
-
Este e um livro destinado a todos os 

.amantes do teatro que quiserem saber o 

qiie pensa o crftico sobre a sua protissiio. 

Em palestra realizada em Recite, Bar-

bara Heliodora ironizaYa que o otkio, 

no Brasil, parecia ter uma conot a,•iio 

fortemente negatiYa e aplirar-se exrlu-

si\'amcnte a crftica ,iornaHstira, quc sc-

ria cxercida por indiYiduos sem exrc,;iio 

desoncstos c inrompetcntcs, tomados do 

mais ahsurdo 6dio por toda c qualquer 

ati,·idadc artistica c quc mantcriam sem-

pre, junto a 111,tquina de escrc\'(~r, ou do 

computa<lor, uma imensa lista de dcsafo-

-_tos, com o (mico ol~jeti\'o de tirar, do fracas-

so <leles, demot~faco c indizh·el prazcr. Mas 
. . 

o retrato do crftico tica bem mais hri-

_lhante e fnteg;.o sc ele elogia qualquer ohra. 

Sabato Magaldi, em um dos muitos ar-

- tigos escritos sobrc o assunto, <lisse que 

todos sabem quc a arte do tcatro \'i\'c do 

efemero, porquc uma rcprescnta,;iio nunca 

e igual a outra. E quc lllll n-ftico prccisa scr 

scnsf\'cl as muta,;ocs contfnuas do teatro. 

~ I 
BARBARA HELIODORA 
JEFFERSON DEL RIOS 

SABATO MAGALDI 

a fungao da crftica 

~,~s~.,., 





Crf tica tea tr al a serio e regida pelo que es-
creveu Claudio Abramo sobre o jornalismo: 
o exercfcio diario da intelig-encia e a pratica 
cotidiana do ca rater. Claudio ( I 923-1987) foi 
um dos maiores profissionais da moderna 
imprensa brasileira, e tive o privilegio de co-
me9ar ao seu lado na profissao. Estavamos na 
Folha de S. Paulo quando ele, chefe da reda9ao, 
me convidou em 1969 para acumular a fun-
9ao de redator de polftica internacional com 
a de crftico teatral. Nao foi algo aleat6rio. lr-
mao da atriz Lelia Abramo, havia notado meu 
envolvimento com o teatro e a maneira como 
sempre estava a sugerir materias. Quando o 
crftico do jornal, Paulo Mendorn;a, professor 
da Escola de Arte Dramatica (EAD), deixou a 
casa, Claudio Abramo pensou em mim. 

0 que veio a seguir, e ja se passaram quatro 
decadas, e a contfnua vivencia de um equilf-
brio. Crftica nao e relato factual e comporta 
uma parte de subjetividade. O desafio e ter 
um ponto comum entre a sua sensibilidade, 
0 interesse do leitor em saber do que se trata 
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determinado espetaculo e a expectativa e alta 
sensibilidade dos artistas quanto aos aplausos 
do publico e o aval da crftica. 0 tema ecoa em 
toda parte. Cito Sabato Magaldi (1927) que 
na imprensa, na EAD e na Escola de Comuni-
ca9oes e Artes da Universidade de Sao Paulo 
foi o mestre de varias gera96es de profi.ssio-
nais do teatro incluindo crf ticos: "A primeira 
fun9ao da crftica e detectar a proposta do es-
petaculo, esclarecendo-a, se preciso, pelo vef-
culo de comunica9ao - jornal, revista, radio e 
teve. Em seguida cabe-lhe ajuizar o equilfbrio 
do conjunto". Enfim, o crftico precisa estar 
atento a todos os pormenores da encena<;ao, 
salientando suas possf veis sutilezas. 

Joao Apolinario (1924-1988), do jornal 
Ultima Hora (que pertencia ao Grupo Falha), 
em seu artigo "A revolu<;ao no teatro: direitos 
e deveres da crftica" ( 1968) acrescenta: "Toda 
e qualquer opiniao ~e determinada ~a 

tern de ser necessariamente uma opiniao pe~-

e qualquer tentativa para oculta-la nao 

45 



ira assegurar maior justic;:a". Concordo com eles 
e com os demais crfticos que citarei a seguir. 

0 ensaista Georges Banu (1943), professor 
de estudos teatrais da Universidade de Paris-
Sorbonne, e taxativo: "Falar aos artistas dos 
seus pr6prios espetaculos e mais dificil, sobre-
tudo porque eles tern um sexto sentido que 
capta imediatamente se voce gostou ou nao. 
Ainda estao sob o efeito do seu espetaculo e 
sao resistentes a menor reserva. Nao conhe-
c;:o, alias, ninguem que esteja pronto a discutir 
sem o risco de se irritar ou ver seu ego riscado. 
E somente com o tempo que eles podem aceitar 
um discurso mais nuanc;:ado, mas ai ja nao e mais 
critica, mas hist6ria do teatro". 

Banu tern experiencia na Franc;:a e na sua 
Romenia natal, da qual se afastou durante a di-
tadura stalinista e a qua!, embora estabelecido 
em Paris desde 1973, volta para lecionar na 
universidade da cidade de Sibiu. Outra obser-
vac;:ao sua, mesmo que nela se possa ver al-
gum ceticismo ironico, reforc;:a o que se ganha 
na tensao entre as duas partes: quern faz 0 

4-6 

, 1 e quern O comenta. Ao ser indaga-
espetacu o , . 

e os artistas esperam do cnt1co, 
do sobre o qu 

d . "Nao sei. Penso que eles esperam 
respon eu. 

d. bem deles e mal dos outros. Os ar-
que se 1ga 
. ta-o a procura de admirac;:ao. Com um t1stas es 

. t 
0
, se pode falar francamente de outros art1s as 

· t Jsso a' s vezes tern um efeito formador, art1s as. 
pois se aprende a olhar o ator teatral a partir 
do discurso de quern faz teatro. Conversando 
com diretores e atores, pode-se adquirir uma 
formac;:ao artesanal na analise da representa-
c;ao, cenarios, figurinos" . 

Feita a incursao pelo terreno polemico da 
crftica, chega-se ao cerne da questao. Ou seja, 
o que se pode tentar fazer numa convivencia 
marcada ciclicamente por afeto e animosidade. 
0 meu ponto de vista e o <lesses mestres bra-
sileiros e de fora ( ao lista-los e impossivel 
escapar a al gum esquecirnento ). Sao os defen-
sores da critica afirmativa. A nossa intenc;:ao, 
com possiveis enganos, e descobrir artistas 
e chamar a atenc;:ao para sua originalidade, 
promove-los. E a hora mais feliz deste oficio/ 
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trabalho, assim como existe o momento as-
pero de mencionar o que e malfeito por dis-
plicencia de feitura ou oportunismo do mero 
passatempo, a provoca<;ao inconsistente, con-
fusao es tetica, inadequa<;ao ao papel ou falta 
de talento para realiza-lo. Joao Apolinario e 
desafiador: nao basta ao crftico compor uma 
frase bonita; cumpre-lhe "ser o cao de guarda 
do teatro", sempre alerta ao menor sinal de 
queda ou amea<;a de autossuficiencia ou arti-
ficio, es tabelecendo sempre a liga<;ao entre a 
vida do palco e a vida real. Nao me vejo assim 
tao missionario ou rfgido, mas o entendo. 

Ha momentos em que se pode exercer crfti-
ca a partir do interior da encena<;ao. E quando 
se es tabelece proximidade com os artistas em 
uma rela<;ao de con fian <;a mesmo que sujeita 
a atrito. E menos comum. A outra maneira de 
trabalhar e ex terior e tern aver com o leitor-es-
pectador que deseja ser informado sobre a obra 
exposta ao publico. Nao se trata de um servi<;o 
facil itado aqueles que s6 querem um resumo e 
duas palavras: born, ruim. A interlocu<;ao e com 
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0 
leitor culturalmente atento em incorporar 

conhecimentos em artes cenicas. Pode nao 
[ormar a maioria, mas ele existe e sem estar 
obrigatoriamente familiarizado com teorias 
esteticas e termos especfficos do teatro. E ou-
tra hora dificil quando se tern de estabelecer a 
ponte entre a informa<;ao geral e o ensaismo. 
Vale Jembrar de novo que na palavra critica, 
que vem do grego, esta etimologicamente o 
sentido de colocar em crise ideias preestabe-
lecidas. Ao crftico que desencadear esse pro-
cesso, cabe conhecer as partes do que sera 
analisado e descreve-lo com nitidez para o artis-
ta e para o leitor. Ao primeiro, para deixar claro 
que conhece a questao e que a partir daf vai, si.tn, 
formular sua interpreta<;ao. Instante pendular 
entre o reconhecimento do que o artista desejou 
e a sua posi<;ao estetica, ideol6gica e com um 
tra<;o subjetivo. 0 crftico nao vai ditar o que 
o artista deve fazer, mas expor sua opiniao, 
concordar ou discordar com as referencias e 
inven<;oes colocadas no palco. 

Percebe-se aqui e ali a competi<;ao entre aca-
demicos e crfticos de jornal para se estabelecer 
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quern e mais pertinente na analise <las artes. 
Confronto no fundo irrelevante em torno de 
hierarquias. Academicos sem o vezo dos roda-
pes e cita<;6es cifradas e os crfticos de jornal 
que se posicionam alem da frase de efeito che-
gam ao mesmo resultado. No passado, em ter-
mos de Brasil, o empenho na formula<;ao de 
um pensamento crftico teve a colabora<;ao de 
Machado de Assis que exerceu a crftica tea-
tral. Defendeu uma arte cenica de fundo mais 
realista e estava convencido da fun<;ao peda-
g6gica do palco para melhorar os costumes 
e educar as pessoas. 0 papel desempenha-
do por ele na imprensa carioca ao Ion-
go de vinte anos ( I 859 a I 879) e o objeto do 
ensaio "Entre a plateia e o tablado- Machado 
de Assis", de Eliane Fernanda Cunha Ferrei-
ra da Universidade de Minas Gerais (dispo-, 
nivel em http:/ /www.letras.ufmg.br/poslit). 
Para Machado de Assis "A critica e acima de 
tudo analise e deve ser o resultado <la cien-
cia e da consciencia do critico". Este proces-
so de forma<;ao da crftica brasileira e sinuoso. 
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Basta voltar no tempo outra vez. Em I 89S, 

0 
Jornal do Brasil cobria os "saraus familia-
" em textos assinados por Joaquim Lucio 

res 
de Albuquerque Melo. Curioso ou ins6lito 
porque naqueles dias o publico dispunha de 
Martins Pena, Fran<;a Jr. e Artur de Azevedo, 
entre outros; e na interpreta<;ao, Joao Caeta-
no (I808-I86S) fizera uma vitoriosa carreira. 
Ate 1940, portanto, nao houve propriamen-
te crftica sistematica, mas o predominio <las 
cronicas com men<;6es ao "o born gosto" do 
conjunto da encena<;ao, a beleza <las atrizes, 
o cenario ea gra<;a do texto. Como se viu no 
caso de Albuquerque Melo, quern escrevia era 
geralmente umjornalista afoito e o entusiasta 
das letras em geral. Muitas vezes o critico era 
au tor, ensaiador, empresario ou divulgador do 
espetaculo. 

Uma <las primeiras mudan<;as no ambiente 
ameno dos saraus ocorreu em Sao Paulo quan-
do o escritor Antonio de Alcantara Machado 
passou a assinar a coluna Teatros e Musica do 
Jornal do Commercio (1923-1925) e a seguir 
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no Ditirio Nacional (1928-l 929) L . . . igado aos 
modermstas Mario e Oswald de A d . n rade, ele 
se preocupava com os mumeros el , . ementos do 
espetaculo. Em 1941 cnou-se a revista Clima 
que estabeleceu realmente a crftica d ' mo erna 
para quase todas as artes: Antonio Candido 
de Mello e Souza ( I 9 I 8) - literatura; Lourival 
Gomes Machado ( 191 7 - 1967) -artes plasti-
cas; Paulo Emilio Salles Gomes (1916- 1977) 

- cinema), e Decio de Almeida Prado ( 1917-

2000) - teatro. Iniciativa de Alfredo Mesquita 
( 1907-1986), queja fundara o Grupo de Teatro 
Experimental (GTE), uma das bases do fu-
turo Teatro Brasileiro de Comedia (TBC), 
a publicai;ao exis tiu ate 1944 e com seus 16 

numeros exerceu hist6rica influencia na vida 
cultural da cidade. Enquanto o Dr. Alfredo 
em seguida dedicou-se a viabilizar a Escola de 
Arte Dramatica, hoje integrada a USP, Decio 
assumiu, em 1956, o recem-criado Suplemento 
Litertiriodo jornal O Estado de S. Paulo que du-
rante sua existencia, ate os anos I 970, foi urn 

·1 · Al' de dos melhores da imprensa bras1 eira. em 
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. . . o caderno cultural planejado por An-
dmg1r . . 

. C d ·do com Julio de Mesquita Filho, 
tonio an ' _ comando de O Estado, Decio de Al-
entao no . 

.d p ado tornou-se O mais influente crft1-
rne1 a r 
co teatral brasileiro ate 1968, quando passou a 
se dedicar exclusivamente a Universidade de 
Sao Paulo e aos seus Jivros sobre teatro. Sua 
trajet6ria pode ser revista em A Critica Cum-
plice (2005), de Ana Bernstein, editado pelo 
Jnstituto Moreira Salles. Nesse perfodo, Sabato 
Magaldi (1927) era o principal redator teatral 
do suplernento antes de assumir a crftica do 
Jornalda Tardede 1966 a 1988. Daf em diante 
voltou-se integralmente a USP e aos livros 
de ensaio e hist6ria. Exerceu influencia igual 
a de Decio, alem de ter sido o Secretario Mu-
nicipal da Cultura (1975-1979) ao qual se cre-
dita a reforma dos teatros de bairro da cidade 
ea criac;ao do Departamento de Informas;ao e 
~ocumentac;ao Artfstica, atual Arquivo Mul-
t1meios do Centro Cultural Sao Paulo. Sua 
carreira mereceu o es tudo Sabata Magaldi e 
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as Heresias do Teatro, de Maria de F' . . at1ma <la 
Silva Assun9ao, Editora Perspecti· ( va 2012) 

Sao os dois grandes formadores S~ em ao 
Paulo de um publico motivado e qu e pres-
taram imenso apoio de assessoria literaria 
a varios grupos teatrais, do TBC - Teatro 
Brasileiro de Comedia (Decio) - ao Teatro 
de Arena (Saba to). Grandes crfticos ampara-
dos no prestigio do Estado, onde tambem se 
destacaram Delmiro Gon9alves (1916 - 1975) e 
Clovis Garcia ( 1921-2012 ), este com uma valiosa 
contribui9ao, quase sozinho, ao teatro infantil. 
E de justi9a relembrar crfticos de alto nfvel 
de outras publica9oes, como Miroel Silveira 
(1914-1988) e Paulo Mendonc;;a (1925-2008) 

na Folha de S.Paulo nos anos 195011960; Al-
berto D' Aversa ( 1920-1969) no Diario de 
S.Paulo, e Athos Abramo (1905-1968), uma 
figura a ser resgatada como um dos incenti-
vadores do teatro em lfngua italiana para a 
comunidade e crftico militante emjornais que 
deixaram de circular. Finalmente, nos anos 
1960, ate 1975, Joao Apolinario na Ultima 
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Observe-se outro trecho de sua can-
Hora. , . 

fi 
. - do oficio: "Ha uma cnt1ca que 

dente de in1c;;ao 
- d m1·te que nao pactua, que sabe qual 

nao se e , , . 
d er entre O palco e o pubhco, saben-e o seu ev 
b, a 1•nf1uencia que pode exercer, so-

do tam em 
bretudo no espectador". Apolinario, embora 
sublinhe que um crftico escreve a hist6ria do 
teatro, conclui O raciocfnio citando como res-
salva O ingles Irving Wardle (1929) estudioso 
e interlocutor de Harold Pinter. Para Wardle, 
a obra crftica "s6 sobrevivera se for intensa-
mente consagrada a sua pr6pria epoca". 

Sao esses intelectuais do teatro que lan9a-
ram os para.metros de uma crftica consistente 
da qual eu me sinto credor - e nao estou s6. 
Aprenderam com Decio e Sabato, entre outros 
profissionais, Ilka Marin ho Zanotto ( 1930) 

Alberto Guzik (1944-2010), Mariangela Al-
ves de Lima (1947), Edelcio Mosta90 (1949), 

Maria Lucia Pereira ( 1949-2001 ), Fausto Fu-
ser ( 1932 ). Nao se pode esq uecer igualmen-
te, na area academica, de Jacob Guinsburg 
(1921 ), Anatol Rosenfeld (1912-1973), Ruggero 
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Jacobbi ( 1920-1981) pensadores bri'll 1antes 
entre a universidade, ensaios, cursos e confe-
rencias, e o jornal. No Rio Grande do Sul , por 
exemplo, Jacobbi foi professor de Fernando 
Peixoto ( 193 7- 2012 ), q ue exerceu a critica 
teatral em Porto Alegre por quase urna deca-
da antes de se integrar ao teatro paulistano. 
No Rio de Janeiro, depois da prirneira gera-
9ao nos anos 1940 a 1960 (mern;:ao especial 
a Gustavo Doria [1910-1979] e novarnente 
a Sabato, que se iniciou no Diario Carioca e la 
escreveu de 1950 a 1953), a crftica que veio 
a seguir se caracteriza pela presen9a consis-
tente de Paulo Francis (1930-1997), Barbara 
Heliodora (1923), Yan Michalski (1932-1990) 

e Macksen Luiz (1945). 
Ao fim dessas considera9oes e do breve re-

sumo hist6rico, volto ao prindpio do exerd-
cio diario da inteligencia e do carater. Acres-
cento que e necessario ao crftico demarcar um 
projeto de a9ao. Nao acho possfvel gostar de 
todos os generos de dramaturgia, tendencias 
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, · ou tipos de representa9ao. Decio de estet1cas 

I ·d Prado comentou generosamente que A me1 a 
· · agora e mais dificil dada a multiplici-cnt1car 

dade de tipos de teatro da atualidade. Dizia 
ele que, no seu tempo (anos 1940-1960), o 
trabalho era acompanhar o incipiente teatro 
contemporil.neo brasileiro: Os Comediantes 
e O Teatro do Estudante, no Rio, e o Teatro 
Brasileiro de Comedia (TBC) em Sao Paulo, 
quando estavam ainda em atividade os mais 
populares integrantes da gera9ao anterior 
(Proc6pio Ferreira, Jayme Costa, Dulcina, 
entre outros). No caso paulistano, acrescen-
tava o professor Decio, o padrao estetico do 
TBC era o do teatro de textos consagrados 
do repert6rio internacional ( sobretudo fran-
ces, ingles e italiano) e os primeiros autores 
brasileiros lan9ados, coma Abflio Pereira de 
Almeida. Ele e seus colegas, coma Miroel 
Silveira, Sabata Magaldi e Paulo Mendon9a 
chegaram a ac h • . ' ompan ar com s1mpat1a as no-
vas tende · nc1as em dramaturgia e rupturas de 
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linguagem e espayo cenico pelos grupos Are-
na e Oficina e estrangeiros como O ar t· gen mo 
Victor Garcia. A partir do final dos anos 196 o, 
as mudanyas foram se acelerando enquanto 
aumentava o numero de grupos. A tempo-
rada esta hoje cada vez mais extensa, com 
uma quantidade de espetaculos dificil senao 
impossivel de se acompanhar. 0 ideal seria 0 

jornal ter mais de um critico, como no caso 
do cinema. Nao e o que acontece. Diante do 
impasse, dedico-me aos que trazem propostas 
novas em dramaturgia, direvao e interpreta-
yao, sem fazer disso uma guerra de gerac;oes. 
Ha talentos formidaveis em todas elas. 

S6 assim e possfvel seguir nessa relac;ao de 
altos e baixos com os fazedores de teatro. Se 
uma cri'.tica e justa, afirmativa e basicamen-
te leal, mesmo quando perturba o artista, 
mesmo que ele nao a aceite publicamente, ele 
reconhece finalmente sua pertinencia. Isso 
ocorre quando o artista nao esta exaurido 
como criador. Em todo caso, entre o arti5ta e 
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a crftica, ha sempre uma relavao de amor-con-
flito dentro do esforc;o de comunicavao entre 

eles e o publico. 
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