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PLAN

Texto integral
Introdução
A noite – a (re)escrita da História, resistência e utopia
Que farei com este livro? – tempos disfóricos e resiliência do artista
A segunda vida de Francisco de Assis – um olhar crítico sobre a
mercantilização do mundo
In Nomine Dei – religião, intolerância e conflito
Don Giovanni ou O dissoluto absolvido – a (des)construção do mito
Conclusão

TEXTE

Texto in te gral
Todas as peças de tea tro que es cre vi re sul ta ram de convites e de
pro po stas. 
In Car los Reis, Diá lo gos com José Sa ra ma go

Em Sa ra ma go, o tea tro só é es pelho se, na unificação for mal das múl ‐
ti plas ima gens que pro duz,  
não dei xar de apon tar o sen ti do de um fu tu ro de igual da de e de li ‐
ber da de. 
Mi guel Real e Fi lo me na Oli vei ra, As 7 vidas de José Sa ra ma go

Introdução
Pu bli ca das 1 entre 1979 e 2005, as cinco peças de tea tro de José Sa ra‐ 
ma go se guem as lin has temáticas que atra ves sam a produção do es ‐
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cri tor. A História, a religião, a política e a ideo lo gia inscrevem- se nos
en re dos dramáticos, per mi tin do ao autor de nun ciar inúmeras dis so‐
nân cias. A esses ve tores es tru tu rantes, soma- se a desconstrução
mítica com sen ti do crítico e re no va dor, em ter mos so ciais, cultu rais e
políticos. Ao longo das tra mas, o es cri tor de nun cia os po deres
instituídos du rante sé cu los, su ge rin do, atra vés de um olhar crítico e
au tor re flexi vo, uma al ter na ti va à dis fo ria. É possível (entre)ver na es‐ 
cri ta dramatúrgica um des per tar mais solar para uma população
opri mi da ou des con si de ra da. Ir rompe, de facto, nas pro po stas
dramáticas sa ra ma guia nas um tempo mais har mo nio so que de volve
es pe ran ça ao homem e à so cie dade.

Es cri tos por en co men da (Se rô dio 1997, 33; Zur bach 1999, 151), os tex‐ 
tos tea trais cos tu mam ser des va lo ri za dos, ainda que contri buam para
a coe rên cia do tra ça do es cri tu ral do autor. Atra vés de um olhar de‐ 
nun cia dor, José Sa ra ma go des mas ca ra os dis cur sos abu si vos e re flete
sobre o lugar do homem na so cie dade, em di fe rentes tem pos e cir‐ 
cuns tân cias. Propomo- nos ana li sar A noite (1979), Que farei com este
livro? (1980), A se gun da vida de Fran cis co de Assis (1987), In No mine
Dei (1993) e Don Gio van ni ou O dis so lu to ab sol vi do (2005) à luz des tas
pre mis sas 2, porque o es cri tor as sume a politização da pa la vra, ape‐ 
lan do à consciencialização cívica quer em ter mos in di vi duais, quer
em ter mos co le ti vos.

2

A noite – a (re)es cri ta da His tó ria,
resistência e uto pia

Em “História, ro mance, ale go ria”, Car los Reis afir ma que “[u]m dos
temas es tru tu rantes do pen sa men to de José Sa ra ma go é, evi den te‐ 
mente, a História, a sua interpretação e a sua inscrição literária” (Reis
2022, 11). No campo dramatúrgico, a revisitação da História é, de igual
modo, re le vante. A pri mei ra peça de Sa ra ma go versa sobre a noite da
Revolução dos Cra vos e o modo como uma redação de um jor nal vai
acom pan har a mu dan ça de re gime político em Por tu gal (Ve lo so 2020,
496) 3. Trata- se de um drama de teor histórico, em dois atos, vindo a
es cri ta a pers pe ti var os aba los políticos contra o go ver no de Mar ce lo
Cae ta no, a Polícia In ter na cio nal e de De fe sa do Es ta do (PIDE) e a cen‐ 
su ra le va da a cabo pelos ava lia dores do Exame Pré vio na noite da
Revolução, mo men to que co lo ca fim ao Es ta do Novo 4. Desde logo se
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ve ri fi ca o caráter in ter ven ti vo que se ins creve nesta pro pos ta
dramática, atra vés de um cunho rea lis ta e crítico na avaliação so cial e
política do mo men to.

O di re tor Máximo Re don do per ma nece fiel a uma pru dên cia pac‐ 
tuante com o poder instituído. Consi de ra que, face à força dos re vol‐ 
to sos, cabe aos jor na lis tas do mi na rem os âni mos e evi ta rem a
agitação política e so cial. Abílio Va la dares, chefe da redação, faz prova
de ostentação no cargo que exerce, sendo contra ria do não só por
Ma nuel Torres, re da tor de província, mas tam bém, a título de exem‐ 
plo, por Jerónimo, chefe da ti po gra fia.

4

O pri mei ro ato declina- se nas di fe ren ças entre Va la dares e Torres.
Numa conver sa confli tuo sa entre ambos, revelar- se-á a face som bria
de Abílio Va la dares. Ma nuel Torres sustentará que o abis mo entre
eles é grande, que a falta de ver ti ca li dade do chefe da redação é
reprovável, que os su bor nos ou o consen ti men to da corrupção de‐ 
nun ciam uma pos tu ra cúmplice com o sis te ma. Va la dares cri ti ca o
idea lis mo do co le ga e a uto pia que de se ja ver im pres sa, em par ti cu lar
a que se ins creve num fu tu ro democrático e livre que per mi ta uma
so cie dade igualitária, justa e fra ter na. Va la dares e Torres opõem- se
nas suas inclinações políticas e no modo como en ca ram a profissão.
O pri mei ro re sva la para o pa té ti co e para o gro tes co; o se gun do
eleva- se na sua condição de homem crítico e ético, revelando- se
incansável na busca da “ver dade e jus ti ça” (San ta na 2008, 142). Numa
longa ti ra da que marca o pri mei ro ato, Torres ques tio na a neu tra li‐ 
dade e a ob je ti vi dade do jor na lis mo, apresentando- se, tam bém, esta
pro pos ta dramática como uma reflexão sobre o mundo da
comunicação, meio que Sa ra ma go conhece bem como cronista- 
editorialista desde final dos anos 60 nos jor nais A Ca pi tal, Diário de
Lis boa e Diário de Notícias.

5

De pois da transmissão de “Grân do la, vila mo re na” (Sa ra ma go 2014,
65), “a senha de par ti da dada aos revolucionários de Abril” (Men don ça
1980, 85), Torres vai aus cul tar os ru mores das ruas de Lis boa, tra zen‐ 
do para a redação os cla mores do fim da opressão. Den tro do próprio
jor nal, ou tras vozes juntam- se à do jor na lis ta. Ma nuel Torres vai, de
certo modo, li de rar o pro ces so de dar voz aos su bal ter nos do Di re tor
e de um Ad mi nis tra dor que conti nua preo cu pa do com os prejuízos
para o jor nal. Em bo ra Jerónimo e Damião sejam fun da men tais na
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forma como en fren tam os po de rios vi gentes 5, é Torres quem apela a
que todos os de fen sores da li ber dade se jun tem para fir ma rem o fim
do fas cis mo em Por tu gal. De facto, caberá aos pro fis sio nais do ma tu‐ 
ti no op ta rem por uma edição que in forme os lei tores do rumo da
História, contra rian do a pas si vi dade do jor nal e im pri min do, por tan to,
“lin has novas” (Sa ra ma go 2014, 126) que anu lem au to ri ta ris mos e ser‐ 
vi lis mos.

Que farei com este livro? – tem pos dis fó ‐
ri cos e resiliência do ar tis ta
A peça Que farei com este livro? 6 está re la cio na da com “a
problemática da publicação de Os Lusíadas [ao dra ma ti zar] o de sin te‐ 
resse do rei e da corte, a miserável situação ma te rial do poeta e de
sua mãe, as relações com a Inquisição, o negócio do im pres sor” (Seixo
1999, 32). O lei tor ficará a conhe cer a situação geopolítica da época,
em par ti cu lar a que an te cede a mal fa da da via gem para o norte de
África, que marca o fim da so be ra nia de Por tu gal. A ação dramática
situa- se, por tan to, antes da der ro ta de Alcácer- Quibir e de Por tu gal
se en ca min har para a se mi pe ri fe ri ci dade glo bal (San tos 130-136), mais
pre ci sa mente entre 1570 e 1572.

7

Luís de Camões, Diogo do Couto e Damião de Góis ten tam contra riar
as vi cis si tudes da so cie dade re du zi da ao poder da igre ja, às conten das
políticas ou às in tri gas da Corte. Mostram- se ca pazes de su per ar as
dis fo rias di ta das pelos po de rios so ciais, políticos e re li gio sos, mas so‐ 
frem conse quên cias por cri ti ca rem o sis te ma vi gente. A peça de tea‐ 
tro enu me ra as condi cio nantes políticas, como a re cu sa do rei
D. Sebastião em contrair matrimónio, o de se jo da avó D. Ca ta ri na de
aproxi mar Por tu gal de Cas te la ou a peste a gras sar em Lis boa. Como
re fere Cân di do de Oli vei ra Mar tins (2022, 52), este cenário distópico é
pouco propício à condição do ar tis ta.

8

É no se gun do ato da peça de tea tro que a visão crítica dos tem pos se
acen tua. Um ano após o seu re gres so da Índia, Camões não conse gui‐ 
ra, ainda, dar à es tam pa Os Lusíadas. O reino enclausura- se, cada vez
mais, no conser va do ris mo e na ri gi dez di ta da pelos po deres
instituídos, vindo o pri mei ro qua dro, no mea da mente o diálogo que se
es ta be lece entre Camões, Diogo do Couto e Damião de Góis, a vin car
as inúmeras dis so nân cias que Por tu gal atra ves sa.
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Num contex to autoritário im pos to pela aus te ri dade régia, Camões
pre ci sa de um pa re cer do Santo Ofício e do fi nan cia men to de um me‐ 
ce nas para que o livro seja dado à es tam pa 7. Após um ano e meio de
es pe ra, Luís de Camões revelará a Fran cis ca de Aragão que teve li cen‐ 
ça para im pri mir. Contu do, para guar dar o pri vi lé gio quan to à guar da
da pro prie dade da obra, comprometeu- se com el- rei a “can tar os
seus fei tos fu tu ros em Mar ro cos” (Sa ra ma go 2019, 161). Trata- se de
uma situação que o en ver gon ha, o que leva Fran cis ca de Aragão a
propor- lhe os “trin ta ou qua ren ta mil réis” (Sa ra ma go 2019, 163) para
a fei tu ra do livro, desobrigando- o desse com pro mis so que o tor na ria
o es cri tor do re gime.

10

O re ce tor da peça Que farei com este livro? de preende que a crítica
sa ra ma guia na é trans ver sal a períodos dis tin tos, como sub lin ha Luiz
Fran cis co Re bel lo, para quem “a distanciação no tempo fun cio na
como um meio de pro jec tar uma luz re ve la do ra sobre o pre sente”
(Re bel lo 2019, 9). Ape sar de o texto se ins cre ver no sé cu lo XVI, por
ana lo gia, o es cri tor re pro va, tam bém assim, o sis te ma di ta to rial que
si len ciou Por tu gal du rante as lar gas dé ca das que es teve em vigor no
sé cu lo XX.

11

A se gun da vida de Fran cis co de Assis –
um olhar crí ti co sobre a
mercantilização do mundo

A se gun da vida de Fran cis co de Assis “vai consti tuir um grau mais na
ficcionalização do tempo histórico, pas san do para a ac tua li dade o
pro lon ga men to da acção do santo e transportando- lhe o si gni fi ca do
numa metáfora conjun ta e la pi dar” (Seixo 1999, 33-34). O en re do
dramático tem lugar numa “época indefinível” (Sa ra ma go 2018a, 22),
como re fere uma das didascálias do pri mei ro ato. Contu do, o lei tor
com preende que a época en ce na da, atra vés do re cur so à paródia, es‐ 
pel ha o sis te ma neo li be ral que marca os tem pos hi per mo der nos (Li‐ 
po vets ky, Charles 2006, 14), vindo a ideologização política que a
paródia per mite a dar conta do pen sa men to au to ral sobre as dis fo rias
do sis te ma cri ti ca do no texto (cf. Bril hante 1988, 124-125).

12

Nessa transcontextualização própria da paródia (Hut cheon 1989, 48),
a peça de tea tro dia lo ga com o fan ta sio so e com um certo rea lis mo
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mágico porque “o pas sa do histórico e o pre sente fundem- se atra vés
da que bra da convenção cronológica” (Zur bach 1999, 154), tra zen do,
para a ur di du ra do texto, um fan tas ma. Trata- se de Fran cis co de Assis
que, nesta sua se gun da vida, vai en con trar a Ordem que fun da ra sob
o signo da sin ge le za e da san ti dade imer sa no fre ne sim do lucro em‐ 
pre sa rial. A Com pan hia, trans for ma da numa mul ti na cio nal com
agentes es pal ha dos pelo mundo, di ri gi da pelo pai e pelo irmão de
Fran cis co, ergue- se na me ga lo ma nia de um sis te ma tec no cra ta e eco‐ 
no mi cis ta bem or ga ni za do.

A mãe do pro ta go nis ta, ape sar de sur preen di da com este in es pe ra do
reen con tro, uma vez que o jul ga va morto, explicar- lhe-á o modus
ope ran di da Com pan hia: “Agora ven de mos. Ven de mos tudo, até aqui lo
que poderíamos dar de graça: es pe ran ça, fé, ca ri dade.” (Sa ra ma go
2018a, 29). O es cri tor traz Fran cis co de Assis para a era de uma eco‐ 
no mia de mer ca do e do lucro. Este procurará re ver ter os ca min hos
distópicos se gui dos por Pedro e Elias, re pon do uma gramática do
sen ti do da vida. De certa forma, Sa ra ma go an te ci pa al gu mas das pro‐ 
po stas te ci das por Erik Olin Wright em Como ser an ti ca pi ta lis ta no
sé cu lo XXI, para quem o an ti ca pi ta lis mo deve ser, por um lado, uma
ati tude moral que aponte os malefícios e in jus ti ças no mundo em que
vi ve mos, e, por outro lado, uma ati tude prática que in cen tive à
construção de uma al ter na ti va.

14

O se gun do ato en ve re da cla ra mente pela confirmação do fun cio na‐ 
men to disfórico do mundo em pre sa rial, quer pela du pli ci dade e
pressão dos di ri gentes, quer pelo des dém e des mé ri to para com os
su bal ter nos. Por isso, o texto não des cu ra uma política democrática,
as sun to par ti cu lar mente caro a Sa ra ma go. Numa eleição que vai ditar
o fu tu ro de Fran cis co na Com pan hia, a questão do fun cio na men to
democrático, do sis te ma elei to ral e da abstenção 8 será pro ble ma ti za‐ 
da na posição to ma da por Ru fi no, abstendo- se numa pri mei ra
votação para de pois mudar o sen ti do do seu voto e se co lo car ao lado
do poder re pre sen ta do por Elias. Contu do, ao lado de Fran cis co, per‐ 
ma ne cem Leão, Junípero, Pica e Clara.

15

O se gun do ato focará o mundo de Pica, Inês, Ja co ba e Clara.
Secretárias da Com pan hia, conhe cem o papel co mum mente atribuído
aos su bal ter nos. O papel que as mul heres podem – ou devem – ocu‐ 
par na contem po ra nei dade é assim re le va do. Fran cis co acre di ta na
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força de cada indivíduo – homem ou mul her –, afastando- se da visão
sexis ta que a cultu ra e a Igre ja pro mo ve ram du rante lar gos sé cu los.
Por isso, Pica e Clara vão ocu par um papel fun da men tal na equação
que se re de sen ha. É no fim do en re do dramático que a desconstrução
da ima gem de Fran cis co se opera. Ainda que a História apre sente
Fran cis co de Assis como um ser sin ge lo, o en re do dramático dá- lhe
ou tras rou pa gens. Pri mei ro, obs ti na do e até hos til na forma como se
apre sen ta no seu re gres so; de pois, mu dan do o seu com por ta men to. A
reformulação identitária ins creve Fran cis co de Assis no plano da
ação. Ao optar pelo nome de nas ci men to, ele acen tua o me ca nis mo
do ímpeto vi san do, com esta motivação, er guer uma so cie dade mel‐ 
hor. O sen ti do utópico levará o pro ta go nis ta a confe rir um novo rumo
ao grupo, op tan do pelo nome ori gi nal, mas que deixe en tre ver um fu‐ 
tu ro re la cio nal e paritário, mais consen tâ neo com a alterglobalização;
um fu tu ro que não se vin cule aos mo de los os ten si vos, fre né ti cos e
disfóricos, mas que pro cure conci liar as múltiplas vozes e os di fe‐ 
rentes rit mos da mundialização.

In No mi ne Dei – religião, intolerância e
con fli to
In No mine Dei dra ma ti za as lutas tra va das entre católicos e pro tes‐ 
tantes, em Münster, no sé cu lo XVI, em par ti cu lar as que têm lugar
entre maio de 1532 e junho de 1535 9. Atra vés de uma visão au tor re‐ 
flexi va da história do Oci dente, característica da produção ro ma nes ca
sa ra ma guia na, como nos re cor da Ana Paula Ar naut (1999, 329), In No‐ 
mine Dei chama a atenção para os fla ge los ali cer ça dos na in to le rân cia
re li gio sa, na repetição do erro so cial, na anulação da di fe ren ça
identitária e no gosto des me di do do poder. O es cri tor, ainda que co‐ 
mum mente de si gna do por ateu, sus ten ta um conhe ci men to judaico- 
cristão da conten da que atin giu a Eu ro pa do sé cu lo XVI. A teia de
ecos e a ma té ria cultu ral que se es praiam no texto re ve lam uma
crítica à religião des tru ti va e ani qui la do ra.

17

Os sete qua dros que compõem o pri mei ro ato apre sen tam o confli to
re li gio so, em par ti cu lar o que se re fere ao ba tis mo in fan til. Para os
católicos, este sa cra men to segue a tradição cultu ral e, por isso, as
crian ças são ba ti za das na mais tenra idade. Para os ana ba tis tas, as
crian ças não têm opinião sus ten ta da, de ven do re ce ber o sa cra men to
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na idade adul ta. Po de mos ainda ve ri fi car ou tras di fe ren ças apon ta das
por Roth mann, como a crítica à comunhão com caráter sa cri fi cial, o
que levará à problemática da transubstanciação 10 e à es col ha da
língua fran ca na eu ca ris tia em vez do latim, per mi tin do a todos os
fiéis a compreensão da men sa gem cristã.

A prática da in ter tex tua li dade (Ba kh tine 1970, 5; Ge nette 1982, 8, 14,
16) des ven da da no texto re ve la a pre sen ça de inúmeros coros, no‐ 
mea da mente o coro dos eclesiásticos, dos católicos, dos lu te ra nos,
dos ana ba tis tas, dos ra di cais ou do coro geral, que acen tua o trágico
do mo men to vi vi do em Münster. Trata- se, pois, de uma tra gé dia mo‐ 
der na mar ca da pela crise re li gio sa e de relações pes soais. Num jogo
com a tradição de um gé ne ro literário que caiu em de su so (Stei ner
2006, 4-5), ainda que possa ser re no va do, a mul ti pli ci dade de coros e
a in ter tex tua li dade com a tra gé dia visam in ter ro gar a religião, a
construção da ci dade como uma contrau to pia, o sen ti do político dos
de ci sores da nova urbe e as pers pe ti vas hu ma nas de quem nela ha bi‐ 
ta.

19

A che ga da a Münster do pro fe ta Jan Mat thys re no va a es pe ran ça dos
ana ba tis tas, mas tam bém in cen ti va a novos ódios. A sua en tra da na
ci dade é acom pan ha da de fenómenos meteorológicos ex tre mos,
numa alusão ao modo apocalíptico que ele vai se mear. Com o
propósito de fun dar uma Nova Je ru sa lém, surge acom pan ha do pelo
recém- batizado Jan van Lei den, que, por sua vez, é se gui do pela pri‐ 
mei ra mul her, Ger trud von Utrecht. Mat thys batizará, de ime dia to,
Roth mann e Knip per dol linck, e o lei tor per cebe o poder que detém e
que não quererá par til har, não tar dan do a gerar novos confli tos.

20

Mat thys não ouve os avi sos de Ger trud von Utrecht: “Lembra- te que
a morte sempre atraiu a morte.” (Sa ra ma go 2018c, 77). Num ato ir ra‐ 
cio nal, Mat thys de cide en fren tar os católicos, sendo de go la do pelos
apoiantes de Wal deck. O livro vai so bre tu do expor a hi po cri sia de Jan
van Lei den, que in vo ca e de tur pa os tex tos sa gra dos, le van do Mat thys
a sair de Münster para en fren tar o bispo católico. Trata- se de uma
falácia com apro vei ta men to for ja da nas men sa gens bíblicas, mas com
intenção go ver na ti va. Assim, este novo pro fe ta apressa- se a tomar o
lugar do seu an te ces sor, vindo de ime dia to a fazer prova de au to ri ta‐ 
ris mo, lem bran do a ati tude de Na bu co do no sor 11, que tam bém pro cu‐ 
rou anu lar a memória e a História ao en ve re dar por um re gis to
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autoritário e to ta li zante. É, aliás, neste se gun do ato que Berndt Knip‐ 
per dol linck exige que se quei mem os li vros e se des truam as ima‐ 
gens 12. Se, por um lado, re ve la que o pro tes tan tis mo não ne ces si ta de
ícones na demonstração da sua fé, por outro lado, sus ten ta que os
sis te mas di ta to riais ten dem a atos de lou cu ra contra a cultu ra e a
memória de um povo.

Jan van Lei den co me ça por abo lir o Consel ho Mu ni ci pal, no meia, de
se gui da, os Juízes das Tri bos de Is rael para então os des ti tuir. Atra vés
da paródia, da iro nia e da carnavalização (Ba kh tine 1970, 5), o ter cei ro
ato vai mos trar que, num am biente som brio e mórbido di ta do pelo
confli to, Jan van Lei den usurpará todos os di rei tos, concen tran do o
poder em suas mãos.

22

A guer ra al te ra o número de ha bi tantes em Münster. Por isso, Jan van
Lei den ins tau ra a po li ga mia para re ver ter a situação. A peça de tea tro
re ve la o mo men to em que a fé e a li bi do se confun dem para mel hor
ser vi rem os im pul sos deste novo rei. Os seus com por ta men tos som‐ 
brios confirmar- se-ão no final do en re do. Qual quer sinal de
reprovação é pu ni do e os críticos de Jan van Lei den são exe cu ta dos
em praça pública. Trata- se de execuções que roçam o apa ra to fes ti vo,
contri buin do para o efei to car na va les co que atra ves sa o texto
dramático. O final do livro as sen ta numa es té ti ca bar ro ca. Ape sar do
am biente som brio e da fome, Jan Van Lei den or de na que os súbditos
dan cem diante do trono do rei. Em clima de folia, ele ditará re gras de
extermínio para que a es cas sa população de Münster possa so bre vi‐ 
ver, ex pon do “mul heres, vel hos, crian ças” (Sa ra ma go 2018c, 161) à
morte.

23

A manipulação da lin gua gem, que se ve ri fi ca ao longo do texto, é par‐ 
ti cu lar mente visível nos cinco qua dros que compõem o ter cei ro ato.
Esta situação será ainda prática comum para duas per so na gens que
sur gem no final da peça de tea tro, com graves conse quên cias neste
campo de guer ra. Trata- se de Hans van der Lan gens tra ten e Hein rich
Gres beck, que ir rom pem no cenário qual Deus ex ma chi na. Cer tos de
que a misericórdia de Deus pa rece ter aban do na do a lo ca li dade e os
seus ha bi tantes, abrem as por tas de Münster aos católicos.

24

Vale a pena des ta car o papel que a mul her ocupa no en re do
dramático. A mul her foi du rante sé cu los en clau su ra da numa su bal ter‐ 
ni dade cultu ral, so cial e física. Esta pro pos ta dramática pa rece
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confir mar uma visão pa lin ge né si ca ex pres sa em inúmeros ro mances,
como acon tece, por exem plo, em Me mo rial do Conven to. Tam bém
nesta pro pos ta dramática o es cri tor su gere que o mundo pode ser re‐ 
fei to a par tir de um princípio fe mi ni no 13. A fi gu ra de uma mãe, per so‐ 
na gem não no mea da, que quer que o filho seja ba ti za do, anuncia- se
sob o signo da ponderação e do raciocínio crítico. Ainda que se du zi da
por ambas as fações, acaba por concluir que deverá ser ele a pro cu‐ 
rar, mais tarde, a fé católica ou a fé pro tes tante. Apresenta- se, pois,
de fen so ra do livre- arbítrio e da li ber dade de expressão que cada
indivíduo deve ter em so cie dade. Forte e des te mi da, esta mul her
anun cia ou tras que serão in tro du zi das na cena do confli to. Assim
acon tece com Hille Fei ken, assim acontecerá, so bre tu do, com Ger‐ 
trud. Ela anula o estereótipo da pas si vi dade e da sub ser viên cia co‐ 
mum mente atribuído ao gé ne ro, re ve lan do que os males da hu ma ni‐ 
dade foram quase sempre per pe tua dos por ho mens, por terem
sempre sido as vozes maioritárias e po de ro sas da história da hu ma ni‐ 
dade.

Don Gio van ni ou O dis so lu to ab sol vi do
– a (des)construção do mito
Don Gio van ni ou O dis so lu to ab sol vi do 14 vai contri buir para des cons‐ 
truir o mito de Don Juan, com pre sen ça notória na Eu ro pa desde a
versão apre sen ta da por Tirso de Mo li na, a saber El bur la dor de Se vil la
y el convi da do de pie dra (1630) 15.

26

Don Juan faz parte dos qua tro mitos que en for mam o imaginário oci‐ 
den tal, em par ti cu lar os que se vin cu lam ao in di vi dua lis mo da época
mo der na 16. A tradição literária ins creve um mito que per cor reu sé cu‐ 
los e car to gra fias di fe rentes sob o signo do en ga no, da li ber ti na gem e
da pre po tên cia, mas ofe rece re no va dos ma tizes, como os que confi‐ 
gu ram, por exem plo, tra ços ro mân ti cos e nostálgicos (Bru nel 1988,
487). As reformulações de Don Gio van ni pos si bi li tam “a so bre vi vên cia
do mito nos tem pos mo der nos” (Se quei ra 2009, 204). A pro pos ta de
Sa ra ma go, por sua vez, per mite conhe cer uma versão re sul tante da
sua ideo lo gia e da sua pos tu ra per ante a so cie dade.
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O es cri tor dia lo ga com ou tras versões, par til han do da observação de
que todo o texto é transformação de outro texto (Kris te va 1969, 64).
José Sa ra ma go re to ma o mito e re cria a história de Don Juan, apre ‐
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sen tan do ao lei tor uma versão humorístico- sarcástica do eter no se‐ 
du tor, sub ver ten do, por tan to, parte dos dis cur sos her da dos.
Constituído por um prólogo e seis cenas, o texto sa ra ma guia no sus‐ 
ten ta o po li mor fis mo de um mito (Rous set 1981, 32; Wu nen bur ger
1994, 49; Wal ter 2005, 264), em conso nân cia com uma receção mais
atual. A pro pos ta de Sa ra ma go 17 per mite aos per so na gens apre sen ta‐ 
rem uma re no va da conformação cultu ral, so cial e identitária, op tan do
o autor pela desconstrução parodística ao dia lo gar com as
(re)criações que os sé cu los foram fixan do. Numa reavaliação crítica
própria da paródia (Hut cheon 1991, 20), o lei tor/es pe ta dor da época
ho dier na não acre di ta que todo o homem é um vilão, nem concebe
que a mul her possa conti nuar a ser vista como uma alma in ocente.
Nessa “transcontextualização irónica” (Hut cheon 1989, 48), o es cri tor
dará uma ima gem de bi li ta da do se du tor, re ve lan do so bre tu do as
atuações fe mi ni nas.

A peça Don Gio van ni ou O dis so lu to ab sol vi do vem acom pan ha da por
uma epígrafe pro vin da de um pro vér bio: “Nem tudo é o que pa rece”. A
to na li dade pro ver bial re ve la o gosto pelo re cur so ao ex cên tri co e ao
po pu lar por parte de Sa ra ma go. Mas vale so bre tu do a pena mos trar
como, nesta pro pos ta lúdica e ar ro ja da, Sa ra ma go re con fir ma o mito
sob o signo do de sen ga no e do logro, não só na ati tude de Don Juan,
mas tam bém na atuação de Dona El vi ra e de Dona Ana. A pro pos ta
dramática de José Sa ra ma go apon ta, so bre tu do, a malícia das mul‐
heres. O se du tor sus ten ta que não viola mul heres e que não abu sou
de Dona Ana. Afir ma, ainda, que foi ela a abrir a porta, jul gan do
tratar- se do noivo, “a quem, pelos vis tos, cos tu ma re ce ber no seu
quar to, a ocul tas do pai” (Sa ra ma go 2018b, 30). Esta observação
irónica e sarcástica vai ao en con tro da denúncia da fri vo li dade de al‐ 
gu mas mul heres que se es con dem sob a apa rên cia da fra gi li dade e da
in ocên cia. O autor desconstrói so bre tu do a ima gem “do eter no se du‐ 
tor” (Ro drigues 1960, 13), pa ro dia da pela es tra té gia le va da a cabo por
Dona El vi ra e Dona Ana.

29

Dona El vi ra eli mi na o catálogo onde consta a de son ra de inúmeras
mul heres, e em jeito car na va les co (Ba kh tine 1970), o pro ta go nis ta será
ri di cu la ri za do. Sob o signo da máscara e da paródia, Don Gio van ni é
es car ne ci do por duas mul heres que en toam em si mul tâ neo: “nas ceste
morto entre as per nas” (Sa ra ma go 2018b, 78). A peça expõe a
transgressão à mas cu li ni dade, sub lin han do agora a fragilização do
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pro ta go nis ta e a sua humanização. Sem pro vas es cri tas, Don Gio van ni
não pode ates tar o seu ímpeto vital. O mito do eter no se du tor está,
por tan to, desconstruído.

En fra que ci do, Don Gio van ni fica assim ab sol vi do dos seus im pro pé‐ 
rios las ci vos. As mul heres dão- se a conhe cer na versão diabólica. Mas
é a mul her, en quan to com pan hei ra amo ro sa e ser ra cio nal, que
mudará o rumo do en re do dramático. Zer li na é a mul her que acei ta
Don Gio van ni nas suas conformações identitárias dis so nantes porque
de se ja reencontrar- se como mul her, capaz de se guir o amor e pôr
cobro a uma relação sem sen ti do. O es cri tor re vi si ta o mito de Don
Juan para re pro ble ma ti zar funções que de sem pen hou no pas sa do,
dando a ver uma rou pa gem di fe rente, em conso nân cia com novos
públicos. O peso da culpa e da di co to mia bem/mal perdeu- se, a fri‐ 
vo li dade é alvo de iro nia, o de se jo estilhaçou- se, o poder das mul‐ 
heres evidenciou- se, apaga- se a tra gi ci dade (Ka lews ka 2012, 119, 128).
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Conclusão

As cinco peças de Sa ra ma go tra tam de uma mul ti pli ci dade de as sun‐ 
tos sobre a condição hu ma na sub me ti da a um contex to político, so‐ 
cial ou cultu ral amea ça dor, pa ra doxal ou in cer to. Contu do, face à dis‐ 
so nân cia, o es cri tor ins creve o modo utópico 18 que permitirá ao lei‐ 
tor/es pe ta dor (entre)ver ras gos lu mi no sos. Em “Tenho um ódio vis‐ 
ce ral às uto pias”, Sa ra ma go afir ma: “a uto pia só é válida se se puder
al can çar amanhã, não den tro de cin quen ta anos” (in Gómez Agui le ra
2021, 494). Contu do, como re ve la Fer nan do Gómez Agui le ra no seu
prefácio “Crónica do es cri tor na rua”, o rei te ra do pes si mis mo do es‐ 
cri tor “deve entender- se não como uma claudicação, mas sim como
uma ener gia que põe em questão a ordem conven cio nal, que pe ne tra
e faz os ci lar a fa cha da da apa rên cia e o sta tus quo para mo di fi car a
pers pe ti va e in cor po rar ou tros ân gu los, lei tu ras e pro ta go nis tas”
(Gómez Agui le ra 2021, 19).

32

A es cri ta dramatúrgica de José Sa ra ma go pode ser «  pro fon dé ment
so ciale et po li tique  » (Wie vior ka 2000, 58), abrindo- se à uto pia,
porque A noite pro move a li ber dade e o fim da di ta du ra e Que farei
com este livro? su gere uma atenção re do bra da ao campo cultu ral e
pa tri mo nial. Por sua vez, A se gun da vida de Fran cis co de Assis propõe
uma fra ter ni dade mais coesa e empática, ao de fen der uma co mu ni ‐
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re da tores, como Fon se ca, Car do so, Pinto, Mon tei ro e Jo se fi na, al guns
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contínuos, como Faus ti no ou Ra fael, a funcionária Es me ral da, afeta ao
poder, a estagiária Cláudia, li ga da aos in sur gi dos, e ou tros pro fis sio nais
necessários ao jor nal, como o fotógrafo Bal ta sar, o com po si tor ma nual
Damião, o li no ti pis ta Afon so e o ad mi nis tra dor Fi guei re do.

4  Para além do abalo político, ou tras re fe rên cias temáticas e cir cuns tan‐
ciais da rea li dade sociopolítica de uma época podem ser des co di fi ca das.
Assim, a questão co lo nial (Es me ral da não gosta de abor dar este as sun to), a
igual dade de gé ne ro (quan do, na redação, os âni mos se exal tam entre Es me‐ 
ral da e Car do so) e a emancipação do fe mi ni no no mundo la bo ral (com
Cláudia, em par ti cu lar) são problemáticas que sur gem sub til mente elen ca‐ 
das no texto. A título de exem plo, a emancipação de Cláudia está des ta ca da
no modo como se di rige a Ma nuel Torres. Usan do a se gun da pes soa do sin‐ 
gu lar para se di ri gir a Torres, pede- lhe para ir para a rua à pro cu ra da
notícia do golpe contra o fas cis mo. Da admiração que tem pelo jor na lis ta e
de um afeto pelo homem mais velho e íntegro, que, na ver dade, pa rece
amar, Cláudia passa, por tan to, à cum pli ci dade e a uma re no va da interação
com o re da tor de província.

5  Mi guel Real e Fi lo me na Oli vei ra sub lin ham, tam bém, a valorização dos
tipógrafos (2022, 383).

6  O texto foi en ce na do, em 1980, por Joa quim Be nite, fun da dor da Com‐ 
pan hia de Tea tro Mu ni ci pal de Al ma da, e volta a ser por ele en ce na do em
2007.

7  A sua audácia leva- o a in ter rom per o sé qui to real que se en ca min ha va
para uma reunião do Consel ho de Es ta do, não ob ten do a atenção de el- rei
D. Sebastião, que assim ex prime de sin te resse por questões de na tu re za
literária e cultu ral. Por sua vez, o Conde de Vi di guei ra recusará in ter ce der a
favor da publicação da obra que diz re spei to ao seu avô, capitão- mor do
reino, fa zen do prova de um total de sa pe go pela memória dos seus an te pas‐ 
sa dos. Cabe a uma mul her, Fran cis ca de Aragão, an ti go amor de Luís Vaz e
dama da rain ha, pro cu rar uma solução, não sem antes se de cla rar ao poeta,
que conti nua a amar. A questão de gé ne ro surge aqui cla ra mente an te ci pa‐ 
da. Fran cis ca de Aragão é uma mul her culta e in de pen dente, sendo capaz de
tomar as ré deas da situação. Confirma- se o valor do papel da mul her na
obra sa ra ma guia na.

8  A reflexão sobre a questão elei to ral surge, de igual modo, em In No mine
Dei. A participação do cidadão está inerente à problemática democrática,
como sus ten ta Sa ra ma go: “a de mo cra cia não tem exis tên cia, nem qua li dade
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em si mesma: de pende do nível de participação dos cidadãos” (in Gómez
Agui le ra 2021, 537).

9    O livro vem acom pan ha do de uma secção final in ti tu la da “Cro no lo gia
sumária do mo vi men to ana bap tis ta em Münster”, aju dan do o lei tor a com‐ 
preen der a época em foco. Consti tuem essa secção: “A Re for ma em Münster
(1530-1533), “Radicalização até ao bap tis mo dos adul tos”, “A ‘Nova Je ru sa lém’
(fevereiro- abril de 1534)”, “Jan van Lei den, pro fe ta e rei (abril de 1534- janeiro
de 1535)” e, fi nal mente, “Fome, der ro ta, cas ti go (1535-1536)”.

10  Na história do confli to re li gio so, para além do ba tis mo, a
transubstanciação foi cer ta mente um dos maiores litígios não só entre
católicos e pro tes tantes, como no seio dos di fe rentes re for mis tas. Os pro‐ 
tes tantes re jei ta vam a dou tri na ro ma na da transubstanciação. Contu do, Lu‐ 
te ro consi de ra va que Cris to es ta va real mente pre sente; ou tros, à ima gem de
Zwin gli, in ter pre ta vam as pa la vras de Cris to “isto é o meu corpo” e “isto é o
meu sangue” no sen ti do metafórico. A po lé mi ca não foi ul tra pas sa da, di tan‐ 
do a di fe ren ça entre os re for mis tas alemães e os re for mis tas suíços.

11  Na bu co do no sor II, o Grande, foi um go ver nante po de ro so. Ga ran tiu que
o im pé rio neobabilónico fosse a po tên cia do mi nante no An ti go Oriente
Próximo, berço das pri mei ras civilizações, cor res pon den do, sen si vel mente,
ao Médio Oriente mo der no. É visto como um es tra te ga, um ser vio len to e
um rei megalómano.

12  His to ri ca mente, o ico no clas mo foi pro pos to por Jean Mat thys a 24 de fe‐
ve rei ro de 1534. Veja- se a secção “A ‘nova Je ru sa lém’ (fevereiro- abril de
1534)” (Sa ra ma go 2018c, 189-191).

13  José Sa ra ma go afir ma: “as min has per so na gens ver da dei ra mente fortes,
ver da dei ra mente sólidas são sempre fi gu ras fe mi ni nas. Não é por que eu
tenha de ci di do, é porque sai- me assim. Não há nada de pre me di ta do. Pro va‐ 
vel mente isso re sul ta de que parte da hu ma ni dade em que eu ainda tenho
es pe ran ça é a mul her” (in Gómez Agui le ra 2021, 366).

14  Com li bre to de Lo ren zo da Ponte e música de Mo zart, a ópera Don Gio‐ 
van ni foi es trea da, a 29 de ou tu bro de 1787, no Ständetheater, em Praga.

15   A pri mei ra re cor rên cia no Siglo de Oro pro ble ma ti za uma cosmovisão
católica e conser va do ra, pro cu ran do o aris to cra ta es pan hol a vo lup tuo si‐ 
dade e o gozo, mas, tam bém, o confron to com as for ças instituídas, quer
go ver na ti vas, quer re li gio sas.

16  Sobre esta questão, ver Ian Watt (1999).
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17  A pro pos ta tea tral de Sa ra ma go re sul ta do convite de Azio Cor ghi, in‐ 
cum bi do de apre sen tar uma ópera ao Tea tro alla Scala de Milão. Trata- se da
última peça de tea tro es cri ta por José Sa ra ma go, pu bli ca da pela pri mei ra
vez em 2005 e re pu bli ca da, em 2018, com uma dedicatória a Pilar del Río. Na
nota introdutória que acom pan ha Don Gio van ni ou O dis so lu to ab sol vi do, o
es cri tor re ve la que Cor ghi o de sa fiou a es cre ver uma peça de tea tro que en‐ 
ve re dasse pelo mito do conquis ta dor fe mi ni no. Temia, contu do, não tra zer
nada de novo sobre um mito de larga tradição eu ro peia, confir ma do por
inúmeros au tores que o rees cre ve ram, “de Tirso de Mo li na, Ci co gni ni, Gi li‐ 
ber to, Do ri mon, Vil liers, Mo lière, Ro si mond, Shad well, Za mo ra, Gol do ni, Lo‐ 
ren zo da Ponte, Byron, Es pron ce da, Hoff mann, Zor rilla, Pu sh kine, Dumas,
Mé ri mée, e não sei quan tos mais” (Sa ra ma go 2018b, 11).

18  Sobre o modo utópico, ver Kumar (1987).

RÉSUMÉS

Português
Propomo- nos ana li sar a produção dramática de José Sa ra ma go, a saber A
noite (1979), Que farei com este livro? (1980), A se gun da vida de Fran cis co de
Assis (1987), In No mine Dei (1993) e Don Gio van ni ou O dis so lu to ab sol vi do
(2005). Os cinco li vros foram es cri tos por en co men da, mas estes tex tos são
re le vantes no campo da dra ma tur gia por tu gue sa e no conjun to da obra do
autor. O tea tro, tal como a obra sa ra ma guia na, em geral, en ve re da pela
História, pela ideo lo gia e pela crítica aos po deres instituídos, quer re li gio sos
e políticos, quer os que ir rom pem sob várias for mas de po de rio exer ci das
sobre o indivíduo. Na articulação das dimensões es té ti ca, so cial e política, a
es cri ta dramatúrgica de José Sa ra ma go ex plo ra di fe rentes modos de re sis‐ 
tên cia e de superação. O tea tro sa ra ma guia no tem, pois, uma dimensão
ética e cívica, abrindo- se as cinco pro po stas literárias à uto pia.

Français
Nous nous pro po sons d’ana ly ser la pro duc tion dra ma tique de José Sa ra ma‐ 
go, à sa voir A noite (1979), Que farei com este livro? (1980), A se gun da vida de
Fran cis co de Assis (1987), In No mi ne Dei (1993) et Don Gio van ni ou O dis so lu‐ 
to ab sol vi do (2005). Les cinq livres ont été écrits sur com mande, mais ils ont
une im por tance si gni fi ca tive aussi bien dans le cadre de la dra ma tur gie por‐ 
tu gaise que dans celui de la pro duc tion lit té raire de l’écri vain. En gé né ral,
l’his toire, l’idéo lo gie et la cri tique des pou voirs ins ti tués, re li gieux et po li‐ 
tiques, ou exer cés sous di verses formes sur l’in di vi du, sont très pré sents
dans l’œuvre de Sa ra ma go. Cela s’ap plique éga le ment à ses cinq pièces de
théâtre. Dans l’ar ti cu la tion des di men sions es thé tique, so ciale et po li tique,
son écri ture dra ma tur gique ex plore dif fé rents modes de ré sis tance et de
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ré si lience. Son théâtre a donc une por tée éthique et ci vique qui ouvre les
œuvres à l’étude à la ques tion de l’uto pie.

English
Our aim is to ana lyse José Sara mago’s dra matic pro duc tion, namely A noite
(1979), Que farei com este livro? (1980), A se gunda vida de Fran cisco de Assis
(1987), In Nom ine Dei (1993), and Don Gio vanni ou O dis sol uto ab solvido
(2005). The five books were writ ten on com mis sion, but these texts are rel‐ 
ev ant in the field of Por tuguese dram at urgy and in the au thor’s oeuvre as a
whole. The plays, like Sara mago’s work in gen eral, are con cerned with His‐ 
tory, ideo logy, and the cri ti cism of es tab lished powers, whether re li gious
and polit ical, or those which erupt in vari ous forms of power ex er cised over
the in di vidual. In ar tic u lat ing the aes thetic, so cial and polit ical di men sions,
José Sara mago’s dram at ur gical writ ing ex plores dif fer ent modes of res ist‐ 
ance and re si li ence. Sara mago’s drama has, there fore, an eth ical and civic
di men sion, thus open ing the five lit er ary pro pos als to uto pia.
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