
Se, no teatro dlgestlvo de hoje, os nervos, quer dlzer, uma
certa senslbllidade flslol6glca, sao delxados de/lberadamente de
lado, entregues aanarqula Individual do espectador, 0 Teatro da
Crueldade, por seu lado, pretende voltar a usar todos os velhos
modos aprovados e maglcos de ganhar a sensibilldade.

Esses meios, que consistem em intensidades de cores, luz
ou sons, que uti/lzam a vibra,ao, a treplda,ao, a repetir;io quer de
um rltmo musical, quer de uma frase falada, que fazem Intervir a
tonalidade ou 0 envolvlmento comunlcativo de uma lIumina,ao,
podem ter seus plenos efeltos atraves da utllizar;io de dissonan
clas.

Mas estas disson8nclas, ao Inves de limitarem-se ao dominio
de um unlco sentido, serio obrlgadas a cavalgar de um sentldo a
outro, de uma cor a um som, de uma palavra a uma luz, de uma
trepldar;io de gestos a uma tonalldade plana de sons etc. etc.

o espetaculo, assim composto, asslm construido, se esten
dera, pela supressao do palco, a sa/a intelra do teatro e, a partir
do chao, alcan~ra as muralhas atraves de leves passarelas, en
volvera materlalmente 0 espectador, mantendo-o num banho
constante de luz, /magens, movimentos e ruidoso 0 cenarlo sera
constltuldo pelas pr6prlas personagens, ampliadas para 0 tamanho
de glgantescos manequ/ns, e tambem por paisagens de luz m6veis
Intervlndo sabre os objetos e por mascaras em continuo desloca
mento.

E assim como MO havera intervalo, nem lugar desocupado
no espa,o, nao havera intervalo nem lugar vazio no espFrito ou na
senslbll/dade do espectador. Isto e, entre a vida e 0 teatro nao
ma/s havera uma separa,ao nlt/da, nao havera mais so/ur;Bo de
continuldade. E quem ja viu rodarem um fllme entendera perfei
tamente 0 que queremos dizer.

"0 teatro da crueldade"
Antonin Artaud*

• Fragmento de 0 tetJUo e seu duplo. Trad. Teixeira COelho. sao Paulo: Max Umonad,
1987.
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o TEATRO COMO A CONSTRU~O DO TEXTO ESPETACULAR

Andre Luiz Antunes Netto carreira*

Para compreender os mecanlsmos da construcao do espeta
culo teatral e interessante definir algumas de suas part/cularl
dades. sera necessario reafirmar que ao d/zer texto teatral con
funde-se habitualmente texto dramatico (objeto literar/o) com
texto espetacular (a performance mesma). Sem 0 objet/vo de
aprofundar aqui uma reflexao derivada das observa~oes pr6prlas
da semlologia teatral1

, que signlficaram nos anos 80 uma contri
buicao fundamental nas tentatlvas para defln/r 0 campo dos
estudos teatrais, cabe aflrmar que a dlferencia~ao entre as
especiflcidades de cada um destes textos ja e, na area do teatro,
um parAmetro reconhecldo e instrumento de trabalho que
impulsiona dlferentes abordagens, tanto na esfera da crltlca como
na realizacao artfstlca.

Ja Antonin Artaud propos uma ruptura, uma /nversao radical
do sentido do texto dramatlco dentro do funcionamento do
espetaculo. 0 polAmlco pensador francAs buscava um teatro cuJa
essAncla fosse 0 ritual, a vivAncla de uma nova organlcldade entre
a audiAncia e 0 espa~o-tempo f1cclonal. Quando Artaud entrou em
contato com a teatralldade oriental, constatou, na pratlca, que a
interpretacao do texto dramatlco nao era 0 elemento fundamental
na constru~ao dos estados expresslvos e do ritual cAnico:

"'A revela~o do Teatro de Ball fol fomecer-nos do teatro uma Idela
ffsica e n80 verbal, na qual 0 teatro est8 contldo nos IImltes de tudo
aqullo que pode acontecer numa cena, Independentemente do texto
escrito, enquanto que 0 teatro tal como 0 concebemos no oddente
esta IIgado ao texto e por ele IImltado. Pan!l n6s, no teatro a Palavn!l
e tudo e fora deja n80 M sarda; 0 teatro e um ramo da llteratura,
uma esptkJe de var1edade sonora da IInguagem, e se admltlmos
uma dJferen<;a entre 0 texto falado em cena e 0 texto lido pelos

• Unlversldade do Estado de Santa catarina.
1 Ver a prod~ de Anne Ubersfeld, Pabice Pavls, Marco de Marinls e And~ Helbo
entre outros.
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olhos, se encerramos 0 teatro nos IImltes daqullo que aparece entre
as repllcas1 n80 consegulmos separar 0 teatro da Idela do texto
reallzado".

Superando visoes que estabeleciam que a constru~ao do
espetaculo se dava unlcamente como decorrencia do texto teatral
enquanto elemento fundante do teatro, e que definiam a cena
como fen6meno Imanente do texto escrito, pode-se dizer que todo
texto espetacular comporta em sua estrutura urn texto dramatlco,
ainda que nada fa~ crer que este segundo seja necessariamente
precedente ao primelro. As praticas teatrais da contemporaneidade
t~m mostrado dlversos processos criativos nos quais a escritura de
um texto dramatlco surge como uma produ~ao posterior ao
espetaculo mesmo. Muitas vezes isto ocorre devido ao processo de
crla~o do espetaculo Impulslonado por metodologlas improvisa
clonals ou como decorrencla de necessldades dos que estudam 0
espetaculo e pretendem captar a total/dade dos elementos relacio
nados com esta ou aquela experlencla teatral.

Conslderar 0 texto dramatlco como gerador de sentidos que
sao re-interpretados atraves da encena~ao, e tomar esta como
fen6meno desdobrado, permltiria conclulr equivocadamente, que 0
texto dramatlco poderla ser estudado como urn elemento indepen-"
dente que guardarla no seu bojo a complexidade da pr6pria
encena~o, alem de supor que exlstiria uma desejada fidelidade ao
autor no momenta de sua encena~o. Ainda que Anne Ubersfeld
aflrme precisamente, que "exlstem no interior do texto de teatro
matrizes textuais de representatividade e que este texto pede ser
anallsado com instrumentos relativamente espedflcos que poe em
relevo os nucleos de teatral/dade do mesmo",3 observa-se que nao
ha uma unlca verdade ~nlca no texto, mas, uma ampla gama de
posslvels caminhos que serao objeto de descobrimento por parte
dos responsavels da encena~ao. 0 reconhecimento de uma ampla
autonomla do processo de encena~o conduz a conclusao de que
todo texto e tlnalmente teatral/zavel mesmo quando nao porta
uma estrutura dramatlca tradlclonal4 •

2 ARTAUD, Antonln. 0 teat", e seu dUpIo. sao Paulo: Max Umonad. 1987.
3 UBERSFELO, Anne. Sem~ tetJtnJI. Madrid. OItedra/Unlversidad de Murcia. 1989.
4 A descri~ que Francisco javier faz da encena~o de Orlllndo Furloso par Luca
Ronconl dernonstra essa potencIalldade do teatrallave!: ..... folheando 0 IIvro hol'l'l6
nlmo de Ar10st0, Ronconl percebeu que seria dltrdl que algU4§m fosse ler completa
mente esse romance do Renasdmento, pavoado de her6ls, llbertadores de belas
prfncesas embruxac1as, de poderosos bruxos e monstros mIt/cos. Pensou que 0 leltor
nIo faria mals do que foIhear 0 romance e se deteria de vez em quando em alguma
p4glna que talvez lesse totalmente. E desejou encontrar algum melo para articular um
espeticulo, que pusesse ate material sob forma teatral a dlsposl~o do espectador.
Como resultaclo concebeu um ~Io surnamente dlnAmlco locaIlzacIo em um
~ c:6nIco singular, compartllhaclo de formas var1adas par atores e espec:t8dores.
P1ataformas movIdas par aknIcos servlam como varios palcos e conformavam dese-
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Da mesma forma que nao podemos encontrar verdades
cenicas, a identiflca~o da presen~a de varios sintagmas mfnlmos
como propunha Tadeus Kowszan, representa uma segmenta~ao

arbitraria, pois, como assinala Andre Helbo, as leis da comunica~o

articulada ou nao articulada com frequencia se misturam, as
Iinguagens do espetaculo teatral se combinam permanentemente5

,

de tal forma que sua imbrica~o constltui uma complexidade
textual particular. Consequentemente, nos resta abordar 0 texto
espetacular como urn fen6meno significante no qual a busca de
estruturas mfnimas nao passa de uma quimera6

, portanto, 0 eixo
de analise do mesmo sera 0 proprio objeto artfstico em sua
totalidade e no seu pleno funcionamento s6cio-cultural.

Na tentativa de apreender 0 espetaculo teatral em um enun
clado que conservasse todas as riquezas do teatro, Roland Barthes
aflrmou nos anos 707

, que 0 teatro era uma maquina clbemetlca
em funcionamento, uma maquina de emissao signla. Esta expres
sao cunhada por Barthes, indica com aguda sutlleza, os camlnhos
possfveis para a compreensao do fen6meno teatral e, portanto"os
procedimentos especfflcos de sua genese. 0 professor argentino
Francisco Javier" agrega a esta Ideia uma jocosa Imagem do teatro
como uma pilha de panquecas, Isto e um empilhamento de IIngua
gens ao qual somente podemos abordar realizando um corte verti
cal que aprlsiona apenas fragmentos, mas, que ao mesmo tempo
traduz expressoes de sua totalidade pelo fato de conter partes de
cada uma das panquecas. 0 teatro esta composto de um perma
nente deslocamento de uma Iinguagem expressiva sobre a outra.
Estes deslocamentos crlam comblna~oes e vao compondo urn te
cldo, uma malha expressiva que e 0 pr6prlo texto espetacular.
Assim, vemos como uma a~ao de um ator se modlfica no justo
momenta em que incide sobre este uma luz, soa uma determlnada
musica ou aparece urn novo elemento cenografico. 0 texto espeta
cular, a encena~ao, sera sempre urn resultado nao conclufdo, cuja
existencia de uma estrutura orgAnica nao etotalmente apreensivel
pelo olhar do espectador, nem tao pouco absolutamente desejada
pelo diretor.

nhos sabre os quais se deslocavam 0 atores. 0 publico de pl§ era obrlgado a se ada
pater 6s conflgura~ Imprevlsfvels. Ronconl criou asslm um evento no qual a llber
dade de escoIha do espectador equlvalla ~ do lettor que folheta 0 livre".
5 HELBO, Andre. Para um proprulm dll represen~teatrlli. In: 5em101og1ll dlI repre
sen~. 580 Paulo: CuItr1x, 1980.
6 "A representa~o pOe em cena (em enunda~o) enundados IcOnlcos, gestlJals,e
verbals. Jell nllo ~ 0 texto 0 que produz 0 conjunto de personagenSlltores, sen80 que 0
conjunto enundante modula e modallza 0 texto dramc4ltlco." PAVIS, Patr1ce.
D1CC1onarto del telItro. Barcelona: PaId6s, 1980.
7 BARTHES, Roland. Ensayos aft/cos. Me<lco, Siglo XXI. 1976.
8 JAVIER, Frandsco e ARDISSONE, Diana. Los lengulljes del espect6culo telItrlIl.
Buenos Aires: FFYL/UBA,1986.
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Se podemos identificar os mecanismos desta maquina, po
deremos com certeza reconhecer, nao somente as regras internas
das IInguagens comprometldas no fen6meno teatral como tambem
dar passos signiflcatlvos no sentldo de compreender a mec3nica do
processo criativo coletivo que e expressao do teatro.

A cria~o no teatro se da como uma manifestal;ao de prati
cas socials sobrepostas que sao, slmultaneamente, lelturas e re
escrlturas de textos. Tradlclonalmente, 0 autor produz 0 texto
dramatlco que, enquanto objeto IIterario oferece dols niveis, a
saber, 0 chamado texto principal ou seja, as falas dos persona
gens, e 0 texto secundario, isto e, as indlca~Oes cenicas do autor.
Sobre este pre-texto duplo 0 dlretor estabelece um projeto cenlco
que se estende em varlas dlrel;oes, tals como cenograflca, sonora,
interpretatlva, etc. Apolada nesta cria~o a equipe de atores ela
bora partlturas que determinam a crial;ao dos personagens.

No entanto, dlscutir os processos de crla~ao no teatro con
temporAneo slgnlflca de alguma forma fazer refe~ncia ao papel do
dlretor teatral e sua relal;ao com os dlferentes elementos que es
tio em jogo na encenal;ao teatral. Se a figura do diretor surglu, no
final do seculo XIX, como um simples agente ordenador das IIn
guagens em jogo na encena~o - agente secundarlo frente a ele
mentos hist6rlcamente privlleglados, tals como os atores e 0 texto
com seu autor - 0 dlretor ganhou, no presente seculo, estatuto de
autor de um novo texto. 0 carater prometelco do dlretor - rou
banda do autor teatral sua prevalencia' - nao tem implica~o

apenas na deflnil;ao mesma do papel do diretor, mas, fundamen
talmente na compreensao do processo de crlal;ao no teatro como
um obrigado work In progress, um dlnamismo ineludivel que com
pOe 0 fazer que nao e mais que a transforma~ao de diferentes
dlscursos (literario, verbal, gestual, luminlco, espaclal, etc.) em
um novo discurso artistico. Notamos que tambem existe atual
mente, uma tendencla a reavaliar este lugar reservado ao diretor
partlndo de uma crltica ao exagerado centralismo que se estabe
leceu. Centralismo este que se substancla em "em uma analise
dramatUrgica demaslado f1xa, com um logocentrismo que s6 se
Interessa pela cena na medlda em que esta e traduzivel em signi
flcados verbais" 10. 0 objetlvo desta critica e reafirmar a importAn
cia da materlalldade dos slgniflcantes teatrals e da corporeidade
dos atores, mas, ao mesmo tempo Introduz questionamentos is au
torldade do diretor sobre 0 texto dramatico, revalorlzando 0 lugar
do argumento. Quase que como um aconteclmento pendular,
busca-se restabelecer os valores das diferentes funl;oes dentro da

9 DUVIGNAUD, Jean. SOCIologll del tfllttro (Eruyos sobre I~ sombras co/ectlvlS).
M6x1co: Fondo de CUltura Econ6mlca, sid.
10 PAVIS, Patrice. i.Que teorl. /)era que puest1Js en esceflll? In: L4 Puest1J en Escena
en AmIJ"ca L6t/fIlI: teorla y prKtlea. Buenos Aires: Galema/GETEA/CTI, 1995.
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encena~ao. Mals que um simples equllrbrio se trata de reconhecer
uma condl~ao Inerente ao funclonamento do dlretor ~ arte de re
presentar.

Se 0 espetaculo come~a a ser construfdo em algum ponto
obscuro, talvez da mente do dlretor ou do autor, somente sera
concretizado quando se expoe frente ao publlcou • Mas, dlferente
mente da obra de um escrltor ou de um plntor cuja crla~lo e ela
borada solltariamente, para somente depols chegar ao conhecI
mento do publico, 0 texto espetacular e construfdo como um tra
balho coletivo no qual cada um dos partlclpantes do processo crla
tlvo expoe a cada momenta seu pr6prlo processo Individual en
quanto, simultaneamente, observa os processos produtlvos dos
outros membros da equlpe,lsto e, sempre exlste um observado 
leitor - das produ~oes parclals que compoem 0 texto final.

e ator constroi sua partltura em relacao aos outros atores e
as observa~oes do diretor, se desloca por um espa~o construfdo
pelo cen6grafo e utlllza roupas propostas por um figurlnista. E
neste processo que 0 ator termlna de ler efetlvamente 0 texto
dramatlco (qualquer que seja a forma sob a qual ele se apresen
ta), e da corpo it sua Interpretacao do personagem.

Tambem poderiamos dlzer que 0 dlretor, a partir de um
projeto cenico determinado, escolhe um textO dramatlco que se
inscreve no marco deste projeto e que a partir deste momenta
detona um processo de relelturas nos dlferentes estratos que com
poem a equipe criativa: atores, cen6grafos, muslcos, etc. Estas
leituras nao sao consequencia de uma simples abordagem Inte
lectual dos textos, mas nascem no cerne de rela~oes socials, 510
construidas de forma dlnAmica enquanto se cria 0 proprio objeto
artistico. Durante uma simples leltura oral do texto a ser montado,
os atores vao sugerindo tons, rltmos, Inten~oes, enquanto a dlre
tor re-interpreta 0 texto, agora ja transposto Inlclalmente do papel
para a voz. Um mero ensalo no qual se Improvlsam os prlmelros
passos dos personagens ja coloca 0 texto no espa~, e uma vez
mais sao produzidos uma Inflnldade de novas camlnhos para a
texto inicial, ~ ate mesmo 0 dlretor mals autoritario e auto-con
flante na sua Interpreta~ao estara sujeito a alterar suas op~Oes por
for~a da Interfe~ncia da leltura dos atores. A qual/dade da leltura
interpreta~ao reallzada a partir da experlencla pratlca no espa~o

fez com que 0 grande mestre russo Constantin Stanislavskl, ja no
final de sua vida, sugerlsse um mecanlsmo pelo qual os atores

11 Frandsco Javier afIrma que "La apar1d6n y la conaed6n de un prfndplo conceptual
ordenador puede resentarse a/ comlenzo del trabajo de puesta en escena 0 en su
desarrollo, Impulsado par la Intuld6n 0 como fruto de un profundo tr1Ibajo de aMllsis.
En algunas ocasIones puede parecer obra de la casualldad, pet'O 10 que puede parecer
casual no es mas que la respuesta subconsdente al trabajo del dlrecto, a SU obsesl6n"
(JaVier, 1986: 43).
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deverlam prlvlleglar 0 trabalho reflexivo com 0 texto a partir da
a~io e da experlmenta~o ffslca sugerida pelo mesmo. 0 chamado
"metodo das acoes ffslcas" buscava posslbllltar que 0 ator desco
brlsse as alternatlvas para a criacio do personagem e de suas
relacOes com os outros personagens tendo como ponto de partida
a experlincla orgAnlca do fazer no espaco.

Se 0 ator fazendo concretamente a acao dramatlca exerclta
uma re-Ieltura do texto dramatlco e, efetlvamente, crla um novo
texto, 0 dlretor deve acompanhar este exerciclo para ter um ime
dlato acesso a este texto do ator, e consequentemente, estara
obrlgado a tazer uma re-elaboracao pennanente da sua leltura
Individual do texto dramatico (que aqui funcionara como pre
texto). Ao mesmo tempo que dlreclona as acoes dos atores, com
pleta ass1m esta escrltura coletlva, mas, nio aleat6rla. Do funclo
namento deste mecanlsmo dense de re-Ielturas se constr6i a es
trutura que e0 espetaculo teatral.

Por ultimo, como ja vlmos 0 texto espetacular somente se
completa em toda sua magnitude quando se encontra com 0 publi
co. Nesta ocaslao este se desdobra em multlplas lelturas. Quando
todos estes componentes entram em relacao com a audi~ncla vao
cobrando novas slgnlflcacoes, conflrmando ou contestando aspec
tos das lelturas prevlas elaboradas pela equlpe crlatlva. Esta In
teracao val provocando alteracoes e modlflcacoes no pr6prlo texto
espetacular. A emlssao se reconstr6i nao como uma simples
adaptacao as necessldades e desejos do publico, senao como uma
nova visio do pr6prio texto espetacular proplclada pelas percep
coes do publico que modlflcam a percepcao do grupo reallzador.
Aqui, a expressio obra abelta, tal como sugeriu Umberto Eco,
adquire um sentldo bastante amplo, nao somente por que 0 texto
pennlte Ielturas inflnltas, mas tambem porque este e re-escrlto
dlarlamente, pols cada apresentacio se da sob a forma de uma
nova elabora~o do texto por parte daqueles que 0 produzem. Nao
me reflro apenas as sutls mudancas que sofrem as interpretacoes
dos atores confonne seu estados de Animo a cada representacao,
mas, sobretudo ao fate de que em cada nova representacao se
reconstr61 uma relacao diferente com 0 publico. Esta relacao esta
dlretamente Influenclada pelas condicoes conjunturais as que esta
submetlda cada sessao do espetaculo. Interferem na confonnaCao
destas condiCoes conjunturals, desde eventos poUticos de grandes
repercussoes ate mesmo uma particular distrlbulcao dos especta
dores pelo espaco com seus respectlvos referencials culturals Indi
viduals Interagindo com os dados do texto. 0 comportamento do
publico ao presenciar uma representacao teatral e um tator fun
damental na seqOincla de novas Interfer@nclas que os Interpretes
fario na estrutura do trabalho. Estes desdobramentos podem va
rlar de magnitude, mas, sempre estarao presentes, pois a organl-
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cidade da cena com a plateia nao depende sequer de uma opcao
ideol6gica ou estetlca da dlrecao, ela e parte mesma do fen6meno
teatral.

Cabe afirmar que 0 trabalho sensfvel do ator no palco, ou
melhor dito, no espaco da representacao, e altamente permeavel
as influencias das reacoes do publico. Isto impllca dizer que das
variacoes cotidlanas desta relacao podem surgir infinltas possIbIlI
dades de producao de novos sentidos para cada representacao.

Durante 0 evento espetacular os principals agentes da acao
teatral - os atores - deverao saber construir/reconstruir, perma
nentemente, 0 texto. Este saber esta Imbrlcado com a propria arte
do ator que ao construlr/compor personagens ja se dlsp6e a dar a
este vida, em um sentido ficclonal, uma vida que durara 0 que
dure a encenacao, mas, que sera suflclentemente dlnAmlca para
funcionar ainda sob as condicoes inusltadas da Improvisacao. Im
provisacao entendida aqui como condicao natural da representa
cao.

Estas particularidades do processo de construcao do texto
espetacular, menclonadas anterlormente, estao relaclonadas com
as caracteristlcas socials da producao deste texto. 0 fazer teatral,
este trabalho de articulacilo de dlscursos, somente pode dar-se
como uma pratica social, e se constltul sempre como uma elabora
cao de uma cerlmonla social. Cerlmonla esta que Jean Duvlgnaud
considera como "uma cerimonia social diferidan

, Isto e, suspendIda
no tempo e no espaco. Mas, 0 ato mesmo de elaborar um determl
nado projeto renico, optar ou lutar por um espaco cenico especi
fico, constitui slmultaneamente um processo crlatlvo e uma cons
trucao social porque para que seja materializada a reallzacao ar
tfstica e essencial que sejam produzidas situacoes soclais que
permitam alcancar as condlc6es materials que demanda 0 fen6
meno teatral. Isto e, os produtos artistlcos que vao sendo cons
trufdos a cada passo de processo de encenacao exlgem a estrutu
raciio de uma delicada teia de relacoes socials, cujo principal obje
tivo e alcancar a cerimonia social que se dara somente com a pre
senca do publico. 0 teatro e uma manifestacao artistica que se
define pelo fato de que todas as etapas do seu processo de crlacao
representam momentos de pratica social. Quando os artistas se
dispoem a dar forma a um espetaculo deverao necessariamente
supor desde 0 infcio do processo de criacao as vinculac6es entre 0
objeto criado e os modos de soclalizacao do mesmo, ja que este 56
sera completado quando se feche 0 cicio social do fazer teatral
frente ao publico. Ensaiar e representar sao modalidades de vida
social: ambas implicam redes de relacoes, padr6es de comporta
mento social e lugares socials, desde os quais serao lidos os dlfe
rentes dlscursos que entrarao em cena, seja no palco ou nos bas
tidores. Expandindo um pouco esta Ideia observamos que ha uma
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serle de praticas sociais que estao diretamente relacionadas com
as possibilidades de que determlnado texto espetacular tenha mals
ou menos publico, portanto, que este texto seja objeto da leitura
de um maior ou menor publico.

o diretor Augusto Boal em suas palestras sobre Teatro do
Oprimldo sempre afirma que todo teatro e politico pois implica
sempre uma tomada de posi~ao frente a realidade social. Certa
mente, Isto nao define 0 teatro pois poderiamos considerar que
qualquer manifesta~ao artistica implica uma tomada de posi~ao

frente a realldade, e consequentemente expressa uma posi~o

politlca. 0 que realmente faz com que 0 teatro assuma de forma
cabal caracteristlcas de compromisso no campo da ideias - e es
peclalmente da politlca - e 0 fate de que 0 teatro e um fen6meno
que somente exlste enquanto cerimonia social. A presen~ viva
dos artistas e do pUblico, essa slmultaneidade, esse fazer/receber,
essa particular proximldade, e 0 que faz com que 0 teatro se de
sempre como uma reconstru~o dos vinculos sociais. A intera~ao

com 0 outro ser humane em cena articulando um discurso artis
tlco, que e ao mesmo tempo metifora e pratica social aut6noma,
locallza 0 publico no lugar de espectador-agente de uma cerimonia
social que tem dupla (ou melhor) mUltiplas dire~Oes: 0 palco, os
atores, a propria plateia, e cada um dos espectadores. Assim, an
tes de espelhar a sociedade 0 teatro e vida social, ainda que seja
uma forma particular desta, pois, busca um dar a ver-se. Esta
busca da exposi~o, como ponto culminante da experiencia nao
nega, no entanto, 0 acumulo das mUltiplas vivencias sociais que
nela estao consolldadas e que estao combinadas com as regras
gerais da vida social, completando assim este duplo carater de dar
aver e ser.

o duplo implicito no ate teatral - 0 a fora e 0 a dentro da
fic~ao que convlvem no espa~o cenico - supoe que a representa
~ao sera sempre um dialogo publico com 0 contexto politico, com a
epoca hist6rica e, portanto, com os Imaginarios que se tecem so
bre 0 real e 0 ficclonal. 0 fazer teatral implica Interferir constan
temente nos elementos que compoem as estruturas slmb6licas
tanto do publico como daqueles que estao envolvidos no processo
de crla~o. Multos pesqulsadores e critlcos gostam de utilizar a
desgastada Imagem de um logo de espelhos para exempllficar 0
fen6meno teatral, quando na verdade 0 espelhamento nao e tal,
porque 0 que se mostra e 0 que se ve, sao novas imagens surgi
das do imaglnario, sao falas, que ainda que nascldas de objetos
que podem ser refietldos, se sustentam mais pela for~a de seu
slmbollsmo que por sua rela~ao com um real referenclal.

a teatro e uma arte que alimenta e provoca voyeur/smo,
pois, quando presenciamos um espeticulo somos observadores da
fic~ao que se apresenta e ao mesmo tempo experimentamos 0
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prazer de ver 0 jogo do trabalho dos atores na constru~o das
suas relaeoes reais, tanto proxAmicas como Inter-pessoals.

Nos contextos multi-mediaticos nos quais vlvemos 0 teatro e
tambem objeto dos processos de hlbridaeao, tendo um especial
dinamismo no que diz respeito a influAncias de modelos esteticos.
Sofre uma penetrabiJidade de duplo sentido, isto e, tanto das in
f1uAncias dos modelos teatrais internacionais que sao modelos
dominantes (atraves do impacto via meios de informaeao e centros
de formacao), como dos referentes culturais regionais, atraves das
experiAncias sociais diretas (seja pela via do publico ou pelos va
50S comunicantes da vida dos pr6prios artistas). Neste sentido, se
e certo que 0 teatro ocidental responde ao modele eurocentrista
(no qual predomina indlscutlvelmente 0 usc do palco a ltaliana e
de dramaturgias e tecnlcas interpretatlvas relativas a esta c1asse
de espaeo cAnico), subsistem tambem manlfestaeoes que, perma
nentemente, lutam para resignlflcar estas influAncias e estabelecer
dlscursos teatrais a partir de fusoes com referentes pr6prios de
contextos culturais partlculares. Atuaimente, os modelos teatrals
domlnantes cruzam as frontelras com a rapidez e a emergAncia
proprias da contemporaneidade, enquanto as especificidades
culturais de cada nucleo urbano, no qual sao gerados
concretamente os espetaculos, costumam ter como traeo carac
terfstico uma maior ientitude nas mudancas.

No caso do teatro, cuja materia-prima de elabora~o funda
mental e 0 ser humane lancado no espaeo (apesar de que algumas
correntes esteticas insistam na busca da visualidade como fator
domlnante), 0 Impaeto das condleoes culturals locals e decisivo na
reallzaeao final, principalmente porque os atores se expressam
atraves de sua performance gesto-vocal, campo proprcio para a
manlfestacao destes dados culturais. Isso se refere tamMm a
condleOes tecnicas materials disponrveis, a qualidade de atores, ou
a quantidade de recursos f1nanceiros envolvida nos projetos, como
tambem as expectativas socials depositadas sobre 0 projeto tanto
no nrvel interne do grupo reaJizador como no nrvel externo, ou
seja, 0 olhar social.

o espetaculo teatral funclona, enta~, como uma especie de
deposit8rlo, se nao da cultura regional em um sentldo tematizante,
o que 0 tornaria de certa forma "responsavel pela manuteneiio dos
valores culturals 10caJistas", de uma percep~o da realidade desde
uma 6ptica que estara sempre Impregnada pelas particularldades
culturais que escapam, em diversos registros, aos modelos hege
m6nlcos.

Claro esta que, como aflrma Lucien Goldman12
, as criaeoes

Individuals nao se relacionam com 0 pensamento coletivo neces-

12 GOLDMAN, Luden. Pour une Sodologle du Roman. Paris: Galllmard, 1964.
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sariamente atraves da identldade de conteudos, senio por inter
medlo de vinculos mals profundos e de aproxlma~oes estruturals.
Como todas as formas de arte, 0 teatro esta fortemente penetrado
pelas caracteristicas s6clo-culturais que domlnam os contextos
culturais nos quais estio inserldos os seus realizadores, mas, de
vido asimultaneidade da crla~io do dlscurso artistlco com a recep
~io (presen~a viva), esta vlncula~o se da de modo mals sensfvel
em ambas dir~oes. .

Ediflcil encontrar as razoes que explicam a sobrevlvencia do
teatro como linguagem artfstica que parece se opor aos principals
elementos da nossa epoca tecnol6glca. Uma arte trancamente
artesanal, na qual 0 predomfnlo do ser humano e tao expliclto que
estlmula ate mesmo a busca que Identiflca 0 signa mInima com 0
proprio ator. Esta e a arte do encontro. 0 fen6meno do teatro en
tendldo em suas acep~oes mals amplas, observado com os Instru
mentos da antropologla, se aproxlma da exlstencla social, e todas
as classes de performance que podemos Identlflcar termlnam por
constltuir um argumento poderoso que reitera 0 sentldo cerlmonlal
que e 0 foco do fazer teatral, mesmo quando estamos em trente
ao mais comercial dos espetaculos, 0 mals burgues dos eventos,
quando estamos seguros que 0 publico se dlrlglu ao teatro tao
somente com 0 flm de ver seus fdolos televlslvos ou com 0 obje
tivo de desfrutar uma comedla passageira, ate mesmo nestes ca
50S 0 teatro se explica como momento cerimonlal.

Por ultimo, e interessante reaflrmar que, se os realizadores
teatrais tem enfrentado um embate permanente como 0 campo da
teorla e prlncipalmente pela inslstencla tradlclonal da crftlca em
tomar como objeto de pesqulsa priorltarla 0 texto escrlto, objeto
este que resulta mais acessivel devldo ao fato de que 0 espetaculo,
dada sua efemeridade, demanda Instrumentos de abordagem es
pedflcos.
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