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A express50 "teatro negro" sera aqui utilizada da mesma forma que 
se fala de "poesia negra", "literatura negra", isto 6 ,  para designar o 
teatro no qua1 a presenqa de personagens negros, afro-brasileiros, se 
registra de mod0 marcante. Entende-se como pertencentes ao "teatro 
negro" ou "teatro afro-brasileiro" peqas em que o negro brasileiro apa- 
rece como elemento central, corn toda a sua especifica bagagem histb- 
rica, psicolbgica e social. Seus autores utilizam essa presenqa em cena 
para ai concentrarem a pulsiio dramjtica indispensgvel ao teatro. Para 
uma melhor compreensgo do assunto, consideramos necess Ario inseri- 
lo no context0 hist6rico e social que o originou. 

Hoje em dia niio 6 mais possivel ignorar a existencia no Brasil da 
"poesia negra" e da "prosa negra". Escritores como Solano Trindade e 
Lino Guedes, Oswaldo de Camargo e Oliveira Silveira, Cuti, Paulo Co- 
lina, ~ l e  Semog, Miriam Alves, Geni Guimariies, Conceiqiio Evaristo e 
muitos outros, todos eles declaradamente escritores negros, n5o podem 
mais ser silenciados e fazem parte definitivamente do ceniirio da litera- 
tura nacional. l 
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0 conceito teatro negro k muito pouco usado na historiografia 
literiria estabelecida. Mesmo nas grandes e muito bem documentas das 
obras bisicas sobre o teatro brasileiro, como as de Shbato Magaldi, J. 
Galante de Sousa ou Dkcio de Almeida Prado ou nas conhecidas hist6- 
rias da literatura brasileira (p. ex. Afrgnio Coutinho, 1986), nada pude 
encontrar sobre o assunto. 0 pr6prio conceito teatro negro ou afro- 
brasileiro parece desconhecido, a niio ser pelo pequeno circulo de inte- 
ressados e quase 1180 existem anilises ou estudos sobre esse t e m d  

0 papel do negro no teatro brasileiro 

Referindo-se ao silEncio impost0 h personagem negra ao longo da hist6- 
ria do teatro (branco) brasileiro, Flora Sussekind lembra a p e p  0 Crk- 
dito, de Jos6 de Alencar, representada em 1857, e registra a mudez das 
personagens escravas, que nem mesmo articulam breves respostas, li- 
mitando-se a uma m0vimentac;iio silenciosa no sentido da execu$?io da 
ordem recebida." 

Entretanto, segundo o testemunho dos cronistas da kpoca, ainda 
no seculo XVIII a maioria dos componentes dos elencos das casas de 
espethculo da entiio col6nia portuguesa era constituida por negros, es- 
cravos na sua maioria, e praticamente n8o existiam artistas do sexo 
feminino. De acordo com testemunhos de viajantes estrangeiros, houve 
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no sCculo XVIII um grande florescimento de casas de espetBculos em 
toda a colGnia, conhecidas como Casas de opera. Havia, por exemplo, 
uma companhia de mulatos na Casa da opera do Rio de Janeiro e mes- 
mo em Cuiabi registra-se, em 1790, a apresentaqiio de uma comtdia, 
Tarnerliio na Pe'rsia, representada apenas por crioulos. Atores brancos 
apareciam "s6 raramente em paptis de personagens estrangeiras", co- 
menta o naturalista Von Martius, quando esteve em 18 18 no Teatro S2o 
Jolo, na Bahia. 0 grande ndmero dessas casas de espetiiculo faz supor 
que a elite urbana colonial as freqiientava com gosto, havendo, portanto 
um pdblico mais ou menos regular da popula$io branca. Entretanto, 
apenas os negros e as prostitutas serviam de atores, os brancos niio 
ousando participar, uma vez que os portugueses menosprezavam pro- 
fundamente a carreira de artistaa4 

Segu~ldo anilise de Miriam Garcia Mendes, fez-se uso da perso- 
nagem negra, na dramaturgia brasileira do sCculo XIX, de duas formas 
bem definidas: nas comtdias, como elemento caracteristico da socieda- 
de da Cpoca; ou nos dramas, como personagem representativa, Bs vezes 
simbblica, de um problema social, o ~at ive i ro .~  Depois da aboliqHo, o 
interesse dos autores pelo tema decaiu e s6 com o renascimento da 
comCdia de costumes, a partir de 19 16, as personagens negras reapare- 
ceram atrav6s dos estere6tipos mais conhecidos: o mentiroso ou irres- 
ponsivel (corno jii em 0 dern6nio faM.liEia~) e a vitima da brutalidade do 
sistema escravocrata (corno em MZe, ambas de Jos6 de Alencar). 

Denunciando intencionalmente os males da escravidiio e com isso 
pretendendo intervir no process0 de sensibilizaq20 em favor da causa 
abolicionista, o papel politico desse teatro, muitas vezes em detriment0 
mesmo da sua qualidade estttica, era patente. Trata-se, contudo, sem- 
pre de um teatro de brancos e a imagem do negro por ele apresentada 
n5o s6 C estereotipada, como muitas vezes fere frontalmente a dignida- 
de do afro-brasileiro e a sua "consci~ncia e t n i ~ a " . ~  

4 Cf. Costa, "0 negro no teatro e na TV", pp. 76 e s s . ;  Mendes, 0 negr-o e o tetrtro 
br-cisileii-o, p. 48. ' Mendes, A perso17clgPln J7egra. / J / J .  198 P vr. 
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Longo tempo decorreu at6 que o teatro abandonasse aqueles es- 
tere6tipos caricaturais e restituisse ao afro-brasileiro a dignidade tanto 
tempo negada. Dias Gomes, celebrado dramaturgo contempor2neo bra- 
sileiro, escreveu na juventude, na d6cada de 40, Lima peqa com o titulo 
Julio N i n g ~ k ~ n ,  onde tematizava o problema racial, tendo como perso- 
nagem principal um m6dico negro. A peqa foi encenada em Siio Paulo e 
o autor, num depoimento, relembra o epis6dio: o negro foi representado 
por um branco, o preconceito racial foi transformado em preconceito de 
classe e a peqa foi simplesmente modificada pelo diretor que, convenci- 
do que o publico niio aceitaria a id6ia original, resolveu substituir o m6di- 
co negro por um m6dico branco, mas pobre, filho de uma la~ade i ra !~  

Roger Bastide chama a atenqiio para o papel do teatro folclbico 
ou popular no Brasil: aquele que foi criado pelos brancos metropolitanos 
para, com ele, apoiarem o controle das populaqdes dominadas. 0 negro 
n20 aparece ai seniio como constituindo um elemento da populaqiio, 
cujo lugar 6 claramente posicionado e delimitado e niio como um ele- 
mento criador de cultura com vida pr6pria ou um carAter definido. Urn 
exemplo bastante significative 6 o folguedo popular tendo como centro o 
combate entre os cristiios e os mouros. Danqa folcl6rica jA conhecida 
na Peninsula IbBrica, foi levada para o Novo Mundo pelos colonizado- 
res. Pelas suas caracteristicas fisicas, evidentemente os escravos ou 
depois os afro-brasileiros seus descendentes, estavam destinados a in- 
terpretar o papel dos mouros. Assumindo a funqiio de atores, esses 
negros eram duplamente valorizados: face aos outros e face a eles mes- 
mos, uma vez que estavam sendo postos no mesmo p6 de igualdade ao 
contracenarem com os seus senhores; al6m disso, combatiam em defe- 
sa da honra das suas "tribos", exatamente como o homem branco de- 
fendia a sua civilizaqiio crist2, ocidental. A luta entre os mouros e os 
cristzos, porkm, repete a eterna assimetria: os primeiros batem-se a p6, 
enquanto que os senhores estiio a cavalo, numa evidente superioridade. 
0 conflito manifesto, no dizer de Roger Bastide, isto 6, o confront0 entre 
dois clans inimigos, niio 6 mais do que o reflex0 de um outro conflito, 
oculto, que nasce justamente dessa assimetria das relaq6es advindas 

7 Dias Gomes, Depoi~~lerltos V Rio de Janeiro, Ministkrio de Educa@o, 198 1, p. 35 



com a escravidiio, fazendo os negros enfrentarem o branco de baixo 
para cima, em redor de um cavalo, este mesmo por si s6 um simbolo da 
nobreza. Todo o enredo k fixado de antemzo, escrito pel0 branco, com 
papkis e posiq6es bem definidas e rigidas. 0 modelo ideal que tinha sido 
aplicado na Peninsula Ibkrica previa a integragiio dos mouros na socie- 
dade global, sob a condigiio que eles se fizessem cristiios e aceitassem 
a condiqiio de dependgncia que lhes era imposta. A funqiio essencial do 
jogo teatral transposto de Portugal para o Brasil seria persuadir o negro 
que niio estava excluido da sociedade dos brancos, que lhe era reserva- 
do um lugar na sociedade, sob condiqiio que ele se "desafricanizasse", 
para assimilar os valores do Ocidente e que, al6m disso, aceitasse a 
situaqzo de subordinaqiio que lhe era apontada nessa mesma socieda- 
de. 0 negro estaria "perdoado" de ser negro na medida em que se 
tornasse um negro de alma branca e sua dependencia seria o preqo a 
pagar para merecer condescendentemente a afeiqiio do cristiio, o que 6 
a definiqlo mesma do paternali~mo.~ 

E claro que com o decorrer dos tempos, os afro-brasileiros niio 
podiam aceitar tal distribuiqgo de pap& Atentos e pretendendo intervir 
sempre e em todo lugar em que a discriminagiio se faz sentir de mod0 
mais gritante, escritores afro-brasileiros tamb6m enveredaram no cam- 
po da dramaturgia. "Niio nos satisfaz a posiqiio de figurantes com uma 
ou outra fala. Queremos protagonizar os nossos sentimentos", declarou 
Haroldo Costa, conhecido intelectual negro brasi~eiro.~ 

0 Teatro Experimental do Negro. 

Muito contribuiu para uma nova visa0 do negro na dramaturgia brasilei- 
ra a fundaqao do Teatro Experimental do Negro (TEN), em 1944, por 
Abdias do Nascimento, a partir do qua1 o talent0 e a capacidade dos 
afro-brasileiros de fazer teatro ficaram, tamb6m aqui nesse campo, com- 
provados. 

Conforme o testemunho de Abdias do Nascimento, a idkia de 
criar um teatro especificamente para negros surgiu-lhe quando assistiu 

Bastide, "Sociologie du ThGtre BrCsilien", pp. 553, 554. 
9 Costa, "0 negro no teatro e na TV", p. 83. 



em Lima, no Peru, a peqa teatral 0 imperador Jones, de O'Neil, em 
que o papel-titulo era desempenhado por um ator argentino, pintado de 
preto. Tal prhtica era, alias, muito corrente, inclusive no teatro lirico 
brasileiro, constatando-se uma completa aussncia de afro-brasileiros em 
papkis de algum destaque.'" 

0 Teatro Experimental do Negro, aberto primeiramente no Rio 
de Janeiro, funcionou tambkm intensamente em S5o Paulo por cerca de 
vinte anos. Teve como meta principal o resgate do legado cultural afri- 
can0 no Brasil atravks do teatro. Segundo as suas proprias palavras, seu 
fundador pretendia com isso "organizar um tip0 de aq2o que a um tempo 

,, 11 tivesse significa@o cultural, valor artistic0 e funqiio social . 

0 trabalho empreendido pel0 TEN, desde a sua fundaqgo, ultra- 
passou de longe os meros limites do palco. Tratava-se de uma concep- 
$io globalizante e profundamente politics, com o intuit0 especifico de 
contribuir de todas as formas possiveis para a denuncia da segrega~iio 
racial no pais e, sobretudo, para dar aos negros brasileiros, em especial 
os das cainadas mais baixas, oportunidades que at6 entiio lhes eram 
negadas. Visando a valorizaqiio do negro de uma forma coletiva e niio 
tendo por meta promoqBes individuais, o campo de aqgo do TEN era 
muito amplo e diversificado. 

Para levar a efeito a cria@o de urn teatro feito por negros e para 
atores negros, Abdias do Nascimento, depois de proceder a um recruta- 
mento de interessados, dentre os quais contavam empregadas domksti- 
cas, motoristas de tgxi, habitantes de favelas sem profissdes definidas, 
pequenos funcionirios publicos, gente humilde e em grande parte anal- 
fabeta, organizou num segundo passo a formaG50 do elenco, formaq8o 
que ia desde aulas de alfabetizaqgo at6 debates, aulas priiticas de atua- 
qiio em cena, etc. 0 palco era urn instrumento, uma estrat6gia atravks 

lo Das muitas publicaqdes de Abdias do Nascimento, incangilvel batalhador em defesa dos 
afrodescendentes, destacamm whreluda ;is seguintes: Drail2a.s para 12i.:rr)\ c p r t i l o y ~ ~  

para brcn~r~vs. Arlfologirr de rcttrro rii.,qi-n bl-a.rileiro, Rio de Janeiro, Ediqio tln Tr;ltro 
Experimental do Negro. 1961; 0 n f a r o  r-e~~oltarlo, Rio de Janeiro, Ed. GRD, 1968; 
"Teatro negro no Brasil. uma experi$rrcia socio-racial", Revisfa Ci~jili:(q-r?r~ Hrt~rrleira, 
Caderno Especial 2. (1968); "Uma informac20 sobre o Teatro Exper~mcnl;ll do Ne- 
gro", in Emanoel Aracjo (org.), A MIio Afro-Brasileira (Siio Paulo, Tencnpc, IYSK), pp. 
357-36 1 .  
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da qual a equipe dirigente do TEN, sob a orientaggo de Ironides Rodri- 
gues, atuante intelectual afro-brasileiro, procurava conscientizar, politizar 
e incentivar a auto-identifica~go dos futuros atores, ao nlesmo tempo 
que visava a reabilitagiio e a valorizagiio da heranga cultural africana. 

A ideia da criagiio de um teatro de express20 afro-brasileira abran- 
gia, alkm do que jA foi dito acima, niio s6 a formagiio de atores, atrizes e 
diretores negros como tambkm visava a fornecer ambiente para a cria- 
r;ao de uma literatura dramhtica essencialmente de inspiraggo afro-bra- 
sileira e atravks da qual o homem e a mulher negros pudessem ultrapas- 
sar o nivel dos estere6tipos ditados pelo eurocentrismo branco: m5es 
pretas, dedicadas ao sinhozinho ou a sinhazinha do sobrado, pais-joGes, 
alquebrados pel0 trabalho da lavoura, moleques joviais e astuciosos, 
mulatas luxurientas e tentadoras, todos apresentados como domestica- 
dos, amoldados segundo o gosto e a visiio da Casa Grande. A ideia de 
Abdias do Nascimento era criar um teatro onde os negros seriam prota- 
gonistas da sua propria histbria, incorporariam seus pr6prios herdis ne- 
gros e rebeldes e recriariam no palco o drama cotidiano do afro-brasilei- 
ro do seculo XX, marcado pelo trauma e pela pecha da escravidiio. Era 
preciso ultrapassar esse tipo de teatro, onde o afro-brasileiro s6 desem- 
penhava pap& de cunho inferior ou at6 pejorativo, sendo-lhe rejeitado 
qualquer papel que niio condissesse com aqueles estere6tipos consa- 
grados de subalternidade e mesmo inferioridade. 

Pretendia-se, pois, combater com tais iniciativas a discriminagiio 
do afro-brasileiro nos palcos. A primeira experiencia do grupo foi a atu- 
agHo da pega Palmares, em colaboragiio com o Teatro do Estudante." 
Alem de 0 Imperudor Jones, a pega de estrkia, o TEN encenou ainda 
outras pegas de Eugene O'Neil e de Camus, dada a quase completa 
ausencia de peCas brasileiras modernas em que o negro figurasse como 
personagem principal. A partir dai, o TEN procurou criar uma drama- 
turgia especifica, incentivando autores brancos e afro-brasileiros a es- 
creverem com essa intengiio. 

0 cariiter politico de todo esse trabalho cultural era inconteste e o 
grupo dirigente niio poupava esforgos. Foi fundado urn jornal do TEN, 

" Mendes, 0 ~regl-o e o recrrro brasileiro, p.  49. 



com o titulo de Quilombo, organizaram a Confersncia Nacional do Negro 
(1 949), idealizaram e levaram a efeito o I Congress0 do Negro Brasilei- 
ro, em 1950, para fazer face aos diversos congressos afro-brasileiros 
dirigidos por intelectuais brancos que, talvez at6 bem intencionadamente, 
se julgavam no direito de falar e pensar em nome dos afro-brasileiros. 
No Rio de Janeiro, o TEN organizou, em 1955, uma Semana de Estudos 
Negros, no mesrno ano urn Concurso de Belas Artes sob o tema do 
Cristo Negro, que causou enorrne polemica e inquietude nos meios inte- 
lectuais e religiosos locais. Em 1964 e em 1968, o TEN ofereceu cursos 
de IntroduqLTo ao Teatro Negro e as Artes Negras, corn centenas de par- 
ticipantes. Corn a ditadura militar no poder, depois do 31 de margo de 
1964, os trabalhos do Teatro Experimental do Negro sofreram progressi- 
vas dificuldades, vindo a cessarern com o exllio voluntario do seu criador, 
que se retirou para os Estados Unidos, devido ii pressgo que lhe era feita. 

0 Teatro Folcl6rico Brasileiro e o Teatro Popular Brasileiro 

0 ambicioso espectro de atividades do Teatro Experimental do Negro e 
o cariter talvez intelectualizado demais de suas apresentaqBes desper- 
taram o desejo, por parte de alguns, de se criar algo rnais perto do gosto 
e do interesse populares. Surgindo a partir de uma dissidsncia com o 
TEN, 0 Teatro Folcldrico Brasileiro nasceu em 1949, primeiramente 
corn o nome de Grupo dos Novos, sob a direggo de Haroldo Costa e 
Solano Trindade. 0 grupo n5o tinha objetivos comerciais e era constitu- 
ido por pequenos operirios, empregadas domesticas, comerciarios. Des- 
contentes com a falta de autenticidade dos espeticulos com apresenta- 
~Kes  do folclore afro-brasileiro, de suas dan~as  e outras manifestagBes 
culturais, exploradas como produgdes ex6ticas e desvinculadas do seu 
context0 histdrico e social, seus iniciadores pretendiam a criagiio de urn 
grupo que tivesse como escopo a defesa e a conservagiio da cultura 
negra no Brasil. Sobretudo no campo do teatro, havia urn espago vazio 
que precisava ser preenchido. Agruparam-se com a intengiio de montar 
um espetkulo, ao qua1 chamaram de Rapsddia de ~ b a n o ,  escrito por 
Haroldo Costa. Tratava-se da hist6ria de urn antropdlogo franc& que, 
guiado por um jovem negro, fazia uma viagem retrospectiva, desde a 
chegada dos escravos ao Brasil at6 a atualidade. Queriam, sobretudo, 



prestar uma contribuiggo ao resgate do repertbrio folcl6rico e 2 integra- 
@o de negros e brancos na danga brasileira. 0 grupo, no dizer de Ha- 
roldo Costa, "nasceu miscigenado para poder reproduzir fielmente as 

7 7  13 manifestag6es folcl6ricas do nosso povo . 

Aumentando o sucesso, o Gr~tpo dos Novos adotou, j B  no exte- 
rior, o nome de Brnsiliarza, excursionando 1120 s6 pel0 pais como pela 
AmCrica Latina, Africa do Norte e pela Europa, tendo chegado at6 a 
TchecoslovBquia e a PolBnia. Apesar de apresentarem certas cenas 
teatralizadas, sobretudo nos seus inicios, a id& central dos seus criado- 
res era transpor para o palco cerim6nias religiosas do candomblk ou da 
macumba e as festas populares. A Brasilia~za tornou-se, sobretudo, um 
grupo de danga e de musica, levando por toda parte o rico acervo folcl6- 
rico brasileiro. 

Em 1959, enquanto a companhia estava no exterior, Solano Trin- 
dade, que tambCm tinha sido um dos construtores daquele primeiro nu- 
cleo que idealizou o conjunto, desligou-se por discordar da linha que 
estava sendo assurnida pel0 Gmpo dos Novos que, a seu ver, era ex- 
cessivamente voltada para o interesse comercial. Fundou ent80 o seu 
Tentr-o Popctlar Brasileiro, tamb6m com a tiinica nos elementos folcl6- 
ricos da cultura afro-brasileira e com urn elenco predominantemente 
negro. Este grupo acabou j B  algum tempo antes da morte do seu criador 
(1974), uma das maiores personalidades afro-brasileiras da sua Cpo- 
ca.I4 Nascido em 1908, Solano Trindade C o arauto mais imediato da 
literatura afro-brasileira contemporZnea, sobretudo em relaggo A lirica. 
Foi urn mentor, um pioneiro, um ponta de langa, n8o so atrav6s da sua 
poesia de protesto, mas tamb6m como um importante incentivador e 
cultivador das tradig6es e da cultura afro-brasileiras. 

Ainda oriundo daquele mesmo nucleo encabegado por Haroldo 
Costa, destaca-se o Gr~tpo Folcldrico dirigido por Mercedes Batista, a 
unica bailarina negra do Corpo de Baile do Teatro Municipal do Rio de 

'' Nascirnento, "Uma inforrnagSo", p. 363. 
'' Hoje ern dia, Rachel Trindade, a filha de Solano, continua em Ernbu o trabalho do pai 

corn seu pr6prio grupo de danga, sendo uma das grandes batalhadoras em defesa do 
folclore afro-brasileiro. 0 Teatro Popular Solano Trindade, dirigido por Rachel Trinda- 
de e Vitor Trindade, prossegue corn as atividades do seu grande criador. 



Janeiro e que seguiu o modelo do "ballet ktnico" de Katherine Dunham, 
a famosa core6grafa negra americana, tendo tido grande aceitasgo e 
sucesso. Uma outra companhia de dansa afro-brasileira, Olor~irn Bnba 
Mim, assumiu a heranc;a coreogriifica de Mercedes Batista e artistas 
como Zezk Motta, Lea Garcia e Z6zimo Bubul continuaram a perpetuar 
o legado teatral do TEN com sua atuasgo altamente comprometida com 
a consciencia afro-brasileira. '" 

Hoje em dia, multiplicam-se em todo o pais, e mesnlo no exterior, 
agrupamentos de "dan~a afro", ' 'dan~a afro-brasileira", de maior ou 
menor qualidade. A BI-asiliana at6 hoje continua na Europa, tendo pas- 
sado por diversas dire~6es; estii completamente desvirtuada da concep- 
~ i i o  original dos seus criadores, levando urn fekrico, esvaziado e vulgar 
"folclore brasileiro", com predomingncia da exibiqiio comercializada da 
plhstica escultural de belas mulatas "tipo exporta$io", objetos da fanta- 
sia sexual dos espectadores, corroborando o preconceito bastante gene- 
ralizado sobre a sensualidade da mulher mesti~a. 

0 teatro negro nos centros urbanos brasileiros 

Embora somente conhecida por parte dos aficcionados, h i  na verdade 
uma larga tradisao de teatro negro em muitas cidades brasileiras. Em 
Porto Alegre, por exemplo, cidade muito influenciada pela imigra~iio 
alemii e italiana, segundo informaqdes do poeta afro-gaucho Oliveira 
Silveira, em fins do siculo XIX, Luis da Motta, poeta e dramaturgo, 
criou a sociedade Parthenon Literdrio, que teve uma grande repercus- 
siio. Ele viveu at6 o inicio do s6culo XX, tendo sido escritor de algum 
renome nos meios afro-brasileiros. H i  fragmentos de uma comkdia da 
sua autoria, publicados sob forma de folhetim no jornal 0 Exenzplo, 
editado por negros em Porto Alegre, entre 1928 e 1930. H5 tambkm 
grupos teatrais no Rio Grande do Sul com atividades mais ou menos 
continuas, como a Sociednde Floresta AL~I-om, fundada em 187 1 ou 72 
e que, com mais de cento e vinte anos, continua a existir em Porto 
Alegre. Havia nesse clube de negros um centro dramiitico, com o nome 

' Elisa Larkin S;~,r.i rncnto, Pctil -c~fi.icnilisrilo Ira Aiile'r-icn do S ~ i l .  Eiizel-gP11cin de  liiizn 
rebelrrio rrrgl-ti. Pclrcipolis, Editora Vozes Ltda.. 8 I ,  p.  3 18. 



de Grupo de Teatro Novo Floresta Aurora. Esse grupo, juntamente 
com o Grupo de Tentro Novo Ma]-ccilio Dias, tambim de afro-brasilei- 
ros, encenou a peqa Orferr da Co~zcei@o, de Vinicius de Moraes, apre- 
sentando-se no Teatro SBo Pedro, em Porto Alegre, em 1970. Na d6ca- 
da de 80, destacam-se o Grupo Teatro Negro Axe', ainda de Porto 
Alegre, o Grupo Nosso Teatro, depois chamado Grupo Cultural Ra- 
250 Negra. Continuando no Rio Grande do Sul, acrescentem-se o Gru- 
po Samba, de arte negra, e o Gruyo Ij7n' Dudu, iambim de afro-brasi- 
leiros, nos finais da dCcada de 80, que apresentava em pequenos palcos 
cenas criadas por seus componentes ou colaboradores. EstA atualmente 
com suas atividades suspensas. 

Devido ao pr6prio cariiter marginalizado de tais atividades, sem 
apoio nem incentivo, sem divulga@o, sem nenhum registro por parte 
dos estudiosos do assunto, torna-se extremamente dificil um alistamen- 
to, e ainda mais uma analise, das inumeriiveis atividades teatrais afro- 
brasileiras pel0 Brasil afora. Em plena ditadura militar, em 1974, foi fun- 
dado na cidade paulista de SHo Carlos o Movimento Teatral Cultural 
Negro. Na mesma Bpoca, surgiu em Campinas o Grupo Teatro Evolu- 
c;iio. Na capital paulista, citemos ainda, a titulo de exemplo, o Grupo 
Teatral do Centro Arte-e-Cultura Negra, dirigido por Tereza Santos. Ai, 
o poeta afro-paulista Eduardo de Oliveira e Oliveira e a propria Tereza 
Santos escreveram e encenaram a peGa E agora ... falamos nds, em 
1973. Trata-se de um tipo de montagem espelhando a experiencia dos 
negros na sua luta primeiro contra o jugo da escravidgo e depois contra 
o preconceito e a segregaqgo. A montagem incluia tambBm uma bem 
balanceada mistura de poesia e mlisica tanto do Brasil como da Africa, 
inclusive Angola. No Rio de Janeiro, destacamos a presenga de um 
grande ator negro, Z6zimo Bubul, que dirigiu e encenou o monologo 
Alma do olho, sobre o drama da procura de espaqo por parte do negro 
numa sociedade branca e segregacionista. Esquecido de todos, o afro- 
brasileiro Ubirajara Fidalgo, j B  falecido, escreveu Tutti, Fala p m  eles, 
Elisabeth e 0 s  gazeteiros, esta encenada no Rio, por volta de 1982. 
Tambkm no Rio de Janeiro, Joel Rufino dos Santos, ativo intelectual 
afro-descendente, escreveu em 1983 a peqa Esse pewerso sonho de 
liberdnde, sobre a inconfidencia baiana ocorrida no fim do s6c. XVIII, 



mas que parece n5o ter sido encenada. Todas essas informa~6es siio, 
entretanto, prec5rias e dispersas e certamente haveria muito mais a 
registrar, mas faltam pesquisas bBsicas nesse campo. Que sejam aqui 
vistas apenas como exemplos, sem termos nenhuma intenq8o de ter 
esgotado o arrolamento. 

Em Salvador, a mais africana das cidades brasileiras, o Gr~tpo 
Teatral e C ~ ~ l t ~ ~ r a l  Palnznres, composto em grande parte por estudan- 
tes negros da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, foi 
muito atuante na decada de setenta e dali sairam muitos elementos cri- 
adores do Movimerzto Negro Urzij'icrrdo na Bahia. Atualmente em Sal- 
vador hB vBrias iniciativas no campo do teatro, das quais se sobressaem 
os grupos mantidos pelos dois maiores e mais famosos blocos carnava- 
lescos da Bahia: o Ilê  Ayi2 e o Olod~rnz, ambos com peGas montadas 
com recursos humanos e materiais exclusivamente locais, num teatro 
bastante pr6ximo do povo e, sobretudo, da populaqiio afro-baiana, numa 
linha de conscientiza@o e reafirma~iio da identidade coletiva. 

Desde 1990 que o Olodum criou seu Bando de Teatro Olodum, 
que conta atualmente com cerca de 60 participantes, integrando a Es- 
cola Crintivn Olodum, com a inten~iio de promover e divulgar a espe- 
cificidade cultural afro-baiana. A maioria dos jovens atores n50 tem 
forma~go profissional, lacuna compensada por meio de pequenos cur- 
sos e seminirios, organizados pela pr6pria escola. A dire~iio est5 a car- 
go de MBrcio Meirelles e Chica Carelli. Em todas as peGas h5 alCm do 
texto, tambCm canto, d a n ~ a  e mtisica, esta a cargo da Banda Olodum, 
hoje em dia renomada internacionalmente. Entre as peqas apresentadas 
desde a sua fundaqgo para c6, destacam-se Woyzeck, de Georg Biichner, 
e Medea, de Heiner Miiller, em adapta~6es que, alCm do fundo de criti- 
ca social, se reportam 2s vivencias da coletividade negra local. De um 
seminario de formaq30 do Bnndo de Tentro Olodum, surgiu o Grupo 
Nossa Cara, que encenou com crianqas e jovens a peqa 0 vei do trono 
de barro, uma bem sucedida tentativa de transpor o clAssico Hamlet 
shakesperiano a crua realidade cotidiana dos meninos de rua numa ci- 
dade brasileira. O grupo excursionou pela Alemanha em 1994, tendo se 
apresentado em doze cidades, recebendo aplausos da critica. 



A especificidade da literatura negra. 

A literatura afro-brasileira tem a mesma essencia, n2o importa que sua 
forma seja a poesia, a ficggo ou o teatro. Ao proceder a anilise do 
conteiido do chamado teatro negro, escrito por negros e por brancos, 
com personagens negras em pap6is de destaque, se ngo principais, leva- 
remos primeiramente em conta as pegas de teatro aparecidas a partir 
da d6cada de 40. Ngo se trata mais de estudar a posig5o do negro no 
teatro dos brancos, presenga que, apesar de t&nue, sempre existiu, como 
j ii assinalamos anteriormente. 

Ao empreendermos uma anilise dos textos impressos como "te- 
atro negro" brasileiro, desejamos realqar exatamente aquele aspect0 ao 
qua1 nos referimos ao definir o que entendemos por teatro negro: o ne- 
gro como vetor de tensdes, para usar a expressgo de Leda Maria 
Martins. l6  Com o aparecimento do Teatro Experimental do Negro, mes- 
mo quando ngo eram escritas diretamente para ele (algumas o foram, 
como Sortilkgio, do pr6prio Abdias do Nascimento e Aruanda, de Joa- 
quim Ribeiro), j i  se podia listar um numero considerhvel de pegas em 
que personagens negras tinham papel destacado e em que a trama dra- 
miitica girava em torno de temiitica afro-brasileira. Nessas pegas, so- 
bressai a intengiio de afastar-se dos estere6tipos e excludencias e in- 
verter a imagem desprestigiada do afro-brasileiro, transrnitida at6 entgo. 

Se bem que a divulgaqiio de publicaq6es de textos teatrais seja 
relativamente pequena no Brasil, os grandes dramaturgos tern suas obras 
recolhidas em volumes individuais ou coletivos. Mas s6 temos conheci- 
mento de uma linica coletinea de pegas obedecendo ao crit6rio da te- 
mitica afro-brasileira, isto 6, o livro de Abdias do Nascimento, Dramas 
para negros e prdlogo para brancos. Antologia de teatro negro 
brasileiro, j i  referido, de 1961. Como o subtitulo indica, o pr6prio orga- 
nizador e editor qualifica as pegas ali contidas como pertencentes ao 
"teatro negro". Apenas tres dos nove autores silo afro-brasileiros: Romeu 
Cruso6, com O castigo de Oxala', Ros5rio Fusco, com Auto da noiva, 
e Abdias do Nascimento, com Sortilkgio. Estava planejada a publica- 

l6 Martins, "Identidade e ruptura", p.  112. 
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q5o de um segundo volume, que parece n5o ter sido concretizada, onde 
deveriam constar, por exemplo, o Orfe~l da Conceiqlio, de Vinicius de 
Morais, Pedro Mico, de AntGnio Callado, Girnba, de Gianfrancesco 
Guarnieri, 0 cavalo e o santo, de Augusto Boal, entre outras. Esta 
situagzo de penuria iria ser em parte remediada muitos anos mais tarde 
com as publicag6es das pegas teatrais de Cuti (pseud6nimo de Luiz 
Silva), em 1983, 1988 e 199 1, das quais falaremos mais adiante. 

A decada de sessenta C a epoca iurea do "nacionalismo critico", 
como propugnava Augusto Boal corn o seu Tentro de Arena. E a Cpoca 
do teatro protesto, teatro rebelde e denunciador, com Gianfrancesco 
Guarnieri, Oduvaldo Vianna Filho, Jorge de Andrade, Jose Celso e o seu 
Teatro Oficina, al6m do pr6prio Augusto Boal. Tal linha continuou, ape- 
sar da censura e das perseguig6es, durante as dkcadas seguintes, com 
os representantes do que Shbato Magaldi chamou de "nova dramatur- 
gia" brasileira e que faziam do palco o lugar onde articulavam o "grito 
autobiogrifico de insatisfaggo com o estado de coisas existentes no 
pais".17 Mas quanto ao teatro negro, n50 se trata aqui apenas de urn 
protesto a nivel social ou politico e sim de algo mais visceral, mais inti- 
mamente ligado ao "estar no mundo" do individuo que traz em si o dra- 
ma coletivo de "estar determinado pel0 exterior" (Franzt Fanon), ligan- 
do-se sobretudo a afirmag5o identithria do afro-descendente. Ao lado 
das grandes obras do teatro contempor2neo brasileiro, desde Vestido de 
Noiva a Roda viva, k precis0 n50 esquecer nem deixar de registrar 
esses primeiros passos do teatro negro, como uma voz especial, especi- 
fica do afro-brasileiro. Pretendemos, contudo, demonstrar que, apesar 
do indiscutivel mCrito desses pioneiros do teatro negro brasileiro, os au- 
tores brancos abordam essa temiitica de mod0 bastante diferente do 
dos autores negros, num contraste revelador. 

17 Armando Skrgio da Silva, Oficina: (lo tentro cto te-ato, ,520 Paulo, Editora Perspectiva, 
1981, p. 18 1 ,  citado por Henry Thonu, 'Thcntcr im Widerstand", in Dieter Briesemeister 
et allii (orgs.), Brasilin~zische Litercttur der Zeit der Milirrrr!r~n:~chnft, 1964-1984, Frank- 
furt, Vervuert, 1992, p. 305. 



Temas do teatro negro 

Niio 6 possivel tratar aqui de todas as encenaqdes, sendo necessririo 
limitar-me i s  publica~des existentes. Ali, a problematica da segrega~iio 
racial e a do casamento misto entre brancos e negros, o conflito do 
negro que se afasta das proprias origens, renegando-as ou delas se en- 
vergonhando, o ideal do branqueamento, a importiincia das religides de 
raizes africanas siio os temas preferidos pelos autores que escreveram 
e publicaram esse tip0 de peCas. 

Mesmo levando-se em conta que decorreram vinte a trinta anos 
entre o surgimento das peCas representadas no Teatro Experimental do 
Negro e as publicadas na d6cada de 80 ou mais recentemente, conside- 
ramos de interesse urn rApido confront0 entre elas. A primeira vista, o 
conteudo das peCas levadas ao palco do TEN era tal que Abdias do 
Nascimento, sempre tiio vigilante para tudo o que fosse discriminac;iio 
racial, considerou-as apropriadas para serem representadas no seu tea- 
tro e depois coligidas numa publica~iio. Desconhe~o os criterios de se- 
le~iio para a escolha dos autores que integram esse volume. Entretanto, 
na minha opiniiio, uma leitura atenta pode evidenciar que muitos dos 
combatidos estereotipos negativos com que era envolvido o afro-brasi- 
leiro continuam presentes naquela coletiinea. A publica~iio dos Dramas 
para negros 6 de 1961, os textos datam todos da dkcada de 50 ou 
pouco antes. Ha um passo adiante, sem duvida alguma, face ao existen- 
te at6 entiio. Mas, ao meu ver, em nenhuma das peCas publicadas ali e 
escritas pelos autores brancos o publico vai encontrar uma figura mais 
ou menos real, com a qua1 o leitor ou espectador, negro ou branco, vai 
poder identificar-se, ou projetar suas aspira~oes. Entretanto, a difusa e 
insistente discrimina~iio face ii populaqiio n8o branca v&-se fortalecida 
e confirmada. Verifica-se uma manipula~iio dos clichgs e dos estere6ti- 
pos, a partir dos quais se ratifica o valor negativo para a raCa negra, 
insistindo na sua inferioridade e com isso deixando a ordem estabelecida 
completamente intocada. Esse teatro que se auto-intitulava como sendo 
"de negros para negros" era, justamente para um publico negro, pouco 
interessante, mesmo alienado, niio oferecendo modelos para uma auto- 
proje~iio positiva. Havia sem duvida uma inten~iio pedag6gica de sensi- 
bilizar o publico, o publico branco, para leva-lo talvez a uma mudan~a de 



atitude. Serviu, entretanto, provavelmente, mais ao fortalecimento de 
preconceitos segregacionistas, proprios dos circulos hegem6nicos, para 
os quais, no fim das contas, ele acabou se destinando, uma vez que o 
poder aquisitivo da maior parte da populaq2io brasileira de origem afri- 
cana ngo lhe permitia, nem permite freqiientar teatros. Pegas teatrais 
em que, por exemplo, os herois da resistencia escrava eram tematizados, 
niio foram incluidas nesse comphdio. A famosa Arena conta Zumbi, 
de Augusto Boal e Gianfrancesco Guamieri (1965) veio em parte suprir 
essa lacuna, mas ainda ha muito a ser feito sobre essa temgtica. Uma 
vista de olhos numa listagem de pegas encenadas pel0 TEN pode at6 
mesmo levar a uma revisgo do que estou afirmando, mas 6 de certo 
mod0 a insistencia em certos estere6tipos negativos na materia publica- 
da no livro Dramas para negl-us que me leva a tais afirmagbes.18 En- 
quanto Miriam Garcia Mendes faz igualmente certas restriqbes a ima- 
gem do afro-descendente transmitida pelas peGas em aprego,19 remeto 
mais uma vez para o excelente livro de Leda Maria Martins, A Cena em 
Sombras, onde uma posigiio diversa da minha C e ~ ~ o s t a . ~ '  

0 estigma da cor. 

0 processo da tomada de consciencia de si mesmo, que 6 ancorada na 
socializagiio, reflete-se entre outras coisas na aceitaqgo ou niio aceita- 
giio do seu pr6prio corpo. A cor da pele, atributo pessoal e intransferi- 
vel, tem ao mesmo tempo o carater de coletivo e hist6rico. A experien- 
cia que quase todo afro-brasileiro desde muito c e d ~  faz de estar "deter- 

18 Tenho conhecimento das seguintes encena~des:  Clzico Rei, de Walmir Ayala; 7 S s  mu- 
llzeres de Xangb, de Zora Seljan; Alkm do rio (Medea), de Agnstinho Olavo; 0 escravo, 
de Lucio Cardoso: 0 fillzo ylddigo, idcm: 0 cnstigo de Oxala', Romeu Crusot; Auto da 
noiva, de Rosario Fusco; Sortildgiu, iie Abdias do Nascimento; Raysddia negra, idem; 
Fillzos de . ~ ~ I I o .  de Jord de Morais Pinho; Aruanda, de Joaquim Ribeiro; Anjo negro, de 
Nelson Rwlriguc.<; O rrnparedado, de Tasso da Silveira; Sinfonia da fnvda,  de Ironides 
Rodrigues; Olfeu Negro, idem; Vigilia de Pai Jodu, de Lino Guedes; Uilz caso de kelk, de 
Fernando Campox; 0 rn~qnlo (, d saizto, de Augusto Boal; 0 s  irmiios negros, de KlaynCr 
P. Velloso; Caiiil e Abel, de Eva Ban; Plantas rasteiras, de JosC Renato; Zuirtbi, r ~ i  dos 
Paliilai-es, de Pericles Leal; 0 yoriio, de Alfredo Mesquita; 0 processo do Crivfn tVegro, 
de Ariano Suassuna; Pedro Mico, Antonio Calado; Ginzba, de Gianfrancesco Guamieri. 

l 9  Mendes, 0 ~zegro e o teati-o brasileiro, pp. 53-68. 
"' Martins, A ceiza el12 so?ilbi-~~s, por ex. pp. 110 e ss. (redefini~iio e reinser~iio de Emanuel 

na cultura de origem); pp. 120 e ss. (metamorfose de Medea em Jinga). 



minado pel0 exterior", para usar mais uma vez a express50 de Frantz 
Fanon, marca-o de forrna definitiva, direciona seu comportamento e molda 
seu cariter, motivando muitas vezes um relacionamento ambiguo e con- 
traditdrio da pessoa com o seu pr6prio eu. A consciencia de que a cor 
da pele pode ser um estigma que separa e humilha, sendo muitas vezes 
uma intransponivel barreira, sombra, muro, metiforas usadas pelos po- 
etas afro-brasileiros, 6 tambkm tema importante do teatro negro brasi- 
leiro. "Saber-se negro", como disse Jurandir Freire Costa, "6 viver a 
experiencia de ter sido violentado de forma continua e cruel pela dupla 
injun~50 de encarnar o corpo e os ideais do Ego do sujeito branco e de 
recusar, negar e anular a presenp do seu corpo negro"." Em algumas 
peGas, os autores pretendem fazer sobressair o drama real e t5o cruel- 
mente brasileiro de uma enorme maioria dos descendentes de africanos 
cuja personalidade est5 dividida, oscilando entre a aceitaG5o e a niio 
aceita~50 de si mesmo e de suas caracteristicas fisicas, internalizargo 
de uma idealiza~50 inalcan~ivel,  a do ego branco, com todos os 
predicados positivos de beleza e nobreza que a ideologia racial inculcou. 
Muitas peps  tematizam esse dilaceramento intimo e os mecanismos de 
compensaq50 dessa frustraggo irremediivel. Por exemplo, em 0 filho 
prddigo, Anjo negro e 0 emparedado. 

Em 0 filho prbdigo, de Llicio Cardoso, que abre o volume dos 
Dramas para negros, a trama se desenrola justamente em torno da n5o 
aceitagiio de si mesmo devido B sua aparencia exterior pouco satisfatd- 
ria. E manifestado de forma exacerbada o horror a pr6pria pele, que faz 
com que Aila, por exemplo, se sinta "urna coisa grosseira, uma raiz da 
terra, escura e b r ~ t a " , ~ ~  atraida por irresistivel fascinaGHo pela visitante 
branca, vista como pura e superior: "Ah, se eu pudesse ficar todas as 
noites exposta 5 luz da lua, se a minha came pudesse se tornar fria e cor 
de prata como a desta mulher!" (p. 51). A rejeiG5o de si mesma e dos 
seus semelhantes chega a ponto do desespero: "detesto o meu marido, 
detesto 0s que me cercam, detesto a Deus que me fez queimada por 

" Cf. Preficio de Neusa Santos de Souza, in Jurandir Freire Costa, Tornar-se riegro. 011  as 
vicissitudes da identidacle do negro brasileiro em ascens2o social, Rio de Janeiro, 
Graal, 1983, p 2. 

2' Nascimento, Dra~nas  para negros, p. 40. As p h g j r ~ ~ s  i i id ic~dns n cuguir s5o citaqdes 
dcssii  obra. 



este sol de maldiqiio!" (p. 57). 0 fato de algumas personagens, todas 
negras com exceqiio apenas da forasteira, terem nomes calcados em 
figuras bfblicas tiradas do Genesis (Manasses, Assur, Moab, Selene), 
assim como o pr6prio titulo evocando o Novo Testamento, parece con- 
ferir ao texto uma certa forqa exemplar, quiq6 dogmatica, tornando-o a 
meu ver tendencioso, confirmando o modo de pensar de grande parte da 
plateia ou dos leitores, ratificando com autoridade "biblica" os precon- 
ceitos latentes. 

Em o Anjo negr-o, do festejado Nelson Rodrigues, Ismael, negro, 
casa-se com Virginia, branca, depois de a ter violentado. Tiio grande 6 o 
horror a sua propria cor, horror que e compartilhado pela esposa, que 
Ismael obriga o casal a viver completamente isolado e o repudio de 
ambos a todos os negros chega a ponto de levar Virginia a assassinar 
seus prdprios filhos: "Antes deles nascerem [...I tu ja os odiavas. Por- 
que eram meus filhos [.. .I .  E porque eram pretos e se pareciam comi- 
go" (p. 342). Mais tarde, Ismael vai cegar a filha branca, para que esta 
niio veja a sua negrura e cresqa na ilusiio de possuir um pai branco, de 
grande beleza, dizendo-lhe que "0s outros homens - todos os outros - e 
que siio negros, e que eu ... eu sou branco, o linico branco" (p. 358). 0 
car6ter extremado da trama C tal que extrapola qualquer credibilidade, 
querendo talvez intencionalmente induzir o espectador/leitor a rejeitar 
tais excessos. Mas o fato 6 que o estigma da raqa inferior e negativa 
esti ali, feroz e gritante, sem nenhum, absolutamente nenhum t r a ~ o  po- 
sitivo ou atenuante. 

0 Emparedado, de Tasso da Silveira, C inspirado na vida do grande 
poeta negro Cruz e Sousa, sem ter, entretanto, carjter biografico. Se- 
gundo o autor, quis ele transmitir o que considera "a esssncia dessa vida: 
a iinsia tremenda da beleza e o tremendo sofrimento". Esse "tremendo 
sofrimento" 6 o fato da personagem principal, na peqa Joiio da Cruz, 
n5o se aceitar como 6, considerando a sua cor "um calabouqo", "uma 
profunda desgraqa" e sendo atormentado por uma sede insaciavel pel0 
branco, sintese da beleza e da perfeiqiio, inatingiveis para alguCm da sua 
" r a ~ a  maldita". A insistente e muito difundida afirmaqiio de que o repre- 
sentante miximo do simbolismo brasileiro se caracterizava por essa 
negaqiio de si mesmo e da sua cor, numa busca lirica e atormentada 



pel0 branco, afirma~so de muito recha~ada pelos intelectuais e estudio- 
sos afro-brasileiros, aqui se encontra repetida e corroborada. 

0 preqo da ascensiio social 

0 negro que se empenha na conquista da ascensiio social paga muitas 
vezes um preqo muito alto: o do massacre da sua propria identidade. 
Tomando o branco como modelo de identificaqiio, aparentemente unica 
possibilidade de tornar-se aceito, muitos afro-brasileiros se veem sub- 
metidos a exighcias que os levam 2 recusa, a nega~iio dos valores que 
siio de sua raqa, considerados inferiores, porque afastados dos padr6es 
da sociedade envolvente. 0 s  conflitos internos que uma tal atitude pro- 
voca siio inevitiveis. 

Um fator decisivo e pedra-de-toque para a participaqiio social do 
negro 6 o seu lugar na economia nacional. H i  numerosos indicadores 
que revelam estar a posic$io do afro-brasileiro bem mais freqiientemen- 
te na base do que no top0 da piriimide socioecon6mica do pais. 0 afro- 
brasileiro que, apesar das dificuldades financeiras, psicologicas e morais 
consegue ascender socialmente, 6 muitas vezes confrontado n2o s6 com 
urna sutil ou mesmo aberta discriminayiio, mas tambCm muitas vezes 
corn o dilaceramento interior da sua pr6pria personalidade. 0 balancear 
entre dois mundos diversos, o das suas origens e aquele que conseguiu 
atingir, entre o bloqueio de certas emo~6es e convicq6es e a adaptaqso 
a novos valores e costumes, tudo isso pode causar imensos conflitos que 
podem provocar agressividade ou resignaqiio, impedindo o desenvolvi- 
mento harm6nico da personalidade. Algumas peps  do Teatro Negro 
pretendem demonstrar que certas estrategias para alcanpr a ascens20 
social levam muitas vezes a nega~iio das proprias raizes e dos seus 
valores culturais. Exemplo disso encontramos, sobretudo, em 0 Casti- 
go de Oxald, Sortilkgio, Auto da noiva, Filhos de santo. 

Em O castigo de Oxala', do afro-brasileiro Romeu Cruso6, o 
negro Raimundo, vindo de um pequeno meio rural, chega a proprietiirio, 
esfor~a-se para ascender econ8mica e socialmente, renega a religiiio 
dos orix5s ("um homem educado na Bahia, que quase tirou o curso 
superior", p. 93) e casa-se com uma branca, ex-prostituta. Na sua ten- 



tativa de superar as pr6prias origens, profbe a esposa de andar descalqa 
("quanta vezes j6 lhe disse que niio quero lhe ver de pks descalqos. 
Est6 aprendendo os maus costumes dessa gente boqal", p. 94), de fre- 
quentar o terreiro, para a qua1 se sente atraida. 

Em Auto da noiva, de Ros6rio Fusco, tambCm afro-brasileiro, 
tanto a miie como a filha perderam-se com um homem branco, num 
impulso invencivel, atraqiio poderosa e irrational, num desej o de ultra- 
passar os lirnites da pr6pria cor. "Mulata sou por desgraqa", lamenta-se 
a filha, ao que o amante branco responde: "meu amor te clareou, branca 
esths" (p. 140). A tese desta peqa C que o homem branco, ao violar a 
mulher negra, roubando-lhe a dignidade, sujando-a, suja-se tambkm, com 
uma ligaq2o niio aplaudida pela sociedade. 0 coro de lavadeiras, pre- 
sente na peGa, ressalta o leitmotiv presente em todo o t ex t~ :  "Alveja, 
negra, limpa, negrol seu destino C fazer branco/ aquilo que o branco 
sujar" (p. 131). 

0 s  orixas castigam e recornpensam 

Sobretudo atravks da religiiio, os afro-descendentes puderam preservar 
pel0 menos uma parte da sua identidade cultural. Urn largo espectro dos 
milen6rios conhecimentos das antigas civiliza~Aes africanas foi trazido 
pelos escravos para o "novo" mundo e transmitido aos seus p6steros. A 
heran~a cultural da crenGa no sagrado e a lembran~a coletiva criaram 
um espaGo religioso, mitico e social, indispenshvel para a saiide psiquica 
dos afro-brasileiros. A preservaqiio do culto dos antepassados e da crenqa 
nas divindades integrantes da cosmovisiio das popula~des das regi6es 
de origem, sobretudo da Africa Ocidental, foi e continua a ser um elemen- 
to essencial para a afirrnaqiio identit5ria do afro-brasileiro. Sobretudo os 
africanos vindos da costa ocidental da ~ f r i c a ,  os descendentes dos povos 
iorubas e bantofones, conservaram as tradi~des dos seus antepassados 
e as desenvolveram na dihspora, resultando os ritos hoje conhecidos, 
entre outros o candomblk e a umbanda. 0 candomblk, nunca 6 demais 
ressaltar, k mais do que uma religiiio, 6 uma forma de organizaqiio de 
vida muito mais abrangente, dizendo respeito a sociedade negra. 

Em muitas peGas verifica-se um apelo a "cor local", a "autentici- 
dade" a partir da presenqa de elementos das religiaes afro-brasileiras, 



sem que a profundidade ou a seriedade da crenga possam passar ao 
leitor ou espectador. Mesmo os autores negros presentes na coletsnea 
de 196 1, como o pr6prio Abdias do Nascimento, em Sortile'gio, e Romeu 
Crusok, em 0 castigo de Oxald, exploram a meu ver, sobretudo, o lado 
ex6tico da crenga nos orixiis. H i  uma reitera~ao dos clichgs conhecidos 
que aliam ao negro o tant2 dos atabaques, banalizando a invocag50 dos 
orixgs, confundindo fk religiosa com bruxaria. Caso extremo, porkm, C a 
personagem do pai-de-santo Roque, na pega Filhos de Santo (de JosC 
de Morais Filho, autor branco), caracterizado como espertalhao, usando 
seus poderes para o ma1 e tentando abusar sexualmente das mogas 
bonitas. Entretanto, estou bastante certa que nenhum autor negro es- 
creveria um tal texto, criaria um pai-de-santo que desonrasse a pr6pria 
religiiio. Nem reduziria Ganga Zumba, um dos maiores herbis da resis- 
tencia negra dos quilombos, a um espirito que se encarna apenas para 
seduzir mulheres jovens e atraentes e com elas dormir, como o fez Joa- 
quim Ribeiro, autor branco, em Aruanda, na mesma colethea. 

Ligado ao tema da religiIo, 6 freqiiente nas peGas de inspira~ao 
afro-brasileira a presenga de uma personagem em conflito, dividido en- 
tre o cristianismo, a religiao dos "civilizados", e o candomblC ou a ma- 
cumba, a "crendice dos primitives". Temos como exemplo de um tra- 
tamento bastante simplificado dessa problemgtica no palco a figura do 
Dr. Emanuel, de SortilLgio, e a do fazendeiro Raimundo, em 0 castigo 
de Oxald. Quase sempre a personagem volta, arrependida, depois de 
muitos castigos e infortunios, ao seio dos orixis. Segundo Leda Maria 
Martins, deu-se no final uma metamorfose, Emanuel toma conscisncia 
que, "mesmo ao mascarar-se de branco, internalizando um desejo social 
alheio e alienante, fingira para si e para os o ~ t r o s " . ~ ~  Embora seja pos- 
sivel uma outra interpretagao da morte sacrificial de Emanuel, no final 
da pega, com sua exaltagao a Exu e o retorno 2 cultura ancestral, como 
quer a ensaista mineira, (numa leitura que tambkm acato), essa compre- 
ensgo provavelmente nao foi atingida pel0 pliblico branco dos anos ses- 
senta, em grande parte desconhecedor dos rituais afro-brasileiros. 

23 Martins, A celzn er12 sornbras, p. 112. 



Conflito nas ligagBes interetnicas e a posigiio da mulher. 

0 conflito entre o homem e a mulher esta na base de muita trama dra- 
m5tica, servindo idealmente para a encenaG50 teatral. Maior tens20 al- 
canGa o confront0 inter-racial, o relacionamento amoroso entre brancos 
e negros, e toda a carga emotiva com que os tabus e os preconceitos 
tantas vezes envolvem o convivio intimo. Dentre as peqas aqui tratadas, 
Anjo negro, de Nelson Rodrigues, leva esse conflito ao paroxismo: 
Ismael, afundado na nIo aceita~ao do seu ser negro, atormenta sem 
cessar Virginia: "Se eu quis viver aqui, se fiz esses muros [...I se nin- 
gu6m entra na minha casa, se mandei abrir janelas muito altas, muito, foi 
para isso, para que vote esquecesse, para que a memdria morresse em 
voce para sempre [...I NIo existe rosto nenhum, nenhum rosto branco ! 
S6 o meu, que 6 preto ..." (p. 320). 

Referindo-se 5 filha cega, Virginia diz: (Ela) "pensa que voce 6 
branco, louro! Se ela soubesse que 6s preto! ... Ela te ama porque acha 
que 6s o unico branco [...I Se ela visse vote como eu vejo [...I se visse 
teus bei~os,  assim como sIo, ela te trocaria, ate, por esse homem de seis 
dedos ..." (p. 371). 

A mulher negra tomada como concubina (ou esposa) pel0 branco e 
depois por ele desprezada por causa de uma parceira branca e aprovada 
pela sociedade dominante 6 tambCm um tema recorrente na dramaturgia 
afro-brasileira, como em A l h  do rio (Medea), de Agostinho Olavo, que 
baseou sua dramatiza~go na conhecida tragCdia grega. Jinga transforma- 
se pel0 batismo em Medea, renegando suas origens e sua cultura para 
melhor agradar e conquistar um espaGo cum mundo estranho e hostil ao 
seu. E oportuno lembrar o valor simb6lico desempenhado na peGa pela 
personagem Jinga, numa referencia a rainha angolana e um dos marcos 
de resistencia contra o dominio portugu&s nIo s6 naquele pais. No decor- 
rer da a@o, a mulher que tudo sacrificou para adaptar-se e submeter-se 
por amor ao companheiro acaba atendendo ao chamado dos tantiis (pois 
"o batismo niio apaga a ra~a",  p. 204), recuperando sua identidade, se 
bem que para isso renunciasse at6 mesmo aos pr6prios f i lh~s . '~  

'" Cf. a analise de Martins, A cena enz solnbras, pp. 117 e ss. 

312  fro-&iu, 24 (2000), 291 -323 



Ligeiramente diferenciado, 6 o tema da mulher negra ou do ho- 
mem negro que escolhe um companheiro branco, ou uma companheira, 
como possibilidade de ascensiio social. Caira sempre urn castigo sobre 
aquele ou aquela que ousar transgredir as regras sociais, como e o caso 
de Raimundo, em 0 cnstigo de O,rald, de Emanuel, em Sortilkgio, 
Assur, em 0 filho yr6digo. 

A mulher negra como objeto sexual, estere6tipo sempre explora- 
do e que, de tiio repetido, corre o perigo de adquirir a forga de uma 
verdade, pode ser visto em Filhos de Santo, de Jose de Morais Filho, 
ou na figura de Efigsnia, a prostituta negra de Sortilkgio (Abdias do 
Nascimento), ou ainda oferecendo-se ao branco como um meio para 
sair da pobreza, como acontece com Lindalva, em Filhos de Santo 
(Jos6 de Morais Filho). 

0 papel da mulher branca C tamb6m bas tante ambiguo nas pegas 
aqui analisadas. EstA presente em Anjo negro, onde ela C profunda- 
mente humilhada, numa vinganga pela sua superioridade ktnica, e em 0 
enzparedado, onde aparece idealizada e adorada como algo inatingivel. 
Em nenhuma das pegas analisadas esse relacionamento interetnico 6 
tratado como algo normal. Pelo contrario, C sempre visto como excegso 
at6 mesmo aberrante. "S5o todos amores infelizes, triigicos", observa 
Miriam Garcia M e n d e ~ . ~ ~  Tal preconceito C impossivel de ser contesta- 
do, pois ainda continua a ser de fato uma das formas de discriminagiio 
na sociedade brasileira, mas 6 como se a uniZo interktnica n2o fizesse 
parte do cotidiano brasileiro, tambkm de forma pacifica, positiva e com- 
pletamente aceita. 

Do moleque astucioso ao malandro marginal. 

J i  a dramaturgia do skulo  XIX registrou ocasionalmente a personagem 
do escravo urbano engragado, engenhoso e cheio de astucias e cujo 

'j Mendes, 0 11egl.o e o teatl-o br-asileiro. p. 178. Mendes chama a atenqBo para o fato de 
que "as pcrsonagcnl; dt ori2cm africana na dramaturgia brasileira sao predominante- 
mente mulatas, principalmente quando lhes 6 atribuido algum atrativo sexual, ainda que 
seus parceiros sejam negros I...]. 0 TEN niio escaparia 2 regra. Filha, de Auto da noiva, 
Rns3. de Aruanda. Lindalva, de Fillzos de Santo, Rita, de 0 castigo de Oxald e Amalia, 
de O ellzpavedario sao todas mulatas belas, sensuais e atraentes" (p. 177). 



protbtipo 6 o escravo Pedro, de 0 dem8nio familiar, de Jos6 de Alen- 
car. Prolongamento ou continuaggo do moleque da Casa Grande, e mui- 
to comum como figura "tipicamente brasileira", sobressai-se o malan- 
dro, sempre negro ou mestigo, astucioso, vivo, oportunista, mentiroso, 
alegre, sedutor e boa vida. Isidro, em O castigo de Oxald, e o mulato 
insolente e traidor, que se alia ao branco para prejudicar o patriio negro, 
o que confirma o estereotipo do mestigo inconformado com a ascensiio 
social do negro, pois julga ser-lhe superior. Mesmo que envolvido numa 
aura de simpatia e tolerante "compreensZo", o mulato niio 6 geralmente 
uma figura que se leva a serio e niio sao poucas as pegas teatrais em 
que ele aparece, histribnico e marginal, ate quando representa o papel 
principal, como em Pedro Mico, de AntBnio Callado. Naquela peGa, 
niio 6 inclusive para se desprezar um "pequeno" detalhe: o astucioso e 
individualista Pedro Mico acaba por se politizar e adquirir uma consci- 
encia social e solidlria, mas isso gragas i s  influhcias, aos ensinamen- 
tos da sua companheira b r a n ~ a . ~ ~  

Cuti e a reinvenqiio da semgntica. 

Uma opgiio possivel para o equilibrio interior e aceitar-se a si mesmo e 
procurar valorizar justamente aquilo que durante sCculos foi considera- 
do depreciativo e humilhante. "Reinventamos, alterando profundamente 
a semlntica da palavra negro", diz Cuti j l  em 1985.~' Invertendo a 
ordem estabelecida e tida como indiscutivel, assumindo a sua condigso 
de negro, afirmando em seus versos que "a palavra negrol que muitos 
niio gostam/ tem gosto de sol que nasce" ("A palavra negro"), o poeta 
incita o seu irmiio de cor a "armar-se corn a palavra negrol ... 1 gritar 
com exubersncia: negrol e perceber que o eco rompe o medo" ("Falar 
sem receio a palavra negr~"). '~ No exercicio do reconhecimento - e 
da aceitagiio plena - de si proprio, Cuti vai ressaltando os traqos da 

26 Cf. Ant6nio Callado, A revolta da cachaga. Teatro Negro, Rio de Janeiro, Editora Nova 
Fronteira, 1983, onde o autor re6ne quatro peqas nas quais a prcqenqn. ncFn  d mcsaltada: 
A revoltn da Cachaga, Pedro Mico, 0 1t4snuro de C11ica da Sillla, Ulna rede para leman- 
ja'. Sobre a dramaturgia de Callado, cf. Mendes, 0 negro e o teatro brasileiro, pp. 69 e ss. 

27 Cuti (Luiz Silva), Cndernos Negros, 8 (1985), p. 21. 
28 Cuti, Flaslt el-ioulo .suhre o saltgue e o sorrho, Belo Horizonte, Mazza Ediqbes, 1987, p. 26. 



diferenga para fazer emergir o seu eu e a sua singularidade, ao mesmo 
tempo em que direciona sua enunciagzo aos seus semelhantes, catapul- 
tando os esterebtipos, assumindo como centro o considerado periferico, 
realgando com orgulho e altivez a sua alteridade. Cuti provoca, com sua 
fala multipla, o prazer de ler e de ser, dando uma dimensgo completa- 
mente nova B auto-representaggo do afro-descendente. E nesse labor, 
ele n5o esth sozinho: silo hoje em dia dezenas os que se autodenominam 
escritores negros brasileiros e que publicam em todo o Brasil, festejando 
a sua identidade. 

Dentre os autores afro-brasileiros que escrevem textos para o 
teatro, Cuti destaca-se, ngo s6 pel0 ntimero de suas pegas, mas sobretu- 
do pela qualidade da sua produg50. Publicadas foram S u ~ ~ e n s ~ o , ~ ~  
Terramara, em co-autoria com Arnaldo Xavier e Miriam Alves30 e cin- 
co pegas em Dois nds na noite.?' Embora seja o linico autor que tenha 
pegas publicadas, al6m dele outros escritores negros brasileiros escre- 
veram pegas teatrais, que se encontram, at6 o momento, in6ditas corno, 
por exemplo, Entre derztes, de Paulo Colina, tambkm ele excelente po- 
eta e ficcionista, recentemente falecido. 

Luiz Silva, Cuti no mundo literiirio, 6 professor secundiirio, funcio- 
niirio public0 em Siio Paulo, mestre em Teoria da Literatura pela 
UNICAMP, doutorando da mesma universidade. E o mais versiitil es- 
critor negro da atualidade, tendo enveredado pela poesia, pela ficgiio, 
pela literatura infantil, pel0 ensaio e pela dramaturgia. Embora os temas 
bisicos das pegas de Cuti gravitem, como as demais at6 aqui analisadas, 
em torno do fato de se ser negro numa sociedade de brancos, elas desta- 
cam esses problemas em fun~iio da discriminaggo vinda de fora e niio 
como um pesadelo ou rejeiggo interior por parte de suas personagens. 

29 Cuti (Luiz Silva), Suspensiio, Siio Paulo, Edi~iio do Autor, 1983. 
30 Miriam Alves, Cuti (Luiz Silva), Arnaldo Xavier, Terranlara, Siio Paulo, Edi@o dos 

Autores, 1988. " Cuti (Luiz Silva), Dois tzds na noite. E outras peCas de teatl-o negro-brasileiro, S2o 
Paulo, Eboh Editora e Livraria, 199 1. 



A cor da pele - fardo ou desvario? 

Tambkm Cuti problematiza a quest50 da cor da pele na sua obra teatral, 
fazendo-a constituir o cerne de uma das suas peCas, a que empresta 
titulo ao livro. Esse titulo, Dois rzds nn r~oite, revela mais uma vez a sua 
forte prefersncia pela polissemia, tiio freqiiente nas demais obras do 
autor. Trata-se aqui de dois seres, urn casal, "eu e tu"? Que dualidade 6 
essa? 0 pronome na primeira pessoa plural indica, em principio, inclu- 
siio e ngo exclusiio; dois seres, "eu e tu" ja seriam uma vez "nos". Mas, 
a fuss0 6 realmente possivel? Quantos "eu", quantos "tu" existem den- 
tro de "n6sm? Estariio eles interligados, intrincados urn no outro? Esse 
"n6" serh sinal positivo de uniiio, ou serh mais uma alusiio de que esta- 
riam amarrados a forc;a? Estariio eles, pel0 contririo, sozinhos, cada 
qua1 na sua solidgo? Serh a noite um simbolo do momento ideal do amor 
ou terh talvez a conotac;iio de refletir o instante do recolhimento, do 
mistkrio, do "cada um por si" e "em si", apesar do pronome plural e 
abrangente? 

Dois nds na noite revela o drama de urn casal negro onde ele, 
casado com uma mulher da sua cor, vive obcecado pelas namoradas 
brancas que teve e das quais guarda as fotos. No palco s6 aparece 
Judith, que fala sozinha, dirigindo-se a "ele", um vulto deitado no sofi, 
supostamente adormecido ou prostrado pela bebedeira. 0 clima da pegs 
6 de neurose crescente, Judith procurando descobrir o que as suas rivais 
brancas possuem que ela niio tem, pois talvez assim chegue a compre- 
ender o que estaria afastando o marido, levando-o a embebedar-se da- 
quela forma, para afogar o arrependimento ou a inviabilidade de urna 
ligagiio harmoniosa. A pega espelha o drama de um casal negro em seu 
confront0 tanto consigo mesmo como com temores e desejos 
inconfesshveis. Realidade ou fantasia, fato, sonho ou pesadelo, a mulher 
negra Judith receia estar perdendo o amor do marido, sente-se amea~ada 
pela cor da pele das suas pretensas rivais, existentes s6 atravks daque- 
las fotos. Mas, para ela, k nessas fotos que esti preso (enredado em 
quantos "nos"?) o seu marido, siio elas que o detsm e e onde reside o 
impasse da sua hist6ria: "Niio, niio precisa caminhar nos teus sonhos, 
ngo necessita percorrer a tua biografia, passar pelos teus sucessos pro- 
fissionais e decepc;Ges, ou lembrar a infancia difi'cil, nem necessita per- 



correr as reuni6es do Movimento Negro, onde nos conhecemos. N8o 6 
nessas paragens que podemos encontrh-lo [...I. Quem quiser topar corn 

7, 32 vocE C s6 abrir a tua gaveta, e so abrir teus guardados . 
Interessante observar, porem, que em nenhum momento do mo- 

nologo desta p e p  de um ato, C o eu enunciador que niio aceita a sua 
pr6pria condiqiio de ser negro, mas sim um outro, inerte e que, embora 
presente, n8o participa ativamente da encenaq80. Para Judith, a unica 
personagem atuante em cena, a cor da pr6pria pele niio constitui proble- 
ma ou conflito. E o homem, o outro, portanto, que n8o fala nem ao 
menos aparece de forma nitida, C ele que 6 retratado como dividido 
entre suas convicc;bes enquanto afro-brasileiro e uma irresistivel atra- 
~ 8 0  por mulheres de outra pigmenta~ao. 

Sobre a personagem Judith e suas multiplas vozes, o professor 
nigeriano John Rex Gadzekpo ressalta "o paradoxal efeito dum mon6l0- 
go dialogado, sintese estilistica da representaqiio duma realidade dualista 
homem-mulher, negro-branco, mas vivida na mais asfixiante solid80 

7 7  33 amargada e magoada por uma pluralidade de rivais . 

0 caminho para cima. 

Problemas relativos a ascens5o social e econ6mica siio apresentados de 
forma invulgar em Madvugada me proteja!, um mon6logo para um ho- 
mem negro. Em plena madrugada, numa cidade grande, um negro bem 
vestido, visivelmente em boa situaqiio financeira, tenta em viio tomar urn 
tixi. 0 s  poucos que passam iquela hora avanpda n8o param, podendo 
isso significar uma discriminaqiio, experiencia freqiientemente vivida por 
negros na vida real. Sozinho na rua deserta, e assaltado por um ladriio que 
n5o C mostrado em cena, mas que o desenrolar do mon6logo revela ser 
branco. Fato corriqueiro nas grandes cidades brasileiras, o assalto, com a 
diferenp de que autor quis inverter os papCis: 6 o negro a vitima dessa 
vez. No final, despojado de tudo, inclusive de toda a sua roupa, aparece a 
policia, vE urn urn homem preto nu e sem documentos e o leva preso. 

" Cuti, Dois tzds r l l r  noite, p. 17. As citaqkv pcrtcncern a cssa obra. 
3' John Rex Amuzu Gadzekpo, It~dividunlidade e coletividade et71 Dois tzos tza noite de 

Cuti, Obafemi A~volowo University, Ile-Ife, NigCria. Manuscrito. 



A personagem, no comego da agiio, C "urn crioulo na maior esti- 
ca", "terno em cima, cabelo cortado, barba feita, desodorante do mais 
caro, grana no bolso" (p. 95). No final, sem roupa, sem dinheiro e sem 
seus papCis, esta inteiramente exposto aos preconceitos e aos juizos 
pr6-concebidos do policial que o prende sumariamente. Se quando esta- 
va esperando pel0 taxi no meio da noite, coberto com os atributos do 
mundo dos detentores das regras sociais, bem vestido e respeitivel, fora 
discriminado, o que n5o pode acontecer a esse individuo nu, reduzido 2 
imagem que a sociedade faz dele? Nem mesmo a sua ostensiva ascen- 
siio social o livrou de continua a ser "apenas" um negro. Nessa breve 
pega, Cuti inverte o cliche conhecido, ao mesmo tempo em que ressalta 
a reafirmagiio de situag6es discriminatbrias. 

Do ponto de vista teatral e cenico, C tambCm uma pega muito 
bem sucedida: no palco aparece somente a vitima do assalto, contrace- 
nando com o assaltante que apenas C pressentido, exigindo do ator uma 
grande capacidade de interpretag So. 

0 conflito entre o homem e a mulher. 

Em Na'doas, pega de um ato para tres atores, Cuti desenvolve um trigico 
trigngulo amoroso: Hebe, uma mulher branca, C casada com Ciindido, 
negro, e tem um amante branco, Soares. 0 s  amantes s2o surpreendidos 
pel0 marido traido, que acaba por matar o rival. 0 negro se apresenta 
como superior ao branco e dominando a situagiio de forma soberana. 
Mesmo a longa e sidica cena do castigo da mulher infiel e de seu compa- 
nheiro encontra uma justificativa social. Soares, o amante branco, pel0 
contrhrio, C apresentado como urn tipo fraco, medroso e indeciso. Cuti 
permite-se criar uma personagem feminina cuja imagem corresponde, 
pel0 menos parcialmente, ao que a sociedade tantas vezes atribui h mulher 
negra: aquela que faz os homens perderem a cabega ("voc$ me deixa 
maluco, Hebe" p. 1 36), fazendo-se de sedutora para reconquistar o marido 
e tentando salvar oportunistamente a pr6pria pele. 0 autor tambkm in- 
verte um outro cliche: C a mulher que tem aventuras extraconjugais e 
niio o homem, como parece ser o mais comum. Ela inclusive argumenta 
que ele a teria enganado e agora se estava fazendo de coitado ("voce 
sempre me p6s chifre e agora quer dar uma de vitima", p. 149). 



0 inesperado, e talvez mesmo burlesco final feliz do drama, cor- 
responde ao tom basico da peqa, irenic0 e provocador: o branco "mau" 
aparece depois da sua morte como anjo e tenta convencer Csndido que 
para o inferno ningukm vai: "so existe mesmo 6 o c6u" (p. 148); a mu- 
lher infiel niio tem culpa de nada (nem ela, nem voc2, nem eu somos 
culpados de nada" (p. 148) e que "o amor, no fundo, 6 o que conta [...I. 
Vinganqa, violencia, 6dio, at6 mesmo a tesiio 6 tudo coisa ilus6ria. 0 
amor 6 a Cinica coisa que conta" (idem). 

0 papel da religiiio dos Orixas. 

Em Terramara, o tema k a crenqa nas divindades africanas. Seus tres 
autores, nesta peqa em tres atos, com oito personagens al6m de nove 
figurantes, onde apenas quatro elementos ao todo siio brancos, fazem 
da religiiio o impulsionador da tens20 dramiitica. A aq2o gira em torno 
de Marilda, mulher jovem e negra, sociciloga e atuante ao serviqo da 
igreja catblica. Ela encontra-se dividida, sofrendo press50 de um lado 
por parte da pr6pria familia, fie1 i s  raizes e B religiiio africanas, e do 
outro lado por parte dos seus superiores eclesi~sticos. 0 s  poderes dos 
orixiis acabam trazendo Marilda de volta B crenqa de seus antepassados 
e perturbam profundamente o mundo da igreja e seus seguidores. Na 
peqa, sobressai a figura da suave, mas decidida Dona Joana, a m2e que 
encarna a sabedoria ancestral e a dignidade da sua raqa 6 realqada como 
continuadora e garantidora da sua f6. Tamb6m aqui transpira um certo 
pedagogismo, sugerindo subliminarmente que a paz interior s6 poderii ser 
alcanqada atrav6s da auto-identificaqiio com a religirio dos antepassados. 

As freqiientes referencias a elementos da religiiio afro-brasileira, 
certamente muito bem aceitas e compreendidas pelos iniciados, n2o per- 
turbam a compreensiio por parte de um public0 menos envolvido no as- 
sunto. As divindades niio siio chamadas diretamente pelos seus nomes 
nem assumem um papel dominante. Mas todo o sistema referencial as faz 
reconheciveis e seus pap& siio bem definidos, tornando a peqa clara- 
mente decodificiivel, sobretudo para os que se podem sentir diretamente 
atingidos pela mensagem transrnitida. A identificaqiio por parte de um 
public0 afro-brasileiro transcorre suavemente, sem apelos forqados ou 



artificiais. M6sica ritual, instrumentos de percuss80, simbolos religiosos 
s5o utilizados como recursos csnicos, sem serem degradados como atra- 
g5o folcl6rica. Mesmo para os n5o iniciados nos segredos religiosos ali 
sugeridos, a ag5o 6 interessante e atraente, sem descambar no exotismo. 

A restauraqiio da Historia. 

Em plena consci2ncia da necessidade de redescobrir n8o s6 a pr6pria 
histdria, mas a hist6ria do Brasil, ou melhor, reescreve-la, numa elabora- 
gao 3 luz de uma interpreta~ao end6gena dos fatos, livrando-a da unila- 
teral historiografia eurocentrista, afro-descendentes, historiadores ou ngo, 
t2m-se debru~ado na reflex20 do passado. Buscando respostas para as 
razdes da discrimina@o racial e social, k possivel repensar os verdadei- 
ros valores das prdprias raizes, sem hierarquizaq80 negativa ou privile- 
giadora. 

Cangdo da saga, mon6logo poetic0 muito denso e carregado de 
simbologia, 6 uma das 6ltimas pegas da coletgnea teatral de Cuti. Refle- 
te o desabafo desesperado da personagem, um intelectual afro-brasilei- 
ro, "um rapaz t5o novol filho do povol [.. .] sufocado ficoul pel0 pr6prio 
desejol de apenas ser" (p. 1 14), procurando, atravks da mem6ria hist6- 
rica, reconstituir o drama coletivo da estigmatizagao ktnica, a saga de 
uma raGa, envolvendo-a numa nova interpreta~go e denunciando a hipo- 
crisia coletiva. Para isso, a personagem pede "licenga para irl consultar 
os mortosl e atravks delesl mergulhar nos vivosl e emergir" (p. 120). 

N5o apenas o grito de revolta e a dendncia, mas a reflex50 sobre 
o passado e a heroizaqgo dos antepassados ajudam o personagem a 
reestruturar a pr6pria personalidade, a auto-identificar-se, a manter a 
dignidade e a armar-se com uma forga lirica revitalizante, sem, contudo, 
deixar de perder a ligaq8o com a realidade, identificando-se com as 
dificuldades concretas do cotidiano, com a situag8o social muitas vezes 
degradante ou insatisfatoria daquele que vive como negro e sem recur- 
sos no pais: "eu era feito de muitosl urn grito multiplicado/ por todo este 
Brasil" (p. 109). 

No desfecho da pega aflora a esperanga que os crimes da discri- 
minag80 nHo f icarb sem ser castigados. 0 desejo de que "renegado o 



sofrimento/ nenhum chicote empunhado/ hA de ficar impune" (p. 121), 6 
acrescido de uma afirrnaGLo de valor prof6tico e at6 messi2nic0, anun- 
ciando uma "boa nova" prenhe de interliga~6es com a Hist6ria: "A b h -  
~ 2 o  da fald vem daquele que se cald n2o para morrer, mas/ prolongar 
a vida.// SLo tantos/ e muitos os matizes da pele/ que nos trazem a 
comida" (p. 123). 

NLo nos 6 possivel entrar em particularidades, embora lamente- 
mos que essa ripida exposi~Lo peque pela simplifica@o deixando de 
lado muitos aspectos importantes, e mesmo essenciais. Nesta p e ~ a ,  como 
em muitas outras, a dificil arte do mon6logo 6 sustentada por excelentes 
recursos cenicos, mfiltiplos e originais, que contribuem para que a aqLo 
nunca seja mon6tona. 

Da exceqlo a normalidade. 

Em Tr-unsegurz, pesa em tres atos, com muitos personagens, todos ne- 
gros, sendo apenas um branco, a encena~go se desenrola tendo como 
eixo o ensaio de uma peGa que o grupo de teatro do Clube Palmares 
pretende apresentar. Durante esses ensaios vLo se evidenciando os con- 
flitos existentes no grupo. Aqui est2o retratados negros conscientes e 
atuantes cuja posi~20 sobressai por contrastar com a de outras persona- 
gens, menos firmes na afirmaq2o da sua afro-brasilianidade, como 6 o 
caso de Helen, que se apresenta com cabelo alisado e longo, tido como 
um dos simbolos da nLo aceita~lo das suas caracteristicas 6tnicas. 

Transegun d i  um passo adiante na dramaturgia negra brasileira. 
Ai esta presente toda a gama de temas que constitui o espectro especi- 
fico da literatura afro-brasileira, mas vai muito al6m disso, incluindo ele- 
mentos que tem a ver com a pessoa humana, independente da origem 
ou da inser~2o cultural ou ktnica. De trama bem mais complexa do que 
as demais peqas do teatro negro envolve o inter-relacionamento de todo 
o gmpo, onde o amor e o cidme desempenham um papel t2o importante 
como o compromisso ideol6gico de denuncia da discriminaq20 e afirma- 
SLO identitaria da propria "negrice". 

A cor da pele tamb6m aqui 6 urn fator que desempenha um im- 
portante papel e vai contribuir para uma tens20 entre amigos, mas nem 



por isso 6 raziio para perturbar o bom entendimento entre Romildo e 
Zklia, um casal que vive feliz e em harmonia, "apesar" da diferenqa de 
pigmentaqiio. Romildo, o unico ator branco da peqa, aparece como uma 

6 6 figura positiva e simpitica, o cara que mais me incentivou a me assu- 
mir" (p. 34), no dizer da prdpria esposa. 

Igualmente a questiio da ascensiio social esta presente em 
Tmnsegurz, mas niio como um problema e sim como algo de natural. 
Helen t proprietiria de uma loja de modas, dirige o seu pr6prio carro. 
Bendel2 6 advogado e tem sua vida profissional; faz teatro, e teatro de 
protest0 e conscientizaqiio, por convicq50, engajamento e sentido do 
coletivo. 0 meio social em que a hist6ria decorre parece ser o do autor, 
ambiente intelectual afro-brasileiro, pensante e atuante, envolvido em 
contribuir para uma mudanqa de mentalidade e para a auto-afirmaqlo 
dos seus semelhantes. Se 6 um fato que a grande maioria dos afro- 
descendentes engrossa o contingente dos desprivilegiados, 6 tambkm 
uma verdade a presenqa cada vez maior de negros nas profiss6es libe- 
rais, na classe media abastada e com um maior poder aquisitivo. 

Nesta peqa ainda siio tematizadas outras quest6es que afetam o 
individuo como pessoa, sem nada ter diretamente a ver com a temitica 
especificamente negra: o papel da mulher, envolvendo a liberdade pes- 
soal em escolher o pr6prio parceiro e decidir-se ou niio pel0 aborto; ou 
ainda o homossexualismo e a AIDS. 

0 titulo da peqa 6 de significado bastante instigante, talvez niio 
completamente claro a primeira vista. A meu ver, trata-se de uma fuslo 
entre "transe" e "egum". Egum 6 o espirito dos mortos e 6 justamente a 
presenqa de urn morto, Aldo, o grande bailarino, que transita como prin- 
cipal elemento da peqa dentro da peqa. Sem outras alusGes, a partir 
desse titulo Cuti insere a pedra angular da auto-identificaqiio negra, a 
religilo dos ancestrais, nesta sua importante peqa. 

Solidariedade e consciihcia 

0 que pudemos observar foi que em nenhuma das pegas dos escritores 
da dtcada de 70 em diante 6 posta na boca das personagens qualquer 
fala que rebaixe ou diminua o afro-descendente. Em todas elas, as per- 



sonagens afro-brasileiras se apresentam mais autsnticas e convincen- 
tes, deixando o estatuto de estere6tipo para adquirirem uma vida mais 
personalizada, mesmo que envolvidas e impregnadas pela ideologia do 
branqueamento, como a Helen, de Transegulz. Nas peqas de Cuti, a 
tens50 6 provocada pel0 drama das personagens por terem que enfren- 
tar a discrimina@io, por se verem vitimas ou estarem sofrendo pel0 fato 
do companheiro niio conseguir definir-se enquanto negro. E o problema 
6 geralmente do outro, nZo o da pr6pria personagem, como j i  dissemos. 

Vemos em Cuti que a sua autopercep~80 difere completamente da 
retratada pelos negros nas pec;as contidas na antologia Dramas para 
negros e yrdlogo para brancos. A dramaturgia afro-brasileira de Cuti 
est6 fincada no conhecimento e na vivencia consciente da realidade racial 
brasileira, dos problemas dali decorrentes, do comportamento do homem 
e da mulher brasileiros reais e contemporiineos. Ultrapassando o simplismo 
maniqueista em geral encontrado nas outras peGas, Cuti reintegra a co- 
munidade afro-brasileira no mundo "normal", ngo a trata como algo fora 
do comum, externa aos demais acontecimentos, nem tiio pouco idealiza o 
mundo negro, mostrando-o corn as suas mazelas e suas contradi~des. 
Registra assim no microcosmo que escolheu uma amostra da sociedade 
tal como ela 6, priorizando, sobretudo, a liberdade de lutar pel0 pr6prio 
potencial, esfor~ando-se para refletir o afro-brasileiro na sua diversidade, 
seu cariter multifacetado, suas aspiraq6es e suas frustra~6es. 

Eis a diferen~a fundamental entre Cuti e os demais autores at6 
aqui analisados: completamente imerso na causa negra, solidirio e com- 
batente, niio podendo e niio querendo desvincular seu fazer literirio desse 
substrato onipresente de protest0 e de denuncia ("n5o posso cantar can- 
$20 vazia do meu verbo"), o escritor exige, entretanto, que se v i  al6m 
da "simples contestaqiio do flagelo" e pretende com as suas peCas, como 
em toda a sua obra, ser aceito tal como 6: "ser carne e osso, seu m o ~ o l  
comigo dentrol comigo negrol . . . ISempreI [. . .] no meu futuro no meu 

3, 34 presentel ser gente!l Cornigo negrol comigo dentro . 

34 Cuti (Luiz Silva), Batrrqlie de torrria, SBo Paulo, Ediqiio do Autor, 1982, p. 44. 


