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Brecht foi introduzido nos palcos profissionais brasileiros
ha relativamente pouco tempo, mas a partir de 1958, quando
o Grupo Teatro Popular de Arte montou em Sao Paulo A alma
boa de Se-tsuan, Bertolt Brecht tornou-se urn dos autores tea
trais estrangeiros mais encenados no Brasil. A contagem esta
tistica do INACEN (Instituto Nacional de Artes Cenicas) arrola
124 montagens de dois tercos da obra completa do dramatur
go. Trata-se de cifras realmente significativas, principalmente
se comparadas a encenacoes de outros dramaturgos, estrangei
ros e nacionais. A que se deve 0 fenorneno dessa repercussao
impar de Brecht no Brasil? A meu ver ao fato de ter encontrado
disci pulos fervorosos entre encenadores, atores e atrizes, au
teres e pensadores.

Ap6s quase trinta anos de consultas a uma das f.guras
internacionais rnais multifacetadas do nosso seculo, 0 intelec
tual brasileiro ainda hoje reconhece que continua receptivo a
Brecht. A assimilacao ainda nao esta conclulda, Isso nao signi
fica uma atitude passiva, pois "imitar Brecht sem critica-lo e
trai-lo" e essa verdade, que esta contida na pr6pria maneira
de ser de Brecht, na necessidade de transformar 0 ja transfor
rnado, encontra ressonancia nessa nossa incompetencia criati
va em copiar simplesmente.

Entre os muitos modos de assimilar Brecht no Brasil, des
tacarei alguns momentos que servirao para ilustrar como
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Brecht foi adaptado a realidade brasileira, como se incorporou
no nosso modo de ser.

Urn d os melhores mom entos da producao teatral de
Brecht no Brasil se deve a Jose Celso Martinez Correa, nos anos
68 e 69, com as pe~as Galileu Galilei e Na Selva das cidades.
Costuma-se aludir a esse perfodo com 0 termo de fase antra
pofagica ou tropicalista de Breeht no Brasil. A encenacao de
Galileu Galilei coincid iu com a entrada em vigor do Ato Insti
tucional n° 5, portanto numa conjuntura qu e toIhia 0 espeta
culo. 0 diretor contornou a vigilancia da censura, criando 0

se u efeito de "d istancia mento abra sileira", introduzindo sam
bistas, qu e com sua exuberancia tropicalista quebraram a ex
pectativa do pub li co, cr ia ndo a ssim urn e fe it o de
estranha mento. Os elementos ruptores da conhecida realidade
breehtiana, ossarnbistas, produziram no espectador, atraves
de urn recurso plastico-musical urn choque do conhecer, peIo
qual 0 espec tado r ar rolou os seus pr6prios oprimidos entre os
oprimidos do mundo breehtiano. Ocorreu neste momenta uma
recriacao de Brecht a partir do campo de experiencias s6cio
esteticas do diretor e seu publico.

A criatividade do Teatro Oficina tarnbern foi elogiada
como caracterist ica principal , por ocasiao da encenacao de Na
Selva das Cidades, pelo conceitua do critico Anatol Rosenfeld:
"poderosa, rica e inventiva, tip icamente de d iretor segundo as
tendencias atua is que faz em prevaleeer 0 teatro sobre a litera
tura... Conseguiu dar uma visao ad equada do lad e irracional
e selvagem, gra~as a movimentacao frenetica de que particl
pam ate as rnudanca s cenlcas ... Ha momentos que certamente
se conta m desd e ja entre os rnais altos do teatro brasileiro", 0
momenta era apropriado a urn teatro onde emissor e receptor
se encontravam, atuando urn sobre 0 outre, onde ind agacoes
era m sa tisfeitas e entend imentos eram criados.

o abrasileiramento de Brecht tambern se manifestou de
d iversas mixagens de treehos de d iversas pecas, Renato Borghi
e Ester Goes (1973) foram os responsaveis pela mixagem mais
conhecida 0 que manUm um homem vivo. Trat ou-se de uma
fusao de trechos significativos extraidos da Alma Boa de Se
tsuan, A importilncia de estar de acordo (Bade n-Baden), A Opera
de tris VinUns, Mahagonny. Esta experiencia mereeeu a atencao
do pu blico de man eira geral, embora nao se possa insistir



sistematicamente neste tipo de experiencia, porque de alguma
maneira mutila a obra do autor, pois 0 raciodnio das demons
tra~oes brechtianas ~ tao rigoroso que qualquer cena ocupa,
em qualquer p~a, uma posicao que 56 se define em funcao de
todas as outras cenas. Mostra-la fora dos outros elos que com
poem a corrente do pensamento equivale a empobrecer muito
a sua dimensao, Mas como experiencia esporadica teve a sua
validade, poi s apresentou num unico espetaculo uma soma
muito rica de ideias .

A mixagem oeorreu de urn modo muito eficaz tambem no
campo da poesia, veiculada pelo palco. A selecao e traducao
de Osvaldo Mendes, Brecht segundo Brecht, agrupou em seis
capftulos poemas, entrelacando os capitulos com a gravacao
do depoimento de Brecht diante do Comite de Atividades
Anti-Americanas em outubro de 1947. A antologia foi prefa
ciada e encerrada pela "Moritat" cantada pelo pr6prio Brecht.

Outro momento que testemunha 0 abrasileiramento de
Brecht ~ a conhecida Opera do Malandro (1978) de Chico Buar
que, baseada na Opera de tres VinUns . Trata-se de uma adap
ta~ao livre, que assumiu urn carater bern diferente da p~a de
Brecht, atraves de urn espfrito de "gozacao" que difere do
humor brechtiano. Utilizando fartamente a caricatura , trans
poe as barreiras de espaco e tempo, adaptando a ternatica ao
Brasil dos anos quarenta. A adaptabilidade de todo urn enredo
com preocupacoes soeiais de duzentos anos atras na Inglaterra
se presta a uma abordagem caricaturesca, justificando a troea
de uma categoria essencialmente teatral pelo genero de musi
cal.

A influencia sobre autores teatrais nossos ~ assunto que
ainda nao foi suficientemente estudado. E muito importante
em Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri em sua fase 0
Arena Canta Zumbi. Nesta peca em dois atos, a cenografia ob
serva de urn modo geral os preceitos brechtianos. Os atores
nao saem nunca da cena , ass urn indo os seus diferentes perso
nagens diante do publico, atuando, portanto, de urn modo
epico-demonstrativo, mostrando e explicando rnais do que ex
primindo. 0 ato de mostrar e explicar ~ particularmente evi
dente pelo fato de os atores se revezarem e, como elementos
"coringas", nao assumirem a identidade personagem-ator. 0
pr6prio titulo da p~a ja revel a a atitude ~pico-narrativados



autores, qu e se corrobora tambern no desempenho dos canta
dores, que nar ram a condicao do negro opr imido e sua luta
pela Iiberdad e. A inve ncao dos "coringas" veio apoiar de
modo muito eficaz 0 preceito brechtiano de nao identificacao
do ator com 0 personagem.

Estes exemplos demonstram como Brecht foi integrado
cria tivamente no nosso patrim6nio cultural, 0 que constitui
uma tradicao no processo de abra sileiramento de Brecht. Esta
tendencia se verifica atualmente tambem no teatro amador, ao
qual a leitu ra de Manfred Wekwerth, DiIl/ogo sobreaencelUl¢o,
recentemente traduzido para 0 portugues e prefaciado por
Fernando Peixoto, trouxe novo estimulo e orlentacao,

Tive a oportunidade de ass istir a urn ensaio da Pel7il Didil
tica de Baden-Baden por uma escola particular de teatro em SAo
Paulo, realizado por urn grupo de jovens de 14 a 17 anos. A
escola oferece uma fase preparat6ria, com corpo discente he
terogeneo, pois a at racao pelo teatro pod e ter os motivos mais
diversos. Depois da fase preparat6ria podem freqiientar 0 cur
so profissionalizante, destinado a alunos selecionados.

a jovem professor, cuja aula observei, segue 0 metoda de
Viola Spollin, tmprotnsacao para 0 Teatro, Editora Perspectiva.
a ensa io consistiu de jogos e improvisacoes. A rrnisica de
Hindemith estava substituida nesta altura por cancoes que
todos conheciam, como "Escravos de J6" e a cena improvisada
era uma usina at6mica.

Apenas com a finalidade de nos localizarmos na cena que
assisti, eis urn resum o sucinto da pe,a: urn aviao cai com 0

piloto e tres mecanicos, As pessoas que acorrem retiram a sua
vontade espontanea de ajudar os acidentados com a justifica
tiva de que 0 homem nao ajuda 0 homem. Tres exemplos
fundamentam 0 argumento de que 0 homem nao ajuda 0 ho
memo a prim eiro expoe 0 fato de que apesar de toda s as
conquistas tecnol6gicas, reina a fome como nunca . No segun
do sao mostradas vinte fotos de homens massacrando homens .
a terceiro e a conhecida cena dos palhac os, Esta cena demons
tra drasticamente 0 carater destrutivo da ajuda humana. Dois
palhacos ajudam ,urn gigante aparentemente necessitado de
ajuda, desmembrando-o aos poucos. Resta apenas 0 tronco da
vitirna e os palhacos saem com urn forte sentimento de poder,
a que se demonstra e 0 fato de que a expectativa de ajuda
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produz violencia, pois e a vlolencia a causadora da situacao
que torna a ajuda necessaria . Uma das conclusoes a que se
chega e que ao irwes de dar e receber ajuda, e preciso abolir a

.violencia, pois ajuda e violencia formam um todo. E e este todo
que e preciso transformar.

Foi ensaiada a cena entre a multidao e os aviadores aci
dentados . Ainda agora ouco dentro de mim as vozes juvenis:
"Vamos ajudar os aviadores, porque estao atrapalhando 0 nos
so jogo?" - "Mas eles nos ajudariam? Naol Portanto n6s nao
ajudaremos!" Essas palavras foram proferidas de uma maneira
objetiva, livre de qualquer sinal de ernocao. Pareciam ter assi
milad o a ideia central da p~a de que a caridade que anda de
rnaos dadas com a opressao nao altera a crueldade do mundo.
Pelo simples fate de terem executado esta pe~a com sua mente
e seu corpo sentiram-se envolvidos pelo espfrito humanista
racio nalista, chamado cientifico, veiculado pela p~a. Trocas
de ideias com alguns integrantes me levaram a me perguntar
que rumo esses jovens tomariam em suas vidas. Dificil prever,
pois nao expressaram intencoes mais concretas, mostrando-se
hesitantes no problema da escolha profissional e ainda desin
teressados em algum engajamento socio-polltico, Tenho as mi
nhas d uvidas de que cheguem a aplicar no d ia a dia futuro 0

que parecem ter assimilado atraves desta atividade. a imedia
tismo e a emotividade tao comuns entre n6s parecem series
obstaculos ao exerdcio de uma etica racionalista .

Sem duvida, 0 aprendizado atraves de uma situacao de
jogos ao inves da costumeira situacao de sala de aula deve
deixar impo rtantes vestfgios, que no futuro os levara eventual
mente areflexao tarnb em em assuntos de ordem etica. E ai essa
escola de lazeres oferece uma complernentacao importante,
porque nas escolas que esses jovens freqiientam nao existe
oportun idade alguma para refletir sobre quest5es de etica,
nem sao ensinados os fundamentos mfnimos de etica.

Alern d isso, a pr6pria situacao deste tipo de aula socializa
os integrantes. a s jovens dao vazao 11 sua criatividade na es
colha de objetos, gestos e falas, mas sao freqiientemente inter
pelados pelos seus colegas no sentido de explicar a su a
inte ncao, possibilitando a troca de sugestoes, De comum acor 
do sao aceitos entao os argumentos mais convincentes.
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o trabalho realizado nessa escola deixou-me boa impres
sao, pois concilia 0 aprendizado de tecnicas teatrais com refle
xao de ordem etica. E muito positivo ser colocado nesta idade
em contato com a concepcao sociocentrista brechtiana ao inves
de cultivar grilos individualistas. Encontrei nesses jovens ama
dares algumas caracteristicas que van ao encontro das expec
tativas de Manfred Wekwerth: ingenuidade para mostrar
situacoes de modo direto e sem rodeios ("estao atrapalhando
o nosso jogo"), aliada a uma rudeza poetics. Alem disso, se
atern a representacao simples da fabula, sem as complicacoes
que a erudicao traz, e ainda nao tiveram a infelicidade de
cultivar a psicologia do inconsciente. Eis de fato "atores que
percebem que 0 convivio perceptivel entre as pessoas e mais
interessante do que a vida interior e que nao mergulham nos
abismos impenetraveis da alma , mas que observam e repre
sentam as relacoes explicaveis que os homens estabelecem uns
com as outros" .

Mas como colocar em pratica os conhecimentos adquiri
dos nesses ensaios? Parece-me muito dificil em qualquer tipo
de sociedade. Outras obras de Brecht, veiculos de urn huma
nismo profundo, freqiientemente poemas, podem apelar, con
forme 0 receptor, rnais a emotividade. Futuras reflexoes a
respeito de problemas eticos poderao levar esses jovens a es
colher uma Iinha emotivista.

A teoria da emotividade anularia a proposicao: "Como 0

homem nao ajuda 0 hornern, eu nao ajudarei", argumentando
que esta proposlcao nao e nem verdadeira nem falsa, pols nao
pode ser provada. Transcenderia a funC;ao cognitiva da Iingua
gem, sendo mera exclarnacao que veicula uma postura, mas
nao expressa uma verdade. Por isso essa exclarnacao nao per
tenceria ao dominio da razao, mas da ernocao,

Meu contato com 0 Grupo de Teatro IVAMBA tambern
me revelou a decisiva presenca de Brecht. Este Grupo de Tea
tro foi criado em 1979, na Escola Tecnica Federal de Sao Paulo,
por alunos cujo interesse rnais imediato era de expressar ideias
e dessa maneira interferir na sociedade especifica que e 0 uni
verso escolar. Eis urn ponto de partida de urn grupo ja social
mente mais consciente, com bastante leitura de Brecht. 0
Grupo iniciou suas atividades com uma peca de [ayme Com
pri, diretor de IVAMBA, Desta vez vila comecar tudo autra vez.



Esta peca teve direcao coletiva do Grupo e marcou sua desco
berta do teatro e suas possibilidades de veicular ideias, A
segunda peca montada ja foi a Vida de Galileu, sob a orientacao
de Rey Lima, professor de teatro, que ampliou essa descoberta
e solidi ficou 0 interesse do Grupo no que fazia.

a objelivo inicial torn ou-se insuficiente e a partir da ter
ceira montagem, Napoleoes de Jayme Compri (1981-1982), 0
Grupo conquistou sua independencia e se lancou na tarefa de
ampliar seu alcance : trocar a sociedade escolar pela sociedade
em geral. a IVAMBA se tornou entao urn Grupo de Teatro
permanentemente ativo, em ensaios, montagens e apresenta
~Oes regulares.

'As voltas com urn projeto ousado, ou seja uma entropia
da obra de Oswald de Andrade, [ayme Compri defende a
opi niao de que todo Grupo Teatral que comeca deve necessa
riamente passar por Brecht. a Grupo IVAMBA teve a sor te de
iniciar com a Vida de Galileu, sob a orientacao de urn pro fissio
nal do teatro. Picou claro que, com este trabalho, 0 Grupo se
elevou consideravelmente em nivel, porque possibilitou urn
treino de reflexao em conjunto sobre a necessidade de com
preender 0 passado para encontrar uma forma de agir sobre 0

presente, principalmente no que concerne a responsabilidade
do indivi duo diante da colelividade.

a estudo desta pe<;a e a comparacao de suas tres versOes
eespecialmente proficuo para assimilar de modo di reto a evo
lu~ao do pensamento de Brecht, podendo tirar conclusoes mui
to elucida tivas urn grupo rnais adulto e que se iniciou na vida
teatral com a premissa de qu e epreciso interferir na sociedade.

Tambern no ambito do teatro amador verifica-se 0 abra 
sileiramento de Brecht. No caso do grupo da escola de teatro,
vimos que a pe~a didatica ecolocada ao alcance dos jovens por
recursos que Ihe sao familiares. A rmisica "Escravos de J6" e
outras cancoes bern conhecidas e uma informalidade bern nos
sa. a objetivo da peca didatica ealcancad o na medida em que
o sociocentrismo brechtiano epercebido numa idade propicia.
Se no futuro 0 aprendizado nao for colocad o em pratica, isso
se deve, a meu ver, mais as limitacoes da pr6pria peca didatica.
No caso do IVAMBA, onde a experiencia brechtiana ocorreu
como uma obra pr ima e com os necessaries conhecimentos
previos, a experiencia levou a urn ousado trabalho com urn
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autor nosso a reforcar a postura inicial naturalmente discutl
vel, de que com a teatro se deve tentar interferir na sociedade.


