciais e esteticas, urn dos primeiros atores nacionais.

£ por intermedio deste trabalho religioso - os autos

jesuisticos - que o nosso teatro comeqa a esbo^ar-se; o enredo

e criado para o nosso silvicola e tern como firn imediato cate -

quizar o indio; a lingua e, muitas vezes, o proprio tupi. Ness

se processo de catequiza^ao a cena e aproveitada didaticamente

e a encenacao lan^a mao de todos os recursos dramaturgicos bus^

cando aliciar o indio para a fe crista, incuntindo-lhe a noqao

de pecado. Assim, por exemplo, o cauim e posto em cena para

representacao do vicio da bebida, enquanto anjos e santos per-

correm o paleo para levar, pela conversao, a salva^ao eterna.

Esse caminhar da fe atraves do teatro deu-se durante

toda a segunda metade do seculo XVI e representa uma etapa pro

to-embrionaria do teatro no Brasil, a qual se confunde com a

propria genese da Historia do pais.

0 seculo XVII, extremamente arido no que se refere

ao nosso trabalho cenico, se caracterizou, ao contrario do an

terior, por representaqoes profanas que nao tinham outro fim 

que a comemcraqao de algum acontecimento importante. Para De- 
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cio de Almeida Prado, "o teatro confunde-se entao com as fes-

tividades publicas das quais nao e senao urn aspecto urn pouco

mais refinado, ao lado dos bailes e das cavalhadas”. Mas o re

pertorio nada tern de brasileiro. Apenas uma figura a ser des^

tacada - a do baiano Manuel Botelho de Oliveira (1637-1711) ,

considerado o primeiro comediografo brasileiro, talvez porque

suas peqas tenham sido as primeiras a serem impressas no Bra

sil, embora elas mesmas nao referendem tai titulo, uma vez que

foram escritas em espanhol, com estrutura e tematicas europei-

as, como e o caso de Hay Amigo para Amigo e Amor, Enganos y

Celos, que, segundo o critico Sabato Magaldi, nao chegaram nem

a ser aqui representadas.

Caso semelhante, no seculo seguinte, e o de Antonio

Jose da Silva, o Judeu (1705 - 1739), tambem nascido no Brasil

mas cuja vida e obra - Esopaida e Guerras do Alecrim e Manje

rona, entre outras - estao ligadas estreitamente a Portugal ,

ressaltando-se, porem, que muitas de suas operas foram aqui en

cenadas, so que muitos anos depois de sua morte.

Da dramaturgia nascente da epoca e provavel que o

mais nacional dos textos, se levarmos em conta o autor, o as

sunto e o local da encenacao, seja o drama de Claudio Manuel

da Costa (1729 - 1789) - 0 Parnaso Obsequioso - escrito para

a comemoraqao do aniversario do entao Governador da Capitania

de Minas Gerais, no dia 5 de dezembro de 1768.

Os dados ate aqui apontados permitem que se arnsque

classificar esta etapa, compreendida entre meados do seculo
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XVI a fins do XVIII, como a "pre-historia" do nosso teatro.

£ com o advento da dramaturgia nacional, referencia-

do pelo 0 Parnaso Qbsequioso, que se inaugura o periodo "histo

rico" propriamente dito. Afinal passa-se a ter a escrita do

teatro brasileiro. De outra parte, essa dramaturgia ganha su

porte com a cria^ao de locais apropriados para as representa -

Goes - Casas da Opera ou Casas de Comedias - com elencos orga-

nizados, relativamente estaveis, e com apresentagoes mais ou

menos regulares.

Seriam, porem, as manifesta^oes politico sociais o

corridas no Rio de Janeiro, com a vinda da Familia Real, em

1808, para esta cidade, que iriam beneficiar a atividade tea

tral da Corte. D.Joao VI assinava em 28 de maio de 1810 urn de

creto pelo qual se ordenava a construcao de urn "teatro decen -

te", capaz de acolher dignamente a corte e os visitantes es

trangeiros. Nascia assim, no dia 12 de outubro de 1813, por o

casiao do aniversario do rei, o Real Teatro de Sao Joao, que

se tornaria o centro da vida artistica, politica e social da

capital e cuja atribulada historia de triunfos, insucessos, tu

multos e incendios iria ate 1928.

Para Sabato Magaldi, no entanto, "seria necessaria a

Independencia politica, ocorrida em 1822, para que o pais, a_s

sumindo a responsabilidade de sua missao historica, plasmasse

tambem o seu teatro*'  .
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A Independencia do Brasil e a revolu^ao literaria

provocada pelo advento do romantismo, valorizando o sentimento

de nacionalidade, proporcionaram o clima ideal para o apareci-

mento da dramaturgia e dos espetaculos nacionais.

Jose Verissimo assim avaliou a influencia da nova es

tetica no nascimento do nosso teatro - ”0 romantismo(...) ten-

tou fundar o teatro brasileiro. Com uma maior intui^ao criti-

ca e mais largo e verdadeiro sentimento de si proprio que as

escolas que o sucederam, o romantismo brasileiro compreendeu

que o unico meio de possuirmos uma literatura a que pudessemos

chamar nacional, e consequentemente, de provar a sua existen -

cia, era fazer com que ela abrangesse todas as esferas da ati-

vidade li'teraria’ .

0 instinto de nacionalidade encontrava assim na este

tica romantica o aliado decisive e, embora o vocabulo nacional

nao tivesse entao uma definiQao precisa - alguns o relaciona -

vam "a patria, outros, ao indianismo e outros, ainda, a algo

indefinivel, contando que nos exprimisse"- foi a bandeira

de todos os generos que despontaram na epoca.

Partindo desse objetivo, o que importava era "fundar

o teatro nacional" o que implicava apenas, a julgar pelos ter

(1) CANDIDO, Antonio. Forma^ao da Literatura Brasileira, 2Q
volume. Ed., Revista. Sao Paulo: Livraria Martins Edi-
tora. 1964, p.10.
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mos da epoca, em uma companhia que fosse formada por atores

brasileiros (ou predominantemente por eles), que representasse

petjas cujos autores e temas fossem nacionais.

Precisamos considerar que esta ansia de nacionalida-

de brotava em urn context© fortemente modelado por ideias e cos

tumes europeus, cujas influencias por muito tempo ainda se mes

clariam a nossa cultura.

£ o caso, por exemplo, da formacao das primeiras com

panhias nacionais, criadas em consequencia da suspensao de con

tratos de atores lusos - resultante, essa suspensao, do movi -

mento instaurado a partir da abdicacao de D.Pedro I, em 1831 ,

de repulsa aos portugueses partidarios do Imperador - os quais,

na verdade, continuariam em cena, ou como atores ou como empre

sarios.

Flavio Aguiar considera o fato como urn longo periodo

de aculturagao destes "novos estrangeiros" ao paleo brasileiro

e vice-versa.

A primeira destas companhias - Companhia Dramatica

Brasileira - fundada em Niteroi, em dezembro de 1833, por Joao

Caetano, que pretendia desliga-la de tudo o que fosse portugues

representou papel importante no que se chamou de "funda^ao do

teatro nacional ♦

Sao encenadas por essa companhia do ator - empress -

rio Joao Caetano (1808 - 1863), a 13 de mar^o, a primeira tra 
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gedia brasileira - Antonio Jose ou o Poeta e a Inquisigao - de

Goncalves de Magalhaes (1811 - 1882), um dos arautos do roman-

tismo entre nos e, em outubro, a primeira comedia - 0 Juiz de

Paz na Roga - do dramaturge Luis Carlos Martins Pena (1815

1848) .

Por essa confluencia de elementos nacionais na cena

brasileira, passou-se a considerar o ano de 1838, como o poss_i

vel marco da*  criagao de um teatro nacional.

A questao e polemica, por isso nao a discutiremos

aqui, referindo-nos apenas aos dramaturges e ao empresario que

participaram desse evento artistico tao importante historica -

mente para o teatro nacional.

Sobre a obra teatral de Magalhaes assim se referiu

Decio de Almeida Prado "... e uma serie de equivocos: equivo -

co de classico que se julga romSntico, equivoco de poeta que

se julga dramaturgo". £ de sua autoria uma outra tragedia,

Olgiato, representada a 7 de setembro de 1839 e considerada

muito prolixa e cansativamente retorica.

Diferente, contudo, e a opimao expressa pelo criti-
l

co sobre Martins Pena ... "as suas primeiras comedias, nos a

nuncios dos jornais da epoca, nem sequer trazem o nome de quern

as escreveu. Motivou-as apenas a vocagao do paleo, o desejo

de divertir inocentemente o publico, descrevendo cenas e tipos

que todos, autor, atores e espectadores, conheciam como a pal

ma da mao", ressaltando a importancia da "tradigao comica popu 
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lar - a unica possuidora de alguma vitalidade - que o dramatur

go legou ao nosso teatro'*.

Pena foi autor de numerosissimas comedias, 0 Terri -

vel Capitao do Mato (parodia de Qtelo), 0 Judas em Sabado de

Aleluia (1844), Os Pous ou 0 Ingles Maquinista (1845), 0 Dile-

tante (1845), Os Tres Medicos (1845) entre outras, e de al.

guns dramas, que nao fizeram tanto sucesso.

Completando a triade dos fundadores do teatro nacio-

nal, temos o ator e empresario Joao Caetano, que dominou o nos

so teatro perto de vinte e cinco anos, impondo-lhe a marca de

seu temperament©. £ ele, quern, na avalia^ao de Prado, realmen

te encarna e representa o espirito da epoca, a tai ponto que

"a analise do seu repertorio, formado pelos classicos (algumas

tragedias portuguesas, outras de Voltaire, outras de Shaskes -

peare), pelos romanticos, dos quais preferiu Alexandre Dumas,

e pelos cultivadores do melodrama trances que foram, sem duvi-

da, os seus preferidos, resultaria numa verdadeira sintese, nu

ma verdadeira sumula do nosso teatro em meados do seculo passa

do, revelando-nos, nao as figuras literarias exponenciais, ra

ras por natureza, mas a atividade de todos os dias, o gosto me

diano do publico”.

0 melodrama trances, nascido do teatro popular, no

comego do seculo XIX, com Pixericourt, dominou os palcos cario

cas ate a chegada do realismo, e mesmo depois, disfarQado, apa

rentemente, por este rotulo.
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E no que consistia essa estrutura teatral que por

tanto tempo predominou na cena francesa e na nossa?

Parece que o seu arcabouQO dramaturgico era sustenta

do por apenas "quatro personagens essenciais; o terceiro papel^

tirano ou vilao, manchado de todos os vicios, animado de to

das as paixoes inconfessaveis; uma mulher infeliz, ornada de

todas as virtudes; urn homem honesto, protetor da inocencia; e

o comico que fara ressurgir o riso entre o pranto. 0 vilao per

seguira a vitima, esta sofrera ate o momento em que chegando

ao auge o seu infortunio, o homem honesto aparecera oportuna -
(2)mente para liberta-la e impor ao inimigo vinganqa exemplar."

0 melodrama trances, na epoca em que Joao Caetano o

incluiu em seu repertorio, ja estava na segunda ou terceira ge

raqao, "sendo confundido, no Brasil, com o drama romantico,sob
(3)o nome generic© de "dramalhao".

Como se deduz, o que se convencionou chamar de a "fun

daqao do teatro nacional" mascarava uma realidade, pois a ati

vidade teatral que povoava os nossos palcos era diretamente im

portada da Franca.

(2) PRADO, Decio de Almeida. A Evoluqao da Literatura Dramati-
ca in Joao Caetano. S.Paulo: Perspectiva, 1972. p. 256.

(3) idem, ibidem
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Dentre os escritores que deram sua contribuiqao ao

teatro romantico, merece destaque Goncalves Dias, cujos dramas

sobressaem no panorama modesto da dramaturgia da epoca, princji

palmente Leonor de Mendonca, (1847), sua obra-prima, considera

da por muitos como a melhor peca do nosso teatro romantico, em

bora mantendo a elegancia e o equilibrio classicos.

Leonor de Mendonca e D.Jaime, os protagonistas da pe

ca, mantem urn casamento de aparencias, baseado apenas no respeito mu-

tuo. A figura de Alcoforado, jovem destemido e amoroso quebra esse aparen-

te equilibrio.. dos esposos, acendendo o ciume de D. Jaime - tai como em Ote

lo - que faz desencadear a catastrofe. Embora D. Leonor nao tenha culpa

do sentimento que, platonico, nao chega a nenhum arroubo, e condenada pelo

marido, que ao sacrificar a esposa personifica o dominio dos preconcei.

tos sociais sobre os falsos sentimentos.

No prologo, o dramaturge ao explicar a obra, da des

taque ao seu componente maior - a fatalidade - ”que faz com

que urn homem pratique tai crime porque vive em tai tempo, nes-

tas ou naquelas circunstancias".

Embora aprovada pelo Conservatorio, a tragedia nao

foi representada na epoca, o que levou o autor a abandonar o

genero.

Certamente, seria ousado generalizar-se, a partir

deste ponto, consideracoes sobre o teatro no Brasil. Afinal sa

be-se de atividade existente no Nordeste, bem como naquelas re

gioes onde ocorrera o ouro - Minas, Goias e Mato Grosso, que 
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tinham caracteristicas peculiares, dadas as condiqoes de isola 

mento em que viviam, separadas da Corte.

0 cafe propiciava o inicio de uma opulencia que re

queria, como complemento, uma atividade teatral que a adornas-

se. Presente, ainda, sera o teatro no Sul do pais, particular

mente, Porto Alegre.

Assim, as analises que ora se apresentam, guardam es

treita relacao com o movimento ocorrido no Rio de Janeiro que,

sediando a Corte do Imperio, expressa o sentido de Vanguarda

do teatro no Brasil. Ademais, este e o espa^o no qual nosso

ator, Machado de Assis, realizou o seu trabalho, em plena emer

gencia da nova estetica: o realism©.

Na visao de Galante de Sousa a fase realista, entre

nos, pode ser dividida em duas etapas: "a primeira, de 1855(or

ganizaqao da empresa dramatica de Joaquim Heliodoro) a 1884

(quando se firma o genero "revista" com a apresentagao de 0

Mandarim, caracterizada pela renovaqao do teatro nacional den-

tro da experiencia realista e pelos chamados dramas de casaca);

a segunda que se estende de 1884 aos primeiros anos do seculo XX,

identificavel pelo predominio da opereta e da "revista".

0 periodo, pois, a que se restringe o nosso estudo -

1856 a 1908 - esta circunscrito ao que Galante denominou de ex

periencia realista, culminando com o reinado da opereta.

Uma rapida retrospective sobre a vida teatral de en 
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tao - da dramaturgia a cena - nos fornecera os necessarios pa

rametros para uma posterior avaliaqao das pecas de Machado de

Assis.

Em 1852 e inaugurado, na Franga, por Alexandre Dumas

Filho, o drama realista com A Dama das Camelias, mas a famosa

obra so seria representada no Brasil, quatro anos depois, a 7 de fe

vereiro de 1856, pela companhia de Joaquim Heliodoro, em tradu

Qao de J.J. Vieira Souto.

0 drama realista foi a forma cenica encontrada pelos

dramaturges para tratarem questoes sociais, defendendo urn pon

to de vista - dai a denominacao - pecas de tese - atraves de

uma personagem tipica desse arcabouqo dramaturgic© - "o raison

neur" -que, em uma de suas falas - monologo ou dialog© - t_i

nha a incumbencia de deixar claro para o publico as inconveni-

encias da transgressao de certas normas sociais e morals esta-

belecidas e implicitas no texto.

Essa finalidade dramaturgica do texto transformava a

cena em urn "canal de iniciacao", urn "meio de educacao publica",

pois transpunha para urn primeiro piano o papel moralizador do

teatro.

Vale a pena lembrar que essas expressoes - "canal de

iniciaqao", "meio de educacao publica" - sao constantemente en

contradas na critica teatral machadiana, reveladoras do prisma

sob o qual o critico enfocava o teatro, que era sem duvida, a 

otica da geraqao realista.
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Segundo Joao Roberto Faria, "dois problemas que afli

giam a sociedade francesa e, "grosso modo", a brasileira, nes

sa epoca, eram a especulaqao e a monetiza^ao do sentimento’i

Embora com conotacoes diversas e em contextos dife

rentes a tematica do dinheiro Integra a literatura dramatica

desde Plauto, com a sua Aulularia.

0 que vinha, no entanto, caracterizar o enfoque rea

lista era a especula^ao, a agiotagem, o lucro ilicito, contra-

pondo-se aos proprios valores burgueses da epoca - o trabalho,

a inteligencia e a probidade; alem desta, outras questoes so

ciais foram tratadas, por exemplo, o tema da cortesa, inserido

no da familia, outro importante valor bugues a ser mantido. Po

rem, na discussao dos dramaturgos realistas franceses da decada

dos 50 predominaram as teses sobre o poder do dinheiro na so -

ciedade capitalista, as quais ficaram conhecidas como a ’’ques

tion d’ argent1*.

Exemplos desta dramaturgia sao os textos de Alexan -

dre Dumas Filho, Emile Augier, Octave Feuillet, entre outros

que influenciaram os nossos dramaturgos e as nossas plateias ,

direcionando o gosto do publico para este tipo de espetaculo.

Poucos foram, dos nossos dramaturgos realistas os

que atravessaram o tempo chegando ate nos.

Um deles e o critico teatral Pinheiro Guimaraes(1823

1877), autor de urn adaptaqao brasileira de Dame aux Camelias ,
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Histdria de Uma Moga Rica, representada no Ginasio a 4 de outu

bro de 1861 e que, de acordo com a critica, constituiu-se em

uma verdadeira consagragao para o autor. Punigao, seu segundo

drama, tambem segue as pegadas do realism© frances e foi repre

sentado, no mesmo teatro, a 7 de maio de 1864.

Outros dois sao continuadores de Martins Pena: Joa -

quim Manuel de Macedo (1820-1882) e Franga Junior (1838-1890) .

Macedo foi antes de tudo urn dramaturge ecletico; com

pos drama, comedia, farsa, burleta.

Para o critico Machado esse ecletismo literario mas

carava uma falta de personalidade de quern "escrevia ao sabor

das sugestoes imediatas, espicagadas por outros exitos (de ou
trem)(4) 5

A par desse ecletismo rotulado pejorativamente de

"falta de personalidade", Macedo tern o seu nome, como dramatur

go, ligado a transformagao do paleo brasileiro. A estreia da

sua "opera", 0 Primo da California, imitada do francos, teve

significagao historica mais ampla: "nacionalizava-se completa-
- n x. (5)mente um espetaculo pansiense do tempo .

Alem do texto, preso ao modelo europeu, a montagem 

(4) MAGALDI, Sabato. Dramaturgia ao Gosto do Publico in Panora
ma do Teatro Brasileiro. S.N.T. DAC/Funarte. p.76

(5) idem, p.75
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da pe<;a, a cargo do empresario Joaquim Heliodoro e do ensaia -

dor Emilio Doux, marca, a 12 de abril de 1855, a abertura do

Ginasio Dramatico, reduto de todo o movimento reformista poste

rior. "Ao dramalhao historic© e a tragedia classica, encarna-

dos por Joao Caetano, substituia-se o repertorio com persona

gens modernas, ao gosto do dia. Dai a denomina^ao "dramas de

casaca", em que o vestuario elegante do moment© vinha ditar urn
(6)novo estilo".

A comedia e uma brilhante acusagao a sociedade que

valoriza as aparencias, desprezando o valor autentico. 0 tema,

ainda que nao original, permitiu ao autor fazer desfilar uma

galeria de tipos cariocas da epoca.

Antes, Macedo ja produzira o seu primeiro drama, 0

Cego, interpretado por Joao Caetano, na noite de 24 de Janei

ro de 1849, no Teatro Sao Januario, e a mais representative e

popular de suas peqas 0 Fantasma Branco, levada a cena em 22

de junho de 1851, no Teatro Sao Pedro.

No ano seguinte ao de seu sucesso com 0 Primo da Ca

lifornia , o dramaturge, traindo o realismo, escreve o drama in

dianista Cobe, com tra^os romanticos, levemente modernizados ,

encenado em 1859.

(6) idem, ibidem.
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Cobe e 0 Cego receberam atenqao especial do critico

Machado de Assis, que os comentou no folhetim do jornal A Serna

na Ilustrada, como veremos no capitulo referente a Critica Tea

tral.

Retorna ao Ginasio, em I860, com o drama Luxo e Vai-

dade - uma de suas melhores realizacjoes. Desse mesmo ano e a

farsa no estilo de Martins Pena - 0 Novo Otelo - e do ano se

guinte - A Torre em Concurso - uma satira aos costumes e com

portamentos da epoca.

Parece que Macedo voltara-se definitivamente para ou

tro tipo de composicao, para uma dramaturgia, como bem definiu

Sabato Magaldi "ao gosto do publico", distante de uma ambi^ao

artistica mais elevada.

Sua ultima obra e uma farsa desenfreada, baseada em

equivocos e disfarces - a burleta Antonica da Silva -, repre -

sentada em 1880, considerada licenciosa pela imprensae com cor

tes de palavras pela censura.

Tai como Martins Pena, a vis comica de Macedo se en

contra mais nos efeitos da representa^ao do que no texto, mes

mo assim suas comedias foram consideradas pela criticas melho

res que seus dramas.

Os comentarios feitos nos permitem concluir que o

dramaturge, embora tenha seguido as pegadas do realismo fran -

ces, em algumas de suas obras, nao o interiorizou a ponto de 
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ser considerado um representante tipico da escola. 0 proprio

ecletismo literario a que nos referimos no inicio ja descarta

essa possibilidade. 0 que encontramos em Macedo sao algumas

obras que o incluem no realismo.

Franga Junior e sucessor de Martins Pena e precursor

de Artur Azevedo, com os quais compoe, na opiniao de Mario Cac

ciaglia, a triade dos grande comediografos brasileiros do secu

lo XIX.

Se podemos encontrar semelhanca entre a obra de Mar

tins Pena e Franca Junior, o proprio tempo que os separa - um

pertencente ao inicio do romantismo; o outro, ao segundo momen

to do realismo, se assim podemos chamar o periodo de 1884 ao

inicio do seculo XX - se encarregara das diferencas, ou seja ,

a producao teatral de Franca Junior, comparada a de seu precur

sor, se apresentara mais elaborada, com uma tematica de nitidas

preocupacoes politico-sociais, deixando as vezes se contami -

nar pela vulgaridade presente em quase todos os espetaculos da

segunda metade do seculo.

0 repertorio do dramaturge e formado por algumas co

medias rasteiras, como as chamou Sabato Magaldi, e ”duas ou

tres que se distinguem entre as melhores da dramaturgia brasi-
leira’\

Direito por Linhas Tortas, saindo do esquema da maio

ria das suas comedias em um ato, obteve um grande exito em 

1870, numa montagem dirigida por Jacinto Heller, embora ainda 
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nao apresente o melhor de Franca Junior.

(7)Como se Fazia um Deputadov - revela as suas melho-

res qualidades e um particular esplrito na satira dos costumes

politicos.

A permanencia do tema tratado na comedia demonstra a

lucidez do autor em decodificar no final do seculo passado,ele

mentos essenciais e constantes da vida politica nacional.

A peca enfoca o processo de eleitjao ao posto de Depu

tado de um recem-formado bacharel em Direito, revelando todos

os conchavos feitos para que se obtivesse exito nessa campanha.

Alguns trechos parecem referir-se a situatjao politi-

ca atual, por exemplo, quando o autor comenta as ideias e as

plataformas politicas - "0 programa e um amontoado de palavras

mais ou menos bem combinadas, que tern sempre por firn ocultar

aquilo que se pretende fazer", ou quando comenta a inconsisten

cia dos partidos, nascidos da mesma classe dominante - "... eu

nao conheqo dois entes que mais se assemelhem que um liberal e

um conservador. Sao ambos filhos da mesma mae, a Sra. D.Conve

niencia, que tudo governa neste mundo“,

(7) Segundo CACCIAGLIA originariamente o titulo era Como se
faz um Deputado, mas a censura, por motivos obvios, impos
um imperfeito.
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Apesar de todo o desmascaramento da maquina politi

cal o jovem cede aos sens encantos, tornando-se um "grande ho

mem", com a ajuda da esposa.

Na linha da satira politica, escreve, no mesmo ano

de 1882, Caiu o Ministerio, uma critica a vida politica brasi.

leira do segundo reinado. Sabato Magaldi opina que "provavel

mente Franqa Junior tenha se valido da peca Quase Ministro,de

Machado de Assis".

As Doutoras (1889), uma das mais conhecidas de suas

comedias, considerada por Artur de Azevedo "um dos maiores su

cessos do teatro ncional", focaliza o problema da mulher bra-

sileira que comega a sair da sua condi^ao de reclusa e que,na

pe^a, nao consegue alterar esta situaqao.

A obra do comediografo reflete muito mais a preocupa

Qao em satirizar os costumes da epoca do que em discutir os

problemas morais propostos pelo realismo, estando, portanto,

mais proxima do genero "revista" - uma satira aos costumes ,

principalmente, a politica.

Esse genero havia se firmado definitivamente com 0

Mandarim de Artur Azevedo e Moreira Sampaio, levado a cena no

Principe Imperial a 9 de Janeiro de 1884, iniciando, de acor-

do com Galante de Sousa, a segunda fase do realismo na nossa

dramaturgia, que chegaria ate aos primeiros anos do seculo XX.

Na sua apreciaqao, as "revistas" apresentaram, nos primeiros 

tempos, certa unidade, certa continuidade de enredo, passando 
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depois a apresentarem quadro isolados, independentes.

Artur Azevedo (1855-1908) foi considerado por Sabato

Magaldi "a maior figura da historia do teatro brasileiro", ex

plicando, o critico teatral, que esse titulo nao era dado ao

dramaturge, mas sim a "personalidade que melhor encarna nossos

vicios e nossas virtudes, o talento nacional tipico, aquele

que acompanha a corrente e ao mesmo tempo a fixa nas suas mar-

cas privilegiadas'', 7

Como dramaturge produziu uma grande variedade de ge

neros-dramas, comedias burletas, operetas, fantasias -e de sua

vastissima produ^ao podemos destacar como as mais significati-

vas duas burletas - A Capital Federal (1892), adapta^ao de

uma revista 0 Tribofe e 0 Mambembe (1904) - consideradas pe-

lo autor do Panorama do Teatro Brasileiro como "obras - primas

da nossa dramaturgia e resumo feliz das caracteristicas de uma

epoca".

Escreveu tambem parodias de famosas operetas france-

sas: da Fille de Madame Angot tirou a celeberrima e muito bem

sucedida A Filha de Maria Angu.

Foi, alem de diretor do Teatro de Exposi^ao Nacional,

critico teatral arguto deixando a sua morte urn imenso vacuo ,

"caindo de subito urn vazio sobre a paisagem cenica' .

(8) MAGALDI, Sabato. Op. Cit. p. 154.
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Cabem aqui parentesis: grande parte dessa produ^ao

arrolada esteve informada por uma discussao tedrica, cuja pole

mica, alimentada por Alencar e Machado, entre outros, acerca

do teatro nacional, e urn indicative das preocupa^oes esteticas

vigentes a epoca.

Com o advento do realismo, de fato, o teatro nacio

nal comecava urn de seus capitulos principals e mais problematic

cos: o da cria^ao de urn repertorio considerado como nacional.

Muitos dos escritores brasileiros contribuiram para a sua for-

maqao, o que se comprova pela existencia de pelos menos "uma a

ventura teatral" na bagagem literaria de quase todos. Entre

esses, esta o proprio Machado. So que poucos deles chegaram a

se dedicar so ao teatro, dai a falta de bons textos nacionais

a epoca, criando essa ausencia urn contraste gritante com a

abundancia de espetaculos com base em traduQoes, o que gerou ,

na imprensa, urn debate acalorado sobre a necessidade de se

"criar" urn verdadeiro teatro nacional.

Alencar foi urn dos primeiros escritores a conclamar,

em 1857, os companheiros da imprensa a que lutassem de alguma

forma para concretizar esse ideal.

"Nos todos jornalistas estamos obrigados a
nos unir e a criar o teatro nacional;criar
pelo exemplo, pela ligao, pela propaganda.1*

Mais tarde urn pouco, 1859, Machado, que estava se

iniciando na critica teatral, viria tambem, como folhetinista

de 0 Espelho, a se engajar na luta por urn teatro nacional que, 
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segundo ele, nao existia nem enquanto espetaculo, nem enquanto

dramaturgia - "Se o teatro como tablado degenerou entre nos, o

teatro como literatura e um fantasia do espirito" - apontando

como uma das causas de inexistencia de um teatro nacional a fi.
gura do tradutor dramatic© - ^especie de criado de servir que

passa de uma sala a outra os prates de uma cozinha estranha" -

concluindo que "pelo lado da arte o teatro deixa de ser uma re

produgao da vida social na esfera de sua localidade - e que a

crltica - "nao encontrara no teatro o cunho nacional; mas uma

galeria bastarda, um grupo furta-cor, uma associaqao de nacio-

nalidades" - propondo, ao firn, como unica soluQao para o pro -

blema - "Iniciativa e mais iniciativa".

Alencar foi coerente com a sua proposta, dedicando -

se a dramaturgia e apresentando, no mesmo ano de 1857, ao Con-

servatorio Dramatico a sua primeira comedia, 0 Rio de Janeiro,

Verso e Reverso, mas Machado nao,pois em 1860 Ja se incluia en

tre os "criados de servir", como ele mesmo alcunhou os traduto

res dramaticos, embora um pouco mais tarde, 1862, tambem come-

Qasse a escrever suas primeiras pe^as de teatro.

Havia, pois, uma distancia entre o ideal proposto pe

los intelectuais e a pratica.

Outro ponto a ressalvar e que os mesmos intelectuais

na maioria jornalistas, que se animavam na luta para criar o

teatro nacional, tambem se msurgiam contra a estetica romanti

ca, consxderando-a decadente, ultrapassada e propondo como mu 

danqa o realismo.
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A tai ponto unirain as duas propostas que, para eles,

"criar" o teatro nacional implicava nao so na produgao de tex-

tos Rossos, mas tambem na produgao de uma dramaturgia realista.

Muito embora tenha em sua dramaturgia obras romanti-

cas, Jose de Alencar (1829-1877) foi urn dos mais fervorosos a

deptos do realismo, tai como comprovam suas criticas e a maio-

ria de suas pecas para teatro.

Como critico apoiou totalmente a linha de trabalho a

dotada pelo Ginasio e como dramaturge revelou essa sua prefe -

rencia estetica em uma dramaturgia que enfocou os grandes te

mas morais do realismo, como a question d'argent e a prostitui.

gao.

Nas pecas, 0 Demonio Familiar e 0 Credito, de 1857,

Alencar analisa as relagoes entre o amor, o dinheiro e o casa-

mento; e em As Asas de urn Anjo, tambem de 1857, e A Expiagao ,

de 1865, trata das possibilidades de regeneragao da prostituta

atraves do amor e do casamento. Copiando os mestres franceses,

o dramaturgo fazia, no Brasil, a defesa de valores fundamen -

tais como o trabalho e a familia.

Como deduzimos, a comedia realista transformava - se

em pega de tese a medida que abordava as questoes sociais pelo

prisma da moralidade e se propunha a dar ligoes edificantes a

sociedade.

Para Faria, urn estudxoso do teatro de Alencar, a co
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media 0 DemSnio Familiar, cuja estreia se deu a 5 de novembro

de 1857, no Teatro Ginasio Dramatico, deve ser consider^.da co

mo urn divisor de aguas, marcando, a urn so tempo, a ruptura com

o romantismo teatral e o inicio de uma dramaturgia voltada pa

ra a discussao de problemas sociais.

Nao poderia faltar na obra a reivindica^ao naciona -

lista, da qual o dramaturge se fez arauto. Em urn dialogo en

tre Azevedo e o porta-voz do autor, este ultimo chega a conclu

sao de que aqui ha a arte e os artistas, mas ”faltam os homens

que os compreendam", porque sao em maior numero "aqueles que

so acreditam e estimam o que vem do estrangeiro.”

Completam a sua dramaturgia as pe^as Mae(1862), tam-

bem de intuito abolicionista; A Noite de Sao Joao ( 1857) , come

dia lirica que teve boa aceita^ao do publico e 0 Jesuita(1875)

a ultima incursao de Alencar no paleo.

Nao podemos avalia-lo, contudo, apenas como autor

dramatico, uma vez que a sua atua^ao abrangeu toda a cena ca

rioca da epoca - dos textos a critico teatral.

A sua voz na imprensa completava-se com a voz de

seus escritos cenicos, ecoando ambas na sociedade fluminense a

favor da nascente arte dramatica.

Desgostoso, porem, com o publico que nao valorizava

as obras nacionais e com um Conservatorio Dramatico que nao ti

nha, como firn primeiro a Arte, muito cedo ele se afasta do 
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paleo, interrompendo desse modo uma carreira que prometia ser 

brilhante.

Sabato Magaldi assim concluiu o seu estudo sobre

Alencar: "Faltou-lhe amadurecimento para ajustar cenicamente

as novas dimensoes que inaugurava em nossa dramaturgia. 0 ro-

mancista beneficiou-se, sem duvida, com o traquejo do dialogo

e a visao unitaria do teatro. 0 instrument© do ficcionista tern

perou-se na rudeza do paleo. Varias pecas preparam os admira-

veis romances da maturidade\

Machado (1839 - 1908), com quern encerramos o estudo

dos principals dramaturges do periodo, tambem usaria o teatro

como "treino" para o futuro romancista. So que diferentemente

de Alencar os seus textos nao se enquadram nos moldes das pe -

Qas de tese.

Iniciou sua atividade teatral primeiro como critico,

em 1856, e foi considerado por Sabato Magaldi "a maior autori-

dade que tivemos no seculo XX", mas a teoria com que embasou

suas cronicas sobre a cena carioca nao foi a mesma da suas pe

gas de teatro.

' As primeiras obras, traduQoes, perderam-se quase to

das; das remanescentes, publicou-se somente Suplicio de Uma

Mulher.

Suas pe^as mais lembram a dramaturgia de Musset: "A

sutil psicologia, a delicadeza do dialogo, o pudor dos grandes 
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gestos, o mal-estar no paleo da maioria das pegas do poeta

frances serviram de modelo ao jovem brasileiro.”

Num total de dezesseis textos, a produgao dramaturgi.

ca machadiana compreende imitagoes - recriagoes adaptadas de

um texto original - como - Hoje Aventai, Amanha Luva (I860)- e

originais - Desencantos (1861), 0 Caminho da Porta, 0 Protoco

lo, Quase Ministro (1862), As Forcas Caudinas ( ? ), Os Deu

ses de Casaca (1865), Tu So, Tu, Puro Amor (1881), Uma Ode de

Anacreonte (1870), 0 Melhor Remedio (1884), Lagrimas de Xer

xes (1899), Viver ( ), Antes da Missa, 0 Bote de Rape(1878)

Nao Consultes Medico, Ligao de Botanica (1908) - sendoos mais

conhecidos os textos de suas comedias, quase todas em um atc>

evidenciando um tipo simples de arquitetura cenica. E impor-

tante lembrar tambem que elas foram escritas para figurar em sa

raus literarios de arcadias e ateneus dramaticos, onde se reu-

nia um publico pequeno e especial.

Nao nos alongaremos mais sobre as atividades tea -

trais machadianas, uma vez que elas serao estudadas, minuciosa

mente, nos capitulos a elas destinados.

Registre-se que a documentagao e estudos referentes

a produgao dramaturgica sao bastante fartos, quando comparados

(9) MAGALDI, Sabato. Op. Cit. p. 117.
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as informaQoes relatives aos espetaculos teatrais. EntretantQ,

para estabelecermos a sintese do teatro no Brasil impoe-se que

seja, no minimo, mencionada a questao do espetaculo.

Se de um lado, a dramaturgia brasileira do periodo

em estudo tern sua fase aurea de 1855 a 1875, o mesmo nao pode

ser afirmado quanto a evolu^ao das artes cenicas no pais.

Pesquisas nos jornais da epoca evidenciaram que os

espetaculos comecavam, quando no horario, 4.30 da tarde e en

travam pela noite adentro. Neles havia de tudo um pouco: pe

Qas, dancas, canto, feitos circenses, mas o centro do espetacu

lo era quase sempre um drama, ou tragedia, ou melodrama.

As apresentacos, as do Rio de Janeiro, tinham lugar

no Alcazar Lirico, no Lirico Fluminense, no Santa Tereza, no

Sao Pedro de Alcantara, no Sao Januario, no Ginasio Dramatico.

Cada um desses teatros mantinha uma linha de espeta

culos, assim, enquanto o Sao Pedro era reduto das tragedies ,

dos melodramas , encenados por Joao Caetano, o Ginasio Dramati

co era o das "pecas de tese", dos "dramas de Casaca", com a

companhia de Joaquim Heliodoro. 0 Lirico Fluminense e o Alca

zar Lirico voltavam-se mais para as apresentaqoes de operas ,

operetas, vaudevilles. Sem a mesma importancia na epoca, vi

nham as casas de espetaculos menores, como o Sao Januario e o

Santa Tereza.

Os espetaculos eram compostos, na sua maior parte, 
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por vaudevilles, operetas, comedias em um ato, numeros mus_i
cais, de danqas^^\ nao havendo uma troca constante de reper

tories. As pe$as, as vezes, eram reprisadas inumeras vezes. No

anuncio do drama A Probidade de Cesar de Lacerda, publicada no

Jornal do Comercio do dia 9 de outubro de 1859 consta o numero

de representaQoes, no Ginasio Dramatic©, da referida peqa: cin

quenta e seis!

£ evidente que essas repeti^oes simbolizavam o suces

so alcanqado pelo drama, considerado por Machado, em sua criti.

ca teatral, como "um belo drama, menos o monologo do Judeu Ja-

c6", mas nem sempre o aplauso do publico ficava, como no caso

de A Probidade, para as pecas principals do espetaculo. Ums

tra tai assertiva o acontecido com a pe^a 0 Caminho da Porta ,

de Machado de Assis, nucleo do espetaculo representado em Sao

Paulo, no dia 11 de agosto de 1864, cuja abertura se deu pelo

canto do "Hino Academico", pelas Sras. D.Gabriela, D.Julia e

D. Minelvina, e o encerramento, pela apresentaqao da comedia

De um Argueiro um Cavalheiro, tradu^ao do academico Jose Fer -

reira de Menezes; a comedia de Machado de Assis aceita com re

servas pela critica paulista, nao obteve exito, enquanto que a

pe^a com que se fechava o espetaculo foi representada inumeras

vezes, com sucesso.

£ precise nao esquecer que alem de o teatro machadia

no nao agradar muito ao publico em geral - embora, no Rio, es

(10) Sobre o assunto consulte-se o capitulo referente a Criti
ca Teatral.
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sa comedia houvesse alcangado muitos aplausos - a plateia da

epoca saboreava bem mais as comedias que so fizessem rir.

Aquela maneira de compor espetaculos talvez venha de

uma tradigao circense, rica na variedade de numeros, agrupados

contudo, ao redor do ponto culminante - o drama; ou seja- pro

pria da dramaturgia da epoca que, nao tendo folego suficiente

para sustentar o espetaculo, carecia da diversidade de numeros

para atrair o publico.

Tai diversidade evoluiria, na segunda metade do secu

lo XIX, para o teatro ligeiro, "urn espetaculo de pura evasao e

divertimento: musicas brilhantes, mulheres belissimas, cangoes

alegres e com duplo sentido. De Paris chegavam novos generos

de espetaculos: a opera (toda musicada) , a opereta (momentos

cantados - momento sem canto), a burleta (canto ilustrativo das

cenas), a "feerie" (chamada "magica" no Brasil), a revista (co

mentarios ligeiros sobre os acontecimentos do ano, em tom de
, . „ (11)satira, ironia) .

0 que se evidencia dessa rapida sintese do teatro no

Brasil, no periodo de 1856 a 1908, e, paralela a luta travada

pelos intelectuais da epoca na tentativa de criar uma literatu

ra dramatica nacional, a existencia de espetaculos compostos

de maneira a valorizar pegas que nao pertenciam a essa drama -

turgia.

(11) CACCIAGLIA, Mario. Pequena Histdria do Teatro no Brasil.
S. Paulo: T.A. Queiroz/EDUSP. 1986. p. 83.
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0 publico da epoca, constituido por uma elite econo

mica e politica, agradava-se muito mais com as apresenta^oes

ao gosto circense do que com as peqas "de tese".

£ precise ressalvar ainda que mesmo essas pe^as "de

tese", segundo a avalia^ao feita por Decio de Almeida Prado t

no Brasil, nao passaram de rotulo, sob o qual se disfarcava o

melodrama.

E a propria proposta de criaqao de uma dramaturgia

nacional vinha embasada nos moldes franceses, o que ja em prin

cipio, comprometia o seu principal intento - o da nacionalida-

de.

A pesquisa a que procedemos, com vistas, principal -

mente, as pe$as que foram objeto da critica teatral machadiana,

no periodo de 1859 a 1860, nos indicou urn desequilibrio entre

a dramaturgia e a montagem dos textos, revelando nesse descom-

passo mais uma contradi^ao que trava o tao sonhado devir de um

teatro nacional!

Em sintese, e um quadro marcado pelo paradoxo entre

o projeto idealizado e as conditjoes efetivas para a sua reali-

za^ao: o teatro de "tese" travestindo melodrama, a dramaturgia

nacional concebida de materia francesa, textos que sucubem ao

espetaculo. Os limites do real cerceando o sonho.

Talvez destas contradi^oes, tantas na epoca, e que

tenha nascido a riqueza desse periodo, marcante na historia do 
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nosso teatro e, porque nao, tenha tambem inspirado as multi-

plas figuras teatrais assumidas por Machado e seus controvert!.

dos discursos.



2. O TEATRO DE MACHADO DE ASSIS
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2.1 VISTA DE CONJUNTO

Joel Pontes, um dos poucos estudiosos do teatro

chadiano, comega o seu livro com a seguinte indaga^ao: por

nao se estuda o teatro de Machado de Assis?

Transcrevemos a resposta do proprio autor:

"0 certo e que o estudo de Machado de As
sis como teatrologo e inglorio. Desmonta
uma obra sem brilho, muito longe daquelas
perfeiQoes que a critica ja adjetivou con
sagradoramente, como machadianas. Nao obs^
tante, e um trabalho necessario(...). 0
simples fato de as pecas existirem ja
obriga o critico a deter-se nelas e mais
ainda se lembrarmos que, em certa epoca,
Machado considerou o teatro como seu des
tine literario. £ compreensivel, mas nao
justificavel, o desprezo da parte imper-
feita de ficcionista, considerado o mais
perfeito da literatura nacional. Como
acontece com todas as glorias literarias,
a de Machado foi pouco a pouco se cons-
truindo de chavoes que o tempo e os escri
tores tornaram definitives, num rondo de
descuidos. 0 teatro, por nao servir de mo
do imediato para a glorifica^ao, ficou es
quecido, e a tai ponto que nem mesmo os
inimigos se serviram dele para o ataque .
Amigos e inimigos, todos se concentraram
na cronica, nos contos, na poesia e nos
romances. Aquela fase anterior aos quaren
ta anos de sua idade, quando muito serve
para os biografos mostrarem a participa-
Qao do escritor nos movimentos sociais,
suas ideias de jornalista ou as ligacjoes
com o romantismo. No tocante ao teatro,
ficam na porta dos camararins a discutir
vagos amores por esta ou aquela atriz. E
eis um pobre Machado de flores na mao a
tartamudear galanteios. 0 teatro, na sua
atividade de critico e na sua tenacidade
de autor, nao existe..."

ma-

que
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A realidade e que quando falamos em Machado de Assis

logo pensamos no ficcionista e nao no dramaturge: quando fala

mos no teatro machadiano pensamos logo em algumas de suas come

dias, mais ou menos conhecidas, como Quase Ministro, 0 Caminho

da Porta, Tu So, Tu, Puro Amor, sem nem ao menos cogitarmos de

que a sua atividade como dramaturge foi muito alem, tanto nas

pe^as originals, quanto nas traduQoes e mesmo em outras, nas

quais e apontado apenas como co-autor.

Como sua produQao teatral nao recebeu por parte dos

criticos a mesma atenQao que dispensaram ao restante da sua

obra, a bibliografia a ela referente e considerada pobre, tan

to no aspecto da variedade, quanto no do conteudo.

Essa desigualdade bibliografica nos salta aos olhos,

quando comparamos o numero e a qualidade de estudos referentes

a sua ficQao narrativa, a sua poesia, com os que enfocam os di.

ferentes aspectos de sua atividade ligada ao teatro. Nem a cri.

tica, nem a dramaturgia, nem a censura teatral foram objetos

de muito estudo e de muita analise. £ uma pena, pois a par de

uma dramaturgia, considerada fraca, na sua maior parte, temos

um critico competente no cenario de sua epoca e um censor que

merecia, com certeza, ter sido melhor analisado.

Enquanto encontramos diversas ediQoes dos seus roman

ces e contos, com prefacios e estudos criticos que em muito as

enriquecem, a sua dramaturgia conta apenas com uma ou outra pu

blicacao de pe<;as, geralmente da epoca em que foram escritas, 

algumas sem posteriores edi^oes,outras sem nenhuma publica^ao.
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A sinopse bibliografica apresentada por Modesto de

Abreu em seu livro sobre Machado de Assis (1939), exemplifi-

cando o que afirmamos acima, e composta pela indicacao de ape

nas sete obras teatrais machadianas: Queda que as Mulheres

Tern para os Tolos (1861) ; Desencantos (1861); Teatro de Ma

chado de Assis: 0 Caminho da Porta e 0 Protocolo (1863); Qua-

se Ministro (1865); Os Deuses de Casaca (1866); Tu So, Tu, Pu

ro Amor (1881) e destas, segundo a sinopse, apenas as quatro

ultimas foram reeditadas em 1910, pela Garnier.

A primeira reuniao de textos dramaturgicos foi obra

encetada pelo proprio Machado, em 1863, ao publicar suas come

dias de estreia posteriores, no entanto, a Gabriela ( 1862 ),

que o autor nao incluiu ai - O Caminho da Porta e o 0 Protoco

lo - em urn so volume, impresso na tipografia do Diario do Rio

de Janeiro, precedido de uma carta de Quinto Bocaiuva e inti-

tulado Theatro. 0 aparecimento do volume foi noticiado no Dia

rio do Rio de Janeiro, em dois de abril de 1863, e aparece

anunciado no Correio Paulistano, no dia tres de novembro de

1864.

Postuma, a segunda reuniao desses textos - parte im

portante da produgao teatral machadiana, alem das duas come

dias ja publicadas anteriormente: Quase Ministro , Os Deuses

(1) Na epoca, 1939, Queda que as Mulheres Tern para os Tolos
ainda era considerada pecja de teatro e de autoria de Ma
chado de Assis
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de Casaca, Tu So, Tu, Puro Amor, Nao Consultes Medico e Ligao

de Botanica - foi coligida por Mario de Alencar e editado pe-

la Garnier em 1910, ou seja, quarenta e sete anos apos a pri-

meira.

Na Advertencia desta edicao, o compilador dos tex-

tos faz uma breve aprecia^ao a produQao teatral machadiana,

ao periodo historico em que foi escrita e a figura do drama

turge.

0 volume, no entanto, nao engloba a totalidade da

produQao dramatica, como o afirma Mario de Alencar, logo no

primeiro paragrafo - "Contem este volume todas as obras de

teatro originais de Machado de Assis, com excecao de duas pe-

quenas pecas - Desencantos e As Bodas de Joaninha, - das

quais nao se achou exemplar" - pois nao sao apenas duas pe-

Qas que faltam a coleqao, mas muitas mais, como verificaremos

na edicao do MEC, Machado de Assis - Teatro Completo.

Quanto as traduQoes, Mario de Alencar assim as his-

toria:

"Tambem nao foi possivel descobrir das tra
duQoes que ele fez senao 0 Suplicio de
Uma Mulher, em copia manuscrita doada com
outros papeis a Academia Brasileira. As
tradugoes teriam lugar nesta colecao, co
mo trabalhos que deviam ser compostos com
o esmero literario peculiar a toda obra
escrita por Machado de Assis. Nao coligi
todavia 0 Suplicio de Uma Mulher, atenden
do a circunstancia de estar riscado na co
pia referida o nome do tradutor, o que pa
receu indicar a sua intenejao de nao dar a
obra a publicidade, em livro, ou talvez a 
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sua opiniao de nao a ter literariamente aca
bado. As outras traduQoes, Queda que as Mu-
Iheres Tern para os Tolos^), Pipelet, 0 An-
jo da Meia-Noite, 0 Barbeiro da Sevilha, A
Familia Benoiton e Montjoye, vem citadas no
dicionario bibliografico, de Sacramento Bia
ke. Nao lhes descobri o paradeiro e, salvo
a primeira, parece que nao chegaram a ser
publicadas. Escreveu-as Machado de Assis en
tre os anos de 1860 a 1870, epoca do seu
inicio na imprensa e da mais fervorcsa e du
radoura fase de literatura dramatica que ja
houve no Brasil."

0 que se evidencia, sem duvida, nessa primeira com

pilaqao das pe^as teatrais de Machado de Assis e o cuidado que

Mario de Alencar dispensou na procura e na coleta das pe^as do
seu grande amigo - o mesmo, com certeza, que ele dispensou na

compilaQao dos textos para o Teatro da Cole^ao do Autores Ce-

lebres da Literatura Brasileira, publicado pela Garnier em

1919, segundo Galante de Souza.

No entanto, ainda faltava muito para que essas pu-

blicagoes representassem, de fato, a obra dramaturgica do es-

critor.

A proxima edi^ao e da W.M. Jackson Inc. Editores ,

em 1937. A ela seguem -se as de 38, 44, 46, 51 e 52. Nao conse

guimos, porem, manusear nenhum exemplar das primeiras edi^oes,

(2) Vide nota anterior sobre a peQa.
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mas a de 1946 traz a seguinte Nota dos Editores:

"Reproduz este volume o Teatro de Machado de
Assis (1910) ao qual acrescentamos a come
dia Desencantos, que escapou aquela cole-
Qao" .

Como Galante de Sousa, referindo-se a essas edi^oes

de Jackson, em sua Bibliografia de Machado de Assis, nomeie as

pe^as que compoem cada volume, a partir da 1§ edicao, e como a

comedia Desencantos consta sempre da rela^ao, supomos que a

Nota dos Editores tenha aparecido no inicio dos volumes de to-

das as publicaQoes, representative, parece-nos, do cuidado do

compilador dos textos teatrais machadianos em sanar as falhas

existentes.

Na edigao de 1952, cotejada e revista por Henrique

de Campos, a Nota dos Editores, que se inicia pelo paragrafo

transcrito acima, continue assim:

”... e a traduQao do drama Suplicio de Uma
Mulher, de E. de Girardin e Dumas Filho. No
firn do volume encontrara o leitor a histo-
ria sensacional deste drama e a respective
critica teatral de Machado de Assis, que
tratou da pe<?a em dois folhetins no Diario
do Rio de Janeiro. Deixamos de incluir as
comedias Tributes da Mocidade e Os Burgue-
ses de Paris, por serem simples traduQoes,
sem nada de maior, e Uma Ode de Anacreonte,
por ja ter sido pelo autor incluida no volu
me Poesias."

A medida que pesquisavamos a bibliografia teatral ma

chadiana, constatavamos que os volumes referentes ao seu Tea- 
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tro, mesmo os das Obras Completas, nao estampavam toda a sua

dramaturgia, nao relacionavam todas as suas tradugoes, nao

traziam referencias nem sobre suas pegas imitadas e nem sobre

algumas pegas perdidas, levando-nos a concluir que a compila-

Qao dos textos teatrais obedeceu a um unico criterio - o de

reuni-los em um so volume. E nem esse foi seguido a rigor por

que a nao insergao do texto Ode de Anacreonte, no volume Tea-

tro, pelo simples fato do autor "ja te-la incluido no volume

Poesias", e indicio ja da pouca importancia dada a reuniao

dos textos dramaturgicos machadianos, importancia que o tempo

so fez diminuir, pois na Edigao da Obra Completa de Machado

de Assis pela Editora Nova Aguilar - organizada por Afranio

Coutinho (1986) - com anteriores edigoes em 59, 62, 71, 79 e

85 - a parte destinada ao seu teatro, no segundo volume, con-

tern apenas tres (!) pegas: Tu So, Tu, Puro Amor, Nao Consul-

tes Medico e Ligao de Botanica. Os demais textos da sua drama

turgia se encontram assim "distribuidos" pelos outros volu

mes: Uma Ode de Anacreonte, em "Falenas" na parte referente a

Poesia; Lagrimas de Xerxes, em "Paginas Recolhidas", na parte

referente aos Contos; Antes da Missa e 0 Bote de Rape em "Mis

celanea".

Nao ha nenhuma referenda as pegas traduzidas, as

imitadas e as perdidas, a nao ser aquelas ja feitas por Mario

de Alencar na Advertencia a edigao de 1910, que foi transcri- 

ta pela Aguilar, com a seguinte nota de rodape:
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”(•..) Muito embora a presente edi^ao so re-
produza, de acordo com o criterio exposto,
as tres pe^as incluidas pelo autor em diver
sos volumes da edicjao por ele preparada pa
ra a propria Garnier, a transcrigao do tra-
balho e feita na Integra, visando a nao pre
judicar o seu valor informative".

Quanto "ao criterio exposto", encontramos apenas o

seguinte na Nota Editorial, com relagao ao teatro - "Assim, o

vol. II abrange (...), as pegas teatrais por ele (Machado de

Assis) escolhidas para inclusao nesses livros" - e no que se

refere a obra em si o esclarecimento que se segue - "Destinan

do-se esta edi^ao da obra completa de Machado de Assis ao

grande publico em geral, e nao a especialistas,

De tais colocaQoes inferimos que, mais uma vez, o

teatro machadiano e relegado a urn piano inferior ao restante

de sua obra, pois nem ao menos sao colocadas entre as pe^as

teatrais as duas de estreia - 0 Caminho da Porta e 0 Protoco-

lo.

Nao nos compete por ora discutir o merito da ediqao

que parece ter por meta "o publico em geral", mas apenas com-

provar a pouca importancia dada aos textos dramaturgicos de

Machado de Assis, o que resulta na ausencia de uma ediqao que

os compile todos.

Caberia aqui certamente a opiniao que a esse respe^

to emitiu Joel Pontes, em seu livro sobre o Teatro de Machado 

de Assis, em 1960 e que nos parece valida ate o momento:
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"Na edigao das obras completas, de W. M.
Jackson Inc. ha varias lacunas, a ponto
de se poder dizer que o teatro completo
de Machado ainda esta longe de publicar-
se num so volume. £ uma vergonha tambem
que nao tenhamos a mao tudo quanto escre-
veu, devidamente anotado e comentado, em-
bora haja urn anuncio disto por parte do
editor Jose Aguilar. Impoe-se uma edigao
nacional de obras completas - a mais come
zinha homenagem que os governos dos par
ses civilizados prestam aos seus grandes
escritores".

Das obras pesquisadas, a rara excecao nesse sentido

e a edigao do Teatro Completo de Machado de Assis, da serie

Colegao Classicos do Teatro Brasileiro, publicada pelo Minis-

terio da Educagao e Cultura e pelo Servigo Nacional de Teatro,

em 1982.

Embora nao traga nenhum estudo especifico sobre o

teatro, nem faga referencias as tradugoes, atendo-se, unica-

mente, as "obras de Machado de Assis para teatro, publica-

das entre 1860 - data do aparecimento de "Hoje Aventai, Ama-

nha Luva"(...) - e 1905 - impressao do texto de "Ligao de Bo-

tanica" - e o volume que as reune em maior numero: Hoje Aven-

tai, Amanha Luva (comedia), Desencantos (fantasia dramatica),

0 Caminho da Porta (comedia), 0 Protocolo (comedia), Quase Mi

nistro (comedia), Os Deuses de Casaca (comedia), Uma Ode de

Anacreonte (quadro antigo), Antes da Missa (dialogo), Tu So,

Tu, Puro Amor ...(comedia) 0 Melhor Remedio (dialogo), Viver!

(dialogo), Lagrimas de Xerxes (dialogo), Nao Consultes Medico

(comedia) e Ligao de Botanica(comedia).

Complementando a visao da obra de Machado, enquanto 
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dramaturge, encontramos, na Nota do Editor do Texto, comenta-

rio sobre o parecer dado a comedia 0 Porno da Discordia; infor

maqoes sobre as pegas As Forcas Caudinas e Queda que as Mulhe

res Tern para os Tolos; breves referencias a peeja-inacabada -

Odisseia dos Vinte Anos - e a aparentemente perdida - 0 Bote

de Rape - ; e uma rela^ao das pecas de paradeiro desconheci-

do: 0 Anjo e a Besta (comedia), Beijinhos em Vovo (comedia),

Gabriela (drama), 0 Casamento de Tartufo, Paraiso Perdido, De

baixo de Ruim Capa...(comedia) e 0 Espalhafato.

A edi^ao, que consideramos a melhor sobre o Teatro

de Machado de Assis, serviu de base material, segundo Nota do

Editor, urn exemplar da W. M. Jackson Inc. Editores (Rio de J a

neiro, Sao Paulo, Porto Alegre), de 1946, que, sem duvida,

apos a obra em questao, e o melhor referencial a quern quer co

nhecer o mundo dramaturgico de Machado de Assis.

Das obras bibliograficas consultadas merecem desta-

que as de J. Galante de Sousa: Bibliografia de Machado de As

sis e Fontes para o Estudo de Machado de Assis.

Na primeira, o autor classifica as pegas em teatro

representado, pe^as perdidas e pe^as atribuidas, subdividindo
/

as que compoem o teatro representado em originais e traduQoes,

e reunindo sobre cada uma dados importantes como: data da re-

presentaQao, teatro, companhia, ediQoes, etc., sendo, sem du

vida, a obra que melhores subsidios nos forneceu para o estu-

do do teatro de Machado de Assis.
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Na segunda, as ”fontes” estao divididas por ano: pa

receres do Conservatorio Dramatico sobre as pe^as de Machado;

criticas de folhetins as representacoes das pe^as; ediQoes

das pecas em separadoe das Obras Completas; comentarios sobre

essas publicacoes; artigos sobre o teatro machadiano e sobre

sua atividade como critico e como censor.

Essas fontes indicam, aos desejosos de conhecer a

dramaturgia machadiana, as suas nascentes.

Ainda de Galante de Sousa dois artigos de suma impor

tancia para os que se interessam pelo teatro de Machadot " 0

Primeiro Livro de Machado de Assis" e "Uma Comedia de Machado

de Assis”, publieados ambos em Machado de Assis e Outros Estu

dos, nos quais trata sobre Queda Que as Mulheres Tern Para os

Tolos, texto polemico ate o presente artigo e sobre a comedia

As Forcas Caudinas, cujo manuscrito foi encontrado apenas em

1953, por Eugenio Gomes.

Contamos tambem, entre as obras bibliograficas, com

a Bibliographie Descriptive, Analytique et Critique de Macha

do de Assis (1957-1958) de Jean-Michel Massa e, principalmen-

te com Dispersos de Machado de Assis, do mesmo autor, onde en

contramos rico material para nosso trabalho.

Dos textos dispersos que ele reune no volume, al-

guns nos foram de enorme valia, como, por exemplo, a trans

cribe das peqas - Odisseia dos Vinte Anos - fantasia em urn

ato, inacabada e publicada em A Marmota - e A Sonambula
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opera comica publicada em 0 Cruzeiro, sob o pseudonimo de

Eleazar; a reproduQao das cartas que Machado escreveu, uma

ao jornal Imprensa Academica, em agosto de 1864, em resposta

a critica de Silvio-Silvis a sua comedia - 0 Caminho da Por

ta e outra, ao diretor da Revista Brasileira, em dezembro de

1896, sobre a representacao da sua peca Nao Consultes Medico^

alem do excelente cotejo feito pelo autor entre o texto ori

ginal da comedia La Chasse au Lion e a imitaqao, Hoje Aven-

tal, Amanha Luva, de autoria de Machado de Assis.

Quanto aos autores que trataram especificamente de

seu teatro, uma unica obra a ser lembrada, a mesma a que ja

nos referimos no inicio deste capitulo - Machado de Assis e

o Teatro - de Joel Pontes, uma exceQao na bibliografia tea-

tral machadiana.

A primeira parte do livro e formada pela introdu-

Qao, na qual o autor se refere a ausencia de estudos sobre o

teatro de Machado e por mais dois capitulos - "Ideias sobre

o Teatro" e "Censor e Autor", nos quais Joel Pontes faz urn

apanhado das ideias do critico teatral e das do censor, alem

de urn esboQO da produ^ao do dramaturge.

A segunda constitui-se de urn estudo das pe^as que

compoem o seu teatro. Sao cinco capitulos destinados a esse

proposito: "IntroduQao ao Dramaturge", "A Procura da Forma"
(I), "A Procura da Forma" (II), "'Teatro Historico" e "A Come

dia Domada".
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De uma visao geral do acervo dramatico de Machado de

Assis para uma analise das pegas agrupadas pelo autor segundo

um criterio predominantemente estetico, eis o caminho percorri-

do nesta segunda parte do livro.

No primeiro grupo estao - Hoje Aventai, Amanha Luva,

Desencantos, 0 Caminho da Porta, 0 Protocolo, Nao Consultes Me

dico , As Forcas Caudinas - que se caracterizam "pela indistin-

gao e pela banalidade das situagoes em que os caracteres se en-

contram".

No segundo se reunem - Antes da Missa, 0 Bote de Rape,

Os Deuses de Casaca e Uma Ode de Anacreonte - que apresentarn

uma forma mais apurada - o verso alexandrino - e um conteudo,

nas duas ultimas pegas, voltado para assuntos da Grecia classic

ca.

0 capitulo terceiro, "Teatro Historico", que seria o

terceiro agrupamento, e formado apenas por uma pega - Tu, So Tu,

Puro Amor - que trata dos amores de Camoes e D. Catarina, segun

do a lenda.

No ultimo grupo, " ja sem problemas de ordem teatral a

resolver, pela propria desambigao das comedias e pela esquematj.

zacao" estao Quase Ministro e Ligao de Botanica.

As analises feitas sao interessantes e o valor do li

vro cresce na medida em que nao encontramos estudos desse ports

sobre o teatro de Machado de Assis.
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Das obras sobre o teatro brasileiro que fazem referen

cia a dramaturgia machadiana, queremos ressaltar, entre outras,

a de Sabato Magaldi, Panorama do Teatro Brasileiro (1962), que

dedica um capitulo - "Preparagao de um Romancista" - ao estudo do
dramaturgo (alem de um artigo sobre o mesmo assuntoj, de algu-

mas de suas criagoes teatrais - Quase Ministro, Os Deuses de Ca

saca, Nao Consultes Medico, Ligao de Botanica, Desencantos, 0

Caminho da Porta, 0 Protocolo, Tu So, Tu, Puro Amor de sua

atividade como censor e como critico de teatro, a quern conside-

ra "possivelmente a maior autoridade que tivemos no seculo XIX".

Como fecho de sua analise, o critico primeiro confir-

ma o olvido em que se deixou a dramaturgia machadiana - "Ate re

centemente, os estudiosos da obra machadiana nao se detinham so

bre a figura do homem de teatro. A voz geral subestimava essa

faceta do escritor, que muitas vezes mereceu o juizo complacen-

te de que talvez houvesse contribuido para o apuro do instrumen

to do ficcionista. Livros inteiros omitiam o comentario sobre

as pegas e sobre a significagao do critico” - para, em seguida,

dizer que essa situagao havia-se modificado, passando-se entao
a uma valorizagao z'por certo exagero da literatura teatral do

autor de Quincas Borba".

Para ele, o teatro de Machado de Assis nao deve ser

comparado as produgoes do romancista, mas alerta para o valor

que teve na epoca, se cotejado com "outros autores, contempora

neos de Machado”, sem no entanto esquecer que este "nao produ-

ziu uma so pega que se igualasse aos melhores mementos de Mace

do, Alencar ou Franga Junior".
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E conclui: "0 bom senso poupou-lhe o dramalhao, o mau

gosto e a vulgaridade. A falta de voca^ao especifica para o pa_l

co nao provocou urn so estalo cenico, encontravel na obra dos

outros. Como fino passatempo, apoiado no sabor da linguagem, o

teatro de Machado de Assis pode estimular, ate hoje, o prazer

intelectual de uma plateia culta".

Os compendios de Historia da Literatura, diz Pontes,

"tentando enfatizar sempre o melhor de cada autor tambem nao

se detiveram sobre o seu teatro, indicando, quando muito, algu

mas pe^as, bibliografia incompletissima e nada mais. De criti_

ca, nenhuma palavrinha. Ilustrando tai situacao temos as obras

de Silvio Romero, Ronald de Carvalho, Nelson Werneck Sodre, Lu

cia Miguel Pereira, Antdnio Soares Amora". Opinando sobre o tra

tamento critico dispensado ao estudo do teatro machadiano afir-

ma que:

"Verissimo divaga por meia pagina, chama Tu,
So Tu, Puro Amor de "pequena obra prima"sem
mais explicaQoes e diz que a comedia Nao
Consultes Medico e urn "sainete digno de Mus
set". Como se isto nada representasse ou co
mo se achasse ter dito tudo, passa adiante
e se atira ao mar navegadissimo dos roman
ces. (...) E em todas as histories da litera
tura desses autores, mesmo nas recentes ou
de edigoes recentes, posteriores a 1937, na
da se encontra sobre o critico teatral Ma
chado de Assis. Maior do que a decepcao do
estudioso, so o trabalho de procura para a
documentacao do fato..."

No entanto cita uma exceqao - A Literature no Bra

sil - direcao de Afranio Coutinho, ressaltando que "a obra pres 

tava-se a desbravamentos, e os responsaveis pelos capitulos de
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Machado de Assis e literatura dramatica aproveitaram-se bem

do espirito do livro, estudando a figura do dramaturge numa

excegao que chega a parecer milagre".

De nossa parte nao gostariamos de ser tao enfaticos.

A referenda ao teatro e a algumas de suas pegas e feita, po-

rem, muitas nao sao sequer citadas por Coutinho.

A critica comega, como comegam quase todas, pela ce-

lebre carta de Quintino Bocaiuva, document© basico, digamos,

para quern se propoe a estudar o teatro machadiano.

A relagao das obras, desprezando as perdidas e as

imitagoes, inicia-se com 0 Caminho da Porta e 0 Protocolo, pajs

sa por Ligao de Botanica e nada mais. Nenhuma palavra sobre as

demais, e nem sobre as mencionadas, que revelasse uma analise

do texto dramaturgic©. Leves comparacoes, leves apreciagoes.

Uma ou outra pergunta reveladora de urn questionamen-

to mais profundo sobre o assunto: "Por que? De quern a culpa ?

Do teatro, para comegar. Se as suas comedias pareciam irrepre-

sentaveis e que o publico e os autores nao estavam preparados

para recebe-las. Nao havera, todavia, outra razao, mais profun

da? Talvez. 0 teatro, arte objetiva, mostra as pessoas por fo

ra, em fungao da realidade exterior.(...) £ pouco provavel que

jamais a voz interior, a conversa das diferentes personalida

des que coexistem em nos, o "cochicho do nada", o apelo da lou

cura, pudessem ser transmitidos, sem distorgao, por essa imen-

sa caixa de ressonancia, por esse instrument© poderoso e, no 
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fundo, pouco sensivel, que e o paleo”.

Tantas indagagoes, tantas possibilidades de respos-

tas, porem nenhum caminho especifico. £ o leque das possibili

dades aberto ao leitor, mas na realidade nenhuma diregao nas-

ce dessa gama de indicates, £ lamentavel que levantadas tan

tas questoes, resposta nenhuma tivesse sido apontada como a

melhor, a mais rica, a mais verdadeira.

Na mesma obra, Barreto Filho expoe o que, segundo

Joel Pontes, parece latente em todos:

"As peqas de teatro(...) nao valem senao pelo
que anunciam do escritor futuro".

Nao concordamos, porem, com a opiniao de ambos. En

tendemos que esse conceito nao se aplica a Machado porque ele

nao fez teatro apenas no inicio da vida. Os criticos que in-

dulgenciaram Machado dramaturge, julgando que estava sendo ge_s

tado o grande escritor - Joel Pontes e Barreto Filho - incorre

ram em serio equivoco, na medida em que Machado, se escreve

teatro no inicio de sua vida literaria, continua a faze-lo ate

o firn.

Concordamos, porem, com a postura critica sugerida

por Barreto Filho no enfoque do teatro machadiano - a mais

abrangente de todas e a que mais condiz com a nossa propria:

"0 critico precisa ve-lo como uma procura estetica muito se-

ria, nao so dentro do g^nero (onde se encontram a "fantasia 
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dramatica", a comedia, o drama historic© e ate a opereta) mas

tambem de um genero entre outros: o conto, a poesia, a cronica,

a critica, o romance”.

E explica esse outro genero, ao analisar Dorn Casmur-

ro, sob este prisma, encontrando na obra a "estrutura de uma

pega teatral, na entrada e saida dos personagens, nos dialogos

curtos e breves. Mas seria uma pega a qual se incorporou o tra

balho dos bastidores e as indicagoes da movimentagao cenica. A

partir desses pressupostos, considera o romance como a "unica

tragedia genuina que o tragico Machado pode compor".

Sobre esse enfoque do teatro em Dorn Casmurro, desen

vol vemos o estudo - 0 Teatro Oculto na Ficgao Narrativa de Ma

chado de Assis: 0 Caso da Adulteragao de um Adulterio. (3)

Partimos da atitude comum a todos os criticos quan-

do se referem ao teatro machadiano: classificam o seu autor

como um dramaturge quase sem merito e as suas pegas como obras

menores, principalmente quando comparadas ao resto de sua pro-

dugao literaria.

(3) RIBEIRO, M.A.H.W. 0 Teatro Oculto na Ficgao Narrativa de
Machado de Assis: 0 Caso da Adulteragao de um Adulterio.
Dissertagao de Mestrado, sob a orientagao do Prof. Dr.
Jaco Guinsburg. EAC/USP. 1981.
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Para nos, esta atitude ludibriou os estudiosos, le-

vando-os a nao perceberem as possiveis relagoes do dramaturge

com o romancista. Circunscreveram o perfil do teatrologo a li-

mita^ao dos textos dramaturgicos, nao lhe entrevendo a drama-

turgia como uma concep^ao de vida.

Varias causas foram apontadas por alguns criticos co

mo as responsaveis por esse enfoque teatral da existencia, que,

trabalhado por Machado na ficqao narrativa, resultou em Dorn

Casmurro, urn romance com uma estrutura comparavel a de peqa

de teatro.

A analise que fizemos do romance comprovou a presen-

Qa de elementos teatrais e da grande metafora criada por Macha

do entre a opera e a Vida, a qual ele ampliou de tai forma que

nos possibilitou fazer uma releitura da obra em tres niveis

o dramatico, o dramaturgico e o teatral.

A conclusao do nosso estudo - Desmascaramento da mas

cara-revelou com este gesto teatral o processo desmascarador

que teve como agente a propria obra.

De tudo o que foi exposto sobre o teatro de Machado

de Assis salienta-se, sem duvida, uma ideia - a de que nao po

demos estuda-lo, restringindo-nos, apenas, aos textos dramatur

gicos, expressao concreta do genero, porque a teatralidade ma-

chadiana, essa concepcao teatral da vida, extrapola as amarras

da forma e vai-se mesclar a outros generos, como elemento este

tico, compondo com eles o que poderiamos chamar de o epico dra
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matico.

0 proprio disfarce da forma e ja urn jogo de teatro

de que o romancista dramaturge se serve para nos ludibriar.

Coisas de Machado de Assis !



60

2.2 ESTUDO DAS PE^AS

0 obscurantismo em que a critica sempre deixou esse

segment© da obra machadiana somado a perda de grande numero de

textos representatives dessa atividade, ja, de inicio, nos d_i

ficultaram o seu estudo.

Apesar dos entraves, tentamos, com os dados encon

trados em nossas pesquisas, compor a historia da dramaturgia

machadiana.

Como vimos anteriormente, Galante de Sousa dividiu-a

em Pe^as Atribuidas, PeQas Perdidas, Obras de InspiraQao Macha

diana e Teatro Represented©.

Dessa divisao dever-nos-ia interessar apenas a refe

rente ao Teatro Representado, porque nos permitiria melhor ava

liar a repercussao dos textos machadianos na cena carioca; no

entanto, a titulo de informacao, nos reportaremos, rapidamente,

as quatro pe^as cuja co-autona foi atribuida a Machado de As_
(4)sis. Duas, originais - Q Remorso Vivo , drama lirico - fan

tastico em urn prologo, quatro atos e oito quadros, letra de

Furtado Coelho e Joaquim Serra, musica de Artur Napoleao, re

presentado, pela primeira vez, no Teatro Ginasio, em 21 de fe

vereiro de 1867 e - Cenas da Vida do Rio de Janeiro - uma pa
- - (5)rodia a Traviata , em tres atos, representada, pela primeira

(4) Vide Nota 1

(5) Vide Nota 2 
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vez, no Teatro Cassino, a 17 de abril de 1873. E duas tradu

goes - 0 Caminho do Mai - representada pela primeira vez, no

Rio de Janeiro, em 1Q de agosto de 1868 e - As Mulheres de Mar

more - atribuidas a Machado, respectivamente por Lafayette Sil.

va e Mucio da Paixao.

2.2.1 PECAS PERDIDAS

Ja, quanto as Pegas Perdidas, pela importancia histo

rica de algumas, como e o caso de Pipelet, ligada a abertura

da Opera Nacional, faz-se necessario dedicazmos-lhes uma aten

gao maior nesse nosso painel do teatro machadiano.

A opera Nacional foi uma iniciativa de D. Jose Amat

- a Imperial Academia de Musica e Opera Nacional - com estatu-

tos aprovados a 27 de outubro de 1858, e que visava, princi-

palmente, a "preparar e aperfeigoar artistas nacionais melodrama

ticos"e a"dar concertos e representagoes de canto em lingua na

cional, levando a cena operas liricas nacionais ou estrangei -

ras, vertidas para o portugues".

Podemos considerar, com respeito a criagao de nossa

opera, essa iniciativa, como a mais importante da epoca, nao

so pela sua atuagao direta, como tambem pelo entusiasmo que

despertou em nossas atividades teatrais. Com apresentagoes,

ora no Gmasio, ora no velho Provisorio, constavam do reperto-

rio da Opera Nacional algumas composigoes, como e o caso de -As

Bodas de Joaninha de Machado - que tiveram a cooperagao musi 
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cal de Carlos Gomes, entao discipulo do Conservator!©.

No Jornal do Comercio, do dia 15 de outubro(p.4), le

mos o anuncio da venda de assinatura de vinte recitas para as

representaqoes da Opera Nacional na Corte e em Niteroi, com urn

abatimento de 30% sobre os precos avulsos, constando do mesmo

a relacao das ”interessantes operas inteiramente novas" ef no

exemplar do dia 31, na coluna PublicaQoes a Pedido(p.2), o se

guinte comentario feito por urn amigo da opera - assim se assina

va o autor do texto * o qual nos permite inferir a repercussao

desse movimento da musica lirica na sociedade:

"Esta simpatica institui^ao renasce como a
fenix de suas proprias cinzas. A boa vonta
de e aos esforcos dos proprios artistas fi.
cara devendo o pais a restauracao do canto
em lingua nacional, empresa esta cometida
e realizada com sucesso, apesar de toda a
descren^a e provisoes contrarias."

Mas a institui^ao teve curta existencia, sendo extin

ta por decreto de 12 de maio de 1860.

Mucio da Paixao considerou a Opera Nacional como urn

sonho "que teve uma duraqao mais ou menos longa, mas que afi

nal dissipou-se como verdadeiro sonho que era.”

Machado de Assis tambem participou dessa atividade

lirica traduzindo para a Opera Nacional, alem de Pipelet, A

Opera das Janelas e As Bodas de Joaninha.

A primeira delas, de 1857, A Opera das Janelas, e 
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uma opera comica, imitada do frances, que nunca foi represents.

da, nem se sabe onde foram parar os originais.

Como documentaqaq, restou-nos o manuscrito da carta

enviada por Machado, junto com a peca, ao Conservatorio Drama

tic© Brasileiro, na qual afirma ser o autor da opera e pede li.

cenca para a sua representacao:

"Ao Sr. Jose Rufino

Tenho a honra de levar ao conhecimento e
censura do Conservatorio Dramatico Brasi.
leiro - uma opera comica em 1 ato imitada
do frances - intitulada A Opera das Jane
las - composiqao do abaixo assinado.

Machado de Assis"

e o parecer do censor Jose Rufino Rodrigues Vasconcelos, de 24

de setembro de 1857, concedendo a licen^a:

Conservatorio Dramatico Brasileiro, Rio de
Janeiro (1-8, 15, 39) B.N.
"A Opera das Janelas". Drama. 31 de Agosto
1857 Censor: Jose Rufino Rodrigues Vascon
celos

nQ 268
Data: 31.8.1857
Parecer: Li a opera comica intitulada "A
Opera das Janelas" e no meu entender pode
ser representada sem inconveniente, tendo
apenas a notar que nao haja mais pureza na
linguagem e mais vivacidade no dialog©.
Creio porem que deve fazer efeito pela ori.
ginalidade.

Rio, 27 de setembro de 1857
(assinatura do censor)
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Despacho: Pode subir a cena em qualquer tea
tro desta Corte, visto a censura, com a
qual me conformo.

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 1857
D. Bivar - Presidente

Dos julgamentos sobre as pe^as de Machado de Assis,

consideramos este o mais rico porque o censor fala sobre a lin

guagem ao criticar a ausencia de vivavidade no dialogo. Contu-

do, a falta do texto nao nos permite uma devida avalia^ao.

Quanto a originalidade ressaltada pelo censor, e im

portante lembrarmos que o texto e imita^ao. Os dialogos, embo

ra imitados, sao considerados fracos, alias caracteristica

constante da sua dramaturgia. Serao, porem, o seu tra^o dis^

tintivo na narrativa. Joel Pontes diz ter sido "o exercicio

teatral" que levou Machado escritor "a perfei^ao do dialogo".

Realmente, os dialogos dos seus contos e romances nao promovem

tanto a continuidade da agao narrada, quanto a vivencia e a

participate do leitor nessa mesma a?ao, o que e caracteristi

ca mais da linguagem dramatica do que da epica.

A escassez de dados sobre a primeira obra teatral ma

chadiana - nao foi representada e nem temos os originais - tor

na mais valioso o parecer sobre ela, pois e, por ora, a unica

fonte, afora o proprio testemunho de Machado em sua carta, que

comprova a sua existencia.

A segunda peqa, de 1859, e Pipelet, uma opera em

tres atos, com episodios tirades dos Mistenos de Paris, de Eu 
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genio Sue, com poesia de Machado de Assis e musica do maestro

De Ferrari.

Machado de Assis, na sua cronica de 30 de outubro de

1859, assim se refere a sua estreia:

"Abre-se segunda-feira a Opera Nacional com
o Pipelet, opera em 3 atos, musica de Fer
rari, e poesia do Sr. Machado de Assis, meu
intimo amigo, meu alter ego, a quern tenho
muito afeto, mas sobre quern nao posso dar
opiniao nenhuma.
A musica e lindissima e original; comica e
sentimental conforme as situacoes. Ferrari
mostra ai que sabe a fund© o vocabulario mu
sical; a leitora pode ir verifica-lo com os
proprios ouvidos.
Desejo as maiores felicidades a companhia
que se levanta agora. 0 Sr. Amat, diretor e
empresario, fez, alem dos artistas conheci-
dos que tinha, a aquisiQao de dois artistas
estrangeiros: o Cesar Gianelli e a Sra. Pau
lina Gianelli. 0 publico ira aplaudi-los;
certo estou eu disso. A sra. Paulina e uma
perfeita segunda dama, e o Sr. Cesar urn ex-
celente baixo, de uma voz volumosa e
cheia."

No entanto, para Galante, ela "foi representada, pe

la primeira vez, no Teatro de Sao Pedro de Alcantara, em 24

de novembro de 1859, pela Companhia da Opera Nacional”.

Ja Modesto de Abreu da como sua estreia o dia 27 de

novembro de 1859, no mesmo teatro e pela mesma companhia, clas

sificando de "opereta em tres atos com musica de Ferrari, tra-

duQao do frances e a seguinte observaqao - "ignora-se o autor

do libreto”. Cita os cantores principals da sua estreia - Dorn

Jose Amat, Paulina e Cesar Gianelli - e os da segunda represen

ta^ao - Cariota Milliet - Ribas - Dom Jose Amat - a qual se 

deu a 12 de fevereiro de 1860, no Teatro Lirico Fluminense,ex-
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Provisorio.

No estudo que faz da peca, na sua Bibliografia de

Machado de Assis, Galante de Sousa comenta o possivel engano

cometido por Modesto de Abreu:

"A peqa anunciada desde outubro, apos va-
rias transferencias, foi representada, pe
la primeira vez, no Teatro de Sao Pedro de
Alcantara, pela Companhia da Opera Nacio
nal, em 24 de novembro de 1859.
Ainda a 4 de dezembro desse ano foi anun -
ciada no Teatro de Santa Teresa, em Nite
roi.
Teve outra representacao, no Lirico Flumi-
nense, em 12 de fevereiro de 1860. Enga-
nou-se o Sr. Lafayette Silva, crendo ser
esta a primeira representacao."

Temos, afora a cronica machadiana que transcrevemos

anteriormente sobre a estreia da peqa (30/10) e que o texto

acima referenda quando diz que a opera estava sendo "anunciada

desde outubro", o artigo, a que ja nos referimos, sobre a Ope

ra Nacional, datado de 31 de outubro, no qual ha tambem men-

goes a essa opera e ao autor dos seus versos, Machado de Assis:

"(...) Alem dos artistas ja conhecidos e
aplaudidos, estreiam no Pipelet, linda o
pera cuja versao se deve a urn jovom etalen
toso poeta, dois artistas—"

No artigo ja citado do Jornal do Comercio, de 15 de

outubro, que trata da assinatura de vinte recitas, ha tambem a

lusoes a Pipelet e a terceira traducao de Machado de Assis pa

ra a Opera Nacional - As Bodas de Joaninha.
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”... as representaQoes comegarao brevemen-
te com a opera em 3 atos, joco serio, Pi.
pele, que na Europa acaba de ter uma gran
de aceitaqao. Os artistas levarao a cena
sucessivamente as interessantes operas in
teiramente novas...”

Entre as obras citadas encontramos As Bodas de Joani
(6)

nha; uma opera-comica em 1 ato, de Luis Olona, poesia de Mar

tin Allu. Embora o anuncio seja do dia 15 de outubro, segundo

as indicacoes de Galante de Sousa, a pe^a foi encenada, pela

primeira vez, no Ginasio Dramatico, pela Opera Lirica Nacional

so a 8 de julho de 1861. Os interpretes eram Luiza Amat (Joa-

ninha) e Ribas (Joao). A aria final era de Carlos Gomes.

Essas noticias ilustram a popularidade e o conceito

de que gozava Machado de Assis na epoca, bem como a importan -

cia de se criar a Opera Nacional, uma vez que o publico muito

apreciava este tipo de espetaculo.

(6) Esta opera foi interpretada por D.Gabriela da Cunha/ no
Teatro Ginasio, em 6 de fevereiro de 1862, por ocasiao da
recita em favor das irmas de Manuel de Antonio de Almeida.
A Gazetilha do Jornal do Comercio do dia 1Q de julho de
1861 faz referenda a pe^a: ”0 enredo da opera em si e sim
pies, mas nao deixa de ter sua tai ou qual originalidade ~
pelo menos nao e desses assuntos estafados das pe$as em um
ato. £ uma especie de taming of the shrew (Megera Domada)
as avessas. 0 Sr. Joao e um rapaz alegre e folgazao, aman
te da boa pinga e das raparigas fadistas, a quern a ideia
do matrimonio causa tao invencivel horror que, achando - se
ele na igreja prestes a atar o indissoluvel no, obriga - o
no momento de ir proferir o fatal sim, a fugir a unhas de
cavalo, deixando todos embasbacados e sobre todos a noiva.
Joaninha, porem, nao desespera de converter as leis matri-
moniais aquele indomavel pagodista, fazendo-o aceitar das
maos dela o jugo do hymeneo, e os meios que emprega ate
consegui-lo constituem todo o corpo do drama, se assim po
demos chama-lo.”
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A proxima referenda a Pipelet, nos numeros por nos

pesquisados do Jornal do Comercio, dos meses de outubro e no

vembro, so aparece no programa do Teatro Sao Pedro de Alcanta

ra para o dia 26 de outubro:

Opera Nacional
IQ recita

Sexta-feira - 28 outubro
Os artistas reunidos em sociedade levarao a cena
a opera em 3 atos

PIPELET

Episodios tirades dos Misterios de Paris de Euge
nie Sue. Poesia do Sr. Machado de Assis, Musica 
do Maestro De Ferrari

PERSONAGENS

Carlos, Guarda-livros de
D. Jacapo, velho usurario
Cabrion, pintor
Pipelet, porteiro
Rigoletta, costureira
Madalena, mulher de Pipelet
Um oficial de justi^a

ATORES

Sr. Amat
Sr. Olive
Cesar Gianelli
Sr. Trindade
Sra. Cariota Milliet
Sra. Paulina Gianeni
Sra. Ricaldoni

Repete-se a programa^ao no dia 27, mas nao no dia 28,

quando se anuncia 0 Sineiro de Sao Paulo para o dia 30. Em 29,

sabado, nao ha espetaculo por causa do falecimento do irmao 

da Sra. D. Ludovina Soares da Costa e no domingo, 30, temos de 
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novo 0 Sineiro de Sao Paulo. So na segunda, 31, e que a repre

sentagao de Pipelet e anunciada, para o mesmo dia, no Sao Pe

dro, de acordo com a alusao feita por Machado, em sua Critica

Teatral e o comentario transcrito do Jornal do Comercio, da

mesma data.

Parece-nos, no entanto, ter havido algum problema

nessas representaqoes que, segundo pudemos apurar, nao se rea-

lizaram. A peqa volta em cartaz, no mesmo teatro, nos dias

6,7,8,9,10, para as apresentacoes dos dias 9 e 10 de novembro.

Mas nao encontramos nenhuma referenda a seu respeito, nem em

Modesto de Abreu, nem em Machado, nem em Galante de Sousa. Um

estudo mais detalhado talvez pudesse esclarecer essa confusao

de datas.

0 proprio Machado, na cronica de 27 - data que Models

to de Abreu indica como da estreia da pe^a - comenta o fato,

sem contudo precisar, com exatidao, o dia:

"Estreou a nova companhia da Opera Nacional
no Teatro de Sao Pedro.
A representagao ressentia-se de longo tern
po de adormecimento, em que estavam os ar
tistas ate agora; mas, apesar disso, a von
tade unanime, o capricho comum da compa
nhia venceram grandes dificuldades. A ope
ra Pipelet e musica de Ferrari, e uma das
partituras mais comicas e mais iguais do
repertorio moderno.
Foi estreia animadora; haja nesta vontade
o estudo na aspera obra que empreeenderam.
Vontade e estudo para plantarem vivamente
no pais a ideia do canto nacional; vontade
e estudo como o que empregaram no espetacu
lo da quinta-feira; sobretudo o Sr. Ribas,
que tomou a parte de Pipelet havia dias, e
que a desempenhou cabalmente."
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A onze de dezembro de 1859, Machado ainda comentaria

sobre a segunda recita da Opera Nacional, tambem nao comentada

nem por Galante, nem por Modesto, no Teatro de Sao Pedro, na

qual se canton o Pipelet:

"(...)0 desempenho, da mesma maneira que
o primeiro, fez nutrir esperanca de uma
boa companhia de canto.”

0 que se depreende de todos os comentarios transcri-

tos e que a opera fez sucesso e que um pouco dele deveria ca

ber, sem duvida, ao autor da letra: Machado de Assis.

Alem das pegas traduzidas para a Opera Nacional, cons

tarn da rela^ao de obras perdidas, traduqoes de textos dramatur
gicos: Montoye \ comedia em 5 atos e 6 quadros, de Octave

Feuillet, representada pela primeira vez no Teatro Ginasio

pela Sociedade Dramatica Nacional, a 12 de outubro de 1864. De

sempenhou o papel do protagonista o ator Pedro Joaquim do Ama

ral, tendo sido feitos os outros papeis por Adelaide do Amaral,

uma das estrelas da sua epoca, e Clelia. Alcan^ou ainda outras re

presentaQoes, no mesmo ano.

(7) Vide nota 3
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De 64 a 67, Machado traduziu varias pe$as de autores

franceses, levadas a cena do Teatro Ginasio, pela Companhia do

ator portugues Furtado Coelho: 0 Anjo da Meia-Noitev , drama

em cinco atos e 6 quadros, de Theodore Barriere e Edouard Plou

vier, apresentado pela primeira vez, em 5 de julho de 1866.

Encarregou-s? da figuxa do protagonista a atriz Ismenia dos

Santos. Furtado Coelho foi o Ary Koerner e Areas o barao de
( 9 )Fritz Lambeck; 0 Barbeiro de Sevilha , comedia de Beaumar

chais, estreada em 7 de setembro de 1866. 0 desempenho foi

este: Figaro, Furtado Coelho; Almaviva, Monclair; Bartolo, Vas>

ques; D. Basilio, Guilherme de Aguiar; Rosina, Ismenia dos San

tos; A Familia Benoiton, comedia de Victorien Sardou, de quern

Machado era grande admirador, representada, pela primeira vez,

em 4 de maio de 1867. 0 chefe da familia era o Martins, o

inesquecivel criador do moleque, no Demonio Familiar, de Jose

de Alencar, sendo os restantes papeis feitos por Furtado Coe

Iho, Paiva, Vasques e Ismenia.

(8) 0 drama alcan^ou grande numero de representacoes. Em feve
reiro de 1868, era levado pela 553 vez, ainda no Teatro
Ginasio. Diz Sanches de Frias que a pe<;a deu a Furtado
Coelho rios de dinheiro. Em 1871, era repetida, na tradu-
Qao de Machado de Assis, pela empresa do artista Heller ,
no Teatro Fenix Dramatica.
Dos Jornais que anunciaram as representaQoes do drama, em
julho de 1866, so o Jornal do Comercio declara ser tradu-
Qao de Machado de Assis.

(9) A proposito desta traduQao, A Pacotilha (Rio, nQ 23,
15-9-1866) traz uma caricatura de Machado de Assis, com a
seguinte legenda: ”0 pintor das Chrysalidas reproduz mara
vilhosamente o pamel de Beaumarchais - Barbeiro de Sevi
lha.”
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Tambem de autor frances, Alfred de Musset, e outra tradu-

Qao sua - Como Elas Sao Todas - comedia em um ato, repre

sentada, pela primeira vez, no Teatro de S. Luis, em 23 de

agosto de 1873, pela companhia de Vitorino Rosa - alem da tra

duQao de Les Plaideurs de Racine. Quanto a essa pe$a, Lucia

Miguel Pereira e Mario de Alencar, entre outros estudiosos, a

nomearam Os Descontentes, enquanto Galante preferiu o titulo

Os Demandistas, tradu^ao literal para o vocabulo frances. £

uma comedia, vertida em verso alexandrine, que estava pronta

em principios de 1876, pois foi anunciada na Gazeta de Noti

cias (Rio, 2-2-1876) , como peeja de abertura dos proprios espe-

taculos da companhia do ator Vale, que nao chegou, no entanto, a

ser representada.

Mario de Alencar, na Advertencia da edi^ao de 1910, do 

volume Teatro, publicado pela Garnier, assim se referiu ao fa

to:

” £ pena que se tivessem perdido as outras
traduQoes, particularmente Os Desconten -
tes, de Racine, que era em verso e da qual
falava com muito louvor Artur Azevedo. Ou
vira-a ele em grande parte quando lida pe
lo proprio Machado de Assis a uma compa
nhia portuguesa, com o intuito de a fazer
representar. Posto fizessem parte da

(1o) A comedia foi encenada no Rio, nesse mesmo ano. Em setem-
bro de 1878 foi levada a cena, tambem na tradu^ao macha -
diana, em Porto Alegre, pela companhia de Guilherme da
Silva. Galante adverte que em julho, agosto e outubro de
1868, foi representada a comedia no Teatro Ginasio, pela
Companhia de Furtado Coelho. Nao ha, porem, nos anuncios
para as representa^oes, em jornais da epoca, nenhuma refe
rencia ao tradutor. No anuncio de 28 de julho, declara-se
que e a 1^ representative.
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Companhia alguns atores estimaveis e capa
zes de estimar um trabalho de Machado de
Assis, nao acolheram como era justo a pe
ga, talvez por demasiado fina para o gos^
to e o costume do publico; e uma observa-
Qao ou gracejo de um dos atores, Silva Pe
reira, aborreceu o tradutor, a ponto que
suspendeu a leitura e recusou apresentar
a pe^a. Talvez a rasgasse depois disso:
o certo e que nao houve mais noticia de
la, nem ficou vestigio entre os papeis do
escritor.”

Nao pode deixar de nos chamar a aten^ao o fato acon-

tecido com a obra de Racine, nao pelo que ele nos esclarece

quanto a 'historia da peca; mas sobretudo pelo que deixa entre-

ver da suscetibilidade machadiana.

Ponderamos entao - se o tradutor assim se magoou,

qual nao teria sido a atitude do dramaturgo, vivendo a mesma

situaqao, mas com um texto original? Talvez por isso haja es

crito textos mais para os saloes, os saraus, do que para ou

tras representacoes. 0 proprio medo dos comentarios passiveis

em encenagoes o teria encaminhado para o aconchego das reu

nioes dos amigos, nas quais nao seria nunca magoado por obser

vances ou brincadeiras desairosas.

Completam a relagao das obras perdidas, arroladas por

Galante, alguns textos sobre os quais ha poucas indica^oes - 0
Paraiso Perdido\ 0 Anjo e a Besta (comedia original, incom

(11) D. Lucia Miguel Pereira enumera, entre as pe^as perdidas
de Machado de Assis, "um principio de versao do Paraiso
Perdido”.(Machado de Assis, 3^ed.,1946,p.102) Nao sabemos,
afirma Galante, onde se informou, porque tambem o nao de
clara. Em carta, porem, escrita do Maranhao e datada de
2 de janeiro de 1868, Joaquim Serra pergunta a Machado de
Assis:"Nunca mais tratou-se da representa^ao do teu Parai
so Perdido?”.Diante dessa pergunta, parece-nos mais acer-
tado acreditar que se trate de obra original de teatrc.
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pleta), Debaixo de Ruim Capa... (comedia em dois atos), 0 Casa
(12)mento de Tartufo e 0 Espalhafato (comedia em 1 ato) - e

tres originais de Machado de Assis - Gabriela, 0 Porno da Dis -

cordia e Beijinhos em Vovd.

Gabriela e urn drama em dois atos, representado pela

primeira vez em Sao Paulo, a 20 de setembro de 1862, com a se

guinte distribui^ao de papeis: Plumier, fabricante de brinque-

dos, Jose Luis; Lord Laverley(Alberto), Eduardo; Gabriela, ce

ga, filha de Plumier, Maria Velluti; Luci, irma colaqa de Ga

briela, Ismenia Martins, Marchanier, proprietario Paulo.

Nenhuma das noticias para a representa^ao da pe^a de

clara o nome do autor. Galante de Sousa, no entanto, encon

trou, sob a forma de "a pedidos" no Correio Paulistano (S. Pau

lo, 20 de setembro de 1862), assinada por Um Amador, a seguin-

te nota:

"Assistimos ontem ao ensaio do drama do Sr.
Machado de Assis (sic), intitulado Gabrie
la .

fi uma destas cenas intimas que falam ao co
raQao e q’o publico nao pode deixar de
prestar aten^ao; tanto mais quando e a de
dicacao de urn par excessivamente extremoso
que poe em a$ao tudo que a ternura, e amor
paternal pode ditar para suavizar a ceguejL
ra de sua filha, seu unico tesouro, sua ^alina,sua
vida. Se o publico quiser ver o que e traba

(12) Titulo da pe^a teatral, mencionado por Luis Guimaraes Jr.
em carta a Machado de Assis, datada de 23 de marQO de 1863.
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Iho artistico, se quer animar um talento
de primeira for^a deve pressuroso correr
ao teatro para ver e extasiar-se em face
do talento artistico que Maria Velluti 1
vai expender perante o publico.”

0 artigo pouca coisa nos esclarece quanto ao assunto

do drama: o relacionamento entre um pai extremoso e uma filha

cega. 0 tema nao e comum na dramaturgia machadiana, como tarn

bem nao e comum o genero escolhido - drama - a unica exce^ao

entre todos os seus textos originais. 0 fato, porem, de ter

-se perdido a pe$a, nao nos permitiu aferir como Machado ter

-se-ia conduzido ao tratar de um tema que, a partir das coloca

goes do artigo citado, poderiamos classificar de sentimental.

Como documentaqao, resta-nos ainda uma critica, as

sinada por C., no Correio Paulistano, e transcita na coluna

Teatro (p.2) do Jornal do Comercio, do dia 3 de outubro de 1862,

que apenas qualifica o drama de - belissimo - e a execuqao de

- divina:

"Felizmente nao nos enganamos quando asseve
ramos ao publico que o enredo do drama Ga
briela, do Sr. Machado de Assis, era be
lissimo, e que a sua execu^ao era di
vina .
Estavamos receosos de que nos c’eixassemos
levar pelas primeiras impressoes; tinhamos
mesmo medo que o nosso espirito fosse ilu
dido pela nossa simpatia e profundo respeT
to que devotamos a Maria Veluti; mas nao:o
seu talento vem dar forqas as nossas asser
Qoes, a sua compreensao tao feliz veio dT
zer ao publico paulistano que, senao ha
mais Joaquim Augusto a admirar, ha uma mu
lher que vale tanto como ele, e que o exce
de talvez na dedica^ao, porque Joaquim Au
gusto e um meteoro que brilha muito, que
seduz muito as imaginaQoes, que agrada o
coraqao; mas e o sol que dura pouco, e um 
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fogo que nao acalenta, porque nao dura;
mas em todo o caso, seja dito sem lisonja
e uma das glorias senao a primeira do
nosso mundo teatral. Veluti e a estrela
que brilha sempre, e o fogo que vive e fi.
ca, e a flor que nao se deixa crestar pe
lo sol do egoismo, do interesse; em seu
pensamento nao ha urn so minuto consagrado
a especulacao. E nao se pense que fanta-
siamos; dizemos o que sentimos; podemos
errar, mas o nosso erro nao vem da vonta-
de, nem do espirito, porque os aplausos
freneticos, o silencio que reinou na pla-
teia provou bem alto o respeito que mere
ce o talento: e se tudo isso nada vale pa
ra a persuassao, ide ao teatro na segunda
-feira que vereis a verdade do que avanga
mos; levai vossas filhas, e elas ai apren
derao, ou antes, verao em espelho majesto
so o respeito que se tributa a nossos
pais; ide, porque dest’arte tambem concor
rereis para dar mais urn cidadao a Patria."

Como podemos constatar, a critica esta muito mais

centrada na analise do desempenho da atriz Maria Velluti - a

quern o critico nao poupa elogios - do que na propria pe<?a; fi-

camos sabendo apenas que o sucesso de Machado atingiu os pal.

cos paulistas e que a critica lhe foi favoravel, diferentemen-

te do que aconteceria em agosto de 1864, quando da representa-

Qao, em Sao Paulo, de 0 Caminho da Porta.

Uma reflexao nos acode com rela^ao a pe^a que deve

ter sido escrita entre 1860 a 1862, ano da sua apresenta^ao:

porque Machado nao a incluiu com as outras pe^as que ele mes

mo publicou no volume intitulado Teatro? Nao a teria conside-

rado urn bom texto dramaturgico, a ponto de chamar 0 Caminho da

Porta e 0 Protocolo de comedias de estreia?

Sao indagaQoes as quais, talvez, algum pesquisador

traga resposta.
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0 Pomo da Discordia, outro original desaparecidcv nao

chegou nem a ser representado. Dele temos apenas o parecer do

censor Jacy Monteiro, que transcrevemos:

Conservatorio Dramatic© Brasileiro. Rio de Janeiro.
(49, 1, 13 - nQ 33) B.N. Cofre-S.Mss.
"0 Pomo da Discordia". Comedia em 3 atos.
Censor - Jacy Monteiro
Data: 21 de margo de 1864

Parecer: 0 pensamento desta comedia nao e de todo no
vo, e ela bem escrita, ha vivacidade no dialog© e ce
nas bonitas. Esta comedia, bonita e bem escrita.
(Esta frase esta toda rabiscada.) Esta no caso de ob
ter licen^a para ser representada em qualquer tempo.

Rio de Janeiro, 21 de marco de 1864
(assmatura do censor)

Despacho: Represente-se em qualquer tempo.

Rio de Janeiro, 22 de mar^o de 1864
(assinatura)

Este e o mais critico dos pareceres dados sobre as

pe^as machadianas. Analisa o pensamento, o estilo, a lingua -

gem e a composicao cenica da comedia. Pouco, no entanto, pode

mos aquilatar de todo esse julgamento porque nos falta o texto.

A conclusao, porem, a que nos leva a leitura desse parecer, e

de que essa composiQao teria mais pontos positives que negati

ves. Talvez urn amadurecimento do dramaturge, ja que essa obra

e de 1864.

Muito pouco ha para ser acrescentado sobre a sua his

toria. Em Galante encontramos apenas a seguinte informa^ao: "co

media em tres atos, apresentada pelo autor a censura do Conser 

vatorio Dramatico, em 18 de marqo de 1864."
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Beijinhos em Vovo, comedia que segundo o depoimento

de D. Francisca de Basto Cordeiro, no seu artigo, "0 Machado

de Assis Que Eu Conheci MeninaJ , no Jornal do Comercio, obteve

apenas uma representaqao: "Quando completei quinze anos, foi o

acontecimento festejado com uma representaqao teatral, concer

to e soiree com "cotillon”. Para a important^ solemdade, Ma

chado de Assis escreveu uma pequena comedia "Beijinhos em Vo

vo", cujo original se perdeu. 0 enredo girava em torno dum ra

pazola (papel que me coube) que, para ser beijado pelas primas,

todas mocinhas ja, inventa organizarem uma festa para o aniver

sario da avo e fazer ensaios, ao vivo, das homenagens, discur-

sos e, beijos que lhe dariam".

2.2.2 PEQAS MANUSCRITAS

Lucia Miguel Pereira, no seu livro Machado de Assis,

comenta sobre mais dors textos traduzidos por Machado: "Nao

trazem data, mas devem ter sido desse mesmo tempo, que foi o

da sua mania das traduQoes, as versoes que fez dos Burgueses
de Paris e de uma comedia em quatro atos, Tributes da Mocida -
de. "

Desses textos ficaram-nos os manuscritos das tradu -
(1^ )Qoes, os quais se encontram na Biblioteca Nacional ° .

(13) Existe na A.B.L. copia desses manuscritos da B.N. feita
pelo Sr. Osvaldo Melo Braga.
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0 manuscrito original de Os Burgueses de Paris r

uma comedia em 3 atos e 6 quadros, por Dumanoir, Clairville, e

J. Cordier, traduzida por Machado de Assis, e urn caderno de

140 paginas, nao numeradas, sendo 108 pautadas e 32 sem pautas

em papel diferente e que se apresenta encadernado. A peqa foi

representada no Ginasio em Paris.

Ja o manuscrito de Tributos da Mocidade e copia de

mao desconhecida e se encontra encadernada com outras obras ma

nuscritas. Traz na folha de rosto, nao numerada, os seguintes

dizeres: Tributos da Mocidade. Comedia em 4 atos por Leon Gez^

lan. Traduqao de Machado de Assis.

A copia e formada de 364 paginas, numeradas apenas

de 1 a 95, das quais 363 foram utilizadas. Nao traz data, como

o manuscrito anterior.

Complementando nossa pesquisa sobre a produqao do

dramaturgo, deparamos em Disperses de Machado de Assis de Jean

Michel Massa com mais dois textos que consideramos "ineditos",

uma vez que nao integram atualmente - exce^ao feita a simples

referenda a uma delas na obra Machado de Assis - Teatro Com -

pleto, publicada pelo MEC - a historia da dramaturgia machadia

na que, na realidade, ainda nao foi devidamente compilada.

(14) Sobre essa pe$a Galante acrescenta que "embora o autogra-
fo nao esteja datado, acredita que a traduQao tenha sido
feita entre os anos de 1855 a 1859, epoca em que Machado
de Assis praticou, com freq'uencia, a elisao da vogal da
preposi^ao na sua assinatura."
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2.2.3 PECAS RESGATADAS

Do primeiro desses textos - Odisseia dos Vinte Anos-

fantasia num ato, foi apenas publicado o inicio da pe^a, sem

o nome do autor, no nQ 1.147 de A Marmota, de 30 de marqo de

1860. No final, aparece impresso "continua", mas nao foi loca

lizado o restante do texto.

0 local indicado e urn Gabinete de Trabalho. Os per

sonagens sao em numero de cinco - Alvaro Luis, pintor e poeta,
V

Alberto, Luisa e Maria - dos quais ficamos conhecendo so os

dois primeiros, que mantem o dialogo do trecho em questao.

Luis nos parece urn personagem autobiografico - pintor

e poeta - tern, como Machado, vinte anos na epoca da peqa e tarn

bem perdeu a mae aos nove. E como o poeta, desde cedo Luis se

mascara em sociedade: "Falo-lhe assim, porque sei que estamos

sos e que tu nao estas contaminado. Bem ves, como eu rio, co

mo sou jovial, fora daqui; estas paredes sao a minha vida inti
/

ma." Sente-se so, como o Machadinho desse tempo e comb ele ja

esta descrente dos homens e da sociedade: "A humanidade e como

o touro, gosta de purpuras, gosta dos ouropeis. 0 seculo e
dos cinicos e dos parvos, Tudo esta prostituido!'

0 dialogo entre os dois personagens pouco nos revela

do tema da pega. Alvaro, pelas falas, e uma figura construida

em oposi^ao a Luis.

No texto, encontramos ainda criticas ao romantismo, 
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quando ele se refere a "procissao de Werthers palidos" e a co

locaqao de uma ideia que nos chamou a atengao por repetir -se

de forma variada em varios textos do autor: a de que os homens

estao ca embaixo a espera de uma decisao divina de acabar com

a especie humana.

Na Odisseia dos Vinte Anos ela aparece em uma fala

de Luis, cremos, ainda de forma embrionaria:

"...creio que Deus ri-se deveras de toda
esta revoluqao que se opera aqui por bai-
xo; e que em urn dia bem pode com urn sim
pies movimento de mao atirar com toda es
ta especie humana para os abismos do igno
to. E que ele nao quer: conta com o seu
triunfo e deixa aos homens o seu."

Mais elaborada, ela aparecera na cronica do Diario

do Rio de Janeiro, do dia 3 de julho de 1864, com elementos

comparatives associados ao teatro:

"Pois que - disse eu comigo - dar-se-a caso
que o Criador nao esteja contente com os
homens? Logo, e certo que somos grandemen
te velhacos, imensamente egoistas, profun-
damente hipocritas, tristemente ridicules?
Logo, e certo que esta comedia que repre
sentamos ca embaixo tern desagradado a dT
vindade, e a divindade, usando do princi -
pio de Boileau, lan^a mao de uma pateada
solene e estrondosa?(...) - faziamos tudo
isto, mansa e pacificamente, com a mira
nos aplausos finais, e eis que se anuncia
uma interrupqao do espetaculo..."

Em 1900, ele retomara a mesma ideia, em Dorn Casmurro.

De embriao no texto teatral, ela vai tomando corpo a ponto de 

sustentar a tese de que a escritura desse romance pode ser con 
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siderada mais dramaturgica que epica.

A explanacao da ideia, muito mais requintada, e fei-

ta atraves de urn dialog© entre urn tenor e Dom Casmurro. Os ho

mens ja nao representam mais uma comedia, mas sim uma opera

"inventou uma companhia inteira, com todas as partes, prima

rias e comprimarias, coros e bailarinos” o ca embaixo foi

substituido pelo local especifico - "Criou (Deus) urn teatro es

pecial, este planeta" - e o firn do espetaculo ja nao depende

mais da divindade, como anteriormente, mas da ciencia - "Esta

pe$a (...) durara enquanto durar o teatro, nao se podendo calcu

lar em que tempo sera ele demolido por utilidade astronomica."

Comparamos estes textos com o firn de evidenciarmos o

compor-se das ideias machadianas, revelador do acentuado enfo-

que teatral que o autor foi imprimindo as suas cria^oes.

6 interessante notar como Machado persegue as suas

ideias. De uma fantasia inacabada, de 1860, a Dom Casmurro, de

1900, urn dos grandes exitos do literato, quantas elucubraQoes{

0 segundo texto citado por Jean-Michel Massa em seu

livro e uma opera-comica, A Sonambula, em sete colunas, com mu

sica do maestro Policiani, publicada no folhetim de 0 Cruzeiro^

de 26 de marco de 1878, sob o pseudonimo de Eleazar.

Embora o texto devesse, pela data, ser estudado mais

a frente, dele trataremos aqui por ser pe^a muito pouco conhe-

cida e, como ja dissemos anteriormente, nao constar da relaqao 
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de peqas que compoem a dramaturgia machadiana.

A primeira impressao que nos deixa a obra e a de que

Machado continuou com a sua paixao pelas operas, pois foi com

elas que se iniciou no paleo. Em plena maturidade ainda volta

a escreve-las. fi bem verdade que o genero estava em cartaz, na

epoca.

A opera e leve e engra$ada, tai como sugere o genero

comico. Os personagens sao em numero de oito - urn magnetiza

dor, Dr. Magnus; Garcez, urn marido ciumento, que duvida da fi-

delidade da sua esposa, Simplicia; o tenente Lopes; os urbanos

Chico Esquinencia, Joao Brito e Raimundo, alem da personagem

que da nome ao texto, D.Flora de Villar, sonambula. Ha ainda

os coros de consultantes, urbanos, criados e criadas. A peqa

e composta por quatro cenas, nas quais se alternam, segundo o

genero, prosa e pequenas quadras que iniciam e terminam a peqa

dando-lhe um toque de fino humor.

0 magnetizador e D.Flora tentam enganar os consulen-

tes, extorquindo-lhes dinheiro, ate que sao descobertos pelo

tenente Lopes e, claro, presos. Entre os consulentes se encon

tram o marido ciumento que precisa saber de quern e o bone en
/

contrado em sua casa. Como se descobre ao firn que pertence a

Lopes, tudo termina bem.

Os dialogos sao curtos e construidos de forma a man

ter o espirito comico da peqa, reforqado pelo quiproquo do bo

ne .
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Massa diz que "o humor nasce da distancia que se es-

tabelece entre o tom dramatico no qual se exprimem os protago

nistas e a fragilidade do drama em questao."

A leitura da opera nos fez presumir que ela, encena

nada, faria rir a plateia, alcancando sucesso. Quanto ao dra

maturge, nao podemos deixar de nos espantarmos e surpreender -

mos com urn Machado, aos quarenta anos, autor de uma opera-bufa.

Contudo, uma frase revela, na ultima fala de Lopes, o estilo

tipico machadiano"... a felicidade e o bone do espirito."

A mais recente descoberta da sua dramaturgia e As
( 15)Forcas Caudinas , cujo manuscrito - sem data e sem assinatu

ra - foi encontrado por Eugenio Gomes, em 1953, entre os pa

peis do antigo Conservator!© Dramatico Brasileiro, pertencen -

tes a Biblioteca Nacional, que ele entao dirigia. A letra,

no entanto, e prova inconteste de que o manuscrito pertence a

Machado de Assis.

Lemos, na Biblioteca Nacional, esse manuscrito que

esta todo emendado com correQoes feitas pelo proprio autor ( e

outras com letra diferente), as quais atestam o cuidado de Ma

chado com a forma de suas composiQoes.

(15) Passar pelas forqas caudinas e o mesmo que render-se. For
cas Caudinas era o primitive nome de uma estreita passa
gem na regiao montanhosa das proximidades de Capua, na pe
ninsula italiana, hoje denominada Vale de Arpaia. Foi nes
se local que os soldados romanos do exercito comandados ~
pelos consules Venturius Calvinus e Postumius se renderam
ao inimigo, no ano 321, antes de Cristo, so atravessando
aquela garganta sob a condiQao humilhante de prisio-
neiros de guerra.
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Descoberta tao tarde, ficou fora dos poucos estudos

feitos sobre o teatro de Machado de Assis, excetuando-se o de

Joel Pontes e mars dois artigos que trataram especificamente

do assunto - um, de seu descobridor, no qual nos da conta do

seu achado e do enredo da comedia, identificando-a, a partir

do elemento literario de outras comedias machadianas, pelo

contexto - outro, de Galante de Sousa, um estudo comparative,

entre o manuscrito e o conto Linha Reta e Linha Curva.

Quanto a data em que foi escrita, ficamos com as

possibilidades levantadas por Galante de Sousa que situa a

composiQao entre os anos de 1863 e 1865, baseando-se em dois

fatos importantes. 0 primeiro e o de que a composiqao da co

media sendo anterior a do conto que saiu publicado pela pri -

meira vez no Jornal das Familias, em outubro de 1865, - nao

poderia ter sido escrita depois dessa data; o segundo prende-

se a uma referenda do proprio texto - a insurreicao contra o

dominio russo que estourara na Polonia e que so pode ser a de

janeiro de 1863 - a qual impede que a comedia tenha sido es

crita antes desse fato.

Mas nao sao esses dados que nos interessam. 0 impor

tante e o fato desta comedia vir corroborar, textualmente, a

hipotese demonstrada em nossa disserta^ao de Mestrado de que

a narrativa machadiana se caracteriza por uma maneira dramati

ca de compor-se.

Assim o dialogo da comedia e reproduzido no conto,

literalmente, com as altera^oes apenas determinadas pela tecni 
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ca do genero e com algumas modificaQoes como a troca de nomes

do casal - Ernesto Seabra e Margarida por Azevedo e Adelaide -

e do coronel russo, Aleixo Cupidov, por Diogo Franco"um velho

gaiteiro” - alem da mudan^a da condi^ao social de urn dos perso

nagens. Na narrativa temos urn personagem novo, a tia de Emi -

l?a. 0 par amoroso nao muda - Emilia e Tito.

0 assunto da comedia e o mesmo do conto, embora tra-

balhado neste ultimo com uma maior riqueza de detalhes. Dai

apresentar a comedia apenas dois atos (o primeiro com nove ce

nas e o segundo com doze) e o conto ser dividido em quatro ca

pitulos.

0 conto e a comedia tern como local a cidade de Petro

polis e a a^ao se desenrola, segundo os dois textos, na atual_i

dade.

Enquanto a comedia se circunscreve a dois cenarios -

urn jardim e uma sala - no conto sao descritos, com a riqueza

de pormenores caracteristicos do estilo machadiano, varies ce

narios.

Apesar de ter dois atos, quando a maiona das come -

dias machadianas sao de urn, o tema nao foge a regra - trata-se

de urn problema de amor. So que Machado faz dessa comedia urn

parentesis - o poeta e o pseudo tolo, ao contario das outras

vezes, saem vencedores.
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0 Teatro ja comeca com o bem sucedido casamento de

Ernesto e Margarida, que vivem numa constante lua de mel. Eles

sao o retrato da uniao feliz que servira inclusive de modelo

para o outro par amoroso. Todas as complicaQoes se resolvem e

o amor vence ate a riqueza do coronel.

Poderiamos dizer que mais que qualquer outra de suas

comedias, essa tern urn duplo final feliz - a urn casamento per -

feito, acrescenta-se outro igualmente perfeito e feliz: o de

Emilia e Tito.

Tito, que no comego e visto como urn tolo, usa de urn

estratagema, que desmente essa adjetiva^ao e que o leva, ao finv

a conseguir o amor que no inicio lhe fora negado.

A comedia ressente-se dos defeitos comuns as outras:

a entrada e saida dos personagens sao feitas a partir de pre -

textos muitos pobres; as situa^oes sao banais e os caracte -

res sao indistintos. A leitura da petja nao nos entusiasma; nem

mesmo o jogo planejado por Margarida e Emilia para conquistar

o cora^ao de Tito desperta-nos o interesse.

Mas o conto e muito mais interessante, mais atraente,

pois Machado trabalha melhor os elementos. Na comedia, Emilia

declara-se a Tito, que a rejeita, numa cena fria, digamos. No

conto, Emilia se insinua apenas e nao chega a declara^ao for —

mal, o que por si cria um clima de suspense mais do teatro que

da narrativa. Separam-se, entao, e so voltam a se encontrar

em casa de Margarida, a quern Emilia vai contar o que sucedera.
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E ai entra de novo a carpintaria teatral - Tito fica sabendo

do amor de Emilia por ele, nao como na comedia - "vis a vis" ,

num clima em que o dialogo nao tern a for^a dramatica necessa -

ria para sustentar a cena - mas, indiretamente, porque se poe

a escuta da conversa das duas, escondido, debaixo de uma jane-

la.

E evidente o efeito que se tira de uma situa^ao des-

se tipo, o que nao sabemos e por que Machado, capaz de cria- la

no conto, nao se utilizou do mesmo artificio, na comedia.

A propria narrativa da narrativa, recurso de que se

serviu o literato brilhantemente no conto, para que Tito se

visse livre do coronel, nao tern tambem correspondente na pe<?a.

A riqueza de detalhes da aos personagens urn colorido

bem mais forte do que aquele que lhes e atribuido na comedia.

Esta ai urn dos grandes trunfos do narrador - a descri^ao preci

se de cada detalhe que compoe as personagens e as situa^oes. 0

exemplo, ainda que batido, ilustra bem; os olhos de ressaca

de Capitu.

Se a a<;ao da comedia nao nos parece deslanchar, no

conto ela flui naturalmente, como se o autor se sentisse a von

tade no manejo das tecnicas narratives, que alias ele tao bem

utilizou, destacando-se no cenario dos contos brasileiros como

um dos seus expoentes maximos.

Mais do que nossas observances a respeito do assunto> 
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a leitura de ambos os textos levara a comprova^ao de que a nar

ratjao machadiana tem caracteristicas fortemente dramaticas, a

ponto de ter o proprio Machado trasladado o texto da comedia

em conto, sem muitas variances , o que implica, sem duvida, em

que esse texto fora escrito com uma linguagem mais narrativa

do que dramatica - o que, naturalmente , ja foi objeto de conside

ragao por parte da critica - e que a sua forma de narrar bem

se adaptou aos elementos dramaticos presentes no texto, por se

caracterizar este pela presenca daqueles elementos.

Da critica de Joel Pontes sobre a peca transcrevemos

a sua conclusao, que nos remote a necessidade de urn estudo com

parativo das composi^oes teatrais machadianas:

"£ curioso que esta comedia tenha sido es
crita mais ou menos ao tempo de Quase Mi.
nistro, possivelmente urn pouco depois.
Tambem e interessante notar a data de
Nao Consultes Medico. As circunstancias
cronologicas permitem-nos afirmar que Ma
chado de Assis passou por etapas distin
tas, voltando a umas e outras, na compre
ensao do teatro, ora inclinando-se para
a melhoria dos costumes, ora isolando-se
na arte pura."

2.2.4 TRADUCAO POLEMICA

Das traduQoes feitas por Machado de Assis, a mais po

lemica foi, sem duvida, a da pe^a Suplicio de Uma Mulher.

Com rela^ao ao manuscrito, assim se refere Galante -
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’’Drama em 3 atos, de fimile de_Girardin e
Alexandre Dumas Filho, traducao de Macha
do de Assis. Informa o Sr. Modesto de
Abreu, em Biografos e Criticos de Macha-
do de Assis, que existe copia manuscrita
dessa traducao, na Academia Brasileira
de Letras. Infelizmente nao nos foi pos-
sivel ver o manuscrito, na Academia,quan
do la andamos pesquisando sobre o assun-
to”.

que, sobre a pe$a, nos acrescenta ainda outra informacao,

traida do Jornal do Comercio, do dia 21 de junho de 1939:

”Este drama (...) foi levado pela Radio
Clube do Brasil, em 21 de junho de 1939,
numa adaptagao radiogonica de Elias Cec_i
lio. Encarregaram-se dos principals pa
pers: Olga Nobre, Gastao do Rego Montei
ro, Renato Murce, Anamaria, Aldenora e
lolanda Cardoso de Castro”.

Lucia Miguel Pereira, tao sucinta ao tratar das pe

Qas de teatro de Machado de Assis, abre exce^ao a esta - ’’Quan

do se representou o Suplicio de Uma Mulher, alvoroQou—se o Jor

nal do Comercio, tachando a pe$a de imoral, acusando o tradu -

tor de nao ter querido perder nem o escandalo literario, ape

nas porque narrava a disputa que sobre ela se levantou entre

Girardin e Dumas Filho, ambos reclamando para si a autoria. De

fendeu-se Machado pelo Diario do Rio, do dia 3 de outubro de

1865, com muita firmeza."

So em 1952 e que a traduqao seria publicada pela pri

meira vez na ediQao das Obras Completas de Machado de Assis pe 
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la W.M.Jackson Inc. Editores. No mesmo volume encontramos os

dois folhetins do Diario do Rio de Janeiro nos quais o tradu

tor critica o drama.

Na Nota dos Editores que abre o volume sao expostas

as razoes da inser^ao da pe<ja na obra, bem como as da exclusao

das duas outras traduQoes - Os Burgueses de Paris e Tributes

da Mocidade - por nao terem estas ultimas suscitado a mesma po

lemica na imprensa carioca - reproduQao do que acontecia na

Franca - a qual fez menqao Lucia Miguel Pereira e, portanto,

nao terem despertado, no publico, o mesmo interesse que Supli-

cio de Uma Mulher.

No folhetim do Diario do Rio de Janeiro de 28 de se

tembro de 1865, Machado relata a Historia Deste Drama/ contado
por Emile de Girardin e Alexandre Dumas Filho. No paragrafo

final ele assim opina:

"A simples comparacao das alega^oes de Gi.
rardin com a narracao de Dumas Filho, bas^
ta para conhecer de que lado esta a verda
de. Aguardamos ocasiao oportuna para mos
trar as diferenqas essenciais entre as
duas oeqas, e apreciar ao mesmo tempo a pe<;a
representada e tao calorosamente aplaudida".

Se o critico chegou a mostrar as diferenejas entre as

duas composiQoes, nao sabemos, porque ja no folhetim de 3 de

outubro ele comenta a representa^ao da pe^a, levada a cena no

Teatro Ginasio.

A pega, representada em Paris, em 1885, foi aqui traduzi:
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da por Machado de Assis em 1865.

fi um drama em tres atos, com seis personagens - Hen-

rique Dumont - banqueiro; Joao Alvarez - socio de Dumont; Ma

tilde - mulher de Dumont; Joana - filha de Matilde; A sra Lar-

cey e um criado.

Representado no Teatro Ginasio obteve um grande su

cesso. Machado, no entanto, ao comentar o drama, na sua criti-

ca do dia 3 de outubro de 1865, no Diario do Rio de Janeiro ,

nao se refere as interpretacoes; atem-se apenas ao texto. So

bre as intencoes morals da pe^a, diz o seguinte:

"O Suplicio de Onnna Mulher trata da questao
do adulterio com os tracjos mais vigorosos
e novos; os autores nao recuaram diante
de nenhuma dificuldade nem mesmo diante
do fruto do amor criminoso; e essa situa-
Qao, se impressiona pela ousadia, corrige
pela energia da verdade; no meio de todos
os seus protestos de amor, o erro de Ma
tilde nao merece simpatia alguma, e quando
no ultimo ato, o marido assume a inflexi-
bilidade de juiz, e lavra aquela sentenca
tao grandiosa e tao profunda, as simpati-
as do espectador ficam em casa com Dumont
ao passo que Matilde e Alvarez, levam ape
nas a sua condenagao. Ninguem se revolta
contra a sentenga de Dumont; chegando em
frente do terrivel problema, posto nos
dois primeiros atos, o espectador anseia,
palpita, interroga, em busca de uma solu-
Qao dificil para ele, e desde que ela apa
rece na boca do marido ultrajado, ha um
movimento intimo, de aplauso e de satisfa
Qao, por aquela vitoria da lei moral e da
pureza dos costumes.”

A obra e uma mistura de drama realista e melodrama

Se trata do problema do adulterio - tema do realismo - nao

faz sem uma mistura de mgredientes melodramaticos, como as 
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racteristicas dos personagens, por exemplo: temos o tirancv pois

e assim que nos e apresentado Alvarez, sob uma fachada de bom

homem e bom amigo; temos Dumont, prototipo do homem honesty pro

tetor da inocencia, que na pe<;a e Joana, e temos Matilde, a Mu

lher infeliz, aparentemente ornada de todas as virtudes.

Embora as personagens se apresentem carregadas dos

tons de melodrama, o mover-se do drama nao se pauta por este ge

nero teatral.

A "scene a faire" -que no caso seria a da carta e

que e de intense tom dramatic© - a defesa da honra, da familia,

a troca da fortuna pela moral ilibada, a li^ao mesmo que a pe$a

encerra e o "raisonneur” - o bom e honesto Dumont - caracteri -

zam-na tambem como urn drama realista.

Do triangulo amoroso - formado pelo banqueiro Dumont,

seu socio, Joao Alvarez e Matilde, sua esposa e amante do socio

- caracteristico dos dramas realistas, os autores avan^am para

o incomum na solucao do problema: nem mortes, nem duelos.Dumont

salva as aparencias, por causa da filha, num gesto que ainda

mais engrandece a sua nobre figura.

Joana,, a filha, vem colorir a Uniao de Henrique e Matilde

com os tons de familia, e de familia que e precise, para o rea

lism©, preservar.

Larcey, personagem que foge ao ambito familiar, e sim

bolo da sociedade, da opiniao publica, dos homens em geral. Pa 
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ra Machado, ela e "uma criacao comica de um feliz acabado, co-

piada do natural, e habilmente introduzida na peQa". Completa

ria, essa personagem, o melodrama, com a sua comicidade.

A leitura da peca nos despertou uma duvida - teria

ela alguma coisa a ver com o tema de Dorn Casmurro? A traigao

do melhor amigo, da mulher, o filho que nao e seu... muitas

coincidencias. Sem duvida o romance e muito mais sutil nas

msinuacoes, mas a cena da carta nao nos invoca a cena do re

trato, em Dorn Casmurro? Se a primeira e uma prova concrete do

adulterio, a segunda e mais rica porque apenas nos induz a ele.

E, sem duvida, a Capitu excede em muito a Matilde de Dumas Fi_

Iho e Emile de Girardin.

As pe^as ate aqui enumeradas compoem o que podemos

chamar de o teatro desconhecido de Machado de Assis. Muito pou

co se encontra a este respeito e ainda assim de forma esparsa.

0 nosso principal trabalho for o de agrupar o maior numero de

informaQoes possiveis sobre cada uma, para que pudessemos ob

ter, do conjunto, uma visao mais ample da producao teatral ma

chadiana.

Sao ainda de grande importancia, na medida em que

nos fornecem dados, o substrate, podemos dizer, para melhor

compreendermos o dramaturge.

Saber que ele conviveu com os textos de Racine, Mus

set, Sardou, entre outros, nos fornece uma dimensao do universe

dramatico machadiano e das possiveis influencias sofridas por
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ele na sua propria cria^ao teatral.

0 estudo das traduQoes, porem, nos levou a conclusao

de que Machado nao encontrou em nenhuma o modelo ideal para a

sua produgao dramaturgica.

2.2.5 OUTRAS PEQAS

Antes porem, queremos abrir par£nteses para duas obras

nao citadas por Galante: uma, com certeza, por nao ter sido re

presentada nenhuma vez - Desencantos - e a outra - Queda que as

Mulheres Tern Para os Tolos - por nao pertencer, atualmente, a

produQao teatral machadiana, tai como historiamos em seguida.No

entanto, como o nosso objetivo e a compilaqao de seus textos, a

creditamos ser de importancia referirmo-nos a elas.

Podemos considera-las como os dois primeiros livros

de Machado de Assis, uma vez que foram publicados em 1861; Que

da apareceu primeiramente n'A Marmota, do Rio de Janeiro de

19 de abril a 3 de maio de 1861, sem nenhuma indica^ao acerca

do autor, nem mesmo qualquer informe sobre ser original ou tra

duQao, e a 4 de junho, no mesmo periodico, ja se encontrava o

anuncio do livro. Desencantos, fantasia dramatica, tambem veio

a luz em 1861, sendo noticiado no Diario do Rio de Janeiro a 4

de setembro do mesmo ano.

Mario de Alencar foi talvez o primeiro a referir - se

a Queda que as Mulheres Tern para os Tolos, na Advertencia da 

seguida.No
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edigao da Garnier de 1910 do volume Theatro, porque a considera

va pe^a teatral, traduzida, embora nao lhe houvesse visto ne

nhum exemplar.

Varios estudiosos cuidaram do assunto, que se tornou

polemico, ate que Jean-Michel Massa comprovou ser a peca tradu-

Qao de De I1Amour des Femmes pour les Sots - publicada sem o no

me do autor, em Liege e Paris, em 1859, mas obra de Victor He -

naux que, por sua vez, se abeberou num texto do seculo XVIII

resolvendo urn dos mais dificeis problemas da bibliografia macha

diana.

0 texto, uma satira em prosa, nao e original de Macha

do de Assis e nem pertence a seu teatro.

Sobre Desencantos, obra considerada perdida por Mario

de Alencar, lemos o seguinte em Galante de Sousa - "Em 1862 , al.

guns atores, de que era centro Gabriela da Cunha, organizaram uma

companhia dramatica para atuar no Ateneu Dramatico. Desencantos

fazia parte do futuro repertorio da companhia, numa lista de

pegas ainda nao levadas ao paleo. Nao foi representada nessa

ocasiao nem posteriormente."

£ uma pequena comedia burguesa, ou "fantasia dramati

ca", como a classifica o autor, sobre urn ligeiro flagrante so

cial, sem situa^oes maiores e tenue deslocamento emotivo. Nao

cresce de importancia em nenhum dos tres atos. Embora haja uma

convergencia de interesses - Luis, Pedro e Clara - a forma como 

e tratado o tema delimita a aqao, empobrecendo-a.
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No final, a tranferencia dos amores que Luis faz de

Clara para sua filha e uma maneira astuta do autor de sublimar

os sentimentos dos protagonistas de uma meia-aventura amorosa.

As duas obras tem muito em comum: tanto a traducao

quanto a obra original revelam o estado de espirito de Machado

que, na epoca, parece ter sido trocado por urn "tolo", tai como

na peqa.

Lucia Miguel Pereira nos mostra que tanto Queda, on

de se acha embrionaria a Teoria do Medalhao, quanto Desencan

tos "traem a amargura do amor desprezado", concluindo: "Compa-

rem-se os dois textos, e ver-se-a que Desencantos e a aplica

Gao da teoria contida em Quada que as Mulheres Tem Para os To
los. "

Ja o critico frances, Massa, discorda urn pouco dessa

opiniao, lembrando que "so o primeiro ato de Desencantos evoca
o mesmo problema de Queda , isto e, a escolha das mulheres en

tre tolos e homens de espirito. Ao contrario de Queda, que

termina com esta afirmaQao: "Sim, e mister ousar tudo com as

mulheres", D©a@neantOS acaba bem, pois Luis, o poeta, chega a

casar-se com Clarinha, filha de Clara, que o havia trocado por

Pedro, o homem praticoH.

Anterior a Desencantos e a imitaQao do frances - Ho-

je Aventai, Amanha Luva - que Machado escreveu em 1860 e que 

consideramos como o primeiro texto de sua dramaturgia.
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£ uma comedia em urn ato, que apareceu pela primeira

vez n'A Marmota (nQs 1 144, 1 145, 1 146), nos dias 20, 23 e

27 de margo de 1860, e que trata das peripecias de uma criada

para chegar a patroa.

Porque e imitada, pouco acrescentaria a dramaturgia

machadiana, mas a comparacao feita por Jean-Michel Massa entre

o original e a comedia machadiana veio embasar uma hipotese

nossa de que esse texto apresentava influencias da Commedia

dell’Arte, o que podemos considerar como excecao nas suas pe

Qas teatrais, por isso procedemos a urn estudo mais detalhado
(16)da mesma.

2.2.6 TEATRO REPRESENTADO

Quanto as pe<?as originais que compoem o Teatro Repre

sentado, duas foram consideradas pelo proprio autor como come

dias de estreia - 0 Caminho da Porta e Q Protocolo.

Os Pareceres do Conservator!© Dramatic© Brasileiro

sao a primeira visao critica que temos dessas pe^as. No item

(16) Vide Anexo I
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6, Machado de Assis, o Censor, referir-nos-emos ao tipo de cen

sura a que estavam subordinados os censores dessa Instituicao,

pois excetuando-se, talvez, os pareceres dados por Machado de

Assis, a maioria deles era constituida por rapidas apreciacoes

superficiais que quase nada diziam quanto ao merito literario

da pec a apreciada, uma vez que esse aspect© era de scmenos impor

tancia para a censura do Conservatorio, que estava mais a ser

viQO do Imperio do que da propria Arte.

Os que se referem as duas comedias nao fogem a regra;

nao fazem referencias aos aspectos literarios das composiQoes,

ressalvando apenas o fato de serem elas "espirituosas":

Conservatorio Dramatico Brasileiro, Rio de Janeiro.
(1-8,22,9)

”0 Caminho da Porta". Comedia. 17 Agosto 1862 B.N.
Censor - Francisco Joaquim Bethencourt da Silva
Na 165
Data: 17 de Agosto de 1862 (entrada)
Parecer: £ bem escrita e por vezes espirituosa a co

media em 1 ato do Sr. Machado d'Assis - ””
"0 Caminho da Porta".
Nada em si contem que obste a sua apresenta
Qao. “
Rio 19 de Agosto de 1862

(assinatura do censor)
Despacho: Represente-se. Rio 20 de Agosto de 1862

Conservatorio Dramatico Brasileiro, Rio de Janeiro.
(I-8,22,53A)

"0 Protocolo". Comedia. 21 Novembro 1862 B.N.
Censor - Augusto Loureiro da Costa Guimaraes
nQ 220
Data: 21 de Novembro de 1862
Parecer: Li a comedia em urn ato "0 Protocolo". £ uma

espirituosa Comedia Sustenda(?) em Dialogos
que trara mto partido sendo bem representa-
da: por isso por obter licen^a.

R.22 Novembro de 1862
(assinatura)

Despacho - Apresente-se. Rio de Janeiro 22 de Novembro
de 1862

(assinatura)
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Breves, como na maioria eram esses pareceres, servem

apenas como documenta^ao historica das pe^as, que estrearam no

ano de 1862, no Ateneu Dramatico.

0 Caminho da Porta, comedia em urn ato representada

pela primeira vez, a 12 de setembro, tern quatro personagens,

tres homens e uma mulher: Dr. Cornelio, Cardoso; Valentim, P_i

mentel - urn dos melhores galas de sua gera^ao -; Inocencio,

Martins; Cariota, Maria Fernanda.

Em dez cenas rapidas Machado tra^a o espirito levia-

no de uma incorrigivel namoradeira, Carlota, que brinca com o

sentimento de seus admiradores. A li^ao de moral dada pelo

doutor, na sua ultima fala, reveste-se do tom proverbial - "Co

media, com efeito, cuja moralidade Valentim incumbiu-se de re

sumir - Quando nao se pode atinar com o caminho do coracao, de

ve-se tomar sem demora o caminho da porta" - que caracteriza a

pe^a.

Teve outras representa^oes em 1862 e 1863.

Como ja dissemos no inicio, os pareceres constituem-

se na primeira visao critica do teatro machadiano, mas nao na

unica. A critica da epoca assim se pronunciou sobre 0 Caminho

da Porta:

"0 Sr. Machado de Assis e urn jovem escritor
de merecimento, que se tern feito conhecido
no jornalismo fluminense e que de certo
dispensa a minha apresentaQao. Moqo ainda,
o Sr. Machado de Assis estuda e com provei 
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to, como o atestam seus escritos de dia em
dia tra^ados com mao mais firme, feliz de
le porque pode estudar! ...

Ha tempos o Sr. Machado de Assis publicou
uma tentativa dramatica a que deu o titulo
de "Desencantos".

Ultimamente deu mais um passo e levou a ce
na do "Atheneu" uma nova tentativa: ”0 Ca
minho da Porta”. ~

Como a comedia de Sardou, o trabalho drama
tico do Sr. Machado de Assis funda-se em
uma enfermidade; a daquela e aguda, desta
cronica, em certas naturezas. Car lota e uma namo-
radeira, que pelos seus caprichos leva ao desespe-
ro quantos caem no laqo que lhes armam os olhares
sedutores da viuva. Nao escolhe, nao visa nem ao
talento, nem a riqueza, nao examina nem a qualida-
de, so atende ao numero de seus admiradores. Tana-
da desta ideia nao houve o amor sincere, ingenuo,
pronto para a dedica^ao; e indiferente, ma
e algumas vezes as rodas de seu carro de
triunfo podem esmagar um coracao, que se
lhe entregue inteiro e desprevenido.

0 estudo deste defeito moral pode fornecer
assunto para uma comedia interessante e
cheia de li^ao, que, escrita pelo Sr. Ma
chado de Assis seria muito aplaudida, a
julgar-se pelos tra^os que aparecem no Ca
minho da Porta.

Ai o Sr. Machado de Assis mostra-se mais
poeta lirico do que dramatic©; nao se im
portou com a acao, indispensavel para quern
deseja prender a aten^ao na cena e, a exce
Qao do papel de Cariota, os outros caracte
res foram apenas esbo^ados e nada mais se
podia exigir do poeta nos limites em que
se circunscreveu."(17)

Neste seu artigo, Joao Carlos de Sousa Ferreira apon

ta como falhas do dramaturge ser ele mais lirico do que drama

tic©; nao valorizar devidamente a a^ao, element© primordial no

(17) S.F. (Joao Carlos de Sousa Ferreira)Paginas Menores' m
Correio Mercantil, Rio de Janeiro, 21 de setembro de 1862. 
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teatro e, finalmente, critica os caracteres, apenas esbo^ados
pelo dramaturge.

Mais de cem anos apos (1968) , na Apresenta^ao do vo

lume Teatro da Coleqao Nossos Classicos da Agir, Joel Pontes

ao analisar 0 Caminho da Porta emite a mesma opiniao:

"A imprecisao dos caracteres e tai que resul.
ta ate em surpresa sabermos, pela boca do
proprio doutor, que ele e advogado e passa
pelo maior chicaneiro do foro.
£ outra surpresa! Ate o momento - mais da
metade da comedia decorrida - parecia o pro
prio Catao, e, dai para o fim, ampliando
ainda mais a distancia entre a realiza^ao e
a intengao, o doutor nao faz mais do que
confirmar a aparencia."

Outro artigo da epoca que vale ser citado e o do Dia

rio do Rio de Janeiro, do dia 14 de setembro de 1862, Parte L_i

teraria - Paginas menores, cujo autor se assina M. Ele se cons

titui de duas partes: a primeira em que o critico faz uma bre

ve apreciacao ao autor e a comedia:

"A essa falange pertence tambem o Sr. Macha
do de Assis que, procurando - o caminho da
porta, achou o dos aplausos de uma plateia
simpatica e inteligente na comedia em um
ato que fez representar ante-ontem."

(.............................................)

"Em boa hora o fez, porque, entrando em vez
de sair por tai porta, como lhe aconteceu,
se vai longe quando se tern, como o Sr. As_
sis, a unica bussola de tais empresas, is.
to e, o talento."

A segunda, na qual ele transcreve "in totum" a opi

niao do "amigo e colega Quintino Bocaiuva" - e que e toda a
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critica da pe$a - porque ele nao havia assistido a representa

Gao da comedia.

"O^Caminho da Porta, e o primeiro ensaio Dra
matico a que se aventurai o nosso colega. A
tempo o fez, porque revelou talento e dispo
si^ao para esse dificil genero da literatu
re .

0 argumento e simples. Sem ser original e
interessante. Escrito ao gosto dos peque-
nos proverbios de Musset e de Octave Feuil.
let tern o defeito de nao condescender com
o gosto do publico ainda nao habituado a
essas filigranas do espirito e a esses ca
prichosos lavores-uma tela literaria por
demais delicada.

A educacao das nossas plateias nao esta
ainda formada para esse genero de fanta
sias dramaticas que so se sustentam pelo
chiste da ideia e pela beleza do estilo.

Onde falta a acao falta o interesse, e o
espirito do publico chega a fatigar-se de
acompanhar o autor nesses devaneios de ima
ginacao que tern para ele o defeito de lhe
nao tocarem o coracao.

Por ora o nosso publico quer emoQoes. Esta
e fase natural de infancia da arte em urn
pais estrangeirado na sua literatura e
cuja educagao se tern formado na escola hor
ripilante do velho drama francos alimenta-
da por outra mais pervertida ainda - a dos
nossos teatros.

Exce^ao feita dos louvaveis esfor^os empre
gados pelo Ginasio e pelo Ateneu, esforgos
devidos a ausencia de uma subvenejao que
lhes alente a pregui^a, a regra do mau go_s
to em literatura dramatica tern sido inva -
riavel.

Nao serei eu, portanto, que condene ”0 Ca-
minho da Porta", por ter tornado o caminho
da regeneracao dramatica, que ja se vai en
cetando entre nos. Devo, porem, observar
que, alem da dificuldade do genero, nao e
ele o mais proprio para o verdadeiro tea-
tro dramatico.
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Em vez de uma cena, onde a propria espon-
taneidade do seu espirito o levou ao defei
to da superabundancia, escreva um drama,
que lhe ira melhor a gloria do seu talento
e ao aplauso a que fez direito.

0 Seu dialogo e fluente; a frase boa, sem
que seja sempre correta: possui o segredo
das situaqoes comicas sem sacrificar o ver
deiro espirito ao desejo de fazer rir as
plateias, e estas qualidades se nao levam
a gloria de escritor dramatic© pelo menos
levam o autor a satisfa^ao de ter escrito
um bom drama.

Concluindo, direi que no desempenho da co
media ”0 Caminho da Porta” a direcao do
Ateneu, e os artistas fizeram tudo o que
deles se podia exigir.

Decoracao e desempenho artistico foram sa
tisfatorios a merecer louvor."

£ evident© que o artigo vale mais pela opiniao de

Quintino do que pela do proprio autor.

No ano seguinte, ao prefaciar o livro Teatro de Ma

chado de Assis, Quintino repetiria a mesma opiniao - ainda que

com palavras diferentes - sobre 0 Caminho da Porta e 0 Protoco

lo em uma Carta ao Autor, resposta a que lhe fora enviada por

Machado, pedindo a sua opiniao sincera sobre esses primeiros

trabalhos dramaturgicos. A resposta tornou-se uma das mais

importantes criticas sobre o teatro de Machado de Assis.

Nessa carta expressaria um juizo - "As tuas comedias

sao para serem lidas e nao representadas" - que a posteridade

julgou como verdadeiro, definitive quase, poderiamos dizer, e

valido para toda a dramaturgia machadiana.
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Quintino considerou a produ^ao teatral do amigo ”co-

mo um ensaio, como uma experiencia(...) como uma ginastica de

estilo". Disse que lhes faltava a ideia, faltando-lhes a base

e que por isso eram frias e insensiveis, como todo sujeito sem

alma.

A carta tornou-se o "credo" de quantos depots anali-

saram o teatro machadiano, pois Quintino tinha razao, ao tea

tro de Machado falta aquilo que tao bem soube trabalhar na for

ma narrativa - a ideia. E porque ela nao existe, a acjao nao

caminha, e os dialogos, nao servindo a ideia, morrem na pro

pria fala. Podem ter um belo feitio literario, mas dramatica-

mente sao pobres.

Na epoca, no entanto, a pe^a teve sucesso, tanto que

foi levada a cena, em Sao Paulo, a 11 de agosto de 1864, por

ocasiao das festas comemorativas da instala^ao dos cursos jur_i

dicos no Brasil. Sao Paulo, porem, nao a recebeu tao bem quan

to o Rio de Janeiro.

No livro Disperses de Machado de Assis, de Jean-Mi -

chel Massa, aparece uma cronica de Machado de Assis com o titu

lo - 0 Que Ha de Novo? - transcrita da Imprensa Academica, nQ

39 de 28 de agosto de 1864. Nas notas aos textos que acompa -

nham a cronica encontramos a seguinte observacao:

"Deux chroniques seulement portent ce titre.
Ce sont les deux pieces de la polemique de
Machado de Assis avec Silvio-Silvis."

Quem foi Silvio-Silvis?
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0 folhetinista do "Correio Paulistano" que tao osten

sivamente acusou Machado de plagio e tao severamente criticou

o espetaculo de estreia, em Sao Paulo, da comedia 0 Caminho da

Porta,

Antecedendo aos sens comentarios, lemos, no proprio

Correio Paulistano, o seguinte anuncio:

TEATRO
Quinta-feira, 11 de agosto de 1864
GRANDE E EXTRAORDINARI0 ESPETACULO
Honrado com a presence do exmo. sr. Presi
dente da Provincia
Aniversario da funda^ao dos cursos juridi.
cos no Brasil.
Ao levantar-se o pano cantar-se-a o
Hino Academico
Pelas sras. D.Gabriela, D.Julia e D. Minelvina
Segue-se a linda comedia em urn ato do dis-
tinto poeta brasileiro, Machado de Assis
que tantos aplausos recebeu no Ateneu dra
matico do Rio de Janeiro

0 Caminho da Porta
Personagens Atores
D. Cariota Sra. D. Gabriella
Dr. Cornelio Cardozo
Valentim J.Augusto
Inocencio Joao Eloy

0 comentario do exito que a comedia havia alcan^ado

no Rio nao bastou para influenciar o folhetinista, que na sua

coluna - Converses a vapor - assim se referiu a represented:

"Tivemos urn dia 11 gordo a respeito de espe
taculo.
Foi todo ele novo, novissimo.

Abriu o divertimento a comedia brasileira
- Caminho da Porta do Sr. Machado de Assis.
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A lhes falar a verdade nao sei la o gran
de merito que acham nesta composiqao.

0 dono dela (dono se dizia dos escritores
quando os que roubavam se chamavam ladroes,
hoje nem todos os escritores se podem cha-
mar donos... mas tambem nao se chamam ou
tra coisa) o dono dessa composiQao possui
apenas no Caminho da Porta um estilo ele
gante e delicado, o mais...

Eu penso com o sr. Teixeira de Vasconcelos,
o homem que fez o mais saboroso Prato de
arroz doce que jamais se viu, sem verdade,
razao e sentimento nao ha arte.

Verdade nao tern a pe^a que ate e inverossi
mil. Tres namorados, entre os quais um
lorpa, fazem a corte a uma viuva; um deixa
de ama-la e continua a frequentar a casa,
no que ela consente para se deixar insul -
tar, outro sai por nao achar o caminho do
coracao, sai muito a seu salvo como quern
vai beber um copo d’agua para depois vo_l
tar. E o lorpa? Como o autor arranjou aqui.
Io? Sai tambem nao se sabe porque.

E ficou a viuva a olhar p’ra gente e a gen
te a olhar p’ra a viuva.

Onde esta a razao? E o sentimento, se os
espectadores nao se comovem?

Tenho visto outras obras do sr. Machado de
Assis que bem lhe asseguram a merecida re-
putacao de poeta, esta nao.

Mas os atores esses e que estiveram otimos.
Gabriela, Cardoso, Eloy, Augusto Filho su-
priram o que faltou ao escritor, encheram
cenas de interesse.

Deixando de lado os ataques mais ferozes, como a du

biedade da autoria, em muitos pontos a critica de Silvio-Sil -

vis lembra a de Quintino. -Ambos questionam a ausencia de sen

timento, de razao, e ideia em 0 Caminho da Porta. Para ambos

falta alma a comedia.

Porem Machado receberia de forma muito diversa a cri 



108

tica de Silvio-Silvis. Ofendido, serve-se do numero trinta e

nove da Imprensa Academica do dia 28 de agosto de 1864 (p.2)pa

ra responder aos ataques recebidos:

0 QUE HA DE NOVO?

"Recebemos da Corte a seguinte carta do dis^
tinto literato Machado de Assis:

Corte, 21 de agosto de 1864.

Mens bons amigos:

Um cantinho em vosso jornal para responder
duas palavras ao Sr. Silvio-Silvis, folhe-
tinista do "Correio Paulistano”, a respei-
to da minha comedia 0 Caminho da Porta.

Nao e uma questao de suscetibilidade lite
raria, e uma questao de probidade.

Esta longe de mim a intencao de estranhar
a liberdade da critica, e ainda menos a de
atribuir a minha comedia urn merecimento de
tai ordem que se nao lhe possam fazer duas
observances. Pelo contrario eu nao ligo ao
Caminho da Porta outro valor mais que urn
trabalho rapidamente escrito, como urn en
saio para entrar no teatro.

Sendo assim nao me proponho a provar que
haja na minha comedia verdade, razao e sen
timento, cumprindo-me apenas declarar que
nao tive em vista comover os espectadores,
como nao pretendeu faze-lo, salva a compa-
raqao, o autor da Escola de Mulheres.

Tampouco me ocuparei com a deploravel con-
fusao que o Sr. Silvio-Silvis faz entre a
verdade e a verossimilhan^a; dizendo: "ver
dade nao tern a pe^a que ate e inverossimil".
-Boileau, autor de uma arte poetica que eu
recomendo a aten^ao do Silvio-Silvis, es
creveu esta regra:
Le vrai peut quelque fois n'etre pas vrai-
semblable.

0 que me obriga a tomar a pena e a insinua
Qao de furto literario, que me parece fa
zer o Sr. Silvio-Silvis, censura seria que
nao pode ser feita sem que aduzam provas.
Que a minha pe^a tenha uma fisionomia co 
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mum a muitas outras do mesmo genero^ eque,
sob este ponto de vista nao possa preten
der uma originalidade perfeita, isso acre
dito eu; mas que eu tenha copiado e assi-
nado uma obra alheia, eis o que eu con
testo e nego redondamente.

Se, por efeito de uma confusao deploravel
tao como a outra, o sr. Silvio-Silvis cha
ma furto a circunstancia a que aludo aci_
ma, fica o dito por nao dito, sem que eu
agradeca a novidade. Quintino Bocaiuvd ,
com a sua frase culta e elevada, ja me ha
via escrito: "As tuas duas pecas modela -
das ao gosto dos proverbios franceses,nao
revelam mais do que a maravilhosa aptidao
do teu espirito, a propria riqueza do teu
estilo". E em outro lugar: "0 que te pe
CO e que apresentes neste mesmo genero al.
gum trabalho mais serio, mais novo, mais
original, mais complete".

£ de crer que o Sr. Silvio-Silvis se ex
plique cabalmente no proximo folhetim.

Se eu insisto nesta exigencia nao e para
me justificar perante meus amigos, pes-
soais ou literarios, porque esses, com
certeza, julgam-me incapaz de uma ma acao
literaria. Nao e tambem para desarmar al.
guns inimigos que tenha aqui, apesar de
muito obscuro, porque eu me importo medio
cremente com o juizo desses senhores.

Insisto em consideraqao ao publico em ge-
ral.

Nao terminarei sem deixar consignado todo
o meu reconhecimento pelo agasalho que a
minha peca obteve da parte dos distintos
academicos e do publico paulistano. Folgo
de ver no aplauso dos primeiros em anima-
Qao dos soldados da pena aos ensaios do
recruta inexperiente.

Nesse conceito de aplausos lisonjeia - me
ver figurar a Imprensa Academica e, com
ela, um dos seus mais amenos e talentosos
folhetinistas.

Reitero, meus bons amigos, os protestos
de minha estima e admiracao.

Machado de Assis
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Naturalmente acendeu-se a nossa curiosidade. Primei.

ro pela polemica em si. Segundo pela visao que nos foi passa-

da de um Machado que gostava de brigas. E ei-lo em plena are

na. A respeito dessa imagem machadiana, tambem Michel Massa

teceu o seguinte comentario: "Il est encore loin du trop cele

b r e tedio a controversial *.

Infelizmente nada mais achamos, alem do outro artigc^

citado pelo proprio Michel, publicado na Imprensa Academics ,

do dia 9 de outubro de 1864:

''O QUE HA DE NOVO?

Recebemos a seguinte comunicacao:

Meus amigos: - declarou o Sr. Silvio-Sil
vis que nao se referia a mim nos seus
trocadilhos acerca dos donos e ladroes de
obras literarias.

Estou satisfeito.

Acrescentarei apenas mais duas observances:

A primeira e o que o folhetim do "Correio
Paulistano" saiu de uma confusao para
cair em outra; confundiu o verdadeiro
com o veridico. Nao e nem uma nem outra
coisa.

A segunda e que nao tive intencao de ofen
de-lo; usei de um direito que ele proprio 
reconhece.

Machado de Assis^

Nas notas ao texto do autor, Massa comenta:

"Cette chromque, qui provient de la collec
tion de 1’Imprensa Academics de la biblio- 
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theque de la Falculte de Droit de Sao Pau
loz n’avait pas ete signale par Jose Ga
lante de Sousa (...)

Tentamos descobrir o referido jornal na Biblioteca

da Faculdade de Direito da Universidade de Sao Paulo, mas embo

ra conste do arquivo, o periodico nao se acha mais la.

Apenas pudemos consultar o Correio Paulistano no

qual localizamos o artigo de Silvio-Silvis, mas nao a sua res

posta, que deduzimos deve ter sido estampada no mesmo orgao pe

lo que diz Machado em seu artigo citado. Acerca da pe<?a, tarn

bem ficamos sem saber a opiniao critica, que com certeza foi

publicada na Imprensa Academica, a concluir-se das proprias pa

lavras com que Machado encerra o seu artigo:

"Nesse conceito de aplausos lisonjeia-me ver
figurar a Imprensa Academica e, com ela, urn
dos seus mais amenos e talentosos folheti -
nistas.”

£ realmente uma pena! 0 que nos chama a atenqao e,

no entanto, que nem Galante de Sousa e nem Michel Massa tenham

se detido a pesquisar tais fontes, que agora, nos parecem ina

cessiveis.

Ficamos sem nenhuma outra noticia a respeito do Cami

nho da Porta. Por dedu^ao da leitura do Correio Paulistano

desse ano, cremos que ela nao obteve grande sucesso, pois, com

plementando o anuncio da estreia de 0 Caminho da Porta, estava

outra comedia anunciada: De urn Argueiro urn Cavalheiro, como
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programs de estreia tambem. E essa comedia parece ter agrada-

do ao publico porque foi representada outras vezes, enquanto

o Caminho da Porta nao foi reprisado.

Vale a pena citar Joel Pontes como fecho de todas es

sas opinioes sobre 0 Caminho da Porta:

"Nao obstante, para que se veja a situacao
da dramaturgia brasileira da epoca e para
que se tenha ideia do sucesso que a come
dia alcanQou, basta dizer-se que Machado
de Assis teve imitadores. Luis Guimaraes
Junior tanto apreciou-a que nela se ba
seou para tambem deitar obrinha teatral
intitulada 0 Caminho Mais Curto..."(18)

A comedia voltou ao paleo, no Rio, no Teatro Ginasti.

co, em 11 de maio de 1940, por alunos do curso de Teatro, man

tido pelo Ministerio da Educa^ao e Saude, para complemento das

homenagens prestadas a Machado de Assis, no centenario do seu

nascimento.

Tambem de 1862 e outro texto machadiano - Quase Mi -

nistro - comedia em urn ato, expressamente escrita para ser re

presentada em urn sarau literario e artistico - sexto ou setimo

dado pelos mesmos amigos - no dia 22 de novembro de 1862, em

uma casa na Rua da Quitanda.

(18) Sobre ter sido esta obra inspirada na comedia de Machado
de Assis veja-se a nota 4.
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Como o corpo cenico desses saraus era composto so de

homens, as comedias por eles representadas nao tinham papeis

femininos. Eram oito as personagens - Luciano Martins; Doutor

Silveira; Jose Pacheco; Carlos Bastos; Mateus; Luis Pereira;

Mtlller e Agapito. Os cavalheiros que se encarregaram dos di.

versos papeis foram os senhores Morais Tavares, Manuel de Melo^

Ernesto Cibrao, Bento Marques, Insley Pacheco, Artur Napoleao,

Muniz Barreto e Carlos Schramm.

0 desempenho, como atestaram os que la estiveram, foi

muito acima do que se podia esperar de amadores.

Pela representa^ao da comedia abriu-se o sarau, con-

tinuando com a leitura de escritos poeticos e a execucao de

composiqoes musicals.

A pe^a satiriza o jogo de interesses que visa a pro-

moQao pessoal, tendo como pano de fundo a politica.

Martins, urn deputado, ere que sera nomeado ministro

na vaga de urn que morreu. A noticia corre a boca pequena pela

cidade e os tipos criados por Machado - o doutor Silveira, pri.

mo do deputado; o poeta Bastos; o inventor do raio de Jupiter,

Mateus; o Pereira que oferece jantares aos ministros e os con

vida para padrinhos de seus filhos; Muller, o empresario que pe_

de subvenQoes para o Teatro Lirico e Agapito, amigo seu e do 

deputado - vao chegando para comporem a encenaqao da encena^ao.

Desempenham seus papeis ate que a mascara lhes e ti- 
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rada pela ultima noticia - Martins nao sera ministro. £ preci.

so entao procurar o outro, aquele que o sera. Na verdade a

procura que Machado mostra e a do espetaculo, o que e confirma

do pela breve historia contada por Silveira, na penultima cena

da comedia, a qual lhe confere o comum tom proverbial das come

dias machadianas.

Machado refor^aria mais uma vez a tonica de seu pen-

samento - os homens representam ca embaixo - por isso a refe

rencia ao espetaculo - por outro lado, a ideia de espetaculo

estaria ligada a de mascara, que da ao texto, pelo contexto, a

conotaQao satirica.

Uma leve satira politica, que consideramos como urn

dos melhores textos de seu teatro, talvez porque ja nos revele

a ironia machadiana.

Embora a linguagem mantenha-se o mais das vezes re -

buscada - o que de uma certa forma nao corresponde ao tom sati

rico da pe^a - a ideia foi bem trabalhada, tanto assim que Fran

ca Junior a usaria mais tarde em Caiu o Ministerio, com enorme

sucesso.

0 que falta a esta, como a todas as outras comedias

sao as situaQoes dramaticas. Estas, Machado nao as cria, nem

voltadas para o riso, nem voltadas para o pranto.

Falta nele, o que havia demais em Dumas - o traquejo

da linguacem dramatica. Suas falas sao literarias e o tom dra 
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matico se perde nas elucubra^oes que somos levados a fazer.

Assim a comedia podia ter urn outro firn que nao as

consideraqoes proverbiais de Silveira - "Um alazao nao leva ao

poder, mas tambem nao leva a desilusao” - fecho que empobrece

a ideia da petja e dilui o enfoque satirico.

Nessa obra Machado trata do problema teatral de uma

for,ma mais direta, quando fala sobre o Teatro Lirico e a neces

sidade de subven^oes; e de uma forma indireta, ao sugerir que

o jogo dos interesses faz^dos homens, atores que representam

conforme o espetaculo.

Outra comedia destinada ao mesmo tipo de representa-

Qao (alias tao ao gosto de Machado) - Os Deuses de casaca -foi

escrita pelo dramaturgo em 1865 e representada no 3Q sarau

da Arcadia Fluminense, em 28 de dezembro do mesmo ano, pelos

mesmos cavalheiros dos antigos saraus, nos saloes do Clube Flu

minense.

Como era caracteristico de tais encontros, nas pe^as

nao podiam entrar senhoras. E sobre esse fato Machado se refe

re na Nota que antecede a comedia, na mesma em que a conside -

rou "uma obra tao desambiciosa”.

"Daqui vem que o autor nao pode, como lhe
pedia o assunto, fazer intervir as deusas
do Olimpo no debate e na deser^ao dos
seus pares. Os que conhecem estas coisas
avaliarao a dificuldade de escrever uma
comedia sem damas.(...) Mas uma comedia
sem damas para entreter os convivas de 
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uma noite, cujos limites eram uma varia -
Qao depiano e o servi^o de cha, e coisa
mais facil de ler que de fazer.”

"Uma critica anodina, uma satira inocente,
uma observaqao mais ou menos picante, tu-
do no ponto de vista dos deuses, uma a^ao
simplicissima, quase nula, travada em cur
tos dialogos, eis o que e esta comedia."

Confessa ainda, nessa nota, que a acao do texto e

quase nula, o que, em se tratando de teatro, equivale a dizer que

inexiste.

Em versos alexandrines fez falar os deuses, que se

apresentam - de casaca - bem ao gosto do rotulo realista, embo

ra conservem uma linguagem classica: versejam em alexandrines
i •* . (19)classicos.

Dedicada ao poeta portugues Jose Feliciano de Cati-

Iho, tern urn ato e os seguintes personagens - Prologo, Epilogo,

Jupiter, Marte, Apolo, Proteu, Cupido, Vulcano e Mercurio. Os

papeis estiveram a cargo dos socios da referida Arcadia.

A cena e modernizada tanto quanto a vestimenta - os

deuses conversam em uma "sala, mobiliada com elegancia e gosto>

alguns quadros mitologicos, alem de garrafas com vinho, e cali

ces. "

( 19) Os versos alexandnnos classicos se caracterizam por duas
censuras - a fonica e a psicologica
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Em doze cenas, os deuses, de casaca, demitidos da

sua categoria, resolvem viver com os homens, participando, na

pega, de uma intriga paga.

A propria humanizaQao ja e urn castigo, digamos, as

divindades, que trocam o poder absolute pelo relativo: nessa

troca, nessa humanizaQao, temos o inicio da satira. Cupido (o

amor), Jupiter (o mandao), Mercurio (o intrigante), Proteu (o

versatil) e outros figuroes da comedia divina sao chamados pa

ra a comedia humana.

Cupido, o primeiro, convence a todos, urn a urn. 0

mais resistente e ultimo a ser vencido e Jupiter. Concretiza-

da a adesao, o Epilogo, personagem que aparece no inicio com

o nome de Prologo, justifica algumas passagens e explica ou

tras, pedindo o aplauso geral.

Os simbolos que representam os deuses tambem sao sa

tirizados - a beleza de Venus ja nao existe; nem o amor de

Cupido; a guerra - luta pelo ideal-perde o sentido, porque ja

nao se briga por nada e Marte, o deus da guerra, constata tris

temente a dissimulaQao das ideias, concluindo que neste seculo

- "A tolice no caso e falar claro e franco” -. Para ele, o rei.
- hnado em que nos encontramos e o do papel - A Fortuna o que

e? Papel ao portador; a honra e de papel; e de papel o amor "

°(...) Cumpre-me ser, meu pai, de coraQao fiel, Cidadao do pa

pel o amor (...) Cumpre-me ser, meu cai, de coraQao fiel, Cida

dao do papel, no tempo do papel.”
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Em Pom Casmurro, Machado tambem se refere ao papel -

"Deus recebe em ouro; Satanas em papel" - o que e dissimulando-

se no que parece ser - que tem la, como aqui, a fungao de re

presentar a ideia. 0 papel seria a mascara da ideia, ou seja,

a sua dissimulaqao.

Complementando essa ideia vem Proteu - cujo dom e o

da versatilidade - conceituando que "0 talento esta em nao mos

trar a mesma cara ao vento". A fala de Proteu, que tem como

objetivo, ao humanizar-se, levar "o nome as urnas" e uma sin-
tese da Teoria do Medalhao^O) - o poder, a conquista de urn lu

gar na sociedade esta sempre ligado ao manejo da mascara - nao

ser o que se e, mas o que devemos parecer.

Machado nao chega mesmo a direcionar uma satira mor-

daz a sociedade, que, ao firn, sai exaltada, pois Jupiter, o uj.

timo deus a humanizar-se, para nao perder o supremo comando a

que estava acostumado como deus, escolhe a profissao de banquei.

ro - derradeiro refugio da divindade na sociedade burguesa e

capitalista - numa alusao ao poder dos homens de dinheiro na

plutocracia do Segundo Imperio.

(20) h0 que depreendemos da Teoria do Medalhao e o desencanto
do contista em face do homem e a certeza de que este se
afunda num lodacal de duvidas e de torpezas, esquecidos
dos verdadeiros valores. £ como se brincasse de p6r do
avesso a vaidade do homem que se julga para alem de qual
quer mjuncao e ere no gozo da existencia como o supremo
bem.“
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Os caracteres da comedia, como o argument©, nao ofe-

recem maior interesse; no entanto, na epoca, chegou a ter imi

tadores, tai como 0 Caminho da Porta.

Felix Ferreira publicou, em 1867, As Deusas de Balaev

comedia em um ato, que Chichorro da Gama, no seu livro Atraves

do Teatro Brasileiro, considera composta a proposito de Os Deu

ses de Casaca, em virtude da dedicatoria que encontrou: "A Ma

chado de Assis o festejado autor dos Deuses de Casaca. Em tes^

temunho de muita simpatia e admiraqao oferece o autor".

Tais constatagoes nos sugerem que, na epoca, as pe

cas de Machado tiveram um certo exito, apesar de a maioria de

las ter sido apresentada a um publico restrito, em lugares es-

peciais. Talvez ate o sucesso lhe viesse mais por conta do

seu nome do que da propria obra, o certo e que ele existiu.

F’azendo parte ainda de seu teatro em verso temos Uma

Ode do Anacreonte (21) z dedicada a Manuel de Melo, e que abre uma

excecao na relaqao de pe^as que ora comentamos, pois nunca for

representada.

Em um ato e oito cenas, a comedia tern cinco papeis

masculines - Lisias, Cleon, tres escravos, dos quais dois sac

apenas figurantes - e um feminine - Mirto. Passa-se durante e apes um fes-

tim em Samos, "que vai terminar os seus dourados dias". A epoca, pois, e

a decadencia. As indicaQoes de cenario, ao ccnrrario dos Deuses, refletem o

desejo do autor de que o ambiente represents a antiguidade: sala de festim, 

(21) Publicada em 1870 nas "Falenas", atualmente nas Pcesias Ccmpletas. 
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rolo de papiro, dois homens deitados a maneira antiga, escra 

vos, etc.

No entanto, nao ha propriamente intriga. Estao no

banquete o rico hedonista Lisias, o poeta Cleon e Mirto, a

•'alegre cortesa". Mirto, que se encontra na patria de Pitago-

rasr conta durante o banquete, para Cleon e Lisias, que ali

for parar devido a um naufragio, quando viajava com Lisicles ,

mercador, e o homem a quem amava. Tai como no teatro grego,

um mensageiro vem chama-la, trazendo a sentence do Fado - o

amante nao morrera e sabendo-a viva, mandara procura-la.

A cena, pela situa^ao que sugere, deveria ser drama

tica, mas pela maneira como e trabalhada, passa quase por ridi.

cula.

Mas, ja Cleon e Lisias disputam a bela cortesa e

mais uma vez a figura do poeta vai ser traida. Mirto prefere

as riquezas de Lisias as belas palavras de Cleon. Este, deso-

lado, mais se assemelha a um poeta romantico lamentando a per

da da mulher amada do que a uma personagem do teatro grego, como

o clima da peca sugere.

Na cena V - um dialogo

dita no amor, e Mirto, a cortesa

de rodape a inspira^ao para esta

Feliciano de Castilho a tradu^ao

a composite do meu quadro. Foi

rica de Anacrecn-ie, que eu tive

entre Cleon, o poeta que acre

- Machado explica em uma nota

comedia: ” fi do Sr. Antonio

desta odezmha, que deu lugar

imediatamente a leitura da Li

ideia de p5r em a;ac a ode
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do poeta de Teos, tao portuguesamente saida das maos do Sr.

Castilho que mais parece original que traducao. A concha nao

vale a perola; mas o delicado da perola disfar^ara o grosseiro

da concha”.

De fato Castilho traduzira, primorosamente, algumas

Odes Anacreonticas, erradamente atribuidas ao poeta Anacreonte.

Provavelmente a essas traduQoes se referisse Machado.

Guardadas as propor^oes, podemos dizer que se repete

aqui o trio de Desencantos: urn poeta (Cleon/Luis) - urn homem

pratico (Lisias/Pedro) e uma mulher interesseira (Mirto/Clara).

Na luta pelo amor perde o poeta ao dinheiro, pois Plutao e urn

deus muito poderoso no teatro (e na ficcao narrativa) de Macha

do de Assis.

Mirto e, na galeria das mulheres da dramaturgia ma

chadiana, a excecao, pois afora as namoradeiras, todas as ou

tras se assemelham na compostura formal que assumem. 0 poeta

Cleon a defende quando Lisias faz dela urn retrato condizente

com a cortesa. Essa defesa, que se generaliza a classe, faz

lembrar o enfoque sentimentalista de alguns romanticos - Gau

tier, Dumas - em relagao as "mulheres decaidas".

Sem duvida o assunto da moda era a reabilitacjao da

mulher "cortesa” ou "infeliz" e Machado, incapaz talvez de co

loca-lo em uma comedia a ser representada, optou pelo poema

dramatico para tratar do tema, alias, muito "en passant". £

preciso nao esquecer que ele atacara, pcuco tempo antes, As
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Asas de urn Anjo de Alencar, que enfocava tai assunto.

Que diferenga de postura do dramatico e do narrador,

porque esse preconceito moral so atinge sua literatura dramati.

ca. Na ficgao narrativa as mulheres sao adulteras, fingidas ,

calculistas, alcoviteiras e Machado nem se preocupa com isso.

Observando o ritmo da produgao machadiana para tea

tro deparamos, apos o periodo de 1860 a 1870 - urn decenio ex

pressivo da atividade teatral machadiana - primeiro com urn bre

ve hiato (embora algumas datas das pegas machadianas nao sejam

muito exatas) - 1870 a 1878 - e depois com uma descontinua e

diversa composigao de obras dramaturgicas. Desse periodo, nao

tao representativo quanto a quantidade de pegas (7), mas quan

to a qualidade de algumas delas, (Joel Pontes considera Ligao

de Botanica ja sem problemas de carpintaria teatral a resolver)

sao, entre outros, os textos que nao se restringem a urn modelo

comum de dramaturgia: Antes da Missa, Bote de Rape, Lagri -

mas de Xerxes e Viver.

0 unico critico a tratar de Antes da Missa e Pontes,

que questiona o fato de se considerar teatro essa "converse de

duas damas" - cuja extensao nao deve dar para urn ato - uma vez

que Machado, alem de nao te-la incluida na obra tratral, a cha

mou dialogo, sem explicagoes.

Mas as respostas, dadas pelo proprio critico, con -

firmam o seu carater teatral, uma vez que o simples fato de

ser dialogo nao lhe afezaria em nada essa caracteristica. Quan 
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to ao proprio autor nao a ter considerado obra de teatro, nao

lhe acrescenta ou tira a possibilidade de ser. Alias a res

posta mais convmcente se encontra na sua encenacao pelo Tea
tro dos Novos, do Rio de Janeiro, em 1953. Referindo-se a

extensao, conclui Pontes "se nao da para urn ato normal, pode

mos considera-la como urn exercicio, cena de pega que nao che-

gou a completar-se, quadro de costumes. De qualquer forma,

teatro."

E bem verdade que Galante da noticia, embora curta,

sobre este dialog© em verso, publicado, inicialmente, em 0

Cruzeiro do dia 7 de maio de 1878, sob o pesudonimo de Elea -

zar (e o sotoposto Machado de Assis, em grifo e dentro de pa

renteses) e que so teve a sua primeira encenacao pelo Teatro
dos Novos no Teatro de Bolso do Rio, com outro titulo - Mexe-
ricos a 1880 - sob a direqao de Jose Maria Monteiro, a 6 de

novembro de 1953, ou seja, a pe$a estreou para a critica 75

anos apos ter sido escrita.

0 texto e composto por 162 versos alexandrines, tao

diferentes, no entanto, dos usados nas duas pe^as anteriores-

Os Deuses de Casaca e Uma Ode de Anacreonte - nas quais eles

sao quase que exigidos pelo contexto da comedia: os deuses te

riam que ter uma linguagem que os aproximasse da perfeiQao

classica e os gregos de Samos nao poderiam falar de maneira

tao moderna.

Em Antes da Missa e quebrada a natural solenidade

do alexandrino pelo hemistiquio bem acentuado per smais de 
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pontua^ao, servindo, algumas vezes, para passar a fala de urn

personagem para o outro. Precisamos chamar a atenqao para a

versatilidade do poeta dramatico - alem da sensibilidade - que

o capacita para usar de formas tao diversas o mesmo verso.

0 alexandrino, neste texto, torna-se plastico, ser

vindo a conversa futil como versos de seis silabas, disfarcan

do a rima e tornando mais natural a dialogaqao. A leveza do

verso e obra de urn poeta que soube bem adaptar a ideia a for

ma.

0 dialogo nao traz indicacjao de cenario, mas o pro

prio texto no-la da - a casa de D.Beatriz - pelas falas das

personagens, duas damas cariocas, D. Beatriz e D. Laura.

£ que D. Laura, adiantada para o horario da missa

"a das onze, na Cruz, Pouco passa das dez", sobe a ver a ami.

ga. Falam mal de todos os conhecidos, excetuados os respecti.

vos maridos. A conversa, pois, nao passa disto: alfinetadas,

futilidades, certo nervosismo, frufru de sedas, instantaneo

fotografico de urn momento do cotidiano, que sera, nos seus ro

mances, retomado tantas vezes, embora de uma maneira mais su

til e elaborada.

Mas no dialogo ja se pressente a ironia machadiana,

nos ditos e nas comparaqoes:
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"D. Laura - (...)

A sobrinha, a Garcez; essa (Deus me perdoe:)
Levava no pescoqo umas pedras taludas,
Uns brilhantes ...

D. Beatriz - Que tais?
D. Laura - Oh! falsos como Judas!
Tambem, pelo que ganha o marido, nao ha
Que admirar. (...)

As figuras das duas mulheres nao sao as do seu teatro^

contudo servem perfeitamente a ideia do texto, que podemos con

siderar de transi^ao entre os primeiros e os ultimos.

Nesse mesmo ano, apareceu estampada, em 0 Cruzeiro

de 26 de margo, portanto anterior a publicacjao de Antes da

Missa, .tambem sob o pseudonimo de Eleazar, Q Bote de Rape.

Em versos alexandrinos - que se apresentam cortados

pela fala dos personagens, em duas ou tres cesuras, que lhes

dao um ritmo quase de prosa, nao fosse a rima - e composta es

sa "comedia em sete colunas" semelhante, na leveza do assunto,

ao texto anterior, embora ja dividido em cenas (3) e com cinco

personagens.

Machado deixava o teatro moral e civilizador - a Ar

te nao estaria mais subordinada a propaganda - para entende-lo

no seu cerne - o teatro no seu aspecto ludico.

Come^ava a se soltar na cnacao de seus textos, des_

vencilhando-se das fortes amarras dos modelos dramaturgicos a 

que se cmgira. Isto, no entanto, nao equivale a dizer que te 
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nha encontrado a forma ideal para a sua dramaturgia.

0 Bote de Rape ilustra bem essa mudan^a de enfoque.

Estao em cena Tome, que, adoentado nao pode sair a rua para comprar

o seu rape. Elisa, sua esposa, que esta para sair as compras,

prontifica-se a trazer um pote. E aqui surge o inusitado no

dramaturge - duas personificacoes - (tao comuns na sua epica!):

a do nariz e a do relogio.

0 nariz aparece na segunda cena com Tome, seu dono,

um dialogo curto, no qual reclama uma pitada de rape. Pontes

ve nesse elogio do tabaco o mesmo que Moliere faz, ao come^ar

D.Juan, e sugere para a encenaqao do trecho uma coreografia al.

go expressionista, com um bailado que representaria o sonho de

Tome, que adormeceu, para tornar a espera menor, e no qual fi-

guraria o Relogio (que e personagem) , marcando o avantjo dos

ponteiros.

De fato o relogio aparece nesta mesma cena, como

personagem, para dizer apenas uma parte de um verso, que vem

com a seguinte rubrica: "0 Relogio (Batendo) - Uma, duas,”.

Na cena III, retorna Elisa, acompanhada de um cai -

xeiro, (que e apenas figurante), com todas as suas compras.

Tome, impaciente ja, espera o desfile de cada obje-

to adquirido, para ao firn saber que a esposa se esqueceu de

seu pote de rape!



127

0 texto e leve e gracioso tai a ideia a que da plas-

ticidade - o louvor do rape. Sem duvida, Machado nao e o dra

maturgo das primeiras comedias.

Em prosa, ainda que nao nos moldes comuns da drama -

turgia da epoca, temos mais tres textos que nos revelam uma

outra faceta da composicao dramaturgica machadiana: 0 Melhor

Remedio, Lagrimas de Xerxes e Viver.

0 primeiro e urn dialogo, publicado em A Estagao, do

Rio de Janeiro, de 31 de margo de 1884, sem indicagao de cena-

rio e de personagem, entre duas senhoras - D.Clara e D.Amelia-

que se encontram em urn bonde, e que sao muito diferentes daque

las que conversam em Antes da Missa, embora a conversa nao

perca a caracteristica de futilidade, como aquela.

Aqui falam dos maridos. Sao duas pobres injustiga -

das. E a ironia, ja mais sutil, nao esta no texto, mas no con

texto. Reclamam dos maridos z os quais na verdade, a julgar pe

lo que contain, sao quern deve atura-las.

A linguaqem e mais solta. Veja-se, como exemplo, es

ta fala de D.Clara "-Feliz, eu? (Olhando melancolicamente pa

ra as borlas do leque). Feliz! Feliz!...". Nas primeiras co

medias os personagens eram muito mais comedidos, nao lhes per-

mitindo Machado tais arroubos linguisticos•

Ha tambem no texto prenuncio das suas famosas reti -

cencias, -sao usadas na ficgao narrativa. No fim do dialogo, as
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falas de D.Amelia e D.Clara ven, graficamente indicadas por

pontinhos e tern, como pontua^ao uma interrogacao.

0 encerramento da peqa sugere que elas recomeQarao o

mesmo tipo de dialog©, ou seja, que a vida delas e assim - uma

sucessao dessas falas, que expressam o banal, o futil, o vazio.

Triste retrato dos homens atraves da linguagem. £ o

exercicio de quern esta se preparando para utilizar a mesma tec

nica em seus romances.

0 titulo nos leva a concluir que 0 Melhor Remedio e

o desabafo, pois as duas personagens que comeqaram o dialogo

com "ideias funebres", ao firn estao sorrindo, segundo a rubri-

ca et tendo falado das desgra^as (que na verdade nao eram des^

gramas!), comeqam a falar, agora, de "-Uma coisa muito engraga

da; vou contar-lhe...".

Lagrimas de Xerxes, outro dialogo, publicado pela

primeira vez em Paginas Recolhidas, em 1899, pela H. Garnier.

Nao encontramos referencias, mas talvez tenha sido estampado

anteriormente em algum periodic©. Existe uma versa© italiana,

de responsabilidade de Giuseppe Alpi (Verona, s.d.), sob o ti.

tulo Giulieta e Romeo o Le Lagrime di Serse, publicada na Ri -

vista Verona (Societa Editrice Arena, Ponte Cittadella).

0 texto trata das lagrimas de Xerxes, o rei persa ,

duro e implacavel conquistador. 0 dialogo se da entre Frei

LourenQO, que vai fazer o casamerr.o de Romeu e Julieta, e os 
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dois noivos.

Tres formas contracenam al - o amor - na personifica

Qao de Romeu e Julieta, simbolos do amor romantico e imortal ,

como o pintou Shakespeare - a religiao - personificada em Frei

LourenQO que vai abenQoar o amor dos noivos, mas no altar, fa

zendo prevalecer as regras do culto a que esta submetida toda

religiao ”0 altar, diz Frei Lourenco, e melhor que o ceu; no

altar a benta vela arde depressa e morre as nossas vistas" - e

a mitologia - que e a propria tessitura das historia ( porque

ela e, intrinsecamente, historia), contada por Frei Louren^o ,

que, contraditoriamente, a terne, mas e o veiculo da sua propa-

gatjao, uma reprodu^ao plastica de que a mitologia tenha sido a

primeira face da religiao - que sao,no fundo, as formas de sub-

sistencia espiritual do homem no mundo: o amor, a fe e o mito.

0 dialogo do texto se caracteriza por ser mais narra

tivo do que dramatico e nao conduz a uma conclusao do assunto.

Esses tipos de dialogos, considerados teatro, para

nos mais se assemelham a textos de transiQao entre a dramatur-

gia e o tipo de ficQao que Machado se propunha a escrever nes-

sa epoca.

Alias o ultimo dialogo - Viver - parece-nos ilustrar

exatamente essa transiQao, alem de caracterizar uma linguagem

teatral que nos parece teria sido a que melhor expressam o

pensamento dramatico machadiano, se o dramaturge tivesse sssn

to outres textos nessa linha.
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£ o debate de ideias que o encanta e e esse jogo,

mais do pensamento do que da a^ao que se encena em Viver.

E exato que continua a lhe faltar aqao, mas e que o

dialog©, que sustenta a cena, diferentemente das outras pe^as

de Machado, prende a atencao do leitor/espectador.

Orris Soares, em seu artigo sobre o teatro de Macha

do de Assis, considera este texto "a grande pagina de teatro

de Machado de Assis":

"No instante indivisivel em que a imagina
Qao se enche de pura experiencia das col.
sas, Machado de Assis, no dialogo "Viver"
concilia o pensamento, que e o homem er
rante, com a razao, que e o homem prisio
neiro. Incitado pelo ruivo Prometeu, 1
Ahasverus sai de urn presente frenetico e
opressivo para a realidade afetiva de
uma nova aurora. No segredo dramatic©
daquele dialogo, passa uma vibratjao es
quiliana."

Quando pensamos encontrar outra forma dramaturgica

machadiana, ei-lo de novo a cultivar a comedia de tom prover -

bial - Nao Consultes Medico -um de seus ultimos escritos para

teatro. A pe$a e uma volta a comedia em urn ato. Foi publica-

da, pela primeira vez, no volume VIII, da Revista Brasileira,

de dezembro de 1896, com uma nota comemorativa do autor.

Teve duas representa^oes - a primeira, no 3Q festi -

val promovido pelas Senhoras Protetoras da Capela do Sagrado

Coraqao de Jesus, nos saloes do Cassino Fluminense, em 18 de 

novembro de 1896 , com a segumte distribuiQao de papers: D.Leo 
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cadia, D.Emilia Barros Barreto; D.Carlota, D.Lucina de Andrade

Pinto; D.Adelaide, D.Francisca de Saldanha da Gama; Magalhaes,

Sr. F.Barros Barreto; Cavalcante, Sr. Carlos de Carvalho - e a

segunda, na inauguragao do Teatro da ExposiQao, na Praia Verme

lha, a 12 de agosto de 1908, com a seguinte distribui^ao:D.Leo

cadia, Lucilia Peres; D.Carlota, Cinira Polonio; D.Adelaide,Ga

briela Montani; Cavalcante, Ramos; Magalhaes, Marzullo.

Em catorze cenas Machado desenvolve o proverbio gre-

go "Nao consultes medico, consulta alguem que tenha estado do

ente". A historia tern como cenario urn gabinete em casa de Ma

galhaes, na Tijuca. Leocadia, tia de Dona Adelaide, ere que

o casamento seja urn otimo remedio para as doencas dos jovens .
Assim foi com a sobrinha Adelaide, que ela casou com Magalhaes,

repetindo durante toda a comedia o seguinte refrao "-Como vao

os meus doentezinhos? Nao e verdade que estao curados?".

Na casa de Magalhaes, que esta de partida com a Mu

lher para a Grecia, encontra-se ainda uma filha de D.Leocadia,

Dona Cariota, que "gostava de urn tai Rodrigues, capitao de en-

genharia, que casou com uma viuva espanhola". Como a filha an

da meio triste, a mae quer cura-la tambem pedmdo aos primes

que a levem junto para a Grecia.

Completa a historia Cavalcante, outro triste engana

do no amor "por uma mocinha, filha do mmistro do Peru em Gua

temala", que acabou casando-se com urn primo.

D. Leocadia tenta cura-lo, assim como aos outros, re 
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ceitando-lhe como remedio eficaz ir pregar na China. Garante-

Ihe a cura em dez anos. 0 doente aceita o remedio e comeca a

preparar-se para a viagem.

Nesse meio tempo encontram-se no Gabinete de Maga-

Ihaes os dois doentes - Cariota e Cavalcante - que descobrem

nas suas desilusoes o remedio para cura-las - decidem-se casan

D.Leocadia exulta com a cura final de ambos.

Na comedia, os personagens nao morrem de amor, antes

curam-se da desilusao amorosa, como no dito popular, com urn no

vo amor. E o casamento, no enfoque de D.Leocadia, e o remedio

certo para os possiveis males dos jovens. Como disse Sabato

Magaldi, ao comentar a comedia "0 matrimonio e menos a coroa -

Qao de sentimentos romanticos do que a fatalidade da especie *

Embora sendo urn dos ultimos textos machadianos para

teatro conserva os mesmos defeitos dos primeiros: indistin^ao

dos caracteres e banalidade das situa^oes. 0 progress© que

existe e com relacao as frases espirituosas que ja comeqam a

despertar o riso, o que nao acontecia com muita frequencia nas

peqas anteriores. 0 dialog© e mais vivo, tern mais ritmo e o

jogo da linguagem apura-se. No entanto o riso e ainda o de sa

lao.

Como fecho da produQao dramaturgica de Machado temos

a comedia Ligao de Botanica, considerada, pelos criticos, como

urn dos melhores textos do autor, embora nunca tenha sido rapr?

sentada. Mas Galante, ao refenr-se a pe^a, transcreve a afir 
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mativa de Modesto de Abreu de que Li$ao de Botanica foi levada

a cena por amadores, na Associacao dos Empregados do Comercio,

em 29 de junho de 1917, quando se reuniu, no Rio de Janeiro, o

Congresso de Esperanto. Adverte, porem, que nao encontrou, na

data indicada pelo critico, a noticia de tai congresso e que

no Congresso de Esperanto, realizado, no Rio, em 1907, nao ha

via, no noticiario dos jornais da epoca, nenhuma referenda a

representacao.

0 escrito foi estampado em Reliquias de Casa Velha ,

em 1906, e tambem na Revista Brasileira, na fase em que teve

por Diretor Jose Verissimo.

Pela data, quando escreveu Liqao de Botanica, ja ha

via Machado publicado suas obras mais importantes, menos o Me

morial de Ayres. Parece que e a despedida, ainda esperancosa,

de urn sonho juvenil, que o acompanhou ate o firn da vida.

Embora Pontes, ao criticar a pe^a, avalie a sua ”fa-

bulacao como correta e a carpintaria tambem”, parece-nos que a

comedia, como as demais, se atem a exposi^ao de uma ideia ape-

nas.

Em urn ato, com quatro personagens - tres femininos e

urn masculine - Dona Helena, Dona Leonor e Dona Cecilia e o Ba

rao Sigismundo de Kernoberg, passa-se a aqao em Andarai ; tendo

como cenario uma sala em casa de Dona Leonor.

Sao catorze cenas, nas quais, mais uma vez, Machado 
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vai tratar de um problema amoroso - que se resolve com o casa-

mento - envolvendo na trama a classica personagem machadiana

da viuva.

Aqui o conflito, se e que ha conflito, se estabelece

entre o Amor e a Ciencia - primeira tentative no teatro de Ma

chado de explicaqao cientifica de uma atitude humana - prevale

cendo o primeiro, reflexo de uma postura romantica, em que o

sentimento vence sempre a razao.

D.Leonor abriga em sua casa duas sobrinhas - a jovem

Cecilia, que se apaixona por Henrique, sobrinho do Barao - e a

viuva Helena, que se propoe a ajudar a irma a convencer o Ba

rao, que nao quer o casamento do sobrinho, por achar que nao

se pode conciliar amor e ciencia.

Helena, que representa um avango na psicologia femi

nine das personagens machadianas, conduz a agao da comedia, de

modo a levar a bom termo o casamento da irma e o seu proprio ,

pois enreda o barao em malhas tao sutis que o acaba conquistan

do, pondo por terra a sua rival - a Botanica.

0 traQO comico no texto fica por conta do exotismo

do barao, o indispensavel sotaque estrangeiro, que lembra, sem

duvida, o falso espanhol de Hoje Aventai, Amanha Luva e das

tao reprisadas situaQoes nas quais a troca de cumprimentos re-

petidos - aqui entre o barao e a velha viuva - levam ao comico.
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As atitudes do barao - ida e volta, sair e nao sair,

esquecer o livro, nao saber bem o que dizer - sao exploradas

por Machado que com elas compoe o comico da comedia.

Ligao de Botanica tern inclusive urn dialog© mais flu

ente, uma maior movimentagao cenica, o encadeamento das falas

prendendo mais a atengao; no entanto, e ainda a comedia em urn

ato, de tom proverbial, do inicio da carreira do dramaturgo.

Considerada como teatro de circunstancia, porque es

crita a pedido, para complementar parte do programa das soleni.

dades sob o patrocinio do Gabinete Portugues de Leitura, no

tricentenario de Camoes, e representada, pela primeira vez a

10 de julho de 1888, no Imperial Teatro Dorn Pedro II do Rio de

Janeiro, na presenga de S.S.M.M. Imperials, na pega Tu So, Tu ,

Puro Amor..., foi composta por Machado de Assis em 1880- a uni

ca do repertorio machadiano a tratar de assunto historic©-

Teve a sua primeira impressao na Revista Brasileira,

em IQ de julho de 1880, e a segunda em 1881, de Lombaerts &

Cia, numa edigao de cem exemplares numerados e assinados pelos

autores, sendo o de nQ 13 dedicado pelo proprio Machado a Bi.

blioteca Nacional. Este serviu de base a uma edigao fac-simi-

lada, feita pela Biblioteca Nacional, com urn estudo sobre a pe
ga do professor^Gilberto Mendonga Teles, em comemoragao ao IV

Centenario da morte de Camoes, a 10 de junho de 1980.

Desse estudo transcrevemos c ccmentano feito pelo

professor sobre a importancia do ano - 13 31 - que divide, se 
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gundo ele a obra de Machado de Assis em duas etapas distintas:

"Curiosamente a comedia e publicada no mesmo
ano em que se publicou Memonas Postumas de
Bras Cubas: a primeira fechando todo um pe
riodo de buscas e de afirmagoes literarias
e fechando, inclusive, as preocupagoes tea-
trais do grande escritor; a segunda abrindo
toda uma nova concepgao estilistico narrati
va^e afiando as sutilezas da ironia e da
critica que, como um arpejo, vibraram harmo
niosas, em todas as suas produgoes a partir
dessa epoca. Para usar uma imagem bem ao
gosto de Machado de Assis, pode-se dizer
que a data de 1881 deixa ver o perfil de Ja
nus, com uma face voltada para o passado
o Tu so, tu, Puro Amor. . . - e com outra vol.
tada para o future - as Memdrias Postumas
de Bras Cubas. A data e ai muito mais do
que simples referenda cronologica: e o sicj
no das transformacoes que, como num espelho>
divide a obra de Machado de Assis em duas
faces de uma mesma realidade, mas ilumina -
das diferentemente.”

Embora o critico situe a pega como "fecho" das preo

cupagoes teatrais do dramaturge, isso nao corresponde a reali

dade, pois encontramos outras tentativas machadianas no genero>

em 1884 - 0 Melhor Remedio; em 1886 - Nao Consultes Medico; em

1889 - Lagrimas de Xerxes e em 1906 - Ligao de Botanica.

No entanto, a pega espelha mesmo uma face da obra ma

chadiana iluminada sem o mesmo brilho da que lhe sucederia.

0 titulo da comedia e tornado ao primeiro verso da es

trofe 119; do III canto de Os Lusiadas, citado pelo proprio Ma

chado no texto da comedia:
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"Tu so, Tu, puro amor, com forqa crua,
Que os coraqoes humanos tanto obriga..."

(22 )Camoes, Luiz. Ill, 119 1 '

Esses versos pertencem ao famoso episodio de Ines de

Castro (canto III, estancias 114 a 135), no qual Camoes soube,

como ninguem, retratar uma das mais comoventes historias de

amor - a daquela que "depois de ser morta foi Rainha". Macha

do os escolheu, provavelmente, pelo paralelismo com a historia

que se propunha a encenar - os amores de Camoes e Catarina de

Ataide. Naturalmente que os amores do Paqo nao terminaram de

forma tao tragica, mas o exilio do poeta e a consequente soli-

dao e tristeza da amada lembram o amor nao realizado que mais

tarde o proprio Camoes cantaria em versos.

Mas a nos, parece-nos que Machado nao conseguiu ex

pressar plasticamente o drama amoroso com a mesma intensidade

com que o fez Camoes em seus versos.

0 drama, formalmente apresentado como comedia, mais

se assemelha a narraqao de urn caso de amor.

(22) ASSIS, Machado de. Tu SQ> Tu, Puro Amor... Ediqao Fac-
-Similada. Rio de Janeiro; Biblioteca Nacional, 1980.
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0 assunto da comedia e exposto por Machado na Adver-

tencia:

"(...) 0 desfecho dos amores palacianos de
Camoes e de D. Catarina de Ataide e o ob
jecto da comedia, desfecho que deu lugar
a subsequente aventura de Africa, e mais
tarde a partida para a India, d’onde o
poeta devia regressar urn dia com a imorta
lidade nas maos. Nao pretendi fazer urn
quadro da corte de D.Joao III/ nem sei se
o permitiam as proporcoes minimas do es
crito e a urgencia da ocasiao. Busquei ,
sim, haver-me de maneira que o poeta fos
se contemporaneo de seus amores, nao lhe
dando fei^oes epicas, e, por assim dizer,
postumas."

Trata-se, como se deduz da leitura do texto acima,

de urn tema historico. Anos antes, cono critico, dera, Machado, a sua opi-

niao sobre a transposicao artistica dos temas historicos, dizendo que "Se

a arte fosse a reproducao exata das coisas, dos hcrnens e dos fatos, prefe -

ria ler Suetonio em casa, a ir ver em cena Corneille e Shakespeare".

r

Machado distinguia bem a Historia e a Arte. Sabia ccmpreender

a particularidade de uma e de outra, e can certeza ao servir-se da Historia

para suas conposiQoes literarias, teria a justa medida do seu emprego. Com-

prova-o Tu So, Tu, Puro Amor - unica pe$a historica do repertorio. Para es-
or eve-la, o dramaturge coerente can suas palavras de critico, baseou-se, co

mo era direito seu de poeta, na lenda, na tradicao, pela propria falta de

documentos sobre a vida de Camoes (23).

Ainda hoje nao se pode dizer que tenha existido apenas
Catarina de Ataide no Pa^o, parecendo a Hernani Cidade
que existiram pelo menos tres, a serem acreditados os do
cumentos a respeito. Tambem nao se pode ainda identifi-
car Natercia como Catarina ou saber se nao for a propria
infanta D.Maria (opiniao de Jose Maria Rodrigues) a ama
da do poeta, ou mesmo outra mulher.S muito pouco o que se
sabe sobre esse periodo da vida de Camoes e menos ainda
se sabia em 1880.
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Com esse material - mais lenda que historia - ele

compoe, em dezessete cenas curtas, a comedia que conta o des-

fecho dos amores entre D.Catarina de Ataide e Camoes.

A historia corre mansa, mais semelhante a uma narra

tive do que a uma represented, alias caracteristica comum

aos textos dramaturgicos do escritor.

Do local, sabemos apenas ser Lisboa e deduzimos, pe

las referencias feitas, que a historia se desenrola nas salas

do Paco. Nada mais:

Quanto a epoca, passa-se no ano de 1545, segundo in-

dicacao do proprio autor.

As personagens - todas da corte de D.Joao VI - sao

em numero de seis - duas femininas - D.Catarina de Ataide e D.

Francisca de Aragao - e quatro masculines - Camoes, D. Antonio

de Lima, Caminha e D.Manoel de Portugal.

Na edicao de 1881, que esta que ora usamos reproduz,

os personagens vem seguidos dos nomes dos atores que os repre-

sentaram. Assim temos na figura de Camoes, o Sr. Furtado Coe

lho; na de D.Antonio de Lima, o Sr. Simoes; na de Caminha, o

Sr. Ferreira e na de D.Manoel de Portugal, o Sr. Torres. Nos

papeis famininos, a famosa atriz da epoca, D.Lucinda F.Coelho,

como D. Catarina de Ataide e D.Faustina, como D.Francisca de

Aragao.
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A comedia se abre com uma cena entre Caminha e D. Ma

noel e se fecha com uma outra entre este e Camoes.

Na peqa toda os dois caracteres, tao opostos, vao

contrapondo as suas agoes - Caminha, a ponto de conseguir o de

gredo para Camoes, atraves do pai de Catarina; D.Manuel tentan

do proteger o amigo e o seu amor impossivel, desse mesmo degre^

do.

Joel Pontes, estudando a comedia, assim se refere a

esse personagem: "0 poeta Caminha e o vilao, escondido por

tras dos reposteiros a ouvir e delatar(...) - mau poeta e ma

pessoa, desdenhoso do repentista e ciumento do amoroso bem su-
 , •* (2 4 )cedido junto a D.Catarina, que o poeta Caminha tambem ama.

E sobre D. Manoel dira: "e o que sao todos os amigos

fieis no teatro romantico".

So na cena terceira e

amada do poeta, acompanhada do

bons olhos os comentarios sobre

que aparecera D.Catarina, a

pai, D.Antonio, que nao ve com

o amor de Camoes pela sua fi

lha.

A peqa nao faltam os confidentes - D.Francisca de

Aragao e D.Manoel, que tambem se amam. Esta e tambem a prote-

tora dos dois enamorados.

(24) PONTES, Joel. Op. Cit. p. 72.
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E ela quem acalma Camoes, quando este fica sabendo ,

atraves de Catarina, "que todos querem que ela fuja dele”. £

ela tambem que explica a Camoes os ciumes de Catarina pelos

versos que ele fez a outra dama. E e quem tao bem sintetiza o

temperamento de Camoes, nesta fala:

0 amor e a espada, senhor brigao.

Camoes, porem, so aparece na sexta cena. Na setima

expoe seus sonhos, referencia que sao a epopeia que iria escre

ver, e esclarece que a sua poesia nao seria apenas a dos ver

sos chistosos que aparecem no inicio da comedia.

No momento cenico seguinte - urn dos mais belos eliri-

cos que compoem a comedia, - temos o dialogo dos apaixonados.

"0 encontro dos amantes e urn modelo do amor
palaciano em seus receios e prejuizos, an
seios e obices. Como os caracteres nao
tern marca especial de criaQao, repetindo
sem surpresas o que desde Faria e Sousa se
afirmava, esta cena da livre imagina^ao so
bressai de pronto." (25)

De fato a cena sobressai dentre as outras dezesseis

e tern como moldura os versos camonianos dedicados a sua amada.

Machado construiu a fala dos dois enamorados de modo a encai -

xar nela o famoso soneto a Circe que comeca com - Um mover de

(25) Idem, p.73
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olhos brando e piedoso - e cujos versos seguintes, segundo D.

Catarina, expressam, verbalmente, o "seu retrato".^

0 idilio e suave e se D.Catarina se preocupa com os

sonhos de Camoes de partir para a Africa e a Asia, deixando -a

sem os sens sonetos, ele se preocupa com o fato de ser amado

ate o ultimo suspiro da sua escolhida:

" - Crer que a ultima palavra de vossos la
bios sera o meu nome. Sera? Tenha eu es
ta fe, e nao se me dara da adversidade;sen
tir-me-ei afortunado e grande. Grande, ou
vis bem? Maior que todos os demaiG homens".

£ interessante analisar esta fala de Camoes sobre o

Amor. Tentou dar-lhe Machado o espirito do poeta portugues,

mas traiu-se na interroga^ao tao reveladora de sua ironia, de

sua descrenca nesse tipo de amor.

£ bom que se coloque o quanto deve ter sido dificil

para Machado escrever esta peca "de encomenda" sobre o tema

por ele escolhido.

Mascarava-se mais uma vez o nosso escritor. Parale-

la a publica^ao desta comedia, temos a de Memdrias Postumas de

Bras Cubas.

Por urn lado, o dramaturge que se mantem atrelado as

normas e regras teatrais, moldando, segundo elas, as suas idei.

as.
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Ao mesmo tempo, esse mesmo escritor cria o texto

narrative da envergadura de Memdrias Postumas de Bras Cubas.

Que mascara! Que capacidade artistica e linguistica

para compor urn e outro. Que amarras teatrais o prendiam, capa

zes de impedir, dramaturgicamente, o nascimento de urn texto se

melhante em riqueza artistica?

Porque a comparacao das duas obras fala por si so.

A Enquanto cria, no teatro, modelos de amor filial, co

mo e o caso de D.Catarina, no romance, seus valores serao ou

tros.

£ verdade que ne.sta comedia temos, alem da propria

visao machadiana, uma certa anuencia do dramaturge aos valores

da epoca.

Ele nao deixou faltar a trama romantica o eterno jo-

go do sentimento versus o poder, o dinheiro e a honra.

A beleza de Catarina e a sensibilidade de Camoes apa

recem agrilhoadas pelo pa^o, que e a representacao plastica do

poder, da soberania, do dever. Dentro dele os sentimentos amo-

rosos desabrocham, mas dificilmente sobrevivem. Aliada a es

ses valores da nobreza temos a figura de Caminha, representa -

Qao da inveja que tenta impedir o amor de vicar e alemento com

ponedor do trio amoroso, que ja se fazia presents na obra ma

chadiana.
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Muito distante do que seria anos mais tarde a cria

qao famosa do triangulo amoroso em D.Casmurro, Joel Pontes, no

entanto, o classifica como "urn trio perfeito como centro de in

triga romantica".

Se em D.Casmurro os rivais nao se cruzam, nem se en-

frentam, aqui eles se debatem, "vis-a-vis", na cena IX, no es

tilo ironico do nosso Machado.

Apos o dialogo amoroso, o encontro dos rivais! A

sequencia dramatica deixa entrever o estilo machadiano, que

tambem e perceptivel no jogo da fala. Se na cena anterior o

>eamor domina, nesta e a rivalidade que ganha espaQO.

Estao em cena os dois rivais - Camoes e Caminha. As

palavras sao ironicas, reveladoras do sentimento de despeito

que Caminha abriga, o qual toma a sua fala bem provocadora, fi_

nalizando-a com urn ataque direto a poesia jocosa praticada por

Camoes:

"Perdigao perdeu a pena,
Nao ha mal que lhe nao venha.
Ide a BabiIonia, Senhor Perdigao!"

v,
Bem se serviu Machado da parte dos motes glossados

por Camoes. Varies e interessantes, nao sao contudo muito co

nhecidos. Mais uma vez se comprova a dedica^ao do escritor.

Para escrever a pe^a inteirou-se da obra do poeta quinhentis-

ta. Era o valor, que como critico, ele dava a ciencia, ao co

nhecimento.
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Uma leitura mais atenta nos leva a perceber na fala

de Caminha referencias a termos biblicos - salgueiros, escritu

ra, harpa - tao presentes em toda a obra machadiana e bem reve

ladores de um estilo sen.

Contracenando com toda a ira de Caminha temos o poe-

ta Camoes. Outra figura, outra alma, outro sentimento. Aos pri.

meiros ataques de Caminha ele diz apenas:

"-Uma palavra, senhor Pedro de Andrade,
uma so palavra, mas- sincera'\

£ a alma franca, e o homem destemido. £ outro cara-

ter. Mas a luta e desigual. 0 falso, o dissimulado, nao o en

frenta. Falta-lhe estatura humana para uma luta frente a fren

te. Ele so conhece o disfarce. Ser pequeno e viscoso, precisa

andar as escondidas e rente as paredes para alimentar sua vida

com o que ouve atras das portas. Nao e capaz de altivez. Anda

de rastro, construindo com as palavras nao poesia, mas mal-en-

tendidos, desforra. £ a mesquinhez personificada. E qual e

sua vinganqa?

Para completar a pintura do carater de Caminha, Ma

chado o faz delator.

"Caminha denuncia este amor como escandalo
so ao pai da moQa, D.Antonio de Lima. DaT
conseguir este fidalgo, o exilio de Camces,
e um instante: exigencia das propor^oes mi
nimas da pe<;a - um ato - o que vem prejudi
car uma explora^ao mais profunda da angus-
tia dos galas simpaticos, D.Manoel Luis de
Camoes e Catarina. Resolvido o degredo,
chegamos ao firn do argument©! o heroi fes-
pede-se do amigo."
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Como os outros textos dramaturgicos de Machado, este

tambem e mais para ser lido, porque nao se realiza dramatica -

mente.

Nenhuma emoqao nos causa. As aQoes nao chegam a

criar no leitor (que e o nosso caso) grandes sensa^oes: nao

conseguimos nem nos apaixonar pelo par amoroso, nem odiar o v_i

lao Caminha.

£ precise nao esquecer que a pe$a e historica e, se

o dramaturge podia recriar os dados segundo sua vontade, e cer

to tambem que eles, de alguma forma, lhe deram as linhas mes

tras da a^ao e o conduziram a urn firn previsto.

A isso se acrescente as personagens machadianas sem

pre presas a urn firn moral sempre portadoras de uma li^ao de

virtude.

Embora escrita quando o romancista principiava urn ou

tro momento em sua carreira que o projetaria literariamente, a

comedia mantem, enquanto composi^ao dramatica, as caracteristi.

cas da dramaturgia machadiana.

Quern estuda a dramaturgia machadiana concorda ao fim

com a famosa opiniao de Quintino Bocaiuva expressa sobre as

duas comedias de estreia do autor, mas que passaram a valer pa 

ra todo o seu teatro:
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"As tuas duas ccmedias, modeladas ao gosto
dos proverbios franceses, nao revelam na-
da mais do que a maravilhosa aptidao do
teu espirito a profusa riqueza do teu es-
tilo. Nao inspiram nada mais do que simpa
tia e consideraQao por urn talento que se
amaneira a todas as formas da concepcao .
Como lhes falta a id^ia, falta-lhes a ba
se. Sao belas, porque sao bem escritas.
Sao valiosas, como artefatos literarios ,
mas, ate onde a minha vaidosa presun^ao
critica pode ser tolerada, devo declarar-
te que elas sao frias e insensiveis, como
todo sujeito sem alma. Debaixo deste pon-
to de vista, e respondendo a uma interro-
gaQao direta que me diriges, devo dizer-
te que havia mais perigo em apresenta-las
ao publico sobre a rampa da cena do que
ha em oferece-las a leitura calma e refle
tida. 0 que no teatro podia servir de obss
taculo a apreciacao da tua obra, favorece
a no gabinete. As tuas comedias sao para
serem lidas e nao representadas."

0 amigo achara urn eufemismo para disfar^ar a sua ver

dadeira opiniao - a de que os textos enviados por Machado nao

poderiam ser considerados como de teatro, pois careciam do es

sencial para pertencerem ao genero: "nao sao para serem repre

sentadas" .

£ precise nao nos esquecermos de que essa aprecia^ao

de Quintino Bocaiuva data de 1863, epoca em que Machado ja ha

via traduzido e escrito varies textos para a cena, ou seja ,

ele nao estava, na verdade, estreando na dramaturgia, mas, sinv

deveria, pelo exercicio, dominar suas tecnicas. Tecnicas que

ele mesmo considerou dificeis - "Tao dificil me parece este ge

nero literario que, sob as dificuldades aparentes, se me afigu

ra que outras havera, menos superaveis e tao sutis, que ainda

as nao posso ver."
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E nos parece, a julgar por toda sua dramaturgia, que

nao conseguiu supera-las, embora tenha sabido transpor para a

ficQao narrativa uma maneira teatral de compor os textos. Tex

tos para serem lidos e nao representados, tai como ja adver

tira o seu amigo e critico.

E o que escreveu depois - algumas comedias e cenas

dramaticas - foi na maioria das vezes, para saraus literari-

os ou para representacao de salao, confirmando os fatos, a pre

visao de Quintino Bocaidva.

Precisamos lembrar, porem, que, aquele tempo, estava

cm moda o teatro de salao - ’’Fora urn livro para escrever suponho eu, a

quele que fizesse a historia do modo lento por que o teatro pe

netrou no salao. Os romanos ja tinham por costume terminar as

refeiqoes, com a recita^ao de alguns pedaQos de tragedias gre-

gas e latinas. 0 teatro entrou propriamente no salao com pe

quenos proverbios e charadas. A comedia foi-lhes no encalQO."

0 trecho acima de uma cronica de Machado(1864) ilus-

tra o tipo de seu teatro - o dos proverbios e comedias e justi

fica a aceita^ao de suas pe^as, na epoca. Realmente as repre-

sentaQoes em teatro sao poucas. E o proprio Machado em ou

tra cronica, de 4 de abril de 1865, portanto posterior a pri -

meira citada, falaria desta sua predile^ao por este tipo de es

petaculo - "Vai-se desenvolvendo o gosto pelas representa^oes

particulares por amadores da arte. Ou em salao, ou em cena 

preparada, e sempre a comedia que faz uma diversao, e deixa o 
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camarim para entrar na toilette.(...) Nao ha mal em confessar

predileQoes. Por que motivo ocultariamos o nosso gosto pelas

representaqoes deste genero? 0 que nos parece e que ai nao se

deve sair do dominio da comedia e do proverbio’1.

Essa preferencia se confirma, sem duvida, pelas pe

cas que compoem a sua dramaturgia, pois o dramaturgo seguiu as

regras do teatro de salao - nao saiu,na maioria das vezes, do

dominio nem da comedia e nem do proverbio - avaliando ele mes

mo suas comedias como "simples grupos de cenas\

Deixando de lado este cliche de avaliacao do teatro

machadiano sobre algumas pecas que o compoem,propusemo-nos a

analisa-lo num todo para melhor dimensiona-lo.

Nao que tenhamos a pretensao de alterar conceitos

tao antigos e ainda validos sobre suas pecas, mas queremos ape

nas questionar alguns aspectos desses petrificados julgamentos.

Assim a critica de Quintino, apoiada na exteriorida-

de da forma, atribuiu a inspiracao nos proverbios franceses a

precariedade das possibilidades cenicas do texto. Parece -nos

um enfoque equivocado, pois Musset, mestre nesse estilo, em

Franca, teve seus Proverbios encenados com tai exito, que nao

foi ate hoje por ninguem igualado no genero. Desse modo, ao

negar valor aos proverbios machadianos, Quintino deixou de con

siderar o componente dramatico que dava suporte a esta pecu

liar expressao dramaturgica, comprometendo a fundamental© de

seu julgamento estetico.
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Tambem a leitura da critica existente sobre essa at_i

vidade machadiana nos leva de pronto a pensar que o dramaturgo

pouco escreveu para a cena brasileira. No entanto, pesquisan-

do a respeito dessa contribuiQao, constatamos uma outra reali

dade - entre traduQoes, originais e algumas peQas inacabadas ,

Machado escreveu trinta e oito obras.

A quantidade, com certeza, nao fala por si, mas ex

pressa, sem duvida, a forte relaQao entre Machado e essa Arte,

nao o confinando aos titulos comumente citados de suas peQas.

As pesquisas nos revelaram ainda que esse numero im

plica tambem em uma certa variedade na produQao, o que modifi-

ca a visao de Machado, dramaturgo de comedias de urn ato. Volta

do para os movimentos teatrais da epoca, como a criaQao da Ope

ra nacional, traduziu para o evento, operas como Pipelet, A

Opera das Janelas, As Bodas de Joaninha.

Preocupou-se ainda, como tradutor, em trazer a cena,

engiianto defensor do realisms, peQas que pertenciam a esta corrente, como A

Familia Benoiton ou o polemico drama, 0 Suplicio de Uma Mulher e, enquanto

critico, obras que pudessem aprimorar o gosto do publico, tai ccmo o confir-

mam os titulos das peQas que traduziu.

As peQas originais sao o que a critica ja tao bem adjetivou.

No entanto, entre elas, alguns textos existem que dao novos tons a essa ja

crista 1 i zada adjetivaQao. £ o caso da opera-ccmica A Sonambula, um leve e

gracioso texto de teatro, no estilo ccmico de 0 Bote de Pape, em versos, e

ran despretensioso quanto Antes da Missa.
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Temos tambem os dialogos - Viver, 0 Melhor Remedio

e Lagrimas de Xerxes esboQos de uma forma teatral que talvez

melhor se adaptasse as ideias do dramaturgo, mas que ele nao

chegou a cultivar.

A compilaQao e o estudo das peqas que canpoem a produ

Qao teatral de Machado de Assis nos revelaram a presenqa de

duas tendencies - uma que impele o tradutor para as obras da

dramaturgia que dominavam os palcos franceses e outra que limi.

ta o dramaturgo as amarras de urn modelo que nao serve as suas

ideias.

Na carta que enviara, junto com as comedias, a Quin-

tino Bocaiuva, ja se revelara inseguro ao escrever para teatro.

Uma inseguran^a que, extravazando do texto, nos revela a cons-

ciencia que o dramaturgo tinha de sua limita^ao: "Tenho o tea

tro por coisa muito seria e as minhas formas por coisa muito
insuficiente^c

De apurado espirito critico, nao escapariam ao tradu

tor de boas pe^as de teatro, as diferen^as qualitativas entre

seus textos e os traduzidos.

Tai consciencia, porem, nao o impediu de sonhar,na

epoca, ser grande dramaturgo, compor a "comedia de maior

alcance, onde o estudo dos caracteres seja consciencioso e acu

rado, onde a observa^ao da sociedade se case ao conhecimento

pratico das condiQoes do genero >

Um sonho que nao se realizou...



NOTAS



152

NOTAS

1. A historia da peQa e mais alguns comentarios sobre a partici_

paqao de Machado de Assis, na autoria da mesma, foram coli.

gidos por Galante de Sousa, na sua Bibliografia de Machado

de Assis (p.p. 426 - 427) .

"Eis a sua historia:

"Furtado Coelho, a que ja nos referimos, o
ator portugues o genial, cujos espetaculos
conhecemos, e cujo prestigio era enorme,
nessa epoca, como noutras anteriores e pos^
teriores, vivia como gran-senhor uma vida
principesca.
A sua casa, onde fazia as honras especial-
mente a primeria atriz Ismenia dos Santos,
sua companheira de entao, era frequentada
por graudas e diversas personagens, onde
entravam escritores e artistas.
Um destes, como nao podia deixar de ser,
o Arthur Napoleao, achando-se em companhia
de Machado de Assis, Joaquim Serra e ou-
tros, em noite de reuniao, ouviu a Furtado
urn piano, superior ao da peQa fantastica
Anjo da Meia Noite, que lhe produzira e es
tava produzindo rios de dinheiro.

Durante a ceia, contou este aos seus comen
sais o enredo duma nova pe^a, igualmente
fantastica, que projetava, pedindo que to-
dos colaborassem, ajudando-o; e, viran-
do-se para os escritores, distribuiu a ca-
da um seu quadro dos oito, que o drama te-
ria, reservando para tarefa propria tres
ou quatro, sendo Machado de Assis o incum-
bido da poesia e o Arthur da parte musi
cal .
Aprovada a ideia, que este ou aquele dos
colaboradores nao cumpriu, dois meses
depois, o jornalismo inteiro anunciava a
representacao da pe^a em oito quadros 0
Remorso Vivo, letra de Furtado Coelho, Ma
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chado de Assis e Joaquim Serra, e musica de
Arthur Napoleao." (Sanches de Frias, Arthur
Napoleao, Lisboa, 1913, p.p. 198 - 199).
Em nenhum dos anuncios para as muitas repre
sentacoes da peQa, nos jornais de 1867, e
mencionado o nome de Machado de Assis, o
mesmo acontecendo em outubro e novembro de
1878, quando o drama voltou ao cartaz. Nes-
ta ocasiao, porem, A. B. [Arthur Barrei
ros] , na sua Resenha Teatral, protesta:
"No Sao Luis, anuncia-se o "Remorso Vivo" es
pecie de colcha de retalho em que, quern me-
nos trabalhou e quern mais toma a paternida-
de. 0 "Remorso Vivo" foi escrito por Vieira
de Castro, Joaquim Serra, Machado de As
sis e Ferreira de Menezes. 0 cartaz porem
apregoa apenas Furtado Coelho e por conces-
sao Joaquim Serra. £ que o Sr. Furtado Coe
lho "nao conhece o Dr. Ferreira de Menezes"
nem os outros naturalmente..." (Revista I-
lustrada, Rio, 26.10.1878).
Nao obstante o engano do cronista (os anun
cios eram para o Teatro Sao Pedro de Alcan
tara, e nao para o S. Luis), sua afirmativa
e Concorde com a de Sanches de Frias, o que
nos leva a crer que, de fato, Machado de
Assis tenha colaborado no dito drama.
Arthur Mota afirma que leu a peQa e mencio-
na a publica^ao em livro de 120 paginas
(Rev. Acad. Bras. Rio., Vol. XXXVII, nQ118,
outubro de 1931, p.p. 115 - 168). Nao con-
seguimos ver essa publica^ao.
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2. Sobre a participa^ao de Machado de Assis em Cenas de Vida do

Rio de Janeiro, Galante de Sousa Tambem coletou dados, os

quais transcrevemos da sua Bibliografia de Machado de Assis,

paginas 469 e 470:

"Tern sido atribuida a Machado de Assis a co-autoria da pecja,

como se pode ver, nos seguintes passos:

a)

b)

c)

"Quando aqui cheguei, ja o mestre que
mais prezo entre os literates brasilei-
ros (Machado de Assis, nascido no Rio de
Janeiro a 21 de junho de 1839, e na mes-
ma cidade falecido em 29 de setembro de
1908), passados e presentes, havia cola-
borado, embora anonimamente, nas Cenas
da Vida do Rio de Janeiro, espirituosa
parodia d’A Dama das Camelias." ( Mucio
da Paixao, 0 Teatro no Brasil, Rio, s.d.,
p. 534) .
"...passa como da sua lavra Cenas da Vida
do Rio de Janeiro, parodia a Traviata,
aqui muito representada..." (Max Fleiuss,
CONTRIBUIQOES PARA A HISTORIA DO TEATRO
NO BRASIL, em Paginas de Historia, ed.
Rio, 1930, p. 581, no trecho em que estu
da Machado de Assis).
"A parodia restante, Cenas do Rio de Ja
neiro (sic), era consagrada a A Dama
das Camelias e escrita por Ferreira Gui_
maraes, autor, com Cassiano Cesar, de
uma noticia biografica de Joao Caetano.
Tinha a colabora^ao nao declarada de Ma
chado de Assis e foi representada pela
primeira vez com a designa^ao de Indis-
cregao, a 17 de Abril de 1373, no Tea
tro Cassino". (Lafaiete Silva, ARTISTAS
DE OUTRAS ERAS, na Revista do Institute
Historic© e Geografico Brasileiro, 1934,
vol. 169, Rio, 1939. p.p. 37 - 38).
Nada mais conseguimos saber sobre a par
ticipa^ao de Machado de Assis na compo-
siQao da pe^a.
Os anuncios para a representa^ao, em
jornais da epoca (1873), dizem apenas
que se trata de uma novidade comico-mu-
sical, por Ferreira Guimaraes.
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Convem observar ainda que a pe^a e realmen
te uma parodia a Traviata, conforms se le
no anuncio do Jornal do Comercio (Rio,
4-6-1876).
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3. Quanto a traduQao de Montojoye achamos interessante trans-

crever a Critica Teatral que o proprio Machado fez sobre a

peQa no Diario do Rio de Janeiro, na coluna Ao Acaso (Cr6-

nica da Semana) do dia 17 de outubro de 1864.

"Passemos ao Teatro.
0 Ginasio representou na sexta-feira uma
nova pe<;a - Montjoye, em 5 atos e 6 qua-
dros, por Octavio Feuillet.
Montjoye teve um grande triunfo em Pa
ris. Critica e plateia juntaram-se para
coroar a nova composicao do autor da Da-
lila e do Romance de um Moqo Pobre. Ora,
a nova composiQao, era a primeira em que
0. Feuillet deixava a esfera fantastica
e ideal de Maximo Odiot e de Andre Ros-
wein, para pisar a terra cha da vida
real e dos costumes burgueses. 0 poeta
cortava as asas para envergar o paleto.
Mas, ningue'm melhor que o autor da Dali-
la podia cometer essa empresa. Descendo
a vida pratica, ele trazia consigo as
chaves de ouro com que abria as portas
da fantasia; soube penetrar na realidade
sem tomar a natureza dela: tinha palheta
e tintas, desdenhou a maquina e o
collodion. Em resume, nao submeteu a mu-
sa as exigencies de uma realidade este-
ril; sujeitou a realidade as maos ins-
truidas da musa. £ o que se conhece ven-
do a nova pe$a do autor da Dalila.
Meme quand I’oiseau marche on voit qu'il
a des ailes.
0 tipo de Montjoye esta reproduzido com ha
bilidade de mestre. Montjoye e o homem
pratico, o homem utilitario, o homem for
te. Todos os bons sentimentos, todas as
Husoes da mocidade, sao para ele inu-
teis quimeras; indicai-lhe a melhor aptj_
dao, adornada por essas Husoes, cheia
desses sentimentos, ela nada valera para
ele; mostrai-lhe, pelo contrario, a in-
teligencia esperancosa, mas nua desses
sentimentos e dessas Husoes, mostrai
-lhe Gendrin, e ele dara um suspiro de
lamenta^ao, quando lhe vierem dizer que
o pobre rapaz morreu em Xangai.
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Momo, consultado por Jupiter sobre a or-
ganizaqao do homem, notou um defeito: o
de nao ter ele uma janela no coraqao por
onde todos lhe vissem os sentimentos. Se
Deus consultasse Montjoye no mesmo assun
to, este criticaria a propria existencia
do coraqao e aconselharia a supressao de
le.
Montjoye so conhece uma utilidade nos
sentimentos dos outros homens; e a de
lhe servir aos fins que ele tenha em vi.s
ta.
Aproveitara a fibra humanitaria de Sala
din para preparar a candidatura a camara
dos deputados; dara plena sancao ao amor
de Cecilia, uma vez que o proximo casa-
mento quebre nas maos do adversario poli
tico uma arma eleitoral.
Ele proprio faz a sua profissao de fe;
so acredita em duas coisas: em moral, o
meu e o teu, - em filosofia, dois e dois
sao quatro. Fora dai, - ha o vacuo.
Assim estudado, o tipo de Montjoye mos-
tra-se, desenvolve-se, afirma-se de ato
para ato. Um dia, ja separado dos seus,
Montjoye sente que lhe falta alguma coi-
sa; nao e ainda o sentimento da saudade
e do amor; e puramente o gosto do habi-
to; Montjoye nao estima esta ou aquela
pessoa, acostumava-se a ve-la. Quando
ela lhe falta, e ainda uma exigencia
egoistica que reclama contra o isolamen-
to.
Mas os acontecimentos se sucedem, e o
espirito de Montjoye transforma-se com
eles. Nao relatarei esses acontecimentos
nem indicarei o sentido dessa transforma
Qao . 0 leitor preferira ir ver por seus
proprios olhos os lances dramaticos, as
situacoes novas, os tra^os energicos e
verdadeiros com que estao acabados os ca
racteres da pe^a de 0. Feuillet.
Reproduzir na cena um tipo tao verdadei-
ro e tao artisticamente acabado como
Montjoye, e tarefa dificil para um ator.
Consegui-lo e dar prova de muito talento
Folgo de mencionar aqui esta vitoria do
Sr. Pedro Joaquim, que fez um desempenho
excelente do papel de Montjoye. No maior
lance, como na menor frase, o artista
soube conservar o carater do papel, na
altura em que o autor o colocou, e em
que ele o compreendeu. Montjoye fica sen 
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do urn dos seus mais brilhantes titulos de
artista.
0 papel de Montjoye e o principal da pe-
Qa; a roda dele movem-se as outras perso-
gens, como para langar um fundo no quadro
em que ressalta aquela energica figura. 0
papel de Cecilia, um dos tipos mais sua-
ves de graca e de ingenuidade e represen-
do pela Sra. Adelaide com um talento a
que o publico fez justiqa. A cena em que
o pai lhe fala do casamento, e a que se
segue, com Jorge de Sorel, merecem da par
te critica sinceros aplausos: e dificil
ser tao ingenuamente ingenua como a dis-
tinta artista o foi. A dor e a angustia
daquela situa^ao em que Cecilia ve entrar
no patio o amante ferido foram reproduzi-
das por um grito e por um movimento fisio
nomico cheio de verdade.
Vai-se-me acabando o papel e minguando o
espaQO. Nao entrarei em minuciosa analise
dos outros papeis. Farei mengao especial
da mulher de Montjoye, papel que a Sra.
Clelia representou com muita distin^ao.
Os Srs. Sales Guimaraes e Paiva merecem
mengao especial nos papeis de Saladin e
Tiberge; talvez haja alguma coisa a exi-
gir do Sr. Monclar em uma ou em outra ce
na, mas esse artista soube em geral haver
-se tao bem que eu prefiro adiar as obser
vaQoes para o caso de reincidencia. Uma
primeira representacao pode desculpar al
guma s faltas. £ por isso que eu me abste-
nho de referir outras que achei no resto
dos papeis."
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4. Sobre ter sido a comedia 0 Caminho mais Curto inspirada em

0 Caminho da Porta e o proprio Luis Guimaraes, que, em carta

a Machado de Assis, datada de S. Paulo, 07 de Julho de 1863,

diz: "Brevemente sobe a cena uma nova comedia minha em 1 ato

(0 Caminho mais Curto) escrita sob a inspiragao da tua - 0

Caminho da Porta” (cf. Rev. Acad. Bras., vol. XLII, p-p. §

87 488 ) .



3. A CRtTICA TEATRAL NO BRASIL
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"Sera possivel, nos nossos quatro seculos e
meio de vida historica, saber-se qual foi
o primeiro homem que escreveu a primeira
critica teatral? £."

Assim comeca o artigo de Viriato Correa "0 Mais An

tigo Critico Teatral do Brasil" no qual ele nos relata perten-

cer o titulo ao Doutor Diogo Lara Ordenhes, ouvidor de Cuiaba.

Esse julgador de trabalhos da cena apareceu em a-

gosto de 1790, em Cuiaba, por ocasiao de urn movimento cenico ,

considerado "uma das maiores e mais surpreendentes curiosida -

des da historia do tablado nacional: do mes de agosto ao mes

de setembro houve uma verdadeira barrigada teatral - nada me-

nos de dezesseis espetaculos", formados de dramas, farsas, en-
tremezes, tragedias e ate operas - todos em homenagem ao seu

aniversario.

0 ouvidor, em seu artigo, se refere aos espetacu -

los - 20 pe^as em 37 noites festivas aos interpretes, amado 

res todos; e ao publico, tecendo sobre tudo algumas parcas ava

Haloes.

A primeira cronica so aparece nove dias apos o pri.

meiro espetaculo, portanto a 15 de agosto. Com certeza, as an-

teriores se perderam. Como na epoca nao havia jornal no Brasil

o ouvidor nao deve ter-se preocupado, ao redigir os seus jui-

zos criticos, com o publico, inferindo-se, que tai privacidade

o tenha levado a ser sincere ao escreve-los.

Diz, Viriato Correa, que o tom geral das cronicas
e de franca exalta^ao e que sao rarissimas as restri^oes fei-

tas aos comediantes improvisados.
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Surgia assim a nova entidade inexistente no Bra

sil - o critico.

Certamente, trata-se do precursor, entretanto, es-

sa condicao pioneira impoe que ressalvemos as caracteristicas

da referida critica, o que equivale a dizermos que o relato na

da mais e do que a mera descri^ao dos acontecimentos, sem ne-

nhum cunho estetico.

Por outro lado precisamos lembrar que o ambiente

cultural da colonia, exceto nas regioes mineradoras, era bas -

tante modesto. Com a instala^ao da Corte no Rio de Janeiro, em

1808 e, sobretudo, com a chegada da Missao Francesa em 1815, o

ambiente se inquieta. Contudo, de inicio, os reflexos dessa

contribui^ao vao ser notados nas artes plasticas e na arquite-

tura, sem conseqtiencias para a literature ou para o teatro. 0

proprio jornalismo, como ja nos referimos acima, quase inexis-

tia, dada a ausencia de tipografias no pais.

Assim, e compreensivel que nossas letras estives -

sem em estagio tao incipiente em pleno raiar do seculo XIX.Com
a Independencia do Brasil as condi^oes mudam, o ambiente torna

»

se mais propicio a produqao cultural. Todavia, serao necessa -

rias cerca de duas decadas para que uma produ^ao literaria re

gular surgisse.

fi com o advento do Romantismo, e particularmente a

partir da segunda metade do seculo, que a literature brasilei-

ra ganha folego e podemos entao falar no inicio da Critica no

Brasil. A primeira forma de veicula^ao dessa critica se dara

atraves da imprensa, ja entao profusa em varios pontos do ter- 

ritorio nacional.

XIX.Com
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Serao pois os jornais, ou sens folhetins, a base

sobre a qual se edificara a critica em nosso pais.

A critica teatral que comega a se esbo^ar, sera,

sem duvida, uma ramificacao da literaria, tambem nascendo no

Brasil, como fruto do Romantismo.

Antonio Candido ao tratar do assunto afirma que:

”A critica brasileira do tempo do Romantis^
mo e quase toda muito mediocre, girando em
torno das mesmas ideias basicas, segundo
os mesmos recursos de expressao".

Na sua opiniao ainda, devemos entender por criti

ca, nesse periodo, ’’em primeiro lugar as defini^oes e inter -

pretacoes gerais da literature brasileira; em seguida, os es-

forQos para criar uma historia literaria, superando a critica

estatica e convencional do passado e finalmente as manifesta-

coes vivas da opiniao a proposito da arte literaria e dos

seus produtos atuais".

Nesse periodo, caracterizado principalmente pelo

anseio de produQao de obras nacionais, vamos encontrar a mes-
ma tendencia nacionalista na critica, que se esteia, primeira

mente, na necessidade de se ter uma literature independente

que espelhe as caracteristicas do meio, das etnias e dos cos

tumes prcprios do pais.

Esses enfoques chegavam-nos da Franca, refletindc^

entre outros, o pensamento critico de Madame de Sta&l, que,

em sintese, indicava, na sua obra Da Literature, a liga^ao en

tre as produQoes do espirito e a sociedade, ressaltando a

sua acao reciproca.

Se a critica literaria era incipiente, a teatral 
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o era ainda mais, uma vez que o teatro, entre nos, tomava impul

se tambem a partir da nova estetica.

Os julgamentos dramaticos seguiam as normas dos l_i

terarios, por isso o retrato feito por Afranio Coutinho ilus - 

tra o conceito de critica da epoca -

"Outrora, um jovem decidia "fazer” criti.
ca literaria, conseguia um rodape de um
jornal e, sem que denotasse a minima pre
paraQao previa para a tarefa, entregava-
se ao mister grave e responsavel de ori-
entar a opiniao e ajuizar a producao li
teraria" .

Basta corrermos os olhbs pelos jornais da epoca

como a celeuma levantada em torno da representa^ao de 0 Sinei-

ro de Sao Paulo - para que ratifiquemos a opiniao expressa por

Afranio Coutinho.

Reunimos varies comentarios sobre o assunto para

uma amostra daquilo que, na epoca, consistia a critica de fo

lhet im.

0 primeiro deles apareceu no Jornal do Comercio,do

dia 4 de novembro de 1859, uma sexta-feira, na primeira pagina,

na coluna "Publicacoes a Pedido", sob o titulo Teatro de Sao

Pedro:

"Justica plena e inteira... 0 drama 0
Sineiro de Sao Paulo e um’dos melhores
que ali' se tern represented©. Complete em
cenario , vestuario e acessorios, porem
nao escapou a mordacidade e a inveja. A
isso cabe responder-se com o seguinte a-
dagio: o teu inimigo e o oficial do teu
oficio.
Ah! raposas! raposasl... As uvas nao
prestam para nada porque voces nao podem
chegar a elas. 0 publico ilustrado, que
nem sempre acredita na letra redonda,con
corra ao teatro, veja, decida e note com
que impudencia se escrevem mentiras nes 
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ta boa terra de Santa Cruz.
0 Filho do Carpinteiro."

No dia seguinte choveram respostas ao ’’filho do

carpinteiro", todas caracterizadas mais pelo tom belicoso do

que por qualquer pressuposto estetico que informasse a criti-

ca. Elas evidenciam, contudo, nao so o interesse despertado,na

epoca, pela representacao de 0 Sineiro de Sao Paulo, como nos

dao a dimensao da polemica levantada em torno da pe^a, permi -

tindo-nos, o estudo desses textos, aferir-lhes os parametros

criticos. 0 primeiro deles vem assinado por "Um filho de Car -

pinteiro", sob o titulo Teatro:

"Com que firn tomaria o pseudonimo de Fi.
Iho de Carpinteiro o autor do artigo
que sobre o teatro de S. Pedro foi publj.
cado nesta folha? Se foi com a intengao
de injuriar alguem, nao passou de uma
lembranqa desgraQada, pobre de espirito
e de razao. Um operario e urn cidadao u-
til ao pais e a sociedade sem ser pesa-
do ao Estado, como o estao sendo certos
genios a quern a bondade publica tolera,
como nos palacios dos reis se tolerava
outrora os bobos da Corte.
0 povo, que tambem se compoe de carpin-
teiros, sempre gostou de rir a custa
dos palhacos.
Foi o que sucedeu a

Um Filho de Carpinteiro”.

e o outro, escrito inclusive numa linguagem pouco cuidada, e

assinado, simplesmente, por "0 Carpinteiro":

"Teatro
0 Filho do Carpinteiro devia ser chama-
do a chuchar uma boa grosa de bolos por
ter tido a audacia de assegurar neste
seculo das luzes, que o drama 0 Sinei
ro de Sao Paulo era um dos melhores que
no teatro de S. Pedro se tern represents.
do! Oh! ... que ratao! ... 0 carpintei
ro" .

Ainda no Jornal do Comercio do mesmo dia 5 de no-
vembro, um sabado, aparece uma outra cronica sobre o drama,tarn 
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bem na coluna "PublicaQoes a Pedido" - o que ja caracteriza o 

seu autor como um leigo do oficio.

Precisamos salientar, no entanto, a importancia

dessa coluna, onde as opinioes, principalmente sobre a arte

dramatica, eram publicadas, e que por isso podia ser conside-
rada ao menus como um indicador da repercussao daqueles espeta

culos teatrais.

Observamos tambem que essa critica se viabiliza a-

traves de pseudonimos, ocultando tanto os detratores como os 

defensores.

Na verdade, nao existia a figura do critico, en-

quanto entidade, apenas alguns intelectuais da epoca, litera -

tos, tinham o seu nome ligados aos periodicos de entao, respon

saveis que eram por colunas de critica na imprensa.

0 autor do artigo em questao se assina somente, 0

Justo, e logo nas primeiras linhas se define como um simples

freqtlentador de teatro, de idade avan^ada:

"Pouco freqdentador de espetaculos, nao
porque deles desgoste, e sim por nao me
permitir a idade e a molestia esse ino -
cente divertimento; nao pude todavia dei.
xar de ir ver 0 Sineiro de Sao Paulo,por
ter aguQada a curiosidade, ja pelos anun
cios do mesmo drama, ja por alguns arti-
gos de critica contra ele insertos nas
folhas diarias".

Deduzimos, pois, da colocacao feita pelo cronista,

que a critica da epoca despertava as aten^oes para a cena ca-

rioca, conduzindo, desta forma, o publico para as apresenta—

Qoes, o que sem duvida, da-nos uma medida da sua eficacia.

E o espectador, arvorado em critico, assim conti
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nua:

"Querendo julgar por mim mesmo da bondade
da composicao e de sua execucao, e ao mes
mo tempo da justi^a das censuras, ontem
fui ao teatro de S. Pedro de Alcantara
prestei toda a aten^ao ao drama e seus a-
cessorios, como cenario, vestuario, etc.e
o resultado, o meu juizo derradeiro foi-
Ihe todo favoravel. Achei que o drama co
mo composiqao literaria, no meu modo de
entender, era magnifico, bem escrico, que
tinha belos lances, sucessao de aconteci-
mentos naturais, e urn final perfeitamente
logico-
Achei tambem que o cenario, novo, produ -
zia urn excelente efeito, e que feito ou
nao segundo as regras da arte, satisfazia
a vista e contentava o espirito, que os
ornamentos da cena eram tambem novos, ou
renovados, e que o vestuario era apropria
do e a carater.
Quanto a execu^ao do mesmo drama, me pare
ceu muito boa, e nem assim podia deixar
de ser, visto possuir o teatro de S. Pe
dro os melhores artistas de todo o Bra
sil.
0 Sr. Joao Caetano fez o Sineiro e era
possivel que o fizesse mal? Um artista co
mo ele, que (dito sem lisonja) nao conhece
rival, urn artista cuja reputa^ao tao pro-
fundamente estabelecida, nada a pode mar-
car, nao e suscetivel de comprometer o
papel de que se encarrega; fez pois, como
costuma sempre, perfeitamente 0 Sineiro
de S. Paulo.
A Sra. Ludovina, que tambem nao e de ago
ra que vai criar nome, desempenhou perfei.
tamente a sua parte, e assim a Sra. D.
Adelaide, Florindo, Amoedo, Pedro Joaquim
e os demals".

As colocaQoes que ele faz, acerca da encena^ao,sao

bem tipicas do espectador comum - subjetivas, portanto presas

ao gosto individual, sem nenhum alicerce estetico - como a sua
apreciacao sobre o cenario - e que por isso mesmo sao superfi-

ciais como as avaliacoes de desempenho dos artistas, resumidas

numa unica e constante expressao - perfeitamente.

E do julgamento do espetaculo - "Confess© portanto

que fiquei satisfeito com o espetaculo" - ele passa as consi- 
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deraqoes sobre a validade das criticas surgidas na imprensa lo

cal sobre o drama e sobre o Teatro de Sao Pedro, casa de espe-

taculos, cujo empresario era Joao Caetano:

"e recolhendo-me depois dele para minha
casa, e a sos comigo, pus-me a pensar
nas razoes que teriam esses senhores pa
ra maldizerem tanto desse drama, como
de qualquer outro que por ventura se
monte no teatro de Sao Pedro, e em que
haja capricho e despesas.
Depois de haver refletido, cheguei as
seguintes conclusoes.
A inveja e urn sentiment© tao mesquinho
e vil, que para ser exercido emprega a
mentira, a calunia, e qualquer outro
meio por mais infame que pare^a. Quern
sabe pois se a inveja e quern demove es
ses censores a tao injustamente fazer
uma guerra miseravel ao teatro de Sao
Pedro, chegando mesmo a desacreditar os
dramas antes de representados, para des^
se modo afastarem-lhe os espectadores ?
Pode ser. 0 empresario desse teatro e
urn artista sem rival no Brasil, e entao
ja que ninguem se pode igualar a ele,
querem ver se o detraem, se o abaixam pa
ra que desse modo fique ao nivel de
seus invejosos.
E nao pode ser senao a inveja quern pe-
las folhas vomita fel contra a empresa
do teatro de S. Pedro; senao destruam o
seguinte argument©".

Ao final do comentario propoe ao leitor que nao

"faca caso de artiguinhos desacreditadores” - como ele denomi-

na as criticas feitas ao drama, com o evident© intuito de des-

merece-las - instigando-o, tai como ele, a ser o proprio juiz

da peQa, nao confiando nos juizos criticos emitidos atraves da

imprensa - "va ao teatro, julgue por si mesmo, e convencer-se-
ha de que o empresario se esforca para bem agradar".

Abrimos aqui urn par^nteses sobre essa postura em

rela^ao a critica, que tambem apareceu no primeiro texto cue

transcrevemos, assinado pelo "filho do Carpinteiro”, quando o 
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autor se refers ao "publico ilustrado", o qual "nem sempre a-

credita na letra redonda", e o incita a ir ao teatro para que

"veja e decida" por si.

Na verdade, o que depreendemos desta postura e a

insinuagao da existencia de uma critica tendenciosa que tinha

como alvo desmerecer nao so o repertorio, como o ator Joao Cae

tano, e conseqtientemente o Teatro Sao Pedro.

No fundo, essa polemica sobre 0 Sineiro de Sao

Paulor disfargava uma outra entre os adeptos da escola romantjl

ca - que defendiam as interpretagoes e o repertorio de Joao

Caetano - e os da nascente escola realista, que aplaudiam as

representagoes e os "dramas de casaca", apresentados no Teatro

Ginasio, atacando, evidentemente, as do Teatro Sao Pedro.

Para que o publico nao se deixasse sugestionar por

tais comentarios e que esses autores sugeriam a sua ida ao

teatro para formarem a propria opiniao.

Justo, o autor, no fecho do artigo, mostra tao

grande confianga na apreciagao do publico que propoe ao empre-

sario, no caso Joao Caetano, confiar na sua avaliagao - "Po-

nha o empresario em cena no domingo 0 Sineiro de Sao Paulo e

deixe que o publico com a sua concorrencia e aplausos esmague

seus detratores". - que, segundo o autor, sera diferente da

dos criticos e, a deduzirmos do texto, mais importante que es-

ta, uma vez que a presenga do espectador implicara tambem em 

fama e lucro.

Ha na colocagao uma inversao total de valores

nao e a critica que cabera orientar o gosto publico, mas a es- 
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te e que compete o diagnostico critico dos espetaculos.

E que os criticos "oficiais" estavam se servindo

dos folhetins para induzirem o publico a apreciar os dramas de

casaca, o que, sem duvida, era exercer a critica no sentido

proprio, ou seja, o de orientar o gosto do povo para o que se

entende por melhor e, para eles, c mclhor era o realism©-

Podemos falar entao em dois niveis nos quais se

deu a critica: a par de tentativas de uma abordagem conceitual

e estetica, prevalece uma vertente que, embora classificavel

como critica, a rigor, enquadra-se como cronica.

Sao exemplos deste ultimo tipo os textos por nos

transcritos - relatos dos espetaculos onde predominam impres^

soes acerca do desempenho dos atores, apoiados no gosto subje-

tivo do espectador. Amiude essas impressoes sao conjugadas a

noticias sobre figuras importantes da plateia, os trajes usa -

dos, etc. E bem verdade que estas cronicas contribuiram como

propaganda para que publicos maiores fossem aos teatros - nao

deixando de ter seu papel na formacjao do teatro nacional - o

dificil, porem, e atribuirmos a esses textos - cronicas so-

ciais dos espetaculos - que se nos assemelham a vitrines de a-

tores e empresarios - um sentido enquanto genero literario

maior.

Quanto a "uma critica viva, empenhando a personal!

dade do autor e revelando preocupa^ao literaria mais exigente",

nos adverte Antonio Candido que "so a encontraremos em alguns

poucos ensaios, prefacios, artigos, polemicas (...)".

Com rela^ao a critica teatral - apesar de ter navi

do um esforQO conceitual significative, premida que estava a 
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intelectualidade da epoca em definir o que seria o teat.ro na-

cional - a situa^ao se apresenta semelhante. Pois os melhores

textos criticos sao os da polemica em torno da renovagao do

teatro nacional, que teve como participantes, alem de Alencar

e Machado, alguns intelectuais que atuavam na imprensa, como

Bruno Seabra, Quintino Bocaiuva, Henrique Muzzio, Francisco 0-

taviano, Leonel de Alencar, entre outros.

Alencar, folhetinista de urn orgao importante da im

prensa fluminense - 0 Correio Mercantil - projetou-se no cena-

rio critico nao so por suas cronicas mais regulares da serie

Ao Correr da Pena, publicadas, neste periodico, entre abril e

novembro de 1855, como por escritos de maior peso, como "A Co

media Brasileira", publicado a 14 de novembro de 1857, no Dia-

rio do Rio de Janeiro, em forma de carta-resposta a Francisco

Otaviano, entao folhetinista do Correio Mercantil e que havia,

neste jornal, elogiado a comedia alencariana 0 Demonio Famili

ar,

No artigo-exemplo da critica com base em juizos es

teticos - o autor de 0 Demonio Familiar, alem de explicar a ge

nese dessa pe^a, expoe suas ideias a respeito do teatro brasi-

leiro e do fenomeno teatral, atacando a desnacionaliza^ao do

nosso teatro - que se intensificava em fun^ao da excessiva de-

pendencia de traduQoes - e posicionando-se contra a estetica

romantica adotada por Joao Caetano, o que significava apoiar ,

agora, como dramaturge, a renovaqao teatral iniciada pelo Gina

sio Dramatico, reafirmando e redefinindo assim as posi^oes to-

madas nas suas primeiras cronicas.

Tanto Alencar, quanto Machado - cuja atua^ao sera

estudada no capitulo A Critica Teatral de Machado de Assis

teat.ro
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muito contribuiram para que as ideias teatrais veiculadas pe—

los folhetins viessem embasadas por bons conhecimentos esteti -

cos, dessa forma valorizando-os.

£ precise frisar, contudo, que, por vezes, urn e

outro confundiram o que seria o teatro nacional com a estetica
realista na dramaturgia.

E nessa linha, vale ressaltar que, dadas as pro -

prias premissas da estetica realista, as pecas em sua estrutura

maniqueista favoreceram a perspectiva horaciana, segundo a qual

a critica deve encarar a obra de arte literaria como instrumen-

to moralizador: a valoriza^ao da obra literaria se prende a sua

maior ou menor eficacia como veiculo de a^ao moral, difusor de

principles eticos que devam ser obedecidos.

Dessa forma, floresce a atividade critica no Brasil

durante o realismo, ja que ha perfeita sintonia entre os princi.

pios esteticos que norteiam a produ^ao e a critica teatral, am-

bas subordinadas a urn interesse moralizador.

Este movimento foi basico, na medida em que insti -
/

»

tuiu os fundamentos da critica no Brasil, dando condiQoes para

que tanto o teatro, como a critica teatral se desenvolvessem

nas decadas dos 70 e dos 80.

Todavia, no final do seculo XIX ja se observa que,

passada a fase da afirma^ao do teatro nacional, ocorre urn decli

nio que se reflete tambem na critica, com o empobrecimento da

discussao estetica e conseqtiente retomada da cronica subjetiva.

Conforme Verissimo, na aprecia^ao que ele faz da

vida literaria, nas ultimas decadas do seculo XIX, "A critica e 
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os estudos literarios, acham-se em condi^oes ainda somenos as

dos outros generos. Se excetuarmos os Srs. Silvio Romero e
Araripe Junior, ninguem faz hoje sistematicamente critica en-

tre nos, e ela esta reduzida a noticias de jornais de uma adje

tivacao hiperbolica, de exorbitante encomio ou de exagerado vi.

tuperio, consoante os sentimentos que a inspiram".

Em sintese, o movimento da critica teatral no Bra

sil, como de resto, nas artes em geral, longe de apresentar

uma evoluQao linear,faz-se de avancos, recuos, periodos de es-

tagna^ao ate alcancar a maturidade.



4. A CRtTICA TEATRAL DE MACHADO DE ASSIS
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"A CRlTICA E ACIMA DE TUDO ANALISE

E DEVE SER 0 RESULTADO DA ClfiNCIA

E DA CONSClENCIA DO CRtTICO."

MACHADO DE ASSIS
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4.1. 0 CRlTICO

Joao Alexandre Barbosa na sua introduQao ao livro

Jose Verissimo, coloca, de pronto, ao leitor, uma pergunta que,

ao mesmo tempo, desperta o interesse pelo critico a ser estuda

do e questiona o valor, hoje, desse estudo. Dela tambem nos

valemos como proposta de trabalho: Qual a importancia do criti.

co teatral Machado de Assis no quadro das nossas ideias acerca

do teatro?

A resposta resultante da leitura de sens textos

criticos devera abordar nao so o contexto historico-cultural ,

no qual estes textos foram produzidos, mas tambem as possiveis

respostas encontradas por Machado aos problemas teatrais desse
momento.

"Trata-se, na verdade, de estabelecer cor
relates entre as possibilidades e os limi.
tes com que tinha de se haver o intelec-
tual brasileiro entre as ultimas decadas
do seculo XIX e as primeiras do XX. Sao
precisamente estas correlates que vao mar
car o grau de relevancia do esfor^o desem-
penhado pelo escritor no sentido de encon-
trar a sua propria linguagem, isto e, a ma
neira individual de articular a diacronia
de suas experiencias e a sincronia de seus
textos." 

0 periodo historic© nao correspond©, pois Machado

escreveu suas criticas no inicio da segunda metade do seculo

XIX, mas mesmo assim pareceu-nos valido transcrever, nao so

a opiniao acima como a avaliacao histcrica do conceito de cri-

tica feita pelo referido analista:
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"...a critica, tai como ela era pensada
no momento em que Jose Verissimo exer -
ceu a sua atividade, ainda nao havia a-
tingido o nivel de especializacao (con-
traditorio com rela^ao ao que se tern a-
firmado do sentido criador da atividade
critical) que ela tern em nosso tempo.
Por outro lado, contudo, os modelos eu-
ropeus que eram as fontes de nossa ati
vidade intelectual ja propunham a espe-
cializaqao, na medida em que o critico
era visto nao apenas como urn interprete
de obras alheias mas ainda como urn ori-
entador, exercendo uma tarefa, por as-
sim dizer, didatica com rela^ao ao seu
espaco socio-cultural." 

£ sem duvida o que vamos encontrar na critica tea

tral machadiana - a orientacao. Uma orientacao aos jovens dra

maturges; uma orientacao as plateias; uma orientaQao ao gover-

no. Machado desempenhou, com consciencia (urn dos elementos fun

damentais para ele da critica) a sua "tarefa didatica com rela

Qao ao seu espa^o socio-cultural."

No entanto, nao podemos nos esquecer que a criti

ca machadiana e anterior ao periodo a que o texto se reporta ,

o que significa que desempenhar o papel de orientador era mui-

to mais dificil, entao, porque estavamos nos primordios dessa

atividade. Alencar ja batizara a Machado como "o primeiro cri

tico brasileiro", o que de certa forma e reiterado pelas pala-

vras de Aderaldo Castello:

"Antes dele, o que nos hoje chamamos
critica militante, a noticia, aprecia-
Qao e julgamento do livro recem-publi-
cado, conforme podemos verificar nas
nossas primeiras revistas, desde o Cor
reio Brasiliense, consistia, nas suas
manifesta^oes iniciais, no noticiario
anodino, logo substituido pela longa
noticia repleta de elogios e de refle-
xoes que muito pouco tinham que ver
com a obra considerada em si. Evidente
mente, de urn modo geral, a critica ro-
mantica, inclusive a historia litera -
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ria^que entao se cultiva com a preocu-
paqao de afirmar a nacionalidade da li.
teratura brasileira, e de grande impor
tancia. Mas o que aqui pretendemos res
saltar e o fato de caber a Machado de
Assis a preocupagao inicial com a ati-
vidade critica regular, capaz de apre-
ciar as obras literarias com isen^ao
de animo, com imparcialidade, livre do
sectarismo e das simpatias ou antipa -
tias pessoais. A critica que de fato o
rienta o leitor e oferece sugestoes po
sitivas ao escritor, aquela que ele
muito bem define no "Ideal do Critico"
e nas "Ideias sobre o Teatro" e que
soube exercer com dignidade e conheci-
mento, assegurando, de fato o exerci -
cio da critica militante, que, depois
dele, ja para fins do seculo XIX e
principles do atual, passa a contar
com Silvio Romero e principalmente Ara.
ripe Junior e Jose Verissimo." (1)

Ressalta do texto a importancia historica de Ma

chado de Assis, como iniciador da critica literaria e teatral

no Brasil. Nao se lhe acrescentasse nada mais e ja esse fato jus-

ticaria o seu estudo como critico.

Analisar-lhe, pois, o pensamento critico e recom-

por urn pouco a historia do teatro nacional, em sua dramaturgia

e encenacao. £ reavaliar conceitos sobre a Arte e a arte drama

tica. fi reviver o momento literario marcado pelo firn do Roman- 

tismo e pelo inicio do Realismo, berQO urn do nosso paleo, e

o outro, da critica machadiana, analisando as influencias de

ambas nas concepQoes artisticas de Machado. E, principalmente,

ir as bases da propria critica teatral, no Brasil.

No entanto, os bibliografos brasileiros, versados

em Machado de Assis, nao se preocuparam com o estudo da sua

1. CASTELLO, Aderaldo. Ideario Critico de Machado de Assis. In
Revista de Historia. n. 11. julho-setembro- S.Paulo. 1952. p.p.
93-4.
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critica, relegando-a a um segundo piano, quando nao ao esque

cimento, contrariamente ao que aconteceu em Portugal, por e-

xemplo, onde a imprensa, na epoca, a tratou com significativa

relevancia, como se ve por estes do is trechos do livro de

Raymond Sayers:

"Sempre foi mais conhecido por sua cri
tica e poesia, que constituiram a
maior parte de sua obra no inicio da
carreira, do que por sua fic^ao;(...)
(2)

"Vez por outra, as criticas de Machado
eram publicadas na Integra em Portu
gal” (...) (3)

Essa atividade machadiana nao despertou, contudo, no Bra

sil, o mesmo interesse, sendo completamente esquecida em

prol de seus romances. Poucos sao os estudos que enfocam esse

aspecto de sua obra. Poucos foram os que perceberam, no grande

escritor Machado de Assis, a feicao de critico, que lhe era

natural , e que ele tao bem soube escamotear em seus romances e

contos.

Para a nossa dissertacao, em especial, a analise

de seus textos criticos e importante, na medida em que nos re-

vele a fidelidade, ou infidelidade, na pratica, aquilo que ele

proprio propos, como teoria.

2. SAYERS, Raymond S. Onze Estudos de Literatura Brasileira.
Rio de Janeiro: I.N.L. 1983. p. 126.
3. Idem, p. 129.
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4.2. AS CRlTICAS

Compreendendo o periodo do inicio de sua carreira,
a critica teatral comega a ser exercida por Machado de Assis,

cremos nos, em 1856, com a publicacao de "Ideias Vagas - A Co

media Moderna", texto que, na avaliacao de Jose Aderaldo Cas

tello, "possivelmente ja marca o sen pendor para a critica" ,

considerando o mesmo autor, que Machado "so no citado ano de

1858 e que de fato se dedica ao comentario e julgamento de o-

bras literarias e de teatro".

0 jovem escritor iniciara a sua carreira litera -

ria em 1855, com a publica^ao da poesia Ela, na Marmota Flu-

minense, de onde podemos concluir, pela proximidade das datas,

ter-lhe desabrochado, a critica, nos primordios da florescen -

cia literaria.

As primeiras publica^oes, segundo o volume Criti

ca Teatral, datam de 1859 (4) e apareceram em 0 Espelho na se-

Qao "Revista de Teatros", sob a responsabilidade de Machado de

Assis. Enfeixadas sob o titulo "Ideias sobre o Teatro", constj.

tuem-se em urn ensaio no qual o critico expoe suas ideias fun

damentals sobre o genero e a representacao dramatica. Dessas

primeiras produQoes criticas, duas se referem ao teatro e a

terceira versa sobre o Conservatorio Dramatico.

A partir desses conceitos expostos, Machado con-

4^ Jose Aderaldo Castello, na apresenta^ao do volume Critica
da Colecao Nossos Classicos da Agir da o ano de 1860 para as
primeiras publicaQoes de Machado de Assis em 0 Espelho. A edi
Qao da Critica Teatral a que nos reportamos e a de 1955 da
W.M. Jackson Editores.
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tinua, semanalmente, na mesma secao, a criticar espetaculos

teatrais do Rio dessa epoca. Cada texto e precedido de urn suma

rio, com as indicaqoes dos assuntos nele tratados. Vao de 11

de setembro de 1859 a 01 de Janeiro de 1860.

Em 1860 segundo a edicao citada, suas criticas a 

parecem na "Revista Dramatica" do Diario do Rio de Janeiro

com uma certa irregularidade de datas.

As duas primeiras tern urn intervalo de 15 dias

sao de 29 de margo e 13 de abril e possuem sumario.

Todas as demais se apresentam com titulos, o que

vai revelar uma certa especificidade de assunto, dando maior

unidade a sua critica. E de fato elas vao abordar, como se ve-

rificara nos titulos citados em seguida, o estudo detalhado de

autores, obras ou produQoes teatrais de urn determinado periodo.

As pinceladas gerais cedem lugar ao traco firme do contorno

critico.

Ainda de 1860 - 24 de julho - e a sua critica so-

bre "Os Mineiros da Desgraca".

A seguinte, do ano de 1863, publicada em 1© de

setembro, e sobre "A Morte de Joao Caetano".

Temos entao urn intervalo de dois anos ate a publi
cacao de "Os Primeiros Amores de Bocage" (carta) em 15 de agos

to de 1865.

Do apanhado geral que faz sobre "0 Teatro Nacio -

nal" (13/02) passa aos estudos especificos de obras e autores

que mais se destacaram no espaco teatral de entao: "0 Teatro 
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de Goncalves de Magalhaes*  (27/02); ”0 Teatro de Jose de Alen

car” (06.13.27-03); ”0 Teatro de Joaquim de Macedo" (01.08-05).

Sem duvida, em termos de critica teatral, autores

e obras abordadas, o ano de 1866 retrata, parece-nos, o que de

melhor Machado escreveu.

As datas exprimem o ritmo de trabalho do escritor,

que parece englobar os assuntos "por mes". Fevereiro e dedica-

do ao inicio do nosso teatro; marco, a uma das figuras mais

importantes da dramaturgia daquele tempo - Jose de Alencar; a-

gosto, a outro dramaturge de talento, Macedo.

E de novo urn hiato em sua producao critica...

0 seu proximo comentario e de 1875 (10-01) e rece

be o titulo de "Rei Morto, Rei Posto".

Tres anos apos ele conta, em 0 Cruzeiro de 21
de maio de 1878, a sua versao sobre "0 Caso Ferrari". E, em

1879, o estudo sobre "Antonio Jose", publicado na Revista Bra-

sileira, I, de 1879, encerra sua atividade de critico teatral.
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4.2.1. "Ideias Vagas - A Comedia Moderna"

Sem duvida podemos dizer que - "Ideias Vagas - A

Comedia Moderna" - publicado na Marmota Fluminense, em 31 de

julho de 1856, e assinado com o pseudonimo AS, constitui-se,en

quanto texto, em embriao da critica teatral de Machado de As-

sis, uma vez que, apenas em 1858, ira o escritor dedicar-se,de

fato, ao comentario e julgamento de obras literarias e de tea-

tro.

Embora escrito por Machadinho, como o chamavam

aos dezessete anos, este texto, alem de ilustrar a atra^ao que

Machado, desde cedo, sentiu pelo Teatro, ja expressa o concei-

to de critica, que, anos mais tarde (1865), Machado definiria
no seu "Ideal do Critico’; 'A critica e acima de tudo analise

e deve ser o resultado da ciencia e da consciencia do criti

co" .

0 estudo de alguns aspectos do ensaio revelam nao

apenas a analise do fenomeno teatral aqui e fora do Brasil, co

mo evidenciam os conhecimentos que Machado ja tinha entao so-

bre esta Arte("ciencia") e a sua postura critica (consciencia)

frente aos problemas reais que afetavam o publico e o teatro

nacional.

Culturalmente, ele ve o teatro como urn meio de

informa^ao - "0 teatro, assim como a imprensa, e uma pagina

brilhante pela qual se conhece o estudo e o grau de civiliza -

Qao de urn povo" - e de forma^ao - "No meio, pois, destes desva
rios, de progresses e civiliza^ao, e o teatro olhado como ver-

dadeiro lugar de distraejao e ensino; - o verdadeiro meio de ci 
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vilizar a sociedade e os povos", baseando-se, esse seu enfoqu^

nos preceitos da critica horaciana, segundo os quais a valor_i

zaQao da obra literaria se prende a sua maior ou menor efica -

cia como veiculo de aqao moral.

Artisticamente, define o teatro como espelho (es-

tudo/analise) da sociedade:

"Ao teatro ver a sociedade por todas as
faces: frivola, filosofica, casquilha ,
avara, interesseira, exaltada, cheia de
flores e espinhos, dores e prazeres, de
sorrisos e lagrimas! - Ao teatro ver o
vicio em contato com a virtude; o amor
no coracao da mulher perdida, como a pe'
rola no Iodo do mar; o talento separado
da ignorancia apenas por uma taca de
champanha! (...) ver a interessante co-
quete que jura amor em cada valsa e per
jura em uma quadrilha? ver o literato
parasita que nao se peja de subir as es
cadas de marmore do homem abastado,. mas
corrupto, curvar-se cheio de lisonja pa
ra ter a honra de sentar-se a seu lado
e beber a sua saude!"

Cabe, aqui, urn parentese sobre essa optica tea-

tral, pois -Machado a conservara, ao longo da vida, sob

as mais diversas formas literarias - em seus romances, contos,

cronicas, etc. Talvez, na sua dramaturgia e que a opacidade

deste espelho se tenha feito sentir, nao espelhando persona

gens como Capitu.

Demonstra o seu conhecimento de autores franceses

em voga - "Ao teatro ver as composiqoes dramaticas da epoca,as
produces de Emery e Bourgeois!" - bem como do gosto dramatic©

predominante — "Oh que e sublime• 0 gosto dramatico adotado pe

lo seculo e assaz belo, e mostra a emblemidade das ideias pro

gressives dos talentos da epoca!"
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Comenta o genero dramatico que desponta salien -

tando o seu aspecto moralizador, componente importante nao so

da nova estetica, como da sua propria visao de Arte: ”Ao tea-

tro ver as cenas espirituosas da comedia moderna envolvendo

uma liQao de moral em cada dito gracioso" - e contrapoe esse

modernismo as atitudes retrogadas do nosso teatro - "Entre nos,

porem, (desculpe-me, se ha erro em dize-lo) este modernismo e

pouco aplaudido".

Enfoca a situagao da nossa dramaturgia, analisa-a,

critica a posiqao antagonica do teatro nacional frente as mu-

dan^as ocorridas no teatro europeu.

Gostaria que o nosso teatro acompanhasse "os pro

gresses do teatro dramatico", mas, pelo contrario, o ve preso

as formas grosseiras "da farsa antiga e sem gosto, das classi-

cas cabriolas e da atroadora pancadaria", que eram tao ao gos

to do nosso publico. £ esse publico que, moldado pelo gosto

farsesco, ele cita como principal entrave a entrada da comedia

moderna no Brasil: "...em todo caso, porem, para mim, e eviden

te que o motivo dessa indiferen^a e em grande parte a pernicio

sa existencia entre n6s de alguns freneticos apreciadores da

farsa antiga...".

Em seguida, ele confirma qu.e as "tendencies pouco

favoraveis ao desenvolvimento da comedia moderna nascem desta

classe do povo" e pede aos leitores que reflitam sobre essa co

loca^ao. fi a critica militante!

0 estudo desse texto levou-nos a concluir que em

Machado, muito cedo, ja se fazia presente a "ciencia da litera

ture dramatica", permitindo-lhe uma critica mais lucida e bem 
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embasada. A consciencia, que lhe era propria, burilada pelos

juizos morais que lhe norteavam as criticas, complementava es

se "ideal do critico", que ele pregou e realizou. 0 alerta f_i

nal do texto, com o qual ele tenta "acordar" os leitores para

o que esta acontecendo com o publico e o teatro nacional e uma

forma de indicar, aos que leem, naquele momento, um caminho pa

ra o verdadeiro sentido da arte.

£ o orientador proposto pelos modelos europeus da

critica. £ o critico Machado no exercicio da sua tarefa didati.
ca com relaQao ao seu espa^o socio-cultural!

Sem duvida o ensaio "preparatorio", como talvez

poderiamos chama-lo, ja revela as qualidades que estarao pre-

sentes, possivelmente de forma mais acentuada, ou madura, em

toda sua atividade de critico teatral, bem como as bases sobre

as quais ele construira seus julgamentos das obras literarias

- o firn moral da Arte e o espelhamento da sociedade nas obras

literarias - refletindo as influencias sofridas por ele, de Ho 

racio e Madame de Sta&l.
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4.2.2. "Ideias sobre o Teatro”

Machado estreia na Critica Teatral propriamente

dita com a publicaQao, em 0 Espelho, na secao ’'Revista dos Tea

tros", de um ensaio sobre o teatro, dividido em tres partes :

as duas primeiras - intituladas "Ideias sobre o Teatro - I e

II -", respectivamente de 25 de setembro e 2 de outubro de

1859 - e a terceira - "0 Conservatorio Dramatico" - de 25 de

dezembro do mesmo ano e que complementa esta iniciacao critica

do jovem escritor sobre a arte teatral.

Da leitura desses seus primeiros artigos de cri

tica, constatamos como enfoque basico do fenomeno teatral uma

dupla optica - a do teatro, enquanto Arte e como tai, com um
firn moralizador, e a do teatro, enquanto forma de expressao ar

tistica de um povo, determinada, nessa medida, pelo meio - a

mesma que ele ja usara nas primeiras impressoes criticas en-

feixadas em "Ideias Vagas - A Comedia Moderna".

A partir dessas dire^oes encontradas nas cronicas

teatrais pudemos concluir que a critica de Machado de Assis e,

antes de tudo, uma critica social, na qual, a arte tomada como

expressao de um povo - tai como preconizara Madame de Sta&l,

nos novos rumos que deu a critica - torna-se o reflexo da cul-

tura desse povo. E al questioner a sua arte e, sem duvida,ques^

tiona-lo.

No ensaio critico "Ideias sobre o Teatro", Macha

do revela esse questionamento artistico social a nivel da ence

na^ao, da dramaturgia e da propria institui^ao artistica - 0

Conservatorio Dramatico.
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I
No primeiro texto do ensaio - "Ideias sobre o Tea

tro" - como o proprio titulo sugere, Machado expoe o seu pensa

mento sobre a arte dramatica no Brasil, dando enfase especial

a encenacao, ao teatro enquanto tablado.

A abordagen incial do problema constitui-se de
uma analise do papel desempenhado pela arte dramatica no Bra - 
sil de entao:

"A arte dramatica nao e ainda entre nos
urn culto; as voca^oes definem-se e edu-
cam-se como urn resultado acidental. As
perspectives do belo nao sao ainda o
ima da cena; o fundo de uma posi^ao im-
portante ou de urn emprego suave, e que
para la impele as tendencies balbucian-
tes. As excegoes neste caso sao tao ra-
ras, tao isoladas que nao constituem urn
protest© contra a verdade absolute da
assercao.
Nao sendo pois, a arte urn culto, a
ideia desapareceu do teatro e ele redu-
ziu-se ao simples foro de uma secreta -
ria de Estado. Desceu para la o oficial
com todos os seus atavios; a pendula
marcou a hora do trabalho, e o talento
prendeu-se no monotono emprego de co-
piar as formas comuns, sediQas e fati -
gantes de urn aviso sobre a regularidade
da limpeza publica."

E a deduzir das palavras do critico, a Arte nao

desabrochava por aqui . . .

A sua visao de teatro contrapunha-se a realidade

brasileira: o nosso teatro so existia em termos oficiais.

Mascaravam voca^oes em carreiras publicas. Masca

ravam a arte propriamente dita em Institui^ao. Mascaravam o

que deveria ser a expressao dramatica da nossa gente com as

formas "oficiais" e importadas de Arte.
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Sem duvida eram sombrios os tons com que Machado

coloria o quadro artistico dessa nossa epoca teatral:

"Assim basta a boa vontade de urn exame
ligeiro sobre a nossa situagao artisti.
ca para reconhecer que estamos na in-
fancia do moral, - e que ainda tatea -
mos para darmos com a porta da adoles-
cencia que parece escondida nas trevas
do futuro".

E o critico nao estava sozinho nessa opiniao; Ve-

rissimo assim se refere a sociedade dessa epoca:

"A nossa sociedade, quer a que se tern
por superior, quer a media, nao tern
senao uma sociabildiade ainda incoeren
te e canhestra, de relagoes e interde-
pendencias rudimentares e limitadas."
(5)

Como se percebe o meio social descrito por Veris-
simo retrata bem a "infancia do moral" a que Machado se refe -

ria.

£ preciso, no entanto, nao esquecer que o Brasil

e urn pais jovem ainda, recem independente das amarras que o

prendiam a Portugal.

Porem, parece que nao e apenas o primarismo da

arte que preocupa Machado. Atraves da metafora religiosa, ele

expoe urn problema ainda mais serio - o da manipula^ao da arte

para outros fins que nao os artisticos.

"Assinaladas e postas de parte certas
crencas ainda cheias de fe, esse amor
ainda santificado, o que resta? Os mer
cadores entraram no templo e la foram
pendurar as suas alfaias de fancaria .

5. VER1SSIMO, Jose.z,0 Teatro e a Literatura Dramatical in:
Histdria da Literatura Brasileira, Rio de Janeiro! Francisco
Alves, 1916. Cap. 17.
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Sao os jesuitas da Arte; os jesuitas ex
puseram o Cristo por taboleta e curva -
ram-se sobre o balcao para absorver as
fortunas. Os novos invasores fizeram o
inesmo, a arte e a inscricao com que pa-
recem absorver fortunas e seiva<M

Religiao e arte sao enfocadas por ele pelo mesmo

prisma: o da exploracao, o que sem duvida reflete a incipien -

cia artistica e religiosa do povo, ao mesmo tempo que insinua

a presence do explorador. No caso da religiao, esta claro se-

rem os jesuitas os explor adores. E quern seriam os jesuitas da

arte? Quern seriam os novos invasores?

Machado nao explicita nomes, apenas constata fa-

tos. Os explorados, no entanto, formam o publico - elemento

que, em se tratando da arte teatral adquire uma importancia

singular, uma vez que a sua estetica e, em grande parte, deter

minada pelo gosto, pela opiniao e pelo sentimento do publi

co que freqtienta o teatro.

E a metafora criada por Machado chama a nossa a-

ten^ao para esse povo explorado por aqueles que manipulavam a

arte no Brasil, servindo-se dela - tai como os jesuitas se ser

viram da Religiao - para acobertar, na opiniao do critico, ou-
tros interesses, talvez os mesmos da ordem religiosa - manter

o Poder - so que a estes, pela proximidade temporal, Machado

insiste em nao nomea-los, explicando que "A arena da arte dra-

matica entre nos e tao limitada, que e dificil fazer aplica-

Qoes sem parecer assinalar fatos ou ferir individualidades".

0 nao revelar nomes, nao o preocupa, mas sim o po

vo, uma vez que Machado valorize na arte a sua expressao artLs

tica. E e com o questionamento sobre esse publico que comple-
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menta a sua analise do nosso tablado:

"As plateias estao aqui perfeitamente e-
ducadas? A resposta e negativa. (...) A-
qui ha um complete deslocamento; a Arte
divorciou-se do publico. Ha entre a ram-
pa e a plateia um vacuo imenso de que
nem uma nem outra se apercebe."

Desalentadora constatagao r sem duvida!

Sao elos de uma corrente - se a Arte nao viceja a

qui e tambem culpa do publico, porque ele funciona como um

"termometro" da arte teatral.

"Uma plateia avanqada com um tablado bal-
buciante e errado e um anacronismo, uma
impossibilidade. Ha uma interna relaqao
entre uma e outro. Sofocles hoje faria
rir ou enjoaria as massas; e as plateias
gregas pateariam de boa vontade uma cena
de Dumas ou Barriere".

Aqui, no entanto, a situaqao se apresentava "sui

generis" porque embora houvesse "um vacuo imenso entre a rampa

e a plateia", o que se constatava de pior na situaqao era que

"nem uma nem outra se apercebia" de tai fato!

Estava mais do que evidente que a arte teatral de

entao, a julgar pelos juizos expresses por Machado sobre ela,

mais empobrecia o espirito brasileiro do que o enriquecia.

E nao era essa arte, a sonhada por Machado. Era

natural que o jovem critico que recebera a influencia do roman

tismo e do realism© - esteticas nas quais a sociedade comeqa a

ser valorizada, refletisse, na sua critica, essa preocupaqao

com o social - tambem um dos canones da critica francesa de

entao.

"...a arte nao deve desvairar-se no doudo
infinito das concepqoes ideais, mas iden-
tificar-se com o fundo das massas: copiar, 
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acompanhar o povo em sens diversos mo-
vimentos, nos varies modos da sua ati-
vidade.
Copiar a civilizaqao existente e adi -
cionar-lhe uma particular e uma das
formas mais produtivas com que conta a
sociedade em sua marcha de progress©
ascendente.
Assim os desvios de uma sociedade de
transigao la vao passando e a arte mo-
derna toca corrigi-la de todo".

Sem duvida o seu sonho era grande. Ele queria pa

ra o teatro brasileiro, que mal despontava (1838) uma arte que

o transformasse, o engrandecesse, que lhe desse, enfim, urn sig;

nificado proprio.

£ a transposicao dos ideais criticos da Franca,

nosso modelo cultural e artistico, que ja tinha uma arte drama

tica consolidada sobre nomes como Racine, Moliere, entre ou-

tros, para a nossa iniciaqao cenica, balbuciante ainda em tex-

to e paleo.

Havia, pois, em todo esse movimento critico - co

mo no literario em geral - uma falta de sincronia entre os i-

deais propostos - nascidos em urn outro context© - e o nosso mo
mento historic©.

Percebendo essa inadequacao, talvez, e que Macha

do clamasse por iniciativa, como a unica saida para a estagna-

Qao em que se encontrava a arte dramatica no Brasil.

"Serao desconhecidas as causas dessa pros_
tituicao imoral? Nao e dificil assinalar
a primeirar e talvez a unica que maiores
efeitos tern produzido. Entre n6s nao ha
iniciativa.
Nao ha iniciativa, isto e, nao ha mao po-
derosa que abra uma direpao aos espiritos;
ha terreno, nao ha semente; ha rebanho,
nao ha pastor; ha planetas, mas nao ha
outro, de sistema.



191

A arte para nos foi sempre or fa; ador-
nou-se nos esforcos impossiveis quase^
de alguns carateres de ferro, mas, ca-
minho certo, estrela ou alvo, nunca os
teve.

A iniciativa em arte^dramatica nao se
limita ao estreito circulo do tabla-
do - vai alem da rampa, vai ao povo.

A iniciativa pois deve ter uma mira u-
nica: a educa^ao. Demonstrar aos ini-
ciados as verdades e as concepQoes da
arte; e conduzir os espiritos flutuan-
tes e contraidos da plateia a esfera
dessas concepgoes e dessas verdades.
Desta harmonia reciproca de direcoes a
contece que a plateia e o talento nun
ca se acham arredados no caminho da ci.
vilizaQao.

Uma iniciativa firme e fecunda e o eli.
xir necessario a situa^ao; urn dedo que>
grupando plateia e tablado, folheie a
ambos a grande biblia da arte moderna
com todas as rela^oes sociais, e do
que precisamos na atualidade." 

0 momento historico em que vivia e o seu proprio

pioneirismo no campo da critica, apesar da pouca idade, nao

lhe serviram de entrave ao exercicio da tarefa que escolhera.

Segundo os moldes europeus, ele deveria, para tan

to, acima de tudo orientar, desempenhando uma tarefa didatica

com relaQao ao seu espa^o cultural. E nao desmerece esse pa-

pel, pois tenta atraves de seus escritos transmitir conceitos

e orientaQoes que levem a uma nova visao de arte, mais rica,

mais profunda e a atitudes proficuas.

Vejamos como exemplo essas suas considera^oes fi

nals da primeira parte do seu ensaio:

"fi urn fiat de reforma que precisa este 
caos.
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Ha mister de mao habil que ponha em
aQao, com proveito para a arte e para
o pais, as subvengoes improdutivas, em
pregadas na aquisi^ao de individualida
des parasitas. ”
Esta necessidade palpitante nao entra
na vista dos nossos governos. Limitam-
se ao apoio material das subven^oes e
deixam entregue o teatro a mao ou pro-
fanas ou maleficas.
0 desleixo, as lutas internas, sao os
resultadcs lamentaveis desses desvios
da arte. Levantar urn paradeiro a essa
corrente despenhada de desvarios, e a
obra dos governos e das iniciativas
verdadeiramente dedicadas/'

Como se percebe das citaQoes, a visao machadiana

do fenomeno teatral nao se restringiu apenas a representacao,

englobando tambem uma analise das influencias do context©
historico-cultural-social sobre essa arte e as influencias

dessa arte sobre esse contexto.

A amplitude desse enfoque transformou sua criti-

ca, de simples avalia^ao, em urn discurso sobre a arte, seus

principios e fins, revelador de uma das primeiras formas de

se pensar o nascente teatro brasileiro.

II

0 segundo texto do ensaio critico machadiano -

"Ideias sobre o Teatro” - e uma retomada das principals colo-

caQoes feitas pelo escritor e expostas na primeira parte, em-
bora enfoque de maneira especial a dramaturgia - ”se o tea

tro como tablado degenerou entre nos, o teatro como literatu

re e uma fantasia do espirito”.

Ante tai afirmativa e natural o espanto do lei-
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tor. A critics data de 1859. E nessa epoca a nossa dramaturgia

nao era assim tao "fantasiosa" como a chamou Machado. Compare-

se a sua observacao com esta outra feita por Flavio Aguiar so-

bre o mesmo periodo:

"Sua producao (Alencar) para o paleo se
deu principalmente nos fins da decada de
50 e principios de 60, fase em que, in-
suflados pelos ventos do teatro realists
francos, tao conservadores do ponto de
vista ideologico quanto renovadores da
cena, muitos autores nacionais se joga -
ram a tarefa de aumentar o repertorio
dramatico das casas de espetaculo na Cor
te. Ai se contam Alencar, Pinheiro Guima
raes, Quintino Bocaiuva, o proprio Mace
do, entre varies outros." (6)

A primeira vista parecem contraditorias as opi-

nioes.

Mas o proprio critico corre em nosso auxilio:

"Nao se arguments com meia duzia de ten-
tativas, que constituem apenas uma exce-
cao" .

e nos alerta, atraves da metafora religiosa, para a vocsqso
verdadeira e para a passageira:

"0 poets dramatico nao e ainda aqui urn
sacerdote, mas urn crente de momento que
tirou simplesmente o chapeu ao passar pe
la porta do templo. Orou e foi caminhd'.

Essa colocacao leva a uma verdade: a nossa drama

turgia, embora tivesse tido muitos poetas dramacicos, nao con-

tou, naquela epoca, com muitas obras de valor.

Machado aponta tres causas como as responsaveis

por essa situaqao do teatro.

6. AGUIAR, Flavio. "Alencar:
A Comedia Nacional no Teatro
Atica. 1984. pT 23.

Um Teatro "Au Coin du feu". in:
de Jose de Alencar. Sao Paulo:
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A primeira e a nossa dramaturgia que renegou,
segundo ele, "a missao nacional em seu caminhar na civiliza- 

qao" .

A segunda causa se encontra na "educaqao viciosa

do paladar das plateias".

A terceira e o tradutor dramatico, "especie de

criado de servir que passa de uma sala a outra, os pratos de 

uma cozinha estranha".

Indicadas as causas, ele tece consideraqoes sobre

as suas conseqflencias.

A ausencia de uma dramaturgia nacional resulta,pe

lo lado da arte, num "teatro que nao reproduz a vida social na
esfera de sua localidade".

E conclui:

"A civilizaqao perde assim a unidade. A
arte, destinada a caminhar na vanguarda
do povo como uma preceptora, vai copiar
as sociedades ultrafronteiras.
Tarefa esteril!"

Criar o teatro nacional era sem duvida a proposta

literaria do Romantismo.

No entanto, para Machado, a nivel da dramatrugia,

essa proposta estava falida. Ele fala de um teatro "sem cunho

local", que "reflete as sociedades estranhas", que - vai ao im

pulso de revoluqoes alheias a sociedade que representa", que

"presbita da arte", que "nao enxerga o que se move debaixo das
maos", acrescentando que a ausencia de uma dramaturgia nacional 

se apresenta ccmo conseqilencia da falta de pcetas dramaticos".
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Para Machado, essa lacuna so tinha uma causa - "a
falta de emula^ao das plateias". Essa plateia que ele ja apon-

tara como responsavel pela situa^ao do teatro da epoca.

"Uma educa^ao viciosa constitui o paladar
das plateias. Fizeram desfilar em face
das multidoes uma procissao de manjares
esquisitos de urn sabor estranho, no fes-
tim da arte, os naturalizaram sem cuidar
dos elementos - que fermentavam em torno
de nossa sociedade, e que so esperavam
uma mao poderosa para tomarem uma forma
e uma dire^ao.

As turbas nao sao o marmore que cede so-
mente ao trescalar laborioso do escopro ,
sao a argamassa que se amolda a pressao
dos dedos. Era facil dar-lhes uma fisiono
mia, deram-lha. Os olhos foram rasgados
para verem segundo as conveniencias singu
lares de uma autocracia absoluta.

zConseguiram faze-lo.
AHabituaram a plateia nos boulevards; elas
esqueceram as distancias e gravitam em urn
circulo vicioso- Esquecem-se de si mes-
mas; e os czares da arte lisonjeiam-lhes
a ilusao com esse manjar exclusivo que
deitam a mesa publica,”

Com uma plateia alienada e com uma dramaturgia es

trangeira nao se poderia realmente falar em teatro brasileiro,

por isso tinha razao Machado ao concluir: "o teatro nao existe

entre nos".

Decorrente, entao, da nao existencia de uma drama

turgia nacional, deparamos com o problema de uma dramaturgia

"importada", que, vindo suprir as lacunas da nossa cena - ”fi

uma mina o estrangeiro, ha sempre que tomar a mao" — taz consi

go, para o nosso meio teatral, uma nova entidade, o tradutor

dramatico, a quern Machado ja responsabilizara pela situa^ao da

arte dramatica entre nos e, em especial, pela ausencia de tex- 

tos nacionais para o nosso paleo.
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A conseqtiencia e mais social que artistica, por-

que ’’as massas que necessitam de verdades, nao as encontrarao

no teatro destinado a reproducao material e improdutiva de con

cepQoes deslocadas da nossa civilizagao - e que trazem em si

o cunho de sociedades afastadas".

0 povo nao enccntrara, com certezaf nas represen-
ta^oes estrangeiras, respostas as suas indagatjoes, caminhos pa

ra suas incertezas, soluQoes para seus problemas. £ urn outro

universo que lhe e apresentado.

A partir desse "vacuo que se cria entre a rampa

e a plateia" o teatro e visto pelo povo apenas como passatempo^

abdicando de seus fins artisticos, sociais e educativos.

Contra essa visao apenas ludica do espetaculo, Ma

chado ja se insurgira em sua primeira critica - "fizeram crer

as turbas que o teatro foi feito para passatempo" - responsabi.

lizando-a pelo "anacronismo, as anomalias, as contradi^oes gro

tescas, as mascaradas, o marasmo", que ele criticava nos espe-

taculos de entao.

Apontava ainda, como conseqtlencia, a aliena^ao ar

tistica do povo e propunha, para corrigir esse enfoque, segun-

do ele, defeituoso, do teatro como passatempo, a cria^ao de

uma dramaturgia nacional, capaz de enriquecer o espetaculo a-

crescentando-lhe urn novo valor: a expressao da nossa gente.

£ evidente que o teatro nao deva ser encarado ape

sem, no entanto, ter percebido que ela lhe era intrinseca.

Machado criticava essa visao ludica do teatro ,

nas como divertimento, mas excluir-lhe esse aspecto ludico 
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que lhe e inerente - e deformar-lhe a visao.

0 critico, porem, valorizava apenas a dramaturgia,

concentrando somente nela as possibilidades de uma renovacao

da arte teatral, o que se explica, ate certo ponto, pelo seu

contexto historic© - cultural, onde comecava a florescer o de-

sejo de se firmar a nossa nacionalidade.

Mas como ela nao tinha elementos para que isso se

desse em nivel do paleo - pois, praticamente, os nossos ato-

res e companhias eram importados, salvo a honrosa excecao de

Joao Caetano - era evidente que os esfor^os dos intelectuais

se voltassem para os nossos dramaturges, como criadores des-

sa nacionalidade, a nivel do texto.

Isso explica, tambem, porque a critica machadiana

vai se voltar muito mais para a analise dos textos dramaturgi-

cos, nao dedicando o mesmo cuidado a analise dos espetaculos

teatrais.

Na sua fun^ao de orientador (proposta pela criti

ca da epoca), Machado tenta mostrar aos dramaturges a importan

cia da forma^ao de urn repertorio nacional, como meio de circu-

la^ao de nossos ideais e de nossas ideias e como forma de afas

tar do meio teatral a figura do tradutor.

Porem, anos mais tarde (1864), ele proprio seria

urn tradutor dramatico. EmbOra de suas traduQoes tenham restado

apenas tres, sabe-se que, de 1864 a 1867, traduziu varias pe-

Qas de Feuillet, Barriere e Plouvier, Beaumarchais, Sardou,

etc.
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Teria entao o nosso critico mudado de opiniao?

£ verdade que sua atividade critica ja nao se de

senvolvia com tanta regularidade, levando-nos a supor urn certo

cansaQO com relacjao ao genero, mas as suas opinioes criticas

nem por isso deveriam ter mudado. Os autores traduzidos por

Machado, sem duvida, enriqueceram, artisticamente, a nossa ba-

gagem dramatica, mas mesmo assim continuariam, suas traduQoes,
inoculando nas veias das plateias brasile iras o sangue de con-

cepQoes estrangeiras. Isso ja nao lhe importaria mais?

Ou a traducao teria sido uma forma encontrada por

Machado para substituir a falta de talento dramatic© que o im-

pedia de ser urn bom dramaturge?

Nao sabemos. Contudo, fica aqui o que e certo - a

pesar de ter criticado a figura do tradutor dramatic©, ele pro

prio se torna urn deles.

0 tradutor dramatico apareceu, no cenario teatral

da epoca, segundo Machado, como conseqtlencia inevitavel do

proprio momento historico literario - "Podiam dar a mao aos ta

lentos que se grupam nos derradeiros degraus a espera de urn

chamado. Nada!". Ele veio suprir a "deficiencia de poetas drama

ticos” que gerou deslocamentos, levando a tantas conseqtlen-

cias no campo da arte teatral.

Artisticamente podemos apontar uma mudan^a no en-

foque da dramaturgia, pois o teatro nao reproduziria entao "a

vida social na esfera da sua localidade". Deixaria, portanto ,

de ser o espelho da sociedade, tai como Machado o concebia.

No seu primeiro texto, ainda embrionario, sobre
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a critica teatral no Brasil - "Ideias Vagas - A Comedia Moder-
na" ja Machado definia o teatro como - espelho da sociedade.

E neste ensaio, posterior aquele, e sob essa mes

ma optica que o analisa.

A metafora, gerada nos principios da critica de

Madame de Sta£l, revela,em nivel estetico, uma visao realis^

ta - a cena deve espelhar a sociedade a nivel social, uma

preocupa^ao com o cunho nacional da dramaturgia; a nivel moral,

implica na transmissao, atraves do modelo refletido, dos valo-

res eticos.

Esteticamente, Machado extrapola dessa optica tea

tral, parece-nos, para uma visao da Arte em geral. Pelo menos

no romance ele tentou se servir do processo do espelhamento.
Tanto assim que quase todos os seus criticos sao unanimes em

dizer que seus romances retratam tipos sociais, salvo alguns

que analisaram sua obra sob urn outro enfoque - como e o caso,

por exemplo, de Roberto Schwarz, de Dirce Cortes Riedel e de

Raymundo Faoro, entre outros - descobrindo nela outras dimen -

soes sociais, poeticas e polltico-sociais, que uma mascara

linguagem tenta, a principio, encobrir.

Ele tentou, tambem no romance, espelhar o homem ,

nao circunscrito a uma sociedade, mas na sua essencia. E o fim

proposto era o mesmo: o moralizador.

So que na narra^ao o processo do espelhamento

trai-se, ampliando-se, multifacetando-se, na ambigtlidade de

imagens refletidas.

0 que nao realizou na linguagem cenica, ele o fez 
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na narrativa, criando atraves dela e com ela uma sucessao de

mascaras superpostas que ampliaram a imagem do real, transfor-

mando-a.

A nivel social, a metafora deixa de existir quan-

do o tradutor dramatico aparece "pois o sangue da civilizaQao,

que se inocula tam bem nas veias do povo pelo teatro, nao desce
a animar o corpo social".

A nivel moral, Machado tenta alertar aos leitores

para a importancia desse espelhamento cenico como "canal de i-

niciaQao " . £ sobre essa importancia que versara grande parte

deste seu ensaio.

Porem o valor educative e a for^a de iniciacao

que Machado ressalta na arte dramatica nao sao novos. A Igreja

ja se preocupara com eles a ponto de proibir, no seculo XVIII,

os espetaculos nas Igrejas e ate em qualquer lugar. E a autori.

dade civil, "tendo em conta o grande valor educative dos espe

taculos e reconhecendo sua necessidade como escola de valor,de

politica, de moral e fidelidade aos soberanos"(7) investia na

construQao de teatros publicos.

Ele tenta acordar a sociedade para a valorizaqao

dessa arte, como meio de inicia^ao.

£ que no tablado os homens veem "a sociedade re-

produzida no espelho fotografico da forma dramatica".

Mesmo que a plateia nao consiga absorver toda

mensagem, com certeza a relacac criada pela visualizacao do

7. CACCIAGLIA, Mario. "0 seculo XVIII" in Pequena Histdria do
Teatro no Brasil. Sao Paulo: T.A. Queiroz. EDUSP, 1986, p. 19.
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outro, que pode ser a nossa propria representagao, gera uma em-
patia tao forte que, na realidade, a linguagem oral passa a urn

segundo piano, pois e apenas urn dos signos da mensagem, que no

caso e o paleo todo.

Essa interagao - palco/plateia - sugerida pela com-

paragao da cena a urn "espelho fotografico" onde se miram os es-

pectadores - e que singularizava, na epoca (depois teriamos o

cinema) esse "canal de iniciagao".

Por isso Machado insiste na proposigao, admoestan-

do seus leitores sobre a importancia nao so do teatro, como do

jornal e da tribuna, meios que sao, todos eles, de iniciagao.

Porem a tribuna e o jornal necessitam de homens

mais letrados, que sejam capazes de deglutir a mensagem. 0 tea
tro mostra, expoe. Da abstragao das ideias da tribuna e do jor

nal para a concretizagao delas: o paleo.

E adverte: 

"No pais em que o jornal, a tribuna e o
teatro tiverem urn desenvolvimento conve
niente as caligens cairao aos olhos das
massas; morrera o privilegio, obra da
noite e da sombra; e as castas superio-
res da sociedade ou rasgarao os seus
pergaminhos ou cairao abragadas com
eles, como em sudarios"..

Ele tenta orientar (ei-lo em sua tarefa de criti-

co) aos que o leem sobre o carater pedagogico da arte dramati-

ca, quando em sua realizagao plena: o paleo.

Indica entao

o espectaior, sriando-se o

da irensaaem- ea sua maior

os aspectos teatrais que

que se poderia chamar da

parte, todos os sentidos

atuam sobre

sinesees ra

comur.gar.do
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dessa experiencia do paleo.

"••- em face do teatro o homem ve, sente,
palpa; esta diante de uma sociedade viva,
que se move, que se levanta, que fala, e
de que cujo composto se deduz a verdade ,
que as massas colhem por meio de inicia -
Qao".

Esca valoriza^ao da cena esta ligada ao aspecto
social. Se o povo nao tem consciencia dessa for^a de iniciacao

de que e dotado o teatro, os poderosos sempre a tiveram, bas-

tando citar a titulo de ilustracao a nossa propria censura. A 

ideologia dos textos dramaticos importava mais a coroa do que

a expressao artistica dos mesmos. £ o medo de que caissem as

"caligens aos olhos das massas".

E Machado passa do ideal para a realidade. As

suas constataQoes sobre o que era o nosso teatro revelam o de-

salento do critico:

"Sem literature dramatica, e com urn tabla
do, regular aqui, e verdade, mas desloca-
do e defeituoso ali e alem, - nao podemos
aspirar a urn grande passo na civiliza^ao.
A arte cumpre assinalar como urn relevo na
historia as aspira^oes eticas do povo - e
aperfeiQoa-las e conduzi-las, para urn re-
sultado de grandiose future".

Temos que concordar com Machado - o nosso teatro

nao existia. 0 que ai estava dominando as cenas brasileiras

nao era fruto da nossa sociedade. Era uma copia retalhada de

outras.

0 critico fecha suas considera^oes sobre a arte

teatral pedindo que haja iniciativa, pcis de todas as causas

por ele apontadas, "a primeira e talvez a unica que maiores e- 
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feitos tern produzido" e a falta de iniciativa.

”0 que e necessario para esse fim?
Iniciativa e mais iniciativa".

4-2.3. "0 Conservatories Dramatico"

£ interessante analisar as ideias de Machado de

Assis sobre o Conservatorio Dramatico Brasileiro, expostas nes

te ensaio de 1859, e compara-las com a sua atua^ao como membro
deste mesmo Conservatorio.

Comeqa falando sobre os fins da instituicao que ,

segundo ele, devem ser dois: "o moral e o intelectual". 0 pri-

meiro procurando corrigir "as feigoes menos decentes das con-

cepQoes dramaticas" e o segundo "analisando e decidindo sobre

o merito literario".

Esses fins refletem o seu modo de pensar a insti-

tuiQao, justificando-a - "com estes alvos urn conservatorio e

mais que util, e necessario" - ao mesmo tempo que revelam a

sua concepcao de Arte, que engloba o aspecto estetico e o edu

cative.

Mas o que era o Conservatorio?

* •Ainda no entender do critico havia urn divorcio en

tre a ideia e o corpo", ou seja, entre os preceitos expostos

por ele - e que de certa forma eram os mesmos de que estavam

imbuidos os cidadaos que propuseram a criaqao do Conserva-
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torio (8) - e os adotados, na pratica, pela instituigao.

Uma analise da atuagao do Conservatorio leva Ma

chado a concluir que a decencia estava apenas ligada a plastici-

dade. Coberto o corpo, ninguem se importava com as ideias.

Os censores nao se preocupavam com os aspectos re

ferentes as "leis do pais, e a religiao"... do Estado.

Quanto ao merito literario, os julgamentos acusam

uma total lacuna. Pudemos correr os olhos sobre alguns, quando

pesquisavamos, na Segao de Manuscritos (B.N.), os pareceres da

dos por Machado de Assis. Sao documentos que atestam, sem duvi.

da, a validade da critica machadiana: poucos comentarios, sem

grande originalidade, que nao revelam nunca o valor estetico

da pega julgada.

Revelam, no entanto, uma Arte a servigo do poder

o que se comprova pela resposta do Imperador a urn oficio que

lhe fora enviado pelo Conservatorio, colocando-se a questao da
censura.

"(...) sendo a sujeigao ao julgamento do
Conservatorio so obrigatoria, quando as
obras censuradas pecarem contra a venera
gao a Nossa Santa Religiao, contra o res
peito devido aos Poderes Politicos da
Nagao e as Autoridades Constituidas, e
contra a guarda da moral, e decencia pu-
blica: nos casos, porem, em que as obras
pecarem contra a castidade da lingua, e
aquela parte que e relative a ortoepia,a
sujeigao so pcde ser voluntaria, devendo
o Conservatorio n'estes dous casos notar
os defeitos, mas nao negar a licenga (. . .) "
(9)

8. Sobre o assunto ver o eapiculo sobre o Censor.
9. Decreto no 425 de 19 de julho de 1845. Collegao das Leis do
Brasil. Typhografia National. Rio de Janeiro. (0 grifo e nos-
so) .
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Este decreto regulamentava/ como se depreende de

sua leitura, a forma de censura a que deviam se submeter os

censores, ou seja, explicitava uma ordem de valores a ser ob-

servada no julgamento da obra dramatica.

Sem duvida que essa ordem, estabelecida pelo Impe

rador, divergia daquela, inicialmente proposta pelos fundado
res do Conservatorio (10).

Infelizmente prevaleceu o decreto do Imperador

descaracterizando a censura de seu principal papel: todo julga

mento devia embasar-se na ideologia da Coroa.

0 Conservatorio mascarava uma forma instituciona-

lizada de censura do poder e nao da Arte. Essa nossa visao do

papel desempenhado pelos censores resultou de uma analise fei-
ta por Sonia Salomao Khede, dos pareceres dados por eles, das

normas de censura estabelecidas e de todo o contexto histori.

co-social, onde esses fatos aconteceram (11).

Se, no entanto, a referida analista p6de avaliar

a epoca criticada atraves dos dados do seu contexto, Machado ,

como critico, sofreu a limita^ao imposta pelo seu. Percebeu a

penas o desenfoque da censura do polo artistico:

"Julgar de uma composi^ao pelo que toca
as ofensas feitas a moral, as leis e a
religiao, nao e discutir-lhe o merito
puramente literario, no pensamento cria
dor, na construcao cenica, no desenho
dos caracteres, na disposiqao das figu-
ras, no Jogo da lingua.
Na segunda hipotese ha mister de conhe-
cimentos mais amplos, e conhecimentos
tais que possam legitimar uma magistra-
tura intelectual. Na primeira, como dis^
se, basta apenas meia duzia de vestais

10. 0 estudo desses documentos se enccnzra no capitulo refe-
rente ao Censor.
11. KHEDE, Sonia S. Censores de Pincene e Gr~vata: Dois Mo-
mentcs de Censura Teatral no Brasil. Rio: Ccdacri, 1981.
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e duas ou tres daquelas fidalgas devo-
tas do rei de Mafra. Estava preenchido
o fim.
Julgar do valor literario de uma compo
sigao, e exercer uma fungao civilizado
ra, ao mesmo, tempo gue praticar urn, di_
reito do espirito, e tomar um carater
menos vassalo, e de mais iniciativa e
deliberagao."

A critica machadiana condiciorava-se, assim, as

possibilidades de respostas criadas pelo seu contexto histori-

co-cultural.

Desta maneira nao lhe passou desapercebida nem

a inutilidade da agao de um conservatorio de tai forma consti-

tuido, nem a imutabilidade de suas normas. Uma olhada para

tras, na historia, o fez constatar que, passados catorze anos

da data do decreto imperial, que impunha a associagao as re-

gras de censura, nenhuma atitude havia sido tomada por parte

dos censores para a alteragao das mesmas.

Dai sua consideragao sobre a "organizagao atual

do Conservatorio” que "viciado na primitive nao tern ainda uma
formula e um firn mais razoavel com as aspiragoes do teatro e

com o censo comuns".

Dai tambem a critica a permanencia dos mesmos es-

tatutos, que mais eram um obstaculo a Arte, do que uma maneira

de promove-la:

”(...) o Conservatorio em vez de se
constituir um corpo deliberative,tor-
na-se uma simples maquina, instrumen-
to comum, nao sem acao, que traga os
seu juizos sobre as linhas implaca -
veis de um estaauto que lhe serve de
normat

A rescosta im^era-iva aos problemas levantados
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"...facam dessa sacristia de igreja urn Tribunal de censura"

caracteriza a sua critica como militante e o critico, como um
orientador, que impele a mudancas - "ampliando as atribui^oes

desse corpo" - que indica caminhos - "dando-lhe um carater mais

serio, outros direitos mais iniciadores".

0 fecho do ensaio revela a postura critica machadi

ana:

’’Em materia de arte eu nao conhe^o sus
cetibilidades nem interesses. Emanci -
pern o espirito, hao de respeitar-lhe
as decisoes".

Em 1862, o autor da frase se torna censor desse

Conservatorio que ele, tao veementemente, chamara de "sacristia

de igreja".

Seria, agora, o censor, tao emancipado em seus jui.

zos, quanto o fora, enquanto critico, em 1859? E seus pareceres

refletiriam a postura critica preconizada por ele no ensaio so-

bre o Conservatorio Dramatico?

De critico a censor. Vale reproduzir a compara^ao

com a fabula, feita por Joel Pontes:

"Machado termina o folhetim comparando
o Conservatorio a uma sacristia de i-
greja. £ que as uvas estavam verdes...
Convidado a participar dele, submeteu-
se a tudo - poderiamos dizer que virou
vestal ou sacristao - deu consciencio-
sos pareceres, proibiu e permitiu espe
taculos, sempre coerente com seus prin
cipios morais. 0 problema da censura
em si, como limitacao da liberdade de
pensamento, nao o preocupou". (12)

12. PCNTES, Joel. "Apresenta^ao" in Machado de Assis. Teatro.
Rio de Janeiro; Agir, 1968. p. 7.
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Dizer que as uvas estavam verdes parece-nos atri-

buir a Machado uma atitude interesseira de atacar para conquis^

tar que nao seria muito do seu feitio.

Preferimos ver na sua atitude o mascaramento do
critico. Ele faz parte da engrenagem e, se numa primeira vis

ta d’olhos, se assemelha a urn acomodado censor de entao, um

estudo mais cauteloso de seus pareceres revela o critico mili-
tante que sempre foi. A consciencia critica com que formulou

seus pareceres, a analise dos aspectos literarios, lingtlisti -

cos e dramaturgicos atestam um trabalho que muito tern a ver

com as suas ideias, expostas neste ensaio, sobre o que deveria

ser julgar uma peca.

A leitura de seus pareceres - capitulo referente

ao censor - deixa entrever o cuidado de quern se preocupa com

aspectos outros que nao os da Coroa.

Foi fiel as proposicoes colocadas, pois em alguns

pareceres chegou mesmo a se insurgir contra os estatutos, que

criticara em seu ensaio sobre a instituicao.

Joel Pontes aponta como sua principal falha o nao
se ter preocupado Machado com a censura enquanto forma de limi.

ta^ao da liberdade de pensamento.

Nao seria o caso aqui de recorrermos, novamente ,

ao contexto historico-social?

Teria Machado encontradc, nele, a enuncia^ao para

o problema e condi^oes para formular uma resposta?

Na realidade, havia urn 7 censuras: o da Co-
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roa, o da instituigao, que ate certo ponto reproduzia o ante

rior; e o dos censores, que deveria reproduzir os outros dois.

Machado, com certeza, optou pela sua censura...

Comparadas - a sua atuacao como censor (1862/1864)

e as suas ideias sobre o Conservatorio (1859) - encontramos

mais a coerencia de suas colocacoes, da teoria a pratica , 

do que uma contradiQao delas.

£ precise nao esquecer que Machado tem sempre du-

as faces - a que se apresenta ao publico: comportada, social e

profissionalmente bem posta, capaz de enganar nao so a leito -

res comuns, como a criticos, e a outra, mais real, que ri e

sorri de nossos enganos, numa atitude bem machadiana, de ludi-
brio constante.

A essa outra e preciso perseguir, para encontrar

posiQoes, atitudes, comportamentos reveladores de urn trabalho

intelectual constante, ainda que submerso, e que para alguns

justificaria a grande mudan^a do escritor da primeira para a

segunda fase de sua carreira literaria.

E nos nos perguntamos: - Esta tao decantada mudan

<ja nao seria apenas o imergir da outra face, ate entao oculta?

Se como critico atacou o conservatorio, na fungao

de censor, ele nao o fez. Continuou, porem, essa sua atividade,

em outras direQoes, sob outras mascaras, passando da critica

literaria para a social.

Mascarava-se o critico em romancista.
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4.2.4. A Critica de Folhetim

4.2.4.1. Espetaculos

Expostas as suas "Ideias sobre o Teatro", Machado

passa da teoria a pratica com as criticas aos espetaculos tea-
trais apresentados ao publico do Rio de Janeiro, no periodo de

onze de setembro de 1859 a primeiro de Janeiro de 1860.

Ocupa, como "critico de folhetim" ou "cronista

dos fatos teatrais", como ele mesmo se alcunha, a secao "Revis^

ta dos Teatros" do jornal Q Espelho.

Galante de Sousa, na Cronologia de Machado de As-

sis, publicada pela Revista do Livro, na edi^ao comemorativa

do cinqtientenario da morte de Machado de Assis (nQ 11 - se

tembro - 1958), a pagina 145, assim se refere a esse primeiro

posto oficial ocupado pelo critico:

"1859 - setembro, 4 - Inicio da publica
Qao de 0 Espelho, revista de F. Eleute-
rio de Sousa. 0 periodico viveu ate IQ
de Janeiro de 1860. Foi ali que,apare -'
ceu, pela primeira vez, colabora^ao de
Machado de Assis, com carater obrigato-
rio; alem de outros trabalhos litera-
rios/ redigiu a critica teatral, chamada
entao "Revista de Teatros". Sua colabo-
racao comeca e finda com o periodico."

A primeira critica teatral de Machado sai a onze

de setembro, portanto oito dias apos o primeiro numero; no en-

tanto, a afirmativa de Galante e exata quando se refere a data

do encerramento do jornal, que e a mesma da publicacao da ulVi

ma critica teatral machadiana, IQ de Janeiro oe LS6C.
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Encontramos, na Biblioteca Nacional, referenda a

esse periodic©, no Folhetim do Jornal do Comercio - A Semana-,

com data de cinco de setembro de 1859 (nQ 246):

"Ontem apareceu o primeiro numero de um
novo jornal consagrado a literature ame
na.
E uma revista semanal que tem por titu-
lo 0 Espelho e cujo redator em chefe, o
Sr. F. Eleuterio de Souza, ja era apre-
ciado pelo seu talento".

Sao feitas outras observances, nao pertinentes ao

nosso estudo, mas nada e dito sobre a participaQao de Machado

de Assis. Fica claro, como ja foi transcrito acima, que a re

vista era de "literature amena", e o proprio folhetinista, ao

se referir ao jornal, pede que as "senhoras fluminenses" sejam

suas madrinhas.

Tais colocacoes nos levam a inferir que as criti-

cas teatrais escritas por Machado, nessa revista, deveriam a-

tender ao gosto desse publico e que nao lhe seria licito, por-

tanto, aprofundar muito suas analises, pois o que os leitores,

principalmente as leitoras, esperavam eram comentarios superfi.

ciais sobre os espetaculos da epoca.

0 proprio Machado o confirma: "Nao fa^o analise

profunda; nem pretendo especializar defeitos".

Levava, porem, a serio, a sua atividade critica -

"La estive no posto oficial que me confere o cargo de cronis -

ta" - mesmo quando as petjas nao lhe agradam - "Assim nao foi

por simples gosto que fui assistir ao Cativo de Fez (...) .Duas
foram as razoes que la me levaram: o meu dever de cronista ,

(...)" - ou quando o excessive ealer o castiga fisicamente

"Acima dos furores da estacao e das minnas tendencies orien- 
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tais esta o dever, o implacavel dever de relatar os fatos do

teatro".

E proprio do carater machadiano esse cumprimento

do dever, como e do seu estilo a leve ironia com que a ela se

refere - "Talvez nao me conhecam, mas e facil; urn cronista e
reconhecido entre urn povo de cabecas. Eu entao cheiro a folhe-

tim a duas leguas de distancia".

Era a critica da epoca, a do folhetim, ber^o, sem

duvida, da critica teatral vindoura, mais seria, feita com urn

maior embasamento teorico e mais centrada na analise do espeta

culo do que a de entao.

Embora, semanal e constante, essa atividade crit_i

ca folhetinesca teve pouca dura^ao, limitando-se a urn breve

lapso da historia do espetaculo no Brasil - 11 - setembro

1859 a 01 de Janeiro de 1860 (13) - e restringindo-se ao que

ocorria na Capital do Imperio.

0 repertorio (14) analisado por Machado era com
post© de dramas (22), comedias (17), comedia-drama (1), trage-

dia (1), cenas (2), ilustrando, a diversidade dos espetaculos

criticados, a alternancia dos generos levados a cena carioca.

Para bem avaliar essas cronicas, pareceu-nos in-

dispensavel recorrermos a uma fonte primaria, os jornais , da

epoca, para conhecimento do repertorio apresentado pelos tea-

tros do Rio de Janeiro, nesse mesmo periodo.

13. Vide anexo II.
14. Vide anexo III.
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Pudemos consultar apenas o Jornal do Comercio, u-
nico periodico microfilmado desse ano, que mantinha uma coluna

diaria, intitulada Teatros - que variava de tamanho de acordo

com o dia da semana - e onde eram publicados os anuncios dos

espetaculos que estavam ou entrariam em cartaz no Alcazar Li
rico, no Fluminense, no Santa Tereza, no Sao Pedro de Alcantara, no

Sao Januario, no Ginasio Dramatico e, algumas vezes, no Gina -

sio do Botafogo.

No entanto, o universe teatral do cronista limi -

tou-se apenas a tres dessas casas de espetaculo - apenas qua-

tro vezes se refere ao Lirico - que existiam na epoca, no Rio

de Janeiro - o Sao Januario, o Sao Pedro de Alcantara e o Gina

sio Dramatico - merecedoras que foram da atengao constante do
criti.co durante a sua atividade (15) .

0 levantamento da programatjao teatral da semana

na qual Machado inicia o seu oficio de critico nos permitiu

formar um painel do teatro da epoca, uma vez que os titulos

das pecas ja caracterizavam, de certa forma, o repertorio de

cada um deles.

0 do Alcazar Lirico - La Fille Terrible (vaudeviJL

le) - e o do Lirico Fluminense - Os Martires (opera) - estao

mais voltados para a musica, embora no primeiro sempre houves-

se um vaudeville, uma comedia em um ato encerrando o espetacu

lo. Na programa^ao da primeira semana de setembro, a que esta-

mos nos referindo, antecedendo a pe^a La Fille Terrible, havia

uma apresenta^ao de concerto e aria comica.

15. Vide anexo IV.
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Machado, porem, afirma, varias vezes, em suas cro

nicas, o quanto lhe desagrada esse tipo de espetaculo no qual

predomina a baixa comedia, razao, talvez, pela qual, nao se

referisse a eles em seus comentarios do folhetim. No entanto ,

nao deixa de mencionar as apresenta^oes musicals mais importan

tes que tiveram lugar no Lirico Fluminense, como Os Martires ,

Lombardos, a Academia Vocal e Instrumental, o Trovador.

As programaQoes do Santa Tereza - Jocelyn ou 0

Marinheiro da Martinica e Destes Ha Poucos - e do Sao Janua-

rio - 0 Deserter Frances e A Corda Sensivel - nao chegam a ter

grande relevancia na cena carioca, pois sao teatros menores,

dos quais, so ao ultimo faz Machado mengao em suas cronicas.

0 repertorio, porem, do Sao Pedro de Alcantara

0 Naufragio da Meduza - e do Ginasio Dramatico - 0 Asno Morto-

e que definira, realmente, a atividade teatral do momento.

Dessa programaQao apresentada, Machado se refers

em sua cronica, apenas a pe^a em cartaz no Ginasio Dramatico -

0 Asno Morto - uma obra romantica, excepcionalmente apresenta

da nos palcos do Ginasio e com a qual abre a sua atividade de
critico teatral. 0 comentario a obra, parece contudo, prender-

se mais ao teatro do que propriamente ao texto, tendo a peeja

recebido a sua atenqao, sem duvida, pelo local onde se deu a

sua representa^ao.

Os dados que encontramos em nossa pesquisa sobre

esse periodo do teatro carioca justificam o destaque dado por

Machado, em suas criticas, a esses dies seatros, uma vez que

representavam tendencies dramaticacmmantes no tablado da

epoca: as pecas do Sao Pedro de Alcactara, com o empresario
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Joao Caetano, a frente, pertenciam, no mais das vezes "a ve-

Iha escola", enquanto que as do Ginasio Dramatico - renovador

da cena teatral, com Emile Doux - pertenciam ao realismo, ou

a "nova escola", no dizer de Machado.

Esses dois teatros foram, sem duvida, marcos da

cena carioca da epoca.

Em 1855, considerado o ano do nascimento do tea -

tro realista brasileiro, e inaugurado o Teatro Ginasio Dramati.

co, antigo Sao Francisco de Paula, a 12 de abril, com a repre-

sentacao, pela companhia formada por Joaquim Heliodoro e Maria

Velluti, da pe<?a 0 Primo da California, de Joaquim Manuel de

Macedo, dirigida pelo frances Emile Doux, que deu ao novo tea
tro uma caracteristica decisive.

Segundo Mario Cacciaglia, em sua Pequena Histdria

do Teatro no Brasil, o nome do teatro foi dado pelo empresario

Joaquim Heliodoro, "lembrando o Gymnase de Paris, reino incon-

teste do repertorio realista frances", mas adverte:

"£ precise dizer que esse teatro fre-
qtientemente tinha de novo apenas as rou
pas dos atores, sob as quais ainda per-
manecia o velho drama servido com ou-
tros molhos".

Diverse, contudo, e a opiniao expressa por Macha

do em 1859, quando o Ginasio ja tinha de vida, quatro anos:

"0 pequeno teatro, o primeiro da capi
tal, esteve efetivamente arraiado de no
vas galas e custosas lou^anias.
£ urn livro para escrever, e eu o lembro
aqui a qualquer pena em disponibilidade>
as noites do Ginasio.
Em sua vida laboriosa ele nos tern dado
horas aoraziveis, acontecimentos nota -
veis para a arte. Iniciou ao publico da
capital, entac sufocado na poeira do ro 
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mantismo, a nova transformagao da arte
- que invadia entao a esfera social.
Nao faltaram desejos de levar a foguej.
ra da expia^ao esse novo Huss. Mas ele
venceu, porque levantava acima das vis^
tas especulativas o dogma das concep -
Qoes modernas.
Efetivamente marcou uma nova era na ar
te.
As criaQoes fastidiosas de uma escola
de transicao cairam entao para uma pe-
quena parte do publico. 0 resto que
nao se quis converter as maximas dos
novos huguenotes, la caminha embalado
nas emogoes fulminantes de uma peripe-
cia de punhal.
Deus o tenha por la".

E a deduzir pelas suas cronicas o teatro, embo-

ra pequeno, nas suas dimensoes, como varias vezes afirma o

critico, ocupava urn grande espa^o na cena teatral fluminense .

Atrizes vinham de outros estados - "sabado passado houve uma

estreia tambem, a da Sra. Isabel do Rio Grande - ou de outros

parses - "... como estreia da Sra. Eugenia Infanta da Camara ,

mandada a contratar a Portugal, pela empresa daquele teatro" -

para ali representarem, numa demonstra^ao evidente da importan

cia granjeada pelo Ginasio nos meios artisticos da epoca.

Para Machado, essas estreias alem de aumentarem
"gradualmente no espirito do publico" o prestigio do teatro re

velam uma preocupacao empresarial que vai alem do momento pre

sente "- com urn pessoal numeroso, nao se recusa a aumenta-lo

em proveito de seu future" - abrindo perspectives para novas

encenaQoes, contribuindo para urn melhoramento da cena nacio-

nal.

No entanto o proprio Machado se refers a "algumas

apreensoes levantadas ha algum tempo acerca da decadencia da

quele uequeno teatro". Mas em seguida acrescenra ’crerc que

estao completamente destruidas com as freqttentes aquisisees,de 
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que se enriquece aquela jovem e inteligente corporacao”.

£ evidente o seu entusiasmo por essa casa de espe

taculos. E ele o reafirma sempre ao longo de suas apreciaQoes,

diretamente, na critica a decoragao, por exemplo, do drama

Probidade, por nao acha-la a "altura da importancia do Ginasicv

como pessoal, como repertorio e como publico” - ou, indireta -

mente, pelo espa^o que lhe destina, em suas cronicas, aos co-

mentarios das pecas ali representadas.

Dos quarenta e seis pe<?as (16) citadas por Macha

do em suas criticas, nem todas receberam a mesma atencao. De

algumas ficamos sabendo apenas o titulo - Chins Conspiradores

e Pedro Espanhol de outras, pequenas referencias - Anjo Ma

ria, Anjo e Demonic, A Torre de Londres, Vinte e Nove.

Do total, vinte e tres pecjas foram representadas

no Teatro Ginasio Dramatico (17), incluindo-se nesse numero a
peca Mae, de Jose de Alencar, posteriormente relacionada junto

a esses textos, embora pertencendo a "Revista Dramatica", pois

encontramos nessa critica as mesmas caracteristicas de analise

das anteriores.

Nem todas, porem, sao exemplos do espirito que de

veria dominar o paleo do Ginasio, pois se o realismo, a partir

de 1855, dominava nos palcos fluminenses, o romantismo ainda 

repontava em cena, algumas vezes.

Essa invasao, vez por outra da dramartugia roman

16. Vide anexo II.
17. Vide anexo V.
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tica nos dominios da realista e sublinhada por Machado logo em 

sua primeira critica:

"0 Asno Morto pertence a escola romanti-
ca e foi ousado pisando a cena (18) em
que tem reinado a escola realista”.

Nessa mesma aprecia^ao ele se define partidario da
nova estetica.

"Pertenco a esta ultima (a escola realis_
ta) por mais sensata, mais natural, e
de mais iniciativa moralizadora e civili.
zadora". (19)

Em conseqtiencia dessa definicao as peQas romanti -

cas encontraram a resistencia, ou, por que nao afirmar o pre-

conceito do critico revelado nestas suas palavras:

"Assim nao foi por simples gosto que fui
assistir ao Cativo de Fez, fantasia ro-
mantica representada em Sao Pedro. Duas
foram as razoes que la me levaram: o meu
dever de cronista, e a curiosidade de
ver a Sra. Ludovina da Costa. (...) A
Sra. Ludovina esta no caso de Augusto,
compensa os desvarios da velha escola;
(...) se assim nao fosse, o que iria eu
la ver? 0 Cativo? urn drama inconsistent^
inverossimilhante, com todos os defeitos
da escola e sem uma so das suas bele-
zas " .

18. A referenda a cena pode ser encarada no sentido amplo - a
escola realista reinava nos palcos brasileiros, ou, no restri-
to, referindo-se, entao, Machado, especificamente ao teatro on
de a pe^a era encenada - 0 Ginasio Dramatico, reduto cenico da
dramaturgia realista.

19. £ bem verdade que a leitura de suas pe^as nao confirma es-
sa assertiva machadiana. 0 que ele conseguiu imprimir nelas,
sem duvida, foi o carater moralizador, mas sem o necessario
"elan" dramatico, que encontramos, por exemplo, em cenas de
D. Casmurro, como se pode verificar em nossa disserta^ao de
Mestrado - 0 Teatro Oculto^na Ficqao Narrativa de Machado de
Assis: 0 Caso da Adulterapao de -urn Adulterio.
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Tenta, porem, enquanto critico, manter a dignidade

do oficio, buscando alguma objetividade em sens julgamentos,co

mo por exemplo, na ja citada apreciacao do Asno Morto:

"Contudo nao posso deixar de reconhecer no
drama de_sabado passado urn belo trabalho
em relacao a escola a que pertence."

Embora partidario da nova escola - como era denomi.

nado o realismo entao, contrapondo-se a velha escola, o roman-

tismo - Machado tern como mira principal em suas criticas desse

periodo (e talvez em todas!) a Arte, como forma de expressao

do social e com urn firn educative aliando as classicas posiQoes

criticas de Horacio as novas ideias vindas da Franca. Esse en-

foque mais abrangente, maior, poderiamos dizer, do fenomeno ar

tistico, lhe permitira nao empobrecer sua visao critica em bi-

tolamentos esteticos.

E no ano seguinte (1860), ao iniciar a colaboragao

na "Revista Dramatica", reformula sua posicao:

"As minhas opinioes sobre o teatro sao e-
cleticas em absoluto. Nao subscrevo, em
sua totalidade, as maximas da escola rea-
lista, nem aceito, em toda a sua plenitude^
a escola das abstragoes romanticas; admito
e aplaudo o drama como forma absoluta do
teatro, mas nem por isso condeno as cenas
admiraveis de Corneille e de Racine".

Comparadas as duas afirmativas percebemos uma mu-

danca de atitude: o critico ja nao se posiciona so a favor do

realismo, nem se opoe totalmente ao romantismo. Da urn passo

alem, nao se restringe mais as escolas, mas se prende ao gene-

ro dramatic© em si.

A imparcialidade que ele tanto buscou coir: i.^rrr.a

para seus juizos - "Protesto desde ja uma severa lopirci 
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de de que nao pretendo afastar-me uma virgula" - ia tomando o

lugar deixado pelas primeiras colocacoes, nascidas mais do en-

tusiasmo com que abragara a bandeira da escola realista.

E e sob esse entusiasmo que o critico julga as

peQas encenadas no Teatro Ginasio.

Ja dissemos que o repertorio nao reflete, em sua

totalidade, a proposta artistica do Teatro e o proprio Macha

do nos adverte quanto a isso, na critica a comedia Duas Primas,

de Scribe, em traduQao de Eugenia Camara:

A comedia nao esta absolut amente no espiri.
to do Ginasio, mas constitui urn doce ama -
vel nessa ceia da arte, em que, como diz
urn critico moderno, Shakespeare da a comer
e a beber a sua carne e o seu sangue".

Parece, porem, que o que importava aqui era o dra

maturge, pois Machado inicia a critica tecendo elogios a Scri

be :

"Ha na moderna literatura dramatica uma ca
beca onde a faculdade produtiva levantou-
se ate Calderon o poeta, e ate Dumas o ro-
mancista: e Scribe. Scribe e uma figura es
plendida na galeria da arte moderna; e, pa
rodiando a frase de urn escritor distinto ,'
nao e urn dramaturge, e urn teatro. Nao e
como formula habitual que se diz teatro
Scribe; ele vale urn repertorio. Medi a di£
tancia desde Os Contos da Rainha da Navar
ra ate aos Primeiros ©mores, e vede que
literatura copiosa! que veia abundante!que
teatro esplendido! - mas nao se detem mui-
to na apreciacao da pe<;a em si. 0 que diz
sobre a comedia caracteriza o proprio esti_
lo de Scribe - "uma trama elaborada, cuida
dosamente maquinada e limpidamente resolvT
da, na qual uma intriga progride de forma
tao macia quanto uma maquina bem lubrifi -
cada". (20)

20. GASSNER, John. Mestres do Teatro. F. S. Paulo; Perspecti-
va/EDUSP, 1974. p. 402.
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£ o que encontramos em Duas Primas, traduqao de

La Comtesse de Toneau, "uma aventura da corte dissoluta e intri_

gante de Luis XV”. Com estes dados - uma amante real (Du Barry)

~ um namorado derrotado (Conde de Lauzun) - um desejo de vingan

Qa e uma menina do povo - Scribe ”grupou cenas, talhou dialogos,

e enfeitou uma comedia espirituosa”.

Ao contrario da opiniao machadiana - Scribe e uma

figura esplendida na galeria da arte do seculo XIX, Gassner diz que
"0 nome Scribe transformou-se em sinonimo de dramaturgia ordina

ria". Entre as duas apreciacoes ha, sem duvida, a acao do tem

po. Uma, contemporanea ao dramaturge, expressa a impressao do

momento; a outra, o julgamento da posteridade.

Apesar da admira^ao pelo dramaturgo, Machado dira,

na critica a outra composi^ao fora do espirito do Ginasio - A

Vendedora de Perus:

"E uma intriga da corte como as
Duas Primas; peca, porem, por ter
os vicios desta sem lhe ter as vir
tudes; tern o aparato, mas como me-
recimento cenico a diferen^a e em
seu desfavor".

De uma maneira geral nao o agradam as comedias

basta lembrar do texto sobre a "Comedia Moderna" - e a elas nao
dedica muito do seu tempo. Quanto as representa^oes no Teatro

Ginasio (21) nesse periodo, Machado faz laconicos comentarios -

"espirituoso disparate que tern agradado muito" (22) ou "A come-

21. Vide Anexo V.
22. Vide Anexo VI, p. 14.
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dia e linda e pequena, cheia de espirito e movimento" (23) -

que nao ultrapassam o aspect© ludico das composiqoes.

Chega, as vezes, a sintetica apreciacao - "Linda
comedia" - falando de Quero e Nao Quero - ou quando nao, seu

julgamento revela o pouco apreco em que tern o genero como re-

presentagao - considera Um Lobo no Mar apenas "um belo passa-

tempo" ou a comedia Meu Nariz, Meus Olhos, Minha Boca, "uma

das mais chistosas produqoes do gosto frances", como uma "bela

distracao", o que nao condiz com a sua visao da Arte Teatral -

e como dramaturgia, pois refere-se a Um Bernardo em Dois Volu

mes com estas palavras "Comedia feita para rir, cujo firn preen

che completamente. 0 autor nao teve decerto inten^ao de uma

obra literaria".

So uma excecao entre as onze pe$as criticadas

As Mulheres Terriveis. E o critico revela nesta analise toda

a sua imparcialidade: nao lhe atrai o genero comico, mas ante
uma comedia bem construida, ei-lo a aplaudi-la.

da:

Dos comentarios laconicos passa a analise detalha

"A mais notavel e a comedia em tres
atos do teatro moderno frances, As
mulheres terriveis. £ uma das mais
delicadas e espirituosas composi^oes
que conheQo; chistosa sem ser burles^
ca, frisante sem ser imoral. Um dese
nho completo de caracteres; uma re
produce graciosa de fatos que se
dao na vida social; mao de mestre no
desenvolvimento do dialogo e da atjao,
sem cenas de luxo, sem lances super-
fluos e trincados (...)".

23. Vide Anexo VI. p. 38.
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E o cronista continua a narrar o entrecho da co
media (24), cuja "agao nasce de uma indiscrigao" passando de

pots a representacao propriamente dita, a qual nos reportare -

mos ao tratar dos atores. 0 que nos importa aqui e o fecho da

critica - fi destas produQoes que o publico precisa; o espiri-

to das massas nao as rejeita, abraca-as" - revelador da cons-

ciencia e do carater pedagogico com que o critico exercia o

seu oficio.

Duas outras comedias completam o repertorio anali_

sado por Machado. Trata-se de composiQao do dramaturge Jose

Romano, a quern o critico ve com grande reserva. Uma delas, Mi
guel, o Torneiro, e uma imita^ao do trances, que alem de

nao ter "originalidade" se apresenta com "galicismos de vocabu

lo e de fras'e". Nada mais e dito a respeito da pe^a. A

outra, Feio de Corpo, Bonito n'Alma, apesar de original, nao

merece elogios - "Escrita debaixo de urn sentimento liberal, e

com inten^ao filosofica, nem assim o Sr. Jose Romano conseguiu

fazer uma obra completa. Adivinha-se a substancia, mas a forma

e mesquinha demais para satisfazer a critica".

Comparando a ideia capital da comedia - revelar a

beleza da alma na deformidade do corpo - com a do Corcunda de

Notre Dame, Machado estabelece paralelo entre Antonio e Quasi-

modo:
/

"Antonio e o Quasimodo menos a figura
epica; entre o ferreiro e o sineiro
de Notre Dame ha urn largo espaQO?aque

24. Vide Anexo, VI, p. 12.
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le tem a verdade; este tem mais ain-
da, tem a grandeza". (...)
"Ha uma coisa ainda que separa Anto
nio do sineiro de V. Hugo, mas que o
separa levantando-o, na aprecia^ao
moral. Antonio e bonito n’alma por
urn sentiment© de amizade, por uma
confraternizacao de operario. Se a
gratidao embeleza Quasimodo e urn pa-
gamento de service, uma divida de de
dica^ao. Antonie e pelo desinteresse
que se eleva, pela fraternidade da
bigorna. Avantaja-se mais".

E conclui:

"Estas observances nao servem de cri
tica. Jose Romano nao pretendeu fa-
zer urn Quasimodo do seu Antonio, e
por conseqtlencia o seu valor esta a
par da sua composicao".

Transcrevemos a compara^ao feita pelo cronista

porque sentimos nela uma leve ironia. 0 cotejo entre urn e ou-

tro personagem nos sugeriu, embora nao venha explicitada como

na pega anterior, uma imita^ao da obra de Vitor Hugo, que, no

entanto, nao chega a bom termo. Se a ideia serviu-lhe de base,

o autor nao soube bem adequa-la a forma dramatica.

Parece-nos que Jose Romano, segundo as opinioes

criticas de Machado, nao se saiu bem em nenhum genero dramati-
co e e o que constataremos quando passarmos ao estudo das pe-

Qas encenadas no Teatro Sao Pedro.

Comentadas as comedias que compuseram parte do re

pertorio do Teatro Ginasio, voltamo-nos para os dramas, cue

deveriam, em principio, pertencerem todos a escola realista, a

tendendo assim ao estilo do teatro.

Ja sabemos que isso nao aconteceu, e cue a pri-

meira critica teatral de Machado aborda essa queszlc 
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rir”se a Uni Asno Morto ele toca exatamente neste ponto: a inva
sao da dramaturgia romSntica na cena realista, e como partida-

rio que e dessa ultima, ve com restri^ao os dramas romanticos,

sem contudo perder a objetividade de sens julgamentos. Pouca
coisa mais e acrescentada a analise do drama. Machado faz um

resumo da pe^a (25) e conclui com uma observa^ao na qual mais

uma vez se evidencia a sua postura anti-romantica:

"Tudo se regosija, e o drama romantico
em todo o seu correr - acaba numa at-
mosfera profunda de romantismo".

A Machado, sem duvida, nao agrada o estilo roman

tico. E e o que ele principalmente critica em Rafael (26) de

Ernesto Biester - "Como estilo, e lirico demais; mesmo a suar
lirismo por todos os poros; uma sucessao de odes, coruscante

de figuras. Ha trechos, em que a situa^ao pede mais concisao ,

mais lisura, mais nettete, na frase, mas onde a firmeza da

a^ao se perde em chuva super-abundante de imagens. Revela-se a

qui o autor pouco cuidadoso, que so procura o efeito, arredan-

do-se assim da inten^ao primitiva, que nao lhe negarei, de uma

pintura mais verossimil de caracteres".

Como se pode deduzir da observa^ao feita nem to-

das as pe^as encenadas no Ginasio primavam por levar a bandei-

ra da renova^ao. Entre essas composicoes, podemos colocar ain-

da o drama Valentina (27), em quatro atos, que tambem nao mere

ce o aplauso do critico. £ mais uma pecja que em nada contribui

para o melhoramento do nosso teatro. Machado nem cita o autor.
£ verdade que essa falha encontra explicate facil no tipo

25. Vide Anexo VI. p- 1.
26. Vide Anexo VI, p- 16.
27. Vide Anexo VI, p- 21-22
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de critica feita por ele - a de folhetim. As pe^as eram comen-

tadas logo apos serem representadas o que mantinha vivos na

lembranga de todos os leitores, dados referentes a peca, como

o nome do autor, os atores, a data da representaQao, e outros.

Isso justifica-lhes a ausencia em muitas das criticas por nos
analisadas.

Falando sobre o texto, o critico diz que "nao e

completo, e apenas um grupo de belezas atadas a esmo". E cont_i

nua a sua aprecia^ao sobre a construgao dramatica da pe^a:

"Conhece-se atraves das cenas uma
pintura carregada de caracteres, um
descarnado de sentimentos, talvez
pungente demais. 0 poeta, na apre
cia^ao moral da a^ao tomada, esque-
ceu-se das exigencias da forma, e a
face plastica nao satisfaz plenamen
te o publico."

So uma palavra de animacao nos chega do critico,

quase a encerrar o seu comentario - "Drama intimo, se perde na

incorrecao da forma ganha no contraste palpitante dos caracte-

res. Ha cenas, ha lances verdadeiramente dramaticos. A apari -

Qao do menino afogado, quando os dois esposos estavam em luta

intima de paixao, e de mestre: o filho vem reconciliar duas

almas que se desprendiam. 0 sangue de ambos vinha dizer: - nao

se podem separar, eu sou o elo que os prende".

Porem, se as pe^as representadas no Ginasio, a

que referimos ate agora, embora pertencendo a generos diversos,

tiveram em comum, o nao pertecerem ao ideal preconizado pelo

teatro, outras, do repertorio, muito se aproximaram dele.

fi o caso dos dramas Probidade (28) e Dois Mun-

28. Vide anexo VI, p. 14.
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_os (29), de Cesar de Lacerda, que abordam temas sociais.

Segundo a cronica, Probidade foi urn grande suces-
so - "Ainda uma enchente! Aquele drama caiu no gosto do publi

co que o aplaude sempre" - o mesmo acontecendo com Dois Mundos
- "Foi levado ainda uma vez no Ginasio, e ainda uma vez alcan-

qou da plateia os aplausos srgnificativos de um duplo instinto
moral e social".

Realmente, o drama em dois atos e urn prologo ma

ritime, A Probidade, alcan^ou, segundo os periodicos da epoca,

enorme exito. Por exemplo, o Jornal do Comercio, do dia nove

de outubro de 1859 traz o anuncio do drama, que ja se encontra
va na sua 56^ representa^ao e a cronica de Machado, de 16 de

outubro, e posterior a esse numero! Ainda em novembro, dia de-

zoito, ele se encontra em cartaz no Teatro Ginasio.

Na critica a representacao de Dois Mundos, Macha

do estabelece, a partir do "elemento democratico", que, para

ele, "e uma proeminencia em algumas das composigoes de Cesar 

de Lacerda", urn paralelo entre a referida pe^a e Probidade:

"... o primeiro ato da Probidade, e os
tres atos dos Dois Mundos parecem ate£
tar a favor da assercao. Na Probidade
e uma criatura ideal, Henrique Soares,
protestanto contra as superioridades o
brigadas, e o talento honesto menosca-
bado em proveito da parvoice; nos Dois
Mundos e urn paralelo frisante entre a
aristrocracia e a classe infima, entre
o salao e a oficina; entre a casaca e
a blouse, entre a luva e o martelo. To
da a vantagem fica ao mundo das pobre-
zas honestas. (...)
E fecha a sua critica com urn comentario sucinto

sobre o texto do drama:

29. Vide Anexo VI, p. 34-35.
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"Todos conhecem os Dois Mundos; e inu
til narrar as cenas que levam esse poe
ta - operario ao pe de uma beleza alti
va que so abandona com o ridiculo na
cara e a dor no coracao".

Nao e mais longa a sua apreciapao sobre Probidade
- "£ um belo drama, menos o monologo do judeu Jaco" - e chega

ate a preferir Luis a ele - "Todavia falemos franco, depois do

Luis do Cibrao, nao sei que acho na Probidade".

0 tema das duas peqas se volta para o social - o

grande enfoque da epoca - so que a julga- pela analise de am-

bas, Luis t de acordo com o juizo expresso pelo critico, conse-

gue atingir a perfeipao na forma e na ideia.

De autoria de Ernesto Cibrao, o drama, "moderno",

como o classifica Machado, e "uma dupla profissao de fe: a

artistica e a social".

Fruto da dramaturgia realista, o drama enfoca um

problema social - "a luta do peao e do nobre; o antagonismo

do coraqao e da sociedade".

E reafirmando uma postura ja adotada em suas "I-

deias sobre o Teatro -I-, ”... a arte nao deve desvairar-se no

doido infinite das concepqoes ideais, mas identificar-se com

o fundo das massas", ele aponta na composiqao de Cibrao essa

"identificaqao", essa preocupacao com os problemas sociais

"Nao sao ideias novas, mas sao sempre ideias bem queridas das

massas" - que, segundo ele, a arte teatral deveria expressar

com o fim de corrigir.

£ a sua visao realista, a que ja nos referimos an

teriormente (30), de que a cena deve espelhar a sociedade para que

30. Veja-se a parte referente a "ideias sobre o Teatro" (I e II).
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possa haver intera^ao entre o tablado e a plateia, nascendo 

dal a realizagao plena da arte teatral.

A teoria proposta em seu ensaio, adquire o refe
renda*  da pratica, pois, ao encerrar o folhetim sobre a peca o

que ele destaca e o "aplauso do publico", resposta sonora a

mensagem do tablado: "Esta e a minha opiniao, isto e, a opi-

niao do publico que aplaudiu freneticamente o jovem poeta".

Para o critico, o publico era o "termometro" da

arte teatral, e isto nos leva a considerar a pe^a de Ernesto

Cibrao, na epoca, um dos grandes sucessos do tablado do Gina-

sio.

Embora Machado, como partidario do realismo, se

entusiasmasse pelos aspectos sociais abordados por essa drama

turgia, nao se descuidava, contudo, da fei<?ao artistica do 

texto.

Entre outras qualidades que salienta na obra

(31), diz que "os caracteres que movem a acao estao bem repro

duzidos" e que "concepQoes como estas nao morrem".

Referindo-se, especificamente, ao autor do drama,

diz que as qualidades apontadas na pe<?a o "levam a crer e es-

perar no Sr. Cibrao um dramaturgo de future e nomeada"; cren-

Qa e espera que nao foram em vao, pois, em julho de 1871, na

"Semana Ilustrada", volta a comentar um outro drama do jovem
dramaturgo portugues - Pecadora e Mae - com elogios que con-

firmam a sua previsao, sobre o autor de Luis.

31. Vide Anexo VI, p- 8-9.
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Outro drama do repertorio do Ginasio Dramatico a
despertar o entusiasmo do critico, e 0 Romance de Um Mogo Po~

bre, de Octave Feuillet, urn dos grandes dramaturgos da epoca.

ComeQa pelo elogio da traducao feita ”por uma das

penas mais elegantes e corretas da imprensa diaria", passando

depois ao comentario da pe^a em si, que consldera urn dos "mais

notaveis dramas do moderno teatro frances".

Pelo breve resumo (32) que faz do enredo podemos

perceber que a composi^ao o entusiasma por pertencer a drama -

turgia realista e encerrar uma bela li^ao de moral.

Cita ainda, na critica, a titulo de orienta^ao do

gosto do publico, digamos, o sucesso do drama em Paris - "fre-

neticamente aplaudido nas 150 representacoes consecutivas que

teve" - local de onde nos vinham os modelos para a nossa drama

turgia.

Nao tao enfatico e o seu comentario sobre Abel e

Cairn (33), de Mendes Leal. Aponta alguns senoes - como o desfe

cho prolongado - que, no entanto, nao chegam a desmerecer a

obra. 0 tra^o a ser valorizado e o do individuo - Cairn - simbo

lizando a sociedade: "A sociedade tern sido efetivamente o Cairn

do talento".

Na sua avalia^ao critica "urn dos melhores do re

pertorio" e A Honra de Uma Familia, "excelente por todas as

faces".

32. Vide Anexo VI, p. 37.
33. Vide Anexo VI, p. 20-21.
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Pela descri^ao que Machado faz do drama (34) -

tanto da parte formal - "Depois os cinco atos que decorrem sao

uma serie continuada de cenas, importantes todas, de um acaba-

mento completo, como a^ao, como dialog©, como estilo, como sen

timento"- como do contend© - "A luta dos sentimentos e das con-

veniencias sociais, tudo se encontra tao bem, tao perfeitamen-

te se chocam" - e da perfei^ao com que e composta a "scene a

faire" -" que a a^ao caminha sempre interessante desde a pri-

meira cena ate a ultima que e uma verdadeira chave de ouro" -

podemos concluir que nos encontramos diante de uma pe<ja modelo

da dramaturgia realista, o que justifica a admira^ao com que

Machado inicia a cronica sobre este espetaculo - 'Que drama, ama-
~ - *vel leitora! - tao pouco comum nos seus comentarios cnticos ,

feitos sempre em linguaqem tao comedida.

Esta pe<;a, considerada por Machado, uma das melho

res, completa o repertorio das pe^as que, representadas no Gi-

nasio Dramatico, foram criticadas por Machado, em sua coluna

"Revista dos Teatros" do jornal 0 Espelho. Nao obstante, resol

vemos incluir, aqui, o seu primeiro trabalho como colaborador

da "Revista Dramatica" do Diario do Rio de Janeiro - a critica

sobre o drama nacional, Mae, de autoria de um dos nossos maio-

res dramaturges da epoca, Jose de Alencar - por manter o mes-

mo estilo dos anteriores, talvez pela proximidade temporal - a

sua ultima critica na "Revista dos teatros" data de IQ de ja-

neiro de 1860 e a cronica sobre o drama alencariano e de 29

de marQO do mesmo ano.

Mae (35), foi, sem duvida, uma das representa^oes

34. Vide Anexo VI, p.7~
35. Vide Anexo VI, p.43-46.
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que marcaram o. paleo brasileiro da epoca. Escrita por seu gran

de amigo, Alencar, a quem Machado tanto admirava, dedicou a

pe^a atengao especial.

Drama realista que, colocando no paleo urn dos
mais pungentes problemas sociais do Brasil - a escravidao -

concretizava urn dos grandes anseios da nascente dramaturgia -

pe^as com assunto nacional.

E e, sem duvida, a este aspecto que o critico da

destaque em sua cronica - "praticou as regras e as prescribes

da arte sem dispensar as sutilezas da cor local" - sem deixar,

contudo, de ressaltar os dotes do grande dramaturge - "os lan

ces sao preparados com essa logica dramatica a que nao podem

atingir as vistas curtas".

Ao resumir a pe^a, Machado caracteriza as princi

pals personagens envolvidas na trama e indica os momentos dra-

maticos mais importantes da obra.

Para ele, "o drama e de urn acabado perfeito, e

foi uma agradavel surpresa para os descrentes da arte nacio

nal".

Preso ao momento historico cultural em que vivia,

nao lhe porcebeu o critico a cria^ao idealizada da escrava

simbolo mais de mae do que de cor - deixando-se impressionar

por ver em cena urn tema nacional, imbuido que estava pela luta

em favor de uma literatura voltada para assuntos nossos.

Alias, esse foi urn dos pecados dos nossos reman -

cistas e dramaturgos desse periodo - tratar o Indio e o escra-

vo — duas realidades da nossa sociedade - sem a devida varossi
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milhanQa. Idealizaram-nos, colorindo o esboQO realista, com os 

tons do subjetivismo romantico.

Alencar nao fugiu a regra, embora nao se possa ne

gar-lhe as qualidades de bom dramaturge que Machado apontou no

amigo, nem o sucesso da pe^a em questao.

0 Teatro de Sao Pedro ocupou tambem, nos folhe

tins da "Revista dos Teatros", lugar de destaque, senao pelo

repertorio, pela importancia historico-cultural desta casa de

espetaculo na vida do Rio de Janeiro.

0 proprio cronista afirmaria "0 teatro Sao Pedro

e o grande teatro nacional..."

Construido, em 1813, por sugestao e empenho de

D. Joao VI, recebeu-lhe o nome: Real Teatro de Sao Joao. Mas

um incendio o destruiria em 1824; reconstruido, em 1826, pas-

sou a chamar-se de Teatro de Sao Pedro, em homenagem a D. Pe

dro I. Em 1831, com a sua abdica^ao, tornar-se-ia Teatro Cons

titucional Fluminense. Em 1838, volta a chamar-se Sao Pedro

de Alcantara, continuando sua atribulada historia ate 1928,

quando foi demolido, para dar lugar a outra casa de espetacu-

los, o Teatro Joao Caetano.

0 nome, sem duvida, justifica-se pela liga^ao que

teve o ator com o Teatro de Sao Pedro, imprimindo-lhe, inclusi
ve, no periodo abrangido pela critica de Machado, uma tenden -

dramatica oposta, podemos dizer, a do Teatro Ginasio.

0 repertorio (36) criticado por Machado comprova

essa tendencia que nao lhe agradava, a ele, que pedia renova -

36. Vide Anexo V.
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Qao para o tablado nacional: no folhetim sobre o polemico

drama 0 Sineiro de Sao Paulo, ele expressa esse desagrado: "0
gue deploro deste ja e a tendencia arqueologica de p6r a luz

da atualidade essas composiQoes-mumias, regalo de antepassa -

dos infantes, que mediam o merito dramatic© de uma pe^a pe-

lo numero dos abalos nervosos. Nao entro agora em considera -

Qoes sobre o teatro de S. Pedro; pouco espa^o me dao. As que

devia fazer, creio que deixo entrever nestas poucas palavras

que expendi. Amor ao trabalho e coragem de dedica^ao. Se nao

for essa uma norma de vida, aquele tablado historic©, em vez

de colher louro capitolinos, ver-se-a exposto a classifica^ao

pouco decente de hospital de invalidos. Nao lhe desejo essa

posicao".

Criticar essa tendencia, era, no entanto, cri-

ticar o proprio Joao Caetano, o qual e julgado, nas cronicas,
como empresario e como a tor.

Poucos sao os comentarios feitos por Machado

sobre o desempenho de Joao Caetano. Como muitos de sua epoca,

nao deixou de lhe reconhecer o talento:

"Aprecio o Sr. Joao Caetano, conheco a
sua posigao brilhante na galeria drama-
tica de nossa terra. Artista dotado de
urn raro talento, escreveu muitas das
mais belas paginas da arte. Havia nele
vigorosa iniciativa a esperar".

como tambem nao deixou de lhe apontar os defeitos:

"Nao nego, nao poderei negar o talento
do Sr. Joao Caetano; seria desmentido
cruelmente pelos fatos. Mas tambem nao
lhe calo os defeitos. Ele os tern, e de
via desprender-se deles. No Sineiro de
Sao Paulo, esses defeitos se revelaram
mais uma vez. Ha frases bonitas, cenas
tccantes, mas ha em compensa^ao verda -
(^eijras nodoas que mal assentam na arte
e no artista".
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Embora nao participasse do credo dramatic© que

o ator professava, manteve a imparcialidade, a que tanto se
propusera como critico, nas suas aprecia^oes sobre Joao Caeta-
no.

Um exemplo e o comentario feito a peca Simao ou

o Velho Cabo-de-Esquadra (37), no qual tece elogios a atuacao

do artista, chegando mesmo a considera-lo "eminent© nos ulti-

mos quatro atos". E continua:

"No primeiro, notei-lhe maneiras e ges-
tos menos rudes para urn soldado, queria
mais exatidao na pintura da individual!.
dade; e urn cabo de esquadra, ainda que
tivesse saido de urn salao, sempre e urn
soldado; o campo de batalha transfor
ma o individuo. Todavia o artista re-
montou-se no segundo ato. Aqui o con
trast© e de urn belo efeito. A alegria e
a chufa do campo de batalha tornou-se
em abatimento e tristeza. 0 mundo e per
feito; ha expressoes, emoQoes bem dese-
nhadas; e a frase acional e precisa,sim
pies, eloqtiente".

Essa opiniao expressa por Machado assemelha-se

a do diretor de Institute de Surdos-Mudos, Dr. E. Huet, que

levara os seus alunos ao teatro:

"Meus discipulos me pediram para vos
oferecer urn bouquet e nisso convim com
o mais indizivel prazer. Eles vos tern
tanto melhor compreendido quanto a mimi.
ca natural e a sua linguagem nativa. Eu
mesmo dela me sirvo para lhes dar a in-
teligenica dos sinais combinados que
servem a sua instruQao; alem disso, eu
tive o cuidado de os fazer conhecer o
drama que foi representado. Segundo a
opiniao de meus discipulos, vos vos mos
trastes arrebatado pela naturalidade
com que representastes, pela verdade de
vossa mimica e ainda pelo patetico.Quan
to a mim, eles sao bons juizes na mate
ria. Eu so vos digo uma palavra: achei-
vos sublime".

37. Vide anexo, VI, p. 21.
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Esse cotejo evidencia que o critico julgara com
isen^ao o bom trabalho feito por Joao Caetano, nao permitindo

que tendencies proprias o impedissem de ser imparcial em sua

aprecia^ao.

Para melhor avaliarmos esses julgamentos, era

precise, ao menos, coahecermos o enredo da pega que, segundo De

cio de Almeida Prado, foi "escrita para explorar os dons mimi -

cos de Frederick Lemaitre, ja principiando a envelhecer e com
dificuldades de dieqao devido a falta de bons dentes".

"0 papel era o de urn infeliz que emude-
cera diante de emoQao fortissima. unica
testemunha de crime revestido de mons-
truosidade, nao o podia denunciar por
lhe ter faltado a palavra e nao saber
escrever - situa^ao caracteristica de
melodrama, resolvida nas ultimas cenas,
evidentemente, com a recuperaqao da fa-
la e o castigo dos culpados".

Quanto a Nova Castro (38) e 0 Sineiro de Sao

Paulo (39), duas outras interpretacoes suas, pouca coisa fica-

mos sabendo, atraves dos comentarios de Machado: da primeira

nos diz que "e uma antiga tragedia" e da segunda que "e urn dra.

ma, velho na forma e no fundo, pautado sobre os preceitos de

uma escola decaida, limpo totalmente de merito literario".

£ a posi^ao do critico, que ja se declarara par

tidario do realism© que se refirma nesses seus juizos. A mesma

que o orientara em seu pedido ao empresario Joao Caetano, na

sua cronica sobre a Nova Castro, para que este renove o reper-

torio do Teatro Sao Pedro, entao sob sua dire^ao:

38. Vide Anexo VI, p. 13.
39. Vide Anexo VI, p. 18.
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"Desejo, como desejam os que protesta
ram contra a velha religiao da arte,
que debaixo de sua mao poderosa a pla.
teia de seu teatro eduque e tome uma
outra face, uma nova diregao; ela se
converteria decerto as suas ideias e
nao oscilaria entre as composiQoes-mu
mias^que desfilam simultaneas em pro-
cissao pelo seu tablado. Seria a cupu
la do seu Capitolio. As ben^aos da re
forma lhes cobririam a cabega; e as
maldicoes dos fosseis, se os houves-
sem, nao lhes fariam mal nenhum".

Para Machado o tablado devia ser visto sempre co

mo uma maneira de se educar o povo, moral e artisticamente. Sem

duvida e essa sua visao que embasa o pedido feito ao empresario

Joao Caetano.

Machado, porem, nao faz nenhuma referenda a par

ticipaQao de Joao Caetano em 0 Cativo de Fez (40), afirmando

que apenas dois motivos o levaram a assistir a pe^a: "o dever

de cronista e a curiosidade de ver a Sra. Ludovina da Costa”.

Comenta o trabalho da artista dizendo que ela e

todo o drama: todo o mais pessoal, e for^a dizer, nem lhe apa-

nha os voos".

Na obra Joao Caetano, de Decio de Almeida Prado,

encontramos referenda a pe^a e a interpreta^ao do ator, alem

de outras informacoes sobre o drama de Antonio Joaquim da Silva

Abranches, "premiado pelo Conservatorio de Arte Dramatica de

Lsiboa e que teve a sua obra de celebridade, sendo represented^

no Brasil, pelo menos ate 1859, quando Machado de Assis classi-

ficou-o de ’fantasia romantica’, de ’drama inconsistente e in-

verossimilhante, com todos os defeitos da escola e sem uma so

de suas belezas’- A situa^ao dramatica e a mesma do Frei Luis:o 

40. Vide Anexo VI, p. 37.
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marido que ressurge da Africa com a esposa casada pela segunda

vez. Mas Silva Abranches abusa de todos os recursos que Garret,

escrevendo depois dele, fez questao de deixar de lado: impreca.

Goes, ameagas, intrigas e contra-intrigas, desafio, prisoes si.
gilosas, mortes espetaculares".

Na cronica em que trata da peca, Machado reafir

ma os seus pressupostos criticos:

"A leitora sabe que o classic© nao e o
meu forte; aplaudo-lhe os bravos bons,
mas nao o aceito como forma util ao se
culo. Digo forma util, porque eu tenho
a arte pela arte, mas a arte como a to
ma Hugo, missao social, missao nacio -
nal e missao humana."

Tambem na sua primeira cronica, sobre 0 Asno

Morto, embora se confesse realista, julga-o como urn bom traba-
Iho da escola romantica, o que implica na imparcialidade de

suas avaliacoes.

Mais tarde ele reforcaria, na abertura da "Re -

vista Dramatica", essa sua postura ecletica - julgando de cada

escola o que ela possa ter de bom - nao mais radicalizando, co

mo na primeira cronica citada, a sua filiacao estetica.

Essa apreciacao que faz do espetaculo, queremos

salientar, e uma das poucas em que Machado comenta, alem do

drama principal, uma outra peca que complementa a representa -

Qao: assim, alem da breve referenda a aria pelo Sr. Marti -

nho - "uma futilidade, futilmente desempenhada" - tambem alude

a comedia Dez Contos de Papelotes (41), original brasilei-

ro por ... tres estrelas.

Machado nao a julga "digna de um publico ilus

41. Vide Anexo VI, p.p- 32-33.



239

trado" e tanto lhe e aversa a comedia que prefere faltar ao

dever - ele que e tao conscio dele - de historiar o teat.ro a

continuar a comentar o texto. Mesmo assim dedica urn bom espa-

qo a critica — nada animadora - do espetaculo.

Pelo anuncio estampado no Jornal do Comercio de

3 de dezembro de 1859, ficamos saoendo que e uma pega em um

ato, com os seguintes personagens: Bento, Belchior - Sr. Barbo
sa; Alexandre, escrevente de cartorio - Sr. Lisboa; Inocencio

Beleza - Sr. Martinho e Rosa, orfa - Sra. Elisa - e cuja agao

se passa no Rio de Janeiro.

Lendo a cronica sobre a representagao e preci

se lembrar-mo-nos de que o critico nao apreciava este tipo

de composigoes que, para ele, denegria a arte teatral, porque

tinha como firn unico o divertimento do publico.

A programagao do Teatro de Sao Pedro, caracteri.

zava-se a epoca, por constantes representagoes em beneficio

deste ou daquele artista. £ o caso do drama Susana (42) ou

A Predigao Realizada, uma tradugao do trances - como a maioria

das pegas - apresentado em beneficio da Sra. Ludovina Soares

da Costa.

Para o critico, o arcabougo de Susana reproduz

o estereotipo dramatico da epoca, tanto na forma - "oito qua-

dros vazados em lugares comuns" - quanto no tema - "velho e

conhecido" - uma aldea feliz, que entra no mundo, e que depois

volta aos caros penates onde um desfecho moral absolve o autor

e a plateia".

42. Vide Anexo VI, p. 14-15.

teat.ro
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No seu julgamento a composiQao nao vale nem co-
mo passatempo.

£ precise, no entanto, ressalvarmos que as compo

siloes teatrais, eram compostas, mais de obras desse tipo - tao

do agrado do publico - do que por uma dramaturgia, como a idea

lizada por Machado.

Ainda no Sao Pedro, mais tres obras ilustrariam

tai tese - 0 Escravo Fiel (43), Pedro Espanhol e Chins Conspi-

radores - todas de Carlos Antonio Cordeiro, "infatigavel autor

teatral nos intervalos das atividades juridicas." (44)

Ao referir-se a O Escravo Fiel, drama abolicio-

nista, Decio de Almeida Prado diz ter sido o seu autor, Carlos

Antonio Cordeiro, urn dos poucos dramaturges da epoca, que, em-
bora mediocre, mereceu a prote^ao do empresario do Teatro Sao

Pedro, Joao Caetano, o que explicaria a apresentacao de pepas

tao fracas, naquele paleo.

Torna-se necessario tambem nao perdermos de vi_s

ta o conjunto, pois enquanto a critica condenava certas obras

o publico as aplaudia.

0 proprio Machado, em sua apreciacao sobre o

drama, cujo texto "nao (lhe) parece ter urn direito a estima do

corpo literario", ainda que ressalte "as tendencies liberals

do autor" e "alguma coisa de nacional que ha" no mesmo, nao

esconde a reacao do publico - tao diverse da sua - "0 drama foi

coberto de aplausos e seu autor chamado freneticamente a ce-

na" - concluindo que para o autor "e quanto basta para satisfa

43. Vide Anexo VI, p. 38-41.
44. PRADO, Decio de Almeida. Joao Caetano; o Ator,
rio, o Repertorio. S. Paulo: Perspective. 1972. p. 

o Empresa-
135.
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zer o trabalho de longas noites e laboriosos dias".

Mais uma vez o gosto do publico nao se coaduna

com o julgamento do critico e da critica — pois para Salvador

de Mendonca, "tanto o drama como as duas comediazinhas que lhe

serviam de complement©, Pedro Espanhol e Chins Conspirador,nao

passariam, literalmente, de "imundicies" literaria (45) - es-

pelhando, esse desencontro de opinioes, o que Machado tantas

vezes afirmara em seus folhetins - era precise educar as pla-

teias.

Machado nao e tao radical em seus ataques e pro

cura, na analise do drama, indicar os pontos que mereceriam

maiores cuidados. A leitura da critica nos leva a tomar a posi.

Qao do cronista, tao logicos sao seus argumentos.

Ate a colocacao sobre a linguagem usada pela

personagem do negro parece-nos muito bem apreciada. Cabe, no

entanto, uma pergunta: ao analisar 0 Demonio Familiar, de Alen

car, nao teria o critico percebido a mesma falha?

£ bem possivel que, embora nao possamos classi-
ficar a sua critica de tendenciosa, Machado nao examinasse as

obras do amigo, com os mesmos olhos.

Ainda ilustrando essas composiejoes mais do agra

do do publico do que da critica temos as obras de Jose Romano.

0 autor de Erro e Amor (46) ja era uma figura

conhecida no tablado carioca, sendo suas pe^as encenadas tan

to no Ginasio Dramatic© - Feio de Corpo, Bonito d'alma - e -

Miguel, o Torneiro (traduQao) - como no Sao Januario - Vinte

45. Idem, p. 136.
46. Vide Anexo VI, p. 22-25.
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— Nove compondo, com as de Macedo, Cibrao, Novais, Biester, o

pequeno repertorio das composiQoes nacionais criticadas por
Machado de Assis, nesse periodo (1859/1860).

Souza Bastos, Na Carteira do Artista, assim se
refere a figura do dramaturge: "Foi por muito tempo moda dizer

mal das peQas de Jose Romano; mas o que e verdade, e que o pu

blico estimava-o, as suas obras faziam belas carreiras e com

elas as empresas enchiam os seus cofres. E Jose Romano escre-

veu em todos os generos, desde a cangoneta a magica, desde a

farsa ao alto drama" (47).

E o que deduzimos da leitura da cronica machadi.
ana sobre o drama e que nem o critico, nem a critica da epoca,

aplaudiam as peQas de Jose Romano. Dedica-lhe, Machado, uma a-

tencao especial, mas para apontar os defeitos que encontrara

no espetaculo - varies - que o levam a concluir que Erro e

Amor nao e urn drama, e uma galeria de cenas desconchavadas,que

provam evidentemente a incapacidade do Sr. Jose Romano, como

dramaturgo. Tanto a concepQao como a forma, sao urn parto labo-

rioso e exiguo de mal pensadas noites e lucubraQoes".

A julgar das duas posiqoes, parece-nos, mais

uma vez, constatarmos uma distancia entre o gosto do publico e

o ideal dramatic© dos intelectuaxs da epoca. De fato as peQas

do dramaturgo deviam ser do agrado do povo, pois o Jornal do

Comercio do ano de 1859, do dia 30 de outubro, ja trazia uma

nota, informando que "Acha-se em ensaio o drama do Sr. Jose Ro

mano, Erro e Amor". A doze de novembro, no mesmo jornal, outra

nota dava noticias do drama: "Prepara-se para subir a cena,

47. SOUSA, Bastos. Carteira do Artista. Lisboa: Antiga Casa
Bertrand. 1898. pp. 213-214.
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quarta feira, 16 do corrente, o novo drama em 3 atos, original

portugues do Sr. Jose Romano, Erro e Amor.

Os dois primeiros atos sao passados na cidade
do Porto e o ultimo em uma aldeia proxima a Estremoz.

0 cenario e novo e pintado pelo cenografo o Sr.

Tassani Ferdinandi; o vestuario e da atualidade. ”E no jornal

do dia 15, encontramos o anuncio da estreia da pe<ja no dia 17:

© Amer

drama em tres atos, original portugues do
Sr. Jose Romano, ornado de musica, compos
to e ensaiado por M. Prospert Fleuriet.

Personagens

0 Marques de Vila Velha - Sr. Florindo
A Marquesa, sua mulher - Sra. Adelaide
Ricardo de Faria, jogador - Sr. Lisboa
amigo do marques
Alfredo Sr. Amoedo
Firmino criados do marques Sr. Martinho
Ritinha Sr^ Ricciolini

Camponeses
A a^ao e passada na atualidade, o^primeiro
e o segundo atos em casa do marques, na ci
dade do Porto, e o terceiro n'uma aldeia,
ao pe de Estremoz. 0 cenario e todo novo.”

Nao eram todas as pecas que vinham com anuncios

tao detalhados; sem duvida o gosto do publico imperava nesse

particular tambem. 0 que constatamos, ainda, e que o espa^o da

do pela imprensa ao drama, vem reforqar a opiniao de Souza Bas

tos de que, embora a critica nao considerasse, na epoca, Jose

Romano, urn bom dramaturge, o povo o considerava.

Machado mesmo cita essa postura da critica: ”A

critica seria nao pode encontrar naquela producao o cumprimen-

to dos preceitos da plastica; as cenas seguem-se, mas nao se

encadeiam; nao se prepara a a^ao; no firn de cada dialogo o es-

pectador repete aquela frase: Qu'est-ce que cela prouve? a
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quoi bon cela? (...),

Nao podemos deixar de assinalar que o critico

estampa neste trecho urn publico refinado, idealizado por ele,

tanto quanto a dramaturgia, que se preocupa com a arte, com

o espetaculo, ao mesmo nivel do cronista, que fala em francos

(embora fosse comum a epoca, nao deveria se-lo tanto) e que,

ao inves de pa rticipar, de sentir somente a representacao, se

poe a analisa-la e questiona-la em termos artisticos.

Sem duvida, para o critico era dificil aceitar

o gosto dramatico do povo, por isso usava tao freqtientemente o

seu oficio para orientar, para educar, para apurar esse gostc^

mesmo constatando, inumeras vezes, a inutilidade desse esfor

qo.

Algumas peqas, no entanto - como e o caso de

Maes Arrependidas (48) - vinham animar a sua espinhosa missao

de julgar a nossa nascente dramaturgia, fortemente influencia-

da pela francesa, nao certamente, no que tinha de melhor, mas

no que mais agradava ao povo - Minha Sobrinha e Meu Urso(49) e

Cabelos de Minha Mulher (50) - como, por exemplo essas come

dias importadas de la.

Sobre Maes Arrependidas, encontramos o anunciQ

no Jornal do Comercio, de 30 de novembro de 1859, da sua re-

presentacao, a 2 de dezembro, no Teatro Sao Pedro, o qual es-

tampava, alem dos nomes dos personagens outras informacoes so

48. Vide Anexo VI, pp. 28 a 32.
49. Vide Anexo VI, p. 6.

Sobre essa comedia encontramos o seguinte no Jornal do Co-
mercio dos dias 8 e 9 de setembro: "Representa-se-a a nova co
media em 3 atos, ornada de musica, original de Claiwille e De
Frascatti, traduzida pelo Sr. Goncalves Braga, intitulada Mi
nha Sobrinha e Meu Urso".
50. Vide Anexo VI, p. 5.
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bre a pe^a. ”0 drama em quatro atos por M. Feliciano Maillefi^L

le, e traduzido livremente do francos pelo Sr. Lessa Paranhos,

As Maes Arrependidas

Personagens
Regis, conde de Plonzastel - Sr. Florindo
Platao, conde de Rovenkine - Sr. Pedro Joaquim
Joana, condessa de Rovenkine - Sra. Ludovina
Cecilia de Rovenkine, sua filha - Elisa
Rosa Marquis, modista - Adelaide
Artur Marquis, seu filho marques
de Laverdao Sr. Amoedo
0 barao Smoloff Sr. Azevedo
Um criado Sr. Timoteo
Uma criada Sra. Ricardina
Um despenseiro Sr. Pedro Montani

Convidados
A aQao passa-se em Paris, em 1856, na rua
do Rivoli. 0 drama e ensaiado e metido em
cena pelo Sr. Joao Caetano. 0 cenario e
todo novo. 0 vestuario e da atualidade.

Machado, ao comentar o espetaculo, nao cita o

nome do tradutor, mas elogia-lhe o trabalho, o que comprova,

mais uma vez, a imparcialidade do critico, uma vez que a figu

re de Lessa Paranhos nao era muito apreciada nem por ele nem

pela intelectualidade da epoca.

0 drama, pelo resumo que dele faz o cronista,co

loca no tablado urn problema social, ocasionado pela "question

d1argent", que culmina com a morte de Artur, a qual Machado

critica por parecer-lhe desnecessaria "... nao sei qual o moti

ve por que da esse remate a sua pe<;a; nao quero crer que pre -

tendesse manifestar assim a superioridade do barao sobre a ca-

saca do filho da modista. Deve conhecer a indole do seculo”.

0 rroblema tern suas raizes nas maes - dai o no

me da pe<;a - que ao firn, se refugiam em urn convento, numa ati 

tude mais de drama romantico do que realista.
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Pelos comentarios machadianos, no entanto, a o-

bra apresenta trechos - como os do terceiro ato - que sao mui-

to bem construidos, principalmente no que se refere as ideias

ali defendidas.

0 que temos a lamentar e que essas composi^oes,

sao, como esta, na sua maioria, traduQoes do francos e nao pro

duQoes nacionais. Excegao feita a algumas, como e o caso de

Cobe (51), drama indianista, em verso, do dramaturge Joaquim

Manuel de Macedo, escrito provavelmente em 1852 e so levado a

cena no dia 7 de setembro de 1859, no Sao Pedro de Alcantara.

0 anuncio, para essa apresenta^ao, foi estampa-

da no Jornal do Comercio, do dia 6 do mesmo mes e ano:

"Drama de cinco atos, original brasileiro
do Sr. Dr. Joaquim Manuel de Macedo, inti^
tulado

COBfi
Denomina^ao dos Atos

IQ A praguejadora
2Q A escolha do confidante
3Q 0 sarau
4Q 0 Anjo da morte
5Q Cobe por Branco

Personagens
Agassamu - Sra. Ludovina
Dna. Branca - Sra. Adelaide
Valentina - Sra. Ricciolini
Cobe - Sr. Florindo
D. Rodrigo - Sr. Gusmao
D. Gil da Cunha - Sr. Amoedo
D. Fuas - Sr. G.L. Azevedo
Terminara o espetaculo o novo drama em 1 ato,
apropriado ao dia, original brasileiro do mesmo
Sr. Dr. J.M. de Macedo, denominado

Amor e Patria
Personagens - (segue-se uma lista de nomes)
Senhoras, cavalheiros e povo.
A acao passa-se no dia 15 de setembro de 1982.

Machado, no entanto, ao referir-se ao espetacu-

51. Vide Anexo VI, p. 4-5.
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lo, como era de seu costume, nao faz alusao ao segundo drama,

que complementa a sessao artistica.

Na aprecia^ao de Sabato Magaldi, "Cobe, que da
titulo ao drama, representa a idealizacao romantica da nobre-

za indigena, espezinhada, nos tempos colonials pelo conquista

dor portugues".

A peQa, pareceu-nos, ser uma mescla de drama

romantico - pelo assunto de tragedia neoclassica - pela di-

visao em cinco atos e por estar escrita em decassilabos bran

cos com leves tons de drama moderno - pela revolta contra
a autoridade paterna absoluta e contra a sujeicao da mulher -,

com algumas circunstancias quase melodramaticas, como as cenas

da morte do Indio, entre outras.

Machado, na critica que faz ao espetaculo, con

sidera, embora nao lhe agrade o genero, o unico adequado ao

assunto:

"Um pincel adequado traqou com talen-
to os caracteres, desenhou a situa^acv
e no meio de grandes belezas chegou a
um desfecho sanguinolento, nada con-
forme com o gosto dramatico moderno ,
mas de certo o unico, que reclamava
a situa^ao".

Mais uma vez imperava a pondera^ao e o bom sen

se do cronista no julgamento das representatives • As considera-

Qoes sobre o drama sao poucas e circunscrevem—se ao texto,mais

nada. Em 24 de abril de 1866, o critico publica na "Semana Li-

teraria” um estudo sobre o drama, no qual aponta suas qualida-

des e seus def emos.

A analise e mais literaria, do que cenica, se

podemos nos expressar assim, pois se atem unicamente ao _extQ, 

a construe5c des pars anagens a coerencia deles, ao movimento
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De todas as peQas analisadas por Machado, nesse
curto interval© de tempo (1859/1860), tanto as encenadas no Gi_

nasio, no Sao Januario, como as do Sao Pedro, apenas Code mere

ceu-lhe mais tarde, um estudo tao apurado.

Com ela encerramos o repertorio do lealro Sao

Pedro, excetuando-se o dr am a Jocelyn ou Marinheiro de Martini-

ca (52), em cinco atos, sobre o qual Machado nada diz porque

"e um drama conhecido, nada a dizer de novo”, referindo-se ape

nas as interpretaQoes do Sr. Florindo, da Sra. Ludovina e da

Sra. Teresa Soares.

As pe^as desse Teatro, estudadas por Machado,

estao, como vimos, diretamente ligadas ao empresario Joao Gae

tano, de tendencia dramatica oposta a de Machado de Assis, sen
do natural pois que o repertorio do Sao Pedro nao tivesse mere

cido do critico nem grandes louvores, nem demoradas aprecia-

Qoes, ressalvando-se, contudo, que enquanto "cronista dos fa-

tos teatrais”, ele nao tenha faltado ao seu dever de assistir

aos espetaculos que la eram levados e de comenta-los com • a

mesma isenQao de animo que procurou manter sempre nesse ofi-

cio.

Poucas foram as peQas (53), levadas a cena no

Sao Januario, que mereceram a atenQao de Machado de Assis. Ex-

plica-se o fato pelo proprio teatro, que, na epoca, ocupava

pouco espaQO na cena carioca.

52. Vide Anexo VI, p. 10.
53. Vide Anexo V.
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Martins Pena, em 1847, assim se refere ao Tea-

tro Sao Januario, em Os Folhetins:

"Passando-se a companhia lirica francesa
do imundo Teatro Sao Januario para o de
S. Francisco deu acertado passo. Deixava
urn pardieiro por urn teatro elegante(...)"
(54)

Nas cronicas, porem, a visao que Machado nos

passa dessa casa de espetaculos e mais animadora, simpatica

ate, embora saliente aquilo que a pesquisa nos anuncios tea-
trais dos jornais da epoca e os seus proprios textos ja ha-

viam atestado - ela esta a parte do grande borburinho teatral,

centrado evidentemente no Ginasio e no Sao Pedro.

"Ja tern ido ao velho teatrinho de Sao Ja
nuario? fi uma pequena companhia de aspira
Qoes modestas que se vai desenvolvendo,
bem arredada de seus companheiros.
Na tarde de domingo ha la a sua pequena
sessao artistica da qual os espectadores
saem plenamente satisfeitos. Nao estranhe
leitora; os poucos elementos da companhia
postos em a^ao e desenvolvimento pelo ta-
lento reconhecido do empresario, e pela
boa vontade de todos, caminham perfeita -
mente, e aquelas tendencies balbuciantes
nao saem imprudentes e inoportunas da es-
fera das primeiras praticas (...) Trate o
talentoso empresario da boa escolha do re
pertorio, da aquisi^ao de vocacoes enco -
bertas e conduza os espiritos da sua pla-
teia gradual e suavemente a uma nova esfe
ra de arte mais e mais filosofica, e eu
asseguro, do estofo desta conversadeira ,
urn futuro de proveito para a arte".

Em nossa pesquisa - circunscrita, temporalmente>

ao periodo compreendido pela atividade cntica machadiana, na

"Revista dos Teatros" - o primeiro anuncio encontrado do Tea

tro de Sao Januario refere-se a pe<;a 0 Deserter Frances, a

54. MARTINS, Pena. Folhetins, 20.
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qual Machado nao alude.

Companhia Dramatica sob a diregao do
ator De-Giovani
Domingo, 4 do corrente - Dia de grande
gala
Espetaculo as 4,30 da tarde
Depois que a orquestra tocar o Hino Na-
cional, representar-se-a o muito aplau-
dido drama em 3 atos, intitulado

0 DESERTOR FRANCES "

Completando o anuncio segue-se a relagao dos

personagens, alem da enumeracao de oficias, tambores, porta-ban

deiras, soldados, etc.

Coincidentemente, essa pega sera uma das ultimas

do repertorio do Sao Januario, fechando o periodo de nossa pes-

quisa, ainda que com elenco diferente:

"Domingo - 22 de Janeiro de 1860
Drama em 3 atos ornado de tropa e banda de
musica, intitulado 0 Desertor Frances.
0 Sr. Joao Caetano fara o papel de capitao
Valcour, a Sra. Ludovina o de Eugenia, e
o Sr. Amoedo o de Carlos. As evolugoes mi-
litares serao mandadas executar pelo capi
ta© Valcour. Terminara o espetaculo a gra-
ciosa comedia em 3 atos, do Sr. Pena, inti.
tulada 0 Novigo. 0 Sr. Martinho fara o pa
pel de Novigo.

As apresentagoes no Teatro Sao Januario, como e-

xemplificamos, nao sao do mesmo nivel daquelas que se dao no Gi—

nario ou no Sao Pedro; o repertorio, quanto a qualidade e a quan

tidade, se apresenta pobre.

Artur ou Dezesseis Anos Depois (55), e o primeiro

espetaculo deste teatro a ser criticado por Machado, que dedica,

55. Vide Anexo VI, p. 5.
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em sua cronica, algumas linhas ao teatro, ao empresario e ao dra 

ma em si.

A leitura da coluna "Teatros" nos mostra, entre -

tanto, que o espetaculo de domingo, dia em que o cronista foi

ao teatro, nao se resumiu apenas na apresenta^ao desse drama:

"Companhia Dramatica sob a dire^ao do
ator De-Giovani
Domingo, 11 de setembro - espetaculo
as 4,30 da tarde
0 1Q ator o Sr. Antonio Jose de Areas
tendo de se retirar para o Sul no dia
12 do corrente por obsequio a dire^ao
e a pedido de seus admiradores, pres-
ta-se a tomar parte neste espetaculo.
Representar-se-a em IQ lugar o inte -
ressante drama em 2 atos, ornado de
musica,

Artur ou Dezesseis Anos Depois
A Sra. Jesuina desempenhara o papel
de Artur.
Findo o drama, o eximio artista o Sr.
(ilegivel) executara a muito jocosa
cena comica que tanto fanatismo fez
em outros teatros, denominada

0 Sr. Jose do Capote
assistindo a representa^ao do Trovador.
Seguir-se-a a jocosa e muito aplaudida
comedia em 2 atos, ornada de musica in
titulada

0 Anjo da Paz
Finalizara o espetaculo com a jocosa e
muito aplaudida cena comica intitulada

0 Devoto de Baccho
desempenhada pelo distinto ator o Sr.
Areas."

A compara^ao entre o anuncio e a cronica nos leva

a concluir cue a Machado nao agradavam essas outras pastes do

espetaculo, nao se referindo o critico a elas, apenas dedicando

sua aten;ac a pe<?a principal.

Esue aspecto de sua critica nos revela "um cronis

ta dos teaerais”, como ele mesmo se alcunha, que seleciona 
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os fatos, nao abordando, em suas cronicas, toda a realidade dos

acontecimentos teatrais de entao. Podemos afirmar que Machado

peneirava o que havia de melhor na programa^ao teatral para en

tao da-lo ao publico. Se e um cuidado a ser louvado, e tambem

sem duvida, uma forma de distorcer a realidade da epoca, que

ele cansou de afirmar, nao condizia com os seus ideais de arte 

teatral.

So na cronica do dia 30 de outubro, o critico

volta a citar o teatro, dedicando-lhe um breve comentario: "De-

ve reentrar, hoje, sabado, no teatro de S. Januario, o Sr. Ger

mane que, com a sua companhia, volta de Pernambuco. Leva o Vln-

© neve•"

0 anuncio da pega, estampado no Jornal do Comer-

cio, nos dias 29 e 30, pouco nos acrescenta, pois ficamos saben

do, apenas, que se trata de um drama em quatro atos; o do dia

2 de outubro, no entanto, quando da sua representa^ao no Teatro

Sao Pedro, nos da maiores informaQoes - trata-se de um original

portugues da autoria de Jose Romano. A pega volta em cartaz, no

Sao Januario, a 27 de janeiro de 1860, tendo o Sr. Furtado Coe

lho no papel do capitao Jorge.

0 proximo comentario sobre o Sao Januario so apa

recera na cronica do dia 20 de novembro e em poucas linhas:

"Nem me e dado falar em S. Januario, onde fui ver o Anjo Marla.

- Exce^ao feita de alguns defeitos de desempenho, o drama satis_

fez-me. 0 cuidado da mis© @n seen© e o estudo dos diversos pa-

psis prova porventura vontade e trabalho por la! Ainda bem! o

trabalho e sempre fecundo; — s arise pede sempre sacrificios!

0 proprio critizo faz menqao, no folhetim do dia
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11 de dezembro, ao fato de nao comentar com freqtlencia a vida

teatral do Sao Januario: "(...) Tenho deixado no esquecimento o

pequeno teatro de S. Januario (...)" e comenta, brevemente, so-

bre tres espetaculos levados a cena neste teatro, nas ultimas
semanas:

"0 Aft^© foi representado com gosto
e estudo; falam tambem do Anj© © d©ffl©ni©
onde tern urn papel importante a Sra. D.
Manuela.
Ultimamente foi levado a cena o drama A
I©££© <© L©nd£©§, de grande espetaculo ,
e que pelo que me consta, foi montado
com esmero e cuidado. Nao conheco a pe^a,
mas dizem que e uma das melhores do re-
pertorio classlco."

concluindo a cronica, com uma promessa que, em breve, se torna-

ra realidade: "Irei ve-la o mais breve possivel, e procurarei

freqtientar mais esse teatro que, apesar de afastado, tern por

garantia o trabalho e a dedicaQao."

Logo no proximo folhetim, o do dia 18 de dezem

bro, ele dedica mais da metade da cronica a essa casa de espeta

culos; comeca falando sobre o teatro:

”Sem recursos, mal localizado, e por con-
seqdencia fora do centro da atividade pu-
blica, o Sr. Germano troca cada esfor^o
por urn obstaculo, cada exito por uma pri-
va^ao. Esta no caso do Ixion da fabula,no
meio do seu isolamento devido a urn orgu -
Iho muito legitimo de dignidade.
Nao tern uma companhia completa e perfeita,
sou o primeiro a dize-lo; mas, por outro
lado, posso discriminar o trabalho da in
curia, e sempre que uma soma de talento
se casa ao labor e ao estudo ha uma possi.
bilidade de futuro.^
0 movimento destes ultimos dias no teatro
S- Januario, e urn evidente pretexto do
-ranalho, e todo o trabalho carece de uma
recompense. £ montando peQas novas, en-
salr.do-as com acurado esfor^o e tino, que
c Sr. Germano procure compensar a locali-
da.de e us prevenQoes gratuitas",

da.de
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e passa entao a critica de dois espetaculos - um o An j o Ma-

r^a (56) r uma comedia-drama do repertorio moderno’1 e o outrQ

Os Filhos de Adao e Eva (57) , uma composicao alegorica sobre

o fato biblico do primeiro pecado, feita com precisao no espi-

rito e na forma da tradiqao.

A analise, sobre as duas peqas, se restringe ao

tablado: comenta o desempenho dos atores, criticando, corrigin

do, elogiando. Sobre os textos, nada.

Quanto ao anuncio de Os Filhos de Adao e Eva ,
pouco nos acrescenta: "e uma 1linda1 comedia, em dois atos, or

nada de musica".

Pedro (58), de Mendes Leal Junior, e o ultimo

espetaculo do teatro Sao Januario, criticado por Machado de

Assis, na sua ultima cronica - 1Q de janeiro de 1860 - para a

"Revista dos Teatros". fi tambem a pe^a de estreia do Sr. Furta

do Coelho neste teatro.

0 drama lhe agrada, principalmente, pela "ten -

dencia liberal":

"0 nome ilustre de um conde que cai para
dar lugar ao nome do talento obscuro que
se levanta, e o pensamento do drama e
constitui para mim um simbolo. fi a demo-
cracia do talento que reage sobre a no-
breza do brasao, um elemento poderoso
que procura suplantar uma forcja gasta."

No entusiasmo que se depreende de suas palavras,

fica dificil nao ver o proprio Machado como "um dos talentos

obscuros que se levanta".

56. Vide Anexo VI, p. 26.
57. Vide Anexo VI, p. 36.
58. Vide Anexo VI, p. 41-42.
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Dos obstaculos comentados pelo critico, apenas

este texto mereceu a sua aten^ao. Sobre os demals, pouco ou

quase nada foi dito, o que nos leva a supor que nao lhe lives-
sem despertado o interesse.

0 estudo dessas opinioes criticas de Machado so

bre as representa^oes no Sao Januario, permitiram-nos avaliar

nao so o repertorio - modesto - como a sua importancia - rela-

tiva - na historia do teatro nacional. Ha, porem, que ponderar

do quanto Machado utilizou-se da critica com o firn de incenti-

var os que de algum modo lutavam pela existencia do teatro no

Rio de Janeiro - e, sem duvida, o caso do Sao Janurario.

4.2.4.2. Atores

£ precise lembrar, ao enfocarmos este item,quan

to o momento politico afetava o meio artistico de entao: da lu
ta pelo nacionalismo nascia o desejo de uma ccmpanhia de atores

brasileiros, que encenassem peQas de tema nacional, escritas

por autores brasileiros.

No entanto, nao era facil, neste contexto histo

rico-social, a cria^ao de uma companhia dramatica que prescin- 

disse do elemento estrangeiro.

"...a tacanhice do meio colonial, alia
da as dificuldades da vida cultural na
Colonia diante das exigencies censc-
rias e controladoras da Metropole, ha-
viam tornado dificil a existencia de
companhias dramaticas de qualquer espe
cie, durante muito tempo". (59)

59. AGUIAR, Flavio. A Comedia Nacional no Teatro de Jcse de A~~
lencar. Sao Paulo: Atica. p. 3.
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Essa situagao so mudaria a partir de 1833, com a
criagao, por Joao Castano, de sua propria companhia dramatica.A

partir dai as companhias nacionais comecaram a surgir, embora

o element© estrangeiro permanecesse ainda em nossos paleo, ora

como ator, ora como empresario.

Em 1838, e encenada, pela companhia de Joao Cae-

tano, composta exclusivamente de atores brasileiros, a tragedia

Antonio Jose ou 0 Poeta e a Inquisigao, considerada a data, co

mo urn possivel marco do que se convencioijou chamar a fundagao

do teatro nacional. (60)

Em 1855, o empresario Joaquim Heliodoro dos San

tos, organizou sua empresa teatral no velho Sao Francisco de

Paula, que passou a chamar-se entao Ginario Dramatic©, tornando

se reduto do repertorio realista trances. Tai fato caracterizou

o ano como do nascimento do teatro realista brasileiro.

No periodo abrangido pela critica machadiana

setembro de 1859 a Janeiro de 1860 - temos apenas essas duas

companhias ocupando o paleo carioca — a de Joao Caetano e a de

Joaquim Heliodoro - uma atuando, principalemente, no Sao Pedro

de Alcantara; a outra, no Ginasio Dramatico.

A de Joao Caetano, pautando-se pelas normas dra-

maticas do romantismo, valorizando as atitudes enfaticas e exa-
geradas, talvez, que o ator e ensaiador teimava em manter, ape-

Jas criticas constantes de que era alvo, pela imprensa da

epoca.

60. A 2 de dezembro Joao Caetano representara 0^Principe Amante
da*Liberdade  ou a Independencia da Escocia, tambeiu so com atores
brasileiros?
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A de Joaquim Heliodoro, que se pautava pelos ca-

nones modernos de uma interpretaQao mais desembaraQada e equili.

brada, tendo a frente o diretor Emile Doux, imprimiu aos espeta

culos do Ginasio uma marca de renova^ao.

Desses artista, trinta e cinco nomes (61) - 23

atores e 12 atrizes - ilustraram as cronicas macnadianas, al-

guns com maior, outros com menor freqtiencia.

Dos vinte e tres, cinco consideramos como princi.

pais, pelo espaco ocupado por eles nas cronicas estudadas: Fur

tado Coelho, Heller, Graga, Moutinho, Joao Caetano.

Joao Caetano (62) sobressai pela propria figura,

tao marcante, no movimento teatral da epoca. Machado se refere

apenas a dois papeis do ator, Simao e John.

No primeiro, diz que 

"0 Sr. Joao Caetano esteve iminente nos
ultimos quatro atos, completando a sua
apreciaQao pelo elogio que faz da ence-
na<?ao do ator, como mudo - 'o mudo e
perfeito; ha expressoes, emoQoes bem de
senhadas; e a frase acional e precisa ,
simples e eloqflente". (63).

Ja no segundo, os defeitos, mais da escola do

que do artista, se sobrepoem as qualidades do desempenho:

’’Mas tambem nao lhe calo os defeitos.Ele
os tern, e devia desprender-se deles. No
SinelEO d© Si© Paulo, esses defeitos se
revelaram mais uma vez. Ha^frases bcni -
tas, cenas tocantes, mas ha em ccmpensa-
Gao verdadeiras nodoas que mal assentam
na arte e no artista."

61. Vide Anexo VII.
62. Vide Anexo VIII, p. 1.
63. Vide sobre Joao Caetano o anexo X, p. 18-19.
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Nessa analise feita pelo critico entrava, sem
duvida, uma boa dose do seu preconceito contra o romantismo,

que nao so ele, mas os intelectuais de entao, personificavam

em Joao Caetano.

Nao bastava porem pertencer a companhia de Joa

quim Heliodoro para ser elogiado pelo critico. £ o caso do
ator Martins (64), a quern ele se refere em tres espetaculos do

Ginasio Dramatico, apontando-lhe as mas interpretacoes.

Seguindo como normas a estetica realista o cro-

nista critica o desempenho do ator indicando-lhe como princi -

pal defeito a nao reproducao da realidade: "Da mesma maneira

lhe lembro que o exterior com que se apresenta nao esta de a-

cordo com a individualidade que reproduz".

Os outros quatro artistas a que nos referimos

estavam ligados a empresa de Joaquim Heliodoro, excetuando-se

o Sr. Furtado Coelho, que em 1860, passa para o Teatro Sao Ja-

nuario.

0 Sr. Heller (65), desempenha seis papeis no

Ginasio, dos quais o mais importante foi o de Chennevieres,"no

qual revelou muito talento".

Machado se entusiasma com o ator (66), pois es-

te acabara de entrar para o Ginasio, deixando de lado "as cons

telaQoes do romantico": "Este moQO tem-se desenvolvido muito

depois que se uniu ao Ginasioj foi a pedra de toque de uma vo—

cacao larga".

64. Vide sobre Martins c Ar.exc I, pp. 16-17
65. Vide Anexo VIII, P- -• ,
66. Vide sobre Heller c arexo r., pc. 14-.
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Cre na ma influencia da estetica romantica, cul.
pando-a pelos defeitos encontrados no ator: "Ha talvez ainda

uns laivos de uma educa^ao artistica viciosa; a fala ressente-

se de uma gravidade propria do romantismo".

0 traQo mais improtante a ser ressaltado no de-

sempenho do artista e a copia da realidade: "Uma fisionomia mo

bil e ainda urn merito que ele poe em encenacao com urn resulta-

do feliz. Nao imitou, reproduziu a figura que lhe estava con-

fiada".

Como constatamos, o critico persegue a represen

ta^ao natural, a transposi^ao da realidade para o paleo, como
o elemento mais importante do desempenho do ator.

£ o que ele destaca ao tratar das apresentacoes

feitas pelo Sr. Moutinho (67) - tanto como Baltasar, como Ma

nuel Esota ou como Esperanza - o artista se esmera no espelha

mento da realidade. (68)

"0 Sr. Moutinho, no papel de Baltasar,
o lavrador, revelou-nos ainda a grande
extensao de seu belo e eminente talen-
to. A naturalidade, as maneiras rudes
e respeitosas, ao mesmo tempo, do ho-
mem do campo, foi tudo bem desempenha-
do pelo Sr. Moutinho. (...) Ajunte-se
a isto urn todo perfeitamente caracteri.
zado em que nada escapa, nem mesmo as
meias por fora das cal^as, uso das al-
deias daquela terra". (...) "E ainda
o lavrador de que falei, com o estudo
dos menores gestos, de todas as infle
xoes".
0 Graca (69) e outro artista do Ginasio Dramati-

co que ganha espaQO nas cronicas teatrais machadianas. Ao refe

67. Vide Anexo VIII, p. 5.
68. Vide sobre Moutinho, o Anexo X, pp. 7-1C.
69. Vide Anexo VIII, p. 4.
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rir-se a ele diz Machado: ”0 Gra^a e sempre o Gra^a, um grande

artista"J ou em outra apreciaQao: ”0 Gra^a, o inimitavel GraQa,

vai aqui como sempre altamente perfeito".

0 artista devia realmente, na epoca, ser um
dos melhores atores, porque nas seis pegas comentadas por Ma

chado, nas quais ele trabalha, consegue sempre uma palavra de

elogio do critico.

No papel de Bertoldo em Os Ovos de Ouro, comen-

ta o cronista "revelou ainda seus grandes dotes artisticos;foi

magnificamente bem no caracteristico e no dizer do papel. No

duelo, quando e tocado pelo florete, nao conhe^o nada melhor”.

0 ponto de aprecia^ao machadiana esta sempre ba

seada no paralelismo encenacao e realidade. Quanto mais proxi-

ma dessa for a representaQao do artista, melhor ela sera.

Furtado Coelho (70), de todos eles, e quern de

senvolve um trabalho mais extenso - representa em onze pecas ,
sendo dez, apresentadas no Ginasio, e uma encenada no Sao Ja-

nuario, Pedro, drama com o qual o artista faz sua estreia nes-

te teatro.

Aponta no ator (71), como sua suprema caracte -

ristica, a naturalidade:

”0 Sr. Furtado Coelho, Paulo de Chennevie
res, pintou o carater de que esteve en-
carregado com expressao e verdade. Teve
cenas de verdadeira expansao, no segun-
do ato sobretudo. 0 que se nota neste
artista, e mais que em qualquer outro,
e a naturalidade, o estudo mais comple
te da verdade artistica".

70. Vide Anexo VC. Il, ?• 2.
71. Vide sobre Furtado Coelho o anexo X, pp. 1-6.
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E a deduzirmos das consideragoes feitas por Ma
chado, Furtado Coelho era o artista complete, tanto ia bem nos

dramas, como nas comedias

"0 Sr. Furtado Coelho revelou-nos uma
nova diregao de suas tendencias. De
pois de percorrer uma parte da escala
artistica, na interpretagao de diver-
sos e encontrados sentimentos dramati_
cos, inclinou-se anteontem para a co
media e entrou no salao com o riso e
a chufa nos labios. Nao e urn estranho
na tenda em que se acaba de sentar; a
inspiragao deu-lhe antecipado conheci.
mento".

Tanto se fazia de ensaiador - "0 Sr. Furtado,

como ensaiador, merece ainda os aplausos do folhetim" - como

de ator.

A atengao e o cuidado com que Machado assistia
aos espetaculos para entao comenta-los depreende-se da leitura

de suas cronicas. Esta sempre alerta, vigilante para bem jul -

gar. £ o que sucede com a sua apreciagao sobre o ator Furtado

Coelho. Admirador do trabalho do artista, nao deixa escapar,

contudo, algumas imperfeigoes, pequenas, que lhe nota na ence-

nagao. £ o carater do cronista que se revela nas observagoes

que faz ao interprete de Abel, no drama Abel e Cairn, colocando

a Arte sempre em primeiro piano.

Quanto as atrizes (72) apenas a Sra. Gabriela
/

(73), que nos parece ser filha de Joao Caetano - Gabriela da

Cunha Vecchy - uma das maiores interpretes do nosso realismo,re

presentou unicamente no Ginasio Dramatico.

72. Vide Anexo VIII.
73. Vide Anexo IX, p. 1.
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As demais - Sra. Tereza Soares, Sra. Ludovina t

Sra. Eugenia Camara, Sra. Velluti - representavam no Ginasio e

no Sao Pedro ou Sao Januario.

A Sra. Gabriela (74) que interpretou os princi

pals papeis dos dramas de maiores sucessos representados no

Ginasio, obteve senpre do critico aplausos pelo seu perfeito

desempenho tanto como Elisa de Chennevieres - "uma pagina para

a odisseia da artista" - como Elisa de Valindo - "A minha pro-

bidade de cronista esta satisfeita; mas dela nao precisa a

consciencia publica para avaliar o desempenho de Elisa de Va
lindo. Nao se comenta Shakespeare, admira-se" - ou ainda em

Rafael - "...o que diria eu? ficaria descorado de verdade em

face da criacao de sabado".

Nao so obtinha a artista, o elogio do critico ,

como o aplauso do publico, que, como lemos nas cronicas, vem,

nao so atraves de "palmas entusiasticas", como "de flores" e

"cantos" prestar-lhe "reverencias conscienciosas".

Ludovina (75) "atriz de urn passado de palmas, a

pesar da escola viciosa de seu genero", ja nao ocupa o mesmo

espaQO nas cronicas. Deduzimos que as apreciaqoes se ligam

mais ao que ela foi, do que a sua atua^ao no momento.

Embora representando nos moldes romanticos,"com

pensa", segundo o cronista, "os desvarios da velha escola; e
a tragica eminente, na majestade do porte, da voz e do gesto ,

figura talhada para um quinto ato de Corneille, tragica, pelo

genio e pela arte, com as virtudes da escola e poucos dos

74. Vide sobre Gabriela, o Anexo X, pp. 20-23.
75. Vide Anexo IX, p. 2.



263

sens vicios". (76)

Eis mais uma vez comprovada a imparcialidade do
cronista, que, contrariando suas convicQoes esteticas, e ca-

paz de apontar na outra escola suas qualidades.

De Tereza Soares (77), fala pouco, algumas ve-

zes severo - "Esta moQa, que pode adiantar-se, creio que nao

tem muito amor a arte. Nas emoQoes entao parece que pede um

copo d'agua" - nao nos deixando, em nenhum de seus julgamentos

uma boa impressao da atriz. (78)

Esta tambem vinha da "velha escola", o que para

o critico ja era um mau comeQO. Mas alentador como sempre foi

em suas apreciacoes, indica-lhe o tempo e a vontade como dois

possiveis caminhos para um futuro melhor na arte.

Quanto a Eugenia Camara (79), de quern tanto fa-

la antes da chegada de Portugal, parece nao agradar muito ao
cronista o seu desempenho. Ve nela apenas "disposiQoes pronun-

ciadas para a cena, onde um estudo acurado pode dar-lhe uma

posi^ao regular”. Diz ainda que a atriz "tem uma esfera pro

pria: a comedia". (80)

Ocupa-se, tambem, com outros artistas, aqui e

ali, criticando e elogiando. Nao poderiamos enumera-los todos,

nem o objetivo de nosso trabalho e este. Pretendemos apenas,

com algumas de suas avalia^oes, exemplificar as avalia^oes cri

ticas que Machado fez dos atores da epoca.

76. Vide sobre Ludovina, o Anexo X, pg. 24-27.
77. Vide Anexo IX, p. 1.
78. Vide sobre Tereza Soares o Ar.exo .<, pc. 28-29.
79. Vide Anexo IX, p. 3.
80. Vide sobre Eugenia Camara, c Anexo X. pc. 30-33
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De tendencias realistas procurou sempre, em

suas cronicas, incentivar as interpretanoes que se moldavam

por esses parametros e criticar nos atores da "velha escola"

os exageros romanticos.

Procurou, em todas as suas observances, ressal.

tar a naturalidade na representanao, trano, para ele, funda -

mental, procurando sempre a coerencia nas interpretanoes para

que o conjunto tivesse o que ele considerava "a primeira re-

gra em arte dramatica - a harmonia".

4.2.4.3. Cenario - Decoranao

0 realismo provocou uma verdadeira revolunao na

montagem das cenas, pois com ele mudava-se a concepnao nao so

do cenario, como da indumentaria.

Diferente do teatro classico e romantico, o

"drama de casaca" realista operava uma mudanna radical, tanto

na maneira de vestir das personagens, exigindo uma elegancia

moderna, particularmente vistosa e refinada com respeito as a-

trizes, como tambem nas cenas que deviam espelhar a atmosfera

da anao.

Dos elementos convencionais com que se decora -

vam as cenas do drama romantico, passamos aos inumeros elemen

tos usados para reproduzir o mais possivel a realidade: moveis

burgueses, salas com paredes forradas com papel (a ultima mo-

da em decoranoes), quadros, espelhos e lareiras.
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Aos olhos do "cronista dos fatos teatrais” nao

passariam desapercebidos tais elementos. Preso a noQao de rea

lidade - primordial na nova estetica - o critico avalia as

decoraqoes e os cenarios com a mesma atencao que dispensou a

vestimenta. Basta recordarmos o caso das meias, a que ele faz

referenda, quando fala sobre o desempenho do Sr. Moutinho.

Assim, importa-lhe que o cenario (81) seja uma

complementagao visual do ambiente sugerido pelo texto -

"Em vez de acomodar o cenario as situa-
Qoes e circunstancias, a pessoa encarre
gada disso confunde totalmente, - e co-
mete anacronismos de tirar o chapeu. Os
olhos da plateia ja estao fatigados de
oscilarem entre decoraQoes gastas e ino
portunas. £ preciso notar, vem muito ao
caso esses acessorios de disposigao pa
ra o bom exito de uma pe^a; e nao ha
quern nao se ria de ver, por exemplo;
Luiz XIV ou Moliere, sentado em uma ca-
deira de Francisco I, e em urn gabinete
do tempo da revolugao".

e que esteja de acordo tambem com a importancia da casa de es-

petaculos - "Aconselhamos uma reforma sobre estes dois acesso

rios (urn retrato e uma cadeira). Sao duas coisas que nao es

tao na altura da importancia do Ginasio, como pessoal, como

repertorio e como publico”.

Dentre os cenografos da epoca a merecerem a sua

aten^ao temos o Sr. Joao Caetano Ribeiro, de quern elogia o

trabalho:
”Prima sobretudo a do terceiro e quar
to atos. A primeira, uma tapada com
aleias, e notavel pela perspective ae-
rea, pelo ambiente que separa e isola
os troncos e as ramagens; a segunda,as
ruinas de uma sala na velha torre de
Elven, vista entre dois crepusculos, o
ocaso e o luar, e notavel tambem pelo
resultado feliz dos toques de luz so-

81. Vide Anexo XI.
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bre a fisionomia grave e majestosa de
um montao de destroQOs; a passagem do
dia para a noite e de um efeito magi-
co. 0 Sr. Joao Caetano Ribeiro prima
sempre naquele genero de pintura".

Parace-nos que ao critico nada escapou na anali.

se que fez dos espetaculos da epoca. Se nao se aprofundou em

nenhum dos aspectos comentados e porque nac estava no espirito

do folhetim. Precisamos nao perder de vista o tipo de critica

feita, que tinha como fim primario a simples informacao sobre

os espetaculos teatrais da epoca, nao visando a finalidade ar-

tistica dos mesmos, mas apenas porque o teatro era moda, en-

tao.

Mesmo assim Machado conseguiu imprimir a esses

simples comentarios semanais uma seriedade que podemos afirmar

escapa ao proprio carater folhetinesco dos escritos.

£ que para ele a critica foi sempre uma missao
seria, da qual se afastou unicamente por uma questao de tempe-

ramento. Nao aceitando dobrar-se a outros preceitos que nao os

artisticos, preferiu deixar a arena da critica, o que implicou,

para nos, na perda de um dos bons criticos teatrais do seculo

XIX.

4.2.4.4. "Revista Dramatica"

Como ja nos referimos antericrmente, Machado en-

cerra, com a cronica sobre o espetaculo Mae, de Jose de Alencar,

esse tipo de critica teatral, dando inicio, com o ir.esmc texto,

a 29 de mar^o de 1860, a sua colabora^ac na "Re”isca Dramacica"



267

Diario do Rio de Janeiro (82) , onde ingressou, a convite de

Quintino Bocaiuva, redigindo ai diversas se^oes que se chamaram

"Revista Dramatica", "Comentarios da Semana", "Converses Hebdo

madarias", "Ao Acaso", "Semana Literaria" e "Cartas Fluminen-

ses", sob os pseudonimos de Gil, Job e Platao.

Essa colaboraqao, que se estendeu ate margo de

1867, caracterizou-se por verdadeiros hiatos entre as publica -

Qoes - cronicas teatrais da "Revista Dramatica", a partir de
1860 - e por urn estilo diferente daquele em que foram redigidos

os textos da segao "Revista dos teatros" de 0 Espelho.

COmo texto de abertura, publica, no Diario do

Rio de Janeiro, urn folhetim intitulado "A Critica Teatral" que

precede o comentario ao drama Mae, de Jose de Alencar, e no

qual o cronista reafirma varias posicoes, anteriormente coloca-

das nas suas "Ideias sobre o Teatro I e II".

Continue a ver o paleo como "urn grande canal de

propaganda" e se confessa "um dos crentes mais series e verda -

deiros" dessa arte: "Firme nos propositos que sempre adotou, o

folhetinista que desponta, da ao mundo, o espetaculo espantoso

de um critico de teatro que ere no teatro".

Mantem seu enfoque social da arte dramatica cren

do na sua eficacia - "se ha alguma coisa a esperar para a civi-

lizaQao e desses meios que estao em contato com os grupos popu-

lares" - embora constate, como antes, que a "atualidade dramati

ca nao e uma realidade esplendida".

Reafirma sua postura critica de "severa imparcia

lidade, da qual nao pretende afastar-se uma virgula" propondo-
82. Vide Anexo XII.
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se a uma "censura razoavel, clara e franca, feita na altura da

arte da critica", resultado das suas ideias sobre a imprensa.

Ja mais amadurecido, ja mais ponderado, nao se

enuncia, como anteriormente, so adepto do realismo, mas sim e-
cletico: "nao subscrevo, em sua totalidade, as maximas da es-

cola realista, nem aceito, em toda a sua plenitude, a escola

das abstraQoes romanticas".

Alias, ao comentarmos suas aprecia^oes sobre os

espetaculos do Teatro Ginasio ja salientamos essa imparcialida

de do julgamento de Machado de Assis, que, mesmo se confessan-

do adepto do realismo, nao deixava de elogiar as peQas romanti.

cas que ele considerava bem feitas.

0 tempo, talvez, fe-lo ecletico, pelo proprio

oficio que escolhera; de tanto julgar, concluiu que em todas

as esteticas, ha sempre alguma coisa de bom:

"Tiro de cada coisa uma parte, e fago o
meu ideal de arte, que abra^o e defendo,
Entendo que o belo pode existir mais re
velado em uma forma menos imperfeita,
mas nao e exclusive de uma so forma dra.
matica. Encontro-o no verso valente da
tragedia, como na frase ligeira e facil
com que a comedia nos fala ao espiritd*.

Machado nao estava so amadurecido, talvez, me

lindrado tambem. Varies de seus criticos, entre eles Mario Ma

tos, apontaram-lhe o temperamento emo a causa do abandono da

critica: "Se nao a exerceu militantemente foi por ceder ao tern

peramento, foi para evitar controversias. Mas nao por falta de

finura e competencia. 0 pouco que disse foi sempre certo".(83) 

83. CASTELLO, Aderaldo. Ideario Critico de Machado de Assis.
In: Revista de Historia, nQ 11. Julhc-setembro. Sac Paulo,1952.
p. 93.
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Tinha consciencia, Machado, de que ajuizar sobre

obra alheia nao era tarefa facil, principalmente, quando, como

ele, o critico pretendia ser imparcial:

"Escrever critica e critica de teatro
nao e so uma tarefa dificil, e tambem
uma empresa arriscada. A razao e sim
ples. No dia em que a pena, fiel ao
preceito da censura toca um ©onto ne
gro e olvida por momentos a estrofe
laudatoria, as inimizades levantam-se
de envolta com as calunias. Entao, a
critica aplaudida ontem, e hoje ludi-
briada, o critico vendeu-se, ou por
outra, nao passa de um ignorante a
quern por compaixao se deu algumas mi-
galhas de aplauso”.

Apesar de tudo conserva seus propositos ini-

ciais: a critica era vista por ele ainda como um dever, um de

ver que ele cumpria com consciencia, outro aspect© importante

da critica, pelo qual ele tanto batalhou: "Esta perspective po-

deria fazer-me recuar ao tomar a pena do folhetim dramatico, se

eu nao colocasse acima dessas miseries humanas a minha conscien

cia e o meu dever".

Algumas pedras, no entanto, ja lhe deviam ter ma

goado os pes, no caminho que escolhera, pois Machado passa do

folhetim aos ensaios, trocando assim, pouco a pouco, a poltrona

de espectador pela cadeira do escritor, nao se atendo tanto aos

espetaculos propriamente ditos, ao comentario da decoracao, do

publico, mas voltando-se muito mais para a dramaturgia.

A critica aos espetaculos - Dalila, Espinhos e

Flores, Os Mineiros da Desgraga - ficara, entao, restrita quase

so a analise do texto - "Os Mineirog da d©gf?g§g, literariamen-

te falando, e o que se pode chamar um belo livro; o estilc,fli-

ente e brilhante; o dialogo, facil e vivo; as cenas, bem d.. rzos

tas e bem enredadas" - um ou outro destaque a a^ao - ”A a^a. •<••=>
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caminha as vezes por uma esfera de misticismo, define em geral

um fato comum e cruelmente vulgar; e a vida real desenvolvida

nas nuvens" - ou ao cenario - "As duas vistas pintadas pelo Sr.
Joao Caetano Ribeiro, no 3Q e 4Q quadros, sao de um belo efei-

to, sobretudo a primeira, onde, a par dos grupos de arvore, de_

senhados com habilidade, esta o tra^o firme e precise das for

mas arquitetonicas da galeria" - como na cronica sobre o dra

ma Dalila, de Octave Fenillet; uma ou outra referenda ao pu

blico - "0 publico, que o aplaudiu, mostrou estar agradado do

modo por que se lhe falou" - e aos atores - "A sociedade drama

tica nacional devemos a exibiQao desta. Os seus diversos pa-

peis foram desempenhados com mais ou menos relevo" - como na

critica, de 24 de julho de 1861, sobre o drama de Quintino Bo

ca iuva - Os Mineiros da Desgraga.

Apenas poucos textos se referem a representacao

dos espetaculos. A proxima cronica e de 1863 - portanto um in
terval© de 2 anos entre as duas - e trata sobre "A Morte de

Joao Caetano", com breves comentarios sobre a reabertura do A-

teneu Dramatic©, com uma peca do teatro portugues 0 Diluvio U-

niversal, que o cronista promote assistir para comentar, mas

nao o faz.

Mais dois anos - 1865 - e temos uma nova croni

ca - "Os Primeiros Amores de Bocage" - que e, na verdade, uma

carta ao Sr. Cons. J. F. de Castilho, na qual Machado expoe a

sua opiniao sobre a comedia de Mendes Leal.

Ja reafirmamos, varies vezes, que Machado nao

apreciava muito o genero comico, prmcipalmente aquele que

tinha como firn unico o riso. A essa questao ele retorna ao tra

tar do texto sobre Bocage.
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"A Comedia e hoje urn estudo descurado.
Crismou-se de comedia uma forma sem
sabor, sem dignidade, sem elevacao:uma
coisa que nem e a farsa nem a comedia,
tirando urn pouco ao insipido vaud®vil~
lgz as vezes mais chulo, as vezes mais
serio, e verdade, mas daquela serieda-
de que consiste em nao contrair os mus
culos do rosto, e nada mais".

Machado apreciava, contudo, a comedia bem feita,

que ele, alias, considerava de dificil execugao -

"...o autor, segundo declara, quis a-
branger em uma so obra os tres generos
da comedia, a de caracteres, a de cos
tumes, e a de enredo. Nenhuma e facil,
e a primeira e sobremodo dificil".

Elogia o texto e o autor, salientando, que a co

media de costumes de Mendes Leal e uma boa comedia, nao pelos

"calQoes, os moveis e o pregoeiro do testament© da velha", mas

sim porque o autor "estuda os costumes do tempo e o espirito da

sociedade, com raro discernimento e cuidado".

Como se deduz, o enfoque social do teatro ainda

era uma das grandes preocupa^oes do nosso critico.

No ano seguinte, 1866, escreve, em fevereiro, urn

outro folhetim, "0 Teatro Nacional" no qual propoe como unica

soluQao a desoladora situaqao da arte teatral no Brasil a cons-

truQao de urn "teatro", historiando os passos ja dados nesse sen

tido, inclusive por Alencar e Macedo, entre outros.

Aponta como principal defeito desta arte tea

tral, a ausencia de uma a^ao educativa sobre o povo:

"...longe de educar o gosto, o teatro
serve apenas para desenfastiar o espi
rito, nos dias de maior aborrecimer.so.
Nao esta longe a complete dissolute©
da arte; alguns anos mais, e o tempts
sera urn tumulo".



272

Havia, sem duvida, uma dose enorme de pessimis-

mo nessa aprecia^ao machadiana; urn pessimismo de quem queria

para o Brasil um teatro nacional a altura de seus anseios dra-

maticos, isto e, com uma dramaturgia e com montagens de espeta

culos capazes de assegurar um movimento duradouro sobre o qual

se erigisse um teatro que refletisse tanto ideais dramaticos

quanto o ideal da nacionalidade.

Tao ponderado quanto em seu texto sobre "A Cri-

tica Teatral", ele analisa, com imparcialidade, as influencias

romanticas e realistas sofridas pela nossa cena, concluindo

que o que restou foram as obras nacionais. Dai a importancia

da construQao de um teatro, para que se estimulasse o aparec_i

mento, cada vez em maior numero, dessas obras, salvando a nos

sa cena de um declinio total.

Nesse mesmo ano, continue a dedicar a sua aten-

Qao a dramaturgia nacional, voltando-se, especificamente, para

a analise da produ^ao dramaturgica de tres autores nacionais.

Em fevereiro ainda, publica a cronica sobre ”0

Teatro de Goncalvez de Magalhaes"; em mar^o estuda, em tres fo

lhetins, "0 Teatro de Jose de Alencar" e, em maio, em dois ou-

tros, "0 Teatro de Joaquim Manuel de Macedo”.

Abrimos aqui um parentese para tratarmos de

duas criticas ineditas de Machado de Assis, que complementam o

seu estudo referente ao Teatro de Macedo.

Em nossa pesquisa, deparamos, na secao "Inedi -

tos”, da Revista do Livro, nQ 11, Edi^ao Comemorativa do Cin-

qflentenario da Morte de Machado de Assis (setembro, 1958) , com

algumas criticas suas, escritas para a "Semana Literaria” e 

que, ate aquele momento, nao haviam sido publicadas.
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Duas delas nos interessaram sobremaneira - a do
dia 17 de abril de 1866, sobre 0 Cego e a do 24 do mesmo mes

e ano, sobre Cobe, peQas de autoria do dramaturgo Joaquim Ma

nuel de Macedo - porque a elas, se refere o critico, ao inici-

ar o folhetim sobre o teatro de Macedo, a IQ de maio de 1866 -

0 C©fO e o Cob©, do Sr. Dr. Macedo, apesar das belezas que lhe

reconhecemos, nao tiveram grande aplauso publico” - embora

elas nao constem da relaQao de peQas analisadas - Lusbela, Lu-

xo e Vaidade, A Torre em Concurso, 0 Fantasma Branco, 0 Novo

Otelo, 0 Primo da California, Amor e Patria, Sacrificio de

Isaac - levando-nos a supor que nao tivessem merecido a aten -

Qao do critico.

As proprias datas - 17 e 24 de abril - ja sao
urn indicio da seqtlencia temporal desses escritos, nao implican

do tai constataQao, em continuidade do assunto. Esta, porem,

se evidencia, a partir das palavras do autor ao iniciar a cro-

nica do dia IQ de maio. Portanto, a seqtiencia de datas, a se-

qtiencia dos titulos e as proprias palavras do cronista nos nor

teiam para uma so direQao: esses dois textos constituem a pri-

meira parte do estudo de ”0 Teatro de Joaquim Manuel de Mace

do ".

Pareceu-nos, entretanto, que o "achado" nao in-

teressou a ninguem, pois que as ediQoes da Critica Teatral,ate

1958, apresentassem tai falha, compreende-se, uma vez que a

publicaQao dessas criticas so se deu nesse ano. No entanto, a

ediQao das Obras Completas pela Aguilar, do ano de 1986(1),tarn

bem nao inclui os dois textos.

Eles deveriam, o quanto antes. o^uparem o lugar

que lhes e devido, preenchendo-se assix :una. Transcre

vemo-lo, no anexo XIII, nao so pela ixcor-cancia r;e rapresenta 
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ram para o nosso trabalho - pois esse segundo texto critico so

bre Cobe em muito veio enriquecer o primeiro, breve comentario

publicado na "Revista dos Teatros" - mas tambem como uma con -

tribuiQao a bibliografia - tao pobre e incompleta - sobre a

Critica Teatral machadiana.

Sobre esses ensaios vale citar a opiniao de Sa-

bato Magaldi, que bem sintetiza-lhes a importancia e o valor:

"Poncas paginas ha tao lucidas como os
de seus comentarios sobre o teatro de
Goncalves de Magalhaes, Jose de Alen -
car, Joaquim Manoel de Macedo ou Anto
nio Jose. Tornaram-se fonte obrigato -
ria para a analise desses autores".
(84)

A proxima cronica e de 1875, quase dez anos de-

pois, e e urn breve comentario a urn espetaculo levado na Fenix

Dramatica - uma comedia - revista do ano de 1874 - Rei Morto t

Rei Posto, de autoria de Joaquim Serra, urn dos melhores escri-

tores nacionais. Machado mantem-se restrito ao texto; nem uma

palavra sobre os atores ou a representacao.

Tres anos mais tarde, ele escreveria sobre "0

Caso Ferrari", em 0 Cruzeiro, urn texto que mais nos lembra urn

conto do que propriamente uma critica, uma vez que autor se a-

tem unicamente a exposicao do enredo da historia, sem emitir

juizos criticos.

0 ultimo dos textos compilados por Mario de A-

lencar para este volume, se re—ere —o dramaturge Antonio Jose
e foi escrito para a xevista t?rasileira, I, em 1879 . Trata aas

pecas escritas pelc .udeu, como era conhecido, e em especial

84. MAGALDI, Saoaoo.
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° Anfitriao - tema tratado tambem por Pauto, Moliere e Ca-

moes - comparand© essa comedia com a dos outros autores que

igualmente se inspiram na aventura paga.

Temos certeza, no entanto, de que os esfor^os

ate aqui empreendidos para reunir a critica e a dramaturgia de

Machado de Assis foram insuficientes, na medida em que, as ed_i

goes, ate aqui apresentadas, mostram-se incompletas. Por esse

motive ressalvamos que nos ativemos, como fonte para este nos-

so estudo, aos textos que compoem o volume Critica Teatral das

Obras Completas de Machado de Assis da W.M. Jackson Editores ,

porque nos foi impossivel, dada a diversidade dos enfoques,co

mo o do critico, do dramatrugo e do censor e a quantidade de

material a ser pesquisado sobre cada topic©, compilar todos os

textos esparsos de sua Critica Teatral. So para exemplifica^ao^

citamos dois textos polemicos da sua critica, que se encon-

tram, no volume Teatro, da W.M. Jackson, e tratam do drama Su-

plicio de uma Mulher, traduzido por Machado, sobre o qual alu

dimos, no capitulo referente ao Teatro de Machado de Assis.

Essas criticas sairam estampadas no Diario do Rio de Janeiro ,
em 1865; uma, a 28 de setembro, sob o titulo, "Historia deste

Drama”, na qual Machado relata a historia da pe<;a, escrita a

"quatro maos” e os problemas advindos dessa parceria; outra,de

3 de outubro, denominada "Critica Teatral”, que enfoca mais o

espetaculo propriamente dito.

Arrolamos ainda, alguns titulos, como "A Histo

ria de uma M©Qa Rica”, "0 Taborda", S. Luis — Pecadora e

Mae", "S. Luis - Pupilas do Sr. Reitor"; "Macbetta e Rossi" ,

"Cancros Sociais”, que atestam o quanto ainda falta para que

possamos obter uma visao completa da Critica Teatral de Macha

do de Assis.



276

Mui tas outras, com certeza, se encontram espalha

das por al, a espera de urn pesquisador interessado em reurri

las.

Embora esparsa em varies periodicos, escondida

sob pseudonimos diversos, o material coligido permite afirmar -

mos que Machado de Assis emprestou seu valor literario a crlti-

ca teatral, permitindo que esta atividade se consolidasse en-

tre nos. Nao sera demasiado assinalarmos que a produQao crltica

de Machado de Assis tenha sido uma das pedras angulares, ao

lado da contribuicao de Alencar, para a divulga^ao deste novo
genero, que ate entao nao houvera podido afirmar-se entre nos.

Equilibrio, retidao, em sintese, imparcialidade,

sao as caracteristicas que ressaltam da atividade crltica de Ma

chado de Assis, e, quando e traldo pela condescendencia, isto

nao significava parcialidade amesquinhada por interesse subjeti.

vos, mas fidelidade as suas convicQoes e ao seu compromisso para

o desenvolvimento de urn teatro nacional.

Nessa medida, talvez, possamos dizer que Machado

de Assis tenha dado maior contribuiQao ao teatro enquanto criti.

co do que como dramaturgo.

0 estudo desses textos criticos machadianos so-

bre o teatro nos permitiu, pela diversidade de enfoque, agrupa

los em tres momentos distintos.

0 primeiro (1856), constituido por algumas i-

deias "vagas", como o proprio autor as adjetivou, sobre a come

dia moderna e de urn ensaio (1859) sobre a arte dramatica e a 



277

institui^ao que lhe servia de censura - 0 Conservatorio Drama

tico - no qual expos suas ideias fundamentals sobre a Arte

Teatral - caracterizou-se pela coloca^ao dogmatica dos precei^

tos criticos que iria seguir.

E de fato essas ideias formaram a base de sua

critica e o acompanharam no transcorrer de toda essa sua ati-

vidade: a visao da arte dramatica, nao so como meio de infor-

macao e formagao - o verdadeiro meio de civilizar os povos

mas tambem como espelho da sociedade.

A partir delas e que questiona a validade de

uma arte teatral, feita mais de traduQoes do que de textos

nossos: onde espelhar-se o povo? Como formar e informar, sem

liames a ligar a li^ao ao aprendiz?

Esse questionametno forma-lhe o discurso criti.

co, apelando, conclamando a reformas, a modificaQoes na arte:

textos nacionais, publico melhor educado, melhor orientado
nos caminhos do tablado.

A epoca, a voz do critico nao soava sozinha na

imprensa carioca. Os intelectuais que engrossavam as filei -

ras dos realistas, faziam-lhe companhia.

Num primeiro relance esse papel nos parece bem

desempenhado por Machado de Assis, assim como o seu discurso

nos revela, numa primeira leitura, um critico que, se preocu-

pando com a arte teatral, enquanto expressao de um povo, im

prime caracteristicas sociais a sua visao de arte. E nao so,

mas tambem um critico que se propoe como meta principal, reno

vaqao para o nosso teatro, sem, contudo, perder a mira da na-

cionalidade, pela qual tanto lutou.
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No entanto alguns pontos nos parecem questiona-

veis: que renova^ao pedia ele? Uma renovacao nos moldes realis^

tas. So que como ja vimos anteriormente essa renovagao vinha

mais a titulo de rotulo do que de essencia. A propria luta em

prol de uma dramaturgia nacional propunha como modelo a ser se

guido, o teatro realista, de modelo frances, o que, de inicio,

ja descaracterizava o nacional, que acabava ficando apenas na

lingua, uma vez que os problemas e a visao critica da socieda-

de estariam subordinados aos padroes culturais europeus, par -

ticularmente aos franceses e nao aos nossos.

£ evidente que essa nossa avaliatjao critica so

se tornou possivel atraves da perspective historica de que se

dispoe, atualmente, e que nos deu condi^oes para uma outra vi

sao do fenomeno.

0 segundo momento da critica machadiana, compos

to pelos comentarios publicados a partir de 11 de setembro de

1859 a 1 de Janeiro de 1860, em 0 Espelho, na secao "Revista

dos Teatros", sobre os espetaculos teatrais de entao, se carac

terizou por uma mudan^a na forma de abordagem, ja que do en-

saio passava a critica de folhetim, mais leve, mais superfici

al, dirigida mais as catenas loiras do que aos intelectuais da

epoca.

"Nao e bom cansar as cabe^as loiras", diria Ma

chado, no fecho da cronica do dia 11 de setembro de 1859, a

critica de abertura na "Revista dos Teatros" de 0 Espelho. e
e com essa leitora que ele se preocupa o tempo todo, referindo

se a ela em quase todos os seus trabalhos - "Que drama, amavel

leitora!" ou em outro "As leitoras conhecem decerto o drama:

nao concordant comigo?"



279

Parece-nos que a expressao - cabe^as loiras
alem de caracterizar um publico feminino e futil, caracteriza

tambem, na opiniao do Prof. Jaco Guinsburg, um publico de

brancos - vistos com uma certa ironia * o que em se tratando

de um critico mulato, como e o caso de Machado de Assis, pre

cise ser levado em conta. A critica dava-lhe, nao so, o sta

tus literario, advindo da fun^ao e do nome na imprensa do Rio

da epoca, mas o fazia participante desse publico de brancos t

ele que se branqueava, enquanto "cronista de fatos teatrais”:

"Talvez nao me conhecam, mas e facil; um cronista e reconheci

do entre um povo de catenas. Eu entao cheiro a folhetim a

duas leguas de distancia".

£ interessante notarmos que ele usa como ele

ment© comparative sempre o termo cabe^a - ou as loiras ou a
sua de folhetim - o que nos induz a ver na metafora uma cono-

ta^ao intelectual, inerente ao vocabulo.

Este "posto oficial que lhe confere o cargo de

cronista” o Integra na sociedade dos brancos intelectuais... "

e pude embeber-me, como todos (o grifo e nosso), em um

de emoQoes novas”.

Muitas dessas aprecia^oes, precisamos nao per-

der de vista, se ligam ao tipo de critica machadiana - a de

folhetim, pois essas cronicas, de antemao, tinham a direcio -

nar-lhes a escrita, um ritmo e uma especificidade inerentes

ao estilo do folhetim.

Era precise conversar com o leitor, pe^a tao
importante para a imprensa, quanto o espectador para o tea-

tro - "Nada mais de novidades no mundo dos espetaculos. Eu
nao desejo fatigar as minhas leitoras com a narraQao de pe^as
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conhecidas e cujo desempenho e sempre o mesmo com pouca dife-
renca. Podemos conversar em outra coisa* , Talvez desse j°9°

tenha nascido o modo de escrever os seus romances chaman-

do sempre o leitor a participar da historia.

Nos folhetins temos as catenas loiras que en -
feitavam as plateias dos teatros, para as quais, naturalment^

o espetaculo valia mais pelo aspect© social do que pelo artis

tico, e que se transformaram, na epica, no leitor, nao muito

caracterizado, mas pe^a tambem importante na sua narrativa.

£ que a opiniao publica dera-lhe degraus na

sociedade que a cor, o nascimento e a posiQao social anterior

nao lhe haviam dado. Sabia, pois, o valor desta conquista, e

por isso o apreQO em que tinha as leitoras do folhetim e o

leitor do livro - o publico, enfim, que retribuia em ascensao

social a sua deferencia para com ele.

Declarando-se realista, ele julga os espetacu-

los a partir desses pressupostos criticos nao deixando contu-

do, como vimos no corpo deste capitulo, de avaliar, com impar

cialidade, as pe^as pertencentes a "velha escola" como ele

a denominava.

Assim, embora a critica de folhetim fosse mais

urn comentario sobre os espetaculos teatrais, o critico de

0 Espelho conseguiu imprimir as suas cronicas semanais urn

carater de seriedade vindo da probidade, da imparcialidade,

tantas vezes reafirmada em seus textos - "A imparcialidade da

critica da uma negativa" ”0 publico e assim, vem de tempos

a tempos deitar os seus louros a artista que tantas paginas

tern escrito no livro da arte, e onde a critica em sua consci—
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encia de imparcialidade nao lhe pode negar uma realeza legiti.

ma e absoluta" "Prometi na minha revista passada algumas

consideragoes sobre Q Sin^i^O d© Si© ?£&!©• Fiz mal; contava

com algumas representa^oes do drama, e enganado em minha espe^

ranga, acho-me agora com apreensoes muito fugitives para uma

critica precise e imparcial" - e da consciencia, que ele tam-

bem sublinhou em varios trechos, como de importancia capital,

para o exercicio da critica - "Fui, por conseguinte, preveni-

do contra afetos e desafetos; e disposto mais que nunca a pro

por o X desconhecido na pedra da minha consciencia" -; ... e fi.

que certa a artista que nao virei sussurrar-lhe urn entusiasmo
de consciencia postina. Sei o que sinto e digo-o bem alto".

Nao se deixa levar pelas impressoes momentane-

as para opinar superficialmente sobre os espetaculos e leva

tao a serio o seu oficio que em algumas cronicas chega a refe

rir-se ao fato: "Sinto acanhada a esfera em que me revolvo pa

ra poder fazer uma analise seria e profunda daquele drama. Tu

do que posso dizer nao passara de ligeiras observances toma -

das | vol d’olsou; mais nada.

"Depois assisti apenas a uma recita, e nao co-

nheQO o drama em livro. Sao inconsistentes, portanto, as im

pressoes que o meu espirito, sempre fiel ao compasso do dever

pode apontar. A leitora deve contentar-se com elas."

Ao analisar Abel e Cairn, duas vezes ele coloca

esse mesmo problema das impressoes colhidas na primeira apre-

sentagao da pena:

Estasligeiras observances sao o apanhado de
umaso noite, e ressentem-se de indecisao. o
espirito publico esta talvez mais adiantado do
que o meu; mas a critica tern por fim analisar
e para analisar completamente ha mister de co-
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nhecimentos mais latos e documentos mais verda
deiros".

"ConsideraQoes sao estas, feitas com cuidado r
revelam acanhamento na frase e na observaqao .
£ que nas estreias a critica deve colocar-se
terra-a-terra, para apanhar assim impressoes
mais vivas e mais de perto; se se levantar as
eminencias da arte, como Anteu na torre pode
ouvir mal a nova palavra da arte."

Sem se afastar desses preceitos criticos que

lhe nortearam os juizos, cria, Machado de Assis, urn estilo

proprio nos julgamentos das petjas, que deixa entrever, a quern

as le, o future ficcionista. A analise desses textos nos reve .

lou, pois, dois niveis de linguagem: urn, do critico - que ana

lisa e avalia os espetaculos - outro, do literato - que cria

com as palavras, dimensoes outras que extrapolam o espaco ce-

nico.

A metafora, que lhe seria mais tarde, uma mar-
ca do estilo narrative, ja comegava entao, nessas criticas de

folhetim a ganhar espa^o - uma especie de preambulo a critica

propriamente dita dos espetaculos - sugerindo-nos, esse pro -

cesso verbal empregado pelo cronista, que o escritor e quern

primeiro captava a pe^a, cedendo depois lugar ao critico, pa

ra analisa-la.

Para ilustrar tai afirmativa lancjamos mao de

urn exemplo, que nos pareceu o melhor. Trata-se da cronica so-

bre a pe^a Um Asno Morto, cujos quatro paragrafos iniciais

(27 linhas) sao dedicados a comentarios metaforicos sobre a

vida.

Toda essa divaga^ao se encerra com o fecho se-

guinte, que ao mesmo tempo serve de "ponte" para o inicio do 



283

estudo do espetaculo propriamente dito:

Sao reflexoes filosoficas de muito peso e que
me fervem ca no cerebro a proposito de urn as-
no...morto, minhas senhoras".

Ha, por assim dizer, uma introducao "filosofi-
ca", como ele mesmo a chamou, antecedendo o comentario da pe-

ga.

So entao o critico assume o seu papel. E ele
o faz, tecendo algumas ocnsideracoes sobre a pe^a e resumin -

do-lhe a historia.

Questiona-se, sob este disfarce, a respeito

das colocaQoes feitas:

"Como me ocorrem reflexoes filosoficas a propo
sito de urn ggn©, em vez de divaga^oes amorosas,
a proposito dos olhos que estrelavam a sala
por la, nao sei".

Aparentemente urn simples aparte literario. No

entanto uma analise mais detida nos leva a reconhecer no tex-

to o estilo machadiano dos romances, fi o aparente monologo do

escritor, que, na verdade dialoga com o leitor ou com o espec

tador. fi tambem a dualidade escritor-critico, pois ao criticcv

com certeza, nao deveriam ocorrer" divaga^oes amorosas, a res

peito dos olhos que estrelavam a sala por la". Tai preocupa -
iQao denunciava, sem duvida, a linguagem do escritor.

0 terceiro momento da sua critica, formado pe-

los textos que apareceram na "Revista Dramatica" no Diario do

Rio de Janeiro, a partir de 1860 ate 1879, e mais as duas

cronicas sobre 0 Cego e Cobe, e uma volta aos ensaios, nao

mais sobre as suas ideias acerca do Teatro, mas sobre os auto

res e obras da nossa dramaturgia.
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Nas criticas do mometno anterior, escritas pa

ra 0 Espelho, Machado observava nao so a encena^ao do textQ

como a da plateia tambem. £ como se o critico analisasse o

espetaculo de quern assistia ao espetaculo.

Nos ensaios estara centrado muito mais na ana-
lise dos textos - sua forma^ao e coerencia internas - que e-

ram, na epoca, os primeiros de uma dramaturgia voltada para

jo nacional.

Nesses estudos mantem os preceitos que nortea

ram toda a sua critica - a imparcialidade, a consciencia, a

ciencia - sob os quais julgou as obras de Macedo, Alencar,Gon

waives de Magalhaes e Antonio Jose.

Dentro dessa mesma linha comentou alguns fa-

tos relacionados ao teatro, sobre os quais expos a sua opi-

niao, nesta mesma revista.

Em todas essas analises conservou-se fiel a

sua visao social da arte teatral, cuja finalidade maior era,

para ele, a de civilizar a sociedade.

De gosto mais apurado dava preferencia ao dra

ma e a comedia bem feita, criticando, sempre que posslvel, a

farsa e a baixa comedia. Nao podia elogiar as pe<;as escritas

apenas para divertir o publico, nao aceitando, por isso, o

teatro popular.

Seus elogios para artistas e diretores tinham

uma direcjao certa — a nova escola, no que sem duvida, nao es —

tava sozinho. A julgar pelos comentarios dos jornais da epo—

ca, Machado era respeitado por suas opinioes, compartilhadas

por outros intelectuais de entao, dentre os quais destacamos
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Alencar, pela ascendencia, podemos dizer, exercida por ele

nao so sobre Machado como sobre toda essa gera^ao realista.

Este estudo tornou patente o valor do critico

Machado de Assis, embora seja esta uma area da sua produ^ao

a exigir novas contribuigoes quer compilando-se o conjunto

das criticas esparsas produzidas, quer com outras abordagens

analiticas. Esta exigencia se impoe sobretudo quando se per-

cebe que entre tantas mascaras, a do critico e a que menos

consegue ocultar a face do artista, denunciando urn dos tra-

qos mais marcantes da personalidade do homem Machado de As

sis - a de critico.



5. A CENSURA TEATRAL NO BRASIL:
0 CONSERVATORIO DRAMATICO BRASILEIRO
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5.1. 0 PRIMEIRO CONSERVATORIO DRAMATICO BRASILEIRO

Em um de seus primeiros trabalhos de critica - I-

deias sobre o Teatro - Machado dedicava um capitulo ao Conser-

vatorio Dramatico, definindo-o assim:

"A literature dramatica tern, como todo o
povo constituido, um corpo policial que
lhe serve de censura e pena: e o conserve
torio". (1)

Sobre a sua historia, que, segundo Galante de Sou

za "ainda nao foi escrita (2), recolhemos algumas informacoes

nas obras sobre o teatro no Brasil e na segao de manuscritos

da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.

Raros e controversos sao os estudos existentes. La

fayette Silva situa o inicio dessa historia "Em principles de

marQO de 1843..." (3), ja, Galante de Souza nos diz:

"Nao foi em principles de marco, como as-
severa Lafayette Silva, mas em janeiro de
1843 que se deram os primeiros passes pa
ra a fundacao do Conservatorio Dramatico.
Realizaram-se duas sessoes preparatories:
uma a 15 de janeiro e outra a 12 de marQo
do referido ano"- (4)

Um estudo mais recente, Khede (1981), fornece-nos

1. ASSIS, Machado de. 0 Conservatorio Dramatico in Critica Tea-
tral. Rio. Porto Alegre. S.P. W.M. Jackson Inc. Editores. 1955.
p. 21.
2. SOUZA, Galante de. 0 Teatro no Brasil. Rio de Janeiro. INL.
1960. p. 310.
3. SILVA, Lafayette. Historia do Teatro Brasileiro. Rio. MEC.
1938. p. 34.
4. SOUZA, Galante de. Op. Cit. p. 130.
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novos dados:

"De posse dos documentos do Arquivo Nacio
nal, aos quais Galante de Souza provavel-
mente nao teve acesso, podemos afirmar que
a historia do Conservator!© Dramatic© ini.
cia-se em 1839. De acordo com o documento
de numero 0011, a 7 de outubro de 1839
houve a sugestao de se criar uma comissao
de censura. 0 documento 0001 estabelece
ainda a comissao para preencher as lacu -
nas do servigo de censura, por nomea^ao
do Govern© da Regencia em 1840. Em 18 de
margo de 1843, documento 0007, ha a apre-
sentaqao dos artigos organicos do Conser-
vatorio, que sao aprovados em 24 de abril
de 1843 como consta do documento 0006. A
30 de abril de^l843, instala-se solenemen
te o Conservator!© Dramatico". (5)

0 Conservatorio Dramatico Brasileiro atuou no Rio

de Janeiro, sede da Corte, e teve sua historia dividida em

dois periodos: de 1843 a 1864 e de 1871 a 1897, quando foi de-

finitivamente extinto.

Como ja dissera Machado de Assis, a fun^ao do Con

servatorio e a da censura; uma censura preocupada em manter os

principios da Arte. Por isso, segundo ele:

"Dois sao ou devem ser, os fins desta injs
tituicao: o moral e o intelectual. Preen-
che o primeiro na corregao das fei^oes me
nos decentes das concepQoes dramaticas; a
tinge ao segundo analisando e decidindo
sobre o merito literario dessas mesmas
concepQoes. Com estes alvos urn conservato
rio dramatico e mais que util, e necessa-
rio". (6)

5. KHfiDE, Sonia Salomao. Censores de Pincene e Gravata: Dois
momentos de Censura Teatral no Brasil. Riot Codecri, 1981, p.
57:
6. ASSIS, Machado de. Op. Cit., p. 21.
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Da criacao do Conservatorio Dramatico Brasileiro de

ver-se-ia esperar, pois, uma importante atuato no campo da dra

maturgia brasileira, incentivando-a, orientando-a, alargando-

lhe os horizontes.

Mas a cena nacional quase nada lucrou com isso, sen

do mesmo prejudicada, a medida que o Conservatorio falhava na

pratica de suas aspiraqoes.

Machado de Assis, no ja referido artigo, publicado

em 0 Espelho, de 25 de dezembro de 1859, sob o titulo 0 Conser

vatorio Dramatico” colocava aos leitores essa questao:

"Corresponded a defini^ao que aqui damos
desse tribunal de censura, a institui^ao
que temos al chamada - Conservatorio Dra
matico?"

A interrogate machadiana encontra, hoje, resposta

na opiniao de Sonia Salomao Khede sobre esse tribunal de censu

ra :

"...a censura teatral no Brasil funcionou
na forma de um entrave a format© de um pu
blico diversificado, com poder opinativo e
de escolha" (7),

tendo sido tambem, ainda na opiniao da professora,

"...responsavel pelo afastamento de escritores da
estatura de Alencar da dramaturgia". (8)

7. KHfiDE, Sonia Salomao. Op. Cit. p. 83.
8. Ibidem, p. 89.



289

No mesmo artigo, Machado de Assis apontava ainda

como causa do fracasso do Conservator!© a sua lei de organiza-
gao:

"...se nao corresponded onde esta a causa
desse divorcio entre a ideia e o corpo?
(•••), £ evidente que na base, na consti-
tuigao interna, na lei de organize
gao". (9)

numa demonstragao de sua lucidez critica que a pesquisa de

Sonia Salomao Khede vem hoje corroborar.

E para avaliarmos, entao, os fundamentos da criti

ca machadiana a tai instituigao voltamo-nos para a sua histo-

Revendo, na Biblioteca Nacional, documentos a ela

referentes, encontramos os Artigos Organicos propostos por um

grupo de intelectuais para a fundagao do Conservatorio e que

elucidam quanto as finalidades de tai associagao:

"Os cidadaos brasileiros abaixo assinados
(10), desejando promover os estudos drama
tic os e os melhoramentos da cena brasileira por
modo que esta se tome a escola dos bons costumes
e da lingua, resolveram formar entre si uma asso
ciagao debaixo do titulo e denaninagao de - Con
servator io Dramatico. E n’este proposito, convie-
ram nos Artigos seguintes, que serviram de base
e de outras tantas regras sobre as quais se ha
de erguer e trabalhar a referida Associagao ate

9. ASSIS, Machado de. Op. Cit. p.p. 21-2.
10. Relacao dos nomes dos intelectuais: Diogo Soares da Silva
Bivar - Presidente; Jose Rufino Rodrigues Vasconcellos - 1Q Se
cretario; Luis Carlos Martins Pena -_2Q Secretario; Francisco
de Paula Vieira de Azevedo; Luis Honorio Vieira Souto; Jose
Florindo de Figueiredo Rocha; Agostinho Nunes Montez; Hermoge-
nes Francisco de Aguilar Pantoja; Manoel de Araujo Porto Ale -
gre; Conego Januario da Cunha Barboza; Jose Pereira Lopes Car-
dal; Luiz Garcia Soares de Bivar.
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que se organizem mais adequados esta
tutos." (11)

0 primeiro, dos catorze Artigos Organicos propos
tos, expressa "seu principal instituto”:

"0 Conservator io Dramatic© tera por seu
principal instituto e firn primario - ani-
mar e excitar o talento nacional para os
assuntos dramaticos e para as artes aces-
sorias - corrigir os vicios da cena brasi-
leira, quanto caiba na sua algada - inter
por o seu juizo sobre as obras, que de in
vencao nacional, que de estrangeira, que
ou ja tenham subido a cena, ou que se pre
tendam oferecer as provas publicas, e fi-
nalmente dirigir os trabalhos cenicos e
chama-los aos grandes preceitos da Arte t
por meio de uma analise discreta, em que
se apontem e combatam os defeitos, e se
indiquem os metodos de os emendar." (12)

A finalidade primeira dos signatarios preocupados

em criar urn orgao oficial que servisse as atividades dramati -

cas de maneira a dar a essas atividades uma orientacao segura
atraves de criticas proficuas e voltadas para o melhoramento

da cena brasileira, foi, como se constata da leitura desse pr_i

meiro artigo, a artistica.

Previam a censura, no artigo oitavo: 

"...a venera^ao a nossa Santa Religiao -
o respeito devido aos Poderes Politicos
da Nacjao e as Autoridades constituidas -
a guarda da moral e decencia publica - a
castidade da lingua - e aquela parte que

11. Artigos Organicos do Conservator!© Dramatico. Rio: Biblio
teca Nacional.
12. Ibidem.
13. Ibidem.
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e relativa a ortoepia". (13)

Mas nao e isso o que encontramos na pratica, como

o atestam as palavras do proprio Machado de Assis, nesse mesmo

artigo:

”Julgar de uma composigao pelo que toca as
ofensas feitas a moral, as leis e a reli-
giao, nao e discutir-lhe o merito puramen
te literario, no pensamento criador, na
construgao cenica, no desenho dos caracte
res, na disposigao das figuras, no jogo
da lingua. (...) Julgar do valor litera -
rio de uma composigao, e exercer uma fun-
gao civilizadora, ao mesmo tempo que pra-
ticar urn direito do espirito: e tomar urn
carater menos vassalo, e de mais iniciati.
va e deliberagao". (14)

De onde, pois, advinha esse carater vassalo, como

chamou Machado?

A leitura do artigo decimo segundo nos revela o

embriao da dependencia da censura dramatica a Censura Imperial,

de onde, talvez, tenha vindo o termo vassalagem, usado por Ma

chado, e cujos fins, como veremos ao longo da historia do Con

servatorio, nao serao os mesmos, prevalecendo os da Censura Im

perial sobre os artisticos:

"Se o Governo Imperial houver por bem de encarre -
gar ao Conservator io, a censura das pegas que subi.
rem a representagao nos Teatros publicos da Cort'eT
ou ainda a sua inspegao moral, o Conservatorio se
prestara prontamente a este encargo, podendo pro
per e requerer o que lhe parega acertado para o
seu cabal desempenho." (15)

13. Artigos Organicos do Conservatorio Dramatico. Rio: Biblio-
teca Nacional.
14. ASSIS, Machado de. Op. Cit. P-P- 22-3.
15. Artigos Organicos do Conservatorio Dramatico. Rio: Biblio-
teca Nacional.
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rio so obrigatoria, quando as obras cen-
suradas pecarem contra a veneraqao a Nos-
sa Santa Religiao, contra o respeito devi_
do aos Poderes Politicos da Nagao e as Au
toridades Constituidas, e contra a guarda
da moral, e decencia publica: nos casos,
porem, em que as obras pecarem contra a
castidade da lingua e aquela garte que e
relativa a^ortoepia, a sujeigao so gode
ser voluntaria, devendo o Conservatorio
n'estes dois casos notar os defeitos, mas
nao negar a licenga. 0 que tndo comunicc
a VM. para conhecimento do referido Con
servatorio - Deus Guarde a VM. Pago em 27
de agosto de 1845." (17)

E nao para ai a forma de censura aos censores. Os

formularies com que as pegas lhes eram encaminhadas, tinham,im

pressos na primeira folha, o aviso de 10 de novembro de 1843 e

a Resolugao Imperial de 28 de agosto de 1843, o que evidencia

a importancia dada pelo Governo Imperial a observancia dessas

normas quando do julgamento das pegas.

0 aviso, impresso em primeiro piano, centrava sua

preocupagao em preserver a Familia Imperial, quando presente

aos espetaculos, de qualquer tipo de agravo.

"Nao devem aparecer na cena assuntos, nem
expressoes menos conformes com o decoro ,
os costumes e as atengoes que em todas as
ocasioes se devem guardar, maiormente n1
aquelas em que a Imperial Familia Honrar
com a Sua Presenga o espetaculo". (Aviso
de 10 de novembro de 1843)

Sem duvida o "mecanismo" censorio obtinha os efei-

tos desejados, como se constata no parecer de Jose Clemente Pe

reira, sobre a pega Maria Tudor, julgada a 20 de janeiro de

1844, e no qual se le (o grifo e nosso):

17. Parte Final da Publicagao do Decreto nQ 425 de 19 de julho
de 1845. Riol Biblioteca Nacional.
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”...nao posso convir em que se autorize a
representative do referido drama, e muito
principalmente no Teatro de Sao Pedro de
Alcantara, honrado freqtientes vezes, e
sem previa participate, com a Augusta
Presence da Familia Imperial."

A censura, pois, pretendia atuar muito mais a ni.

vel de repressao de ideias, visando a manutentjao do poder ins-

titucionalizado, do que atuar a urn nivel artistico, dramatic©,

o que se percebe claramente na Resolutjao Imperial/ de 28 de

agosto, que transcreve os termos do decreto de numero 425, com

data de 19 de julho do mesmo ano.

Ao compararmos a proposicao do primeiro Artigo Or

ganic© e as finalidades colocadas para a criaqao do Conservato

rio com o aviso e a Resolucao Imperial impresses nos formula -

rios de censura, percebemos a distort© havida nesses fins e o
conseqflente esvaziamento do que se chamou seu principal insti

tute e firn primario, o que nos levou a concluir que a precoupa

to com a Arte nada mais era do que uma mascara, para encobrir

os reais propositos de um outro ,tipo de censura.

Perdia-se, assim, a razao de ser do Conservatorio

Dramatico e e "justamente contra essa ultima parte das normas

da censura que ja se rebelava, em 1859, o futuro autor do

Bras Cubas" (18), pois, para Machado de Assis, o Conservatorio
nao alcanqava a sua finalidade porque a censura recaia apenas

18. SOUSA, J\ Galante de. Machado de Assis, Censor Dramatico
in Revista do Livro, Rio de Janeiro, n° 3-4 de dezembro de
1956. p. 84.
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no que dizia respeito as leis do pais, da moral e da religiao.

Sobre essa postura censoria, ele assim se referiu

no seu artigo ”0 Conservator!© Dramatico":

"Organizado desta maneira, era inutil reu
nir os homens de literature nesse tribu -
nal; urn grupo de vectais bastava". (19)

Dessa forma, continuava Machado de Assist "a censu-

ra estava obrigada a suicidar-se de urn direito e subscrever as

frioleiras mais insensatas que o teatro entendesse qualificar

de composiQao dramatica". (20)

0 que o critico pedia e que se promovesse uma mu-

dantja no Conservatorio - "ampliando as suas atribuiqoes" - "dan

do-lhe urn carater mais serio" - "direitos mais iniciadores". E

completava esse pedido com uma compara^ao que sintetizava toda

a ironia da opiniao machadiana sobre a atua^ao do Conservato -

rio "... fa^am dessa sacristia de igreja urn Tribunal de censu-

ra". (21)

Machado ja havia percebido o desvio artistico da

censura, questionando mesmo a validade da atua^ao desse orgao:

"Qual e a influencia de urn Conservatorio organizado desta for

ma? E que respeito pode inspirar assim ao teatro?" (22)

19. ASSIS, Machado de. Op. Cit., p. 22.
20. SOUSA, J. Galante de. Op. Cit., p. 84.
21. ASSIS, Machado de. Op. Cit., p. 24.
22. Ibidem.
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Tinha razao Machado, as decisoes do Conservatorio

nao inspiravam respeito. Ilustra tai fato o caso da interdigao

da pega de Jose de Alencar - As Asas de urn Anjo.

"Em fins de maio de 1858, foi a cena, li-
cenciada pelo Conservatorio e pela Poli -
cia, a referida pega. Apos a terceira re-
presentagao, entendeu a policia de suspen
der a licenga da pega, sob o pretext© de
que a pega continha exageros da escola
realista. Alencar veio para a imprensa
diaria defender-se da pecha de imoral e
criticar severamente a passividade do Con
servatorio, e a pega voltou a cena. Abala.
do profundamente num dos sens mais impor-
tantes esteios, o Conservatorio lutava pa
ra subsistir". (23)

E Galante retoma, na sua historia sobre o Conserva

torio Dramatico, a mesma questao colocada, tantos anos antes ,

por Machado de Assis:

"Desde que as suas decisoes seriam respei.
tadas tao somente na parte literaria o
que nem sempre acontecia e, se a condena-
gao literaria nao impedia uma pega de su-
bir a cena, por que havia aquela institu_i
gao de levar a serio uma censura apenas
formal"? (24)

No entanto, nenhuma atitude era tomada para a me-

Ihoria da situagao do Conservatorio, que cada vez se tornava

mais grave.

Em sessao de 31 de janeiro de 1862, conta Galante de Sou

sa, por proposta de IQ secretario interino, Domingos Jaci Monteiro, resol

veu aquela instituigao dirigir-se ao Govemo, pedindo nova organizagao.

Neste pedido, o autor da proposta nao duvidou em afirmar:

23. SOUSA, J. Galante“de. 0 Teatro no Brasil. Rio: INL. 1960 ,
p. 314.
24. Ibidem.



297

*’0 Conservatorio Dramatic© veio a ser
mera comissao de policia, diferencian-
do-se da policia oficial em nao ser pe
sada aos cofres do Estado, e, sem ga-
rantias, sem vantagens de especie al-
guma, pois apesar do imenso trabalho
gratuito com que tern carregado esta as
sociacao, nunca obteve sinal algum de
reconhecimento, tendo sido pelo contra
rio mais de uma vez alvo de calunias ,
improperios e motejos, nao tendo podidcs
por sua organizacao tornada impropria
com o andar do tempo, prestar a arte e
a literatura dramatica os salutares, e
ficazes servigos que tiveram em vis
ta seus fundadores. " (25)

Embora possamos constatar a existencia desses mo-
vimentos em prol de uma reformulacao das bases do Conservatories

nada foi feito. Como diz Galante de Souza:

"0 Conservatorio caminhava a passos lar
gos para o desaparecimento. Despresti -
giado, sem apoio legal, economicamente
falido, ridicularizado, so lhe restava
urn alvitre - a dissolu^ao... A 10 de
maio de 1864, tomava-se a medida extre
ma: dissolvia-se o Conservatorio Drama-
tico Brasileiro". (26)

Vale a pena transcrever, a titulo de encerramen-

to da primeira fase da historia do Conservatorio, trecho do e-

logio funebre de Bivar, feito por Joaquim Manuel de Macedo:

"...o Conservatorio Dramatico Brasilei
ro nao pode fazer pelas letras e pela
arte dramatica o que por certo estaria
na mente e no empenho do seu principal
fundador. 0 trabalho foi esteril, a de-
dica^ao perdida, os resultados nulos.
(...) quiseram que ele vivesse exclusi-
vamente para a censura; para a censura
bastava a policia; a sua vida era inglo
ria, devia morrer." (27)

25. SOUZA, J. Galante de. 0 Teatro no Brasil. Rio: INL. 1960,
p. 317.
26. Ibidem, p. 318-9.
27. Ibidem, p. 319.
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5.2. 0 SEGUNDO CONSERVATORIO DRAMATICO BRASILEIRO

0 segundo Conservatorio Dramatico, nas palavras
de Eugenio Gomes:

nacceu das cinzas do primeiro, sob a
mesma denominaQao, regulado pelo decre-
to nQ 4666 de 04 de Janeiro de 1871
publicado no Diario Oficial de 10 de ja
neiro - que o reduziu a um pequeno cor-
po, constituido na mesma ocasiao de cin
co membros:
Presidente - Conselheiro Joao Cardoso
de Menezes e Souza (Barao de Paranapia-
caba)
Secretario - Antonio Jose Vitorino de
Brito (Galante de Souza da o ultimo no-
me como Barros)
e mais Conselheiro Antonio Felix Mar
tins, Dr. Joaquim Manuel de Macedo e
Joaquim Maria Machado de Assis". (28) 

0 Presidente e o Secretario seriam nomeados por

Decreto Imperial e substituidos quando o governo entendesse con

veniente, o que, segundo Khede "ilustra a tese autoritaria".Pa

ra ela, "a burocracia interna obedecia a uma hierarquia alta

mente centralizadora e cada vez mais submetida ao poder monar-

quico, o que ja se dava na atua^ao do primeiro Conservatorio

Dramatico". (29)

Os membros do Conservatorio Dramatico deveriam

ser revezados de dois em dois anos, porem, Machado de Assis,

salvo um ou outro interregno, participou da entidade ate a

28. GOMES, Eugenio. Machado de Assis, Censor Dramatico. In
Correio da Manha. Rio. 05/02/1955.
29. KHfiDE, Sonia Salomao. Op. Cit. p. 59.
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sua extingao em 1897.

A historia do segundo conservatorio e menos co
nhecida que a do primeiro.

Eugenio Gomes diz que ”sao extremamente escassos

os dados sobre a segund a fase, ignorando-se ainda o paradeiro

do respectivo espolio". (30)

De fato, urn dos paradeiros de parte deste espo -
lio parece ter sido encontrado por Josue Montello no Maranhao.

Em urn artigo intitulado -''Rama 1 ho Ortigao, Perso
, |4nagem no Brasil -, ele trata de uns achados que fez na Biblio-

teca Publica do Maranhao: 16 pareceres de Machado de As-

sis (...) alem de uma carta ao presidente do mesmo Conservato -

rio, datada de 12 de fevereiro de 1887.

Para a historia do Conservatorio interessa-nos

urn trecho da carta que passamos a transcrever:

"...Creio que podera ser licenciada, pe-
qo que, a semelhan^a do que se deu com
o Boato, fagamos uma reuniao do Conser
vatorio. V.Exa. designara o dia e hora,
avisando-se ao nosso colega Taunay.Quan
to ao lugar, acho que podera ser mesmo
aqui, na secretaria." (31)

A opiniao seguinLe e do mesmo articulista: "Por

esse documento se ve que o Conservatorio Dramatico tinha por

vezes as suas reunioes na Secretaria da Agricultura, no gabine

te de Machado de Assis, que era ali chefe de se^ao". (32)

30. GOMES, Eugenio. Op. Cit.
31. MONTELLO, Josue. Ramalho Ortigao, Personagem no Brasil. In
Jornal do Brasil, 22, jun., 1976.
32. ibidem.
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Como se deduz, o segundo, tanto quanto o primei-

ro conservatorio, nao tinha urn lugar fixo para suas reunioes.

Se antes eram feitas na casa do presidente Bivar, agora ti-

nham como local a Secretaria da Agricultura.

Realmente a historia se repetia... o segundo

Conservatorio:

"Nao foi mais feliz que o primeiro.
Simples reparti^ao decorativa, sem au-
tonomia, sem for^a moral, tinha, a ca-
da passo, as suas atribuicoes invadi -
das pela policia, quando nao era des-
respeitado, nas suas decisoes, pelos
proprios atores ou empresarios". (33)

Talvez sirva para o segundo Conservatorio a opi.

niao de Eugenio Gomes sobre o primeiro: "0 Conservatorio Dra-

matico morreu por bem dizer de inanicao". (34)

De fato, com o advento da Republica foi extinto

o Conservatorio Dramatico. 0 decreto nQ 2557, de 21 de julho

de 1897, no seu artigo 10Q, transferiu a Policia a censura

teatral, e o decreto nQ 6562, de 16 de julho de 1907, aprovou

o Regulamento para a Inspe^ao dos Teatros e outras casas de

diversoes publicas do Distrito Federal.

Como fechamento, parece-nos correta a afirma^ao 

de Eugenio Gomes:

"Essa instituicao teve duas fases e
ainda esta por ser contada a historia
de sua existencia, que nao correu sa-
tisfatoriamente nem para si nem para o
teatro nacional...” (35)

33. SOUZA, Galantede. Op. Cit. p. 320.
34. GOMES, Eugenio. Op. Cit.
35. Ibidem.
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A atividade de censor dramatico encontra-se entre

as primeiras exercidas por Machado de Assis e, na opiniao de
Eugenio Goines e "a menos conhecida". Ele, a ela, assim se refe

riu:

"0 que tem sido assinalado, mas sempre va-
gamente, e que o escritor fora auxiliar de
censura, em 1862, membro do Conservatorio
Dramatico Brasileiro, em 1871, sob a pre si.
dencia de Jose de Alencar e, finalmente,vo
gal, por escolha do Imperador, em 188C. (1)

No entanto, dessas atividades, o que restou sao os

pareceres do periodo de 1862 a 1864, que se encontram na secao

de manuscritos da Biblioteca Nacional, e urn outro, na segao de

microfilmes, da mesma Biblioteca, pertencente a segunda fase

do Conservatorio, sobre o drama Os Lazaristas (2) de Antftnio

Ennes.

Os primeiros, segundo Galante de Souza, foram "en-
contrados, em 1952, pelo Dr. Eugenio Gomes, diretor da Biblio

teca Nacional, na parte do Arquivo do Conservatorio Dramatico,

existente na secao de manuscritos daquela biblioteca", e estac^

hoje, compilados em urn so volume. Esses pareceres, manuscritos

originais, aparecem redigidos nos proprios formularies com que

as pecas eram encaminhadas ao censor. Em numero de dezesseis ,

dez desses pareceres foram emitidos em 1862, quatro, em 1863 

1. GOMES, Eugenio. Machado de Assis, Censor Dramatico in Cor-
reio da Manha. Rio. 05-fev-1955.
2. Sobre esse parecer temos a informar que pertence a 2*  fase
do Conservatorio Dramatico Brasileiro e que a pe^a, que lhe e
objeto de aprecia^ao e "polemica" pode-se dizer. Segundo Galan
te de Souza ha noticia de uma Disserta^ao de Mestrado sobre Os
Lazaristas que incluira o estudo desse parecer de Machado de
Assis.
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e dois, em 1864, tai como ilustra o quadro 1:

QUADRO 1: DISTRIBUIQAO DOS PARECERES EMITIDOS POR M.DE ASSIS
1862 - 1864

NQ Parecer sobre
Anos

1862 1863 1864
01 Clermont ou a Mulher do Artista 16/3
02 Finalmente 20/3
03 Um Casamento da Epoca 08/4
04 Os Intimos 09/5
05 Os Nossos Intimos 11/6
06 Os Descarados 17/6
07 As Garatujas 20/7
08 Misterios Sociais 31/7
09 A Mulher que o Mundo Respeita 27/10
10 As Leoas Pobres 24/1111 A Caixa do Marido e a Charuteira da

Mulher 12/1
12 As Conveniencias /3
13 0 Anel de Ferro 20/6
14 As Mulheres do Palco 14/9
15 0 Filho do Erro e Os Espinhos de uma

Flor 08/1
16 Ao Entrar na Sociedade 12/3

r'

Esses julgamentos referem-se a dramas (6), a come -

dias (7), a farsa (1), a comedias-dramas (3), (quadro 2).

Das dezessete peQas analisadas por Machado de Assis

como censor, seis encontram-se catalogadas, no proprio formula

rio do Conservatorio, como traduQoes (quadro 2). Caracterizam-

se por serem todas de autores franceses - Sardou , Augier ,

Scribe - o que confirma uma tendencia reinante na nossa drama-

turgia de entao - a de utilizer em larga medida os textos eu-
ropeus, principalmente os franceses, pertencentes a escola rea

lista.

"...para fazer teatro, precisavam ir bus
car, pacientemente, seus modelos na Franca
e arredores." (3)

M.DE
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Das seis traduQoes, cinco sao comedias, indicando

uma preferencia do gosto da epoca pelo genero comico (quadro

2) .

”0 que se ve, no repertorio teatral brasi-
leiro do seculo XIX, e a formaqao segura ,
ainda que lenta, de uma boa tradigao comi
ca (grifo nosso), e a formacao de um reper
torio muito precario, do ponto de vista da
qualidade, no que se refere ao drama.” (4)

Aparecem com a indica^ao de originais apenas seis

peqas: uma de autor portugues e cinco de autores brasileiros 

(quadro 2).

0 original portugues e o drama Misterios Sociais de

Cesar de Lacerda. Os brasileiros, datados de 1863 e 1864

tres dramas e duas comedias-dramas - sao de autoria de Quinti-

no Francisco da Costa - As Conveniencias - (drama); Arcires -

0 Anel de Ferro - (drama); J.R. Pires de Almeida - Os Espinhos

de uma Flor - (drama) e - 0 Filho do Erro - (comedia-drama) ;
Joaquim Garcia Pires de Almeida - As Mulheres do Palco - (come

dia-drama).

As demais pe^as nao trazem nenhum tipo de indica^ao^

excetuando-se duas:

- a comedia de Antonio Moutinho de Souza - Finalmente - que Ga

lante de Sousa classifica em seus comentarios sobre as pe<;as,

na Revista do Livro, "como uma adapta^ao a cena brasileira", e

que Machado,em seu parecer, julga de origem francesa: "trasla-

dou a composicao que parece ser originariamente francesa para

portugues cuidado e polido".

- A farsa - A Caixa do Marido e a Charuteira da Mulher - de J.p.

B. que, atraves da leitura do parecer de Machado de Assis, po-

4 AGTTTAR, Flavio. A Comedia Nacional no Teatro de Jose de A-
lencar. S.P.*  Atica. 1984 . p.8.
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demos concluir tratar-se de mais uma possivel tradugao de au-

tor frances: "Quem le a comedia ve logo que e ela tuna pessima

tradugao do frances, deturpada evidentemente, sem forma portu-

guesa nem de lingua nenhuma”.

Esses comentarios nos levaram a classisficar as re

feridas pegas de tradugoes, como se constate no quadro 2, no

qual tentamos reunir os dados por nos encontrados sobre cada

pega julgada pelo censor Machado de Assis.

QUADRO 2: LEVANTAMENTO DAS PEQAS SEGUNDO SUAS ORIGENS E

GfiNERO TEATRAIS

NQ Pareceres - Pegas
lextos Originals Tra

du
goes

Co
me
dia

Dra
ma

Far-
sa

Come
dia-
)ra-ma

Brasi-
leiro

Portu-
gues

01 Clermont ou a Mulher do Artista X X
02 Finalmente X X

03 Os Intimos X X
04 Os Nossos Intimos X X

05 Os Descarados X X

06 As Garatujas X X

07 As Leoas Pobres X X

08 A Caixa do Marido e a Charuteira da Mulher X X

09 Misterios Sociais X X

10 Um Casamento da Spoca X X

11 As Conveniencias X X

12 0 Anel de Ferro X X

13 As Mulheres do Palco X X

14 0 Filho do Erro X X

15 Os Espinhos de uma Flor X X

16 A Mulher que o Mundo Respeita X

17 Ao Entrar na Sociedade X

As compilagoes dos pareceres emitidos pelo censor -

tanto a relagao publicada por Galante de Sousa na Bibliografia

de Machado de Assis como seus comentarios na Revista do Li-

vror sobre as pegas, objetos desses pareceres, mais a publica—

gao deles na Revista do Livro, nQ 1 - obedeceram sempre a urn 

criterio cronolcgicc: a data dos julgamentos. Deixamos de lado 
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esse criterio e, instigados pela historia do Conservatorio Dra
matico Brasileiro e suas normas de Censura, voltamo-nos, muito

mais, no nosso estudo, para as posi^oes do censor frente a

tais normas.

Lamentavel que o estudo da Professora Sonia Salomao

Khede nao haja abrangido a epoca em que Machado de Assis desem

penhou suas fungoes, pois teria encontrado nele a consciencia

critica que a levou ao estudo do problema. Infelizmente, o en-

foque do nosso trabalho nao nos permite alongar a pesquisa so-

bre a figura do censor, que ainda nao foi estudada com a pro-

fundidade que merece. Um paralelo entre a postura de Machado

de Assis e a dos demais censores, com certeza, seria uma con-

tribuicao importante a historia do Conservatorio Dramatic© Bra

sileiro.

Mas voltemos aos seus pareceres: como o censor se

fez presente neles?

Machado, na sua fun^ao, nao perdeu a consciencia do

papel desempenhado pela censura do Conservatorio e continuou ,

em seus pareceres, com a mesma postura critica adotada por ele>

anteriormente contra essa instituicao. Assim e que podemos com

parar este trecho de urn artigo seu sobre 0 Conservatorio Dra-

matico, no qual questiona os julgamentos das composicoes drama 

turgicas:

"Julgar de uma composicao pelo que toca as
ofensas feitas a moral, as leis e a reli-
giao, nao e discutir-lhe o merito puramen-
te literario, no pensamento criador, na
construQao cenica, no desenho dos caracte-
res, na disposiQao das figuras, no jogo da
lingua. (•••! Julgar do valor literario de
uma composiQao, e exercer uma funcjao civi-
lizadora, ao mesmo tempo que praticar urn
direito do espirito: e tomar urn carater me 



306

nos vassalo, e de mais iniciativa e deli
bera^ao".

com o "fecho" do seu primeiro parecer como censor:

"Sinto deveras ter de dar o meu assenso a
esta composiQao por que entendo que con-
tribuo para a perversao do gosto publico
e para a supressao daquelas regras que de
vem presidir ao teatro de um pais de modo
a torna-lo uma for^a de civilizacao. Mas
como ela nao peca contra os preceitos da
nossa lei, nao embaracarei a exibi^ao ceni-
ca de Clermont ou a mulher do artista, la
vrando-lhe todavia condenagao literaria e
obrigando pelas custas autor e tradutor".

Evidencia-se, da leitura de ambos, que o censor e

ainda o critico que se levanta, nao ja, a bom som, mas ainda

para impor a sua voz. £ ainda o homem lucido que sabe que a

sua funcao nao para nas prateleiras do Conservatorio, mas que

o seu voto o faz participante da dinamica geradora de um publico^

cuja forma^ao esta diretamente subordinada as diretrizes tea-

trais impostas pelo Conservatorio. No entanto, se o critico pe

dia mudangas, o censor ja se submetia as normas - "mas como

ela nao peca contra os preceitos da nossa lei, nao embaragarei

a exibiQao cenica de..." - ainda que nao de forma integral -

"lavrando-lhe todavia condenacao literaria e obrigando, pelas
custas, autor e tradutor".

Era pouca a atua^ao do critico, pois podia apenas

exigir custas como condenacao literaria, mas nao podia impedir

que as pe^as fossem representadas, so por estarem mal escri

tas.

0 importante, porem, respeitando-se a situa^ao poll

tica reinante, e poder constatar, atraves da analise de seus

pareceres, a atitude de Machado, aceitando aparentemente as 
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normas, enquanto censor, e rebelando-se contra elas no mesmo 
julgamento, enquanto critico.

A mascara de censor que o critico comeqava a usar ,

assim se referiu Eugenio Gomes:

"...mas a verdade e que, ingressando no
Conservatorio Dramatico dois anos e pouco
depois, teve ele de cingir-se, como censor,
aqueles mesmos rigidos principios para cu-
ja melhor aplica^ao o critico tinha sugeri.
do urn tribunal de vestais..."

E e o proprio Machado de Assis quern dira no parecer

sobre a comedia Os Descarados: "Nao ha nela nada que contrarie

os preceitos das nossas instruQoes".

Nao que de vez o critico se ausentasse... em pare -
cer que transcrevemos abaixo ele se rebela, embora de forma

mais branda, contra o tipo de censura do Conservatorio:

"Quanto ao Filho do Erro, se e defeituoso
literariamente falando, nao me parece fora
das condiQoes legais e morais. Acho que se
pode representar".
(Parecer sobre a comedia-drama 0 Filho do
Erro) 

"Observa-se, entretanto, diz Eugenio Gomes,
que, com o correr dos tempos, o critico ce-
deu quase inteiramente a vestal...Mas, nao
obstante, o conflito armado no espirito do
homem de letras e, sobretudo do critico pro
fissional, nao cessara, embora estivesse
disciplinadamente reprimido. No comedo de
1863, ao julgar a comedia em urn ato A Caixa
do Marido e a Charuteira da Mulher cujo au-
tor se ocultava em tres iniciais, Machado
de Assis dava ainda mostras de sua compreen
sivel inconformidade com as regras da censu
ra, quando deu o seguinte e desabusado rema
te a seu parecer: " fi uma farsa grotesca e
sem gra^a, lutando a grosseria com o aborre
cimento. Se estivesse nas minhas obriga^oes
a censura literaria, com certeza lhe nega -
ria o meu voto, mas nao sendo assim, julgo
que pode ser representado em qualquer tea-
tro".
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Porem, o mesmo analista nos chama a atencao para os

conceitos emitidos pelo censor, ao julgar o drama Misterios So-

ciais do autor lusitano Cesar Lacerda - que tinha como protago-

nista urn escravo, o qual, ao fim da pega, casa-se com uma baro-

nesa - pois para ele esses conceitos - aparentemente uma censu-

ra literaria - ocultavam outro tipo de censura - a moral, a re-
ligiosa, a social.

A partir da argumentaQao do articulista, concluimos

que Machado compartilhava, nesse parecer, como censor e como

critico, do jogo da censura do Conservatorio.

"0 que se infere nesse parecer e que o cen
sor decidiu ficar francamente com a socie-
dade intolerante de sua epoca, condicionan
do a licen^a a uma altera^ao da condi^ao
social do protagonista que ia afetar, con-
forme suas proprias palavras "a parte prin
cipal do drama”. Que fundamento tinha Ma
chado de Assis para proper ou antes impor
essa profunda alteracao?"

Parece-nos, sem duvida, que o problema maior estava

no Machado mulato, alvo talvez de muitas restri^oes ate chegar

ao posto que ocupava e - por que nao? - tambem no dramaturge ,

que prefer'iu omitir-se numa epoca em que a questao servil (0
Demonio Familiar, Mae, Olgiato) era tratada em nosso paleo.

Das suposiQoes feitas, apenas umacerteza: o "manho-

so" Machado soubera mais uma vez mascarar a sua verdadeira in-

ten^ao.

Aparentemente, o critico ia cedendo lugar ao censor,

ou seja, a mascara ja era o proprio rosto, pois Machado comeqa

va a fazer parte da InstituiQao... e, embora a houvesse criti-

cado anteriorme nte, nao admitia nao fosse ela tratada de manei

ra condigna:
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"Nao me resta mais do que recomendar que
se fa<ja sentir as pessoas que remetem pe-
gas ao Conservatorio, ou precisando mais,
as pessoas que remetem pecas como esta
nos foi remetida, quanto a nossa institu_i
Qao e digna e seria. 0 caderno em que es
ta escrita a comedia Os nossos intimos pa
rece haver saido de uma taverna, tai e o
seu aspecto imundo e pouco compativel com
a decencia do Conservatorio Dramatico".
(Parecer sobre a comedia Os Nossos Inti -
mos)

Mas na realidade o que acontecia e que o nosso Ma -

chado parecendo acatar as normas da censura estabelecidas pelo

Conservatorio se desmascarava ao julgar as pecas segundo crite

rios seus, "discutindo-lhes o pensamento criador, a construcao

cenica, o desenho dos caracteres, a disposiQao das figuras, o

jogo da lingua".

Bern o eterno disfarce machadiano retratado em Dorn

Casmurro:

"Supoes uma concepcao grande executada por
meios pequenos. Assim, para nao sair do de
sejo vago e hipotetico de me mandar para a
Europa, Capitu, se pudesse cumpri-lo, nao
me faria embarcar no paquete e fugir: es-
tenderia uma fila de canoas daqui ate la,
por onde eu, parecendo ir a fortaleza da
Laje em ponte movediQa, iria realmente ate
Bordeus, deixando minha mae na praia, a es
pera." (5)

A instituicao era poderosa para ser atacada, por

que entao nao se servir do julgamento das pe<jas? Era a concep

cao grande executada por meios pequenos.

Assim, enquanto censor, mantinha as rela^oes com

a InstituiQao e, sob esta mascara, o critico julgava as pe^as

sgcjiando suas normas, nem sempre condizentes com as do Conserva

5. ASSIS, >-• de. —n Casmurro. Rio; Editora Tres, 1974 . p. 44.
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torio.

E cada parecer e, sem duvida, a prova dessa analise

critica, dessa consciencia que ele tanto pregou, dessa ciencia

que, segundo ele, deve embasar toda critica que se preze.

O critico Machado sempre foi coerente em seu mister.

Alguns pareceres seus valem por uma analise da peca. Sente-se-

lhe o cuidado de quern nao so leu, mas pesou, analisou, refle -

tiu, enfim, tentou unir-se a obra antes de dar-lhe urn veredic

to.

A leitura atenta desses pareceres nos permitiu reti.

rar-lhes trechos que ilustram o julgamento do critico, sob a

figura do censor. Procedeu ele, tai como o disse em seu artigc^

a uma analise critica dos elementos componedores das pe^as que
lhe foram confiadas pela censura.

Preocupou-se com o aspecto da lingua, o estilo cor-

reto, a traduQao bem feita, o emprego do termo exato. Eis o

que trechos de seus pareceres comprovam dessa preocupa^ao lin-

gdistica do censor Machado de Assis.

A ciencia, como ele dizia, era importante ao criti

co. E isto fica aqui comprovado com rela^ao a tradu^ao. 0 seu

conhecimento de linguas estrangeiras e dos textos originais

lhe forneceu bases solidas para a aprecia^ao dos textos tradu-
/

zidos.

"Se a pe<;a nada vale por si, a traduQao
veio torna-la mais inferior ainda se e pos
sivel. Nao so a constru<;ao de frase portu^
guesa se ressente do idioma original, mas
ainda ha vocabulos disparatadamente tradu-
zidos. Entre outros, ocorre-me o verbo de-
mander - traduzido na acep^ao de pedir, em
vez de perguntar que e a que cabe na oca-
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siao (cena 6^ do 2Q ato): e a palavra repe
tion (sic) - traduzida - repetiQao - em
vez de ensaio - como convinha. E outras, e
outras." (parecer sobre o drama Clermont ou
A Mulher do Artista)

Nessas apreciaQoes, por vezes, se fazia presente a

ironia machadiana, como se constata no trecho que transcreve -

mos, do parecer sobre a comedia Os Nossos Intimos, no qual o
censor confessa ter tido alguma dificuldade em reconhecer o

texto:

"A comedia Os nossos intimos, e a mesma
que ja examine! com o titulo Os Intimos .
Pude reconhece-la apesar da traducao que
esta em vascon^o. £ deploravel que no tea
tro subvencionado, e donde devia partir o
ensino, se representem pecas tao mal es-
critas.”

Para Decio de Almeida Prado o comentario feito por

Machado tinha endere^o certo - o empresario Joao Caetano, que

encomendara a traduQao da pe^a a seu genro, a firn de represen-

ta-la no Teatro S. Pedro de Alcantara, subvencionado pelo go-

verno.

"A critica torna-se ainda mais contunden-
te se nos lembrarmos dos propositos de
Joao Caetano, ao fundar a Escola Dramati-
ca, de so^admitir originais brasileiros
ou traduQoes "feitas com o esmero exigido
pelos que prezam a pureza da lingua portu
guesa". "Nao so nao montara ele, apos o
regresso da Europa, nenhuma pe$a brasilei.
ra como o nivel das traduQoes continuava
a ser o que sempre fora". (6)

E e contra esse nivel que Machado se insurge neste

mesmo parecer, apontando os erros que mais lhe chamaram a aten

Gao:

"Uma simples e ligeira comparacao entre o
original e a tradutao que tenho presente

6. PRADO, Decio de Almeida. Tentativas de RenovaQao in Joao
Caetano: o Ator, o Empresario, o Repertorio. S.Paulo: Per^rtiva/EDUSP. 1972. p. 168-70. peC
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basta para ver quanto esta e infiel, e co-
mo o tradutor suprimiu as dificuldades que
nao pode veneer. Assim, vemos que a pala -
vra Dandi (sic) esta traduzida pela pala-
vra garoto, e que as cenas alusivas a (sic)
esse dito e a presumida posicao de Caussa-
de se acham despiedadamente mutiladas".

"Em geral a forma de expressao e toda fran
cesa; o emprego dos pronomes que e da indo
le daquela lingua foi usado e abusado pelo
tradutor. Encontram-se a cada passo frases
desta ordem: - e criou-o de maneira que
lhe provasse que nao e necessario dever-se
o ser a um homem para ser-se seu filho".

"Por ultimo assinalarei a introduQao de
um termo novo na lingua: eficacidade! Pare
ce que o tradutor ignora que a palavra ef-
ficacite traduz-se por eficacia. E se igno
ra tai, lamento que se haja abalan^ado a
fazer uma tradugao".

0 mau tradutor, na opiniao de Machado, e cujo nome

nao aparece nem no formulario do Conservatorio, nem no parecer

do censor, e Jose da Silva Lessa Paranhos, do Tesouro, segundo

Lafayette Silva e casado com Raquel, filha de Joao Caetano. En

carregado pelo sogro de fazer uma nova traduQao da pe^a Nos

Intimes de Victorien Sardou, chamou-a de Os Nossos intimos pa

ra diferencia-la da outra tradu^ao ja existente com o titulo

Os intimos.

£ importante saber que, das pe^as censuradas por

Machado de Assis, apenas esta se apresenta com dois titulos:

Os intimos, parecer de 9 de maio de 1862 e Os Nossos intimos ,

parecer de 11 de junho de 1862.

Galante de Sousa nos da como tradutor da primeira ,

Manuel de La Pena#
"segundo informat;oes obtidas nos anuncios
para a representative da pet;a, no corpo
dos quais fora transcrito o parecer de Ma
chado de Assis, sem assinatura e a ticulo
de propaganda":
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"A comedia dos intimos
a julgamento e uma das
se hao visto depois de
to titulo aplaudida."

que me vem sujeita
mais verdadeiras que
Moliere, e por jus-

"Dando-lhe o meu assenso e louvando-a como
obra literaria, acho que nao so pode, mas
deve ser representada e assim outras desta
forga que^traduzam para o publico a verda -
deira comedia, a unica digna deste nome." 

"Altamente moral, e altamente literaria, a
comedia dos Intimos deixa uma li^ao e urn e-
xemplo, no meio do riso e do interesse que
excita." 

”0 que sobretudo a recomenda para a nossa
cena e que a moralidade que ha a tirar dela
dirige-se a toda sociedade humana, onde a
boa fe da amizade foi muitas vezes aviltada
pelo calculo e pela malicia."

E nao se consta de sociedade alguma onde a
simplicidade e a pureza dos costumes tenham
feito desaparecer essa face do vicio."

Com a representacao dessa comedia inaugura-se a 23

de maio de 1862 o Ateneu Dramatico, antigo Sao Januario.

Sobre a segunda pe^a, alem do nome do tradutor, en-

contramos em Galante de Sousa algumas outras referencias:

"A comedia foi anunciada para o Teatro S.
Pedro de Alcantara, a 24 de abril de 1862 ,
beneficio de Antonina Marquelou. Do elenco
faziam parte a propria beneficiada, Joao
Caetano, Florindo, Gusmao, Lisboa, Jose
Luis, Barbosa, Viana, Timoteo, Cabral, Fer
reira, Orsat, Ricciolini e Vicencia. Dos a-
nuncios consta, porem, como primeira repre-
sentacao, nesse teatro, a do dia 14 de ju~
nho. Foi tambem representada em Niteroi, no
Teatro de Santa Teresa, pelos mesmos artis-
tas, em junho e julho do dito ano."

Esses comentarios elucidam sobre alguns dados, co

mo data de representa^ao, local, tradutor, mas nao justificam

a existencia das duas comedias e suas representacjoes no mesmo 

ano de 1862.
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Essa justificativa, vamos encontra-la na narra^ao

que Decio de Almeida Prado nos faz sobre o acontecimento:

"Pouco depois, em junho de 1862, realizava
Joao Caetano a sua ultima criacao, novamen
te com uma pe^a urn tanto inesperada: Nos
Intimes, de Victorien Sardou.” 

"Nem o vaudeville moderno era o genero do
S.Pedro de Alcantara, nem o papel do Dr.
Tholosan, protagonista por vias indiretas,
amigo cheio de sabedoria e discriQao, sal-
vando sem que ninguem o perceba a pericli-
tante honra conjugal do dono da casa para
em seguida desposar-lhe a filha, seria o
mais indicado a urn ator como Joao Caetano.
Mas, fora o chamariz do exito parisiense ,
havia urn bom motivo para despertar o seu
nunca desmentido espirito de competicao: a
pe^a fora feita urn mes antes por outra com
panhia." 

"A circunstancia de duas companhias repre-
sentarem simultaneamente a mesma pe$a espd.
cacou ao maximo a malignidade dos "a pedi-
dos", pequenas notas anonimas, ou assina -
das com pseudonimos, atraves dos quais a
maledicencia subia das ruas ate as colunas
dos jornais. Um deles, atacando o espetacu
lo do Teatro de S.Pedro, so ressalvava, e
assim mesmo parcialmente, o proprio Joao
Caetano: "Como era de esperar, realizou-se
anteontem nesta casa, o enterro dos Nossos
tntimos, composicao de Sardou, habilmente
transformada do francos pelo inteligente
Sr. Lessa Paranhos, e ainda melhor estropi.
ada pela magnifica companhia de coveiros
do teatro de S. Pedro, os quais, executan-
do-a com aquela humanidade que lhes e pro
pria, arrumou com a desgra^ada ao respecti.
vo buraco. (...) Amigo de dar a Deus o que
e de Deus e a Cesar o que e de Cesar, cum-
pre-nos dizer (sem lisonja) que o Sr. Joao
Caetano, diretor, empresario, mestre-en
saiador e outras coisas mais do sarcofago-
normal da arte dramatica, sendo quern me
lhor andou na cerimonia, tambem enterrou
seu pai como pode - concorrendo altamente
para que a coisa marchasse, como marchou ,
de modo a satisfazer a todas as regras, a
todas as exigencies do mau gosto e do con-
trasenso artistico." (7)

7. Idem, ibidem.
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Como se deduz do exposto, o novo titulo nao repre -

sentou apenas mais uma tradu^ao: a aprecia^ao do texto apontan

do para uma falta de cuidado com a linguagem, com a ideia a

ser transmitida, induzia a uma critica aos empresarios pela ma

escolha de tradutores e pela nao escolha de textos nacionais.

E a critica nao se restringiu apenas a dramaturgia.

Fruto de uma competiQao teatral, a encenagao da pe^a sofreu ata

ques violentos, representatives mais da inflamada polemica do

que de uma critica abalizada.

£ evidente que para uma devida apreciagao do pare -

cer dado seria necessario, em primeiro lugar, a leitura do tex

to original, tai como se apresentava e a partir do qual Macha

do estabeleceu as comparagoes, mas isto fugia ao objetivo da

nossa pesquisa que se refere ao parecer propriamente dito e

nao ao estudo das fontes da pe^a. Passamos entao a leitura do

texto traduzido, ou seja, da pe^a a qual se refere o parecer.

No entanto, o manuscrito da traducao da comedia de
Sardou, que conseguimos ler, na Biblioteca Nacional, sob o ti

tulo Os Nossos Intimos, traz o nome do Dr. Achilles Varejao co

mo tradutor da obra e nao o de Joaquim da Silva Lessa Paranhos.

As datas tambem nao coincidem: a do parecer, como ja vimos, e

11 de junho de 1862; no entanto, no comentario transcrito so-

bre as pe^as, encontramos duas outras datas - 24 de abril de

1862 - como possivel data da primeira representa^ao da peQa, o

que nos chamou a atencao por ser uma data anterior a do pare -

cer e - 14 de junho - posterior a data do parecer e que mais

adiante ele explica ser a data da primeira representa^ao. Mas,

a data que encontramos no manuscrito e outra - 4 de outubro de

1863
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Embora com essas imprecisoes, lemos a pe<;a, numa

tentative de avaliar o parecer de Machado de Assis.

Quanto a apresentacao, a peca lida estava encaderna
da e, embora o tempo tenha amarelecido as paginas, a primeira

impressao e a de um caderno limpo, asseado, com caligrafia re
gular, que facilita a leitura. No seu decorrer, no entente, en

contramos muitas rasuras no proprio texto, o que realmente tor

na a apresenta^ao um tanto desleixada. Elas aparecem nas
paginas 56, 74, 75 e 76 sendo que nas tres ultimas ha

expressoes inteiras completamente rabiscadas e rasura-

das, como as ha tambem, nas paginas 127 (tres rasuras nu

ma unica pagina), - 132 e 134. A estas rasuras e que Machado

de Assis se referia no seu parecer sobre a pe^a? Ou elas re-

presentam apenas uma coincidencia?

A comedia de Sardou, em quatro atos e com quinze

personagens, tern como tema o relacionamento humano.

A cena passa-se em Ville-d'Avay, na casa de Caussa-

de, pai de Benjamina, que, viuvo, casa-se em segundas nupcias

com Cecilia, mais nova que ele quinze anos.

No primeiro ato, formado por dezoito cenas, se deli

nai am os relacionamentos, base ca historia da pe^ax Caussade e

a mulher; a filha, Benjamina, que gosta de Tholozan, medico ho

meopata, que a ama tambem, embora esse namoro nao seja do agra
do de seu pai; Mauricio, amigo de Caussade, que ama sua mulher

e fica doente em sua casa; Jenny, a criada, que mais tarde se

tornara o caso de amor de um dos filhos dos amigos de Caussade.

A esse grupo de personagens juntam—se outros mais, todos ami

gos de Caussade, que ele "apresanta" nos primeiros atos e que 
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surgem depois para visitar a bela casa de campo que a sua ri-

queza lhe permitiu comprar. A visao que ele tern dos amigos,com

pletamente idealizada pelo bom hcmem que e, fa-lo sentir-se feliz

com a chegada deles. Tholozan e a figura que vai "desmascaran

do” os amigos de Caussade, mostrando ao bom homem o seu erro e

ajudando-o a ver os amigos como eles verdadeiramente sao. A

intervenQao de Tholozan e muito interessante: a cena treze ele

comeca a contar uma fabula sobre o Rato e seus intimos:

-"Houve urn dia em que urn rato que abria o
seu coracao a todo mundo... e que tinha

amigos... tantos amigos...”.

Come^a entao a cena seguinte (p. 58) com a represen

taQao teatral da historia da fabula a nivel da peQa, ou seja ,

o rato seria Caussade e os amigos do rato seriam, por sua vez,

os amigos de Caussade. A metafora esta muito bem colocada e

cria, no espirito do leitor, urn piano paralelo fabula-pe^a que

permite uma dupla leitura da obra.

Na pe<;a, os amigos chegam e se mostram tai como

sao: invejosos, mal-educados, grosseiros. Para Caussade comeca

o processo do desmascaramento, da descoberta dos amigos que

ele tanto idealizara.

No segundo ato, Tholozan retoma a historia do rato,

dando-lhe continuidade: - "Houve urn dia em Ispahan urn rato que

entregava o coracao a todo mundo, e que tinha tantos amigos...

tantos amigos... que nao tinha urn sequer".

E o paralelismo fabula-pe^a continua: as atitudes

dos amigos de Caussade vao demonstrar que entre todos os seus

amigos, nao havia um amigo de verdade.
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Interesante e tambem a descri^ao que, as paginas
100-101 Tholozan faz dos varies tipos de amigos.

A figura desse medico na peqa e muito bem colocada,
pois ele percebe nao so os males fisicos, mas os morais, os

espirituais, os sentimentais tambem. 0 uso constante que faz

de metaforas e fabulac para exemplificar situa^oes ou para cor

relacionar assuntos outros com a medicina, como neste exem-

plo:

a unica coisa que te concede... Amor na centesi.
ma setentesima quinta dinamizacao". (p. 129)

da a comedia uma outra dimensao literaria. £ o caso da fabula

da pera na cena treze do segundo ato, paginas 114-116, da qual

ele se serve para ilustrar a metade do casamento. Mais uma vez

o medico coloca a metafora a servi^o da moral e dos bons costu

mes.

Porem, nao sao so os amigos que chegam que devem

ser vistos de outra forma - os que estao dentro de casa tambeni

e o caso de Mauricio, que tenta roubar a mulher de Caussade,na

sua propria casa, utilizando-se de sua hospitalidade. £ ainda

Tholozan que servira como mediador entre o vicio e a virtude ,

tentando mostrar aos dois apaixonados o erro dessa liga^ao.

0 terceiro ato, formado por quinze cenas, e o desen

rolar de a^oes que vao delineando o carater das personagens.

Tholozan, metafora viva da virtude, tenta convencer a todos

que ’’todos os meios sao bons para que se salve a virtude".

No quarto ato, composto por dezoito cenas, todas as

situaQoes se resolvem de maneira satisfatoria: Caussade fica 

com a mulher, que sabe agora valorizar sea amcr; Mauricio per- 
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cebe o erro que estava cometendo contra o amigo; Tholozan e en

fim aceito por Caussade e fica com Benjamina. Cada amigo toma

o rumo certo, depois de ter-se desmascardo devidamente. Ainda

no ultimo ato esta presente Tholozan que continua ajudando a

resolver situacoes. Uma raposa meiga salva a pele de Mauricio

e Caussade compreende de uma vez por todas que nenhum amigo

seu e seu amigo.

Realmente apos a leitura da peca e o que expusemos

acima e facil compreender o seu sucesso na epoca.

Sarcey nos conta o que foi a estreia em Paris'.

"J’ai deja assiste, depuis que je suis
dans le journalisme, a quelques grands
succes; mais je n'avais encore rien vu de
pareil a ce qui s'est passe 1'autre soir
au Vaudeville: une salle ivre d’enthousi-
asme, folle de joie, battant des mains
avec transport, avec fureur, et ne lais-
sant pas meme achever les phrases pour
applaudir plus vite". (8)

Sardou dominava os palcos da epoca... e Machado,sem

duvida, ja o admirava antes dessa comedia. No levantamento bi-

bliografico feito encontramos a seguinte referenda:

"Este escrito acha-se inserto no folhetim
anonimo. Refere-se com elogios, a tradu -
Qao da comedia de V. Sardou, A Familia Be
noiton, por Machado de Assis, representa-
da no Teatro Ginasio, em 04 de maio de
1857" .

Porem, nem todos viam a obra de Sardou da mesma for

ma.

Em 1862, ano do parecer de Machado elogiando a tra-

duQao de Os Intimos e do sucesso da representa^ao da pe^a no

Ateneu Dramatico, Eduardo Limoeiro escreve um artigo - Croni 

8. Idem, ibidem.
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ca - publicado a 21 de setembro em A Saudade, no qual ele cri-

tica nao so a dramaturgia de Sardou, "talhada a Scribe", por

ser superficial, como o proprio dramaturge, a quem diz faltar
experiencia, idade e estudo.

"Marido ridiculo e fanfarronadas duvido-
sas;~pouca verdade de caracteres, mas si_
tuaQoes as vezes naturals; muito espiri-
to, mas moralidade equivoca e li^ao tal-
vez improficua. Ha muita gente presumin-
do saber o que diz, que tern comparado
Sardou a Moliere. (...) Ha grandes dife-
rengas entre a comedia de caracteres e
costumes; a primeira•vive sempre, porque>
sendo o reflexo da civilizacao so pode
morrer com ela; a segunda acaba ordina -
riamente com os vicios satirizados, e
no futuro so grandes estudos arqueologi-
cos a farao entender. (...) 0 que espe -
cialmente falta a Sardou e o desenvolvi-
mento severo das paixoes e o espirito a-
nalitico da filosofia, so adquirido por
experiencia, idade e estudo, mas que faz
atravessar seculos aos livros. A nossa
nao esta ainda madura para'Molieres; va-
mos, portanto, nacionalizando a comedia
talhada a Scribe, com ligeiras preten -
soes a reformista, com pouco cuidado no
que podera acontecer,sem aproveitar de-
mais as verdades historicas e morais, pe
tulante, atrevida, salgada de bons ditos,
prodigiosamente espirituosa, mas que pou
co nos preocupa. Sempre e uma superiori-
de sobre esses melodramoes, de dez atos,
vinte quadros, e nao sei que quantidade
pavorosa de punhais, venenos, assassina
tes, maldiQoes e incestos".

Certamente o folhetinista que entao atacava Sardou

estava mais proximo da opiniao que mais tarde os criticos fa-

riam sobre o autor e sua obra - como Gassner, por exemplo, que

reitera o julgamento de Limoeiro, quando aponta a superficial!

dade com que o dramaturge abordou os temas de suas pe^as, como

urn de seus defeitos capitals - do que Machado que o elogiara

em seu parecer, considerando a comedia em questao "uma das ver 

dadeiras que se hao visto depois de Moliere".
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Machado, e precise nao esquecer, era grande admira
dor de Scribe, como ele mesmo declarou em suas criticas tea-

trais, nao podendo pois deixar de apreciar Sardou, continuador

do mesmo estilo de comedias.

Nao nos deteremos aqui em tecer maiores considera-

Qoes sobre as duas opinioes, uma vez que o nosso objetivo e

apenas o de ilustrar formas diversas de apreciacao da critica

sobre o movimento teatral da epoca.

Terminadas essas digressoes, voltemos ao parecer

de Machado de Assis sobre a tradu^ao de Os Nossos Intimos.

Nao conseguimos, na pe$a lida, localizar todos os
comentarios feitos por Machado de Assis. Ha, por exemplo, refe

rencias a Jorge Dandi e ao dandinismo, na segunda cena do ter-

ceiro ato, mas a palavra garoto que ele cita como tradugao de

Dandi, nao foi localizada. Nao descobrimos tambem o exemplo da.

do por Machado de frase mal traduzida. Ha algo parecido: ,L-...e

educou-o de maneira a provar-lhe que nao e necessario ter tido

urn filho para se ter filhos: ..." (p.p. 101-2). Comparando as

duas, esta nos parece melhor construida, mas falta ainda o ori.

ginal para melhor avaliarmos a traduQao.

Tambem nao encontramos o termo tao criticado por

Machado - eficacidade - pois nao ha localiza^ao nem de cena e

nem de capitulo.

Nao eram todas as traduQoes que mereciam de Macha

do esse mesmo rigor de analise. A algumas ele se limitava a

elogiar:



322

" • . . e com tanto mais prazer me enuncio,
quanto que a traduqao esta feita em por-
tugues correto e elegante, fruta rara em
teatro". (Parecer sobre a comedia Os Des-
carados)

e, outras, a criticar:

"Quern le a comedia ve logo que e ela uma
pessima tradugao do trances, deturpada e-
videntemente, sem forma portuguesa nem de
lingua nenhuma". (Parecer sobre a farsa A
Caixa do Marido e a Charuteira da Mulher)

Mas nao se restringiu apenas a conferir ou avaliar

traduQoes. Preocupou-se, e muito, com o estilo correto, a fra

se bem feita, o termo adequado, a clareza das ideias, o dialo-

go bem posto. Fundia-se, por certo, no censor, o critico lite-

rario e o critico teatral.

Sao exemplos dessa preocupa^ao com o estilo os tre

chos abaixo retirados dos seus pareceres:

"A frase e polida, sem segunda intencao.To
davia o meu escrupulo leva-me a aconselhar
a supressao de uma expressao de Azevedo na
segunda cena. £ a seguinte resposta ao
criado: - Ela disse que o alecrim havia de
me fazer bem a cabeqa... amarga zombaria:
A frase isolada nada tern de repreensivel ;
mas se nos lembrarmos que Azevedo esta per
suadido de que os ramalhetes de Augusto
sao dirigidos a sua mulher acharemos equi-
voco na expressao". (Parecer sobre a come
dia Finalmente)
"0 estilo e facil e corrente, e o dialogo
travado sem esforco". (Parecer sobre o dra
ma Um Casamento da £poca)
"Seu dialogo e bem travado e quase sempre
natural. 0 estilo e desigual e pouco casti.
gado, e nao e dificil encontrar certas ex-
pressoes de urn gosto menos puro". (Parecer
sobre o drama 0 Anel de Ferro)
"Mostra o Sr. Guimaraes Junior voca^ao e
facilidade para o genero. Sem duvida res-
sente-se a sua composigao da incerteza de
urn estreante; o estilo nem sempre e igual^
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falta as vezes movimento e vida; mas es
ses defeitos irao desaparecendo, a pro-
porQao que o autor se for amestrando".
(Parecer sobre a comedia Ao Entrar na
Sociedade)

"Precisa o autor cuidar do estilo e ate
da linguagem. Juncar de perfumes nao e
expressao correta; castelos de Hespanha
e uma expressao francesa. E o que me lem
bra neste momento". (Parecer sobre a co
media-drama As Mulheres do Palco)

Mas a analise a que o critico se propos nao basta

ria a apreciacao do estilo, da tradugao, do dialogo. Ela pedia

mais. E e o que encontramos em seus pareceres: uma preocupa^ao

com todos os elementos da pe^a, principalmente com aqueles que

mais de perto se relacionavam com a dramaturgia. E o caso da

estrutura da petja, de como ela se apresenta, da seqtlencia das

cenas, da unidade da historia do enredo, das situaQoes, dos

caracteres dos personagens dentro dessa estrutura, da logica
dos acontecimentos. A tudo esta atento o olho critico do cen

sor :

"A bem dizer nao e urn drama, e uma narra
cao fria, fastidiosa, trivial onde a lu-
ta dos sentimentos e nula, e onde nada e
xiste do que pode constituir urn drama” .
(Parecer sobre o drama Clermont ou A Mu-
Iher do Artista)

"A comedia em urn ato adaptada a cena na-
cional com o titulo de Finalmente - pelo
Sr. Antonio Moutinho de Sousa pertence a
essa ordem de composi^oes faceis e ligei.
ras, fundadas puramente sobre urn enredo
e tendo a gra^a nas situa^oes e nos lan
ces comicos.
Nao visando a pintura dos caracteres nem
a reproduQao dos costumes, essas pe^as
preenchem o firn a que sao destinadas,com
urn merito igual as composi^oes de outro
genero.
Finalmente - esta neste caso. A situacjao
do equivoco de Azevedo relativamente as
pretensoes de Augusto e^que da o relevo
e a vida a comedia. 0 partido a
tirar foi tirado. A vivacidade ccm que 
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esta escrita contribui no interesse que
a composicao inspira". (Parecer sobre a
comedia Finalmente)
"Como se ve, o poeta tinha urn largo hori-
zonte diante de si. Aproveitou-o ele? Sin
to dizer que nao. Falta a sua pega o vi
gor e a elevacao que a tese reclamava. Os
caracteres nao estao desenhados com prec_i
sao e verdade; estao mal sustentados; e
falta algumas vezes aos acontecimentos a
logica e a razao de ser".

"Abundam no drama as cenas inuteis, e ci-
tarei entre outras, algumas do primeiro
ato que nao consistem em outra cousa mais
que numa troca de cumprimentos, escritas,
nao direi com pretensao, mas com afetagao
que toca a trivialidade - por exageradas".
"Causa mau efeito, bem que se conhe^a a
inten^ao com que foi produzida, a entrada
do brigadeiro no firn do 4Q ato, havendo
alias desaparecido no 2Q e no 3Q". (Pare
cer sobre o drama Um Casamento da £poca)
"Sao tres atos graciosos e vivissimos,
cheios de interesse e de lances, conduzi-
dos com paciencia e desenvolvidos com ha-
bilidade. As situaqoes mais engenhosas e
inesperadas se sucedem sem deixar entre -
ver de uma cena o que se vai passar na ou
tra. Tudo isto adubado de ditos picantes,
expressoes conceituosas e cenas verdadei-
ramente bem escritas". (Parecer sobre a
comedia As Garatujas)

"A castidade da linguagem, o recato das
situacoes, desafiam ao mais severe espiri.
to, e eu proprio, sempre disposto contra
as pinturas contemporaneas do vicio na
cena, nao achei atraves dos cinco atos urn
ponto unico em que pudesse julgar a petja
susceptivel de modificacao".
"A concepcao, o desenvolvimento, as situa
Goes, tudo me parece perfeitamente condu-
zido por essa logica dramatica tantas ve
zes expulsada da cena em despeito dos pro
testos e dos clamores. Verdade nos carac
teres e naturalidade nas situa^oes, creio
eu que sao as qualidades principals desta
peca (...)". (Parecer sobre a comedia As
Leoas Pobres)

"Disse comedia, quando ela e farsa, pela
indica^ao do frontispicio e pelo contexts,
£ uma farsa grotesca, sem gra^a, lutando
a grosseria com o aborrecimento." (Pare -
cer sobre a farsa A Caixa do Marido e a
Charuteira da Muiner)
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"A mao do autor nao e firine, e ve-se bem
que ela vacila m.tas vezes em certas ce-
nas mal trazidas e mal provadas. Entre -
tanto o autor tem paixao suficiente para
dar vida as suas concepQoes; resta-lhe
adquirir os~meios de saber emprega-la de
maneira a nao ferir o efeito e a verossi.
milhanQa". (Parecer sobre o drama 0 Anel
de Ferro)

"Descend© agora a apreciaQao do drama no
pouco que ele oferece a critica devo no
tar primeiramente o defeito principal, a
lem daquele, e q. daquele mesmo resulta:
a~aQao e quase nula. E nao so nula, se-
nao ainda gasta e usada no teatro. Com
efeito, se aproximarmos (sic) As mulhe -
res do paleo da Dama das Camelias vere -
mos que ate os enredos seguem a mesma li.
nha paralela. Mauricio e Armando, Lucia
e Margarida; quanto ao velho Duval nao
tem urn semelhante nesta peca, mas ha uma
carta da mae de Mauricio que produz em
Lucia o mesmo efeito que as palavras de
Duval em Margarida, oq ue vem a dar no
mesmo, Ha o mesmo amor, o mesmo retiro,o
mesmo rompimento, as mesmas recrimina-
Qoes, ate por ordem identica; e se Lucia
nao morre no firn da peca, declara que
vai para o hospital, ja tocada pela doen
qa que a levara a sepultura". (Parecer
sobre a comedia-drama As Mulheres do
Palco)

"0 Filho do erro peca por nao ter base .
A razao que leva a mulner de Travassos a
esconder o segredo do nascimento de Car
los e a sofrer as acusacoes e as suspei-
tas, e futil e sem valor". (Parecer so
bre a comedia-drama 0 Filho do Erro)

Mas nao e so a faceta do dramaturge que se revela

na analise dos caracteres dos personagens. Muito mais a do es-

critor. Quern nao ira, lendo seus pareceres sob este prisma,re-

conhecer o brilhante criador de personagens como Capitu, Benti.

nho, Quincas Borba, Flora, entre outros, todos muito bem arqui

tetados, todos muito bem construidos, todos muito naturais?

Machado estudou os dramas, as comedias, os outros

generos, tentando perceber a medida exata de cada personagem e 

sua atua^ao dentro do genero escolhido pelo autor. Cada passo 
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do personagem nao pode, para ele, ser dado em vao, nao ter coe

rencia, nao caminhar para urn fim logico e perfeito.

”0 drama, apesar do desenlace, e destina
do a fazer de Helena uma heroina. Mesmo
no Iodo, ve-se que o autor lhe poe na ca
beca uma aureola. Ora, em que merece He
lena semelhante veneracao (?) A vingan^a
tomada por ela e urn ato condenavel e in
sensate. Nas orgias em que a vemos, a
mesma falta de razao a acompanha (ilegi-
vel) as vezes que o autor lhe quer supor
urn sentimento e uma desculpa. Mas tudo
isso e vao; Helena, criminosa no princi-
pio, e criminosa no meio e no fim: e cri.
minosa quando nao e desarrazoada, Nada
lhe pode conquistar a menor dose de sim-
patia". (Parecer sobre o drama Os Espi -
nhos de Uma Flor)

"A ingenuidade de Manoel da Cunha e
Elias, nao e ingenuidade, e idiotia. Ne-
nhum homem da idade de Cunha e nenhuma
moga na idade de Elisa, fazem ou dizem o
que eles dizem ou fazem, por simples sin
geleza do espirito". (Parecer sobre a co
media-drama 0 Filho do Erro)

"Os caracteres estao incertamente esbo^a
dos e as vezes contraditorios. 0 ultimo
ato parece-me for^ado de mais e so trazi.
do para preparar a situacao com que ter-
mina a pe^a. Mas pensou o autor nesse
duelo entre a mulher de Mauricio e a mu-
Iher que tinha sido sua amante?" (Pare -
cer sobre a comedia-drama As Mulheres do
Palco)

"...revela urn talento a quern nao falta
senao o estudo dos mestres e a reflexao
precisa para a reprodu^ao dos caracteres.
Estes acham-se um tanto confusos, as ve
zes; outras vezes, um tanto contradito -
rios".
(Parecer sobre o drama 0 Anel de Ferro)

Esses trechos de seus pareceres foram escolhidos

para comprovarem a preocupaQao machadiana com o personagem. £

o literato que se esboQa..., travestido de censor, ele e quem

analisa a^oes, cria situaQoes, questiona atua^oes, compoe ca

racteres, preocupa-se com nuances tais que evidenciam o futu

re escritor Machado de Assis. £ importante salientar que esse en
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foque do personagem dramatic© persistira em seus romances - co

mo em PQm Casmurro - revelando-se entao, o dramaturgo, presen

te no escritor. (9) Dupla mascara, duplo disfarce. Sua obra -

a representagao da representacao.

Os personagens, porem, sao, as vezes, mais que

pessoas: sao stmbolos. E isto tambem nao escapa ao critico que

se debruQa nas pe^as com a avidez de quern quer conhecer, pro -

fundamente, o que se esconde alem das simples palavras. Veja-

se como exemplo esta analise que Machado faz dos personagens

da comedia Os Descarados de E. Augier.

"0 poeta nao fez personagens, fez simbo-
los. Charrier e Vernouillet simbolizam a
nobreza financeira, D’Auberive a nobreza
de sangue, Sergine e Giboyer a nobreza
intelectual. Grupando assim as suas figu
ras, o poeta, entre a classe vencida e a
classe aspirante, colocou a classe vence
dora. A primeira e despeitosa, sarcasti-
ca, altiva e mordaz; trama contra o esta
do das cousas, afronta o triunfo dos ad
versaries, remorde-se e zomba. A classe
aspirante esta definida sob dois aspec-
tos: o primeiro, puro, sincero e legiti-
mo, e Sergine; o segundo, gasto, descara
do e imoral, e Giboyer (sic). Aquele nao
afronta, protesta; esta nem protesta nem
afronta, transige.
Quanto a classe triunfante, essa esta
bem definida nos dois tipos de Charrier
e Vernouillet: ambos afrontam a moral
pondo a lei do negocio onde o negocio
nao pode existir; filhos da fortuna, na-
da reconhecem fora do circulo acanhado
em que se debate o seu espirito especula
tivo. Grandes ambicoes os levam. Char
rier, banqueiro rico e conceituado quer
ser par. Vernouillet, desconceituado pe-
la falencia do banco territorial quer
readquirir a fortuna e a posiejao perdida.
Estas duas ambi^oes acham-se face a face.
Vernouillet, para impor-se de novo, com-
prou urn jornal, mas isso nao basta, sen—

9. Sobre o assunto consulte—se a disserta^ao de Mestrado de
RIBEIRO, M.A.H.W. 0 Teatro Oculto na Ficqao Narrativa de Ma
chado de Assis: 0 Caso da Adulteragao de urn Adulterio. ECA/
UPS. 1981.
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do ja muito. Pois bem: e uma simples per
muta de a^oes. Vernouillet recomendara o
nome de Charrier para a grande casa le
gislative; em troca, Charrier dar-lhe-a
a mao da filha; e negocio: a mao de uma
filha pela grave curul! £ urn bom nego
cio !
Estao assim bem desenhadas as fisiono-
mias. 0 marques D’Auberive tambem o esta:
altivo por sua raga, rancoroso por sua
derrota, o marques faz uma mistura des
ses dois sentimentos e toma o partido de
conspirar pela dissoluQao da sociedade ,
rindo e impelindo-a a sua queda.
Sergine e urn carater simpatico e nobre :
calmo, no meio de todas as lutas como
quern tern a certeza de que o reinado da
sua classe nao esta longe. Giboyer (sic)
faz o contraste: e a inteligencia em mer
cado, uma boa alma que se perdeu no mun-
do, sem crencas nem aspirates, sem sen
timentos, nem cousa nenhuma.
Complete o grupo Henrique Charrier, per-
dulario da moda, adquirindo na vida que
leva tristes qualidades para o futuro,
mas enfim, rapaz ainda, e com alguma vir
tude e sentimento ainda no fundo do seu
coragao.
A marquesa d’Auberive, no meio do seu er
ro, nao inspire odio antes atrai simpa -
tias e condolencias. Seria isto urn defei.
to se nao fosse uma li^ao. Na sua classe
se faziam os casamentos pelo nascimento,
como na de Charrier se fazem pela fortu
ne. A marquesa nao encontrou em seu tio
d’Auberive o eleito de seu coraqao; en-
controu-o em Sergine.
Resta Clemencia, filha de Charrier; e urn
coragao amante e terno, procurando exi-
mir-se a (sic) impressao da atmosfera
que se respira na casa paterna. Obedien-
te ate o sacrificio, prefere prestar-se
a cobi^a de seu pai a seguir os impulses
de sua alma.
Tai e o pensamento rapidamente esbo^ado, e
o complexo das principals figures des-
ta excelente comedia”. (Parecer sobre a
comedia Os Descarados, de E. Augier)

Machado elassifieou a comedia como excelente, ele,
que tantas restriQoes fez ao genero comico. £ que esta perten-

cia a escola realista e como se depreende do seu julgamento co

locava em cena a question d’argent, ou seja, o problema das 
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relacoes entre o amor, o casamento e o dinheiro, nao fazendo do

riso a sua unica finalidade.

Adepto, como ele mesmo se declarou, do realismo,de
dicou uma atencao especial, na analise da pe^a, aos persona-

gens-simbolos, uma vez que, na estrutura da comedia realista -

tambem chamada pe$a de tese, porque abordava questoes sociais

pelo prisma da moralidade e tinha como firn transmitir liQoes

e^ificantes s sociedade - eles ganham significado maior a medi_

da que encarnam os divergentes valores das classes sociais com
os quais se trama o enredo das pecas.

0 parecer nos revela ainda, pela extensao e tipo

do julgamento, quanto o critico e o dramaturge, bem mais que o

censor, se entusiasmavam por esse tipo de dramaturgia.

Em outros pareceres, como e o caso de Um Casamento

da fipoca, a analise dos principals personagens e minuciosa e

profunda, questionando o censor os motives colocados pelo au

tor para mudancas neste ou naquele carater, nesta ou naquela

personagem; acompanhando as acoes desses personagens ao longo

da pe^a e indicando onde, quando e por que acao e personagem

nao correspondem a unidade ideal concebida pelo critico tea-

tral e pelo censor:

"Para maior dificuldade os intervalos de
tempo que separam os atos tornam mais
sensivel a mudantja das coisas e dos ca-
racteres. A figura de Elvira, por exem -
plo, transforma-se sem motivo imediato .
Eu quisera, alem das queixas por ela re-
petidas no 2Q ato a respeito de seu mari
do, alguns atos deste que dessem razao a
subita mudan^a que faz Elvira de virtuo-
sa para leviana e culpada. £ verdade que
Moncorvo faz a corte^a Matilde, mas Elvi
ra tudo ignora e so a hora de sua morte
vem a saber a trai^ao de sua amiga. Que_i
xa-se Elvira, e verdade, de que seu mari
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do a trata com desdem, mas tudo o que o
espectador pode ver e depreender e um ou
outro arrufo, como o do 2Q ato, em que
Moncorvo quer fazer com que sua mulher
va ao teatro. A vida desregrada de Mon -
corvo e conhecida por tradicjao; nao digo
que o autor alterasse as disposiQoes da
sua composigao e nos desse o espetacu-
lo desses desregramentos, mas quisera
que o carater desse marido tivesse mais
luz e fossem mais patentes as razoes dos
desgostos profundos de Elvira. O carater
da baronesa, madrinha de Elvira, falseia
se a meu ver no 2Q ato. A baronesa e uma
santa mulher que tenta antes do casamen-
to de Elvira fazer com que o brigadeiro,
pai (ilegivel) atenda ao disparate do
consorcio que o coracao daquela repugna.
£ uma figura nobre que avalia em pouco
as vantagens do casamento com Moncorvo .
Logo no firn do 1Q ato fica-se com uma
boa impressao daquela personagem. Chega
se ao 2Q ato, Moncorvo insta com sua
mulher para que va ao teatro. Nisto en-
tra a baronesa. Une ela propria os seus
aos esforcos de Moncorvo. Elvira (pouco
legivel: recusa?), Moncorvo e Carlos
saem. A baronesa exproba a Elvira a sua
tenacidade. Elvira cai-lhe nos braQbs de
bulhada em lagrimas, e declarando nao po
der mais conter-se, confia a madrinha os
segredos da sua infelicidade. A baronesa
responde a Elvira lembrando-lhe o divor-
cio. Nenhum exame, nenhuma esperantja, ne
nhuma tentative de trazer o marido trans
viado a bom caminho, nenhuma palavra de
resigna^ao, nada disso que aquela matro-
na que ali representava a sociedade de
via fazer ou dizer antes de aconselhar
esse triste e ultimo recurso! A meu ver,
de outro modo devia proceder a baronesa.
E foi o proprio poeta quern se encarregou
de tirar todo o cabimento a lembran^a da
baronesa pondo na boca de Elvira essas
belas palavras com que ela responde a ma
drinha, e em que mostra com vivas cores
a posicao da mulher desquitada. Dir-se-a
que a baronesa nao da o divorcio como um
partido definido, e que ouvindo Elvira a
caba por concordar com ela aconselhando-
Ihe toda a prudencia. Para mim, isto e
secundario. A simples enuncia^ao da pala
vra basta para tirar a baronesa esse ca
rater de retidao e nobreza que lhe da a
idade e a pureza de costumes".
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chado diga ”que o estilo e facil e corrente". No entanto, con-

cordamos inteiramente quando ele diz que "abundam no drama as

cenas inuteis".

Como o titulo diz, a pe^a e sobre um casamento fe_i

to por dinheiro e nao por amor. A escolha do tema revela a

influencia da escola realista a qual enfocava. nas suas obras,

as relaQoes entre o dinheiro, o amor e o casamento.

0 primeiro ato, formado por nove cenas, trata do

casamento de Elvira, filha do brigadeiro, que a obriga a casar

se com Moncorvo, um rico pretendente a quern ela nao ama. Amigo

de seu irmao Henrique, Moncorvo torna-se, por imposi^ao do

pai, o marido de Elvira. Ela porem amava Eduardo, moQO pobre,

a quern seu pai nao aceita como genro. Sendo orfa, Elvira so
tern como confidente e conselheira a madrinha, a baronesa, que

tenta interceder por ela junto a seu pai, o brigadeiro. Tu

do em vao. 0 casamento se realiza. Estamos no ano de 1844.

0 segundo ato, formado por seis cenas, cobre um

intervalo de tempo de tres anos e relata episodios da vida de

casada de Elvira. Esta e a propria imagem do sofrimento. Suas

queixas deixam a baronesa transtornada, propondo-lhe, enfim,

o desquite como forma de sanar tanto mal. Elvira, porem, acredi-

ta nos "lacos consagrados por Deus" e, embora o sofrimento a

fa^a sucumbir muitas vezes, ela quer tentar cumprir sua parte

na promessa do altar. Vale lembrar aqui o comentario de Macha

do, transcrito anteriormente, sobre o carater da baronesa, a

proposito desta posi^ao da personagem.

0 terceiro ato, formado por oito cenas, relata a

continua^ao deste estado de coisas, um ano mais tarde. fi no
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quarto ato, tambem com oito cenas, e que tem o menor interval©

de tempo - cinco meses - que se da a revela^ao do adulterio de

Elvira, bem como a volta do brigadeiro a cena, para desprezar

a filha por seu ato vil.

0 quinto ato tem lugar na casa da baronesa, no ano
de 1850. Para la foi Elvira, com a filha, pedindo-lhe abrigo .
Agora esta a morte e pede a Eduardo, o grande e inesquecivel

amor de sua vida, que a perdoe e vele por sua filha, agora 6r-

fa. Revela-se o segredo da trai^ao de Matilde (na nossa anota-

Qao da leitura da pe^a encontramos Clotilde), sua amiga, que

e a amante de seu marido. 0 brigadeiro, desesperado, pede a

filha que o perdoe. A cena da morte e capaz de transformer a

mulher que pecou em uma santa... e e isso o que acontece com

Elvira.

Alem do estudo das personagens, da estrutura da

pe<?a, da lingua e das traduQoes, preocupou-se tambem Machado

de Assis, em seus pareceres sobre as pe^as do Conservator!©,

com os temas que tratavam e com a forma pela qual eram trata -

dos:

"Um casamento da epoca e urn libelo contra
os casamentos de conveniencia, sem audien
cia do coracao, nem consulta da vontade,e
tendo a provar, por filiacao de tese, es
ta maxima de Camilo Castelo Branco: "A
queda de algumas mulheres justificam-n'a
alguns maridos". Como se ve o poeta tinha
urn largo horizonte diante de si. Aprovei-
tou-o ele? Sinto dizer que nao. Falta a
sua pe^a o vigor e a elevacao que a tese
reclamava". (Parecer sobre o drama Um Ca
samento da fipoca)

"A comedia de Emilio Augier Os Descarados
e um libelo contra a classe elevada pela
revoluQao de Julho". (Parecer sobre a
comedia Os Descarados)
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Como se deduz do parecer citado, o olho do critico
se fez presente na leitura da pe^a, observando nela os desli-

zes, as imperfeicoes na constru^ao dos personagens, na a^ao

deles, na sua verossimilhan^a com o tipo real representado. £

o caso da baronesa, sem duvida. Percebe-se tambem a posicao

machadiana de valoriza^ao da familia, quando da sua coloca^ao

sobre o divorcio, embasada com certeza pelos padroes da este-

tica realista.

Esta pe^a foi a segunda que conseguimos encontrar

na segao de manuscritos da Biblioteca Nacional.

£ urn drama em cinco atos de Constantino do Amaral

Tavares apresentado pela primeira vez no Teatro do Ginasio,no

Rio de Janeiro, em maio de 1862.

A cena passa-se no Rio de Janeiro nos anos de

1844 a 1852. £ portanto urn longo periodo de tempo a ser mani-

pulado pelo autor em apenas cinco atos. Sao doze personagens,

dos quais os mais importantes sao os analisados por Machado

de Assis em seu parecer: Elvira, a protagonista; sen pai, o

brigadeiro; Moncorvo, o rico pretendente, e a baronesa, conf_i

dente e madrinha de Elvira.

A leitura da pe<;a tornou-se dificil em virtude da

pessima caligrafia com que esta escrita. Ha palavras complete

mente ilegiveis, como se pode constatar da transcri^ao dos

trechos acima, nos quais varias vezes apareceu a palavra i le-

givel, o que dificultou em muito a compreensao clara da his —

toria. Esses tropecos ortograficos impediram uma fluencia de

leitura e, conseqtlentemente, geraram urn distanciamento entre

o leitor e a obra, que e, por si mesma cansativa, embora Ma-
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"0 objeto tornado como base de estudo na
presente comedia e um fato sobejamente
verdadeiro: o adulterio venal". (Parecer
sobre a comedia As Leoas Pobres)

"Com poucas interrupQoes, esta peQa e uma
longa discussao mais ou menos viva, mais
ou menos humoristica, mais ou menos acer-
tada, entre personagens que, a forga de
apreciarem a sociedade, os vicios, os sen
timentos e as paixoes, fazem desaparecer
da pega todos os elementos que a deviam
constituir". (Parecer sobre a comedia-dra
ma As Mulheres do Palco)

"Li os dramas Espinhos de uma flor e 0
filho do Erro que me foram remetidos para
interpor parecer.
0 enredo do primeiro e este: Helena, fi-
Iha de Travassos e seduzida por Ernesto.fi
em um baile que se tern noticia deste fa
to. Helena e repudiada por seu pai e dei-
xa a casa paterna lan^ando uma impreca^ao.
Depois vemo-la correr de orgia em orgia,
de miseria em miseria, ate morrer em uma
esteira.
Saindo da casa de seu pai, Helena liga-se
a Ernesto por um amor criminoso. No meio
da petja sabe-se que esta resolucao foi to
mada por vingancja, para arruinar e descon
ceituar o roubador da sua honra".

Porem Machado nao se debruca apenas sobre a pe^a

a ser analisada, seu olhar vai mais longe, insere-a numa vi-

sao critica nao so do teatro brasileiro de entao, como tambem

do teatro francos, fonte da nossa dramaturgia, e a partir do

qual Machado tecera suas comparagoes, fara suas criticas, indi.

cara o bom e o ruim. Algumas vezes se entusiasma com as tradu-

Qoes que permitem ao publico ver e sentir o bom teatroz

"Tanto nesse ponto de vista (o da moral),
como no ponto de vista literario, parece-
me esta pe^a das melhores do teatro moder
no.
A concepQao, o desenvolvimento, as situa-
Qoes, tudo me parece perfeitamente condu-
zido por essa logica dramatica tantas ve
zes expulsa da cena em despeito dos pro—
testos e dos clamores". (Parecer sobre a
comedia As Leoas Pobres)

Ernesto.fi
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"Ha muitas composiqoes deste genero e que
fazem o repertories festejado do Palais-
Royal de Paris, cuja base e o escandalo
domestico, sem fins moralizadores, assun-
to que anda agora em moda. Esta comedia
esta limpa dessa gafa invasora. Ainda
bem". (Parecer sobre a comedia Finalmente)
"A comedia dos Intimos que me vem sujeita
a julgamento e uma das mais verdadeiras
que se hao visto depois de Moliere; e por
justo titulo aplaudida. Dando-lhe o meu
assenso e louvando-a como obra literaria,
acho que nao so pode, mas deve ser repre-
sentada e assim outras desta forca que
traduzam para o publico a verdadeira come
dia, a unica digna deste nome". (Parecer
sobre a comedia Os intimos)
"Eu ja conhecia a peca que agora vem su
jeita ao julgamento do conservatorio. Cos^
tumo acompanhar o movimento dramatico da
Franca e sabia desta composicao assim co
mo do estrondoso efeito que ela prodyziu
no publico e na critica. Quando a li vi
que a critica francesa e o publico de Pa
ris tiveram muita razao, e acabo de fir-
mar esta opiniao depois da leitura que
fui obrigado a fazer agora na qual encon-
trei uma linguagem correta, sem quebra do
espirito de que esta cheio o original".
(Parecer sobre a comedia As Garatujas)

Na maioria das vezes, porem, encontramo-lo, traves

tido de critico, a exacerbar-se contra as composicoes nacio-

nais e as traduQoes que so depoem contra o teatro em seus prin

cipios e contra a dramaturgia enquanto veiculo desses princi -

pios:

"Clermont ou a mulher do artista e uma
dessas banalidades literarias que consti-
tuem por ai o repertorio quase exclusive
dos nossos teatros".

"Pena e que os nossos teatros se alimen -
tern de composicoes tais, sem a menor som-
bra de merito, destinadas a perverter _o
gosto e a contrariar a verdadeira missao
do teatro".

"Bem severe e Ulbach, bem severe e Mon
tegut, incetivando o teatro contemporaneo
francos, mas quanto sao cabidas as suas
censuras ao nosso pais, em cujo teatro se 
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legitimam as versoes espurias e mal ali-
nhavadas de quanta fraudulagem, de quan
ta ruindade desonra o teatro estran -
geiro’". (Parecer sobre o drama de
Clermont ou A Mulher do Artista)
"Essa materia estranha, a que o autor sa
crifica as paixoes e os sentimentos, e
hoje o manjar essencial de certa ordem
de espiritos; e e para sentir que o au
tor se deixasse levar por semelhante gos^
to”. (Parecer sobre a comedia-drama As
Mulheres do Palco)

Eugenio Gomes, avaliando a dificil tarefa que

Machado de Assis desempenhou - a de julgar um repertorio de

traduQoes e pecas nacionais mediocres sem poder usar o seu vo-

to de forma a beneficiar a Arte e nao tao somente a moral e os

bons costumes - assim se pronunciou:

"Tornara-se realmente penoso o oficio ja
para si desagradavel de censor ainda por
que o veto do Conservator!© Dramatico
nem sempre era cumprido pela policia. E_s
ta muitas vezes, arbitrariamente desres-
peitava as suas decisoes, permitindo a
representa^ao de pe^as que aquela entidade de es
pecifica e legal havia proibido. Alem do mal es
tar que isso devia produzir, Machado de Assis
era for^ado a sobrepor a censura moral a censu
ra literaria, em seus pareceres".

Para o articulista tambem ficou clara a luta trava

da entre o censor e o critico na aprecia^ao dessas pecas, um,

subornado por criterios de uma institui^ao contra os quais

o outro se rebelava.

No paralelo que tentamos tra^ar entre o censor e

o critico, verificamos que, embora fazendo parte de uma insti-

tuicao - 0 Conservatorio Dramatico Brasileiro - nao deixou de

lado a sua postura critica, levantando a voz contra a forma de

censura do Conservatorio. Os pareceres foram estudados de for

ma a revelar a constancia desse paralelismo nos diversos enfo-

ques dados por Machado de Assis nas analises que fez das pe^as. 
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fi por isto que fechamos este capitulo com as posturas do crit_i

co Machado que o censor deixou transparecer em seus comenta
rios.

Uma das mais interessantes a ser notada e a condu-
ta de, orienta^ao que o critico sempre se impos e que o cen

sor assume em seus pareceres:

"Se insisto na mencao franca, posto que su
cinta, dos defeitos deste drama, e por ver
que o autor pode pelo estudo alcangar o
que lhe falta. 0 procedimento contrario se
ria uma traicao. Desejo que o autor se con
ven?a de que deve legitimar as suas aspira
Goes com o estudo constante dos modelos,es>
tudo que, ao lado da observagao dos senti-
mentos, e o unico meio de conseguir uma
gloria imperecivel, e antes disso, o aplau
so legitimo da critica sincera/*  (Pare -
cer sobre a comedia-drama As Mulheres do
Palco) 

"Estas observances tern por firn indicar de
passagem ao autor os escolhos a evitar no
futuro, e se as faQO com liberdade, faco-
as tambem com a convicnao de que o talento
do autor pode sem duvida triunfar dos de
feitos de hoje e tomar conscienciosamen-
te o caminho do progresso." (Parecer sobre
o drama 0 Anel de Ferro)

Outros tres elementos considerados por ele como ba

sicos para o exercicio da critica - a analise, a ciencia e a

consciencia - sao encontrados tambem em seus pareceres.

Sobre o primeiro ja nos referimos quando da anali

se das pe^as.

A ciencia esta, sem duvida, embasando os seus cri-

teriosos pareceres e a consciencia se depreende do todo, da

maneira imparcial com que procedeu aos seus julgamentos, sem

agradar a amigos ou prejudicar inimigos, so tendo a Arte como

bussola a guiar seus juizos.
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"E se me e dado aduzir uma considera^ao di-
rei que nao so pecas como esta devem ser
sempre licenciadas, mas ainda que seria de-
ploravel o caso em que o julgador por into-
lerancia de escola fosse levado a p6r-lhe
interdito". (Parecer sobre a comedia As
Leos Pobres)

******

Muito haveria a ser dito se o nosso trabalho se li.

mitasse so a figura do censor; porem, pela amplitude do nosso

enfoque da obra teatral machadiana, ela se apresenta como uma

faceta - a ultima - das atividades teatrais desenvolvidas por

Machado.

Nao que elas tenham seguido uma seqtlencia cronolo-

gica, pelo contrario, elas se caracterizaram todas por urn

momento maior - em que uma delas sobrepujou as demais - mes-

clando-se depois no tempo, com periodos em que Machado, conco-

mitantemente, escreveu teatro, critica e pertenceu ao Conserva

torio, como por exemplo no espa^o de 1862 a 1864, em que foi
relator, no Conservatorio, pelo menos dezesseis vezes; produ -

ziu tres comedias 0 Caminho da Porta (1863), 0 Protocolo (18631

Quase Ministro (1864), mas pouco escreveu como critico tea-
/

tral - A Morte de Joao Caetano - '(1863).

0 periodo, pois, durante o qual Machado exerceu a

fun^ao de censor (1862-1864) nao foi longo, como muitos nao

foram os seus pareceres (16), nem as petjas que mereceram o seu

julgamento (17); no entanto, a sua passagem pelo Conservatorio

foi marcada pela seriedade com que desempenhou tai tarefa.

A epoca nao era das

gia nao estava numa fase aurea'

coisa que valesse a pena; mesmo

mais faceis, pois a dramatur -

pouca coisa nacional e pouca

assim o censor nao se deixou a-
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bater - a cada pe^a analisada ele repetia o seu recado - que-

ria pe^as nacionais, queria boas pe^as que iniciassem o publi

co nos verdadeiros caminhos da arte, caminhos estes que nao

significavam uma inten^ao de ruptura dos padroes dominantes da

cultura europeia, mas tao-somente a reprodu^ao desses padroes

ajustada a uma ambiencia nativa.

Elogiou dramas e comedias que, embora nao nossas ,

serviam para educar a plateia, para refinar-lhe o gosto, ten-

tando assim continuar o que come^ara como critico - a orienta-
Qao do gosto do publico.

Muitas de suas ideias sobre o teatro foram retoma-

das por ele no exercicio da censura.

Manteve-se entusiasta da escola realista e sempre

que pe^as pertencentes a ela caiam-lhe nas maos para julgamen-

to, o censor nao deixava de extravasar a empatia que o liga-

va a esta vertente estetica. Esse entusiasmo, porem, nao o im-

pedia de avaliar criteriosamente tais produqoes.

Nortearam-lhe os julgamentos de censor os mesmos

elementos que ele considerara basicos para uma critica abaliza

da: a analise, a ciencia e a consciencia.

Dentro de uma instituiQao que pecava pela falta

da consciencia artistica ao julgar as obras - porque se nortea

va, nessas aprecia^oes, por normas politicas, limita^ao esta

imposta pela censura imperial - nao embasando as suas opinioes

criticas nem nos conhecimentos artisticos requeridos pelos

seus proprios principios, nem no exame analitico das obras pa

ra julgamento, a figura do censor, Machado de Assis — que nao 
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abdicou de sens ideais artisticos - sobrepuja-se aos demais,

pela integridade de seus juizos, comprovadores da probidade

intelectual que caracterizou toda a atividade literaria macha

diana.



7. 0 IDEARIO TEATRAL DE MACHADO DE ASSIS
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Em principle, precisamos tornar claro que o
Ideario Teatral de Machado de Assis nao e algo que se encontra

organizado na obra deste autor, nao tendo sido por ele expres-

so de modo deliberado. Ao contrario, para que visualizassemos

este corpo de principles, acerca do teatro, foi precise pincar

mos de sua produQao, ora como dramaturge, ora como censor e,

sobretudo, como critico, os elementos que, lanqados original -

mente de forma descontinua e isolada, asseguraram a elaboraQao

de urn painel ao qual atribuimos o sentido de seu Ideatio Tea

tral .

Podemos dizer, numa primeira avalia^ao, que o

Ideario espelha as coloca^oes da epoca, no que diz respeito ao

teatro de Machado, as suas cronicas teatrais e aos seus parece
res. Pois, como censor, seguiu, "gross© modo", as normas do

Conservator!© Dramatic© Brasileiro; como dramaturgo, tentou

criar segundo as concepcoes dramaticas do realismo - nao con-

cretizando, porem, tai anseio - e, como critico, norteou-se,em

seus julgamentos, pelos parametros da analise realista. Dai

poder-se concluir que o seu discurso explicito, relacionado as

atividades teatrais, e urn discurso estritamente comprometido ,

tanto quanto nao o sera o seu, como romancista.

Dentre os valores que integram este Ideario,sem

sombras de duvida, a moral ganha foros de essencia, posto que

Machado afirma categoricamente ser o teatro veiculo da moral e

da civilizacao - "0 teatro e para o povo o que o Coro era para

o antigo teatro grego; uma iniciativa de moral e civilizacao" -

e que pertence a escola realista, exatamente por ser ela "mais
sensata, mais natural, e de mais iniciativa moralizadora e ci-

vilizadora".
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E esta concepcao machadiana se fara presente
tanto na sua dramaturgia - onde as mulheres sao sempre muito

bem comportadas, a familia e valorizada e os temas nao abor-

dam mais do que relacionamentos felizes - como na sua crit_i

ca - onde o aspecto moralizador vem pela influencia horaciana

ou nos seus pareceres - nos quais, alem da manutencjao da
ordem social atraves da recorrencia dos costumes consagrados

e tradicionais e, por extensao, do proprio poder estabelecidQ

regra expireita a ser observada pelo Conservatorio Dramatic

co - revelando-se, contudo, a uma analise mais profunda de

seus textos, como urn reforQo a moral estabelecida, com a qual

ele compactua, diferentemente da sua atitude mais tarde, nos

romances e contos.

Por isso cabe aqui salientarmos que esta visao

merece reparos, visto que a moral e concebida e percebida em

funqao de suas manifestates ou, por outras palavras, e trata

da em sua exterioridade.

Isto equivale dizer que nos escritos de Macha

do de Assis, especialmente como censor e critico, o que se

nota e a sua atencao voltada para os aspectos em que a cena

refor^a os costumes consagrados, sem preocupa^ao com os ele-

mentos inerentes a essencia que poderia compor o cerne da men

sagem. Destarte, nao se encontram especula^oes ao nivel da eti_

ca, sendo a enfase na moral desvinculada de maior analise etica

que Ihe deveria dar sustenta^ao. Assim, pode-se entender que sao os

fatores ligados a exterioridades das manifesta^oes morais ou

os ritos da moralidade, que interessarao a Machado na perspec

tiva de seu Ideario Teatral.

Dessa forma, a atividade teatral cingiu-se a

observancia e aceita^ao acritica dos padroes estabelecidos, 
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nao lhe cabendo especular, inovar ou avancar quaisquer propos_i

Goes que nao fossem aquelas preconizadas pelos canones vigen -
tes. Nessa medida, e licito afirmarmos que a funcao do teatro,

assim entendida, era abertamente conservadora, se nao retrogra

da. Alias, essa vertente filosofica do Ideario Teatral Macha -

diano casa-se perfeitamente com o angulo estetico desse mesmo

Ideario que, ao assumir os pressupostos do teatro realista, en

contra nas pegas de tese o modelo ideal para a veiculaQao, ma-

nutenQao e reforco das praticas morais burguesas. Ressaltamos

que estamos falando em praticas morais e nao em valores mo

rais. Isto se deve ao fato de o teatro realista retratar o am-
biente burgues, aborda-lo em suas exterioridades, sem, entre-

tanto, enfocar-lhe os problemas em sua complexidade mais pro

funda, em sua essencia.

Tanto se comprova esta assertiva que, de manei-

ra geral o esquema maniqueista traduz-se na puni^ao exemplar

dos viloes e, ao final, sempre ha urn desfecho feliz para as

tramas.

Embora sejam posturas assumidas por Machado e

claramente perceptiveis em seu ideario, enquanto dramaturge

ele nao consegue textualiza-las dramaticamente.

Uma analise mais demorada de suas peqas, mesmo

se nos evidencia uma co^rencia com as ideias do folhetinista -
para o qual o teatro era um veiculo da moral e da civiliza-

Qao — conduz—nos a uma outra conclusao: o seu fazer teatral

nao configura o seu modo de pensar o teatro, porque o ambiente

burgues retratado neles e mais idealizado que real. Os proble

mas nao existem no universo dramatic© machadiano; pelo menos ,

os grandes problemas. Assim, fala do casamento, mas preocupan- 
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do—sez apenas, com as brigas dos casais ou entao com o flores—

cer do sentiment© amoroso, sempre se atendo aos limites do su
perficial. Dai nao encontrarmos em suas petjas nem adulteries ,

nem dissoluQoes de casamentos, acabando todas elas com urn fi

nal feliz, excetuando-se - Tu, So Tu, Puro Amor - escrita de

acordo com os dados historicos - e - Os Deuses de Casaca - uma

obra de circunstancia, digamos.

Se nao tinham grandes valores dramaturgicos,

suas composiejoes foram, no entanto, escritas em urn estilo re-

finado - as vezes ate demais para a plateia de entao - e numa

linguagem correta, reveladores de urn dramaturge que buscou,mas

nao encontrou, o caminho para o tablado.

Esse rigor com a corregao da linguagem e urn

dos elementos que integram a concepcao estetica de Machado; po

rem, contrapoe-se a concep^ao do teatro como veiculo da moral
e civiliza^ao. Afinal sen refinamento bloqueia a possibilidade

de urn contacto direto com a plateia, sendo inacessivel ate

mesmo para parcelas da elite. Portanto, a fidelidade a este

dogma estetico frustra, por principio, a perspectiva que ele

tern do teatro, de vez que e fator de entrave a comunicacao com

o publico.

Mais narrativas, na aprecia^ao de Quintino, as

pe^as se assemelham muito aos contos machadianos como o compro

va o texto do conto Linha Reta e Linha Curva, originariamente,

o mesmo da comedia As Forcas Caudinas (1).

1. 0 estudo desses dois textos se encontra no capitulo 0 Tea -
tro de Machado de Assis.
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Lembrando os proverbios de Musset/ as composi -

Qoes dramaturgicas machadianas sao em geral curtas - por isso

a nossa associa^ao com os contos - nao passandO/ na maioria/de

comedias em um atoz com uma licjao de moral - fim primeiro da

arte teatral para o dramaturge e para o critico.

Sao ainda semelhangas com o estilo de Musset/ a

"sutil psicologia/ a delicadeza do dialogoz o pudor dos gran-

des gestos e o mal-estar no paleo". (2)

0 proprio limite que nao ousou ultrapassar como

dramaturge - o das pe^as em um ato - nas quais expunha uma

ideia espirituosa, um proverbio, uma sentenca, nos da a medida

da inspirapao machadiana.

fi quez preso as convencoes teatrais da epoca,

nao encontrou uma linguagem capaz de exprimir a sua visao tea

tral do mundo ez ao se submeter as regras convencionadas, Ma

chado se diminui/ freia, se recusa a permitir a vazao de sua

capacidade criadora, compactuando com as coordenadas que lhe

sao dadaS/ sem discuti-las, sem questiona-las, sem permitir a

interferencia de seu genio criador.

Machado foi um homem deliberadamente ligado ao

teatrO/ afinal, ao contrario da maioria de seus contemporaneos,
que tiveram uma passagem pelo paleo no principle da carreira,

ele jamais se dissociou das lides dramaticas: assumiu porque o

quis a funpao de censor, foi por largo periodo critico teatral

e nunca abandonou a dramaturgia. Portanto, esta sua vinculacao 

2. MAGALDI, Sabato. Op. cit., 117. 
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com essa arte nao e fruto do acaso, de circunstancias ou fortui.

dade, mas determinaQao de sua vontade, escolha de seu livre ar

bitrio.

Em que pese este perfil, Machado aceita, no que

tange ao teatro, as convencoes estabelecidas e, por isso, sua

atuagao nesta area torna-se protocolar, burocratizada, medio -
crizando a sua produQao, ao inverse do que ocorre com o ficcio

nista.

0 jogo plastico escapa-lhe dos textos dramatur-

gicos para ganhar espaco nos seus romances. £ o caso, por exem

plo, da cena do beijo entre Bentinho e Capitu, em Dorn Casmur-

ro.

Mas, se enquanto dramaturge, o ideario que nor-

teia Machado e o de urn teatro com finalidade educativa, visan-

do ao escopo da moral e da civilizaQao, como critico percebe-

se-lhe a enfase em aspectos subjetivos, quais sejam a impres-

sao causada pelo espetaculo e o bom gosto com que foi encena -

do.

Convenhamos que tanto uma quanto outra sao medi.

das extremamente frageis. Afinal, qual a certeza que e possi -

vel termos em rela^ao a innpressao que urn critico forma acerca de

um espetaculo?

Quantas variaveis nao poderao intervir na forma

Qao dessa impressao? Ja o "bom gosto" podera estar ligado aqui

lo que for consensual, ao que for uso corrente, ao que for a-

csito como elegante pela maioria. Destarte, qualquer inovaQao,

ruptura ou mesmo algo que fugisse ao convencional poderia ex- 

cluir—se do padrao de bom gosto.
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Outros fatores que aparecem no Ideario de Macha
do sao a imparcialidade, a honestidade intelectual, a toleran-

cia e a urbanidade. Este conjunto indica, de urn lado, a tenta-

tiva de objetividade a ser alcan^ada atraves da honestidade in

telectual e da imparcialidade. Porem, como realizar esses i-

deais, se a analise se da em fungao da impressao e do bom gos-

to? Certamente, o critico tentou imprimir um cunho objetivo ao

seu trabalho, mas, sendo homem do seu tempo, condicionado por

todas as formas que compunham o context© socio-politico-cultu-

ral da epoca, nao lhe era possivel restar incolume a tais in-

fluencias e, portanto, estes pontos do Ideario, embora perse-

guidos, nao puderam se realizar a plenitude. Nao se trata, nes

te caso, de uma limitacao pessoal do autor, mas da impossibili.
dade de se atingir a objetividade absoluta, porquanto o homem

e, simultaneamente, observador e parte do objeto de sua obser-

vagao, faltando, pois, por definicao a distancia necessaria ao

estabelecimento de uma perspectiva que leve a objetividade.

Quanto a urbanidade e tolerancia, trata-se de

postura quase paternalista, de quern se outorga uma posi^ao su

perior e trata aos que sao objeto de sua critica com a indul -

gencia dos superiores. Diga-se de passagem que este lado do

Ideario, de certa forma, vincula-se a um outro, muito importan

te: a afirma^ao do teatro nacional. Nessa medida, a tolerancia

torna-se um mecanismo necessario a contribuiQao para o proces-

so de afirmacao desse teatro.

Novamente percebemos que as posi^oes de Machado

coincidem com as propostas teoricas do teatro realista.

Sem duvida, o critico pautou-se por tais postula

Qoes, permanecendo fiel a elas enquanto exerceu sua ativida -
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de. Contudo e necessario assinalarmos que Machado, na escritu

epica, transcende esse Ideario Teatral.

As colocagoes teoricas do teatro realista, pelas
quais se norteou, passam de diretrizes a indagaQoes, perdendo

o carater de normas, uma vez que, desmascaradas pelo romancis

ta, revelam-se apenas como rotulos, sem uma face verdadeira.

Esse questionamento, precisamos sublinhar, nao se
restringiu so a esses valores; sao apenas uma parte dele, in

tegrand© a indagatjao maior que permeia toda a fic^ao realista

voltada para os misterios do homem.

No entanto, na mesma epoca em que o critico pugna-

va na imprensa carioca pela afirma^ao de urn teatro nacional ,

o dramaturge assume posiQao inversa - traduzindo obras estran

geiras -, configurativas de urn paradoxo, que ao lado de tan-

tos outros, nos levou a hipotese da representaQao das figuras

controversas.

£ que o dramaturge nao concretize, em seus textos

para a cena, os ideais que propoe enquanto critico. A sua dra

maturgia, como ja vimos, nada tern de representative de urn tea

tro nacional e/ou realista. Causa especie que essas peqas

pelos temas abordadcs e pela propria estrutura dramaturgica -

tenham sido escritas pela mesma pena que assinava as criticas

machadianas.

Se,como critico, a atua^ao de Machado pode ser ccm-

parada a de Alencar, na luta por urn teatro nacional e na pro-

paga^ao dos principles do realismo teatral, o mesmo nao acon-

tece no paralelo entre a produ^ao dramaturgica de um e de ou- 

tro.
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Enquanto os dramas e as comedias alencarianas evi-
denciam a coerencia do dramaturge que compoe suas pe^as de a-

cordo com os principles esteticos defendidos por ele como cri-

tico, os textos machadianos para a cena apontam para o contra-

rio.

Tao coerente quanto Alencar, foi Artur Azevedo, que

realizou em cena o que postulava em sua critica. Neste exemplo

a qualidade intrinseca do texto dramaturgic© estava brilhante-

mente na adequa^ao cenica, em detrimento, as vezes a outras

qualidades literarias. £ que Artur Azevedo foi o que podemos

considerar urn profissional do teatro, vivendo dele e para ele.

Esta condiQao lhe permitiu a intimidade com o tablado de onde

pode, com maestria, intuir que para alem do discurso dramatur-

gico existia uma dimensao tao ou mais importante para a cena:

a teatralidade do texto.

Machado, embora compartilhasse dos mesmos princi

ples esteticos do realismo nao consegue, como Alencar e Artur

Azevedo, expressa-los dramaturgica ou cenicamente, estando

pois a sua contribuicao ao teatro nacional restrita as criti -

cas.

Finalizando, podemos sintetizar o Ideario do

critico com a sua preocupacao em rela^ao ao cultivo da ciencia

literaria e a sua' analise como resultado de uma leitura coorde

nada, de uma parte,pela ciencia, que lhe confere a objetivida-

de e, de outra, pela consciencia, que lhe e conferida pelos

seus valores subjetivos. Nessa medida, procura identificar o
sentido social e do pensamento filosofico e estetico da obra 
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criticada, bem como procura realizar o aspecto positivo da rea-
lizatjao cenica pelo componente quase heroico de se fazer tea-

tro e, por esta razao, estar contribuindo para a manutencao e

afirmagao do teatro nacional.

No que diz respeito ao censor, seu Ideario esta

ra restrito e subordinado a legisla^ao que criou o Conservato-

rio Dramatic©, a qual vetava quaisquer posiQoes capazes de re

presenter ofensa aos membros da familia imperial e as institui.

Qoes estabelecidas,

"(...) sendo a sujei^ao ao julgamento do
Conservatorio so obrigatoria, quando as
obras censuradas pecarem contra a venera
Qao a Nossa Santa Religiao, contra o res
peito devido aos Poderes Politicos da Na
Qao e as Autoridades Constituidas (...)"

Machado acata plenamente as normas, queixando-

se apenas de elas nao serem extensivas tambem as questoes de

estilo - "Sinto deveras ter de dar o meu assenso a esta compo-

si^ao por que entendo que contribuo para a perversao do gosto

publico e para a supressao daquelas regras que devem presidir

ao teatro de urn pais de modo a torna-lo uma for^a de civiliza-

Qao. Mas como ela nao peca contra os preceitos da nossa lei,

nao embaracarei a exibi^ao cenica de Clermont ou a Mulher do

Artista, lavrando-lhe todavia condenacao literaria

Trata-se de uma positjao nitidamente conservado-

ra, ja que, como censor, mostra-se favoravel a amplia^ao dos te

mas restritivos a montagem de espetaculos. Alias, urn paradoxo

em relacao ao critico que se pautava pela tolerancia e que pro

palava a necessidade de afirmacao do teatro nacional.
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Ha, porem, ao lado desse conservadorismo, con-
traditoriamente, a declaracao de seu entusiasmo pelas mudancas

- Ora, isto importa uma revolucao; e eu estou sempre ao lado

das reformas - que o deve, enquanto censor, impulsionar a cata

de outros ares, outras ideias e conceitos, alem dos nossos. E

onde busca-los? Na Franca, evidentemente, No parecer sobre a

comedia As Garatujas ele da depoimentos desses sens voos ilus-

trativos, que lhe servem, como ele proprio diz, de parametro

estetico, para melhor embasar a sua propria avaliacao - "Costu

mo acompanhar o movimento dramatic© da Franca e sabia desta

composicao assim como do estrondoso efeito que ela produziu no
publico e na critica. Quando a li vi que a critica francesa e

o publico de Paris tiveram muita razao..."

Quando tentamos costurar estes fragmentos que

compoem o Ideario Teatral de Machado de Assis e buscamos urn sen

tido de unidade para elementos dispares e ate contraditorios ,

o que ressalta e a sua adesao cordata aos preceitos vigentes.

COnfrontados os canones do teatro realista, os padroes da mo

ral burguesa, os interesses politicos do Imperio, enfim, con-

frontada a percepcao sobre o teatro, emanada da ordem estabele

cida, e o Ideario Teatral Machadiano, nao ha propriamente di

vergencies; Machado revela-se fiel interprets daqueles interes_

ses emanados do poder estabelecido, sendo dificil ate notar-

Ihe a marca pessoal.

Talvez nao seja por demais arriscado afirmar-

se que, em funcao desta quase subserviencia aos padroes estate

lecidos e que se tenha amiudado a atividade teatral de Machado,

principalmente enquanto dramaturge, ja que, como critico e 
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censort estar subordinado aqueles principles nao comprometeu a

competencia do seu trabalho. De qualquer modo, nao se percebe

ao nivel de seu Ideario Teatral uma linha evolutiva no trans-

correr de sua obra, e talvez seja esta uma das razoes para urn
desempenho tao desigual entre o comportado dramaturge, que se-

guiu os canones propostos, e o ficcionista que,partirdo da est£

tica vigente, superou-a, rompendo a forma epica, travestindo-a, 

realizando uma obra maior.



8. MACHADO DE ASSIS, UM TEATRO DE FIGURAS CONTROVERSAS
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"Ja tive ocasiao de dizer que Machado de Assis,

como autor, nunca perdeu de vista o teatro. Com

preendeu a tempo que nao era a sua voca^ao, mas

nunca se divorciou do genero.

Levado pelo entusiasmo que dominou a nossa lite
ratura teatral na segunda metade do seculo pas-

sado, e tambem porque acreditou no teatro como

escola de costumes e de civilizaQao, dedicou-se

nos primeiros tempos da sua carreira literaria

a escrever comedias e a traduzir o que lhe pare

cia digno de representar-se. Em tempo, e alerta

do por Quintino Bocaiuva que lhe dizia positiva

mente que o seu teatro 'nao era para ser repre

sent ado' (o que equivalia a declarar, como ja

lembrou urn critico, que o seu teatro nao era

teatro), voltou as vistas para o romance, para

a cronica e para o conto. Mas nunca abandonou o

genero. Fantasiava, as vezes, dando a seus es-

critos a forma de teatro, e, de vez em quando,
praticava o genero na sua forma concreta."

SOUZA, J. Galante de. "Machado de Assis, Censor

Dramatico" in Revista do Livro, n°s. 3-4, dezem

bro 1956, p. 83 .
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As analises de Machado de Assis como critico,
censor e dramaturge nos levaram a percepcao de urn teatro de

figuras controversas, encenado pelo proprio Machado.

0 jogo plastico que ele nao realizou, com bri-

Ihantismo, no teatro, realizou-o na vida real, mascarando, nao

so a sua individualidade, como o seu discurso.

Um de seus criticos, Magalhaes Junior, chama-

nos a atengao para esse desmascaramento do discurso em Machado

de Assis, em uma nota explicativa a cronica "Bons Dias!", pu-

blicada em 25 de novembro de 1888, na Gazeta de Noticias e que

ele compilou em livro - Dialogos e Reflexoes de urn Relojoeiro -

com outros trabalhos do genero:

"Machado para mistificar o leitor nessas tira -
das humoristicas, vira muita vez pelo avesso os
seus progrios sentimentos e preferencias pes-
soais. Nao houve no Brasil maior devoto de Mo-
liere do que ele. A afirma^ao que ele faz acima
vale como uma advertencia ao leitor: nao e Ma
chado quern fala; e Policarpo, o relojoeiro, com
a mais absoluta autonomia de gosto..."

Assim a cada mascara machadiana corresponde urn

discurso diferente o que nos conduziu as figuras controversas,

nao naquilo que elas possam ter de antagonicas, contraditorias

mesmo — porque e bom nos lembrarmos de que Machado nao foi

esse ser limpido e transparente, cujos pensamentos podem ser

definidos dentro desta ou daquela maneira de pensar - mas ao

movimento ambiguo dessas varias falas, que compoe, a medida

que elas nao se completam, outras sugestoes de leituras, perirri

tindo novas interpretaQoes a cada contacto com a obra.
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0 primeiro e o mais importante desses discursos
e o do critico que inicia essa atividade em 1856.

Ja repetimos inumeras vezes, no decorrer deste

trabalho, que Machado foi um bom critico, urn dos melhores do

seculo XIX, em nosso pais, e que das suas atividades ligadas

ao teatro, esta foi a de melhor desempenho seu.

Alem das qualidades que pregou como necessarias

a tai atividade, considerou a imparcialidade como uma das

mais importantes, preconizando em seu primeiro folhetim da

"Revista Dramatica" do Diario do Rio de Janeiro "que nao pre-

tendia afastar-se uma virgula" dessa imparcialidade.

Machado deu ao mundo brasileiro, ainda nas suas

palavras, o raro espetaculo de um critico de teatro que acre-

dita no teatro, o que estampa, sem duvida, a figura de um pro-

fissional perfeito, pautado pelo conhecimento, pela justeza

dos julgamentos e, principalmente, pela vocaqao.

Mas todos os elementos conjugados nao fizeram

do excelente critico teatral um dramaturgo de igual quilate. A

inteligencia e o bom gosto, a ciencia e a voca^ao nao lhe bas-

taram como caminho certo para o tablado. Outros elementos da

sua personalidade serviram-lhe de obstaculo nesse percurso, da

tai forma que o que propoe na critica7nao consegue realizar

como escritor dramaturgico•

Que distancia entre o que prega e o que consegue 

realizar em seus escritos teatrais. £ realmente o reverse de uma
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face, a mascara a esconder uma figura, um outro discurso.

As suas pe^as, como ja vimos, faltou o elemento
dramatic©, o que^ em teatro, seria o mesmo que afirmar que lhes

faltou o essencial. Elas mais se assemelham aos contos - pela

estrutura e dimensao e pela propria linguagem - do que a pe^as

de teatro, ainda que de um ato so.

Os temas, na maioria amorosos, nao ultrapassam

o ambito das rusgas, discussoes, arrufos, que nao chegam a in-

terferir no relacionamento dos personagens a ponto de modifica

lo. Embora nas pe<?as apare^am os triangulos amorosos, apresen-

tam vertices tao mal estruturados, amarras tenues entre os

seus integrantes, que nao nos sugerem nada mais do que um re-

curso dramatico usado para conduzir a um final feliz.

Suas personagens nem de longe lembram os antolo

gicos tipos da sua produQao epica.

Quern le o seu teatro nao se fixa em nenhuma de-

las - todas tern o mesmo esfumacado contorno, sem nos lembrarem,

ainda que remotamente, a nao ser pela circunstancia de serein

viuvas, algumas cria^oes inolvidaveis do romancista.

Parece-nos, entao, que a analise do critico, co

mo tambem a do censor, nos induzem a uma expectativa que, con-

trariamente, nao se realiza, de vez que o exame dos textos da

dramaturgia nao nos revela a concretizacao dos ideais propos -

tos pelo critico, levando-nos a concluir que Machado nao encon

trou uma forma dramaturgica capaz de expressar a sua visao tea 

tral do mundo.
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Considerando as atividades de critico e censor

como essencialmente te5ricas, a discipline e o rigor profissiq

nal asseguraram o excelente desempenho demonstrado por Machado

nesses campos. Ja a dramaturgia, ao lado da dimensao teorica ,

requeria a praxis do tablado, a qual nao se alcanna pela disci.

plina intelectual, mas sim, atraves de urn envolvimento para o

qual Machado nao se expos, porque esse envolvimento com o

paleo implicaria na identificanao das mascaras.

A opgao pelos padroes teatrais vigentes, deter-

minando o descompasso entre a ideia e a forma, seja talvez a

responsavel pela opacidade da sua dramaturgia.

Embora admitindo a mediocridade de seus textos

dramaturgicos, sobretudo quando comparados aos da sua produnao

epica, Machado ainda assim nao abandona o genero. Em que pese

a intermitencia de sua produnao dramatica, busca, obstinadamen

te, essa realizanao ate o firn da vida - Nao Consultes Medico

(1886) e Liqao de Botanica (1906)- sem contudo alcanna-la.

0 que constatamos da leitura de sua produnao e

pica e que Machado a vai burilando, tanto na forma, como no

conteudo, depurando-a mesmo ate chegar aos romances perfeitos,

parece-nos, da fase realista.

Ai o movimento de ascendencia se apresenta gra-

ficamente perfeito. A evolunao se faz passo a passo culminando

pela excelencia da composinao.

Mas o conjunto da sua produnao literaria nao re

ferenda a mesma evolunao. Como explicar que o dramaturge nao

tenha conseguido atingir estagios mais elevados? Esta certo

que a luta travada nao era nem com o esforno, nem com a cons- 
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tancia, nem com a ciencia. Poderiamos dizer que a sua luta, co

mo autor dramatic©, foi com o sen tempo, com as convenQoes que

lhe aprisionaram a criagao dramaturgica, deformando-a, empobre-

cendo-a.

A sua concepcao teatral da vida, do homem, nao

se condicionou a forma existente, na epoca, resultando dessa

inadequagao um texto teatralmente pobre porque mais epico, no

sentido a ele dado por Quintino, que dramaturgic©.

Apesar das evidencias reveladas pela cronologia

da sua obra, dado o desequilibrio da qualidade entre a epica

e a dramaturgia, a critica relativa a Machado de Assis incor-

reu, de modo geral, em equivoco ao ignorar as suas atividades

como critico teatral, censor e dramaturgo e ao concentrar a

aten^ao em seus romances, contos e cronicas, sugerindo, dessa

forma, o abandon© da dramaturgia, que nao aconteceu. Alias, Ma

chado, ao contrario de muitos contemporaneos seus, notadamente

Alencar, nao foi dos que exercitou a dramaturgia como etapa
preparatoria do romancista, tendo com ela convivido durante to

da a sua carreira literaria.

Apesar de nao ter sido um bom dramaturgo, Ma

chado serviu-se, controversame nte, do jogo cenico para reali -

zar toda a sua produQao, mascarando-a.

Magalhaes Junior ao prefaciar Dialogos e Refle-

x5es de um Relojoeiro sublinha essa tendencia machadiana ao

disfarce:
"E por que "Reflexoes de um relojoeiro"?

Porque Machado de Assis, procurando um novo dis

farce para a sua personalidade, apresentava-se entao aos leito 
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res da ’’Gazeta de Noticias" como sendo urn antigo relojoeiro,

gue se aposentara nessa profissao, para dai por diante dedicar

se as letras. (...) Finge (o grifo e nosso) desconhecimento to

tai das atividades jornalisticas”.

"Declarava-se velho, antes dos cinqUenta anos?
Ja o fizera pouco antes de completar os quaren-
ta, escrevendo tambem sob pseudonimo, com a mes
ma intengao de despistamento (grifo nosso), que
rendo comunicar aos leitores uma falsa impres -
sao... (...) £ que, assim disfargado (grifo nos
so), tinha ele, funcionario graduado do Ministe
rio da Agriculture, urn desembarago de^comenta -
rio de que, sob o seu proprio nome, nao poderia
gozar".

E e nessa teatralizagao das suas multiples figu

ras, enquanto homem de letras, que encontramos o fio condutor

para este nosso estudo, uma vez que Machado, como ja dissemos,

ao assumir uma figura diferente, assume tambem urn discurso di-

ferente, originando as figures controversas.

Esse jogo do ser e do parecer - mascara nao so

estrutural, mas de conteudo e do proprio autor - e que da su-

porte as figures controversas.

0 critico, pois, que aplaudiu o sucesso de a

Dama das Camelias - que abre na cena carioca, como ja abrira

em Paris, a porta de entrada para o realismo - nao seguira, co
mo drajnaturgo, as pegadas de Dumas. Um paralelo nos levara a

conclusao de que a concepgao estetica de urn nao era a mesma

do outro. Quern le a critica nao supoe a obra do teatrologo.Mas,

quern se debrugar sobre o contista, encontrara la em Singular

Ocorrencia (1883) a metafora teatral machadiana para a Dama

das Camelias, revelando-nos que, se o dramaturge nao soube dar 

forma a ideia, ela germinou na sua fiegao.
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Quem le o conto, nele encontra um referencial

de ideias sobre o teatro realista, que come^a pela indica^ao

da pe<;a, feita pelo proprio autor: "De noite foi ao Ginasio;

dava-se a Cgfflgligg; Marocas estava la, e, no ultimo

ato, chorou como uma crianca"; continua com o paralelismo que

ele faz entre a historia de Margarida Gauthier e Marocas:

"Nao lhe digo nada; no firn de quinze dias ama-
vam-se loucamente. Marocas despediu todos os
seus namorados, e creio que nao perdeu pouco ;
tinha alguns capitalistas bem bons. Ficou so,
sozinha, vivendo para o Andrade, nao querendo
outra afeicao, nao cogitando de nenhum inte-
resse.
- Como a dag Camillas
- Justo. (...)"

o qual se prolonga por todo o conto (invertendo-se apenas o

final, com a morte de Andrade e nao de Marocas) e termina com

a citacao da frase - que vem reforcar a metafora teatral - de

um famoso dramaturge realista, a quem Machado admirava muito:

"Ha uma frase de teatro que pode explicar a aventura, uma fra

se de Augier, creio eu: ’a nostalgia da lama"' e de uma outra
frase do narrador que e a base do proprio realismo - "Nao in-

ventei nada; e a realidade pura".

0 contista soube bem sintetizar as linhas mar-

cantes de seu Ideario Teatral, pois o conteudo, alem de subli

nhar a influencia francesa, poe em relevo algumas situa^oes

dramaticas ja cristalizadas e pertencentes a obra de Dumas,co

mo a profissao de Marocas - "Nao era costureira, nem proprie-

taria, nem mestre de meninas; va excluindo as profissoes e

la chegara" -; o adulterio, que e enfocado como um "caso de

amor"; a historia em si; a reden^ao final de Marocas; as

quais tern como fim a utiliza^ao da cena como meio de morali -

zar e civilizar o povo.
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0 que nos chama a atenqao, contudo, e que nao

apenas o conteudo se assemelha a pe^a teatral, mas uma anali-

se do conto, mais acurada, nos revelou a presen^a de elemen -

tos dramaticos na constru?ao do texto - nas situacoes, na lin

guagem e nos tipos de descri^oes dos gestos, dos atos, chegan

do algumas a reproduQao de verdadeiras cenas.

Os relates se sobrepoem no conto de modo que,

ao final, temos a historia de Marocas pelo narrador, por Lean

dro, por Andrade, o que da ao enredo outras dimensoes, permi-
tindo outras interpretaQoes, o que tambem e mais uma semelhan

Qa com a pe^a de Dumas, na qual a figura de Margarida e vista

de maneira diversa por cada uma das personagens.

No entanto, embora o conto seja mesmo uma meta

fora teatral da peca de Dumas, ele nao se limita a essa repro

duQao. E o trecho final ilustra tai afirmativa:

Pois, senhor e curioso. No meio de uma pai-
xao tao ardente, tao sincera... Eu ainda es-
tou na minha; acho que foi a nostalgia da lama.
- Nao; nunca a Marocas desceu ate aos Leandros.
- Entao por que desceria naquela noite?
- Era urn homem que ela supunha separado, por
urn abismo, de todas as suas relacoes pessoais;
dai a confian^a. Mas o acaso, que e urn deus e
urn diabo ao mesmo tempo ... Enfim, coisas!"

Em 1883 , data do conto, Machado ja nao se limi.

tava aos canones realistas, pois estava em pleno amadurecimen

to estetico, razao do fecho que ele deu ao texto, tao caracte

ristico do novo estilo que ja vinha imprimindo a sua ficQao.

Diferente, contudo, a transposi^ao que Machado

fez, nos anos sessenta, do texto da comedia As Forcas Caudi -

nas para o conto Linha Reta e Linha Curva(l), com pouquissimas

T7 No item 2.2.3. Pe^as Resgatadas do 2Q Capitulo, procedemos
a urn estudo comparativo entre o texto da comedia e do conto.
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adaptacoes, exigidas pela tencica do genero e uma ou outra mo

dificacao, mas que tambem alicerga a nossa hipotese de que a

epica machadiana tern fortes traces teatrais, tanto no conteu-

do, como na estrutura, revelando tai escritura o mascaramento

do dramaturge no ficcionista.

A simples transposigao comprova, textualmente,

a nossa assertiva, ainda mais quando a analise de ambos os

textos evidencia maior riqueza de elementos dramaticos no tex
to epico do que no dramaturgic©.

fi certo que o seu teatro, na apreciacao de

Quintino, fora considerado mais para leitura do que para re-

presentacao - o que o tempo confirmou - caracterizando-se,por

tanto, mais como epico do que como dramatic©, o que nos pare-

ce, pelo comentario de Machado ao drama Dalila de Octave

Feuillet, ser comum na epoca:

"Octave Feuillet, a imitacao de muitos, escre-
veu a Dalila, como urn romance em dialogos. £
assim o Aid© de George Sand, e as cenas drama-
ticas de Alfredo Musset".

E seu teatro foi mesmo comparado ao de Musset,

tai como o demonstra o nosso estudo feito no capitulo referen

te a dramaturgia machadiana, nao tendo apenas o element© dra
matic© a dar-lhe o tom teatral, o qual ele nao conseguiu en-

contrar nas convencoes dramaticas da epoca, que ele se-

guiu em sua peca.

Faltou-lhe o sopro magico de Tespis. Volta-se

entao para o romance, dando o grande salto artistic© da sua

carreira: torna-se urn dos maiores ficcionistas da Literature

Brasileira.
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Mas um olhar mais arguto, urn ouvido mais aten-
to perceberao na sua narrativa - nao so nos romances e con-

tosz mas tambem nas cronicas - a presenca de elementos denun-

ciadores do dramaturge, pois Machado extrapola a forma narra

tiva, travestindo de dramatico o relate epico, porque o tea-

tro e, para ele, mais do que uma arte, uma concepcao de vida:

"Os meus lei tores hao de lembrar-se do que eu
disse no domingo passado, quando falei do come
ta Newmager; - hao de lembrar-se que eu lamen-
tei de coracao e desgosto que ao divino espec-
tador produziam os comediantes humanos". (2)

Ao longo deste estudo apontamos varies textos

nos quais transparecia essa concep^ao teatral da existencia ,

que vai ter o seu burilamento maior, em termos de ideia e es-

trutura, em Dorn Casmurro.

Quern le a obra machadiana voltado para essa

compara^ao entre a vida e o espetaculo, entre o teatro e os

fatos corriqueiros do cotidiano, espanta-se com a constancia

desse paralelismo.

Suas cronicas, esparsas ou reunidas em volume,

atestam essa presen^a do teatro em suas mais variadas for

mas - dos comentarios aos espetaculos a simples referencias

as pecas - "Eu, para consola-lo, falei-lhe do Chapeu de pa-

Ihlnha de Itlila (*)  um vaudeville antigo, contei-lhe a acao

da peca, e ...(3) - aos autores - "E, dizendo-lhe eu outra

2, ASSIS, Machado de."Cronicas. 2° volume (1864-1867). W.M.
Jackson Editores. 1955. p. 38.
3. MAGALHAES, R. Junior. "A + B (28 setembro)" in Dialogos e
ReflexSes de um Relojoeiro. Rio de Janeiro: Editora Civiliza—
Qao Brasileira. 1956. p. 33.
* Famosa pe$a comica de Labiche e Marc-Michel, a que Machado
de Assis se refere em varias oportunidades.
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vez que nao sabia, ele imitando o medico de Moliere, (...) (4)

- aos personagens famosos - "pelo relatorio se ve que Tobias e

um tanto Monsieur Jourdain (**),  que falava em prosa sem o

saber; (5) - aos artistas - "... e que o nosso amigo e chefe Jo

se Telha precisando de uma casaca para ir ao Coquelin (***)

(6) - aos movimentos ligados ao teatro - "Ha anos por ocasiao

do movimento Ester de Carvalho (****),  aquela boa atriz que

aqui morreu. (7)

Dessa parte de sua fic^ao tomamos como exemplo

a cronica "Bons Dias" de 16 de setembro de 1888, na qual Macha

do trata do incidente da posse do Dr. Antonio Romualdo Montei

ro Manso, eleito Deputado em 1888, mas que por ser republican^

se recusaria a fazer o juramento de fidelidade a monarquia,de_i

xando o recinto. 0 regimento da Camara dos Deputados foi refor

4. MAGALHAES, R. Junior. "Bons Dias! (11 de maio)" in Op. cit.
P- 81.
5. _________ . "Bons dias! (29 de agosto)" in Op. Cit., p. 267.
6. _________ . "Bons dias! (IQ de junho)" in Op. Cit., p. 96.
7.
165

. "Bons dias!
-166.

(1Q de novembro)" in Op. Cit p.p.

(**) M. Jourdain e um dos personagens mais comicos de Moliere.
£ a figura central de Le Bourgeois Gentilhomme.
(***) Nessa epoca (1888) o famoso ator frances Coquelin ocupa
va o Teatro de Sao Pedro, com a atriz Jane Hading e ali teve
em Gringoire, de Theodore de Banville, um dos seus maiores su
cessos.
(****) Ester de Carvalho era uma atriz portuguesa, que em
1882 chegou ao Brasil, para trabalhar na Companhia Sousa Bas-
tos, entao no Teatro Principe Imperial. Logo conquistou mui -
tos admiradores, convertendo-se em rival da "estrela" da com
panhia, a popular!ssima Pepa^Ruiz. (...) Em torno dela, che
gou a formar-se o "Grupo Uniao Esterista", e a sua morte, em
1884, apenas com 24 anos, a classe caixeiral, "escrava da dis
ciplina dos balcoes", se nao pode acompanhar—lhe o enterro
(havia de ter sido num dia util) resolveu tomar luto e usar
crepe no chapeu".
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tos teatrais, nao so caracterizadores de uma linguagem, como 

tambem de uma estrutura dramaturgica.

Ele realizava como ficcionista - talvez porque

descondicionado dos padroes esteticos que a pratica teatral

lhe impusera - o que nao conseguira como dramaturge: a narra -

Qao teatral de um drama, criando assim um novo genero, que te-

ria o epico como mascara do dramatic© e que, no dizer de Barre

to Filho, seria "um genero novo, estritamente machadiano"(8).

So na epica Machado alcan^aria a sua estatura

de dramaturgo - causa especie que, ao lado do ficcionista den-

so e livre de Memories Postumas de Bras Cubas (1881), possa

conviver o dramaturgo timido e subserviente de Tu, So Tu, Puro

Amor (1881) chegando mesmo a transcender o seu Ideario Tea

tral - que ele idealizou, enquanto critico, mas nao realizou

como dramaturgo.

£ que; embora Dorn Casmurro possa-nos parecer, nu

ma primeira impressao, ter sido escrito segundo os principios

esteticos que nortearam o realismo, enfocando os problemas bur

gueses como o do casamento, o das rela^oes entre o amor e o di.

nheiro, o do adulterio, uma leitura mais atenta desmascara a
sua verdadeira face.

0 adulterio, por exemplo, tema tipico do realis

mo pode ser visto no romance como uma satira ao amor, possivel

mente aquele mesmo que Machado enfocou nas primeiras pe^as de

teatro, ganhando outra dimensao, a medida que passa de sim

ples problems da sociedade burguesa a componedor de uma farsa

8. BARRETO, Filho. Introdugao a Machado de Assis. Rio de Janei
ro: Agir, 1980, p. 146. ~
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humana em que tudo se adultera e e adulterado.

0 romance e um questionamento do proprio ho-

mem - Bentinho ou Dom Casmurro - duas faces da mesma verdade .

E a dualidade do enfoque e que da a dimensao tragica do roman

ce, porque a verdade, contrariamente do que acontecia no rea -

lismo, nao se encontra mais no real corriqueiro, porque este

aparece circunscrito, no romance, a consciencia que se tern de

le, mutavel no espaco e no tempo.

Os valores burgueses que eram o esteio dessa so

ciedade e que Machado, ainda que pobremente, tentou valorizar

nas suas comedias, como a familia, por exemplo, sao agora que_s

tionados por ele, revelando-se, entao, nao mais alicerces, co

mo antes, mas simples fachadas.

A analise da obra nos remete a uma outra conclu

sao: Machado transcende - pela multifocalidade que abre em

seus romances, diversa da unifocalidade que caracteriza a sua

dramaturgia - e transgride - ao questionar os valores burgue -

ses que defendia e p6r em xeque tudo isso, questionando o seu

proprio questionamento - o Ideario Teatral em Dom Casmurro.

Os discursos, como as mascaras, na obra macha -

diana, se sucedem, numa circularidade, que nao fecha a obra, 

pelo contrario, amplia-lhe o ambito das interpretaQoes, pelo

proprio movimento sucessivo do desmascaramento e pela polifo -

nia quase bakhtineza, criada nao so a partir da nega^ao

de um discurso pelo outro, mas principalmente porque essa opo-

si^ao gera um process© de mascaramento verbal que instiga o 

lei tor machadiano a descobrir-lhe a voz verdadeira.
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Este jogo constants entre o ser e o parecer,

ele o apreendeu em sua essencia - dai a comparacjao entre a

vida e o espetaculo, entre o que somos e o que aparentamos

construindo, a partir dele, o jogo das mascaras - a polifonia

estrutural, a mise en scene - e o das vozes - a polifonia ver

bal - simbolos, ora do espetaculo do mundo - no qual atua-

mos - ora do nosso proprio - quando revivemos, como Dom Cas -

murro, nossas vidas, no paleo de nossas consciencias e, com

os quais jogos mascara, estruturalmente, a narracao dramatur-

gica de um drama, pelo relate epico.

Como ja referimos na introdu^ao e impossi-

vel nao associarmos a Platao o jogo machadiano da aparencia e
da essencia. A caverna do filosofo e, para Machado, o grande

teatro - a propria vida - no qual as sombras refletidas cedem

lugar as mascaras dos autores.

Embora as coloc^Qoes guardem as diferen^as do

tempo e do espaQO, o questionamento e eterno - dai a atualida

de da obra de Machado - porque centrado no insoluvel problema

do ser humano que,entregue a relatividade fenomenologica de

sua existencia, cre-se em condiQoes de contemplar e guiar-se

pelo absoluto da essencia.

Se Machado nao apresentou heteronimos, posto

que os pseudonimos com que assinou alguns de seus trabalhos

nao sao suficientes para que se lhe caracterize a heteronimia,

talvez nao seja ousado demais afirmarmos que tenha demonstra-
do hetero—egos - o que justificaria a polifonia verbal e es

trutural nao so a nivel do texto, mas da obra - os quais, ali-

mentando personalidades literarias tao distintas foram capa -

zes de revelar uma produ^ao tao assimetrica e profundamente 
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desigual, quais sejam as do ficcionista e aquelas relativas ao

teatro.

Sendo mestizo e pertencendo simultaneamente ao
universo dos brancos e ao universo dos negros e por esta razao

nao sendo parte de nenhum desses mundos, antagonicos que sao

entre si, Machado erige a sua visao de mundo apoiado na condi-

Qao de mulato que lhe impoe captar a ambivalencia das coisas .

Dai a necessidade das mascaras multiplas - que vao desde os

pseudonimos ate o travestimento de urn genero - e a percep^ao

de uma visao teatral da existencia.

A representa^ao que faz de si mesmo, refletindo

se em aspectos multiformes de sua producao pode ser entendida

como forma de resistencia a partir da qual realizou a sua obra,

portanto, as figuras contro'versas sao, nesse processo de resijs

tencia do mulato pobre que ascendeu ao exclusive e hermetico

grupo de literatos do segundo reinado, uma tatica que, ao apa-

rentar contradiQao, assegura-lhe urn espaco de criacao, conferin

do unidade a personalidade do autor, como tambem grandeza e

permanencia a sua obra.
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