
osito deste texto, de titulo "Hist6ria do teatro "popular" no Brasil:
ojeiro entre autoria artistica e praticas sociais do teatro ligeiro", de

rioritariamente te6rico, e 0 de apontar algumas questoes iniciais sobre
ao de comedias pelo autor Gastiio Tojeiro, contribuindo para a discussao
nya de urn modo de produFiio artistica popular na historia do teatro
. Dramaturgia comica imediatamente orientada pela pratica do palco
opular de produyao artistica sao temas particularmente propicios para
ao de canais de comunicac;:ao diferenciados, estahelecidos de maneira

tao fIui a quanto eficaz, entre instancias autorais (a originalidade, ou nao, nos
process s de construyao da peya comica) e praticas coletivas (de socializac;:ao,
recepya , consumo, para sua apresentac;:ao,por meio de companhias empresariais
de teat ) destinadas a diversao.

1 Este text - cuja versao inicial toi exposi~ao, de mesmo tftulo, na Comunica~ao Coordenada "Hist6ria cul-
tural: a pr en~a do 'popular' na histariografia contemparanea", do Congresso Nacional da ANPUH, Rio de
Janeiro: F.julho de 2001 - expressa questoes desenvolvidas no Projeto "A produ~ao do teatra Iigeira na
cidade do io de Janeiro atraves da escrita cenica de Gastao Tojeiro e Armando Gonzaga", Parte II, a epoca
recentem te iniciada, de um Projeto Integra do mais amplo "Um estudo sobre 0 c6mico: a teatro popular no
Brasil entr ritos e testas", em desenvolvimento desde 1995 no Departamento de Tearia e no Programa de
P6s-Gradu ao em Teatro, do Centro de Letras e Artes da Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIOI. com
financiam to parcial do CNPq, da FAPERJ e da UNIRID. Fato e que 0 texto permite divulgar e destacar que no
ambito do ojeto Integrado a discussao geral em tarno de um modo popular de produ~ao artistica teatral ja
esta em a amento M algum tempo. Ver, par exemplo, RABEnI. Beti. Cultura Popular e Teatra Popular:
estrutura fstica e f1uxo hist6rico. Grupo de Trabalho Teatra e Brasilidade. In: Anais do I Congresso BrasJieira
de Pesqui e P6s-Graduat;iio emArtes Cenicas (1: 1999: Sao Paulo). Salvador: ABRACE, 2000, p. 624-625 e
ainda RAB I. Beti. Subsfdios para a hist6ria do ator no BrasJi: pontua~oes em tomo do lugar ocupado pelo
modo de i erpretar de Dulcina de Morais entre tradi~ao popular e projeto modemo. Revista do LUME. N. 02,
1999. UNI MP/COCEN. Sao Paulo, 1999, p. 31 - 55.



Fato e que, tanto para a questao mais ampla - modo de produriio artistica
popular - como para 0 recorte em torno do genero teatral comico, nossa discussao
opera uma escolha e se orienta apenas pela busca de procedimentos, de atuaroes
que, demarcadas pelas circunstancias determinantes das companhias populares
de diversao, podem se configurar como mecanismos autorais, criadores, de
reaproveitamento ou rebaixamento, de dissimulas:ao ou inversao do que se erige
como norma ou modelo (sejam os modos diletantes da produs:ao cultural; sejam
os modelos esteticos ditados pela poetica determinante de generos
compartimentados e hierarquizados. E como se uma astuta maneira de
compreensao (de leitura e de inclusao) da conjuntura historica social da produs:ao
artistica teatral das primeiras decadas do seculo XX - devendo se encaixar numa
incipiente industria do divertimento que na cidade vinha se instalando - se
traduzisse na crias:aode tao "inumeras" quanto "pouco permanentes" companhias
empresariais de teatro, duraveis, no entanto, a partir do mecanismo/recurso de
variar elenco. Companhias intituladas com os nomes dos membros principais;
indica<;ao de mais uma peculiar maneira de expressar uma associa<;ao teatral
popular, de diversao, enquanto pratica coletiva atrelada a extensao das
personalidades em jogo: diretores/ empresirios e/ou elenco artistico capitaneado
pelo ator principal.2

Fato e que este modo de associa<;aoempresariaI para a produ<;aoe a oferta do
teatro cornico popular, de diversao, estabeleceu-se como maneira possive!,de baixa
inser<;aona conjuntura mais ampla de produ<;ao artistica. Fato e tambem que, ao
mesmo tempo, em meio ao excesso de personalismo e/ou virtuosismo e no seio
de urn incipiente mercado para a arte teatraI nas primeiras decadas do seculo XX
na cidade do Rio de Janeiro, estas companhias sucessivamente se decompunham,
para, num jogo de intensas varia<;oes,gerar novas companhias e novos elencos.
Mercado incipiente e necessidade de sobrevivencia3: deterrninantes conjunturais
de uma pratica de arte popular cujos mecanismos de opera<;ao, em suas vwas
instancias, vao de uma tlexivel forma<;ao/durabilidade na constituis:ao da empresa
a urn intenso jogo de intercambio de papeis a partir do estabelecimento de
modulos/tipos flXOSnas praticas dramatUrgicas e atoriais.

1Ver, a este respeito, a ensaio de SUSSEKIND, Flora. "Crfticaa vapor: a cronica teatral brasileira da virada do
seculo".ln: Papeis coladas. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1993. p. 53 - 90, Este mesmo ensaio traz interessante
discussao sobre "a critica como polemica", levando em considera~ao, tambem, aquela ocorrida entre a ator
Leopolda Fr6is e Joao do Rio, justamente sabre pe~a e montagem de 0 simpatico Jeremias, de Gastao Tojeiro,
em 1918, no Teatro Trianon do Rio de Janeiro.

] "0 teatro, nos tempos utilitBriosque correm, e um divertimento sobremodo para as sentidos da visao e da
audi~ao", diria Mucio da Paixao, a respeito do predominio dos cham ados generos ligeiros, em particular da
opereta, E ainda: "Nao digamos mal da opereta. E um genero teatral como outro qualquer, uma manifesta~ao
de arte como as que mais legitimas a sao, 0 publico acudia em massa aos teatros de opereta: devemos
respeitar a gosto do publico, 0 teatro ha muito deixou de ser escola da virtude na qual as espectadores
ingenuos iam para a aprender a fllgir do vicio". PAIXAo, Mucio da, 0 theatro no Brasil: apud J. Galante de
SOUSA 0 teatro no Brasil. Rio de Janeiro: MEC: INL, 1850, p. 235. (grifo nossol

No conjunto, sobressaem procedimentos que, ambientados em circunstancias
historicas de tluidez e dilui<;ao,se traduzem em operaroesartisticas extrema mente
moveis, dentro de urn circuito determinado de produ<;ao e recep<;ao de obras,
quase que numa "liberdade gazeteira das praticas".4 Como ja diziamos, em ensaio
sobre a interpretas:ao de uma atriz da chamada 'velha guarda dos profissionais'
de teatro, de consumo e diversao, a atriz Dulcina de Morais - atriz que, no
entanto, empenhou-se, ao seu modo, por integrar-se ao processo geral de
moderniza<;ao de nosso teatro - "insiste-se na expressao modo de interpretar
porque seu pressuposto e 0 de uma perspectiva historico/culturaI que nao almeja
elencar os tras:os caracteristicos da interpreta<;ao de urn ou mais atores para
circunscreve-Ios em estilo ou escola. As variaveis que entram em jogo na busca
por um modo de interpretar, ao ampliarem os circulos de correlas:oes e conexoes
entre diferentes ordens (ou faixas culturais), extrapolam 0 arco delimitado (e
vicioso) de urn "estilismo" que terrnina por fazer equivaler uma estrei ta rela<;ao
de similaridade entre "genero dramatUrgico" - "estilo de interpretas:ao". Em
sintese, acredita-se que, para a historia do ator, procurar fazer com que 0 modo
se sobreponha ao genero e ao estilo, permita ampliar 0 espa<;oda analise na
medida em que dificulta avalias:oes valorativas e normatizadoras".5 Mas, 0 que
se pretende ressaltar agora, tendo em vista 0 objetivo especffico deste trabaIho,
e a importiincia da perceps:ao de modos coneretos de produfiio artistica de obras
teatrais "populares", pela maneira peculiar com que articulam processos historicos e
artisticos. Sao procedimentos historicos, porque se traduzem no empreendimento
de mecanismos de adequas:ao da obra teatral de tradis:ao a cada novo publico
receptor, implicando, portanto, necessariamente em praticas sociais. E sao, ao
mesmo tempo, procedimentos artisticos, porque se traduzem na clara opera<;ao
de recursos autorais (criados ou reutilizados) acionados atraves de manipulas:ao
de outras variaveis artisticas ja disponiveis, destinadas a gerar uma nova versao
da obra; ou ainda atraves da invens:ao de novos procedimentos.

Vale notar que, a essa articulas:ao entre nucleos flXOSe redes de atuaIizas:ao,
fundamentalmente presente nas cuIturas de longa dura<;ao, tambem
denominamos, em nossa investigas:ao sobre 0 teatro popular no Brasil (sobretudo
no estudo sobre a dramaturgia de Ariano Suassuna e suas relas:oes com inumeras
Fontes matriciais), articulas:ao entre matrizes (ou invariantes matriciais) e
procedimentos (historicos e artisticos) autorais, de re-elaboras:ao, implicados
em re-significas:ao.

A historiografia do teatro brasileiro, com referencia ao teatro ligeiro, leva em
consideras:ao primordialmente as experiencias de teatro musicado, preponderantes

4 GIARD, Luee. Hist6riade uma pesquisa.ln: CERTEAU, Michel de. A inven~ao do cotidiano. Petr6polis: Vozes, 1999,
p.19 (40- V 11

5 RABETTI, Beti. "Subsldios para a hist6ria do ator no Brasil:pontlla~6es em torno do lugar oeupado pelo modo
de interpretar de Duleina de Morais entre tradi~ao popular e projeto moderno". op cit" p, 44,



na virada do seculo XIX e que iam do declamado ao cantado, da revista, a
opereta, a burleta. Para nosso intuito de discutir as relas:oesentre pniticas autorais
e pniticas sociais no ambito do cornico popular no Brasil, podem adquirir valor
especial algumas consideras:oes de Decio de Almeida Prado sobre 0 chamado
teatro ligeiro, em sua Hist6ria concisa do teatro brasileiro, particularmente no
capitulo A passagem do siculo: a bur/eta. Torna -se relevante, para nossa discussao
a respeito da autoria em ambito teatral popular, 0 fato de 0 Autor destacar urn
exemplo dramamrgico que ocupa lugar privilegiado indiscutivel na historia do
teatro brasileiro. Tudo somado, refere-se ao fato de que "A capitalfiderar, de
1897, definia-se como "comedia-opereta de costumes brasileiros" (p.148), isto
e, insere-se no circuito de uma "alta comedia". Ressalte-se, ainda, pela
importancia que adquire para a nossa perspectiva de levar em conta aspraticas
sociais artistico/teatrais do periodo, 0 fato de 0 mesmo autor nos dizer que "cada
teatro possuia, com a sua pequena orquestra e coro, 0 seu corpo mais ou menos
estavel de comediantes, podendo passar, conforme as rawes da bilheteria, do
teatro falado ao musicado, e vice-versa, porem sem pular diariamente de urn
genero a outra (p. 144)".6

Mesmo ja no inicio do seculo XX, no dizer de Galante de Sousa, "sem duvida
alguma, [...] 0 teatro musicado prejudicava a pe<;adeclamada. Positivamente [dira
de], a pe<;aligeira, oferecendo maior garantia comercial para autores e empresirios,
dificultava a expansao do teatro serio, pois, enquanto uma "revista" permanecia
urn mes em cartaz, uma comedia ou urn drama nao iam geralmente a mais de
quinze dias. Agravando 0 mal, havia ainda 0 chamado 'teatro por sessoes",
introduzido em 1908, no Rio de Janeiro, por Cinira Polonio".7

A maio ria de nossos estudiosos do teatro observa, para os anos que seguem,
particularmente para a fase entre-guerras "urn [positivo] periodo de
florescimento do nosso teatro e, com e1e, 0 [salutar] renascimento da nossa
comedia de costumes", como diz Galante de Sousa. Ao nosso ver, no entanto, a
pnitica - autoral e de cena - da chamada comidia de costumes das primeiras
decadas do secu1o:XX- onde se insere primordialmente a dramaturgia de Gastao
Tojeiro - encontra-se atrelada ao conjunto das experiencias teatrais populares
de diversao de que falamos. Os autores recorrem as tecnicas de sucessivos ajustes
de sua propria obra mediante limites do palco, do ator, do empresario e do
publico, procedendo a adaptas:oes, a sinteses e atualizas:oes de repertorios
tradicionais dramamrgicos. Sao tecnicas exigentes, no entanto, de inventivas
habilidades e agilidades para a sobrevivencia no mundo da diversao. Exerdcios
autorais enfeixados em leque de operas:oes tendem a se expressar, portanto, em

6 PRADO, Decio de Almeida. Historia concisa do teatro brasileiro. SaD Paulo: EdUSP. 1999. Os ultimos estudos
publicados de Decio de Almeida Prado SaD fundamentais como contribui~ao para uma revisao sobre 0 teatro
camico brasileiro.

7 SOUSA, J. Galante de. a teatro no BrasH. op. cit., p. 2::5

verdadeiros jogos de inversao, dissimulas:ao, de reaproveitamento (rebaixador e
dessacralizante) de modelos serios; de dissolus:ao de regras e generos, atuando
numa pnitica versatil e variada. Neste modo particular de crias:ao/produs:ao, 0

procedimento predominante e, portanto, 0 da movencia, da mobilidade, do
deslizamento. Em lugar da fIXidez do manual ou do modelo, a viva concretude
de companhias teatrais fnigeis e itinerantes, as exigencias do ator capocomico
que encomenda a pes:a, 0 gosto do publico consumidor, enfim, "os limites do
palcO".8

Gastao Manhaes Tojeiro nasceu no Rio de Janeiro, em 03 de fevereiro de
1880 e morreu em 29 de novembro de 1965. Escreveu numerosas comedias e
burletas, dentre elas 0 simpatico Jeremias, 0 idolo das meninas, As ftis de Robert
Taylor ou Um gala que nao faz jitas, 0 "tenente" era porteiro ou 0 tenente sedutor,
Onde canta 0 sabia, A inquilina de Botaftgo, 0 as do volante ou Con-ida ftra da
pista, 0 Felisberto do caft.

Se, por urn lado, e usual insistir na busca das origens e das linhagens, dizendo,
por exemplo, que Gastao Manhaes Tojeiro "retomou 0 veio aberto por Martins
Pena", por outro, preferimos destacar a existencia de urn outro lugar ocupado
por Tojeiro, decorrente de sua inser<;ao num modo de produs:ao de escrita
dramitica de urn outro tempo, modo de produ<;ao em que a propria no<;aode
autoria parece requerer outras referencias, modo de produs:ao dramamrgica em
que, nas prirneiras decadas do seculo:xx, a pratica da comidia de costumes, como
vimos, ganha nova vitalidade, compartilhando alguns procedimentos presentes
no "teatro ligeiro". Ligado a atores virtuosos, donos de companhia, do porte de
urn Leopoldo Frois e de urn Procopio Ferreira, e empreendendo a re-e1abora<;ao
de importantes veios de longa tradis:ao cornica, tambem Gastao Tojeiro pode
abrir passagem para a entrada do teatro nos quadros do entao inicial processo
de montagem da industria cultural do divertimento popular na jovem
"remodelada" capital da Republica. Desta maneira, colher alguns elementos de
sua vasta obra dramatlirgica - sendo fator absolutamente significativo que tenha
escrito mais de cern pes:as - compreendida enquanto experiencia de uma escrita
delimitada pelo palco, podera dar inicio a uma contribuis:ao para a revisao dos
estudos que tradicionalmente sebastam em consideni-lo como importante autor,
participante do "renascimento" da comidia de costumes: pniticas dramamrgicas
que, mesmo diferenciadas daquelas misturadas e diluidas no caldeirao
efervescente de urn apressado consumo do ligeiro, continuam sendo
compreendidas e analisadas como de segunda classe ou de segunda ordem,

6 E significativo notar que Declo de Almeida Prado, estudioso atento as necessidades de revisao da historia de
nos so teatro camico, assim se refira a produgao dramatOrgica de Artur Azevedo: "Mas a comedia de cos-
tumes nao foi a unica, nem a mais sonora corda de sua lira teatral. A parte de seu repert6rio que menos
envelheceu, reaparecendo bem em encenag6es modern as, nao foram os text os mais caprichados e literarios.
As suas qualidades estavam na escrita teatraL feita para 0 palco, nao para a folha impressa, contando de
antemao com 0 rendimento cenico proporcionado pelo jogo comico dos atores." In: op. cit., p. 147



valendo sobretudo como registros documentais de uma epoca, de urn lugar. 0
que se pretende pontuar, nestas observaS:6es,e que tambem esta pratica de escrita
- sentimental e comica - tinha como caracteristica principal a urdidura de urn
esboro que so se constituia enquanto cena a partir do trabalho do ator, de urn
modo de interpretar assentado. justamente. na exposi~ao de seu acervo tecnico,
"numa cena em que sua presens:a e determinada substancialmente por seu proprio
virtuosismo e por seu intenso contato com 0 publico consumidor de uma arte
teatral que entao empreende suas tentativas para arrematar urn mercado em
temponiria expansao".9 Vejamos como compreende e nos relata as relas:6esainda
predominantes, entre a primeira e a segunda decadas republicanas, entre pnitica
autoral dramarurgica e pratica empresariaVatorial, R. Magalhaes Junior:

No Brasil, em 1917, ainda se estava, neste particular, na estaca zero, tal como a Franra
no siculo XVIIL Ati fins daqueie ano, 0pentiltimo da pl'imeil'a grande guerra mundial,
usava-se e abusava-se dos direitos dos autm'es teatrais, nacionais e estrangeiros, na liberal
e desconchavada Reptiblica dos Estados Unidos do Brasil. 1a a coisa a tal ponto e eram tao
poucas as garantias a esses direitos que alguns autm'es deftma, como Georges Feydeau e
ouh'os, "vendiam" suas peras a um empresario brasileiro, que se convertia, assim, em
"proprietario exclusivo" das mesmas, em lingua portuguesa. Era a prdtica adotada por
Celestino Silva que, de simples cambista, passaria 0 grande empresdrio e dono de teatros.
Todas as vezes que ia a Europa ou mandava alguim, em seu nome (toi quem, em 1883,

financiou a ida de Artur Azevedo a Portugal, Espanha e Franfa), adquiria algumas
"propriedades". Outros, porim nem issoftziam. 1bmavam pura e simplesmente, de uma

pera estrangeira e mandavam traduzi-Ia, comprando a tradurao, POI' uma quantia
l'elativamente pequena, as vezes escondendo 0 nome do autor, coisa em que eram
useiros e vezeiros os portugueses, sempre prontos a converter uma comidia francesa,
como "Prete-moi ta femme", num burlesco "0 tio padl'e". Para que se tenha uma idiia dos
abusos cometidos e tolerados, em parte POI'ftlta de legislafaO adequada, em pane POl'uma
intetp1'(!tafiio displicente da justifa, basta citar 0 que ocorre7'OpOI' ocasiao da organiza{iio
da Companhia Alexandre Azevedo. Tomou este de uma pefa do autor argentino Ricardo
Hicken e entregou-a a seu compah'iota, Luis Palmeirim, para que fizesse um arranjo.
(grifos nossos)10

Todo 0 episodio polemico - decorrente das (mais de cern) apresentas:6es de
o simpdticoJeremias de Gastao Tojeiro (estreia em 28 fevereiro de 1918), das
aprecias:6es negativas da critica de Joao do Rio, tudo atrelado a discussao dos
direitos autorais - torna-se emblematico desta persistente pratica social e autoral
em nosso teatro popular de diversao: provo cando ajustes na pes:a e permitindo
que 0 ator Leopoldo Frois/personagem Jeremias (urn criado/fllosofo) fizesse
comentarios em cena aberta, alterando, portanto, a pes:a de Gastao Tojeiro.

Fato e que 0 papel criado porTojeiro:
... dava a Leopoldo a oportunidade de interpretar 0papel de um criado metido a fi16sofo.
Tinha 0 nome extravagante deJel'emias Taludo e se declarava disdpulo dofi16sifO Sirenio
Calado, especie de Diogenes moderno, entre cinico e pessimista. Ao mesmo tempo,
Jeremias tocava violiio, cantava modinhas e lia Schopenhauer, sem prejuizo do seu
serviro na Pensiio das Magnolias, em Petropolis, onde sU1gi7'Oatendendo a um amincio
f ..} As receitas de Frois, no Trianon, durante as repmentafoes de 0 simpatico Jeremias,
subiram a duzentos e sessenta contos. 0 autor da pefa perabe7'O apenas tres contos, [..] A
pefa de Toj;iro deu rios de dinheiro e s6 saiu de ana em 30 de abril, substituida POl'uma
reprise de ''Flores de Sombra". (grifos nossos) 11

9 RABED/. Beti. "Subsidios para a hist6ria do aWr no Brasil pontuagoes em tomo do lugar ocupado pel a modo
de interpretar de Dulcina de Morais entre tradigao popular c projeto modemo". op, cit., p.45.

10 MAGALHAES JUNIOR, R. As mil e uma vidas de Leopo/de Fr6is. Sao Paulo: LISA, 1971 (2°). p. 68.


