
"- Schlomo,porque voce i fouco?- Por acaso. Q!Ieria ser rabino, mas ji tinharnos urn.
Faltava urn louco, entao eu quis ser. Se nao fosse eu, seria outro ... - Niio se senfe
sozinho? - Nao. Hi rnuitos outros loucos" (Mihaileanu, 1998).

Este texto e um exercicio de reflexao academica sobre a arte clownesca,
uma manifestas:ao cultural dentre tantas, revelando-se 0 mais generoso possivel,
como a propria arte em questao, se levados em consideras:ao os elementos que
se nos "apareceram" a frente - como a literatura renascentista, a hist6ria do
teatro, da comedia e do riso, a construs:ao social dos costumes de epoca e, aflnal,
a historia da loucura - nao como obst:iculos a serem escamoteados e ignorados,
mas como fundamentos constitutivos do trabalho: 'iJ idiia de uma pe{a Jeita
diretamente em cena, esbarrando nos obstdcufos da reafiza{iio e da cena, impoe a
descoberta de uma lingua gem ativa, ativa e andrquica, em que sf!jam abandonadas
as delimita{oes habituais entre os sentimentos e aspalavras" (AItaud, 1999, pAO).

Enfim, por que se chegar a uma aproximas:ao entre a arte de clown e a
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loucura? Partimos de duas idcias iniciais: 0 clown dos dias atuais,
precisa e empresta caracteristicas da loucura de maneira geral e aberta;
se absurdamente, obedecendo a uma logic a outra e esta sua loucura te
definidos, tern urn lugar, apesar de amiude nebuloso, difuso e, atc, °
socialmente, porem imprescindivel: 0 de abalo da supremacia de
racionalidade opressora. Como 0 riso, na visao de Bergson, que tern se
uma segunda inten<;ao alcm da aparente e superficial: aspira tambcm a corre9
pelo menos exteriormente, dos distanciamentos e enrijecimentos para a vida
social. A loucura, neste sentido expressada tambcm artisticamente, escarnece
dos absurdos do homem moderno e abala os limites das normalidades vendidas
e disseminadas num fazer cotidiano silencioso.

Nesta perspectiva, a cornicidade nao pertence de todo a arte nem de todo '
vida, como a loucura (Bergson, 2001, p.101), encontra-se a meio carninho,
tanto de uma, quanto da outra; a transferencia de pessoas e personagens para
contextos invertidos de espet:iculo e vida real, emerge claramente deste contraste
(nao tern gra<;aassistir a urn tombo ou queda de alguem no meio da rua, quando
o sofrimento do semelhante e visivel; mas quando se trata de urn tombo no
palco, seu significado sera outro e seu proposito tambcm). Os sentidos da
comicidade so se fazem possiveis pelas existencias simultaneas de arte e vida.

Analogamente, 0 percurso historico cunhado pela loucura sugere 0 mesmo
movimento em rela<;aoa razao. As bases sustentadoras de toda a dinamica de
medicaliza<;ao da loucura foram "que 0grande tema positivist a - classijicar apartir
de signos visiveis [... J "(Foucault, 2002, p.196), homogeneizavam tambcm 0 trato
com as manifesta<;5es das diferen<;as entre os homens. Ora, desta forma ,,[...J
sem 0 louco, a razao seria privada de sua realidade, seria monotonia vazia, tidio de
si mesma, deserto animal que lhe devolvel'ia sua propria contradi{ao" (Foucault,
2002, p.343). As delirnita<;5es de uma, a loucura, so se tornam possiv~is n~s
rela<;oese teias precedentes da outra, a razao: ';1razao nao pode atestar a extstencta
da loucura sem comprometer-se ela mesma nas rela{oes da loucura" (Foucault, 2002,
p.343). Com isso, percebemos a loucura (do clown, tambcm) como uma forma
possivel da razao.

As mascaras da com media deltarte encarnavam representantes gerais da
maioria das classes sociais existentes (patr5es e velhos, como Pantalone, Capitano,
Dottore e Tartaglia, servos ou Zanni, como Arlecchino, Brighella, Ragonda e
Colombina, enamorados, dentre outros) e revelavam as distancias, problemas e
rela<;oesentre posi<;5essocio-economicas em gesta<;aoe forma<;ao.Cada "parte",
como eram chamadas, simbolizava uma coletividade representativa do periodo
historico, com as principais caracteristicas da personalidade de cada grupo, como
a avareza, a gula, a pregui<;a,a acrobacia e agilidade, a beleza e ternura, 0 intelecto,
a fome, 0 virtuosismo, a atrapalha<;ao do desastrado. Possivel rela<;aode heran<;a
historica entre fazeres artisticos distintos, 0 do teatro popular e 0 do circo a
posteriori, a mascara do palha<;o,0 nariz vemelho, dita a menor existente (Burnier,

2001, p.218), escancara toda possibilidade psicologica tipica da individualidade
do ator moderno, ao mesmo tempo em que arrasta consigo 0 individualismo
proprio da sociedade hodierna, 0 qual possibilita, em contraste, sua significa<;ao.
o clown pode ser,por meio de sua logica pessoal, todos os "personagens sociais"
que quiser e/ou precisar, pois veste, acima de tudo, nao urn tipo espedfico e
rigido, mas 0 estereotipo da tro<;a,de si mesmo e de todos ao mesmo tempo.

As afinidades que suponho, destarte, saD:primeiramente, entre a loucura e
o clown, pois a logica clownesca esbarra nos preceitos de, indistintamente, tecer
elogios e criticas em pc de igualdade, "racionalmente". Secundariamente, entre
o louco (loucura) e sua infusao, permeabilidade, intromissao social como vetor
transformador, legitimado pela sua condi<;ao especial, diferente. Nao e a toa
que "durante muito tempo, existiu 0 louco do rei ... em tempo algum houve, com esse
titulo, 0 sabio do rei" (Diderot apudFoucault, 2002, p.344).

Novamente, os passos da historia nos ajudam a ilurninar parcialmente como
se deu 0 afastamento das pessoas dotadas de sensibilidades, percep<;5ese rea<;oes
diferentes da "normalidade", ou portadoras das inumeras c1assifica<;6es da
loucura. De acordo com a pergunta chave foucaultiana de "como foi possivel":

"[...) a liberdade na qual e1a(a loucura, N. do A.) aparecia it luz do dia durante a
Renascen<;a.Nessa epoca, e1aestavapresente em toda parte e misturada a todas as
experiencias com suas imagens e seus perigos. Durante 0 periodo chissico,ela e
mostrada, mas do lado de hi das grades" (Foucault, 2002, p.148).

Portanto, varios fragmentos da historia da loucura iluminam a ruptura
gradualmente imposta pelas diversas tecnicas de "tratamento" e "cura". "Orecuo
da loueuraprovocado pelas praticas do internamento e 0 desapm'ecimento dapersonagem
do louco como tipo socialfamiliar [... ]"(Foucault, 2002, p.174), causava, cada vez
mais,o estranhamento e repulsa a diversidade do comportamento alheio. A pauta
principal destas formas de tratamento aproximava-se do erro, da impureza e do
pecado, do descontrole, necessitando, assim, de diversos recursos de ajustamento,
conquistados mais adequadamente na c1ausura. 0 "pallla<;o psico16gico" da
atualidade incorpora atributos da loucura, sedimentando e assegurando a vida da
diversidade dentro de urn universo de engessamento de praticas sociais "bem
aceitas" e cabiveis em deterrninados drculos.

Curiosamente, uma das inumeras tccnicas de tratamento, dentro da medicina
da loucura, era a realiza~lio teatral. "0jogo teatral e terapeutico que entao sejoga
consiste em pOl' em continuidade, no desenvolvimento doproprio deli rio, as exigencias
de seu ser com as leis do ser (i 0 momenta da inven{ao teatral, da utiliza{ao da ilusao
comica) "(Foucault, 2002, p.332). Reproduzimos urn breve exemplo de urn doente
que morreria por inani<;1io,pois se acreditava morto e, por isso, nao cornia:

"Urn bando de pessoaspilidas e vestidas como mortas entra em seu quarto, poe a
mesa, traz comida e sepoe a comer e beber diante da cama.0 morto, esfomeado,
observa;manifesta-se surpresa por continuar na cama; convencem-no de que os



mortos comempdo menos tanto quanto osvivos.Ele aceitaessecostume"(Huls
apud Foucault, 2002, p.330).
Percebemos 0 continuo transito existente entre os campos aqui pen

loucuralclown,loucuralrealidade e loucuralrazao. Concluindo a reflexao an
sobre a teatraliza<;ao no tratamento da loucura, 0 autor diz que, assim

"Pode-se compreender por que a loucura como tal desapareceudo teatro do
XVII para reaparecerapenasnosultimos anos do seculoseguinte:0 teatroda loueura
era efetivamente realizado na pratica medica; sua redw;aocarnicapertencia 11 esfera
da cura cotidiana" (Foucault, 2002, p.332-333).
o conceito de loucura, desde a Idade Media, vem sendo cunhado com as

ferramentas - e palavras - da razao. A busca das causas e explica.<;oes.de
comportamentos "diferentes", indesejaveis publicamente, nunca se diSSOClOU
da constitui<;ao moral da sociedade: "no momento que quer alcan{ar 0 homem
concreto, a experiencia da /oucum encontra a moral" (Foucault, 2002, p.? 97). A
exasperas:ao desta maneira de pensar ganha folego no Renasclmento,
acompanhando 0 movimento gestante do positivismo:

"Mas 0 mundo das causas e invocado sobretudo quando se trata de distinguir os
signos uns dos outros, isto e, quando lhes e pedido que sejam outra coisa alemde
urn sinal de reconhecimento, quando lhes e necessariojustificar uma divisaologica
em especies e classes"(Foucault, 2002, p.199).
Talvez, pe1a perceps:ao da experiencia que garante 0 desprendimento das

convens:oes e a re1ativiza<;aodas morais, as mesmas que a criaram, sustentam e
transformam, a arte de clown tenha se destacado de urn fazer teatral que
estimulava e necessitava de urn publico "voyeur" (Artaud, 1999, p.86) de
espetaculos puramente descritivos e narrativos da psico~ogia,co.~o, por exemplo,
em Shakespeare. 0 lugar da arte comica de rua garantla (e legItl~ava) 0 esp.a<;o
de urn "exercer psicologico" real, ou, simplesmente, de urn Vlver - pOlS a
subsistencia do presente estava em aposta - sem a otica clinica e medica que
arrebanhou para si 0 dominio da alte:idade das consciencias em,,~m c~nti,nu~
historico de organizas:ao e esquadnnhamento sustentados e tdenti.fic~vets
(paulatinamente) numa percePFiio organizada" (F~ucault, 2002, p.22~) de tIpOS
diversos da "patologia", pois 'a ordem dos botamcos torna-se a orgamzadora do
mundo pat%gico em sua tota/idade, e as doen{as se distribuem segundo uma ordem
e um esparo que sao os da propria ratio" (Foucault, 2002, p.I91).

Parece-nos que a intromissao nos costumes e hibitos artisticamente realizada
pela arte de clown reinaugura dialogos ate entao supri~i?~s pelas barrei:as
historicas erguidas pe1as sedimentas:oes e reas:oes ao posltlVlsmo, na medlda
em que reaproxima e reintroduz culturalmente as caracte~isticas de
permeabilidade social das origens da comedia no fazer teatral de hOJe.O,ras.tro
historico da loucura novamente ajuda na identifica<;ao de momentos de translto,
possessao ou banimento e supressao da~ cliferen<;asentre os homens refletida

em uma mensuras:ao da liberdade: "hd toda uma deduriio conceitua/ da camisa-
de-jOr{a que mostra que na /oucum nao sefaz mais a experiencia de um conjTonto
abso/uto entre a razao e 0 desatino, mas a de um jogo sempre re/ativo, sempre move!,
entre a liberdade e seus limites" (Foucault, 2002, p.436). Com estes grifos,
destacamos associativamente mais urn carater essencial da "arte da palhas:aria",
que consiste em, continuamente, testar a consistencia e 0 alcance dos
impedimentos, fisicos ou psicologicos, do individuo, da sociedade e da cultura,
mais amplamente.

Como 0 clown,

'~loucura se oferece aos olhares.]a se oferecia no internamento classico,quando
dava0 espet:iculode suaarumalidade;mas 0 olhar que sevoltavasobreela era entao
urn olhar fascinado, no sentido de que 0 homem contemplava nessa figura tao
estranha uma bestialidade que era a sua propria e que ele reconhecia de um modo
confuso como infinitamente proxima e infinitamente afastada, essa existenciaque
uma monstruosidade delirante tornavadesumana e colocavano ponto mais distante
do mundo era secretamente aquela que ele sentia em si 111eS1110[...) ela se torna
forma olhada, coisa investida pela linguagem, realidade que se conhece; torna-se

objeto" (Foucault, 2002, p.438-439; grifo meu).

Tais processos de "cientificizas:ao" da cultura tendem a distanciar as
simplicidades e sinteses contidas no humano. Nao h:1recursos artificialmente
construidos para atingi-Ias ou se recorrer a elas senao por e1asmesmas: seja no
particular da vida social, seja na potencializa<;ao do efeito publico artistico do
teatro: "para quem se esqueceu do poder comunicativo e do mimetismo magico de um
gesto, 0 teatro pode reensind-/o, porque um gesto traz consigo sua for {a eporque de
qua/quer modo hd no teatro seres humanos para manifestar a forra do gesto feito"
(Artaud, 1999, p.91). Mas nao aque1e que mantem 0 espetaculo de um lado e 0

publico de outro, pois deste modelo ja temos bem mais do que 0 suficiente.
Tecemos, aqui, reflexoes sobre as formas contemporaneas de atuas:ao do

clown, que, por vezes, suscitam compara~oes a manifestas:oes de loucura ou
insanidade, em uma analise superficial. Sugerimos que tal senso e devido a
construs:ao historica de uma moral implicita dispersa por todos os lugares da
cultura humana, inclusive pe1a arte. Nao buscamos uma exp1icas:aopara 0 fato,
pois tra<;aruma trajetoria, e somente "uma", para as transformas:oes do palhas:o,
artista da cultura ocidental - mas nao de sua propriedade - seria coloca-lo em
linha reta, em uma especie de "evolus:ao historica' linear. Seria reafirmar a
sustentas:ao das inumeras travas morais que impedem 0 ser humano
contempor:1neo de apenas ser, sem 0 cumprimento calado de expectativas sociais
massificantes regidas por um sistema econ6mico totalizante. A genealogia do
palhas:o nao pode ser regimentada e, assim, afunilar. Com 0 receio de um
cerceamento das inumeras linhas de fuga possiveis no trato com a cria<;ao e
registro do conhecimento, optamos pela afirmas:ao da provisoriedade,



maleabilidade e porosidade de uma figura transtemporal, de estirpe
e sinceridade desarmada, que se deixa atravessar e sofrer as a~6es do
insistindo em refletir 0 foco para 0 outro lado, seja qual for.

''Ninguem e doido. au, entao, todos" (Rosa, 2001, p.84).
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