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TEXTE

O con ceito de «per curso» aqui abor dado com pre ende desde a des lo‐ 
ca ção de um em bai xa dor para uma corte es tran geira, acep ção li near,
até à ca dên cia que acom pa nha e tra duz a evo lu ção de uma re pre sen‐ 
ta ção te a tral cor tesã em lou vor de be nig nos acon te ci men tos. Pelo
meio, fazem- se ainda notar as di fe ren ças na ati tude, rumo a uma de‐ 
ter mi nada di rec ção, que al gu mas fi gu ras da re pre sen ta ção ex pres‐ 
sam, e a apro xi ma ção de cor tes, em ali ança, para se avi zi nha rem de
um es paço mais lato, em con creto, a Eu ropa, de modo a verem re for‐ 
ça das as suas rei vin di ca ções e po de rio po lí tico. Com base na lei tura
de duas loas, con ser va das numa mis ce lâ nea de im pres sos da Bi bli o‐ 
teca Na ci o nal de Por tu gal (L. 1279 A.), da re mos en sejo à apli ca ção do
re fe rido con ceito para aqui la tar a di men são, a um tempo, es pec ta cu‐ 
lar e po lí tica de dois mo men tos da His tó ria do Te a tro.

1

Loa de 16912

O pri meiro im presso apre senta a se guinte in for ma ção na folha de
rosto:
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Para dar fin a los regocijos con que el muy ilustre señor D. Joseph de
Faria, embiado extraordinário de la corona de Portugal a la Castilla
celebró el nacimiento del serenissimo señor Don Francisco Xavier,
infante de Portugal, segundo genito del Augustissimo Don Pedro
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Segundo y Dª Maria Sophia Palatina, sus reyes; se representó la
armonica zarzuela de La Venida de Amor al Mundo, con muy
discretos saynetes, a que dió principio esta Loa, que escrivia, por
orden de dicho señor embiado, Don Juan de Quevedo Arjona;
representóla la compañia de Damián Polope. Impressa em Madrid,
año 1691.

O nas ci mento do filho do rei por tu guês tira par tido da es ta dia de um
em bai xa dor por tu guês, Dom José de Faria, na corte de Cas tela. Aí, a
pe dido do mesmo, é es crita uma loa, por Don Juan de Que vedo Ar‐ 
jona, que é re pre sen tada pela com pa nhia de Da mián Po lope, ime di a‐ 
ta mente antes da zar zu ela La Ve nida de Amor al Mundo.

4

Circunstâncias e Intervenientes I
Acerca dos in ter ve ni en tes nesta oca sião de mais uma etapa das re la‐ 
ções entre Por tu gal e Cas tela, po de mos co me çar por pre ci sar que
Dom José de Faria, mais um agente da po lí tica de re la ções ex ter nas
de D. Pedro II, se via a bra ços com uma com plexa con jun tura eu ro‐ 
peia, em que pon te a vam o final das Guer ras da Res tau ra ção, a ne ces‐ 
sá ria ali ança com a In gla terra para apoio mi li tar e, mais tarde, a
Guerra da Su ces são Es pa nhola. Re cor rendo a ho mens de prol, com
de ter mi nado per fil di plo má tico, o mo narca es pe rava sal va guar dar a
po si ção do reino numa Eu ropa di vi dida. Sabe- se, igual mente, que era
Ca va leiro da Ordem de Cristo, pois assim se lê na folha de rosto de
Acen tos Lyricos al Feliz Na ci mi ento del Es cla re cido Prin cipe, Hijo Pri‐ 
mo ge nito de los Señores Reyes de Por tu gal, de Juan de Matos Fra‐ 
goso, de di ca dos a Dom José de Faria. A de di ca tó ria corre nos se guin‐ 
tes mol des:

5

… y corra por cuenta de Vossa Señoria ilustrissima el referirlo con su
grande talento, en quien la sciencia, erudición, noticias y
profundidad de estúdios se hallan tan iguales que cada qual pretende
la primacia, pues que diré del garbo y luzimiento con que Vossa
Señoria ilustrissima en esta corte se ha singularizado en las reales
funciones, con agrado de todos… (p. 3).

Juan de Matos Fra goso enal tece o ta lento e eru di ção de Dom José de
Faria e des taca, atra vés do em prego de «garbo» e «lu zi mi ento», o de ‐
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sem pe nho do re pre sen tante de Por tu gal na corte es pa nhola. É um
tes te mu nho a favor da com pe tên cia di plo má tica do en vi ado luso.

Quanto a Don Juan de Que vedo Ar jona, são- lhe atri buí das ape nas
duas co mé dias: Santo Do mingo de Guz mán (El bueno entre los guz ma‐ 
nes, y el mejor entre los bu e nos) e El mejor Rey de Borgoña. Sabe- se
que a pri meira se ba seia lar ga mente numa co mé dia de Alonso de
Que vedo e que a se gunda foi es crita no mesmo ano do im presso, 1691,
para a mesma com pa nhia de Da mián Po lope. A folha de rosto de
outro im presso (per ten cendo à mesma mis ce lâ nea das loas e de
Acen tos Lyricos) informa- nos de que é tam bém ele o res pon sá vel pela
es crita de Fes tiva De mons tra ción y Re go zi jado Aplauso, que al Fe li cis‐ 
simo Na ci mi ento de el Se re nis simo Señor In fante Don Fran cisco, Se‐ 
gundo Ge nito de los Au gus tis si mos Reyes de Por tu gal, Don Pedro Se‐ 
gundo y Doña Maria Sophia, por so li ci ta ção de Dom José de Faria, a
quem tam bém de dica a obra (no final da de di ca tó ria surge a in di ca ção
de Julho de 1691). Desta ma neira, infere- se que nesse ano de 1691 as
ce le bra ções em torno do nas ci mento de Dom Fran cisco as sen ta ram
na es crita de Juan de Que vedo Ar jona. Neste úl timo im presso en con‐ 
tra mos um ex certo que se re porta à re pre sen ta ção da zar zu ela La Ve‐ 
nida de Amor al Mundo:

7

De amor la venida al Mundo 
Logró en cadencias sonoras 
regio salon, que se vió 
cielo adornado de antorchas. 
Con bien texidas mudanças, 
vozes se unieron canoras 
que el oído unas suspenden, 
si la atención llevan otras. 
Sarao y Zarçuela al aplauso 
del recien nacido exortan 
que dando fin a sus cultos 
fueron de Apolo lisonja. (pp. 13-14)

Na des cri ção da zar zu ela, em prin cí pio igual mente da lavra de Juan
de Que vedo Ar jona, o que mais so bres sai é a ca dên cia, as so no ri da des
e a al ter nân cia das vozes. Em re la ção à com po nente vi sual é-nos dito
que o salão régio se con ver teu em céu re pleto de to chas. Por aqui, se
in fere que a loa tam bém foi re pre sen tada em es paço régio, pois lem ‐
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bra mos que o res pec tivo im presso faz notar que esta teve lugar ime‐ 
di a ta mente antes da zar zu ela.

A com pa nhia te a tral de Da mián Po lope es tava se di ada em Ma drid -
in fe ri mos que assim seria igual mente em 1691 - como do cu men ta ção
pos te rior, de 1695 1, atesta. As mes mas fon tes in for mam do ca rác ter
fle xí vel do elenco, que num dado ano podia ser for mado com gente
da corte ou fora dela. Ac tu ava nos cur rais de co mé dias, no me a da‐ 
mente no de La Cruz, um dos mais im por tan tes de Ma drid. Con tudo,
como o im presso in di cia, apresentava- se, igual mente, em es pa ços
par ti cu la res, pro va vel mente no pa lá cio de Real Al cá zar de Ma drid, re‐ 
si dên cia ofi cial da corte es pa nhola. Aliás, sabe- se que a 12 de Ja neiro
de 1693 a com pa nhia de Da mián Po lope fez uma re pre sen ta ção da co‐ 
mé dia A Se creto Agra vio, Se creta Ven ganza, de Pedro Cal de rón de La
Barca, no mesmo pa lá cio 2.

9

O acon te ci mento que o im presso fixa e igual mente ce le bra é o nas ci‐ 
mento do in fante, filho de Dom Pedro II e de D. Maria Sofia de Neu‐ 
burgo, Fran cisco, Duque de Beja e Con des tá vel de Por tu gal, nas cido
em 25 de Junho de 1691. É este tipo de oca sião e res pec tivo fes tejo
que é de vi da mente po ten ci ado por Dom Pedro II para fo men tar re la‐ 
ções de ali ança com as na ções es tran gei ras, no me a da mente com Es‐ 
pa nha, com a qual até há pouco tempo tinha ha vido um con flito de
so be ra nia. O te a tro é assim pers pec ti vado como prá tica di plo má tica
que deve ser antes de mais en ten dido, a um tempo, en quanto “ofe‐ 
renda” do em bai xa dor, por parte de Por tu gal, e como prova de bom
aco lhi mento, por parte de Es pa nha. É, assim, pos sí vel es ta be le cer
uma cor res pon dên cia entre as cir cuns tân cias di plo má ti cas da pre‐ 
sença de um en vi ado es tran geiro e o as sunto da loa, aqui em aná lise.

10

Texto I
A loa an te cede uma zar zu ela, uma re pre sen ta ção aná loga à da co mé‐ 
dia es pa nhola, mas ape nas com posta por duas jor na das, em que se
des ta cam par tes can ta das e de cla ma das 3. Já os sai ne tes com que se
re pre sen ta ram a dita zar zu ela devem ser en ten di dos como com po si‐ 
ções bre ves e jo co sas, com par tes bai la das e can ta das 4.

11

As pes soas da Loa são: Iris, ninfa; Nep tuno, galan; For tuna, ninfa;
Apolo, galan; Nereo, galan; Tetis, diosa; En ten di mi ento, galan; Dis cor ‐
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dia, ninfa.

A com po si ção con tava tam bém com mú sica. Inicia- se com a Dis cor‐ 
dia a ten tar impor- se ao negar a evi dên cia pe rante os de mais da im‐ 
por tân cia do nas ci mento do in fante e quanto nele as senta o res plen‐ 
dor do lu zi dio reino de Por tu gal. Num ex certo, cabe a Iris con ten der
com a Dis cor dia em nome do «Natal más au gusto»:

13

Iris: Porque ay superior deidad 
que tus altivezes fuerça 
à ser del solio que ocupa 
en tus blasones ofrenda. 
Discordia: Qué deidad? 
Íris: La que Lisboa 
Venus Germana confiessa 
Beldad, cuyos resplandores 
Castilla, ufana, celebra 
en él Natal más augusto 
de un infante, donde muestra 
fecunda, sobre divina, 
los alientos su belleza. (p. 5)

Lis boa surge aqui as so ci ada a uma fi gura di vina, Vénus. Em face da
pro tec ção di vina, só resta a Cas tela ce le brar os res plen do res de Lis‐ 
boa, atra vés do fes tejo do nas ci mento do in fante, que se mos tra su‐ 
premo em fe cun di dade e be leza. A ci dade assim des crita deve ser en‐ 
ten dida como si né do que de Por tu gal. É ainda de notar a con ve ni ente
re ve rên cia que Cas tela in di cia pe rante o reino luso, pois é pre ciso não
es que cer que o texto foi es crito a pe dido de José de Faria, en vi ado
por tu guês à corte cas te lhana. A di men são po lí tica e di plo má tica da
re pre sen ta ção desta loa é no tá vel, se con ser var mos em mente que as
Guer ras da Res tau ra ção ti nham fi na li zado ape nas vinte e três anos
antes, mais pre ci sa mente em 1668. A loa faz in ter vir uma mai o ria de
fi gu ras mi to ló gi cas e al gu mas ale gó ri cas para con tex tu a li zar a re ve‐ 
rên cia que Cas tela nela presta a Por tu gal. O do mí nio es pa nhol de ou‐ 
trora, ex po nen cial por via da perda da so be ra nia lusa, es tava, desta
ma neira, su plan tado, fa zendo emer gir um novo con texto eu ro peu, no
qual Por tu gal cha mava a si re no va dos in te res ses e am bi ções.

14

Ar di lo sa mente, a Dis cor dia in cor pora, numa ar gu men ta ção co e rente,
as even tu ais ré pli cas ad ver sas ao reino de Por tu gal, por parte dos que
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se pu des sem ma ni fes tar con tra o novo pa ra digma das re la ções di plo‐ 
má ti cas entre Cas tela e Por tu gal. A sua ati tude é de ex plí cito de sa fio
pe rante a acla mada su pre ma cia por tu guesa, como nos mos tra outro
ex certo:

Fortuna: Si nace infante dos vezes, 
muchas los dioses atiendan 
à celebrarle. 
Iris: Y en Íris 
la oliva, la paz le ofrezca. 
Neptuno: Neptuno rinda sus ondas. 
Fortuna: Fixe Fortuna su rueda. 
Apolo: Laureles le ciña Apolo. 
Nereo: Nereo sus blasones ceda. 
Tetis: Tetis publique su aplauso. 
Entendimiento: Y el Entendimiento atienda 
à su exaltación. 
Discordia: Logrando 
que la Discordia convierta 
à los ecos de su nombre 
en jubilos la tristeza; 
si bien porque de Discordia 
algo mis alientos tengan 
reparo que de Castilla 
la corte augusta festeja 
este Natal, siendo assunto 
de las quinas portuguesas. 
Entendimiento: Esse no es reparo, puesto 
que si bien se considera 
esta estancia, cuyo adorno 
luzen circunstancias regias, 
más que de Castilla es,  
de Portugal, quando en ella 
tan repetidos obséquios 
la lealtad exerció en muestra 
de la que ilustre el Faria 
oy su embaxador professa 
à su rey, cuyos candores 
en sus obras reberveran; 
fuera de que ya la unión 
de estas coronas celebra 
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recíprocas de sus glorias 
las dichas que amor alienta. (pp. 11-12)

Como bem se lê, todas as fi gu ras da loa, ti rando a Dis cor dia, pres tam
pron ta mente, e sem qual quer re serva, ho me na gem ao nas ci mento do
in fante. A Dis cor dia não vê outra opção a não ser juntar- se ao unís‐ 
sono de vozes, tra tando de con ver ter a tris teza em jú bilo. Deste
modo, a Dis cor dia en ce tou um per curso com final feliz, pois a sua
con tra po si ção em re la ção às res tan tes fi gu ras foi sendo re ba tida, o
que re sulta na con fluên cia da sua voz com o tom geral de re go zijo, na
parte final da loa. A este res peito, se pode re fe rir uma trans fe rên cia
re pre sen ta tiva se pen sar mos que o ca mi nho per cor rido pela Dis cor‐ 
dia é o da pró pria Cas tela, que du rante certo pe ríodo não se mos trou
con ven cida do valor de Por tu gal en quanto nação so be rana.

16

To da via, a Dis cor dia, ape sar de con ven cida, não deixa de co lo car a
ques tão in có moda de a cir cuns tân cia ce le brada ser do âm bito das
lusas qui nas e não de Cas tela, ou seja, o nas ci mento de mais um in‐ 
fante luso seria as sunto de in te resse para Por tu gal e não para Cas tela.
A esta ob ser va ção res ponde o En ten di mi ento com a exal ta ção da le al‐ 
dade de mons trada pelo em bai xa dor Faria ao seu rei e com a união
das duas co roas, da qual de corre na tu ral mente a ce le bra ção das res‐ 
pec ti vas gló rias e bem- aventuranças. A fi gura do em bai xa dor, e con‐ 
se quen te mente da sua mis são, sai re for çada, ao se di men tar a de se já‐ 
vel união de Por tu gal e Cas tela. A loa acaba por fun ci o nar como ar ti fi‐ 
ci oso e efi caz pro lon ga mento da acção de Dom José de Faria na corte
es tran geira. Há cla ra mente um sen tido po lí tico a re ti rar da re pre sen‐ 
ta ção da loa, que ex tra vasa a mera con tex tu a li za ção his tó rica de um
acto te a tral.

17

Percursos com entendimento
Con forme in di ca ção cé nica ini cial, «Di e ron prin ci pio los ins tru men‐ 
tos y à qua tro vozes se cantó aden tro», a re pre sen ta ção da loa, que
in te gra vá rias par tes can ta das, inicia- se com vozes que se fazem
ouvir de den tro, “ale gando” cor pos ainda ve da dos ao olhar. Logo, um
pri meiro per curso a con si de rar é o do bas ti dor à cena. A pri meira fi‐ 
gura a sair para cena é o En ten di mi ento, que o faz «como con fuso». A
se guir saem a Dis cor dia e Iris que sur gem lu tando. De pois, sai a For ‐
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tuna, que co me çando ime di a ta mente a falar, vem se cun dar a po si ção
con ci li a tó ria do En ten di mi ento. Segue- se Apolo, que tam bém co meça
logo a falar; de pois, Nep tuno, idem, e, por fim, Nereo, que tam bém
entra para dizer a res pec tiva fala.

A este nível é im por tante con si de rar as duas úl ti mas in di ca ções cé ni‐ 
cas do texto:

19

Aqui tomaron achetas y se empeçó el sarao, con muy artificiosas y
vistosas mudanças y lazos, y entre una y otra mudança salió uno de
los galanes, y representando una copla, desocupava el puesto, para
que en él una dama cantasse una seguidilla, con que bolviendo à su
lugar, prosiguieron con el mismo orden que se sigue, hasta dar fin.

Primera mudança. 
Neptuno: Viva la beldad Germana, 
cuya fecunda belleza 
luze al Lusitano aurora 
quando al Palatino estrella. 
Cantó Iris: Pues los que de su aliento rayos dispensa 
equivocan las luzes de las esferas.

Segunda mudança. 
Nereo: Principe y infante vivan 
y el laurel Portugués tenga 
sienes para su corona 
braço para su defensa. 
Cantó Discordia: Porque à triunfos de Palas sus obras puedan, en
vozes de la Fama, lograrse eternas.

Tercera mudança. 
Entendimiento: Su Embaxador generoso 
reciba la en hora buena 
de esta dicha y de los gozos 
con que la dicha celebra. 
Cantó Tetis: Que en tan heroyco assumpto solo pudieran lucirse los
alientos de sus finezas.

Dieron fin al sarao con un lazo, que se concluyó, quedando las damas
delante en ala y los galanes detrás, cantando ellas y representando
ellos à un tiempo.
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Todos: Para que Lusitania siglos possea 
su monarca, su infante, principe y reyna.

Fin. (pp. 13-14)

Con si de rando que se trata de um fes tejo régio, que se es ten dia por
dias, há di fe ren tes mo men tos a con si de rar. O pro grama de ce le bra‐ 
ções é um per curso com eta pas e for ma lis mos. A loa ini cia esta parte
do pro grama, segue- se o sarau e de pois representa- se a zar zu ela.

20

O pri meiro mo mento vive da di nâ mica entre par tes can ta das e re pre‐ 
sen ta das e de cor pos que, pro gres si va mente, vão com ple tando a
cena. O palco é o ponto de che gada para uma reu nião de cla mo res
em torno do feliz acon te ci mento. O sarau pa rece mais for mal e de‐ 
mar cado quanto ao po si ci o na mento das fi gu ras. Há um «pu esto» que
é ocu pado à vez por um galã e por uma dama, um re pre senta, a outra
canta. Para um final apo teó tico, con tri bui um «lazo», cujo ar ranjo co‐ 
re o grá fico dis põe as damas adi ante em ala e os galãs de trás delas. Os
mo vi men tos aqui ano ta dos enquadram- se em ca te go rias for mais do
es pec tá culo (loa, sarau, lazo) e, no seu sen tido mais pri mor dial, in ten‐ 
tam dar o me lhor iní cio e fim pos sí vel a uma de mons tra ção fes tiva
exem plar.

21

LOA DE 169522

Na, já re fe rida, mis ce lâ nea da BNP, en con tra mos ime di a ta mente a se‐ 
guir outra loa, que exibe inú me ras se me lhan ças com a an te rior. Na
res pec tiva folha de rosto en con tra mos a se guinte in for ma ção:

23

Loa que represento la compania de Carlos Vallejo, el dia 22 de Abril
de 1695. A la celebración del feliz nacimiento del S.r infante de
Portugal, D. Antonio Francisco Joseph, hijo tercero de los
sereníssimos reyes de Portugal, Don Pedro II y Doña Maria Sophia
Isabel, representandose la comedia También se ama en el abismo, en
casa del embiado de Portugal, Don Diego de Mendoza Corte-Real, a
que assistieron los ministros estrangeros y la mayor parte de la
nobleza de esta corte y con ella se dió fin à los tres dias de festejo.

Em bora parte sig ni fi ca tiva dos in ter ve ni en tes di fira em re la ção à loa
de 1691, os fe li zes aus pí cios são idên ti cos, já que se trata de ce le brar o

24
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nas ci mento de mais um in fante, ter ceiro filho de Dom Pedro II e
Dona Maria Sofia de Neu burgo, desta feita An tó nio Fran cisco José.

Circunstâncias e intervenientes
II
A com pa nhia de te a tro agora em fun ções é a de Car los Val lejo, igual‐ 
mente se di ada em Ma drid, no de curso do ano de 1695, ac tu ando no
Cur ral de el Prin cipe 5, a par com o de La Cruz, an te ri or mente men ci‐ 
o nado, um dos prin ci pais es pa ços te a trais de Ma drid. À se me lhança
do no tado em re la ção à com pa nhia de Da mián Po lope, há do cu men‐ 
ta ção te a tral que atesta a pre sença da com pa nhia de Car los Val lejo no
pa lá cio de Real Al cá zar de Ma drid, em ano pos te rior ao do im presso.
Assim, a 17 de Fe ve reiro de 1697, num Do mingo de Car na val, teve lugar
a re pre sen ta ção da co mé dia ¿Cuál es afecto mayor, le al tad o san gre o
amor?, de Fran cisco An to nio de Ban ces Can damo 6.

25

No que diz res peito ao em bai xa dor, sabe- se que Diogo Men donça
Corte- Real foi fi gura pro e mi nente dos ne gó cios de es tado por tu gue‐ 
ses, tendo su ce dido nos car gos de Cor re ge dor da Co marca do Porto,
Em bai xa dor por tu guês na corte de Cas tela, de 1693 a 1703, Se cre tá rio
Real das Mer cês e do Ex pe di ente e Se cre tá rio de Es tado, este úl timo
já no rei nado de Dom João V. Chama- se a aten ção para o facto de
neste im presso se de cla rar que a re pre sen ta ção da loa e da co mé dia
de cor re ram em casa do pró prio di plo mata, onde se des taca a pre‐ 
sença da no breza do reino de Cas tela e de vá rios mi nis tros es tran gei‐ 
ros, ou seja, tratava- se de um pú blico se lec ci o nado, em re la ção ao
qual se vi sava im pacto fa vo rá vel da re pre sen ta ção em nome dos in te‐ 
res ses de Por tu gal. Se, por um lado, não dis po mos do nome do autor
da loa, por outro, fi ca mos a saber que, me di ante o tí tulo adu zido,
Tam bién se ama en el abismo, o autor da co mé dia, re che ada de per so‐ 
na gens mi to ló gi cas, como Pro ser pina, Juno e Jú pi ter, é Don Agus tín
de Sa la zar y Tor res.

26

Texto II
As fi gu ras ale gó ri cas da loa são: el Amor; el Mé rito; el Aplauso; el De‐ 
coro; la Ma ges tad; la Em bi dia; la Paz; la Vic to ria.

27
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Mais uma vez a loa, que se ini cia ao som de «caxas y cla rin», logra hi‐ 
per bo li zar a cir cuns tân cia do nas ci mento de um in fante, sendo que, à
se me lhança do que acon te cia na loa an te rior, tam bém aqui so bres sai
o con flito entre a Em bi dia e as res tan tes per so na gens, que se ba seia
nos im pul sos bé li cos da pri meira, por opo si ção à paz que as ou tras
pre co ni zam. Assim se cons tata que o con flito entre per so na gens não
res gata di fe ren tes ati tu des face ao re co nhe ci mento do valor luso,
antes se rege pelo con traste guerra/ paz. Como bem se prevê, a Em‐ 
bi dia é apla cada pela di men são su pe rior de uma cir cuns tân cia tão
feliz como o nas ci mento do in fante, cujo mé rito e be leza maior re di‐ 
mem o seu de sejo de guerra.

28

No de mais a loa é vin ca da mente lau da tó ria em re la ção à coroa por tu‐ 
guesa, des ta cando a sua gló ria, valor, es plen dor, e evo cando, para tal,
o au gusto rei Dom Pedro, a sua «ex celsa es posa» e o in fante recém- 
nascido:

29

Canta Victoria: Del Marte Lusitano 
fecunda, intenta dilatar la gloria, 
para que mire, ufano,  
eternizada à siglos su memoria,
dexando copia del valor profundo 
en un tercero del mejor segundo. 
Canta Paz: Generoso repartee 
de su grandeza el esplendor à España, 
logrando quien à Marte 
le obscureza el honor de la campaña, 
quando con três antorchas se pregona 
el immortal blason de su corona. 
Canta Victoria: Viva en union dichosa 
tronco de tres renuevos generosos, 
dando à su excelsa esposa, 
como en tributo, obsequios amorosos, 
para que en bronces el buril escriva 
que Augusto siempre El Rey Don Pedro viva.

[…]

Magestad: Sirviendo à la Magestad 
de columnas en que crezcan 
uno y outro infante, à rayos, 
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los ardores que la cercan. 
Victoria: Porque sus victorias sirvan 
de admiración, quando sean 
blasones à la Iglesia. 
Paz: Y eternizando la paz, 
la dicha de sus fronteras, 
los visos de sus azeros 
la otomana luna tema. (fól. 3v)

O pri meiro frag mento, a cargo das fi gu ras da Vic to ria e da Paz, é
abun dante em ad jec ti vos que ecoam a mag ni fi cên cia lusa, tal como a
re fe rên cia a Marte, cul mi nando com vivas a Dom Pedro. O dis curso
de Vic to ria reporta- se a ba ta lhas e con fron tos que é ne ces sá rio ven‐ 
cer, en quanto a Paz aborda as ac tu ais re la ções bo nan ço sas entre Por‐ 
tu gal e Es pa nha, com o pri meiro a par ti lhar – «ge ne roso» é o ad jec‐ 
tivo em pre gue – o es plen dor da sua gran deza.

30

O se gundo frag mento faz cor res pon der as vi tó rias de Por tu gal ao
enal te ci mento da Santa Madre Igreja e o con texto de paz ao zelo
pelas fron tei ras lusas, que já não têm a Es pa nha como ini miga, in ci‐ 
dindo, então, na de se já vel sub mis são do in fiel. Uma vez ul tra pas sada
a ame aça es pa nhola, havia que con cen trar es for ços in dó mi tos na luta
con tra os ini mi gos da Igreja, o que jus ti fica o final da loa ao som de
ca dên cias mar ci ais, no me a da mente «caxas», quando estas ao longo
do texto su bli nha vam os im pul sos de guerra da Em bi dia, que, en tre‐ 
tanto, se havia dado por ven cida e con ven cida. A guerra con ti nua a
pre va le cer, com a res salva de ser agora di ri gida aos he re ges.

31

Esta loa tem um sen tido po lí tico mais di recto do que a pri meira, dado
que in te gra uma pers pec tiva sobre cer tos as pec tos da po lí tica ex‐ 
terna de Por tu gal au sente da an te rior. Ambas con sa gram os mai o res
lou vo res a Por tu gal. Con tudo, a se gunda ex pli cita o novo pa ra digma
luso de re la ci o na mento com ou tras na ções, em con creto Es pa nha e o
Im pé rio Oto mano. O as sunto po lí tico da loa é per fei ta mente adap‐ 
tado às cir cuns tân cias que ro deiam a sua re pre sen ta ção. O te a tro é
assim es tra té gia ar tís tica e co mu ni ca tiva para di fun dir di rec tri zes di‐ 
plo má ti cas e motes de po lí tica ex terna. É um te a tro que serve um fim
que não se res tringe à prá tica ar tís tica, pro cu rando ali ciar e con ven‐ 
cer. A este res peito, é fun da men tal não es que cer que no im presso é
re fe rido como pú blico a no breza de Cas tela e mi nis tros es tran gei ros.

32
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Percursos em cadência marcial
Esta com po si ção inicia- se com a saída por por tas di fe ren tes das fi gu‐ 
ras do Amor e do De coro. En quanto isso, de um lado soa mú sica e do
outro cai xas e cla rim, e canta- se e representa- se, sem se ver, como a
in di ca ção ini cial anota: «Suena à un lado mú sica y a otro caxas y cla‐ 
rin, y salen por di ver sas pu er tas el Amor y el De coro, mi en tras se
canta y re pre senta, sin verse».

33

A pri meira fala per tence à Em bi dia, que ainda está nos bas ti do res, «al
lado de la Caxa»: En mis manos el lau rel/ se eter nize: guerra, guerra»
(fól. 2). Salienta- se a in ten tada cor res pon dên cia entre o sen tido da
fala da Em bi dia e o som “mais grave”, da caixa, que o acom pa nha e su‐ 
bli nha. O ali nha mento entre fala e acom pa nha mento so noro pre tende
di la tar o efeito es pec ta cu lar do que opõe a Em bi dia às res tan tes fi gu‐ 
ras. A este mesmo nível, de den tro, can tam a Paz e a Vic to ria, «al lado
de la mú sica». O dis curso har mo ni oso e con forme das duas fi gu ras é
am pli ado pelo efeito mu si cal. Con vém não es que cer que en quanto
isto de corre Amor e De coro já estão em cena, mas as suas pri mei ras
falas reportam- se a uma dis puta que se ouve e não se vê.

34

Pela in di ca ção cé nica se guinte, somos in for ma dos de que, ape sar de
es ta rem ambos em cena, ainda não se ti nham en con trado: «En quen‐ 
transe los dos y tru e quen pu es tos» (fól. 2). O que nos é dado per ce‐ 
ber, quer por uma quer por outra loa, é que há um jogo te a tral que as‐ 
senta no pro lon ga mento do ar ti fí cio entre dar a ouvir, sem que se
veja, e dar a ver, sem que se re co nheça, como neste úl timo exem plo,
em que Amor e De coro ocu pam um mesmo es paço sem, to da via, se
aper ce be rem da pre sença um do outro. Quanto à troca de «pu es tos»
tam bém pa rece ser re curso re cor rente, que re força o sen tido das
falas das per so na gens. O per curso não é, pois, li near, pro gre dindo
atra vés do ar ti fí cio, que pro cura con ju gar efi caz mente verbo e mo vi‐ 
mento.

35

Numa fala do Amor há uma pa rá frase cu ri osa de cena: 
Amor: La ignorancia me conduce 
a este sitio, donde pueda 
salir de mi confussión, 
que aquestas vozes alientan. (fól. 2v)
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A cena é o re fú gio do Amor para es ca par da con fu são que as vozes de
den tro, dis cor dan tes, ali men tam, em bora estas se con ti nuem a fazer
ouvir.

36

A dada al tura, tem lugar a saída da Em bi dia e Ma ges tad por uma porta
la te ral, so ando desse lado cai xas, e por outra porta do lado oposto, a
Paz e a Vic to ria, sendo que daí se ouve mú sica. A che gada à cena não
en cerra a dis puta, que se es tende de den tro para fora. Com efeito, a
en trada do pri meiro par de fi gu ras traduz- se pela dis puta de uma
coroa de lou ros.

37

A ordem pela qual as fi gu ras saem para cena ao longo da loa é a se‐ 
guinte: Amor e De coro, em pri meiro lugar, Em bi dia e Ma ges tad, e Paz
e Vic to ria, estes dois pares em se gundo lugar, o Aplauso, em ter ceiro
lugar, e o Mé rito, em quarto lugar. Em ana lo gia com o no tado em re‐ 
la ção à loa de 1691, uma fi gura entra em cena para co me çar a falar.

38

Mais uma vez, a parte final da loa é muito im por tante para o en ten di‐ 
mento da mo vi men ta ção de cena:

39

Su e nan ins tru men tos, toman ache tas y em pi eza el sarao; à cada copla
de un galán y se gui dilla, la mu dança.

40

Decoro: Logre el portugués monarca 
en la sucessión eterna 
sus glorias, puesto que mira 
fiadores de su diadema. 
Cantó Paz: Quando Sol Hispano de su trono vea, 
con sus mismas luzes, matizar la Esphera.

Primer mudança, cruzados atravesados.

Amor: Venus Germana consiga 
la que en Lusitania reyna 
el tributo que à su dicha 
le merece su belleza. 
Cantó Victoria: Puesto que fecunda, repetir ostenta 
de sus rayos astros, de su cielo estrellas.

Otra mudança, bueltas en cruz hechas y deshechas.
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Aplauso: El principe generoso 
en el nuevo infante tenga 
de su poder el apoyo 
y el lustre de su grandeza. 
Cantó Magestad: Porque el Indio adusto, que sus plantas besa, 
venere su nombre, sus alientos tema.

Otra mudança, bandas.

Mérito: Uno y otro infante al orbe 
su augusta memoria estiendan 
y sus victorias publiquen 
el valor de que se precian. 
Cantó Embidia: Quando sus azeros de Marte en la esphera 
de las roxas quinas coloquen la empressa.

Otra mudança, derechas. (fóls. 4-4v)

Tam bém esta loa acaba com a al ter nân cia entre re pre sen ta ção e
canto: re pre sen tam os galãs, can tam as damas, como na an te rior. Ao
de sem pe nho de cada par, segue- se uma mu dança, que, em 1695, é
com ple men tada por uma breve ano ta ção, que re monta ao mo vi mento
e dis po si ção dos cor pos. A cada mu dança cor res ponde um mo vi‐ 
mento for mal e pré- estabelecido dos in ter ve ni en tes, que su bli nha a
acção, di nâ mica e al ter nada, das vozes. Desta ma neira, o des fe cho da
loa en fa tiza o ca rác ter so lene do acon te ci mento e da pró pria re pre‐ 
sen ta ção. Aqui joga- se o efeito de um per curso, cujo iní cio se ex‐ 
pressa pela su ges tão que vozes e sons con tras tan tes de den tro lo‐ 
gram al can çar e ter mina com o es plen dor de va ri a ção que fala, canto
e mo vi mento em pres tam à cena cor tesã. Os de sen con tros e de sar‐ 
mo nias, tanto os in ter nos à acção dra má tica como os ex ter nos com
Es pa nha, foram em ab so luto ul tra pas sa dos, ori gi nando uma su per la‐ 
tiva con ver gên cia de ele men tos.

41

Conclusão
Em nome de uma con tin gente re cons ti tui ção his tó rica, pro cu rá mos
reu nir cir cuns tân cias, in ter ve ni en tes, tex tos e con tex tos, de modo a
do cu men tar dois mo men tos das re la ções luso- espanholas, em que

42
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RÉSUMÉ

Português
Em duas loas, pu bli ca das no final do sé culo XVIII, cruzam- se os per cur sos
da arte te a tral, por um lado, e das re la ções di plo má ti cas luso- espanholas,
por outro. Aí se evi den cia como a re pre sen ta ção te a tral con siste na for mal
pro gres são de vozes e cor pos, em pre sença e/ou au sên cia, num es ti mu lante
jogo entre o que se re vela e se oculta. Aqui o palco tam bém serve pro pó si tos
po lí ti cos, de am bi ci o nada in fluên cia ex terna, des ve lando uma acção dra má‐ 
tica per pas sada de sen ti dos que con vêm, de so bre ma neira, à ne go ci a ção di‐ 
plo má tica.
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