
Reflexos
ISSN : 2260-5959
Éditeur : Université Toulouse - Jean Jaurès

3 | 2017 
Mélanges offerts au Professeur Christophe Gonzalez

Da primazia dos sentidos: A “eloquência
muda” do teatro alegórico do Padre Antônio
Vieira
Felipe Lima da Silva

http://interfas.univ-tlse2.fr/reflexos/818

Référence électronique
Felipe Lima da Silva, « Da primazia dos sentidos: A “eloquência muda” do teatro
alegórico do Padre Antônio Vieira », Reflexos [En ligne], 3 | 2017, mis en ligne le 19
mai 2022, consulté le 18 avril 2023. URL : http://interfas.univ-
tlse2.fr/reflexos/818

Droits d'auteur
CC BY



Da primazia dos sentidos: A “eloquência
muda” do teatro alegórico do Padre Antônio
Vieira
Felipe Lima da Silva

TEXTE

“La uni for mi dad li mita, la va ri e dad di lata; y tanto és más su blime, cu‐ 
anto más no bles per fec ci o nes mul ti plica. No bril lan tan tos as tros em
el fir ma mento, cam pean flo res em el prado, cu an tas se al ter nan su ti‐ 
le zas en una fe cunda in te li gen cia”.

1

(Bal ta sar Gra cián, Agu deza y arte de in ge nio, p. 444, 2011).2

É na in tro du ção do seu grande tra tado, Ico no lo gia, do iní cio do sé culo
XVII, que Ce sare Ripa tece uma ob ser va ção ele men tar, que se des do‐
bra ria ao longo de seu tra ba lho, para es ta be le cer toda uma te o ri za ção
ta xi onô mica das vir tu des e dos ví cios que acom pa nham suas ale go‐ 
rias vi su ais:

3

As ima gens fei tas para si gni fi car algo di fe rente da qui lo que os olhos
vêem têm como regra certa e uni ver sal a imitação dos mo nu men tos
as sen ta dos nos li vros e en tal ha dos nas me dal has ou em mármore
pela indústria de la ti nos, gre gos e dos mais an ti gos in ven tores dessa
arte 1.

A pro posta cen tral deste tra ba lho será exa mi nar um as pecto ful cral
das prá ti cas le tra das do sé culo XVII: a te o ri za ção seis cen tista acerca
dos sen ti dos que se dis põem no cír culo da ora tó ria sacra como fer ra‐ 
men tas do dis curso. Mais es pe ci fi ca mente, pretende- se, com a abor‐ 
da gem do “Ser mão das lá gri mas de São Pedro”, de Antô nio Vi eira,
che gar a uma dis cus são acerca da po tên cia per su a siva que se dá
pelos olhos no âm bito da ars bene di cendi, que – em sua re a li za ção em
ato – configura- os, por meio de ana mor fo ses ale gó ri cas en gen dra das
pelo ora dor, como o prin ci pal sen tido hu mano que, em bora faça parte
desse pe ri goso co mér cio com o plano do sen sí vel, é um ar ti fí cio cen‐ 
tral na efi cá cia da con du ção das almas, pro mo vendo um al cance
maior do en ten di mento das dou tri nas dis se mi na das no ser mão.
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Im porta des ta car que as prá ti cas de re pre sen ta ção luso- brasileiras do
sé culo XVII têm iden ti fi ca das em suas pro du ções uma de mar cada tri‐ 
bu ta ção à pri ma zia das for mas vi sí veis que co lo ca ram, com o tempo,
a re tó rica em uma po si ção di fí cil e pelo menos pa ra do xal 2. No pe‐ 
ríodo em ques tão, o ser mo ná rio apresenta- se como um emi nente
exem plo de gê nero de mons tra tivo que, con du zido por um pre ga dor,
ar ti cula efei tos sen so ri ais sin to ma ti ca mente, pro du zindo uma
“eloquên cia si len ci osa” 3 cuja re fe rên cia à ima gem do ora dor torna- se
uma peça- chave no al cance ao ponto cul mi nante da ora tó ria. Em ou‐ 
tras pa la vras, a ve e mên cia dos ges tos, o fran zir do cenho, lá gri mas
nos olhos, ex pres sões do rosto, são ele men tos im por tan tes no mo‐ 
mento da pre ga ção, pois, au xi liam no con ven ci mento à me dida que
pe ne tram pelos olhos do au di tó rio, cap tu rando com maior efi cá cia os
afe tos alheios.

5

Se gundo nos in dica Marc Fu ma roli, desde o fim da An ti gui dade, a
Igreja não ces sou de de ba ter a ques tão da le gi ti mi dade e do es ta tuto
das ima gens pin ta das ou es cul pi das, che gando a se di vi dir acerca
desta outra forma da imi ta tio que é o te a tro, e o seu me di a dor, o ator.
No juízo do re fe rido crí tico:

6

[...] se as ima gens plás ti cas, mesmo sendo imó veis, pu de ram ser con ‐
si de ra das por Pla tão e por toda uma tra di ção te o ló gica como um dos
mais gra ves pe ri gos da alma, os “ído los” te a trais, do ta dos de mo vi ‐
mento e voz, ani ma dos pelo corpo vivo dos ato res, têm um efeito
bem mais ime di ato e po de roso sobre os sen ti dos 4.

Tal efeito sen so rial 5 des tila di a le ti ca mente duas con sequên cias para a
Igreja con trar re for mista: por um lado, o poder per su a sivo que in te‐ 
res sou ao te a tro nos co lé gios da Com pa nhia de Jesus; en quanto, por
outro, a forte li ga ção com os sen ti dos mun da nos que fa ziam do
homem um ser, cada vez mais, preso à sen si bi li dade, quando “o ideal
as cé tico exi gia que o cris tão se des pren desse” 6 deste mundo sen sí vel.

7

A esses dados, acrescente- se ainda que a “eloquên cia muda” é car re‐ 
gada pelos mais va ri a dos re cur sos para ga ran tir o su cesso do dis‐
curso e o triunfo do ora dor. Nesse caso, nos ema ra nha dos da ação
com a pai xão, “o corpo apa rece como a mis são cega da fi lo so fia e da
lin gua gem” 7, que com pre ende a marca fas ci nante do vi sí vel. Atra vés
do corpo, o ora dor in si nua as mais va ri a das emo ções, pro du zindo
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sobre o pú blico uma sim bi ose entre o di zí vel e o vi sí vel, prer ro ga tiva
má xima da pro du ção tex tual do sé culo XVII.

Pa ra le las à eloquên cia cor pó rea, afinam- se as di ver sas fi gu ras da re‐ 
pre sen ta ção pic tó rica que podem esboçar- se pro gres si va mente de
acordo com o in te resse do ora dor. Por meio de uma emer gente vi si‐ 
bi li dade, as for mas “de ri va das” do corpo re tó rico as su mem es paço na
pré dica, cons ti tuindo as sig ni fi ca ções do corpo ale gó rico, a fi gura das
re pre sen ta ções em ble má ti cas, a po e sia si len ci osa das pin tu ras que,
na ação her me nêu tica do ora dor, expõem- se ao pú blico en quanto
mo de los sen sí veis que aten dem à pe da go gia da época, na qual o prag‐ 
ma tismo di dá tico do ser mão devia se sub me ter ao dis curso fi gu rado
para co lo car di ante dos olhos do au di tó rio um dis curso que se con ver‐ 
tesse em ima gem.

9

Para me lhor des do brar esse tema es pe cí fico, cabe acen tuar o papel
das fi gu ras de elo cu ção – es pe ci al mente da ale go ria – nas pro du ções
do sé culo XVII, que fun ci o nam como meios sen sí veis pro du zi dos pelo
ora dor para a “pal pa bi li dade” do au di tó rio em re la ção à dou trina pre‐ 
gada. Par ta mos da de fi ni ção de um dos emi nen tes teó ri cos da época,
père Ber nard Lamy 8: “a ale go ria é cri ada quando, ao falar, pa re ce mos
dizer algo di fe rente da quilo que di ze mos de fato, como a eti mo lo gia
dessa pa la vra as si nala. É uma con ti nu a ção de vá rias me tá fo ras.” 9.
Ana lo ga mente, Paul Zumthor pro põe uma de fi ni ção para o or nato em
ques tão, caracterizando- o como um modo de lei tura 10, fun dado no
con junto de prá ti cas e ideias con fu sas, con tudo, que se des taca por
uma con cep ção cen tra li zada:

10

[...] se o sen tido está nas coi sas, a ver dade não re side nelas. A ver ‐
dade per ma nece pa ra dig má tica; o sen tido se de sen rola sin tag ma ti ca ‐
mente. A lin gua gem co mu nica o se gundo, mas vela a pri meira. Exige
por tanto uma dupla in te lec ção, a fim de ma ni fes tar o liame que os
une. A in te li gên cia das pa la vras que dizem as coi sas per mite em pre ‐
en der seu “sen tido li te ral”; pela via da ana lo gia, a in te li gên cia do sen ‐
tido li te ral faz ace der ao sen tido “ale gó rico” [...], re la tivo a uma ver ‐
dade con ce bida como trans cen dente ou es sen cial 11.

É, igual mente, re le vante ar ti cu lar aqui a de fi ni ção de Hein rich Laus‐ 
berg sobre o con ceito em foco: “a ale go ria é a me tá fora con ti nu ada
como tropo de pen sa mento, e con siste na subs ti tui ção do pen sa ‐
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mento em causa por outro pen sa mento, que está li gado, numa re la‐ 
ção de se me lhança” 12. Acrescente- se: am pla mente re cor rida pelos
teó lo gos me di e vais, a ale go ria ser viu de ins tru mento de de fesa para
plas mar um campo de for ças que li mi tasse as in ter pre ta ções da Bí blia
ao con trole de in tér pre tes elei tos, a fim de su pe ra rem todas as dú vi‐ 
das he ré ti cas 13.

An co rada na pre cep tiva an tiga do ati cismo, a ale go ria con sis tia em
uma mo da li dade da elo cu ção, uma es pé cie de “pro ce di mento cons‐ 
tru tivo” 14 que a An ti gui dade greco- latina e cristã, con ti nu ada pela
Idade Média, de no mi nou “ale go ria dos po e tas”. Tal con ceito é fun‐ 
dado na ex pres são ale gó rica, em uma “téc nica me ta fó rica de re pre‐ 
sen tar e per so ni fi car abs tra ções” 15.

12

Nas prá ti cas dis cur si vas da An ti gui dade, a opo si ção re tó rica entre o
sen tido pró prio e o sen tido fi gu rado é a chave ope ra tó ria para a es‐ 
que ma ti za ção ale gó rica. Nesse pro cesso, o se gundo termo, con si de‐ 
rado o ‘des vio’, é posto em lugar do pri meiro termo, con si de rado ‘pró‐
prio’ ou ‘li te ral’, transladando- se a sig ni fi ca ção de um ob jeto a outro,
para – em uma di nâ mica de trans po si ção, como as si na lou Aris tó te les
no proê mio do livro ter ceiro da Re tó rica – pro du zir novas sig ni fi ca‐ 
ções a par tir de eixos se mân ti cos dis tan tes. Sin te ti zando, sob um
breve es que ma tismo, as li nhas an te ri o res, apreende- se, por tanto, que
a me tá fora é cons ti tuída de um tropo de lé xico, va lendo pelo pro‐ 
cesso de subs ti tui ção de um termo iso lado 16, na me dida em que a
ale go ria vale pelo seu as pecto enun ci a tivo que, sob o olhar pris má tico
de Erich Au er bach, car rega o sen tido de “algo real e his tó rico que
anun cia al guma outra coisa que tam bém é real e his tó rica” 17.

13

Sob as len tes do fi ló sofo fran cês Jean Pépin, a ale go ria delimita- se a
um novo en qua dra mento teó rico a par tir da vi rada da An ti gui dade
para a Idade Média, con si de rada, então, não mais como sim ples fi gura
re tó rica, mas como modo de ex pres são re li gi osa 18. A rigor, não se
trata sim ples mente de uma mera con ver são con cei tual, mas de uma
al te ra ção sig ni fi ca tiva no pro cesso ale gó rico. Em pri meira ins tân cia,
tem- se uma ale go ria cons tru tiva ou re tó rica – ale go ria dos po e tas; de
outro modo, uma ale go ria in ter pre ta tiva ou her me nêu tica – ale go ria
dos teó lo gos, podendo- se afir mar serem ambas si me tri ca mente
opos tas, mas com ple men ta res, pois, “como ex pres são, a ale go ria dos
po e tas é uma ma neira de falar e es cre ver; como in ter pre ta ção, a ale‐
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go ria dos teó lo gos é um modo de en ten der e de ci frar” 19. Ge ne ri ca‐ 
mente, pode- se compreendê- las pela sua ma triz se mân tica, que,
neste caso, sustenta- se por meio de um subs trato bá sico: a ale go ria
dos po e tas é fun da men tada na se mân tica de pa la vras, en quanto a ale‐ 
go ria dos teó lo gos é uma “se mân tica” de re a li da des re ve la das, su pos‐ 
ta mente, por coi sas dis pos tas no mundo; fun ci ona, por tanto, como o
meio que o exe geta cris tão lança mão para ex pri mir, sen si vel mente,
os sig ni fi ca dos ocul tos da pró pria his tó ria 20.

É re le vante, para o curso deste tra ba lho, acen tuar que, para a pro du‐ 
ção das ale go rias, coloca- se como ponto- chave o con ceito da mí me‐ 
sis, cujo tí tulo re monta não só a ma triz platô nica 21 que con fi gura a
exem pla ri dade pas sada dos pro ce di men tos téc ni cos e os efei tos de
imi ta ção, mas tam bém “a fic ção com pa ra tiva do pre sente das suas
ope ra ções sobre eles, sendo termo auto- referencial e evi den ci a dor
da sua ale go ri za ção” 22. No des lo ca mento tem po ral em que se acu mu‐ 
lam as mais va ri a das mu ta ções ide o ló gi cas das so ci e da des, o pro ce di‐ 
mento fi gu ral é in ter cep tado e res se man ti zado por ou tros para fim de
se su bor di nar a novos cri té rios 23 – ana ló gi cos, re tó ri cos, gra ma ti cais,
es té ti cos, so ci o ló gi cos, her me nêu ti cos, e rever os seus “pro ces sos
for ma do res nos dis cur sos par ti cu la res, que exem pli fi cam o pro cesso
como com po si ção me ta fo ri ca mente his tó rica de ‘re a li da des mi mé ti‐ 
cas’” 24. Em pou cas pa la vras, é uma re cons tru ção de uma re a li dade
que se re veste de re sí duos his tó ri cos de um re fe ren cial dis cur sivo,
or de nada pela ve ros si mi lhança que se di rige ao des ti na tá rio, equi va‐ 
lendo a uma:

15

Re a li dade téc nica de con ven ção dis cur siva que clas si fica os tex tos
es ti lis ti ca mente, incluindo- os no pa drão geral de “mais” e “menos” da
grande ma triz de sen sí vel/in te li gí vel apli cada como es pe ci fi ca dora
dos modos fun da men tais de for mar 25.

Ainda ob ser vando a ques tão atra vés das la pi da das len tes de Adolfo
Han sen, no “clás sico” – como assim essas épo cas his tó ri cas são de no‐ 
mi na das pelas ge ra ções, a pos te ri ori, – a forma in te li gí vel dos con cei‐ 
tos tem per feita cor res pon dên cia na forma sen sí vel da re pre sen ta‐ 
ção 26. Toda e qual quer dis pa ri dade, para mais ou para menos, no
duplo sen sí vel/in te li gí vel pro voca a de ca dên cia na re pre sen ta ção e
um avanço na perda da be leza. Desse modo, não es que ça mos que o
dis curso an tigo busca a be leza como efi cá cia no de sem pe nho téc nico

16
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dos efei tos, preocupando- se com o de lec tare sem, por outro lado,
dei xar de pri o ri zar a pres cri ção da má xima ci ce ro ni ana na qual a be‐ 
leza baseia- se na ver dade que esta se en car rega de fazer evi dente 27.
E mais: se gundo Mario Per ni ola, a con cep ção de be leza para os je suí‐ 
tas, que não é de ma triz platô nica, apresenta- se sob a ordem de uma
apli ca ção dos sen ti dos in se pa rá vel da in di fe rença: “el sig ni fi cado de
su vín culo pa ra dó jico re side em la dis po ni bi li dad para acep tar, ele gir y
que rer cu al quer forma his tó rica, sin atri buirle um valor ab so luto o
de fi ni tivo” 28.

Dei xando de lado esse atra ente des vio pelos or na tos retórico- 
poéticos, re ci cla dos nas mais di ver sas cla ves dos pen sa men tos dog‐ 
má ti cos de cada época es pe cí fica, assinala- se, em li nhas ge rais, que o
uso das fi gu ras de elo cu ção pro move uma be leza que se sin to niza
com a mi li tân cia das le tras sa cras seis cen tis tas, su bor di na das a um
cri té rio de ver dade pre e xis tente no âm bito da moral cristã. É ainda
Marc Fu ma roli, em sua obra magna, L’age de l’elo quence, quem nos es‐
cla rece que essa prá tica de pro du zir ima gens sen sí veis aos afe tos do
pú blico condensa- se, se gundo o re fe rido crí tico, na ru brica de “re tó‐ 
rica das pin tu ras”, em que pre va lece a prá tica me ta fó rica da trans la‐ 
ção: “rou bada do mundo, a evi dên cia sen sí vel é trans fe rida para a
Pre sença real” 29. Mais, a “re tó rica das pin tu ras” je suí tica de manda do
mundo sen sí vel as cores da ve ros si mi lhança as quais ela crê dever
ornar o mis té rio da Re den ção 30.

17

Os sen ti dos hu ma nos, por tanto, ser vem ao pre ga dor en quanto meios
que re cep ci o nam o re sul tado da ar ti cu la ção entre os ob je tos, as pes‐ 
soas e as ima gens cog nos cí veis. Ativa- se, assim, a sen si bi li dade do
pú blico para que bus quem com pre en der, stricto sensu, as ope ra ções
ana ló gi cas en gen dra das pelo exe geta. Esse me ca nismo de es ti mu lar
no lei tor ou no ou vinte o pra zer de re sol ver uma di fi cul dade vai ao
en con tro do pre ceito es té tico re co men dado pelo je suíta Bal ta sar
Gra cián: “no se con tenta El in ge nio com sola la ver dad, como el jui cio,
sino que as pira a la her mo sura” 31. Tal be leza do dis curso pro du zido
no âmago da actio en ge nhosa do pre ga dor é o que pos si bi lita aflo rar
o pra zer do ou vinte que irá sa bo rear as ana lo gias co di fi ca das em cha‐ 
ves dialético- retóricas nos ser mões.

18

A pa re né tica, por con se guinte, torna- se um the a trum sa crum no qual
se re pre sen tam as en ge nho sas agu de zas de um pre ga dor que joga

19
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com os sen ti dos do pú blico, des co brindo os sen ti dos mís ti cos em
pin tu ras, em ble mas, hi e ró gli fos, exem plos, re tra tos, atra vés de uma
gi gan tesca trans fe rên cia me ta fó rica que en ri quece o es pí rito 32 e faz
com que o sen sí vel, o pal pá vel, o ad mi rá vel aos olhos e aos sen ti dos
in te ri o res se des per tem.

Antes de pas sar mos ao exame da pro du ção tex tual de Antô nio Vi eira
é con ve ni ente acres cen tar ao ma pe a mento do solo teó rico, que aqui
bus ca mos de se nhar, a tese de Alcir Pé cora sobre uma téc nica bá sica
de lei tura dos ser mões da época, “útil para re po si ção ve ros sí mil de al‐ 
guns de seus sen ti dos no âm bito da li tur gia ca tó lica, em geral pouco
con si de rada nas aná li ses con tem po râ neas” 33, que con siste na su bor‐ 
di na ção dos tex tos à trí plice ar ti cu la ção se mân tica do mo delo sa cra‐ 
men tal do sé culo XVII ibé rico: as co me mo ra ções do ano li túr gico ou
ecle siás tico, as pas sa gens es cri tu rais do Evan ge lho do dia e as cir‐ 
cuns tân cias pre sen tes na enun ci a ção da pre ga ção. Na es teira de tais
pis tas, bus que mos tra çar al gu mas ana lo gias entre as re fe ri das li nhas
na obra em foco.

20

Pre gado em 1669, du rante a Se mana Santa, na Ca te dral de Lis boa, o
“Ser mão das lá gri mas de São Pedro”, do je suíta Antô nio Vi eira, toma
como ponto de par tida o con ceito pre di cá vel, re ti rado das Sa gra das
Es cri tu ras (Lucas, 22�60), que ilus tra a cena em que Pedro nega Jesus
três vezes e, após tendo saído do lugar que es tava, chora amar ga‐ 
mente. No papel de in tér prete da cena bí blica, Vi eira ex pli cita o se‐ 
guinte eixo sin tag má tico que mo verá todo o ser mão: “Can tou o Galo,
olhou Cristo, cho rou Pedro” 34.

21

Em sua ar gu men ta ção, Antô nio Vi eira ali nha o can tar do Galo com o
mirar dos olhos de Cristo em di re ção a Pedro para afir mar, nas cir‐ 
cuns tân cias da Se mana Santa, que ambos, o som do Galo, e os olhos
de Cristo, foram os res pon sá veis pela con ver são: “Se Cristo põe os
olhos, basta a voz ir ra ci o nal de um galo para con ver ter pe ca do res” 35.

22

Os olhos – to ma dos como ar ti fí cio da pro vi dên cia – configuram- se,
ale go ri ca mente, pela ori gem di cotô mica que apre sen tam: eles são a
pri meira ori gem da culpa; eles a pri meira fonte da Graça 36. Se gundo
o ora dor, os olhos são, pa ra do xal mente, as ví bo ras que a ten ta ção põe
seu ve neno, são as setas que o Demô nio se arma para nos ferir e per‐ 
der, assim como são os es cu dos que Deus de pois de fe ri dos nos re‐ 
para para nos sal var 37. Além disso, cons ti tuem o único sen tido do

23



Da primazia dos sentidos: A “eloquência muda” do teatro alegórico do Padre Antônio Vieira

homem que tem mais de um ofí cio: “o Ou vido ouve, o Gosto gosta, o
Ol fato cheira, o Tato apalpa, só os olhos têm dois ofí cios: Ver e Cho‐ 
rar” 38.

Po si ci o na dos na pré dica, os sen ti dos são dis tin gui dos pelo efeito que
geram: “o ver é a ação mais ale gre; o cho rar a mais triste” 39. A ale gria
do ver é dada pelo gosto que este pro por ci ona por co lo car em con‐ 
tato com as sen sa ções do mundo; a tris teza do cho rar é pro du zida
pelo es ti lado da dor, o san gue da alma, a tinta do co ra ção. Para jus ti fi‐ 
car a opo si ção de emo ções que se geram no seio da mesma sen si bi li‐ 
dade hu mana, Vi eira ar re mata as se gu rando que “ajun tou a Na tu reza a
vista e as lá gri mas, por que as lá gri mas são as con sequên cias da vida;
ajun tou a Pro vi dên cia o cho rar com o ver, por que o ver é a causa do
cho rar” 40.

24

Os sen ti dos, es pe ci al mente as so ci a dos à visão, são re pri mi dos de vido
à li ga ção que pro mo vem entre o homem e a ma té ria mun dana, en‐ 
quanto as emo ções, aqui, ale go ri ca mente fi gu ra das nas lá gri mas,
caracterizam- se como sím bolo de ar re pen di mento e re den ção. Her‐ 
deira de con si de rá vel par cela do pen sa mento platô nico, a tra di ção
seis cen tista vai con tri buir, em mui tos mo men tos, para alas trar a con‐ 
cep ção de que a ve ne ra ção das ima gens é con de ná vel. Em bora tam‐ 
bém tri bu tá rios da con cei tu a li za ção aris to té lica, que prima pela efi‐ 
cá cia do dis curso atra vés de ima gens pos tas “di ante dos olhos”, os
ser mo nis tas seis cen tis tas, em es pe cial Antô nio Vi eira, vão re mon tar
essa que rela e discuti- la no púl pito em vá rios ser mões opor tu nos.
Com efeito, é ir re fu tá vel a pre sença de Pla tão na mor fo lo gia da razão
me ta fí sica dos Seis cen tos que agora ad ver tem como cri té rio fun da‐ 
men tal para a exis tên cia das prá ti cas de re pre sen ta ção que: “o Belo
será obri gado a exi bir seus ates ta dos de boa con duta moral e me ta fí‐ 
sica que passa a ser, assim, o único fun da mento e ga ran tia de be‐ 
leza” 41.

25

A esse res peito, Didi- Huberman nos es cla rece acerca da de manda de
uma exi gên cia do vi sual, que se pro mo veu pelo de sejo de exer ci tar os
sen ti dos por meio de uma “exis tên cia de po de ro sas te o lo gias da ima‐ 
gem” 42, na qual a prag má tica ecle siás tica bus cava, antes de mais
nada, fun dar, no es paço do rito e da crença, sua pró pria “efi cá cia vi‐ 
sual” 43. Assim, o Cris ti a nismo con ju gou, en quanto termo es sen cial a
toda eco no mia da con ver são, a prá tica de en con trar no pró prio vi sí ‐
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vel, o Outro do vi sí vel, a saber, o ín dice vi sual sin to ma ti ca mente di‐ 
vino 44.

Em bora sem pre ten der fe char a ques tão, é vá lido des ta car que a de‐ 
manda pelo ín dice vi sual que re me tesse à fi gura de Deus – que já
havia re ce bido, pela ala ex tre mista da Re forma, na pri meira me tade
do sé culo XVI, uma ex pres são enér gica do ponto de vista da ico no‐ 
clas tia re li gi osa – acentuou- se, ainda mais, no iní cio do sé culo XVII,
vestindo- se com os te ci dos do dogma to mista do Verbo En car nado,
que supõe pre ci sa mente o acesso do di vino ao vi su a lismo de um
corpo e cons ti tui o mis té rio cen tral de toda a ci vi li za ção cristã que
será ori en tada e ca na li zada pelo dis curso au to ri zado e le gi ti mado do
orador- hermeneuta.

27

Para que não per ca mos de vista o fio con du tor de nossa aná lise, re to‐ 
me mos as li nhas elo quen tes de Vi eira no ser mão em foco para as si na‐ 
lar que o choro vem atra vés da vista, do con tato com a ma té ria mun‐ 
dana que é cor rup tora e sus ce tí vel de pe ca dos, ao passo que as lá gri‐ 
mas figuram- se, em uma pers pec tiva ana mor fó tica, como o ins tru‐ 
mento de lim peza da alma. Eis as pa la vras de Vi eira sobre a ori gem do
cris ta lino afeto lí quido:

28

Todas as lá gri mas que se cho ram, todas as que se têm cho rado, todas
as que se hão de cho rar até o fim do mundo, onde ti ve ram seu prin ‐
cí pio? Em uma vista: Vidit mu lier, quod bonum esset lig num ad ves ‐
cen dum 45.

As lá gri mas, assim como os pe ca dos, nas cem dos olhos; a pri meira lá‐ 
grima e o pri meiro pe cado nas ce ram de uma mu lher: “viu Eva o pomo
ve dado, e assim como aquela vista foi a ori gem do Pe cado Ori gi nal,
assim foi o prin cí pio de todas as lá gri mas que cho ra mos os que tam‐ 
bém então co me ça mos a ser mor tais” (Ibi dem, 2000, p. 232). Na
eloquên cia do pre ga dor, a visão re cebe o sta tus de ca ta li sa dora dos
pe ca dos, é nela, e a par tir dela, que é pos sí vel tomar con tato com as
ten ta ções que che gam pelos olhos, que se re al çam as ma ni fes ta ções
da va ni tas, que se é capaz de per der na per su a são das ima gens, e, é
na visão que se ins tala a de fi ni ção pa ra do xal da eloquên cia: “uma arte
do dis curso que se julga com os olhos, uma pa la vra cuja apre ci a ção
de pende ex clu si va mente do olhar!” 46.
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Na ação do olhar, o choro é to mado como a con sequên cia e a ex pe ri‐ 
ên cia do ver, “um exer cí cio da crença” 47. Em sín tese, é o preço da
vista que se tem, é o cas tigo do pe cado que se co mete. Pro por ci o nal‐ 
mente, os olhos pagam com choro por todos os sen ti dos, pois eles
são a causa de todos os pe ca dos. “em todos os pe ca dos do corpo e da
alma, são cúm pli ces os olhos” 48. À vista disso, o pre ga dor lança mão
de sua eloquên cia para armar seu es pe tá culo ora tó rio com meios de
con ven ci mento mais per su a si vos, que, neste caso, se munem de re‐ 
cur sos da pin tura e do te a tro para tra du zir o in vi sí vel em ima gens.

30

Con vo car os olhos como te má tica cen tral da pré dica, faz com que o
ora dor con dense seus in te res ses, ex plo rando di ante do pú blico o
sen tido res pon sá vel pelas pró prias emo ções. A esse res peito, Ana
Lúcia de Oli veira nos con vida lem brar que, sob a ori en ta ção prag má‐ 
tica da época, a pe da go gia je suí tica, re cor ria, fre quen te mente, à ima‐ 
gem vi sual, dado que a in cor po ra ção de um ele mento plás tico a um
con ceito di dá tico con se gue au men tar bas tante as pos si bi li da des de
as si mi la ção deste úl timo 49.

31

Está bem claro, por tanto, que te ma ti zar os olhos como fonte dos pe‐ 
ca dos e pu ni ções é, al ta mente, per su a sivo, pois faz emer gir as mais
recôn di tas pai xões em ato, no pró prio mo vi mento de cor re ção moral
que ocorre na pa re né tica. À guisa de ilus tra ção, cabe en fa ti zar as pa‐ 
la vras de Vi eira que se riam pro fe ri das em 1674, tam bém em Roma, no
“Ser mão das lá gri mas de He rá clito”, nas quais pre do mi na riam a ideia
de que “o Pranto é o uso da razão” 50. Desta forma, cho rar é a ma neira
ra ci o nal de “im pri mir os seus afe tos e co lher o fruto das suas per su a‐ 
sões” 51. Assim que o homem chega e avista o mundo, este chora, fica
con de nado “a per pé tuo pranto, co meça a vida e o pranto jun ta mente,
para que saiba, que se vem a este mundo vem para cho rar” 52, uma
vez que “o exer cí cio pró prio do mesmo ra ci o nal e o uso da razão é o
pranto” 53.

32

Re tor nando ao “Ser mão das lá gri mas de São Pedro”, acen tu e mos as
pa la vras do pre ga dor que sin te tiza a in com pa ti bi li dade das ações de
ver e de cho rar, afir mando que:

33

São dois ofí cios dos olhos, mas são ofí cios in com pa tí veis no mesmo
tempo: en quanto veem não podem cho rar; e se que rem cho rar, hão
de dei xar de ver. Por isso saiu fora Pedro, não só para cho rar, senão
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para poder cho rar; por que para seus olhos exer ci ta rem o ofí cio de
cho rar, ha viam de ces sar do exer cí cio de ver 54.

As ob ser va ções an te ri o res tor nam pos sí vel per ce ber a exis tên cia de
um as pecto vital no in te rior do ser mão: o jogo que está em ques tão,
apresentando- se como uma au tên tica ale go ria que se es tru tura nas
con sequên cias de ver e cho rar para, fi gu ra ti va mente, re fle tir o pecar e
o con ver ter. No ta bu leiro retórico- teológico de Vi eira, a in com pa ti bi‐ 
li dade do ver e do cho rar, que não podem ocor rer ao mesmo tempo,
fi gura, por es pe lha mento, a con ver são que deve vir após o pe cado.
Por baixo da tes si tura ale gó rica que pro duz, o pre ga dor en gen dra
uma re fe rên cia à cor re ção da culpa que se dá pelo ver, anun ci ando
que o cho rar só pode sur gir quando se dei xar de ver. Em ou tras pa la‐ 
vras, o per dão, a re den ção e a con ver são só podem vir após o pe cado
e o ar re pen di mento deste.

34

Ri gi da mente re grado se gundo a clave do de coro es pe cí fico à pa re né‐ 
tica, esse ser mão opera um de li cado equi lí brio entre a aguda or na‐ 
men ta ção que se põe em cena por meio da elu ci da ção e o exer cí cio
dos sen ti dos hu ma nos que cons troem o ar ca bouço ale gó rico de que a
obra se re veste bem como o im pe ra tivo moral pres su posto em todas
as pro du ções tex tu ais je suí ti cas que, aqui, se mos tra se gundo a ló gica
fi gu ra tiva do pecar e do con ver ter que são fi gu ra dos no ser mão como
ver e cho rar, res pec ti va mente.

35

Para me lhor com pre en são do que aqui está em ques tão, é digno de
nota acen tuar que a ra ci o na li dade do texto aqui em foco é ple na‐ 
mente fi gu ral, per mi tindo apro xi mar ob je tos e con cei tos os mais dis‐ 
tan tes, assim como tudo atra vés de um prin cí pio subs tan ci a lista 55

que fun da menta não só as si mi li tu des re tó ri cas como tam bém os
pro ce di men tos ale gó ri cos plas ma dos nas obras do pe ríodo em ques‐ 
tão. Destaca- se, ainda, que o jogo ale gó rico que se ins ti tui no texto
figura- se por meio do que Ale xan dre Leu pin cha mou de “uma mí me‐ 
sis (ortho graphia)” 56, que pro põe “cons ti tuir para o homem cris tão
um lugar da bem- feitura, ao mesmo tempo dis tan ci ada, mas aná loga
à Fei tura di vina, e ra di cal mente di fe ren ci ada da fic ção idó la tra da fal‐ 
si gra fia” 57.

36

As ra zões an te ri or mente men ci o na das nos levam a com pre en der o
grande co ro a mento ale gó rico no ser mão em ques tão, que se des do ‐
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bra em uma cor ren teza de ou tras ale go rias por meio de um pro cesso
que mais pa rece uma co e são de do bras, re do bras e des do bra men tos
que se ori gi nam do cerne da pré dica e se du pli cam em re fe rên cias,
exem plos, ima gens, me tá fo ras, ale go rias que “não se se pa ram em
par tes de par tes, mas dividem- se até o in fi nito em do bras cada vez
me no res, do bras que sem pre guar dam certa co e são” 58. À guisa de
exem plo, destacam- se as pa la vras do pre ga dor quando du plica as re‐ 
fe rên cias bí bli cas, cen tra li zando na pré dica as vidas de São Pedro e
Davi:

Os dois exem pla res da pe ni tên cia, que Deus pôs neste mundo em
uma e outra Lei, foi S. Pedro, e Davi. Davi foi o Pedro da Lei Es crita:
Pedro foi o Davi da Lei da Graça. E assim como S. Pedro es co lheu
lugar par ti ci par para as suas lá gri mas, assim Davi es co lheu tempo
par ti cu lar para as suas 59.

Adi ante, o ina ci ano in ter rompe o fluxo da ar gu men ta ção para anun‐ 
ciar que: “até agora fa la mos com os olhos de Pedro: agora falem os
olhos de Pedro com os nos sos” 60. En ca mi nhando o pú blico, Vi eira
cria pon tos de liga no dis curso que pro jeta os acon te ci men tos pre fi‐ 
gu ra ti vos di ante do au di tó rio, dis se mi nando sobre este as ver da des
que de seja que pe ne trem nos co ra ções alheios, na Se mana Santa.
Nesse mo vi mento de fu si o nismo, Vi eira re a liza um shif ting out, ou
seja, pro move uma aber tura his tó rica, outro uni verso de dis curso e
de re fe rên cias 61. Na ori en ta ção de Mar ga rida Vi eira Men des, o pre ga‐ 
dor es ta ria subs ti tuindo o exem plum – arqué tipo ge né rico – pela
imago, o re trato do pú blico ideal.

38

No pros se gui mento da ar gu men ta ção, os olhos re tor nam ao es paço
de eixo do dis curso elo quente, re ce bendo a se guinte ava li a ção:

39

Com os olhos se há de fazer o con certo; por que o pe cado, ou o que
há de ser pe cado, entra pela vista, da vista passa à ima gi na ção, e da
ima gi na ção ao con sen ti mento: logo (para que não che gue ao con sen ‐
ti mento) nos olhos, onde está o pri meiro pe rigo, se há de pôr a cau ‐
tela, nos olhos a re sis tên cia, nos olhos o re mé dio 62.

Na ela bo ra ção da pe ro ra ção, o ina ci ano que busca pre pa rar o ter reno
para ar re ma tar com o auge de seu de sem pe nho elo quente, alude, in di‐ 
re ta mente, à sen tença edi pi ana, para afir mar que, na con jun tura da
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Se mana Santa, se os olhos do pú blico ape nas ser vem de es cân dalo,
“se vos fazem cair, arrancai- os e lançai- os fora” 63. Pren dendo o pú‐ 
blico pelos ou vi dos e os olhos na mís tica de sua eloquên cia, Vi eira
des fe cha sobre o au di tó rio, encerrando- os na clau sura de seus pe ca‐ 
dos:

[...] que se ha ve mos de fazer esta Se mana al guma pe ni tên cia, se ha ‐
ve mos de fazer esta Se mana algum ato de Cris tan dade, seja cer rar os
olhos por amor de Cristo. Aque las pes ta nas cer ra das sejam as sedas
de que te ça mos um ci lí cio muito aper tado a nos sos olhos. Não são os
olhos aque les gran des pe ca do res, que pecam em todos os pe ca dos?
Pois tra gam esta Se mana este ci lí cio 64.

Para con cluir, o pre ga dor rei tera que: “lembremo- nos que esta vida
não é lugar de ver, senão de cho rar” 65. Nas li nhas que aqui tra ça mos
a sen tença do pre ga dor fi gura, por tanto, a ideia de que nesta vida não
vi e mos pelos pra ze res sen sí veis do mundo, mas pela con ver são e a
re den ção, dadas pelo choro, ima cu la das pelas lá gri mas. Nesse caso,
deve- se cho rar pelos pe ca dos co me ti dos em busca da sal va ção, pois
se São Pedro sabia de certo que Deus lhe tinha per do ado, e, con tudo,
não ces sava de cho rar con ti nu a mente; nós, por outro lado, sa be mos
que temos ofen dido a Deus “e com toda esta evi dên cia, nem uns, nem
ou tros cho ram” 66.

41

O ca mi nho tra çado tor nou evi dente o en ge nhoso jogo de sen ti dos no
ser mão em foco, ela bo rado para con ver ter, na pe ro ra ção, as pai xões
do au di tó rio. Por meio de um ra ci o na li zado uso da ale go ri za ção, de
pers pec ti vas e re fe rên cias, Vi eira pro jeta sobre o pú blico uma ava li a‐ 
ção sobre a fonte do pe cado: os olhos. Na con du ção dos sig ni fi ca dos
das fi gu ras de elo cu ção que aci o nam a sen si bi li dade do pú blico, o
pre ga dor ajusta o or na mento à con ve ni ên cia, obe de cendo aos li mi tes
de um uso re gu la men tado pelo dis curso e sem pre sub me tido aos im‐ 
pe ra ti vos da causa a ser de fen dida. Re cor rendo à aná lise de Jac que‐ 
line Li e ch tens tein 67, trata- se de man ter um ba lanço entre a cor e a
ma qui a gem na ora tó ria, que não deve se sub me ter à pri ma zia do pra‐ 
zer em de tri mento da ilu mi na ção da razão; do con trá rio, pre va lece a
sen tença moral do pre ga dor: “os olhos que cho ra rem na terra, verão
no Céu: os olhos que qui se rem ver na terra, cho ra rão no In ferno: Ibi
erit fle tus 68.
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RÉSUMÉ
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Português
O pro pó sito deste ar tigo é re fle tir sobre a te o ri za ção dos sen ti dos no âm‐ 
bito da pa re né tica seis cen tista luso- brasileira. Como eixo da in ves ti ga ção,
buscou- se ana li sar, em es pe cial, o “Ser mão das lá gri mas de São Pedro”, do
padre je suíta An to nio Vi eira, a fim de evi den ciar os as pec tos li ga dos aos
olhos que o pre ga dor si na liza como res pon sá veis pelos prin ci pais pe ca dos.
À vista de uma pre pa ra ção de um solo teó rico para a dis cus são do tema,
coube dis cu tir as no ções de ale go ria e ima gem, am pla mente, ope ra das pelos
ora do res da época. Dessa forma, o ar tigo visa plas mar uma noção acerca da
uti li za ção ale gó rica dos olhos no eixo da pa re né tica vi ei ri ana, de li ne ando,
em tra ços for tes, o jogo de con du ção dos efei tos sen so ri ais tra çado pelo
pre ga dor para atin gir o ponto alto da ora tó ria por meio de re cur sos ima gé‐ 
ti cos que sus ci tam a per su a são pelos olhos.
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