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sc p6de detectar a prescn'!;a de todos os elementos acima citados, Alem 
disso trata-se de autor de exprcssiva relevftncia no contexto dramaturgico 
nacional- uma vez que e considerado 0 introdutor do teatro moderno no 
Brasil- e que possui extensa obra no campo da narrativa em prosa; 0 que 
possibilita uma amilise comparativa de estilo, evidenciando pontos 

entre ~lmbas as linguagcns - litenlria e teatral. 

Iniciemos recordando-nos de que 0 jargao teatral denominou como 
"rubricas" as notas referentes acena ou apersonagem que, conslantcs 
nos textos lealrais, orientam a enccna<;:ao pelo fornccimento de dados 
objetivos sobre a cenogmfia e atua,!;ao, conduzindo a obm segundo a 
propria visao do autor. 

Seu caniter objetivo deve ser levado em conla, uma vez que com 
isso nao se intelfere no texto dramatico. Em mfnimas, as rubricas 
limitam-se a breves descri<;oes sobre os elementos cCHicos, 0 que nos 
leva a afirmar que a caracterfslica predominante nas rubricas e 0 

embora nao raro enconlrem-se exemplos que nmTam 0 

andamento de lima l:l'!;ao. Se pcnsamos ainda nas rubricas como 
do texto, recordemo-nos do carater descartavel que estas tem, 
ser desprczadas durante uma leitura mais superficial. 

A valoriza<;:ao das rubricas tem sofrido urn decrescimo ao longo 
da trajetc5ria do teatro ocidental: se a princfpio devcriam ser obscrvadas 
tao arisca quanta po,<,sfvel, por espelharem a vontade do autor: as 
gencias de maior Iiberdade de enccnac;ao e da possibilidade de apresen

de slIa visao particular do texto teatral. pleitcada pdos encenadores 
modernos, relativizado a obedicncia a seu conteudo. 

Convem ainda recordar que a plateia nao tem contato com as ru
bricas, embora assista a realiza'!;ao pratica de suas prescri'!;6es. No en
tanto, 0 fen6meno inverso se manifesta quando se Ie 0 texto de uma obra 
teatral: 0 leitor imagina a encena,!;ao a partir de suas sugest6es. Assim 
quando respeitadas - as IUbricas ora conduzem a encena,!;ao segundo os 
moJdes pretendidos peto autor; ora induzem a imagina,!;ao do Ieitor, man
tendo assim um h<lbito das narrativas litenlrias. 
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Sabendo-se os textos comum. 

verifica-se que as caracteristicas narrativas de amDOS atuam como scu 
ponto de intcrsc<,;ao, levando-os a compartilhar tambem os mcsmos ele
mentos constituintes. Contudo, os diferentes c6digos de que lanc;am mao 
para se realizarem impedem ao publico teatral 0 acesso ao texto; mas 
naa asua representa<;ao. Assim, 0 que se ve e0 texto teatral encenado 
segundo a visao dos que a ele tiveram acesso, gerando-se uma interpre

nao raro induzida. Na Literatura porem, 0 contato direto do leitor 

com 0 texto permite maior liberdade de interpretac;ao. 
demonstrar as possibilidades de "reversao" do Lexto 

teatml para a esfera da literariedade, evidencifl11do no texLo tcalml as 
mesmas caracterfsticas e possibilidades de leitura tradicionalmente atri
bufdas exclusivamente ao texto Iiterario. Tambem buscaremos mostrm 
como os constituintes da narrativa sao passlveis, no texto teatral, das 
mesmas varia,!;oes de disposi~ao que apresentam no lexto litenirio mo
demo, apontando-se a presen~a da referencial idade ern textos 

Para 
partes do texto teatral que nao 
preferindo-se portanto centrar-se l1a analise das rubncas e 
tifica-se tal escalha pelo fato das mesmas serem essencialmentc descriti
vas e geralmenLC relacionadas a figurino, marca~ao de palco etc; dados 
consideradas secundarios da encena<;:ao, mas que podem entrctanto em
butir elementos narrativos e ate dissertativos, cujos exemplos serao da
dos no interior desle trabalho. Tambem contribuiu para est a escolha 0 

rato do acesso ao seu conteudo scr possivel somente quando da leitura 
dos textos, 0 (1111'. ;)S anroxima ainda mais do campo Iiten"trio. Assim 

Na busca de textos que permitissem a realiza,!;uo deste 
selecionaram-se determinadas obras de Nelson Rodrigues porquc nelas 

o 
amente dito; e aqueJa que se exerce pela leitura do texto dramatlCO, na 
qual se percebcm melhor suas caracterfsticas de narrativa, num maior 
cantata com a litcrariedade. 
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mento ajudam 0 lei tor a visualizar a cena. Alem da menc;ao dos nomes 
das ~f .. ~n rl00M-;"';;" riP t'flrnlt>r sintf'ticamenle for

uma serie de 
sobre a imagem que delas deveremos construir: viuvas, 
tal11bem a narrac;ao de suas atividades, que, alem de dar-nos Olltro trac;o 
de seu caniter, a ojeriza ao sonho , principia por fazer-nos uma retros

pectiva que nos permile situar a obra em um plano cartesiano de tempo e 
espa'(o: sabemos que se mantem na casa, em vigflia, ao longo dos anos, 

e que, por serem viuvas, chcgamos aconclusao de que tal vigflia sornen

(e poderia ter-se iniciado ap6s a morte de seus maridos. Apos essa longa 

descri~ao a aC;ao se inicia, sendo demonstrada atravcs de frases curtas 
que narram os fatos com precisao: h(Batem na nort;) Sohressalto da~ 

pOI' excrnrlo. NOTA IMPORTANTE: 0 mell
alem do mau gosto hediondo dos coment<lrios, cionado speaK'" 

pOl' oferecer 
especie de 

erradas soore a ramflia.} (0 

t.:onduzir a leitura de sua obm atl'aves de 
se prestem a um determinado objeti yo. 

Na constrw;ao de suas rubricas Nelson Rodrigues se vale de adje
livos cujos significados nao podem ser representados - aexatidao ~ em 

cena; pois tal requereria 0 auxflio de falas ou de gestual. A simples ten
lllliva de sugestao, em cena, das ideias trazidas por tais termos pode 

levar a uma incompreensao por parte do pUblico, ja que muito facilmen 
te sua ideia original pode scr confundida. 

Confiramos 0 exposLo atraves da rubrica de abertura de Domteia: 
quando se descreve 0 figurino das viuvas, Nelson se vale dos 
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s elel11Cl1l0S, entretanto, s6 podem sel' percebidos 

de Nelson Rodrigues n ... dp Vf~nllcar urn",., 

das mbricas, que 
o~n"tAS da narrarrao em que so antecipa 0 desenro

da leitura do texto, ja que nao sao hencemlveis". Com isso, in icia-se 0 

desdobramento dos caracteres teaLrais e litenlrios da obm, com a impor
lancia do texto assumindo difercntcs propon;6es de acordo com os ca

sos, conforme se vera a seguir. 

No caso de Nelson Rodrigues, notamos tambem que SltaS rubricas 

trazem elementos que em cena sao il'representaveis; fazendo com que 
estes deem ao texto caracteristicas mais subjetivas e uma vez que pcr

ceptfveis apenas aU'aves da leitura - propriamente Iiterarias. Como exem

plo, verifiquemos a rubrica de abertura de Doroleia: 

num vestido e caslfssimo, que csconde 
De I'oslo erguido, hieraticas, consefvam-se em 

das tres viuvas - D. Flavia, Carmelita e Maura. Todas de luto, 

dos ano;;. Calla uma das tres 
que, no 50nho, rompcm volupias secret as e 
bcm de pc, a adolescente Maria das Dores a quem chamam, pm costume 
de anrcviac,;ao, Das Dores. D. Flavia, Carmel ita e Maura sao prima~. 
Batem na porta. Sonrcssalto das viuvas. D. FLlvia vai atencler; as (res 
mulheres e das Dores usam lTI<lsCaras.) (RODRIGUES, In I, p. 17) 

Percebe-se primeiramente a inlrodw;:ao de fatos - como 0 de sa
ber-se que a ac;ao se desenrola em uma casa - que desde 0 primciro mo
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D. Flavia vai 

em Nelson um carater dlssertatlvo, que 

da 

lransparece no 

teatral com 0 da 

Tal11bem C 
modo como embute comentarios ou comparac,;oes 

inseridas obviamente nas rubricas - que estimulam 0 leiter acomposi9ao 
visual da narrati va, e ademais enriquecem 0 texto teatm\. ollde geml
mente, aexcec;ao das falas, nao ha lugar para tais digressoes. Tais co
l11cntarios ganham importfll1cia a partir do que sugerem e das distintas 
I'ccep90es que the podem ser conferidas. Tomo como exemplo a rubrica 
de abertura de Album de Famflia, onde se prova 0 exposto: 

Ouve-se, entao, a voz do . que deve ser caracterlslica, como 
a de 

c uma 
981, p. 55) 

As compara90es feitas a D' Aguiar MendonC;{1 (locutor dos anos 

40-50) sugerern aos cncenadores a composi'(ao do referido speaker. po
I'tm enquanto na encenac;ao isso pode servir apenas como orientac,;uo; na 
h.:itura a compara~ao fica claramente exposta - e subrepticiarnentc im
posta ao lei tor, a quem a associac;i1o imediata com 0 referido locutor 
estaria obedecendo a uma rota de kitma proposta pelo autor. Compara
'tao semelhante eencontrada no terceiro ato, desta vez sendo 0 persona
~cm Nona - 101lco e de habitos animalescos - comparado ao ator Lon 

especializado ern filmes do terror.Com isso Nelson se 
por meio de seu texto, urna de autor literario: 

de que 

http:terror.Com
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"Ion go e castfssimo", que nos possibilitam detectar um tray 0 do carater 
das citadas personagens, porem coloca urn problema sem aparente solu
c.,:ao para 0 encenador: como representar, em cena e atravcs de um vest i
do, 0 conceito de castidade? (Lembremo-nos que 0 teatro modcrno havia 
descartado 0 uso de alegorias). Sem duvida, 0 figurinista facilmente re
correria _ metodo plausfvel porem inexato - adiscric.,:ao e sobriedade, ate 
mesmo porque 0 vestido em questao "esc on de qualquer curva feminina". 
De qualquer forma a castidade em si permaneceria irrepresenUivel. 

o adjetivo "hieraticas", tambem aplicado as villvas, tem tambcm 

as mesmas func.,:6es do anterior: caracterizac.,:a.o psicologica das persona

gens _ e igualmente pennanece no ambito do irrepresentavel- dificultada 

ainda mais pel a aparente contradiyao entre representar-se um rosto 

hieratico em personagens que usem mascaras. Certo que a mascara em si 

e ja marca de hieratismo, porem: como representar tal trac.,:o sem cair no 


recurso facil - e inexato - da expressao de severidade? 


Tambem no inlcio do terceiro ato deAlbum de Familia, Nelson se 
vale da expressao "conceituado profissional", referindo-se ao fotografo 
que acompanha a trama; colocando-nos novamente diante do problema: 
como representar 0 conceito de um profissional, em uma cena muda? 
Quaisquer tentativas nesse intuito parecem fadadas ao fracasso. 

Em Sellhorct dos Ajogados temos 0 que se consideraria a expres
sao maxima de irrepresentabilidade ecnica - alerte-se para a dificuldade 
do recurso a alegoria: Nelson faz do mar uma personagem: "(Ra tam
bem um personagem invisfvel: 0 mar proximo e profetico, que parece 
estar sempre chamando os Drummond( ... ),,(RODRIGUES, 1981, p. 255). 
Claro esta que apenas os Ieitores terao consciencia do mar como perso

nagem, 0 publico tera apenas referencia. 
Tais exemplos demonstram em que ponto as rubric as podem per

mitir uma "duplicac.,:ao" das possibilidades de Ieituras do texto teatral, 
uma vez que se distanciem de meramente guiar a encenac.,:ao e tragam ao 
texto elementos perceptfveis apenas via leitura e, no caso de Nelson, 
impossfveis de serem fidedignamente representados em cena. 

Sendo uma tendencia da narrativa literaria contempodinea a re
composic.,:ao dos elementos "constituintes" tradicionais, podemos obser
var que tal fato transparecia tambem nas obras teatrais de Nelson 
Rodrigues, embora de modo desconexo c fora de uma proposta especffi
ca quanto ao tema. Ha exemplos de manipulac.,:ao dos elementos nar-
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rativos comuns ao teatro e aliteratura, que se reorganizam dentro dos 
textos das obras que escolhemos para analise, garantindo assim a 
reversibilidade dos textos. 

Na rubrica inicial de Album de Fam{/ia existe urn comentario ver
sando sobre a qualidade dos comentarios do speaker- reproduzido aei
rna - que nos sugere a existencia de outro narrador, implfcito e onisciente, 
contudo perceptfvel unicamente atraves do texto. Isto causa urn efeito de 
"duplicac.,:ao" da narrativa, que apresentara um narrador literario, implf
cito, e outro teatral. explfcito: 0 proprio speakerl . Tal duplicidade de 
narradores e outra mostra da literariedade dos textos teatrais de Nelson, 
literariedade que se expressa nao somente no valor dos textos, mas tam
bern quanta asua forma, pela manipulac.,:ao de varios dos elementos cons
tituintes da narrativa. 

Procedendo-se aanalise do exercfcio da func.,:ao narrador, pratica
da por ambos, verifica-se no caso do speaker uma influencia do teatro 
Iigeiro, visto que a personagem exerce func.,:ao semelhante ade um tipo 
caracterfstico das obms comicas chamado compere: a de mestre de ceri
manias e apresentador da encenac.,:ao. No entanto, diferentemente do tra
dicional, este compere apresenta a particularidade de fornecer informac.,:6es 
equivocadas e comentarios de gosto duvidoso sobre os demais persona
gens da obm, 0 que 0 transforma naquele narrador nao-confiavel carae
terfstico da Modernidade. Neste exemplo, observa-se urn reaproveitamento 
"antropofagico" - como 0 define Oswald de Andrade - de um elemento 
tradicional do teatro que, comentando a ac.,:ao representada, lanc.,:a mao de 
frases cujo efeito no publico paira entre 0 ironico, 0 sarcastico, ou ainda 
o comico, como nas seqiiencias: 

(Desfaz-se a pose, Jonas quer abrac;ar Senhorinha que, confirman
do 0 speaker, revel a um pudor hislcrico.) 

SPEAKER (cxtasiado) - Tao honito pudor em mulher! 
(RODRIGUES, 1981, p. 56) 

Ou ainda em: 

I Pode-se duvidar da real condi"ao de personagem do speaker, uma vez qlle este 
jamais apal"Cce em cena; porcm como a lisla de personagens ofcree ida por Nelson 
Rodrigues 0 inclui, decidimo-nos por considera-Io como lal. Ademais, em Sl'llhora 
dos Afogados, Nelson chama 0 proprio mar de "personagem invisfvel", do mesmo 
modo que 0 speake I: 
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SPt'AKER _Quinla CotograCia do ,\IhUIll. Nono linha apenas 13 ,1I10S 

na ocasiao. mas ap;lrentava 111uito mais. Tao desenvolvido pam a idade! 
Por uma dolorosa coincidCncia. eslc rctrato roi tirado na vespera do dia 
em que 0 rupaz enlouqueceu. U111 ladrao cntrou no quarlo de Scnhori
nha. de madrugada e. clcviclo ao natural ahalo. Non6 ficou com 0 jufzo 
ohliterado. Que clifercJ1(,:a entre UIll filho assim e os nossOS rapazes ele 
praia que s6 sahem jogar voleihol de areia. Pohrc NOllrJ' Hoje (/ ciel/cia 
ewlillill ml/ito e qUC/11 sohe se I'll' seria ((/s() para lI111(1S {[plico("rJcs de 
cardia::o/, ci10lflles elhri('os e outros que tais? (RODRIGUES. 1981. p. 

95. gri Co nosso.) 

Quanto ao narrador implfcito. este so mente se man ifcsta no texto. 
onde tambem tece comentarios a respeito da cena. diferindo estes dos do 
speakerpela suposta veracidade, e por assumirem urn C;lrater c1istancia

do. acrftico e onisciente. 
Este narrador aprcsenta fntimo parentesco com aquclc que vcmos 

em outras obms de Nelson, como () Casamen/o e a scrie dc cronicas de 
jornal "A Vid(/ como ela e... ". De rato, as rubricas de Nelson seguem () 
mesmo ritmo narrativo de suas cronicas: rapido csbo<;o dos pcrsona
gens, lento desenrolar da ac;ao seguido de uesfecho abrupto e inesperado. 
como se da em DorotCia. Tal semelhan<;a sc deve ao fato deste ser 0 

estilo consagrado do escritor Nelson Rodrigues, mas parece ter a inten
c;ao de realc;ar 0 papel das ruhricas no plano literario. concedendo-lhes 0 

mesmo tratamento dado a seus textos literarios e jornalfsticos. 

Outro exemplo das afinidades entre os narradores de Nelson eo 

coment<irio final da robrica de abcrtura de Album de FW71f1iu. em que 
dec1ara que "0 speaker e uma especic de Opiniao Publica", ondc - al6m 
do desabafo contra as crfticas nem scmpre favoniveis as suas obms. 
estendidos ~I sua pessoa - detectamos a presen<;a do frasista Nelson 
Rodrigues, notabilizado por ora<;6es como: "Toda unanimidade e bur
ra."; "Toda mulher gosta de apanhar." etc. Alem disso, nos permite fazer 
nipida e clara idcntifiea<;ao de Nelson como autor dos citados textos. 

Dcntro destc quadro de duplicidadc de narradore~ - rclativa, por

que para 0 publico haveni apenas 0 spcuker, enquanto para 0 lei tor have
ra os dois - pode-se ainda, em razao dos divcrsos pontos que tcm em 
comum, trac;ar um paralelo entre ambos c aqucles de Machado de 

Assis2 
. 

~ Divcrso, porcm n50 as meSIl1OS, pois 0 s!,l'o/..er n50 c conriavel; como tamhcm n50 (l 

r'""l1J1Tf";, : !!Ii' 
illl 
j:' 

d 
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Com isto evidencia-se nao s6 a carga literaria que Nelson imp6e a 
seu texto, mas tambem a reversibilidade destes, pela accntua<;ao dos 
caracteres literarios contidos nas rubricas, que sao - em efeito colateral 
promovidas a parte efetivamente integrante do corpo do texto, e se tor
nam assim indispensaveis para a compreensao integral da obra. 

Alem do narrador, tam bern 0 tempo e 0 espac;o sao manipulados 
por Nelson; temos em Vestido de Noiva um exemplo mais que suficiente. 
Nesta obra sao dcsmontados ao mesmo tempo a linearidade narrativa e a 
organizac;ao espacial, confonnc as rubricas que seguem: 

(Cenario - dividido cm 3 planas: I ° plano: alucinar;ao; 2° plano: 
memoria; 3° plano: rcalidadc. Quatro arcos no plano da memoria; duas 
escadas lalerais. Trevas.) (RODRIGUES, 1981, p. 109) 

(A memoria de Alalde em franca desagregar;ao. lmagens do passa
do e do prcscntc sc conCunde111 e se superp5em. As recordayoes clcixa
ram de tcr ordem cronologica. Apaga-se 0 plano cia memoria.( ... ). 
(RODRIGUES. 1981. p. 135) 

A tripartic;ao do espac;o narrativo - cenograficamente representa
do pe\o palco triplo - e do tempo, pode ser sintetizada atraves do recurso 
no plano cartesiano: Tomando-se aleatoriamente 0 eixo das ordenadas 
como representativo do tempo presente codas abscissas como 0 do 
passado, podcmos af demarcar, cm qualquer ponto da ordenada 0 plano 
da realidade3 . Demarcando na abscissa 0 plano da mem6ria, encontrare
mos 0 plano da alucinac;ao - que 0 pr6prio Nelson indica ser uma 
superposic;ao de presente e passado - trac;ando retas perpendicularcs a 
ambos os pontos demarcados, localizando-o assim de modo equidistante 
nos outros dois pianos citados. 

A area fonnada pelo cruzamento destas quatro retas sera para n6s 
o verdadeiro territ6rio onde a ac;ao se desenrola, realizando uma trajet6
ria pendular dentro desta area, oscilando entre cada urn dos pontos angu
lares af ex istentes. 

era Bento - de Dom CIl.lm[u"/"o -. Oll 0 narrador do conto () Elpel/IO. Tal nilO c porcm 
o caso do narrador implicito. qlle apresenta em COmllll1 COIll 0 mac\ladiano a mesma 
tcndcneia de intcrloclI,<ao com sell publico - liten1rio em ambos os casas - Illanircsta 
por exelllplo em MOl[(5rias Pas/willis de nrfrs C[{has. 

I Vale ressaltar quc sendo ambos os eixos rcpresentativos de tempo, SCll vcrticc 8 
tllillbem 0 que reprcsenta 0 passado mnis 10ngfllqllO. 0 LIUC nos leva a ner qlle Nelson 
poe em pratica uma "dobra" temporal. 
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A partir dai, fica clara a recusa de Nelson Rodrigues em se valer 

das tradi~6es narrativas que prop6em uma utilizavao vetorial do tempo e 
do espavo, naqual to do deslocamento espacial corresponderia a um des
locamento temporal uniforme. Tal recusa se enquadra plenamente nas 
premissas artisticas em yoga desde a virada do seculo: 0 afastamento de 
qualquer perspectiviza~5.o; de qualquer ordenamento 16gico dos elemen
tos de representa<;:ao artistiea - [ossem pictoricos, narrati vos, ccnograFicos 

etc. 
Nessa 16gica, ganha vulto 0 desdobramento temporal, posto que 

com isso se desorganiza tambem 0 espacial, ehegando-se inclusive acons
titui<;ao de um espa<;o atemporal - 0 da alucina<;ao - que de fato nao se 
eonstitui num ponto fisico. Por OLltro lado, em SenhorCl dos Afogados 0 

desdobramento eespacial, conforme a rubrica: "(Sllperposi<;ao de doisII 
ambientes: casa dos Dmmmond e cafe de cais.( .. .)" (RODRIGUES, 1981, 
p. 255). Ademais, em Senhora dos Afogados se trava um painel mltieo 
do espa<;:o geognifico, na forma como eleva 0 mar acategoria de "perso
nagem invislvel" - fato a que ja nos referimos - e a "I1ha das Prostitlltas 

Mortas", outro sltio imagimirio meneionado na obra. 

Outras obras de Nelson tratam mais especificamente da decompo
si<;ao do espa<;:o, como pOl' exemplo Doroteia, cuja a<;:ao se desenvolve 
no plano do inconsciente (diferentemente de Vestido de Noiva, tcmos

II 
aqui a linearidade narrativa)II 

Neste momento do nosso trabalho torna-se conveniente observar 
1\ o modo como Nelson Rodrigues trabalhou a questao da referencialidade 

em suas obras. Se aprimeira vista isto pode parecer um desvio de nossaII 
rota, faz-se necessario pela importancia que hoje se confere ao tema, e 
tambem porque sua presen~a nas rubricas corrobora 0 que vimos apon

II 

\ tando quanto aduplicidade de lcitura dos textos de Nelson. 
III Dois pontos costumam ser apontados como caracterlsticos da 
II Modernidade nas manifesta<;6es artisticas: a metalingllagem e a 
II referencialidade, constituindo-se esta ultima em serie de referencias que 
II se fazem a outras manifcsta<;6es artisticas on culturais, num sentido mais 
II 

amplo.
II As referencias metaiingulsticas encontradas nas obras de Nelson 

Rodrigues que vimos analisando escapam anossa analise, pois requere
riam outra abordagem, fora do contexto deste trabalho, logo, dctivemos

nos unicamente nas referencias extrateatrais, que ja constituem uma 
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grande variedade: Ha uma serie de referencias ao cinema, afotografia, a 
musica, ao radio etc. feitas seja atraves da cita<;:ao pura e simples ou 
ainda por meio da utiliza<;ao de um recurso especffico de tais artes. 

No caso da fotografia - e devemos nos recordar que os fotografos 
gozavam, no infcio do seculo enos anos 40, de um conceito muito maior 
do que hoje em dia, sendo inclusive chamados "artistas fotografos" 
podemos citar as varias cenas do fotografo que abrem os quadros de 
Album de Familia, muito embora suas atitudes criem um clima cinema
togrMico, porque muito se aproximam das de um cameraman, como por 
cxemplo na que se segue: 

(Ahre-se 0 pano: aparece a primeira fOlografia do AlbulIl de FUlIlf
lio, dalada de 1900: Jonas e Senhorinha, no dia seguinle ao casamento. 
Os dois lem a enfase comica dos relralos anligos. 0 fOlografo esla em 
cena, lomando as providencias lccnico-arlfslieas que a pose requer. Es
mera-se nessas providencias, pinla 0 sele: ajeila 0 queixo de Senhori
nha: implora um sorriso fotogenieo. Ele proprio assume a alitude alvar 
que seria muis compalfvcl com uma noiva pudica depois da prirneirfssirna 

!' 	 noile. De quando elll quando, melc-se dcntro do pano negro, espia de la, 
ajuslando 0 foco. E vai, outra vez, dar urn retoque na pose de Senhori
nha. COlli esta C('IUi, illleiral1ll?nte II/Uda, pode-se fazcr 0 pequeno hule; 
dafotograj"iofamiliar. Dcpois de /IIil e lima piructas, ofotrigrafo rccua, 
ao mCSl110 tempo em (Jlle pllXU 0 l1ulquina, ate dcs(lparecer de toLlo ). 
(RODRIGUES, 1981, p. 55. Grifo nosso.) 

Fica patente uma abordagem cinematograFica da a<;:ao, que, vista 
pelo angulo do publico, se descnrola como se fosse um set de filmagem, 
no qual se mostram 0 preparo da cena, os ajustes de camara, etc. 0 
afastamento do fotografo criaria no publico 0 mesmo cfeito causado pelo 
recurso cinematografico do travelling; criando a falsa sensa<;:ao de close, 
com a imagcm (vista pelo publico como numa tela) focalizando-se 
gradativamcntc no casal. Note-se que 0 texto nao cita 0 momento da foto 
sendo tirada, porque 0 texto segue como abaixo: 

SPEAKER (ja na ausencia do fotografo, enquanlo Jonas e Senhori
nha esUlo imoveis) - Primeira p,igina do album. 1900. lOde janeiro: os 
primos Jonas e Senhorinha, no dia seguinte ao do easamenlo ( ... ) 

(Desfaz-se a pose, Jonas quer abrac;:ar Senhorinha que, confirmando 
o speukcr, revela um pudor hislcrico)" (RODRIGUES, 1981, p. 56) 
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Contudo, at raves da rubrica, ve-se que a a<;ao se poe em movi
mento, como se num filme. Trata-se de tod,t uma visualiza<;ao dmica 
calcada ern recursos cinematogrMicos: uma aproxima<;ao de camara 
com imagem congelada que, a partir de um detemlinado instante se move. 
o recurso ao cinema como fonte de imagens Iilenlrias - ou teatrais - pode 

C.t"-'H!t>C do seguinte trecho de Caio Fernando Abreu, 

As dos venti ladores silcnciosas. Nenhum rufdo de lele

de escrcvcr. Em prelo e branco, a 
no espayo. Ao fundo, de costas para a 

vidros sujos. Castilhos flutuava entre 

nuvens de A esquerda. veslida de cinza, voltada para a 
inteiramente im()vel, Tcresinha O'Connor conlemplava mais mila 
na do calendario Seicho-No-Ic que devia leI' aeahado de viral'. Procurei 

Filemon, nao havia ningucm mais na sala al6m das duas eslatuas. Que 

nao cram de sal, mas papier mach6 do sueo de inumeros 

Tamhores na selva, lembrei, ligar um nidio para que a musica afro 
fil.esse aquela natureza-morta estremccer. Ou entrar desejando boa tar
de! Em vo'/. alta, Hio alta que f'ossem obrigados a lllovcr-sc, mesmo que 
para me olhar com dcsagrado. scm dil,cr coisa alguma. Mas parado na 
porta se a cflJl1Cra nludassc seu enquadramcnto c substilufssc Jl1CUS 
oH1Os pclos olhos de Castilhos ou de algucm postado alnis dele, pOl' 

sobre scus omhros curvos -, cu tamb6m fazia parte daqucla cena. Qual

quer movimcnlo. 0 filme and aria. 

Entrei. (. .. ) (ABREU, 1993, p. 82) 

aLon Chaney Jr., pode-se ventlcar uma 
eo teatro que busca no cinema uma fonte de 

cinema nos mostra Cllle a "re2:rLl" tem 

a fala seguinte do speaker- cmbora pertencente ao corpo 
do texto, e nao as I1lbricas - adquire 0 tom caracterfstico dos locutores de 
nldio dos anos 40 e 50 (veja-se a refercncia a D' Aguiar Mendon<;a): 

SPliAKER - Partem os romfl.l1ticos nuhelllcs para a fa'/.cnda de Jonas. 

e111 S . .lose de Golgonhas. Longe do hulfcio da eidade, a slia 
lua-de-mell.inha. Good-bye. Senhorinha! Good-byc. Jonas! E nao es 
quecer 0 que preconizam os Evangclhos: "Crescei e 111ultiplicai-vos l " 

(RODRIGUES, 1981, p. 511) 

A reversibilidade do texto teatral rodrigueano 

o mon610go Va/sa N° 6, comporta toda uma rela<;ao de 
rcfcrencialidade com a musica, ja que a obra tern como caracterfstica a 
con stante repeti<;ao da valsa n° 6 de Chopin, mais conhecida como "Val
sa de Urn Minuto", por ser estc 0 tempo de sua execu<;ao. 

Por rncio destas cita<;6es c da utiliza<;ao de recursos que fogem do 
campo teatral propriamente dito, vemos que Nelson transforma sua a<;ao 
drarnatica num vcrtice para 0 qual confluem diversos campos do conhe
cimento humano e, mais uma vez, explicita esta conflucncia em suas 

de total compreensao nao pela 

nunda uma 

Espera-se ter, ao longo deste trabalho, demonstrado 0 modlls 

operandi utilizado pOl' Nelson Rodrigues para tomar seus textos "rever
slveis"; ou seja, capacitados para uma dupla frui<;ao, vindo a prestar-se 
tanto aencena<;ao como 11 Ieitura. Falta contudo demonstrar os efeitos 
dessa reversibilidade. 

Disse-sc acilTla que, concedendo papel de extrema relevancia as 
suas IUbricas, Nelson acaba pOl' eleva-las, de um papel subalterno no 
[exto, a uma posi<;ao-chave para a compreensao de SLIaS obras. Ademais, 
embutindo nas rubricas elementos que nao poderiam ser representados 
em cena, Nelson trallsforma-as em urn "para-texto". Disse-se ninda que, 
com isso, Nelson acentua 0 canlter litenirio de slla obra dramaturgica. 

Em Olltra 
pOI' e mostrou-se que trata

ao lemno e ao espa
momento. 

diversos 

Todavia cabe agora demonstrar como todas estas especificidades 
UtI obra de Nelson Rodrigues podem ser enfeixadas num movimento de 
"revolu<;ilo"4. Se atentamos para 0 tratamento dado por Nelson aos ele

• Definida aqui como lerma da Aslronamia que indica (l rnovirnenlo de transla~'ao de 
~11l1 astra ern sentido oposto (}O de slla 6rblla. 
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mentos narrativos, veremos que todos sao mostrados em processo de 

desagrega'iao. 
Fica claro que Nelson manipula seus textos de modo a causar um 

efeito divergente entre os elementos da narrayao. Seja por via da dupli
Ca'illo de narrador, do tempo ou espa<;:o; seja ainda pela ambienta'i3.o em 
espa'i0s que nao correspondem ao fisieo como porexemplo DorolCia
, tal efeito divergente resulta no abandono da perspcetiva tradicional de 
constru'iao de textos, perspectiva calcada na 16gica raeional iluministae 
que privilegia a visualiza'iao como forma representativa. 

Valendo-se dos recursos acima descrilos, Nelson impossibilita a 
cria'iao de um ponto de fuga no qual 0 publico se possa oriental'. Tal 
atitude se lorna uma recusa ao ocularcentrismo ocidenlal. Contudo ao 
leitor dc seus textos fieani claro 0 estratagema utilizado pOl' Nelson. 
visto que a reversibilidade a que apontamos permitinlumaamilise litera

ria de suas obras. 
Se Nelson tratou de forma divergente a recomposic;i1o dos elemen

to da narrati va, agiu contudo de modo oposto ao lan<;:ar mao da 
referencialidade em suas obms, neste caso seu (eatro se t0111a um ponto 
de convergencia para as varias referencias que trac;a - note-se que estas 
nao estao no texto senao para servirem de recurso cenico, como eo caso 
da voz do speaker, dos truques de camara de que se vale, etc enriquecen
do com isso a parte cenografica de suas obras. Desse modo, coloca seu 
tealro num ponto central, nao propriamente para discussao, mas para 
aglutina'iao de diversas faces da cultura contemporanea. 

Ao dotar suas rubricas de todo estc contcudo, Nelson aparenta 
ressaltar sua pr6pria condi<;:ao primaria de autor, deixanda em segundo 
plano 0 meio que utilize: cronica, romance, teatro, etc. Nos parece que. 
justamente por ser antes de tudo autor, Nelson nos recorda de algo tao 
simples quanta facilmente esquecido: a pertinencia do teatro - e conse
q(ientemente do texto tcatral, ao genero dramatico, uma subdivisao da 

Literatura. 
Sua pnitica de desagregar internamente seus textos ao mesmo tem

po em que os enriquece com elementos extrateatrais, faz real'iar sua COIl

di'iao de autor moderno, e e nesta condil,;ao que vai dcsafiar as regras 
canonicas do Teatro. interferindo em suas obras da mesma maneinl quc 
urn autor lileriirio, aproximancio assim os generos dramritico e epica, 
embora conceda a ambos a necessaria autonomia para funcionarem em 

A reversibilidade do texto teatral rodrigueano 1 
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seus pr6prios ambientes. Gra'ias a esta aproxima<;ao - que se realiza 
dando destaque as rubricas ponto do texto tcatral que, como disscmos, 
pode embutir dados de narra'iao e dissertac;ao e que se lorna posslvel 
"reverter" 0 lexlo. 
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