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Pode scrJ·ulgado no futuro, o mais rcprcscntativo dos dias atu -' q,e~ 
quanto cxpcriencias de vanguarda cvcntualmcntc sc sepultem no es-
quccimcnto. 

Ofcrcro a mcdita<;iio uma vcrdadc hist6rica intrigantc· na G . 
T , • " rcCJa 

c na Idadc Media, _cm _cpocas nas quai~ o tc~tr~ congrcgava pratica-
mcntc a popula<;iio mtcira, o fator que uma o pubhco era antes a rel" -. , 1g10-
sidade quc o senllmento de arte. 0 ato de fe preccdia O fcnom 

d 
. . eno 

cstetico, mesmo quc este passasse, epo1s, ao pnmciro piano. H -
' I 1· · , d OJe, quando ncnhum esllmu? re •~wso ~eu~c _especta ores numa plateia, 

qua) seria o m6vel colellvo a JUntar md1v1duos tao dfspares diante de 
uma montagem? 

Nao sou adivinho, mas suponho que, intuitivamente, o publico 
espcra que o cspetaculo responda a uma indaga<;ao que anda pelo ar 
que preencha, de alguma fonna, os seus anseios e sonhos. ' 

5. A Fun~ao da Crftica Teatral 

- d -1- Um espetaculo pode, Nao e facil conceituar a fun<;ao a en ica. . 
perfcitamente, preencher seus objetivos, realiz~ndo-~e como arte e atm-
gindo O publico, sem receber um s6 comentano da 1mFrensa. A~resce 
que, se examinarmos o papel desempenhado pel~ cnt1c~ atraves dos 
tempos, seremos coagidos a concluir que suas mamfesta<;oes represen-
tam uma hist6ria de equfvocos. 

A partir de premissa tao negativa, o debate quase se tornaria su-
perlluo. Entretanto, niio negarei que a crftica exerce uma fun,_:iio. Des-
de a mais humilde, que ea de registrar a recep,_:iio a um espctaculo. 0 
vfdco, o filme ou a fotografia, por mais que documentem uma monta-
gem, niio apreendem a essencia do fenomeno cenico, definida pelo 
contato direto entre ator c plateia. Todos sabemos que a arte do teatro 
vive do efemero, porquc nem uma representa,_:ao e identica a outra. A 
crftica nao prcenche essa lacuna, mas fixa em palavras algo que esta 
registrado apenas na mem6ria dos espectadores. 

Em piano menos modesto, a crftica tern o podcr de influir na afir-
ma,_:iio de dcterminado gencro de teatro, em prejufzo de outro. A reno-
va<;iio estetica empreendida no palco brasileiro, desde a decada de 
quarenta do seculo XX, encontraria maiores obstaculos, se niio rece-
bcsse o apoio imediato da crftica. E lfcito lembrar quc tanto em Sao 
Paulo como no Rio de Janeiro os crfticos sustentaram a Iuta contra 
?s velhos procedi~entos do astro dominando o elenco, para que se 
•rnpusessc o conce1to do teatro de equipe, sob o comando do ence-
nador, corn um repert6rio de melhor qualidade e harmonizados em 
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.d d artfstica os demais elementos, a exemplo da uni a e cenograf, 
indumentaria. . 1a e da 

Aq ui 1-a apresento uma v1rtude que me parece ind· 
r 15rens · 

, . 0 Ele nao pode a,errar-se a uma teoria este't" ave! ao cnllC . . . 1ca def 
. . damcnte, ate que sep ace11a pela totalidade ou pel ' . endida =ra . . a~ 
tistas. Implantado o seu ponlo de vista, ele continu , na dos ar . d . ,. araaatu 

1-0 A intransigcnc1a outnnana assenta melhor a ar no ~- o~I 
assara a vida tentando implantar seu ideal. s a, quc 

P . , I, -o crftico prec1sa ser sens1ve as mutai;oes continua d 
I · s a rcalid d tcatral. Num momento, e e ressalta a f1gura do encenador a c 

' f6 I , · · f eotcatrod equipe. Logo ve que essa rmu a e msat1s at6ria: contra O d . . c 
, · · d . . · · orn1n1od repertono cstrange1ro, eve p1 esllg1ar-se o au tor nacional T . 0 

· 1 · d · ransfor. mada a pe<;a bras1 e1ra em moc a corrente dos elencos c b . . , 1· , a csermais 
riooroso no scu1u1zo e 1gar as antenas para as preocuparo· 

a ., . .m~~ 
cem. Comci;am, por toda parte, a expencncia da criarao col 1-. • c1vaca 
aventura de um novo cspai;o, dcsvmculado do cdiffcio tradicion 1 
crftico prccisa dctectar as len~cncias inci~icntcs, protcgc-Ias qu:~d~ 
cm plcno processo de afirmai;ao e denunc1ar scus dcscaminhos, re . 
tii;ocs c depauperamento. Nao sc trata de visiio camalconica dacrfii: 
mas da consciencia de que as escolas, os movimcntos e os idcais cstc: 
ticos observam um ciclo, que acaba por esgotar-se. 

Ha um intercambio desejavel enlre a crftica ea cria,iio artfstica. 
Os padriics crfticos serios, niio contestados em seus valores, partici-
pam, ate mesmo inconscienlemente, do trabalho dos criadorcs. Por 
outro !ado, as inovai;6es artfsticas aulenlicas modificam, aos poucos, 
os criterios crfticos. Ninguem hoje, em sa consciencia, faz um espcta-
culo pelos parametros de cinqUenla anos atras . Um crftico, tambcm, 
niio sc apega mais ao conceito do born gos lo, herdado de ccrta nonna 
curopeia, e admite o mau gosto como componente do nossoestilotro-
pical. 

Nao e o caso de mencionar a honestidade como pre-requisito do 
exercfcio da crftica. Tai exigencia e tao 6bvia que o contrario dela 
seria aceitar que um ladrao se empregasse em cargo de confian,a num 
b .1 fb . or pclo tea1ro . anco. Sao pontos pacfficos a iseni;ao, o eqm I no, o am 
Essas qualidades, porem, nao bastam. -1·,oe 

G · · · tudedocn 1 
osto de brincar com meus alunos: a pnmetra vir . b 'do 

. d cstar im u1 
a de saber escrever. Quern nao domina a escnta po c_ At seen· 
das melhores ideias, que elas nao se comunicam ao Ieitor. :tempO: 
tendc o contrario do que se pretendeu dizer. 0 res to vem com nsibi· 

'd - omplexa, se a auton ade fundada em conhecimento de arle tao c 110 no 
I'd d - . eve o tea 1 a c para captar o novo, e cultura geral , que inscr 
conj unto da produi;ao humana. . a con· 

Ab . . disposer 
nre1 honestamente o nanco para quem se ular muita5 

teSlar-me. No infcio da atividadc crftica, podcmos acum •culo num 
virt d • · o espcta u es, mas nos falta a cultura quc pcrm1te s11uar 
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conjunlo maior. Muitas vezcs ~cm te_mos a informa,ao de que uma 
cslrcia , quc nos parecc iao original, nao passa de c6pia de fotografias 
de montagcns cstampadas cm rcv1s1as cs1rangc1ras. Ou simples re 

. d . 'd d . Pro. du,ao de nov1da c ass1s11 a por um cnccna or cm viagem turfstica. A. 
cxpcricncia nos_ 1orna mais seguros, cx~gcntcs, objctivos nos jufzos. 
Em compcnsa, ao, mcsmo sc o tempo nao nos convcrlc cm conscrv _ 
dorcs, as idcias novas nos lcvam mais facilmcntc a parcccrmos super:. 
dos, nao correspondendo as inquieta,ocs quc andam pclo ar. 

O consolo c quc cssa vcrifica,ao niio se rcstringc ao campo d· 
critica. Ela sc entendc a toda a. atividadc human a e, no caso cspccflic~ 
do 1ca1ro, vale tambcm para o mtcrprctc, o dramaturgo, o cnccnador 
ccn6grafo co fi gurinisla . Ou nos rcnovamos constan1cmcn1e, emb;r~ 
nos manlendo fi cis as nossas ori gcns, ou nos condenamos deprcssa a 
scr carla fora do baralho. 

O crflico 1cm como objeto o conjunlo do cspelaculo e nao apenas 
um de seus elcmcnlos. Houvc tempo cm quc a crflica sc demorava 
mais na anali sc do tcxlo, c nao apcnas por facilidadc, ja quc clc pode 
ser lido antes ou depoi s da cslrcia. Essa prefcrcncia corrcspondcu a 
uma fasc da cvolu,ao do nosso tcatro, na qual era importantc dar rele-
vo ao prisma litcrario, contra o prcdomfnio do boulevan/. 

Enfeixado o cspctaculo nas maos do cnccnador, a crftica sc volta 
de prefcrencia, para a sua concep,ao. Mas a rigidcz do ponlo de visl~ 
cmpobrccc a fcitura do artigo. Dcpcndcndo do cspetaculo, e mais sig-
nificativo o tcxto, ou o dcscmpcnho, ou a ccnografia, ou qualquer ou-
tro clcmcnlo. E lcgftimo quc o crflico traga para o primciro piano aqui-
lo quc lhc parcce tcr mai s cxprcssao, no scntido positivo ou ncgativo. 
Com essa liberdadc, o comcntario dcixa de ser rcpclilivo c ganha 0 

intcrcssc do lei tor. Nao sc dcvc csqucccr quc a crftica almcja possuir o 
eslaluto de obra de arlc, por mais simples que scja a sua composi,ao. 

Quan to a scu dcstino, cla sc cndcrc,a ao lcilor do jornal. Sci que 
cssa condi,ao frustra cm grandc parle o artista, que pouco a aprovcita 
para o seu aprimoramento. Nem sempre acontcceu assim. Quando os 
cotidianos dedicavam mais espa,o aos comenlarios, co tcatro nasccn-
lc reclamava uma postura quase didatica do crftico, era possfvcl o 
aprof undamcnto minucioso da analise, servindo evcntualmcntc de oricn-
ta,ao para os parlicipanlcs da montagcm. Com o corrcr dos anos, a 
imprcnsa prccisou ajustar-sc a rcalidadc cconomica, nao ampliando o 
numcro de paginas. 

E o cspa,o, quc era monopolizado pelo tcalro e por algumas artcs 
consideradas maiores, acabou sendo dividido por numerosas outras 
manifcsta,ocs, de popularidadc indiscutfvcl. 0 rock, a tclcvisao co 
video adquiriram direilos de cidadania c disputam, com justi,a, um 
lugar na imprcnsa. Era natural quc o tcatro fossc dcspojado de sua 
sobcrania absoluta. Alcm dcssc fa1or, ocorriam antigamcntc nao mais 
de trinta cstreias anuais. Por isso as crfticas se dcsdobravam tambcni, 
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com freqUencia , na analise dos cspetaculos infantis e corcograficos. 
Hojc cm dia, lan,ando-sc, por tcmporada, bem mais de uma cente.na 
de monlagcns de tcalro adulto, o movimcnto de dan,a e de teatro 111-

fantil rcclama comentaristas cspccializados. E o espa,o na imprcnsa 
niio crcsccu na mesma medida cm que sc multiplicaram as atividadcs 
artfsticas. Esses motivos circunstanciais nao esgotam o problema: a 
a1ual filosofia da imprcnsa recomcnda o comcntario sucinto, leve, de 
Jeitura agradavcl (as vczcs confundida com o cstilo superficial c joco-
so), ficando os cnsaios por conta de oulras publica,ocs, quc por sinal 
niio existcm ou sao insuficientcs. 

O crftico, de qualquer forma, scria uma cspccie de espectador pri-
vilegiado, pela intimidade maior com o tcma c o habito da cscrita. 
Forneceria clc ao lcitor uma media das opiniocs do publico? Ou sus-
tentaria um ponto de vista de vanguarda, opondo-se ao goslo conscr-
vador da maioria? 0 domfnio tccnico daria ao comentario um rigor 
cientffico, scpultando o cultivo do "achismo"? Como cncarar a rcla,ao 
do critico cspecializado com o lcitor do jornal ca linha da emprcsa? 

Posso testcmunhar que o comentarista brasilciro goza, em gcral, 
de maior libcrdade que o estrangeiro. A critica jornalfstica de ccntros 
como Nova Jorquc, Paris ou Londres c normalmcntc cautclosa, porque 
rcllete de maneira muito mais cstrita o suposto gosto do publico. Ncs-
sas cidadcs, o tcatro comcrcial tern peso bastantc forte , ao qual o crfti-
co sc rcnde, sem o menor signo de desprezo. Ou por scrmos mais jo-
vens, libcrtos de tradi,ao, ou por nos considerarmos comprometidos 
com a vanguarda, coslumamos torcer o nariz para o quc sc rotule de 
simples divertimento. Tudo o que fuja aos anseios renovadores c ta-
chado pcjorativamenlc de " tcatrao", ainda que sc fa,a rcssalva de quc 
bcm feilo. 0 crftico, la fora, identifica-sc com a cstctica ca ideologia 
do lei tore do vcfculo em quc escrevc, sob pena de logo tornar-se cor-
po cstranho no processo de comunica,ao. 

No Brasil, porquc as posi,ocs nao sao tao rfgidas, o pensamento 
crflico freqilenlcmcntc sc afasta das dirctrizcs mais conservadoras dos 
jornais. Essc c, por felicidade, resqufcio do libcralismo quc todos n6s 
praticamos, e de que alguns sc distanciaram somcnte em ocasiocs 
cruciais. Raro vcr-sc um chefc de reda,ao, invcstido de niio sci que au-
toridadc crftica, dcsautorizar o jufzo de seu comcntarista crcdenciado. 
Esse libcralismo tevc , na pratica, repcrcussocs altamcntc positivas, aju-
dando a escrevcr a Hist6ria correta do nosso tealro. Se os 6rgiios de 
1mpren.sa l1vcsscm absorvido totalmcntc o pcnsamcnto autoritario 
d1 sscm.mado. pcla ditadura, os crfticos silenciariam ante as pressoes 
ccns6nas c aJudariam a sufocar movimcntos como o Arenac o Ofici-
na, quc reccbcram o respaldo da imprcnsa honesta. 

0 scntimento de que sua opiniiio nao interfere na bilheteria confc-
rc ao crftico ~rasilciro uma libcrdadc suplemcntar. Na Broadway, os 
cmprcsanos lecm, no dia seguintc a estreia, as crfticas publicadas, fa-
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zem as contas das opinioes favoraveis e contrarias e b , . . - ' sa cm um grande ex1to ou quc rcurarao, naqucla semana mes que lerao 
lo de cartaz. Comprcendc-sc cssa verdadcira tirania da '.11°• 0 espeiacu. 

d ·~ · t d - b imprensa tantas ofertas 1anas, o espcc a or nao sa c como orie t : entrc n ar-se d 
ao crftico a func;iio de cscolhcr por ele. Entrc n6s, send .' e elega 

d - 'bl" 0 muno 
0 numero de pro uc;ocs, o pu 1co cxcrcc por conta 6 . menor 

d d f pr Pna o ct· . 
de cscolha, pon cran o atorcs as vczcs dcsconsiderad 1reuo 
No computo geral, a situac;iio brasileira e muito mais o~rla crftica. 
traz cmbutida a relatividadc de ludo. sau veJ, porquc 

Nao se pcnsc quc os idcais csteticos scjam eter C . . ~ - ~-tern as suas neccss1dades, cmmcntcmentc variavcis O epoca 
, d , . d Sh k . valor de u momento c cmcnto c outro. a cspcarc rcinou absol t m 

seculo XVI c infcio do seculo XVII ingles, sofrcndo o,~ofimdo · d • , epo1s, quas 
do1s seculos c ostrac1smo . Sua grandcza confunct· e 
indisciplina, para os padrocs do seculo XVIII. Ate que O r~u-se ~om 

b·1· I d · . man11smo rca 1 1tou-o, co ocan o-o mqucsuonalmcntc no centro da c · -na~ao ar-
tfstica. Para os nossos va\orcs, c\c e ainda o cxcmplo do genio 1 _ , , , , comp e-
to, nao so do tcatro. E poss1vcl, porcm, quc gerac;oes vindo 
f. d · d"" uras, mca as cm prccc1tos 11crcntcs, consagrcm outros meritos, clevando 
ao primciro piano nomcs quc para n6s ainda habitam o purgal6rio. 
Scria crro de alguem? Foram ccgos os quc nao perceberam a genia-
lidadc de Shakespeare? Scrcmos obtusos n6s, que niio estamos enxer-
gando a cxcclencia de alguem a scr rcconhccido no futuro? Esscjogo 
de brilho ou hibcrnac;iio faz partc da Hist6ria c e tolice querer nega-lo, 
ainda quc sc tcntc, de todas as formas, minimizar seus efeitos. 

Ha uma qucstiio quc niio podc scr omitida, neste balan~o sumario 
dos problcmas da crftica: o do vfnculo profissional. Os comentaristas 
mais anti gos ainda siio funcionarios do jornal, com direito a vencimen-
to fixos, ferias rcmuncradas, decimo-tcrceiro salario e beneffcios soci• 
ais, inc\uindo-sc a aposcntadoria. O rcgistro sindical, privativo dos 
que fizcram curso de jornalismo, a crisc cconomica, obrigandoares· 
tric;iio de despcsas, c cvcntualmcntc o dcscjo de niio concentrar num ~

6 

indivfduo, por muito tempo, o podcr da crftica, estiio transforman ° 
d s por artigo. 

todos os comcntaristas cm colaboradorcs, remunera O 
I e - h nemde ong • 

Como o pagamento das co\abora¥6es nao acompan ou, ararn 
. . fl . . , . - 6 d teatro se transform o ntmo m · ac1on<1no, os cnucos, nao s c • 

aos poucos em parias da imprensa. . 'zodcssa . - • I nte o preJU1 
Por enquanto, amda nao se senuu comp etame ti a·o por· ,. 1 apro1ss · 

pohuca. Como correr dos anos, ela sera morta para •ntegral a 
que ninguem pode aprimorar-se, se niio se dedicar e~ tcm~;estrcii!S, 
uma tarefa. Em face do crescimento vertiginoso do numero a de fical 

, . . I ·1 ras sob pen ·. o cnuco prec1sa desdobrar-se em estudo e e1 u • • ta consc1 
. . omentaris a 
1rremed1avelmente para tras. Recomenda-se ao c dominar 

· !er o texto c n· enc10so, antes de redigir sua materia, ao menos . 1 diaOl no cai 
obra do autor, conhecer as correntes esteticas que se dig a 
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po da encenac;iio e do de~empe_nho, e os movimentos qu: sacodem as 

I 
s artes para que se s1tue d1ante da proposta do espctaculo. Insufi-

ou ra , "b' " cientemente rcmunerado, cle transformara scu trabalho cm 1co , 
pcrdendo toda a autoridade. E niio tcra o rcspcito dos lcitores c dos 

artistas. o crftico serio participa do proccsso teatral, atua para o aprimora-
mento da arte. Nao e ncccssario citar as numcrosas campanhas quc clc 
patrocinou ou apoiou, para a mclhoria das condic;ocs dos quc traba-
lham no palco. Alcga-sc, as vczcs, quc havcria um prazcr sadico em 
dcstruir, quando e muito mais diffcil a construc;iio. Niio crcio quc os 
crfticos padcc;am dcssc ma!. Na minha longa carrcira, sempre fiz rcs-
tric;ocs com cxtrcmo dcsgosto, scntindo-mc contcntc ao c\ogiar. Por-
quc o crftico, a scmclhanc;a de qualqucr cspcctador, gosta de ver um 
bom cs~ctaculo, c s~ntc pcrdida a noitc, se niio aprovcitou nada do que 
viu. Ate para o dclellc pcssoal, o crftico encara o scu papel como ode 
parceiro do artista criador, irmanados na pcrmancntc construc;iio do 
teatro. 

(1987) 

.-.. 
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