
Resumo: Neste artigo proponho-nos a fazer uma. analise dos 
pressupostos do famoso Auto de Floripes, uma peya de teatro popular 
portuguesa, contextualizando-a no seu ambiente, descodificando as 
suas implicayoes e significados e inserindo-a no movimento mais lata do 
teatro popular portugues e no teatro vicentino e da expansao, a fim de 
identificar ideias-fortes, relayoes sociais e significados do teatro popular 
portugues. 

Palavras-chave: Teatro popular. Auto de Floripes. Estudos culturais. 
Lusofonia. 

Abstract: With this article we propose an analysis of the famous Auto 
de Floripes, a Portuguese play of folk theatre, uncovering its contextual 
meaning, implications and symbolism and showing its place in the 
landscape of Portuguese folk theatre, the Theatre of Gil Vicente, the 
Theatre of the Discoveries, so as to identify its main ideas, social 
connections and meanings. 

Keywords: Folk theatre. Auto de Floripes. Cultural Studies. Portuguese
speaking countries. 

INTRODU~Ao 

o Largo das Neves e uma praya de forma triangular, calcetada e 
com arvores, situada na cOJ;lfiuencia de tres freguesias do concelho de 
Viana do Castelo: Barroselas, Mujaes e Vila de Punhe. Aparentemente, 
o principal interesse do largo talvez seja 0 facto de delimitar as fron
teiras entre as tres freguesias e ficar perto da Igreja da Senhora das 
Neves, de devoyao local. No entanto, ha urn aspeto curioso no Largo: 
ao contrario das prayas Upicas portuguesas, cujo centro geometrico e 
assinalado por algum elemento arquitetonico fisico, como uma estatua, 
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fonte, coreto, ou lago, neste largo, 0 seu centro simb6lico nao correspon
de ao centro geometrico. 0 centro simb6lico do Largo fica a meio do seu 
limite oriental, na confiuencia de uma serie de riscos circulares e retos 
que assinalam 0 ponto onde, todos os anos, a 5 de Agosto, e montado 0 
estrado onde se representa 0 Auto de Floripes. ' 

Esta caracteristica do largo, de 0 seu centro nao ~er urn elemento 
fisico e permanente mas urn evento cultural e efemero, assinala bern a 
importancia simb6lica deste evento para a popula9ao de Mujaes, Bar
roselas e Vila de Punhe, que nele jogam as suas rivalidades, fatores de 
uniao e tra90s de identifica9ao. 

No entanto, em que consiste exatamente 0 Auto de Floripes? Neste 
breve artigo procuraremos dar conta das suas origens;. matrizes e in
terpreta90es, e da forma como se relacionam com 0 teatro portugues e 
lus6fono. 

o AUTO DE FLORIPES 

Este auto e considerado uma das mais antigas e conhecidas mani
festa90es de teatro popular continuamente representadas em Portugal. 
Por teatro popular designamos 0 tipo de evento teatral a que Bertolt 
Brecht chamou "teatro de feira", a que Peter Brook chamou "teatro bru
to", a que Luis Chaves chamou "teatro rural" e Bogatyrev definiu como: 

aquelas [pe~as1 que se originam de dramas artisticos, 
religiosos au seculares, e que, depois de haver atingi
do __ a aldeia, se tomaram populares, senda suhstan
cialmente alteradas e aproximadas em sua forma de 
outras pe~as folc16ricas; assim, converteram-se em urn 
constituinte da estrutura que 0 folclore da area parti
cular cria (2006, p. 270). 

E Machado Guerreiro sublinha que este e 

urn teatro que se distingue do erudito, do cuita, do 
profissional, do teatro de escoia, porque 0 caracteriza 
uma realizac;;:ao mental, formal e vocabular facilmen
te apreensivel pela crunada popular para quem e feito, 
que sohrepoe 0 intuito de diversao ao de erudic;;ao e que 
utiliza mais empirismo que tecnicas estudadas e aper
fei~oadas. que normalmente desconhece - numa pala
vra. concebido, apresentado e presenciado por popula
res (apud LEITE DE VASCONCELLOS, 1976, p. XIV). 

Ou seja, e uma manifesta9ao teatral que se inspira em elementos 
eruditos para criar uma experiencia a ser usufruida num certo contexto 
popular. Neste caso do Auto de Floripes, estamos perante uma pantomi
rna, onde a musica e dan9a ilustram urn diaIogo salmodiado em que se 
relata urn epis6dio das lutas medievais entre cristaos e mouros inspira-
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do no ciclo carolingio. Descrevendo brevemente 0 auto, a representac;:ao 
comec;:a com a entrada dos dois exercitos de ambos os campos, os cris
taos e os turcos, que durante algum tempo executam complexas mano
bras e vozes de comando militares. 0 exercito cristao e comandapo por 
Carlos Magno, ladeado por Guarim e Oliveiros, e acompanhado por urn 
porta-bandeira e oito soldados. 0 exercito turco e capitaneado l?or Ba
laao, acompanhado por Ferrabnis e Brutamontes, acompanhadbs por 
urn porta-bandeira e oito soldados. Cada exercito e tambem acompa
nhado por uma banda de musica que toca contradanc;:as "dos cristaos" 
e "dos mouros" e existe ainda urn "tambor" cuja fun<;ao e a de sublinhar 
as palavras mais agressivas ditas pelas personagens. . 

A estas manobras segue-se uma sucessao de cantos, de aml;lOs os 
lados, onde se apresentam as principais personagens e 0 conflito em 
questao. A dado momento, a personagem turca Ferrabnis avanc;:a ate 
perto do campo cristao e lanc;:a urn desafio a Carlos Magno e aos seus 
Doze Pares. A este desafio Carlos' Magno responde ordenando a Rol
dao que enfrente Ferrabnis. Este recusa e 0 pr6prio Carlos Magno vai 
enfrentar Ferrabnis. No entanto, este nao responde, e Oliveiros pede 
autorizac;:ao a Carlos Magno para ser ele a enfrentar Ferrabnis, ao que 
aquele acede. Oliveiros vai, entao, "combater" Ferrabnis, consistindo 
este combate num misto de dan<;a e troca de argumentos ao rufar do 
tambor. A troca de argumentos assemelha-se a uma especie de disputa 
teol6gica sobre a superioridade da religiao islfunica ou crista. Oliveiros 
fica em desvantagem durante 0 combate, embora Ferrabnis professe 
crescente admirac;:ao pelo seu valor, ao ponto de the prometer a mao da 
sua irma, Floripes, se ele aceitar passar para 0 seu lado. Oliveiros rejei
ta todas as propostas e acaba por derrotar Ferrabnis. Este pede-Ihe que 
lhe de 0 batismo cristao, antes de 0 matar. Apercebendo-se da derrota, 
o exercito mouro intervem, Ferrabras esconde-se, mas Guarim e Oli
veiros sao capturados. Oliveiros e encarcerado pelos turcos, enquanto 
Guarim e, depois, Ferrabras, vao ter com Carlos Magno. Carlos Magno 
envia embaixadores ao campo turco para que estes libertem Oliveiros, 
mas Balaao, nao acreditando q1:le Ferrabras se tenha passado para 0 

campo adversario, manda prende-Ios. Carlos Magno envia entao nova 
embaixada, que e mais uma vez encarcerada. Desta vez, e Balaao a 
enviar uma embaixada a Carlos Magno propondo uma troca dos seus 
prisioneiros por Ferrabras. 0 imperador rejeita a proposta. 

Nesse momento, surge, pela primeira vez, a princesa Floripes, que 
se dirige ao carcere e fala com Oliveiros. Decidida a libertar os cristaos, 
fala com Balaao e consegue a chave do carcere, libertando Oliveiros e 
os outros cristaos. Mais tarde pedira perdao a Balaao pela sua trai<;ao, 
explicando que esta se deveu ao facto de querer casar, explica<;ao que 0 

rei turco aceita. Da-se depois 0 desafio entre os exercitos cristao e turco, 
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sucedendo-se viirias manobras e vozes de comando militares, que cul
minam com 0 duelo entre Carlos Magno e Balaao e depois 0 duelo entre 
os porta-bandeiras de cada exercito. Depois ha um ultimo duelo entre 
Guarim e Brutamontes3 em que 0 primeiro derrota 0 segundo. Da-se. 
entao, 0 retomar das posi.;6es iniciais, a que se seguem mais manobras 
militares, e depois ambos os exercitos, em conjunto, cantam em louvor 
da Senhora das Neves, a patrona da festa, enquanto todas as persona
gens dan.;am a vez. Por tim, os exercitos e personagens abandonam 0 

local da representa.;ao, passando pela igreja das Neves, a qual dirigem 
uma venia. 

ORIGENS E CARACTERISTICAS 

It relativamente evidente que 0 conteudo e a forma de apresenta
.;ao desta pe.;a correspondem na pratica as defini.;6es de teatro popular 
atras apresentadas. Temos um assunto de cariz erudito - a hist6ria de 
Carlos Magno e dos Doze Pares de Fran.;a -apresentada numa lingua
gem popular e rimas populares, com diversas corrupc;:6es, como a refe
rencia a turcos em vez de mouros4 • 

Tal enquadra-se perfeitamente dentro dos principios que costu
mam reger 0 teatro popular, de acordo com Bogatyrev: 

Muitas pe<;as populares ligam-se, por sua origem, com 
dramas urbanos de caracter naD fo1c16rico, com pe~as 
das assim chamadas "camadas mills altas". Muitas pe
c;as populares originam-se, de fato, em peGas escalares, 
Nao devemos, porem, esquecer que os assim chamados 
"alta poesia" e "alto drama" sofreram frequentemente 
a influencia do foIclare. Em vez da teoria unilateral da 
descida da arte "elevada" ate as massas, e necessaria. 
na realidade, aceitar uma teoria mais razoavel. da COll-

3 Nao havendo aqui esparyo para analisar esta persanagem em profundidade. saliente-se a 
posir;ao diferente de Brutamontes em relac;ao as outras personagens: quase nao tern falas fixas. 
senda dada liberdade de improvisar;aa aa ator em grande parte das deixas e movimentacoes. 
Esta personagem tambem se desloca de forma diferente das outras, de livre e nao control ada. 
acabando por funcionar como bobo ou bufao da aC;ao, que introduz urn elemento de humor. 
mas tambem de imprevisibilidade, numa movimentac;ao de outro modo altamente codificada. 

4 Varios autores chamaram a atencao para diversos problemas de verasimilhanya do texto e 
indicios de que 0 texto vai sendo adaptado conforme as conveniencias do momenta ou as mais 
recentes tendencias sodais. Urn desses exemplos e a curiosa ordem "Apontar lanyas!". que mio 
parece fazer sentido, visto que as lanc;as nao sao armas que precisem de ser apontadas. :\0 
entanto, a passagem toma-se moos clara sabendo-se que no passado relativamente recente. 
as armas que os combatentes envergavam eram espingardas e nao lanyas. Estas parecem ter 
surgido aquando de uma reeruditizac;ao da pec;a - talvez fruto de urn aumento da escolaridade 
dos seus intervenientes - e se passou a usar lan<;as falsas, alem de roupas a imitar cotas de 
malha, contra 0 anterior uso de roupas conternponlneas. Infelizmente, urn estudo detalhado 
das mutac;oes da pec;a e respetivas causas dificilmente teria espac;o neste artigo. 
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tinua pennuta entre arte "elevada" e a popular (BO
GATYREV, 2006, p. 267). 

No entanto, como julgar a preseno;;a e importancia desta narrativa 
no Lugar das Neves, urn lugar sem qualquer vinculo simb6licQ com 0 ci
cio de Carlos Magno e os Doze Pares de Frano;;a, nem qualquef preseno;;a 
hist6rica de turcos? Este foi urn assunto que ocupou varios investigado
res. Domingos Maciel, por exemplo, afirma: 

Sabemos que grande- parte do seu texto saiu da publi
ca~ao, aparecida quase nos finais do S~culo XV, a nar
rar as fa~anhas do Imperador do Ocidente. Mas outra 
e bern considerave1 foi tecida pe1a veia po~tica do nosso 
povo: tecida, transmitida e conservada com as dec1a
mac;oes familiares durante os longos seroes passados 
a volta da fogueira acesa, enquanto as mo~oilas fiavam 
os rocados do linho ou bordavam os bragais, nos tao 
saudosos tempos que 0 nosso tempo ... levoul (1982, 
p.2) 

E Mauricio Guerra nota a forma como 0 texto foi sendo adaptado 
ao longo dos tempos, embora insista na superioridade da composio;;ao 
"popular" : 

A discussao no campo cristao sobre quem lutaria com 
Ferrabras esta em prosa -extraida da Historia do Impe
rador Carlos Magno. Trata-se duma alterac;ao introdu
zida ha poucos anos. A alterac;ao mais recente nesta 
secc;ao foi a que introduziu os papeis de Urgel e Richard 
e aumentou 0 de Roldao, bern como as respectivas falas 
de Carlos Magno. 0 texto de Q. Neves e muito superior 
e anterior,E; em verso e e popular (1982, p. 6). 

Jfl. Luis Alberto Franco, ap6s uma anaJise exaustiva de bibliografia, 
defende uma transposio;;ao popular a partir de uma obra erudita, e mais 
tardia: 

E ainda: 

... a reliquia esta em Vila de Punhe ha mais de meio 
seculo, pertenceu a urn Comediante (com a alcunha de 
Fenador) que fez 0 papel importante de Ferrabras, foi 
utilizada em ensaios ... (FRANCO, 2008, p. 65). 

Com 0 titulo de Hist6ria do Imperador Carlos Magno, 
e dos Doze Pares de Fran~ foi escrita e publicada em 
1728 por Jeronimo Moreira de Carvalho a primeira par
te, composta por cinco livros, tratou-se do texto de Pie
monte "traduzido de Castelhano em Portuguez com moos 
elegancia para a nossa lingua", confonne 0 frontispicio. 
Vma segunda parte, anexa a primeira, inspirada nos ro
mances de Boiardo e Ariosto, roi publicada em 1737 pelo 
mesmo autor, com quatro livros abordando novos acon
tecimentos e proezas ... (FRANCO, 2008, p. 69). 
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Ao que conclui: 

o texto do Auto da Floripes foi totalmente extraido da 
Historia do Imperador Carlos Magno it qual se juntou 
a rima de redondilha maiar (7 ,~ilabas) tipica dos autos 
e da literatura de cordel, 0 cuLto a padroeira de Nossa 
Senhora das Neves e a imagina98.0 popular fectil como 
podemos constatar nas Contnfqanc;as (danc;a e musical 
que e do folc1ore mais genuino do vale do Neiva (2008, 
p.71). 

Esta constatac;ao confirma a ideia de que 0 teatro popular foi beber 
os seus conteudos a cultura erudita. No entanto, torna-se necessario 
matizar a ideia de que 0 Auto de Floripes tenha ido jmscar a sua inspira
c;ao diretamente aos tomos publicados da historia de Carlos Magno. Sa
be-se que ate 0 inicio do seculo xx, a esmagadora milioria da populac;ao 
portuguesa era analfabeta, pelo que e pouco credive! pensar que alguem 
nas zonas rurais pudesse ter livros em casa, quanto mais adapta-los 
para literatura dramatica. 

Adicionalmente, nao e apenas no lugar das Neves que encontramos 
a explorac;ao dramatica do cicio carolingio. Na verdade, este parece ter 
sido urn tema recorrente, sendo possive! encontrar a tematica por todo 
o pais. Mauricio Guerra apresenta, alias, urn quadro sinoptico (1982, 
p. 42-43) onde identifica varias pec;as de tematica cavaleiresca, nomea
damente 0 Auto dos Turcos de Crasto, de Ribeira, em Ponte de Lima, 0 

Auto de Santo Antonio, em Portela Susa, Viana, 0 Auto da Floripes, no 
lugar das Neves, 0 Drama dos Doze Pares de Franc;a, em Palme, Barce
los, a Comedia dos Dozes Pares, em Argozelo, Vimioso, a Descoberta da 
Moura, em Vale Formoso, Covilha, 0 Baile dos Turcos, em Penafiel, a 
Comedia de Mouros e Portugueses em Pechao, Olhiio, a Danc;a de Bu
gios e Mourisqueiros de Sobrado, Valongo, e a Danc;a dos Pedreiros, de 
Penamaior, Pac;os de Ferreira, etc .. Outros autores reportam a presenc;a 
do tema ainda nas danc;as de Carnaval a<;;orianas, e ate Camara Cascu
do 0 identifica, em Cinco Livros do Povo, como urn dos principais temas 
da cultura popular do Nordeste brasileiro. 

Obviamente, este interesse pelo tema carolingio fazia parte de urn 
movimento muito mais lato de teatro popular, que parece ter sido extre
mamente forte em Portugal, mesmo ate ha poucas decadas atras. Em 
1947, Luis Chaves, entao diretor do Museu Etnologico, constatava: 

ENSA10 GERAL. Belem, V.S, n.IO, jul-dezl2013 

Sao, como se ve, por toda a parte, desde as co16quios 
e estreloquios transmontanos, e das comedias e entre
mezes do Minho e da Beira, ate aos viloes e entremezes 
dos Ac;ores e pastoradas da Madeira, farmas consagra
das do teatro popular, que, salvas as adaptac;6es e 0 

temperamento dOB comediantes e a marcada feic;ao lo
cal, manifestam unidade e comunidade. (1947, p. 255) 

119 



A resposta talvez se encontre no chamado teatro pre-vicentino, ou 
seja, 0 teatro que se fazia em Portugal antes de Gil Vicente. Apesar de 
este ser mal conhecido, devido a falta de textos e testemunhos da epoca 
que nos chegaram, parece que nos seculos XN e XV eram lJ1uito popu
lares na corte os chamados "momos": representac;;oes espetliculares, de 
cariz cavalheiresco. Luciana Stegagno Picchio fala de rep,resentac;;oes 
mimicas, acompanhadas por danc;;as e palavras, muito apteciadas na 
corte, e que teriam grande influencia no teatro vicentino (1979, p. 155-
156). E Antonio Jose Saraiva relaciona-as ja com a popularidade dos ro
mances de cavalaria e das materias epicas, apontando-Ihe uma filiac;;ao 
nos "milagres" franceses (1981, p. 47). Luiz Francisco Rebello, inc1usi
vamente,' cita urn documento com urn exemplo desses momos, durante 
o reinado de D. Joao I: 

Segundo 0 relata: "cavaleiros e gentis-homens, arma
das com todas· as suas annas e vestidos e adere~ados 
como para justar, vinham a cavalo; acompanhados do 
seu sequito, e carla urn chegando em frente da mesa do 
senhor ( ... ) entregava-lhe uma carta dobrada, na qual 
dizia ser urn cavaleiro OU gentil-homern de nome es
tranho, que ele a si proprio se atribuia, e que vinha de 
estranhas e longinquas terras em busca de aventuras" 
(1977, p. 43). 

A estes eventos espetaculares, de cariz celebrat6rio e propagandis
tico da corte, visto serem organizados em festas da realeza ou em ban
quetes oferecidos a embaixadas estrangeiras, nao escapava ja a ideia 
do encontro do outro ou da celebrac;;ao do ex6tico, como afirma Rebello: 

Teatro,- p-ois - na acepc;ao mais elementar, pre-literfuia 
ainda, da palavra; teatro que se manifestava igualmen
te nos combates simulados entre mouros e cristaos, no 
desfile de "selvagens das vanas partes do mundo e de 
longinquas ilhas do mar sujeitas aD rei de Portugal. di
zendo terem sido mandados por seus chefes a estas 
festas nupciais" (1977, p. 47). 

Alias, estes combates simulados entre mouros e cristaos sao ja alu
didos no Cancioneiro Geral, pelo pr6prio Garcia de Resende: 

120 

Vimos grandes judiarias 

judeus. guinolas e touras 

trunbem mouras, mourarias 

seus bailos. galantarias 
de muitas fermosas mouras 

sempre nas festas reais 

serao os dias principais 

festa de mouros havia. 

(apud LOPES, 2008, p. 5-7) 
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Todas estas manifesta\(oes terao tido forte influencia no desenvolvi
mento do teatro vicentino, havendo ate pistas que apontam que 0 papel 
de Gil Vicente na corte passaria tambem pela organiza<;:ao destes mo
mos, e que estes teriam tambem inspirado a sua produ<;ao teatral. Luis 
Chaves vinca esta Jiga\(ao entre 0 modelo de teatro popular do Auto de 
Floripes e Gil Vicente, afirmando: 

No estado em que 0 encontramos hoje [ao teatro papu
larL ha tuda 0 que inspirou Gil Vicente, quer no profa
no, quer no religioso, na comedia, na farsa, na tragico
media. Sentimos nele a inspirac;.ao vicentina. ( ... ) Se 0 

teatro popular criou com 0 talenta de Gil Vicente a sua 
forma literaria, os seguidores de Gil Vicente, sequazes 
de uma representac;ao viva da alma do povo de que 
faziam parte, DaD fizeram mais do que prolongar pelo 
seeulo XVII, e pelo seeulo XVIII, as farmas de feicao 
popular. E esta maneira, digamos ate que este "estilo" 
popular do seeulo XVIII, 0 que ficou e se fixou na alma 
do habitante do campo, isolado das sugestoes maiores 
da cidade ( ... ) e rnantiveram vivas estas representacoes 
(1947, p. 257-258). 

Estas marcas do teatro medieval vicentino e pre-vicentino sao 
abundantes no Auto de Floripes, desde a metrica da redondilha, a es
trutura epis6dica, a falta de unidade dramatica, a existencia de perso
nagens meramente funcionals, algumas das quais com tra<;:os satiricos 
tipicos de Gil Vicente, como e 0 caso de Brutamontes, e ate 0 gosto pela 
ret6rica argumentativa, que encontramos em obras de Vicente, como 0 

Auto da Barca do Inferno ou 0 Auto da Alma, e tambem no Auto de Flori
pes, por exemp!o, no duelo entre Balaao e Oliveiros, em que ao combate, 
expresso numa dan\(a ritualizada, corresponde uma disputa ret6rica 
sobre a superioridade do cristianismo ou do islamismo5 . 

No entanto, nao e credive! pensar que 0 Auto de Floripes remonte 
aos tempos vicentinos ou pre-vicentinos, ate porque nessa altura, ape
sar do sucesso dos romances de cavalaria, que de algum modo assinala
yam tambem 0 ocaso da sociedade cavaleiresca e a ascensao da burgue
sia, 0 ciclo carolingio nao se havia alnda popularizado em Portugal, visto 
que as primeiras tradu\(oes da narrativa s6 ocorreram no seculo XVIll. 
Nem e de supor que tenha sido com base nessas tradu<;:oes que 0 auto 
foi desenvo!vido. Este processo de conversao tera acontecido, e chegado 
ao lugar das Neves, por via do teatro de cordel, a publica\(ao em litera
tura de corde! de pe\(as de teatro de cariz popular, que se popularizou 
no seculo XVIII, e funcionava como ponte entre as camadas populares, 

5 Note-se que esta disputa nao traduz factas ou argumentos rigorosos - afirma-se, por exempJo. 
que Maforna, Oll Maome, seria urn deus, eo 1818.0 e encarado como uma forma de paganismo - . 
o que revela uma simplifica\=8.o popular. No entanto a estrutura argumentativa e dispositi\"os 
ret6ricos estao claramente presentes no texto. 
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maioritariamente analfabetas e sem poder de compra, e a cultura eru
dita, alem de servirem de suporte a muito do teatro popular que se fazia 
em Portugal, tanto nas zonas rurais como urbanas. 

Este teatro, tanto publicado como representado, apesar <;Ie bastan
te esquecido ou perdido, talvez ja tenha sido uma das mais dinfunicas e 
numerosas manifestac;;6es culturais portuguesas. Albino Forjilz de Sam
paio, so no seu Subsidios para a Hist6ria do Teatro Portugues - Teatro de 
Cordel, enumera 487 pec;;as diferentes em sua posse, e sugere como este 
teatro seria frequente por todo 0 pais, inclusivamente na «Lis boa escura 
e tenebrosa que tinha os tablados do Patio do Conde de Soure, da Mou
raria, do Salitre» (1922, p. 11). 0 mesmo autor sugere ainc;la algumas 
das fontes e autores deste tipo literario: 

Teatro de cordel e teatro popular 0 mesmo e. Assim, 
as autos sao todos do seculo XVI, tomando 0 gosto do 
pavo alguns que mais Ihe iam a feic;ao, nao influindo 
para iS80 nada 0 valor literario das composic;6es. 0 
Auto da Paixdo e marte de N. S. Jesa Christo e dOB mais 
vulgarizados. De Baltasar Dias s6 0 de Santo Aleixo e 
o de Santa Catarina lograram a consagrac;;ao popular. 
Nicolau Luis, 0 mestre-escoia de quem Costa e Silva se 
ocupa, trabalha sem cessar - e Antonio Jose da Silva 
tarnhem eeoa na cantilena dos cegos vendilhoes. Mas 
nao s6 Nicolau Luis e 0 Judeu deram ao teatro 0 me
lhor do seu esfon;o. Advogados como Fernando Antonio 
Vermuel e Jose Antonio Cardoso de Castro; professores 
como Jose Joaquim Bordalo, Leonardo Jose Pimenta, 
a Manuel Rodrigues Maia; padres como Rodrigo Anto
nio de Almeida e Jose Manuel Penalvo; militares como 
D. Gastao---Fausto da Camara Coutinho, que era capi
tao-de-fragata, ou como Jose Maximo Pinto da Fonseca 
Rangel, que era major; medicos como Nuno Jose Co
lumbina; funcion8.rios publicos como Jose Caetano de 
Figueiredo au Francisco Paula Ferreira da Costa, todos 
contribuiram com 0 seu esfon;o para seu maior lustre 
(1922, p. 11-12). 

Ou seja, estamos perante urn extenso mercado editorial, em que, 
por urn lado, multiplos autores, com urn certo grau de instruc;;ao, tra
balham na adaptac;;ao e recriac;;ao das historias, eventos e obras drama
ticas eruditas ou importadas segundo a metrica, disposic;;ao e cultura 
das classes populares. Por outro lado, temos autores ainda do seculo 
XVI cuja popularidade se prolonga nos seculos seguintes, em grande 
medida grac;;as a literatura de cordel. E 0 caso de Baltasar Dias - poeta 
cego, nascido na ilha da Madeira no inicio do seculo XVI, coevo de Gil 
Vicente, mas que ao contrario deste nunca teve sucesso junto da corte. 
Compensou tal com urn notavel sucesso junto das camadas populares, 
como afirmou Te6filo Braga: «De todos os poetas dramaticos portugue
ses, e Baltasar Dias 0 mais conhecido e ainda hoje amado pelo povo: 
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possuiu 0 dom de falar e ser compreendido pela alma ingenua da mul
tidao." (apud FIGUEIRA GOMES, 1983, p. 37). Inspirado pelas hist6rias 
da Legenda Aurea, escreveu numerosos autos sobre vidas de santos, 
cuja linguagem e religiosidade simples e mensagem cqnservadora lhe 
granjearam 0 favor em numerosas terras. Pois, como 'observa Forjaz 
de Sampaio, a literatura de cordel nao se restringia as~onas urbanas, 
onde era vendida pelos celebres "cegos", mas tambem se disseminava 
pelas zonas rurais do pais: "Nao era s6 em Lisboa que 0 teatro popular 
se desenvolvia. Os autos corriam as provincias e ainda hoje la sao re
presentados" (FORJAZ DE SAMPAIO, 1922, p. 13). 

it licito pensar que se esta literatura viajou dal'j cidades para 0 
campo, tera tambem viajado de Portugal para as suas col6nias ultra
marinas, onde deu origem a urn teatro popular ainda forte em certas re
gioes - como e 0 caso do Nordeste Brasileiro. Sabemos que ate 0 seculo 
XIX nao existiam tipografias nas col6nias, pelo que toda a prodw;:ao li
teraria era enviada do Portugal metropolitano. Ora, como informa Forjaz 
de Sampaio, eram muitas vezes as mesmas tipografias que imprimiam 
livros que tambem imprimiam os folhetos de corde!. Pode-se ainda pres
supor que os autos populares seriam tambem transportados e repre
sentados nas naus, como forma de entretenimento nas longas viagens e 
manuten9ao, a chegada, dos la90s simb6licos com a terra de origem. As
sim se explica a existencia na ilha do Principe de uma versao africaniza
da do Auto de Floripes, provavelmente levada por colonos das Neves, ou 
na ilha de Sao Tome de uma versao da Tragedia do Marques de Mantua, 
de Baltasar Dias, designada por Tehiloli, ou mesmo a popularidade dos 
textos deste mesmo autor na literatura popular do Nordeste brasileiro, 
regiao originalmente colonizada por portugueses do Alto Minho. 

it, no entanto, dificil comprovar tais suposi90es, em virtude de 
grande parte dos folhetos de cordel terem desaparecido, vitimas da sua 
rna qualidade de impressao e de pape!. E por is so e tambem dificil iden
tificar urn autor preciso para 0 Auto de Floripes, embora seja quase 
certo que a pe9a derive de urn destes cascos, ou folhetos de cordel, que 
entretanto se perdeu. . 

A esta falta de provas materiais acresce a falta de testemunhos, 
pois fora durante romantismo do sec. XIX ou 0 nacionalismo dos pri
m6rdios do seculo xx, as elites culturais, religiosas e politicas portu
guesas parecem nunca ter manifestado grande interesse ou apre90 por 
este tipo de teatro. No seu artigo de 1947, Luis Alves ainda defendia a 
preserva9ao deste teatro popular, mas era ja demasiado tarde. Substi
tuido desde 0 seculo XIX, nas principais cidades, por teatro comercial 
ou teatro estatal, a sua pratica rural tambem come90U a desaparecer 
a partir da decada de 60, com a industrializa9ao do pais, 0 exodo das 
aldeias para as cidades do litoral ou para 0 estrangeiro, e a massifica9ao 
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dos media. Deste modo, a base social e econ6mica que ainda sustentava 
esta pnitica teatral esboroou-se, e esta apenas se prolongou, de forma 
cada vez mais intermitente, em certas Iocalidades com trac,;os muito 
especmcos - regra geral, em Iocalidades ainda fortemente rqralizadas, 
mas pr6ximas de importantes centr~s urbanos, de forma a'assegurar 
a subsistencia econ6mica da populac,;ao e uma certa contiquidade da 
identidade cultural e comunitana. E esse 0 caso do Largodas Neves 
(numa zona rural nos arredores de Viana do Castelo), Sohrado (uma 
zona rural nos arredores do Porto), Lazarim (uma zona rural nos arre
dores de Lamego). Hit ainda casos de manifesta.;:6es que se perpetuam 
ern zonas urbanas, mas neste caso tal parece dever-se a urn apoio sus
tentado das autoridades religiosas ou rnunicipais da localidade (como e 
o caso das Danc,;as do Corpo de Deus de Penafiel). 

INTERPRETA~Ao E SIGNIFICADO DO AUTO 

Embora se tenha esboc,;ado aqui urn breve percurso das influencias 
e mattiz do Auto de Floripes, hit que reconhecer singuJaridades no seu 
conteudo e forma que 0 tornam distinto do teatro erudito e justificarn 
o facto de continuar a ser tido como urn pilar simb6lico fundamental 
para esta comunidade. Embora a sua continuac,;ao se deva, certamente, 
a especificidades da localidade em causa - e 0 facto de funcionar como 
territ6tio simb6lico cornum a tres Iocalidades cliferentes contribui c1a
ramente para a sua relevancia local -haverit certamente uma serie de 
elementos nele que contribuiram para uma forte identificac,;ao com uma 
certa mentalidade rural e comunitana. 

Em termos de teatro popular, este auto enquadra-se, segundo Ma
chado Guerreiro, nas danc,;as, reisadas ou rnouriscadas, jit rnenciona
das por Garcia de Resende. Isto e, 

Dan9as - Dan9a dos Pretos, Dan9a da Donzela, Dan9a 
dos Marujos, Dan~a do Espingardeiro, Dan'Ya do Mou
ro ... Nao era espetaculo exibido em teatro, propriamen
te tlita, mas em arraiais muito concorridos. Era, em 
regra, urna especie de cortejo com os intervenientes 
trajados apropriadarnente; havia urna ou duas figu
ras centrais e em redor da atuac;ao destas cantavam 
as outras, corriam~ esgrimiam com espadas, danr;avarn 
au faziam habilidades, como na Dan(!a da Luta (a que 
Lisboa ronda assistia pelo Entnldo, no primeiro quartel 
deste seculo}. 0 Auto da Floripes, provavelmente a per;a 
de teatro popular mais conhecida em Portugal, pode 
entrar no quadro das Danr;as. Muitas mais se po<;ie
riam citar, como os Turcos de Crasto, a Dan~a do Rei 
David, dos Mesteirais, dos Bugios e Mourisqueiros, etc. 
(apud LEITE DE VASCONCELLOS et al., 1976, p. XVll) 
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Esta e, em grande medida, a disposi<;ao deste Auto de Floripes: 
misto de cortejo e de luta danr;:ada entre fa<;oes opostas, em que figu
rantes ladeiam as figuras centrais da trama e em que todas as perso
nagens do auto sao representadas por nao-atores, pessoas da zona, tal 
como a maioria dos espectadores. E aqui identificam-se marcas dis
tintivas deste tipo de teatro, como a ideia de comunidade e igualdade 
entre participantes e assistentes. Ao contnirio do teatro moderno, de 
fei<;ao comercial, onde se procura a novidade e 0 desconhecido, neste 
tipo de representa<;ao a diferenr;:a de conhecimento que participantes 
e espetadores tern do Auto e minima. Antonio Barbolo Alves afirmava 
numa conferencia sobre teatro popular em 2010, que era frequente, no 
passado, os assistentes dizerem as suas falas favoritas em cora com 
os interpretes da pe<;a, e a escuta ainda hoje dos espetadores do Auto 
revela que estes tern grande familiaridade com 0 enredo e derensolar da 
per;:a. Familiaridade essa, alias, inevitavel, tendo em conta que 0 Auto e 
representado de forma quase anual, no mesmo local, enos remete para 
uma forma diferente de experiencia teatral. Ja nao se trata de um teatro 
de imersao ou de entretenimento, mas de urn rito celebrat6rio comuni
tano. Tal rito seria, certamente, mais vincado no passado, em que toda 
a comunidade rural se envolvia na cria<;ao do auto e a representa<;ao 
deste poderia ocupar urn dia inteiro. Disso nos deram conta Barbolo Al
ves, presencialmente, e os membros do Nuc!eo Promotor do Auto da Flo
ripes, que afirmaram acreditar que a sobrevivencia do Auto de Floripes 
se devia ao progressivo abreviar da pe<;a - ate as menos de duas horas 
atuais - enquanto que outros autos das redondezas, que nao se tinham 
adaptado, tinham vindo a desaparecer. Tal evidencia que 0 tempo das 
aldeias suburbanas de hoje ja nao e 0 tempo das aldeias do passado, e 
que 0 tempo dedicado as celebrar;:oes comunitarias ja nao tem a mesma 
importancia para 0 individuo, tendo de ser partilhado com outras prati
cas culturais, porventura de cariz mais individualista. 

No entanto, permanece a ideia do conhecimento comum da pe<;a 
como fator de uniao. Ao contrano da cultura moderna, em que 0 desco
nhecimento, novidade e niCho sao encarados como aspetos positivos no 
usufruto do drama ficcional6 , que marcam a individualidade, segregam 
grupos e funcionam como vantagens competitivas, este tipo de eventos, 
como e tipico das festividades rurais, serve para estabelecer liga<;oes de 
reconhecimento e partilha dentro da comunidade. 

Para esta natureza ritual do Auto, tambem contribuem os papeis e 
representar;:oes sexuais. Se hoje as personagens sao quase todas mas-

6 Assim se explica a recorrencia de praticas e expressoes como "nao me contes 0 final", 0 

visionamento de filmes na estreia ou ante-estreia, ou a valorizacao de obras au autores de 
nicho, "alternativas" ou menos conhecidas, que comprovem a especificidade do individuo au 
do grupo em que este se insere. 
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culinas, e interpretadas por homens, havendo como unlca exce~ao a 
personagem Floripes, sabe-se que ate 1961, todas as personagens, in
c1uindo 0 papel feminino, eram representadas por homens. Foi s6 em 
1962 que 0 ultimo homem a interpretar 0 papel de Floripes, de seu 
nome Ant6nio Miranda, deu lugar a primeira mulher, Maria Eulalia Via
na, numa mudan~a que os artigos da epoca assinalam comg urn marco 
de mudan~a social e simb6lica, que, alias, correspondia com Ii. mudan~a 
da importancia do papel da mulher na sociedade portuguesa na decada 
de 60. 

Para este dominio dos homens, ate entao, na repiesenta~ao da 
pe~a podeni ter contribuido 0 preconceito contra a participa,~ao das mu
lheres no teatro - era, ainda, em finais do seculo XVIII que a rainha D. 
Maria I assinava leis a proibir a presen~a das mulheres nos palcos por
tugueses. Mas haveni outra explica~ao, porventura mais credivel, que 
e a de estas representa~6es funcionarem tambem como ritos iniciaticos 
masculinos. Tal verifica-se nas tradi~6es das festas de rapazes, frequen
tes ainda em muitas aldeias do norte de Portugal, durante 0 Carnaval 
ou no periodo entre 0 Natal e os Reis, em que os jovens das aldeias se 
mascaram, pregam partidas e representam cenas que satirizam a vida 
da comunidade7 • Pode confirmar-se tambem pelo curiosa facto de que e 
tradi~ao no Auto de Floripes que os turcos sejam interpretados por ra
pazes mais jovens e os cristaos por homens mais velhos. Tal nao e caso 
unico, pois mais a sui, na Bugiada de Sobrado, Valongo, os mourisquei
ros sao de igual modo interpretados por rapazes solteiros, ao passo que 
os seus inimigos, os bugios, sao interpretados por membros oriundos 
de toda a popula~a08. E tanto num caso como noutro, as representa
~6es terminam com os turcos, ou mourisqueiros, a serem integrados no 
grupo dos cristaos, ou dos bugios. Ou seja, realiza-se deste modo, sim
bolicamente, a integra~ao dos rapazes na comunidade, depois de estes 
concretizarem com sucesso 0 seu rito de passagem. Este modelo segue 
os principios enunciados por Mircea Eliade: 

Initiation introduces the candidate into the human 
community and into the world of spiritual and cultural 
values. He learns not only the behavior patterns, the 
techniques, and the institutions of adults but also the 
sacred myths and traditions of the tribe, the names 

7 It 0 caso dos famaBas Caretos de Podence, mas tambem dos Testamentos da Velha, Testamento 
dos Compadres, Enterro do Bacalhau, etc., que se realizam em vanas aldeias do interior de 
Portugal, e que muitas vezes se concretizam em satiras a vida comunitfuia, expiadas pOT 

queimas rituais de figuras simb6licas. 
8 Em dan~as de Carnaval presenciadas nas Furnas, na ilha de S. Miguel, nos A'Yores, verificava

se 0 mesmo principio. 0 grupo de interpretes, inteiramente masculino, dividia-se em 
personagens masculinas e personagens femininas. sendo as segundas interpretadas pelos 
rapazes mais novos. 
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of the gods and the history of their works ... (ELIADE, 
1994, p. 18). 

A ideia de rito iniciatico parece manifestar-se tambem na disposi
c;:ao cenica do auto. Este assenta na organizac,;ao dos dois exercitos dian
te urn do outro, numa ordem rigida e esquematica em que as figuras 
mais importantes estao atras e entre os dois grupos ha um espac;:o vazio 
onde decorre a ac;:ao fisica, numa organizac,;ao similar a de urn tabuleiro 
de xadrez. Esta disposic,;ao remete para a ideia de jogos de guerra, ou 
mesmo para os jogos coletivos ao ar livre, entre equipas. A reforc,;ar a 
ideia, a figura do Pbrta-Bandeira, a ultima a ser capturada, que marca a 
derrota do exercito ou equipa adversaria, tal como nos jogos de captura , 
da bandeira. 0 proprio texto do auto sublinha esta conotac,;ao belica, 
pressupondo numerosas vozes de comando militares, fr~quentemente 
improvisadas, a que os interpretes devem obedecer escrupulosamente, 
mostrando, assim, a sua capacidade de obedecer aos superiores e fazer 
parte do grupo. 

o proprio enredo da pec;:a contem uma serie de elementos que pa
recem remeter para urn ideal de iniciac;:ao ritual. Centrada na ideia do 
rapto da mulher do inimigo, urn tema milenar, que se encontra na mi
tologia grega e romana - como e 0 caso do rapto de Helena, 0 rapto das 
Sabinas, entre outros -, implicando a noc;:ao de conquista da fertilida
de. Fertilidade essa que e evidente na simbologia tradicional portugue
sa das "mouras encantadas", apaixonadas por urn cavaleiro cristao, e 
muito associadas a fontes e a cursos de agua. Este simbolismo e subli
nhado pela cena em que Oliveiros e outros soldados cristaos sao salvos 
da masmorra por Floripes, que consegue obter a chave e abrir a porta 
desta. Em termos simbolicos, 0 ser feminine a salvar 0 ser masculino de 
urn local escuro e fechado e uma metruora evidente da redenc,;ao da mor
te atraves da reproduc,;ao sexual. A propria importiincia da fertilidade e 
reconhecida no final do texto, quando Floripes justifica a sua traic,;ao ao 
pai, Balaao, afirmando que 0 fez porque procurava alguem para casar, 
justificac;:ao esta que e aceite por Balaao como legitima. Por outras pa
lavras, apesar dos confiitos teologicos, as personagens reconhecem a 
superior importiincia da perpetuac,;ao do ser, da familia, e, ainda acima 
desta, a importiincia do patrimonio simbolico da comunidade - na figu
ra da Senhora das Neves a qual ambos os campos prestam homenagem 
no final do auto. 

Nao se pretende aqui defender a ideia de que 0 Auto de Floripes re
vela algum tipo de manifestac,;ao de urn inconsciente coletivo ou de uma 
matriz mitologica universal, mas nao se pode deixar de considerar que 
a pec;:a apresenta elementos simbolicos certamente relevantes para a 
comunidade e que poderao ter contribuido para a continuidade da sua 
representac;:ao atraves dos tempos. Obviamente, nao serao elementos 
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deliberados, ou fruto de uma interven"ao (mica, visto saber-se que a 
representa"ao sofreu transforma,,6es, no enredo e no texto, ao longo do 
tempo, mas sem duvida sao elementos predominantes da simbologia 
e cren"as da ruralidade europeia milenar. Mircea Eliade ja reconhecia 
estas manifesta,,6es e suas influencias, afirmando: 

we must cite a certain number of pbpular customs, 
which were very probably derived from pre-Christian 
initiatory scenarios, but whose original meaning has 
been forgotten in the course of time, and which, fur
thermore, underwent strong ecclesiastical pressure for 
their Christianizatioll. Among these popular customs 
of a complexion suggesting the mysteries, first place 
must go to the masquerades and dralnatic ceremonies 
that accompany the Christian winter i;estivals, which 
take place between Christmas and carnival. (1994, p. 
189) 

CONCLUSOES 

o Auto de Floripes e uma das ultimas manifesta,,6es continuadas 
de uma forte tradi"ao teatral e cultural que predominou em Portugal 
ao longo de varios seculos. Esta tradi"ao tern sido fortemente rural nos 
ultimos dois seculos, embora seja c1aramente influenciada pela cultura 
erudita e urbana, que foi transformada para se ajustar as necessidades 
de cada comunidade e de cada epoca. A sua omnipresen"a num Portu
gal passado e 0 registo de manifesta,,6es continuadas desta cultura nas 
antigas colonias ultramarinas portuguesas, nomeadamente em Africa e 
no Brasil, sugerem a sua importancia e dissemina"ao cultural e impor
tfulcia simbolica para uma larga camada populacional de cariz popu
lar. No entanto, com as transforma,,6es sociais e economicas do pais, 
a partir do sec. XIX, esta pratica come"ou a desaparecer, primeiro nas 
cidades, e mais tarde, ja no seculo XX, nas proprias aldeias, devido a 
industrializa"ao e urbaniza"ao do pais. Paradoxalmente, foi com 0 inicio 
do seu dec1inio que come"ou a suscitar interesse entre as camadas eru
ditas urbanas, junto de estudiosos e artistas como Teofilo Braga, Adolfo 
Coelho, Leite de Vasconcelos, Albino Forjaz de Sampaio, Sousa Costa, 
etc .. 0 proprio Julio Diniz se lhes referiu no seu romance A Morgadinha 
dos Canaviais, descrevendo pormenorizadamente uma destas pe"as e 
comentando: 

Estes autos e entremeses, que nas aldeias se repre
sentam, sao como os restos grosseiros que da nossa 
arte primitiva a varredura estrangeira deixou ficar pelo 
chao. Nao obstante as extravagancias e as rnodelac;;6es 
toscas e risiveis de rnuitos, e certo que nos mostram 
que a Euterpe rustica se tern conservado mais fiel a 
indole peninsular do que a sua irma, a civilizada musa 
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da cidades, a cujo paladar ja sabem mal as popularis
simas redondilhas, tao apreciadas ainda na Espanha 
(2010, p. 241). 

Hoje, estas manifesta90es subsistem apenas em condi<;oes socioe
con6micas muito especificas, ou com 0 apoio das autoridades locais. No 
entanto, este apoio tern quase sempre urn pre<;o, que e a transforma9aO 
desta celebra9ao comunitaria numa atra<;ao turistica, que, como nota 
Paulo Raposo (2002), vern subverter a pr6pria natureza da manifes
ta9ao, que passa a ser uma representa9ao da novidade e do diferente 
para 0 Dutro, e nao uma forma de reconhecimento entre iguais numa 
comunidade. 

Evitando saudosismos ou a procura de algum tipo de caracter 
"puro" ou "autentico" nacional neste tipo de manifesta<;oes, nao deixa 
de ser relevante conhecer e estudar estas manifesta<;oes e a forma como 
refletiram e influenciaram uma matriz cultural portuguesa e lus6fona, 
de cariz fortemente rural, mas ainda assim transversal a toda a socie
dade portuguesa dos ultimos quinhentos anos. 
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