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' 0 presente artigo soma
algumas reflexeies ao estudo
que fiz sobre o teatro de
Josephina Alvares de
Azevedo em minha
dissertacdo de mestrado
(defendida na UFSC em
1995), surgidas a partir do
curso Teatro Politico no Brasil,
ministrado pela PrOfa. Dra.
Claudia de Arruda Campos
(USP) no Curso de POs-
Graduacdo em Letras/
Doutorado em Literatura
Brasileira - UFPB, out./dez.
1996, a quem sou especial-
mente grata pelos valiosos
comentarios e sugestOes.

Cf. GARCIA, Silvana. Teatro
da Mad ncia: a intencao do
popular no engajamento
politico. Selo Paulo:
Perspectiva/EDUSP, 1990. p.
5. Todas as informagOes
relativas 6 genese hIstOrica
do teatro de agitprop
constantes do presente
trabalho foram colhidas
nessa obra, em que é feito
urn amplo estudo de
diversas manifestacOes
desse teatro.

Basta de pieguices e de razOes
de cabo de esquadra contra

os nossos direitos, contra as
nossas aptidOes, contra a

nossa liberdade.

Josephina Alvares de Azevedo

Imposta a necessidade urgente de garantir a
vitOria definitiva da Revolucao de 1917 - nao apenas
disseminando-a, mas também impedindo os avancos
das formas contra-revolucionarias e informando ampla-
mente a populacdo - inaugura-se na RÜssia urn period°
de intensa mobilizacao de intelectuals, artistas e traba-
Ihadores. Alêm disso, o próprio Estado entao recêm-
instalado passa imediatamente a apoiar e a promover a
implementacao das primeiras estratógias de agitagao e
propaganda artisticas, destacando-se entre essas as
que levariam ao surgimento do teatro de agffprop2.

Desenvolvido a partir do movimento teatral auto-
ativo, ou seja, do teatro feito por iniciativa de grupos
vinculados a associacaes e clubes operdrios, muitos
deles anteriores a Revolucao, o teatro de agitprop
caracterizou-se fundamentalmente por sua flexibilidade
e prontidao frente ao processo histOrico, tendo em vista,
sobretudo, seus objetivos de educar a populacao,
mobilizando-a para fazer avancar a luta revolucionaria.
Tais caracteristicas levaram-no a uma versatilidade formal
- em que foram predominantes as formas curtas - como
tambórn ao desenvolvimento de formas originais, entre
as quais estao os processos de agitacao e o jornal-vivo.

Vindo a projetar-se como a agifforma por exce-
lência, o jornal-vivo foi desenvolvido a partir das edicaes
feitas ao vivo do noticiario da Revolucao, estruturando-
se mais como um espetaculo de variedades do que
como urn genero teatral propriamente dito. Integrado
por madulos diversos correspondentes a diagramacao



do jornal impresso, como por exemplo, manchetes,
editorial, foihetins, cranicas, o jornal-vivo dispensava a
cada urn desses madulos urn tratamento cônico diferen-
ciado conforme a exigencia das suas respectivas
caracteristicas, valendo-se para isso dos mais variados
recursos, que, empregados atravês de formas drama-
tOrgicas adotadas ou nao integralmente, podiam incluir
caw -6es, acrobacias, dancas, elocucaes textuais corn
recitacoes, coros, coplas satiricas, monalogos, dialogos,
nos quaffs os personagens tipificados polarizavam posi-
caes sociais e ideolOgicas sob uma atica maniqueista.
Ja nos processos de agitacao, o espetaculo estruturava-
se como simulacao de urn julgamento em tribunal, corn
a integracao ativa dos espectadores. Porêm, tanto num
quando no outro, o que se tern é uma representacao da
histaria presente.

Outra modalidade de destaque nessa trajetaria
foi a peca dialetica, gènero desenvolvido a partir das
formas de agitaoao em atendimento as orientacães de
edificacao dos costumes sovióticos e combate aos
vicios socials, que se caracterizou como urn novo teatro
de costumes, cuja ternatica explicitava, sob uma
perspectiva nao determinista, as contradicaes e indefi-
nicaes entao vivenciadas pela juventude operaria. Na
esteira dessa ternatica de costumes, gèneros como a
minicomódia, o vaudeville e a opereta seriam redesco-
bertos e tambern largamente difundidos.

Germe vivo e dinamico do teatro politico - que,
sa apas uma longa gestacao de tit's clacadas, viria a luz
ern sua plena forma pelas moos de BertoId Brecht -, o
teatro de agitprop comecou a proliferar por varios
parses da Europa a partir da metade dos anos 20.
Entretanto, a fraca atuacao inicial dos partidos comunis-
tas nacionais recêm-formados provocou, pelo menos
em parte, certo atraso ern seu desenvolvimento, cujo
impulso mais significativo foi tornado somente no final
da dêcada, por volta de 1928, quando os PCs passaram
a agir mais agressivamente na tentativa de ter nas macs
o controle supremo da producao cultural operaria.

Assim, ainda que tardiamente, o teatro de agitprop
floresceu corn bastante vigor na Polania, Roménia,
Franca, Gra-Bretanha e Alemanha, tendo sempre por
base urn teatro vinculado ao movimento operario que,
de acordo corn as condicaes especificas de coda pais,
vinha sendo anteriormente desenvolvido - em alguns
poises como a Polar-11a e a Gra-Bretanha, ja desde os
CrItimos anps do sOculo XIX.

Ainda na dêcada de 20, trazidos na bagagem de
grupos de imigrantes ligados ao movimento operario,
chegam aos EUA os primeiros ecos do agitprop, desen-
volvendo-se of pioneiramente atraves do Artef (Arbeiter
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Teater Farband), grupo criado em 1925 no seio da
comunidade judaica. Aderindo aos propasitos agitproplstas
somente em 1932, o Artef buscou desenvolver urn teatro
voltado nao apenas para as questaes da classe opera-
ria, mas tambórn para as de carater Otnico, como a
preservacao dos valores culturais judeus. Posteriormente,
o agitprop alcancaria uma notavel projecdo atravès da
atuacao de urn grupo ativista formado por trabalhado-
res imigrantes alernaes, o Prolet Buehne. Fundado em
1928, esse grupo tornou-se, em poucos anos, urn dos
mais ativos dentro desse movimento teatral americano,
destacando-se principalmente pela forca de suas
apresentacaes de rua.

Tambarn no Brasil, o teatro de agitprop encontra-
ria urn campo bastante fêrtil para o seu desenvolvimen-
to. Sua experi6ncia mais radical foi realizada no hick)
dos anos 60 - corn urn atraso, portanto, de pelo menos
duas geracaes em relacdo a matriz soviêtica - pelo CPC
da UNE (Centro Popular de Cultura da Unido Nacional
dos Estudantes), atravOs de uma atuacao que teve no
teatro de rua sua maior inovacao.

Outros momentos, poram, podem ser localizados
como significativos ao longo de sua trajetaria em terras
brasileiras, como bem o demonstra Silvana Garcia em
seu Teatro da MiOa' ncioo . Sob uma perspectiva que
permite identificar os principals ramos do que seria uma
espócie de &yore genealagica do nosso teatro de
agitprop, essa autora destaca, de urn lado, a experién-
cia embrionaria do teatro operario de inspiracao
anarquista, realizada pelos imigrantes europeus nas
primeiras decadas desse sóculo e, de outro, num
momento bem mais recente, ja nos anos 70, a atuacao
dos grupos de teatro independente de periferia.

Precursores e herdeiros, portanto, do movimento
teatral cepecista - que, alias, corn seu perfil radical
distingue-se como descendente em linha direta, embo-
ra distante, do agitprop soviótico, ou a sua versa()
"cabocla", na expresseio de Garcia' - esses outros dois
movimentos teatrais dele se aproximam pela presenca
de tacos caracteristicos de urn teatro militante e
popular, que Ihes atestam urn parentesco legitimo,
ainda que efetivado por vias indiretas. Desse modo, seja
devido a uma relativa escassez desses tacos, no caso
dos anarquistas, seja a uma diversificacdo dos mesmos,
no caso dos independentes, os lacos de familia al
existentes revelam o que seria talvez mais apropriado
considerar como urn parentesco por afinidade.

Neste sentido, como ja observado por Garcia5,
outras experièncias brasileiras, menos disseminadas e
vinculadas a outras correntes ideolágicas, podem ser
igualmente localizadas, mostrando ate alguns avancos
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corn relacdo as formas mais diretamente politicos do
agitprop, a exemplo do teatro judeu de inspiragdo
comunista, cuja atuacdo marcou presenca durante
toda a decada de 30, atraves dos atividades do Clube
da Juventude.

0 recuo de algumas clOcadas, mais precisamen-
te, ate o final do sóculo passado, possibilita encontrar
uma dessas outras experiencias que, mesmo brevissima
e isolada, merece ser aqui resgatada, particularmente
pelo fato de, por isso mesmo, poder ser vista como algo
semelhante a uma prè-estrêia, ou melhor ainda, urn
trailer daquela producdo que, pouco mais de meio
seculo depois, viria a ser exibida entre nos, na Integra,
via CPC da UNE.

'Editado' por moos de mulher, esse trailer do
agitprop brasileiro tern a marca, nä° exatamente da
famosa intuicdo feminina, mas a de uma outra percep-
cdo, igualmente aguda, mas alêm disso inspirada nos
anseios de igualdade social para homens e mulheres,
que traduzo aqui como sendo uma 'intuicdo feminista'.
Afinal, a partir dela foi produzido urn texto teatral - a
comèclia 0 Voto Feminino - que, no palco e fora dele,
serviu ostensivamente aos propOsitos de instrumentalizar
a propaganda feita por sua autora em defesa dos
direitos sociais e politicos das mulheres brasileiras. E mais
ainda, atravês desse texto saltam a vista pequenas
amostras - ou antes, rdpidos flagrantes, como convern a
urn bom trailer- de alguns dos recursos formais e estilisticos
que compOem o quadro caracteristico do teatro de
agitprop em geral e do cepecista em particular, muito
embora a Opoca em que foi escrito, inicios de 1890,
nem mesmo o agitprop soviótico houvesse se configura-
do como tal. Conjugadas assim entre si, estas parecem
raz6es suficientes para autorizar sua Indust-10 como
ancestral, obviamente remotissimo, na genealogia
brasileira do agitprop.

A estrategia de Josephina

Texto emblemdtico da entOo recêm-iniciada luta
das mulheres por condicOes socials e politicas mais
justas e igualitdrias para os dois sexos no Brasil, 0 Voto
Feminino é de autoria da escritora Josephina Alvares de
Azevedo (1851-?)°, uma agitadora em potencial, que
em 1888 fundou e, durante pelo menos quase dez anos,
dirigiu e redigiu um dos mais combativos e avancados
jornais feministas surgidos no Rio de Janeiro, na segunda
metade do sêculo XIX, intitulado A Famfiia.

Vindo ja defendendo nas paginas de seu jornal,
desde sua fundacdo, a causa da educacdo feminina
como condicdo sine qua non para a concretizacdo do
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'° Intitulado Retaihos, esse
seu primeiro livreto.recebeu
inUmeros elogios da
imprensa em geral, tendo
inclusive o seu potencial
s belico' enfaticamente
reconhecido por um
representante da ala
masculina que, apesar de
minoria, defendia aberta-
mente os direitos das
mulheres. AZEVEDO,
Josephina Alvares de. Como
nos tratam. A Familia, 14 jun.
1890. p. 3.

ideal maior da emancipacao social das muiheres, logo
alp& a proclamacao da RepUblica a redatora de A
Familia, sempre de maneira aberta e contundente,
passou a reivindicar tambêm para as mulheres "o direito
de intervir nas eleicaes, de eleger e ser eleitas, como os
homens, em igualdade de condicaes"7.

A partir dal, seu jornal tornou-se urn auténtico
veiculo panfletario, sendo utilizado tanto para fazer a
propaganda propriamente dita a favor do voto femini-
no, como para tentar convencer suas contemporôneas
da urgOncia de cada uma se tornar uma "propagandis-
ta acèrrima" desta causa, da qual dependia sua
"elevacao na sociedade". Corn este objetivo, Josephina
de Azevedo escreveu e publicou uma sêrie de artigos
sob o titulo 0 Direito de Voto, neles desenvolvendo sua
argumentacdo a favor do direito eleitoral das mulheres,
fundamentada no fato de que a emancipacdo intelec-
tual tornava as muiheres plenamente habilitadas ao
exercicio do direito do voto e que, sem este, a igualdade
prometida pelo novo regime nao passaria de uma utopia9.

Desse periodo em diante, Josephina de Azevedo
nao se contentou mais em travar seus combates exclusi-
vamente atravOs da imprensa periadica. Impondo-se a
necessidade de concentrar em póginas menos eférneras
que as de urn jornal a propaganda pelos direitos femini-
nos - e, sobretudo, de redobrar e fortalecer essa propa-
ganda -, a primeira providdncia foi reunir num opCisculo,
impresso na prOpria tipografia do seu jornal, varios dos
seus artigos ja publicados no jornal, entre os quais os
relativos as questaes do voto e da educacao feminina10.

Outra iniciativa no sentido de ampliar e diversificar
os espacos utilizados para suas batalhas pelo direito
eleitoral das mulheres foi tornado ainda no primeiro semestre
de 1890, quando ao mesmo tempo em que publicava
em seu jornal uma nova serie de artigos sobre o voto,
Josephina de Azevedo escreveu o texto teatral, cujo
titulo explicitava o tema nele abordado - 0 Voto Feminino.

Inspirada diretamente pelo parecer negativo
expedido oficialmente pelo governo no mès de abril,
corn relacao a incluse:10 da lei do voto feminino no
Projeto de Constituicdo entdo em elaboracao, a arguta
feminista nao hesitou em usar a linguagem cènica para
critics-lo corn a mesma dureza que ja o fizera em seu
jornal e, apropriando-se dele como uma especie de
mote, inseriu-o ipsis Weds em sua com6dia. Em pouco
mais de urn mès, o acalorado debate ja ha algurn
tempo aberto na imprensa sobre os direitos politicos das
mulheres subia ao palco, literalmente, pois Josephina de
Azevedo apropriou-se tambern de urn pequeno trecho
de urn artigo em favor do voto feminino, ao que tudo
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que, adaptor o estilo da
peca as conveniências
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to da mOsica liaeira, sem,

mulheres urn pouco menos vestidas" 17 . Preferido tam-
bém dos empresarios, par razOes Obvias, o genera
musicado vinha tornando-se, nas Oltimas decadas, urn
grande Mao tambern para os/as autores/as de teatro.
Josephina de Azevedo escreveu entao uma comedia
em ato Gnico, corn três pequenos nUrneros de canto,
dais duetos e urn ensemble final, tendo par base a
forma teatral da burieta ou farsa musical, cuja proposta
de comicidade direta e exagerada, ao excluir o risco
de se cair em pieguices, adequava-se como uma luva
ao seu estilo agressivo de atuacao.

Convêm ressaltar, entretanto, que nao ha indicios
de que Josephina tivesse a pretensao de escrever uma
peca do gênero musicado: como indicado no prOprio
cabecalho da peca, 0 Voto Feminino se classifica
genericamente como comedia, inclusive sem qualquer
mengdo a mOsica executada para acompanhar as
coplas cantadas pelos personagens. 0 mais provdvel é
que, coma outros/as dramaturges/as do mesmo perb-
do, ela tenha usado esse recurso coma estratêgia para
tornar seu texto mais compativel corn o estilo dos
espetaculos levados ao palco do Recreio e o gosto
popular18 . Ela prOpria o sugere quando, ao comentar os
elegies feitos a sua peca par uma revista parisiense,
explica modestamente que, escrita no calor da hora
para incluir-se no programa da festa de beneficio de
urn ator contratado por aquele teatro, sua comedia
ressentia-se "de urn certo fraco para satisfazer ao gosto
mal educado de nossas platóias"19.

Nem burleta, muito menos comedia realista, 0
Voto Feminino é, isso sim, uma peca hbrida, em que se
combinam tracos do teatro seri° e do carnico musicado,
atraves da qual, independente do ratulo utilizado para
classificó-la, se revela a intencao da autora nao apenas
de desmascarar o ridiculo e a fragilidade da idela de
que "a mulher foi feita para os arranjos de casa e nada
mais", mas sobretudo de reformar a sociedade, educan-
do-a para os avancos daquele novo tempo de liberda-
de e igualdade inaugurado pelo regime republicano.

Corn a acdo dramatica situada no prOprio Rio de
Janeiro do seu tempo, 0 Voto Feminino recria urn
quadro da vida domêstica na casa de urn abastado ex-
ministro e ex-conselheiro de Estado do ex-Impêrio, onde,
durante o espaco de algumas horas que antecedem o
jantar, tras casais - os donos da casa, a filha deles e o
marido, alêm de uma empregada e seu noivo, tambem
empregada de urn amigo da familia -, alem de um
homem solteiro, aguardam o resultado de uma consulta
submetida a determinado ministro a respeito da decre-
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agravada pela perspectiva da emancipacdo politica e
social das mulheres.

Sem ter urn enredo propriamente dito, 0 Voto
Feminino constrOi-se, na verdade, como uma sucessdo
de cenas ligadas tenuamente entre si por urn fio condu-
tor - a expectativa quanto a aprovacdo oficial da lei do
voto feminino. Seu ponto de partida é uma acirrada
discussdo entre o ex-conselheiro Anastdcio e sua espo-
sa, Ines, que, motivada pela diferenca ridicula de onze
vintêns encontrada pelo marido ao conferir a nota do
armazern, passa logo a girar ao redor dos deveres e
direitos de uma mulher. Irradiando-se por toda a peca
atraves de sucessivas discussdes entre os varlos casais,
todas relativas a questdo do voto, a discussdo inicial
evidencia urn choque que, se nao chega a efetivar-se
como conflito dramOtico, contrapde, em essOncia, de
urn lado as reivindicacdes femininas pela igualdade de
direitos politicos e, de outro, o terror e a resistencia
masculinos diante da perspectiva de perda dos seus
amplos poderes pUblicos e/ou privados, delineando
assim o tracado bdsico do que seria urn conflito entre
grupos, o feminino e o masculino.

Motivada pelo flagrante dado por Anastdclo ern
seu genro Rafael, quando este, pressionado pela esposa
Esmeralda e pela sogra, dizia aplaudir a propaganda
pelo voto feminino, a segunda discussdo da peca,
envolvendo esses doffs casais, leva Anastacio a obrigar o
genro a tomarem juncos alguma atitude contra as
iniciativas femininas. Enquanto isso, a empregada
Joaquina, flagrada ern seus devaneios de ascensdo
profissional, acaba por impor ao noivo Antonio suas
condicaes de so se casar corn ele depois que ela
tivesse urn emprego de alto nivel, para que ele ficasse
ern casa cuidando das tarefas domêsticas. Na cena
seguinte, Rafael e Antonio deixam-se convencer pelos
pianos quixotescos de Anastacio de fazer uma "guerra
de honra" contra as mulheres. Chegando nesse momen-
to para uma habitual visita, Dr. Flordncio acaba se
intrometendo na nova discuss -Oo que surge entre os
casais, tentando acalmar os &limos dos amigos e
convencd-los da justica das reivindicacdes femininas
relativas ao direito de voto. Anastdclo sai furioso e
Rafael insinua que o sogro teria ido usar sua influencia
para impedir a aprovacdo da lei em questdo. Mas
Anastacio volta em seguida trazendo nas moos urn jornal,
do qual le, ern voz alta, a noticia recêm-publicada do
parecer negativo do ministro. Corn excecdo do Dr.
Floröncio, os homens comemoram essa sua vitOria, mas
Esmeralda desanima-os, pois havia ainda a esperanca
da Constituinte.

Se esse enredo extremamente simples - na
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verdade, urn pseudo-enredo - denuncia uma drama-
turga comedida em sua primeira experlôncia, fica muito
claro tambern que, apesar de estreante nesse genero
literario, ela percebeu bem que al, para os seus objeti-
vos, simplificar era preciso. Alóm disso, essa falta de
enredo revela, sobretudo, a feminista militante, preocu-
pada em atingir o publico nao através de uma histaria
'bem-bolada', mas através de urn rapid° flagrante
tornado de cenas do cotidiano domêstico do seu
tempo que, guardadas as devidas proporcaes, corn
certeza vinha sendo afetado pelos Oltimos aconteci-
mentos relacionados a questa° das mulheres. Seria,
portanto, esse instantaneo, mera teatralizacao de fatos
tirados do presente 'real', que Ihe daria a vantajosa
oportunidade de expor ao vivo, em alto e born som,
seus argumentos e conviccaes a respeito do voto
feminino e da almejada igualdade social entre os sexos.

Construidos para evidenciar a necessidade de
promover a igualdade social entre homens e mulheres
e, mais ainda, a possibilidade e a urgéncia de faze-lo a
partir do exercicio dos direitos politicos das mulheres, os
personagens de 0 Voto Feminino sao retratados como
'tipos', que aparecem divididos em dois blocos a partir
de uma visao francamente maniqueista: o das mulheres,
basicamente inteligentes, fortes e decididas e, do outro
lado, o dos homens, quase todos egoistas, lobos, inescru-
pulosos e oportunistas. Liderados, respectivamente, por
Inès e Anastacio, esses dois blocos refletem urn forte
antagonismo que é enfatizado pelos personagens
secundarios, que atuam como reduplicacao, corn
nuancas relativas em nivel social e faixa etaria, da
tipificacao que se faz do homem autoritario e de
mentalidade atrasada e da mulher moderna e consci-
ente dos seus direitos e deveres de cidadania.

posto em cena, ainda, urn personagem impar,
nao apenas no sentido de nao ter urn par ou urn duplo,
mas no de encarnar, estrategicamente, a imagem
singular do homem p6blico, sensato, consciente e de
idéias avancadas, idealizado pela autora para defen-
der, talvez ate no Congresso, a questa() do voto femini-
no. Fazendo as vezes de urn raisonneur- aqui, vantajo-
samente, menos defeituoso que o modelo francès, ja
que em sua rapida aparicao mal cia para comecar a
ser macante20 -, Dr. Florêncio expae racionalmente a
coerOncia das iciôias de Josephina de Azevedo, defen-
dendo-as junto as outras personagens, mas tendo,
obviamente, o publico como principal destinatario.
Compartilhadas comas personagens femininas nessa
fungdo de porta-voz da autora, as intervencOes desse
raisonneur, longe de serem enfadonhas, ainda que urn
tanto sentenciosas, sdo feitas atravês de frases curtas e



21 Essa caracteristica do riso
provocado em 0 Veto
Feminino remete as teorias
de Propp, para quem o riso
de zombaria, sobre o qual se
baseia todo o vasto campo
da satira, nasce sempre do
desmascaramento
inesperado dos defeitos da
vida interior, moral ou
espiritual do homem. Cf.
PROPP, Vladimir.
Comicidade e Riso. Sao
Paulo: Atica, 1992.

22 AZEVEDO, Josephina
Alvares de. A Familia 14 dez.
1889, 21 dez. 1889, 19 abr.
1890. p. 1; 26 abr. 1890. p. 1;
31 maio 1890. p. 11 dez.
1890. p.1.

23 A habilidade criativa dessa
autora ao realizar essa
transposicao de linguagens
me foi apontada pela Profa.
Dra. Claudia de Arruda
Campos, sugerindo-me
inclusive a hipOtese de
Josephina de Azevedo ter-se
servido de seus pr6prios
artigos como principal fonte
da materia-prima de
construcao de sua comêdia.

AZEVEDO, Josephina de. 0
Direito de Voto. A Familia. 9
mar. 1890. p. 1.

zs Ao criar este personagem,
a autora certamente
inspirou-se no medico e
jornalista Jose Lopes da Silva
Trove* (1848-1925), eleito
deputado ao Congresso
Constituinte apps a
proclamacao da RepOblica,
onde defendeu o voto
feminino e o divOrcio. Ver
HAHNER, June E.. A Mulher
Brasileira e sues Lutes Socials
e Politicos (1850-1937). Sao
Paulo: Brasiliense, 1981. p. 87.
Em seus artigos, Josephina
refere-se a algumas
"opiniaes respeitaveis" a
favor do voto feminino na
imprensa, sem contudo cita-
lo nominalmente, como ja o
fizera meses antes,
conclamando suas
contemporaneas a
trabalharem pela eleicao de
um candidato cuja

muitas vezes interrogativas, que se integram satisfatoria-
mente ao ritmo agil do dialog° da comódia, dando-Ihe,
inclusive, urn torn instigante que, semelhante a urn jogo
de perguntas e respostas, traz tambern a lembranca a
dindmica de urn tribunal.

Ressalte-se ainda o traco fortemente caricatural
dos personagens masculinos, a partir do qual,
elabora-se a comicidade da peca, que ern seus aspec-
tos mais mordazes, surge atravós da zombaria, do riso
escarnecedor que diverte a custa do desmascaramento
da fragilidade humana mal dissimulada21 , ja que o
homem é desmoralizado e mostrado hiperbolicamente
como urn ser incapaz para a vida ern geral, nal. ° so
intelectual mas tambern emocionalmente.

lsso é acentuado, particularmente, na caracteri-
zacao de Anastacio que, encarnando o mais mediocre
dos homens, preconceituoso, autoritario, retrOgrado e
intelectualmente estOpido, é mostrado tambem como a
prOpria personificacdo do egoism° masculino. Percebi-
do por Josephina de Azevedo como uma perturbacao
do espirito dos homens, que os tornava "inaptos para as
grandes generosidades", esse egoism° JO fora inOmeras
vezes apontado por ela, desde seus primeiros artigos
sobre o voto feminino, como a Unica razdo pela qual as
mulheres encontravam-se ainda impedidas de exercer
seus direitos civicosn. No palco, ela ndo poderia ter sido
mais feliz ao materializar esse egoism°, logo na cena de
abertura da comódia, atraves da figura ridicula e
desprezivel do homem avarento que, apesar de riquissimo,
se da ao trabalho mesquinho de conferir uma pequena
note de compras do armazêm, item por item, preco por
preco, armando ern seguida urn verdadeiro escandalo
junto a sua esposa pela diferenca de alguns vintans23.

Provavelmente tambórn inspirada num de seus
artigos, escrito em resposta a urn jornalista, por ela
qualificado de "desastrado" e "vazio de ideias -, em
raze* da sua falta de argumentos a respeito do voto
feminino24, Josephina imprimiu essa caracteristica risivel
ao perfil de Anastacio, marcando-a fortemente atravês
de urn cacoete linguistic°, que o faz iniciar, encerrar e
entremear suas fobs, invariavelmente, corn a expressao
"ora figas”, que, esvaziada de qualquer significado, nao
passe de uma muleta para a incapacidade intelectual
de seu usuario.

Considerados outros exemplos, como o do
singular defensor da causa feminina, Dr. Floröncio25 e, é
claro, o da prOpria Inds, alter-ego da autora, sera
mesmo licit° pensar que, ao escrever sua comódia,
Josephina de Azevedo buscou nos prOprios artigos o
material bdsico para modelar os personagens mais
marcantes. Sem desmerecer a caracterizactio dos



plataforma inclufa o direito
eleitoral das mulheres. Cf.
AZEVEDO, Josephina de. As
Mulheres e a Eleig -do. A
Familia, 6 jul. 1889. p. 1; Id. 0
Direito de Voto. A Familia. 19
abr. 1890. p. 1.

demais personagens, a de Anastacio impOe-se como a
melhor evid6ncia dos resultados conseguidos por essa
escritora que, em sua Unica experrencia como dramaturga,
mostrou o talento que tinha para usar eficientemente as
têcnicas basicas de dramaturgia.

Outro recurso eficiente fol a inclusdo das coplas
cantadas que, apesar de poucas e curtissimas, operam
uma cristalizacdo do perfil dos personagens, alèm de
uma certa ruptura da acdo dramatica, como se ye
exemplarmente no primeiro dueto. Cantado ao final da
oitava cena, essa copla encerra, de certo mode, o que
seria a primeira parte da comódia, mas funciona
tambèrn como uma pausa que sublinha mais ainda os
tacos do car6ter belicoso, firme e racional de Ines e
Esmeralda, atravês de urn vocabulario vinculado
especificamente ao terra da guerra e da disputa pelo
poder. Indicada por palavras como "luta", "vitOria",
"glOria", "fortes", "vencedor", essa disputa é explicitada
completamente na Ultima estrofe, em que as duas
cantam juntas: "Cala o homem! E subamos:/para a
ponta é o que se quer./Pois que é chegado o reinado/
glorioso da mulher!"

J6 no ensemble final, a autora faz uma revisdo
das questOes centrals focalizadas em sua comedia,
frisando sinteticamente a superioridade da protagonista,
a conviccdo inabalOvel do raisonneur e, como nOo
podia deixar de ser, os defeitos intelectuais e morals do
antagonista, cuja total carência argumentativa se
desnuda, mais uma vez, na repeticdo da expressdo "era
figas", a qual praticamente se resume a parte que Ihe
cabe cantar. Essa polarizacdo maniqueista salienta-se
nas duas quadras finals dessa copla, em que cada
grupo, separadamente, cid sua Ultima palavra como
quem da urn grito de guerra. Pequenos hinos de invoca-
cdo guerreira, esses cantos de encerramento da come-
dia enfatizam a j6 explicitada continuagdo da luta e a
posicdo nela assumida pelos grupos masculine e femi-
nine: os homens, de urn lado, confiam na eterna ma-
nutencdo do status quo; as mulheres, do outro, esperan-
do pela chance de alters-lo em breve, confiam na
vitOria da razdo.

Experiöncia pioneira e isolada

Estruturalmente distante da forma teatral desen-
volvida pelo agitprop soviêtico e universalizada sob o
nome de jornal-vivo, 0 Voto Feminino, nem de longe,
lembra o que talvez pudesse ser uma edicdo falada do
noticidrio do movimento feminista, mas traz em si o sinal
de nascenca que o distingue como parente dessa
agitforma: a veiculacdo explicita e literal de noticias



sobre eventos politicos do momento especificamente
vinculados ao terra da peca. Por outro lado, configu-
rando-se como uma experiencia que, alêm de isolada,
jamais chegou as ruas como espetaculo, em vista das
limitacdes e preconceitos prOprios da epoca em que foi
realizada, 0 Voto Feminino traz em si, tambarn, a carén-
cia do traco essencial a legitimacdo de sua ancestra-
lidade enquanto teatro de agitprop: o ativismo de rua.

A contradicdo central desse perfil se equilibra,
entretanto, pela presenca de urn conjunto de caracte-
risticas que marcam, inegavelmente, sua proximidade
genealOgica corn outras experlôncias teatrais de
propaganda politica: a simplicidade da estrutura
dramatica, a substituicao da organicidade pela monta-
gem ou sucessdo de cenas, as formas curios e/ou
combinadas do género musicado, a tipificacao hiperbOlica
e maniqueista de personagens, o didatismo e o humor
satirico. Sem predecessores que Ihe indicassem o
caminho do teatro como arma politica, Josephina
Alvares de Azevedo surpreende ao optar por tais
recursos - quase todos do teatro de tendöncias Opicas -
que, pelo menos no Brasil, so seriam utilizados corn o
mesmo propOsito bem mais tarde, inicio dos anos 60, por
autores que ja entdo haviam assimilado o arsenal
tôcnico brechtiano, entre os quais se destaca urn dos
fundadores do CPC, Oduvaldo Vianna Filho.

Numa de suas primeiras pecas, intitulada A Mais-
Voila Vai Acabar, Seu Edgar, escrita e encenada em
1961 - cuja temporada de estrêia, alias, da hick) a
histOria do CPC -, Vianninha apresenta uma proposta
que, sobretudo corn relacao a utilizacdo desses recur-
sos, é espantosamente analoga a de 0 Voto Feminino,
embora ele tenha empregado tambêm outros recursos
de natureza epica, como os cartazes e painóis.

Partindo da sua intencdo fundamental de explicar
didaticamente o conceito de mais-valia, o autor cons-
trOi essa peca corn base na estrutura da revista musical
e, atravês de uma seqtAncia de cenas justapostas,
traca o caminho de urn operario que, movido pela
önsia de descobrir os mecanismos do lucro e da explo-
raga°, vai a lugares tao diferentes quanto urn congresso
de economia e uma feira. 0 taco caricaturesco e
maniqueista corn que sdo construidos seus personagens
- Desgracados (leia-se, operarios), Capitalistas, Feirantes,
Vendedores, Economistas, divididos basicamente ern
explorados e exploradores, ou opressores e oprimidos -
marca o pesado torn satirico predominante em A Mats-
Voila Vai Acabar, Seu Edgar. Embora diferentemente de
0 Voto Feminino, a peca de Vianninha ndo se encerre
corn urn rainnero musical, ambas coincidem, de certo
modo, pela apresentagefio de urn final que incita a luta,



" Alias, a proposta de continui-
dade da luta apresentada
em 0 Voto Feminino talvez o
aproxime mais de um outro
musical, Arena Conte Zumbi,
de autoria de Augusto Boal
e Gianfrancesco Guarnieri.
Escrita e encenada em 1965,
Zumbie uma peca que,
como destaca Claudia de
Arruda Campos, enquanto
metOfora do golpe militar de
1964, apresenta, desde o seu
inicio, 'o cuidado de reduzir
o significado da derrota,
tomando-a nao como
definitiva, mas como urn
episOdlo na guerre que
ainda se pode veneer."
CAMPOS, Claudia de
Arruda. Zumbi, Tiradentes (e
outras histOrias contadas
pelo Teatro de Arena de Seto
Paulo). Salo Paulo: Perspecti-
va/EDUSP, 1988. p. 73-4.

n MARTINS, Carlos Estevam.
HistOria do CPC. Arte em
Revista Sdo Paulo, v. 2, n° 3,
p. 80, mar. 1980. No caso
d'O Voto Feminino, o que
permite esta suposicdo 6 o
fato de que. uma semana
apOs publicar em seu jornal
urn artigo criticando 0
parecer negativo do govern
corn relacao a lei do voto
feminino, Josephina de
Azevedo publicou uma note
anunciando para breve a
encenacdo daquela sua
primeira producao teatral e,
uma semana mais tarde, A
Familia noticlou que o
ConservatOrio DramOtico
Brasileiro acabara de ,
aprovar, "com muita
distincao", a referida peca.
AZEVEDO. Josephina Alvares
de. A Familia, 10 abr. 1890. p.
3; 19 abr. 1890. p. 7.
se essas duas.autoras,
ver VINCENZO, Elza Cunha
de. Urn Teatro da Mulher
dramaturgia feminino no
palco brasileiro contempo-
rOneo. Selo Paulo: Perspecti-
va/EDUSP. 1992, em que a
dramaturgia feminina
produzida no Brasil a path'
de 1969 6 examlnada em
profundidacle e vinculada a

projetando para o futuro a vitOria baseada na justica e
na igualdade social26.

Para alêm dessas, a peca de Josephina de
Azevedo guarda ainda alguma semelhanca corn o
reperibrio de agitprop do CPC no que diz respeito ao
processo propriamente dito da criacao textual. Embora
tenha sido criada individualmente - em oposicdo,
portanto, ao modo coletivo de criacdo predominante
no CPC -, 0 Voto Feminino foi produzido, ao que tudo
indica, corn a mesma rapidez caracteristica da produ-
cdo do CPC, como foi por exemplo o caso do Auto dos

99%, escrito em apenas uma semana, para contemplar
a questdo do movimento estudantil no programa de
uma UNE-volante, que entdo incluia apenas uma peca
sobre a luta operdria e outra sobre a questa() agraria27.
Tivesse sido ja percebida tambêm a lacuna desse
programa quanto a luta das mulheres - cujo refloresci-
mento no Brasil, infelizmente, so se daria pelo menos
uma dêcada mais tarde - uma autora corn o perfil de
Josephina de Azevedo, quem sabe uma Leilah Assun-
coo ou uma Consuelo de Castro 28, corn Coda certeza,
estaria pronta para atender satisfatoriamente a necessi-
dade daquele momento.

Ha que salientar ainda urn outro elo, alias bastan-
te forte, da aproximacdo entre 0 Voto Feminino e a
producdo cepecista de agitprop, pois em termos de
eficiéncia corn relacdo aos seus objetivos, ambas foram
obras malsucedidas. Em outras palavras, é certo que
seus autores superestimaram o poder do teatro como
instrumento de acdo politica de efeitos imediatos: se de
urn lado o CPC, mesmo tendo marcado Opoca e
deixado exemplos, nao fez a revolucdo, nao criou uma
arte revolucionaria, nem ao menos promoveu a alianca
entre a pequena-burguesia e as massas populares,
conforme apontou Garcia29, de outro lado, tambêm a
intencdo de Josephina Alvares de Azevedo, de sensibili-
zar os congressistas que aprovaram a Constituicdo de
1891, foi inteiramente frustrada, pois como se sabe o
sufrdgio feminino so foi aprovado em nosso pals em
1932, ou seja, quase meio sóculo depois disso.

Na verdade, apesar dos muitos acertos e ate
alguns achados, o que nao se pode esquecer é que
Josephina de Azevedo nao foi - e nem teve, alias, a
menor intencdo de ser - isenta em sua comódia. ImprO-
pria a "bons dramaturgos", na visa° de Martin Esslin30,
essa caracteristica seria exatamente a raze* do fracas-
so daqueles que buscam o teatro para apoiar suas
causas. No entanto, perfeitamente prOpria - sobretudo,
mas nao apenas - a escritoras do sOculo XIX, a parciali-
dade inerente a obras de tendència como 0 Voto

Feminino deixa transparecer, como assinala Virginia



"realizacao de urn aspecto
de uma das ma's importan-
tes metas do feminism°
mundial e brasilelro: a
abertura e o alargamento
de espacos para a
manifestacao e a atuacao
da mulher em erbitas do nao
privado, do nao exclusiva-
mente domêstico.". p. 277.

29GARCIA, op. cit., p. 116.
Vale ressaltar aqui a observa-
coo da Profa. Dra. Claudia
de Arruda Campos sobre o
alcance do influéncia da
producao cepecista e da
arte politica de urn modo
geral em nosso pals: esten-
dendo-se por mais de uma
geracao, essa inflifencia foi
profunda e, sem dOvida,
imprimiu mudancas em
nossa arte teatral: nesse
sentido, a amostra deixada
por Josephina de Azevedo
evidencia que, se essa
experiência nao tivesse sido
tao isolada, seu nome
estaria, certamente, entre as
grandes influancias do
teatro brasileiro.

30 ESSLIN, Martin. Uma
Anatomic do Drama. Trad.
Barbara Heliodora. Rio de
Janeiro: Zahar, 1986. p. 105-6.

31 WOOLF, Virginia. Apud
MUZART, Zahició Lupinacci.
Na Aprendizagem da
Palavra: a mulher na ficcao
brasileira - século XIX. In:
Fazendo Genero - Seminario
de Estudos Sobre a Mu!her.
Anais. Ponta Grossa: UFSC/
UEPG, 1996. p. 81-2.

32 AZEVEDO, Josephina de. 0
Voto Feminino. A Familia 23
out. 1890. p. 1. A autora faz
referéncia ai ao decreto
entao recêm-assinado pelo
Ministro dos Correios e
Instrucdo, Benjamin
Constant (1833-1891), que
proibia o acesso das
mulheres as escolas de nivel
superior e contra o qual ela
protestou violentamente
através dos artigos que
assinou e publicou em A
Familia sob o titulo Decreto
Iniquo e Absurd(); 16 out.
1890. p. 1 e 30 out. 1890. p. 1.

Woolf, "(...) a presenca feminina, de alguórn ofendido
pelo tratamento que se da aos membros de seu sexo e
que reclama de seus direitos. Isto traz a literatura femini-
na urn elemento totalmente ausente da literatura dos
homens, salvo quando o autor é urn operario, urn negro,
ou qualquer outro homem que, por uma ou outra razao,
tenha consciència de ser injustamente tratado. Esse
elemento produz uma deformacao e, seguidamente, é
a causa da debilidade da obra. 0 desejo de defender
uma causa pessoal ou de converter urn personagem
em porta-voz de certo descontentamento ou agravo
pessoal, sempre produz nefastos efeitos, como se o
ponto para o qual se dirija a atencdo do leitor se
desdobrara bruscamente em dois, quando, na realida-
de deveria ser um"31.

E certo que fazer, ou nao, parte de uma suposta
'lista de Esslin' nao estaria entre as ambicaes de uma
militante como Josephina de Azevedo. Ern seu comen-
tario, ja em parte citado mais acima, sobre uma elogiosa
noticia publicada na revista Le Droit des Femmes a
respeito de sua comêdia, apos sentenciar que 0 Voto

Feminino nao era "urn trabalho feito a capricho" e
explicar o motivo da rapidez de sua escrita, apontando,
conscienciosa, para suas "muitas incorrecaes" e seu
"fraco" para agradar o pUblico, ela se diz satisfeita por
acreditar que "(...) o major merecimento desse trabalho
é o de it levar a Paris, aquele areapago da civilizacdo
atual, o testemunho da operosidade de todas nos, que
trabalhamos em um meio em que ainda ha pouco sal.°
elaboradas leis que fecham as mulheres as portas da
academia" 32. Nitidamente se percebe que, alheia a
qualquer intencOo de produzir uma 'grande obra' para
o teatro, o que Josephina de Azevedo queria mesmo,
com sua pequenina comêdia, era intervir, nao apenas,

claro, nas eleicäes, como explicitou em varias oportuni-
dades, mas na prapria ordem social e polflica do seu tempo.

Assim, a despeito do folego curto e certas fraque-
zas de composiado, 0 Voto Feminino nao e o que se
poderia considerar uma obra débil, sobretudo quando
confrontada com outras obras de autoria masculina e
de natureza semelhante escritas na mesma 6poca. E
sim, e especialmente enquanto antecipacao do teatro
de agitprop entre nas, uma comêdla forte, feita com a
garra de uma autora visceralmente empenhada em sua
luta, que abriu umas das primeiras trilhas da dramaturgia
e da justica social em nosso pals, por onde hoje muitas
de nas mulheres ja podemos seguir corn um pouco mais
de seguranca e sucesso.
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