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modernidade de Nelson Rodrigues” constituiu duas jornadas em 

homenagem ao autor, em 2022, para celebrar na o so  os 110 anos de seu nascimento (23 de 

agosto), mas tambe m os 60 anos de sua peça Otto Lara Resende ou Bonitinha, mas ordinária 

(1962), ao lado de suas narrativas breves, recolhidas em A vida como ela, escritas entre 

1951 e 1961, tendo comemorado tambe m 60 anos em 2021. Para tal evento, organizado 

por mim e pela psicanalista e escritora Fernanda Hamann, foram convidados especialistas 

na obra de Nelson e, agora, seus textos esta o reunidos neste dossie . 

O reconhecimento do pole mico, mas, inegavelmente muito bom autor, precisa ter seu 

legado cada vez mais propagado, pois a modernidade na dramaturgia do paí s muito lhe 

deve, sem ignorar sua contribuiça o ao jornalismo e a  ficça o. Na o por acaso, os temas 

perseguidos em sua prosa desvendam um cotidiano ta o escancarado quanto aquele 

proposto em seu teatro. Grande parte dessas narrativas se constro i por meio de uma 

espe cie de atos e/ou cenas, pois Nelson as divide com subtí tulos que orientam o leitor, 

evocando o arranjo teatral.  

O jogo e  de dupla ma o: o dramaturgo aparece nas entrelinhas da prosa, na qual se 

misturam traços do folhetim e do melodrama, e o cronista do “cotidiano reprimido” surge 

nas cenas de seu teatro. E se muitos concebem esses escritos como caricaturais e plenos de 

lugares-comuns, esquecem que eles sa o peculiares a nossos dissimulados sintomas. 

“A 
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Com um acre scimo: Nelson lhes imprime certa poesia. Alia s, de um lado, Manuel 

Bandeira e, de outro, Antunes Filho o consideravam “poeta”.  Voltando aos ‘sintomas’, vale 

retomar as certeiras palavras de Leyla Perrone, em seu ensaio “A fala esvaziada em Nelson 

Rodrigues” (Revista Literatura e sociedade, no. 10, 2007), apoiado na psicana lise, 

particularmente em Lacan:  

                 /.../ “O erro, a desconversa, o estereo tipo e a bobagem, que 
constituem a  maior parte do discurso afetivo, sa o absolutamente 
necessa rios para se criar a rede que pesca a verdade. ‘O discurso 
analí tico – como o amor – se suporta na dimensa o da tolice’”.    

 

          Fundamental em Nelson e em no s, a afirmaça o se estende a todos e e  fina em 

relaça o ao amor, sustentado pelo Imagina rio que projetamos no Outro. Logo, aqueles que 

na o apreciam sua obra, tratando-a como se fosse uma bobagem, ignoram que “as enormes 

tolices ditas por suas personagens sa o caricaturas insuporta veis de nossas bobagens 

cotidianas”. A constataça o revela que, ao inve s de denega -las ou rejeita -las, caberia 

“reconhece -las e trabalha -las como faz, despudoradamente, Nelson Rodrigues” — Perrone 

captura aí  o cerne da produça o do autor, no artigo acima mencionado.  

               Para ale m disso, e  possí vel perceber no conjunto de sua obra um jogo entre tradiça o 

e ruptura. Basta evocar um de seus textos mais renomados, Vestido de noiva, e sua inventiva 

encenaça o a cargo de Ziembinski. Nele, Nelson po e em cena o Imagina rio, sem ve us, graças 

aos planos da  memo ria e da alucinaça o, contando com o Simbo lico (a palavra) e, sobretudo, 

com o que chamarí amos em psicana lise de Real, ou seja, aquilo que na o se pode dizer ou 

apreender, aquilo que se recalca, aparecendo, em geral e analogicamente, como sintoma. E  

preciso ressaltar: o dramaturgo intenta encenar o pro prio traço recalcado; ou seja, seu 

processo inventivo articula sem disfarce, de forma explí cita, o que as personagens 

gostariam de ocultar; seus desejos proibidos se realizam diante do espectador/leitor que se 

inquieta, pois neles se identifica. Esse desvelamento configura uma espe cie de “paro dia” da 

teoria psicanalí tica, de acordo com Perrone, na esteira da crí tica.  
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          Essa ideia percorre a criaça o de Nelson. Num ensaio sobre Doroteia em 1999, ja  a 

sublinhei e, bem antes, na de cada de 1980, o pro prio De cio de Almeida Prado, em seu 

Teatro Brasileiro Moderno, indicara a tende ncia de o autor valer-se do recurso paro dico. Por 

meio da linha de pesquisa que contempla as conflue ncias entre literatura e psicana lise, cabe 

reiterar que esta u ltima se mostra um dos saberes fulcrais a  modernidade e Nelson soube 

incorpora -la, consciente ou inconscientemente, como um dos procedimentos ba sicos de 

suas produço es, aliado a questo es socioculturais.  

         Ao desvendar o recalque, o vie s de leitura com base na psicana lise pode parecer 

mais complicado ou ate  desnecessa rio, contudo, no caso, o que passa a interessar ao 

inte rprete e  a maneira pela qual o autor elabora a questa o, ou seja, seu trabalho de 

transfiguraça o da ‘realidade psí quica’ em drama ou narrativa, os expedientes verbais e 

ce nicos concebidos por ele e a funça o da teoria de Freud. A presença do inconsciente (e 

seus meandros), desvelada ou metaforizada, ainda solicita o olhar da psicana lise para uma 

compreensa o a mais do trabalho artí stico.   

      Por um lado, tal saber compreende um dos elementos de vanguarda, entre va rios, 

na modernidade de Nelson Rodrigues. Capturadas por verbo e imagem, as revelaço es 

psí quicas seriam um dos modos de ruptura com os costumes morais da e poca e, mais, um 

dos modos de confronta -los. Por outro lado, o autor na o abdica da tradiça o que, a  guisa de 

exemplo, surge no dia logo com escritores nacionais e estrangeiros ou na retomada de 

aspectos do tra gico, alia s, a sina da qual na o escapam as geraço es de seus seres ficcionais.  

      E, uma vez ainda, e  De cio de Almeida Prado quem aponta, no livro mencionado, 

uma das formas de Nelson entrelaçar os lu dicos elos entre tradiça o e ruptura, 

argumentando que a ruptura pode adentrar a tradiça o. Para o crí tico, o abalo da 

“verossimilhança ce nica”, desde Vestido de noiva, esta  presente em duas peças expressivas, a 

saber,  a farsa irresponsa vel Doroteia e a sa tira Viúva, porém honesta, destacando a 

modernidade e afirmando que se, no momento das primeiras encenaço es de Doroteia 

(1950), ela foi considerada “provocaça o gratuita” ou “cabotinismo puro e simples”; com o
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 surgimento, em 1960, de Ionesco e o teatro do absurdo, a peça teria antecipado a expansa o 

do teatro moderno adentrando, assim, uma tradiça o teatral. Opinia o ana loga declara Sa bato 

Magaldi em seu Teatro da obsessão: Nelson Rodrigues (2004), dedicado a  dramaturgia do 

autor. 

Conforme se pode notar, em Doroteia, aflora o jogo entre ruptura-modernidade-

tradiça o, graças a aspectos do teatro do absurdo; por exemplo, a estranha presença de um 

jarro movente no palco se faz contí gua a s cla ssicas relaço es entre sexualidade e morte. No 

entanto, o referido jogo ocorre tambe m na prosa de A vida como ela é, pois em va rias 

narrativas persistem desejos, interditos, infidelidade, culpa, suicí dios, desenlaces 

inesperados, etc. Dentre elas, “As ge meas” merece atença o, ja  que duas irma s se enamoram 

do mesmo rapaz, sem o declarar, competindo sorrateiramente e, no dia do casamento, uma 

substitui a outra em segredo.  Quem descobre a troca e  o noivo, no fim da noite de nu pcias, 

em funça o de um bracelete usado pela irma  preterida. A outra, a escolhida, foi morta e 

oculta no arma rio do quarto, vestida igualmente de noiva, e e  a irma  assassina quem mostra 

ao rapaz, chocado, onde escondeu a rival.  

          O tema das irma s apaixonadas pelo mesmo homem na o e  novo em Nelson, ele ja  

aparece no drama Vestida de noiva (1943), evidenciando-se o conflito entre as personagens, 

enamoradas do mesmo homem, resultando na morte de uma delas.  Situaça o similar 

ressurge em A serpente (1976), peça menos bem realizada, segundo a crí tica. Se desnudar 

desejos das/entre irma s deixa entrever a ruptura das ‘normas’, esse e  um episo dio atuante 

na vida de muitas famí lias. A ambivale ncia afetiva se faz mate ria desde a Bí blia e uma das 

questo es da psicana lise.  

              O autor persegue tal aspecto e Sa bato Magaldi, na obra ja  aludida, relata ter-lhe 

perguntado por que seu teatro insistia nessa forma de amor triangular.  Sua resposta foi por 

‘simples empatia’, confessando achar lindo o tema e “de inesgota veis sugesto es poe ticas”. O 

interesse aqui e  sublinhar que   peças e narrativas tratam de um eixo tema tico comum e 

dialogam, igualmente, com a tradiça o; tanto quebram o sile ncio sobre dados interditos da 

ordem dos costumes (morais e sociais) e das estruturas compositivas, como penetram a 

tradiça o que as constituem. Cabe, enta o, evocar o terceiro ato de Vestido de noiva, no qual se
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 cita, de modo literal, a o pera La traviata, de Guiseppe Verdi, (por extensa o, o leitor pode  

evocar  A dama das camélias, de Alexandre Dumas) e o filme “E o vento levou”, dirigido por 

Victor Fleming e George Cukor. 

    As obras de Verdi e Dumas enfocam demandas amorosas de cortesa s com homens 

da sociedade burguesa que na o aceita o afeto entre os casais. Tal comportamento se reitera 

com a ligaça o entre a cortesa  Madame Clessi e um jovem por ela enamorado contra a 

vontade da ma e. A cortesa  acaba morta e enterrada, sugestivamente “vestida de branco”, 

lembrando uma noiva, cena que retornara  em circunsta ncias distintas na narrativa “As 

ge meas”.  Ora, aí  e  possí vel revisitar o tema da gemealidade, insistente desde a trama bí blica 

de Esaú e Jacó, retomada por Machado de Assis no romance homo nimo, cujos irma os se 

apaixonam pela mesma mulher, notando-se a angustiante identificaça o do traço especular, 

sustentado pela rivalidade, acentuada por cada um ser obrigado a visualizar a pro pria 

imagem refletida no Outro, instaurando-se, textualmente, a busca de singularidade e a  

duplicidade inco moda. 

     Nelson se mostra um dos elos dessa ciranda na literatura brasileira, pois, apo s 

Machado de Assis e ele pro prio, Murilo Mendes publica o fragmento “Florinda e Florentina”, 

constante de A idade do serrote (1968), apresentando vestí gios da personagem Flora, de 

Machado, e resgatando a inversa o dos pares, uma vez que na o sa o mais dois moços 

enamorados pela mesma mulher, mas duas jovens pelo mesmo homem e a morte se 

concretiza, de forma simbo lica,  com a internaça o de uma das irma s no asilo de alienados.     

           Quanto ao dramaturgo, ele troca a conformaça o do tria ngulo, ou seja, sa o duas 

personagens femininas de outra classe social, em contí nua e velada contraposiça o. Na 

inversa o dos sujeitos, a ‘verdade’ das irma s: ambas na o aceitam o espelho que a outra 

representa, buscando a singularidade; pore m, na cena da lua de mel, o leitor se surpreende 

com o desfecho e o predomí nio da pulsa o de morte, ou, de um ponto de vista diverso, 

desfaz-se a identificaça o perturbadora ao preço da destruiça o fraterna. Na surda disputa, 

manifesta-se sutilmente o duplo, ponto fulcral constante de va rias literaturas no que 

concerne a  pro pria existe ncia: para uma viver, a outra deve morrer e provocar, com isso, o 

esvaecimento da que fica. 
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              Se Machado mata o objeto desejado (Flora) pelos ge meos, ele na o destro i o objeto 

da disco rdia entre eles, pois, a imagem do outro permanece inquietando. A rivalidade atua 

em  va rias a reas da alta burguesia a qual as personagens pertencem, enquanto Nelson 

expo e nas entrelinhas o dado socioecono mico da pequena burguesia do subu rbio carioca, 

seus recalques que, sem verbalizaça o, explodem no corpo pro prio ou alheio, no caso, o 

aniquilamento do corpo especular, evidenciando as paixo es de o dio e amor ao lado de um 

querer “saber” sobre elas. A irma  assassina ignora a Lei, uma vez que preterida na o aceita a 

castraça o. Para um mesmo tema, diferentes olhares e desenlaces.                  

    Como se percebe, o dia logo de Nelson traz a  tona a lembrança de Machado, que se 

revela intenso no texto de Murilo Mendes, sendo explí cita e ironicamente nomeado em uma 

frase fora de e poca e contexto. Se Murilo leu ou na o Nelson, pouco importa: as ideias 

circulam e sa o reelaboradas. Ambos se aproximam por certos aspectos: o tema, a inversa o 

das personagens, a permuta (ou tentativa) da noiva, o desfecho, em que ganha força a 

pulsa o de morte: a ge mea de Nelson morre de forma literal e a de Murilo, metafo rica.  

             A ciranda da tradiça o brasileira do tema bí blico, iniciada por Machado em 1904, 

passa por Nelson na de cada de 1950, chega a Murilo em 1968 e volta a ampliar-se, em 

1999, num novo veí culo de comunicaça o: o cinema. “As ge meas” inspira o filme quase 

homo nimo de Andrucha Waddington, bastante fiel ao texto de  A vida como ela é. Enfim, 

aqui se assinalou um dos exemplos entre va rios, disseminados no conjunto da produça o do 

autor, que se mante m, portanto, no teatro, na literatura, no cinema e na crí tica, a ponto de 

especialistas, ainda, comentarem, adequada e diversamente, sua modernidade, 

contribuiço es e pole micas. Vamos, enta o, a eles.  

               Abre este dossie  o ensaio “Nelson Rodrigues e o debate sobre a modernidade teatral 

no Brasil”,  de Joa o Roberto Faria, que enfoca a modernizaça o teatral no paí s, de fins de 

1930 ao iní cio da de cada seguinte, ressaltando o aparecimento do teatro amador e sua 

modernidade, sua contraposiça o ao profissional e a estreia de Vestido de noiva em 1943. O 

segundo texto, “O dramaturgo Nelson Rodrigues: conservador e revoluciona rio”, de Fla vio 

Aguiar, ancora-se numa pergunta paradoxal e relevante para o perfil do autor:  seria ele
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 conservador e revoluciona rio ao mesmo tempo?  A pole mica se desdobra em hipo teses 

significativas para se compreender a configuraça o do cara ter de sua criaça o teatral.  

 Ja  em “Nelson e Dostoie vski contra a unanimidade do rebanho: a tensa relaça o com 

as vagas modernizadoras”, Victor Hugo Adler Pereira busca aproximaço es e diferenças 

entre os dois escritores, partindo da perspectiva negativa concernente a  presença da 

modernizaça o na obra de ambos e levando em conta seus contextos histo ricos distintos. A 

proposta-eixo ganha intensidade com a contribuiça o de Angela Lopes Leite que apresenta 

“A escrita de Nelson Rodrigues, um cla ssico da nossa modernidade”, centrando-se nas 

caracterí sticas da palavra, amplamente percebida nos processos da teatralidade que 

embasam as peças do autor.  Por sua vez, “Entre Eros e Ta natos: a arquitetura de 

personagens com campo de aça o coletivo no teatro de Nelson Rodrigues”, de Carla Souto e 

Carlos dos Santos, revisita teorias de diferentes crí ticos, considerando sua pertine ncia para 

investigar a conformaça o das personagens coletivas, divididas em duas categorias com o 

intento de acompanhar seus  dia logos com a obsessa o do dramaturgo por amor e morte. Da  

continuidade aos ensaios “A Medeia de Nelson: desamparo freudiano em Álbum de família, 

de Nelson Rodrigues”, de Jose  Luiz Tavares e Elizabeth Cardoso, ao abordar como cerne da 

leitura, a Hilflosigkeit, de Freud, graças ao olhar metapsicolo gico, cujo intuito e  ressaltar 

procedimentos este ticos de Álbum de família e, nesta, estabelecer um dia logo com Medeia. 

Em seguida, Isadora Grevan de Carvalho enfoca a palavra litera ria como “desestabilizadora 

da verdade” em “A dama do lotaça o” e em Toda nudez será castigada, visando acentuar a 

reinvença o das personagens, sustentada por um processo de reaça o aos padro es 

“tradicionais e opressores da famí lia patriarcal da e poca” e assinalando o desafio de 

encenadores e diretores diante da variedade de perspectivas e expedientes inventivos de 

Nelson. Por fim, Fernanda Hamann compo e “O paradoxo nas personagens femininas 

rodriguianas”, em busca de um questionamento instigante: a ideia segundo a qual o autor e  

“miso gino”. A trajeto ria se realiza por meio da leitura analí tica dos recursos de configuraça o 

das personagens femininas, na o so  por protagonizarem grande parte das peças de Nelson, 

mas tambe m por constituí rem sujeitos desejantes, divididos e complexos, traço que 

assombra o universo masculino, distanciando-as de reducionismos e “estereo tipos 

sexistas”. 
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          Os dois textos, que encerram o dossie , consistem em um depoimento, “A 

liberdade e  mais importante que o pa o” — eco de uma renomada frase de Nelson 

Rodrigues — e em uma entrevista, “Uma visita ao abismo”, de dois expressivos 

encenadores da obra do dramaturgo. O depoimento apresenta reflexo es do cineasta 

Moacyr Go es, roteirista e diretor de cinema e televisa o, merecendo destaque seu filme 

Bonitinha, mas ordinária (2013). A entrevista, realizada por Fernanda Hamann, 

contempla ideias de Marco Antonio Braz, destacando seu trabalho artí stico de tre s 

de cadas de encenaço es de peças de Nelson Rodrigues, bem como adaptaço es teatrais 

de A vida como ela é, ale m de textos relativos a memo rias e confisso es do escritor.  

 


