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MELODRAMA COM NATURALISMO
NO DRAMA RODRIGUIANO

Luiz Arthur Nunes
Diretor de Teatro

Numa entrevista concedida a Neila Tavares em 1978,
Nelson Rodrigues declarava que:

Ninguem faz nada em arte se lhe falta a dimensao de
Vicente Celestino. Todos nos somos um pouco 0

autor de Acorda, Patativa. Shakespeare viveu
grandes momentos de Vicente Celestino. Ricardo III
tem coisas de Corayao Materno e de Ontem Rasguei
o teu Retrato. Em Crime e Castigo, quando
Raskolnikof, caindo aos pes de Sonia, brada: 'Nao
foi diante de ti que eu me ajoelhei, mas diante de
todo 0 sofrimento humano', isso e antigo. Isso e
Radio Nacional. Isso e folhetim brabissimo. 1

Numa outra entrevista, a prop6sito dos romances que
publicou em folhetim sob os pseud6nimos de Suzana Flag e
Mirna, ele justifica seu uso desbragado de um arsenal de
cliches do mais puro melodrama:

1 Revista Ele. Material obtido sem indica~o de numero, data e paginayAo.
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Nao me arrependo. Por isso mesmo e que existe em
toda a minha obra uma coisa que me deu plastici
dade, me deu uma seguran~a tecnica que eu nao
teria se nao tivesse feito Meu Destino i Pecar,
Nupcias de Fogo, Escravas do Amor, A Vida de
Suzana Flag. ( ..) [0 folhetimJ pode ser bonito, rode
ser poetico, como a obra mais hieratica, ouviu?

Como vemos, Nelson, aMm de plenamente eonsciente
de sua utilizayao da tradiyao do melodrama, ainda por cima
advogava-a como ingrediente indispensavel a obra de arte. E
inegavel que, ao longo da historia - considerando nao so a
dramaturgia e a literatura de ficyao, mas tambem a opera, 0

ballet, a pintura figurativa e, mais recentemente, 0 cinema e
a televisao - a presenya de elementos melodramaticos sem
pre teve urn imenso apelo popular. Foi justamente esse
sucesso junto as massas menos cultivadas que provocou a
condenayao das elites intelectuais burguesas, prineipalmente
apos 0 advento dos movimentos realista e naturalista do se
culo XIX. A forma foi acusada de esquematismo, superfi
cialidade, previsibilidade, inverossimilhanya, vulgaridade,
etc. Arte abastardada que so podia ser apreciada mesmo
pelas classes inferiores. 0 genio de Nelson Rodrigues, entre
tanto, mandou as favas 0 preconceito ao intuir que a explo
rayao desse material podia equipa-Io com urn imenso reper
torio de recursos de extraordinaria teatralidade, tornando-o,
alem disso, acessivel a uma plateia bern mais vasta. Nelson
gostava de posar urn poueo de anti-intelectual, exibindo, em
vez de erudiyao, uma intimidade com a eultura popular,
fruto de sua vivencia como jornalista, que the permitira
mergulhar as maos na crueza da vida real. Adotando 0 melo
drama, estaria eomungando dos mesmos valores culturais do

2 ALMEIDA, Abflio Pereira de. et al. Depoimentos V. Rio de Janeiro: MEC/SEC/SNT,
1981, p.116.
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povo brasileiro, capturando-Ihe a carne e 0 espirito. E, de
aerescimo, daria urn tapa de luva no autoritarismo do
establishment inteleetual. Neste sentido, em seu teatro,
melodrama se confunde com realismo. 0 dramalhao e rea
lista no Brasil por espelhar urn vasto universo social - dos
sublirbios e das favelas. Erealista por reproduzir eomporta
mentos tipieos do povo, seus gostos, sua sensibilidade, sua
moral, eonvenyoes, regras, mitos e tabus.

Nelson serviu-se de pratieamente todas as tecnicas do
bali melodramatieo. No que concerne aestrutura dramatica,
a ayao de suas peyas e sempre pontuada por urn grande
numero de revelayoes surpreendentes e reviravoltas slibitas.
A peripecia final, conduzindo ao desfecho - em geral catas
tr6fico - e invariavelmente planejada para produzir urn
efeito espetaeular. Muitos desses coups-de-theatre sao pre
parados pela teeniea da pista falsa, que induz 0 espectador a
erer em algo que sera radicalmente desmentido mais tarde
com formidavel impacto. Urn exemplo perfeito e 0 final de
Beijo no As/alto. Ao longo de quase toda a peya somos
levados a suspeitar de uma inclinayao incestuosa de Aprigio
por sua filha Selminha, para, nas ultimas falas, sermos
sacudidos pela revelayao de seu amor homossexual pelo
genro Arandir. Procedimento semelhante aparece na
segunda versao da curra de Maria Cecilia, (Bonitinha, mas
Ordinaria), que desmistifica sua imagem de vitima inocen
te, projetada na primeira versao, informando que 0 estupro
fora arquitetado por ela propria.

Permeada de guinadas e ehoques, a ayao do drama
rodriguiano flui com energia e velocidade. 0 espeetador
aeompanha uma rapida sucessao de eventos, ao longo dos
quais a tensao dramatica vai se intensificando ao mais alto
grau. Nao temos aqui a lentidao narrativa do realismo con
vencional, que retarda 0 fluxo da a9ao com 0 peso das tecni-
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cas de composiyao dramaturgica. Nao ha tempo para longas
exposiyoes, elaborada preparayao dramatica ou minuciosa
caracterizayao de personagens. Exposiyao, prepara~ao e
caracteriza~ao saltam da pr6pria substancia de uma a~ao e
dialogo que vao sem rodeios direto ao fulcro dramatico.
Cada nova cena arma-se prontamente em poucas mas
incisivas pinceladas, permitindo que 0 drama siga seu curso
vertiginoso sem obstaculos.

Nelson Rodrigues em suas pe~as lida com situa~oes

extremas e a~oes extraordinarias, ancoradas no incesto, na
depravayao, na violencia e no crime. Seus agentes principais
serao, pois, necessariamente criaturas excepcionais, movidas
por for~as obscuras e avassaladoras, incapazes de comedi
mento ou concessao. Radicalismo, exacerbayao emocional,
paroxismo sao termos que se aplicam a praticamente todos
os her6is rodriguianos. Eles nao se parecem nem de longe
com 0 "homem comum" retratado no drama realista. Sao he
r6is no sentido original da palavra, ainda que sua estatura
superior nas~a de uma inversao dos pressupostos habituais.
A grandeza desses seres nao vern da conquista, atraves do
sofrimento, da nobreza espiritual, mas de uma precipita~ao

espetacular na mais absoluta degrada~ao. Urn pouco como
os tipos de Jean Genet, e por sua total transgressao que se
tomam sublimes. Sao figuras openiticas, marionetes gigan
tescas varrendo 0 palco com gestos freneticos, debatendo-se
em extrema confusao, aprisionadas num torvelinho de con
tradi~oes. as personagens secundarios, por sua vez, mesmo
sem ir tao longe quanto os protagonistas, tambem se
singularizam por alguma excepcionalidade, urn tra~o

idiossincratico que os subtrai da normalidade. Sua
peculiaridade sera por vezes urn tipo de deforma~ao fisica
ou moral. Em outros momentos, uma excessiva tipifica~ao
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de tra~os farci deles imagens caricaturais, em que coabitam 0

ridiculo, 0 patetico e 0 grotesco.
Situa~5es, a~5es e personagens extraordimirios,

exorbitantes e violentos: eis ai a materia de que e feito 0

melodrama. Tudo isso se traduz no palco por uma fisicaliza
~ao igualmente extremada. As rubricas do autor, descre
vendo em detalhe as atitudes, os gestos, os comportamentos
corporais, as ressonancias vocais mostram seres destempera
dos apontando dedos acusadores, estendendo as maos em
suplica, prostrando-se aos pes uns dos outros, atirando-se ao
chao (a si pr6prios e uns aos outros), emitindo gritos, solu
~os, uivos, harengas, vocifera~5es. Sem duvida, tais
excessos os colocam freqiientemente a urn passo do ridiculo.
Principalmente para 0 gosto moderno, 0 arrebatamento
fisico arrisca-se a ultrapassar 0 limite da veracidade,
esfriando a empatia do espectador. Em geral Nelson sabe
controlar a dosagem. Muitas vezes, porem, ele parece buscar
justamente uma especie de distanciamento critico. Nao e a
desmedida, contudo, que provoca tal efeito. Por uma via
transversa, ele desinfla a excessiva temperatura emocional,
introduzindo .em pleno paroxismo melodramatico urn
elemento vulgar, urn detalhe trivial. 0 prosaico coveiro, ao
interromper 0 encontro amoroso de Ritinha e Edgard no
cemiterio, (Bonitinha,mas Ordintiria), dissolve 0 ardor
romantico num clima de tragicomedia. Comicidade pura
acontece quando a explosao de desespero de Dona Guigui 
no momento em que esta fica sabendo da morte do Boca de
Ouro - lan~a-a em circulos pelo palco, com 0 solfcito
Caveirinha em seus calcanhares. A rubrica comenta: "Tern
essa dor dos suburbios - dor quase comica pelo exagero".
Nesse caso os descontroles emocionais dos personagens
rodriguianos, permanecendo dentro do figurino me
lodramatico, sao tambem, paradoxalmente, produto da
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observa~ao naturalista do comportamento popular. A gente
do subUrbio carioca com certeza e melodramatica. Talvez
nao possuam a grandiloqiiencia inflamada do melodrama de
tradi~ao hispanica, mas sao capazes como ninguem de
levantar urn tremendo escarceu.

Nelson novamente segue 0 genero ao fazer dos
impulsos emocionais as motiva~oes por excelencia de seus
her6is. As faculdades intelectuais nao tern muita influencia
sobre eles. 0 processo realista de caracteriza~ao de persona
gens nao encontra aqui aplica~ao. Nele os individuos evo
luem de forma gradual, progressiva; seus movimentos psico
16gicos sao sempre justificados racionalmente, obedecendo a
lei da causalidade. No melodrama, os her6is exacerbados
sofrem subitas mudan~as de humor, de sentimento, de opi
niao, de atitude, mudan~as essas freqiientemente deixadas
sem explica~ao. Os her6is rodriguianos seguem 0 mesmo
caminho. Muitas das inumeras reviravoltas na a~ao drama
tica sao provocadas por essas repentinas flutua~oes emocio
nais. Acusa-Ios de incoerencia psicol6gica, contudo, e nao
saber enxergar para alem das aparencias. Por debaixo dos
espasmos desconexos operam for~as irracionais, impulsos
primitivos que a censura interna nao consegue controlar.
Vma interpreta~ao psicanalitica pode facilmente discernir
padroes estruturais agindo no psiquismo dos personagens.
Alias, a obra rodriguiana sempre atraiu muito essa forma de
abordagem interpretativa. Pouco importa que 0 autor se
divertisse confessando seu desconhecimento de Freud ou
ridicularizando os psicanalistas em suas hist6rias. Seu pro
fundo mergulho nos recessos da alma humana nao sera de
certo fruto de estudo cientifico, mas percep~ao intuitiva de
urn artista de genio. Ai tambem realismo se encontra com
melodrama. 0 emocionalismo erratico e paroxistico dos per
sonagens e folhetinesco, enquanto que 0 exame de suas fun-
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da~oes inconscientes resulta nwn realismo psicol6gico, de
urn tipo, pon5m, que supera as limitadas conven~oes da
epoca. A consistencia que subjaz a aparente incoerencia
dos personagens de Nelson, no entanto, nao teria maior si
gnifica~ao se permanecesse no plano descritivo. Seu
alcance, na realidade, reside no fato de traduzir-se numa
a~ao de espantosa for~adramatica, de ricas sugestOes poeti
cas e de fascinante teatralidade.

E interessante observar que a composi~ao de perso
nagens em Nelson Rodrigues, definindo-se como melodra
matica, (portanto, anti-realista por afirmar a prevalencia do
emocional sobre 0 racional), todavia, se aproxima da visao
do homem tipica do naturalismo - 0 termo aqui referindo-se
especificamente ao movimento literario. Na fic~ao natura
lista 0 personagem e sempre movido pelo instinto. Ha uma
especie de fatalidade em sua cega obediencia as for~as

irracionais. 0 ser humano esta condenado a trilhar irrevoga
velmente urn caminho inscrito em sua alma, ou melhor, em
sua carne, pois 0 naturalismo e materialista em sua visao de
mundo. As criaturas rodriguianas, joguetes das pulsoes mais
primitivas, por vezes chegam a dar-se conta da correnteza
que os impele e ate tentam resistir. Em geral, porem, nem
sequer a questionam: simplesmente deixam-se levar.

Urn outro tra~o naturalista encontravel no teatro de
Nelson e a poderosa evoca~ao do ambiente social. Sem du
vidas a minucia e a precisao dessa reportagem da vida deve
muito a experiencia jornalistica do dramaturgo, que come
~ara na cronica policial. Essa qualidade e especiamente
notavel nas hist6rias de A Vida Como Ela E... que reelabo
ravam os faits divers da atualidade. Sao relatos de crime e
de adulterio, tragedias do quotidiano dos subfubios. Obvia
mente, a apreensao da fatia de vida ai era nada mais que 0

ponto de partida. A fertiI imagina9ao do autor acrescentava
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fortes cores melodramaticas a fotografia naturalista,
aproveitando para testar temas, tipos e situayoes com vistas
a futura utilizayao na obra dramaturgica.

A observayao social ja aparece com nitidez e colorido
em A Mulher sem Pecado e Vestido de Noiva. Mesmo as
chamadas peyas miticas - anti-ilusionistas, poeticas e absur
das - sao permeadas de toques realistas. Foi, contudo, a par
tir de A Falecida que a preocupayao com uma reproduyao
fiel e completa da realidade comeyou a dominar, ou antes, a
servir de suporte as outras dimensoes da obra. 0 suburbio e,
sem duvida, 0 cenario rodriguiano por excelencia. A
Falecida, Os Sete Gatinhos e Boca de Ouro sao verdadeiros
estudos sociol6gicos do ambiente. Classe media e alta bur
guesia, porem, tambem se fazem presentes. 0 choque de
classes alimenta os conflitos de peyas como Bon!tinha, mas
Ordinaria.

Ao reproduzir estilos de vida, modos de conduta,
valores morais, ocupayoes, formas de linguagem com pince
ladas incisivas e carregadas, Nelson Rodrigues atinge muitas
vezer uma tipificayao que amplia 0 quadro para alem dos
limites da estrita c6pia naturalista. 0 retrato entao se dis
torce, toma-se caricatural, grotesco. As tias de Toda Nudez
Sera Castigada, por exemplo, sofrem essa distoryao. 0
mesmo pode suceder ao dialogo. As freqiientes interrupyoes,
alusoes, elipses e redundancias - sugerindo 0 carater
erratico e il6gico do pensamento que se faz linguagem 
impregnam 0 dialogo rodriguiano de urn coloquialismo de
tamanha espontaneidade, que pareceria improvisado se nao
soubessemos da requintada elaborayao que certamente 0

precede. 0 virtuosismo do artista nesse aspecto e tal que, de
tao "verdadeiro", 0 discurso dial6gico chega a provocar uma
especie de estranhamento, uma vaga impressao de fantastico
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ou de absurdo, semelhante ao efeito que nos causa a pintura
hiper-realista.

Nao ha como evitar que observayao social implique
em critica social. Nelson Rodrigues faz uma denUncia con
tundente das mazelas da sociedade brasileira. Uma vista
d'olhos pelo rol de problemas socias por ele atacados encon
tra 0 racismo (Anjo Negro), 0 antagonismo de classes (Boca
de Duro), a corrupyao da policia (Beijo no Asjalto), a vena
lidade da imprensa (Beijo e Viuva, porem Honesta), 0

abuso de poder do capitalista selvagem (tambem na Viuva e
em Bonitinha, mas Ordimiria) e a decadencia moral da alta
burguesia (Bonitinha). Flora Sussekind, num brilhante
ensaio sobre a obra rodriguiana, mostra como 0 dramaturgo
desmascara 0 farisaismo dos representantes do
establishment cultural e 0 papel repressivo da familia, tema
que aparece em praticamente todas as peyas.3 0 moralismo
conservador, a intolenlncia, a hipocrisia e 0 preconceito sao
especialmente enfocados em Beijo no Asjalto, Doroteia e
Toda Nudez Sera Castigada. A deteriorayao da instituiyao
do casamento e a frustrayao da mulher, vitima do machismo
brasileiro, com freqiiencia tornam-se alvo tambem do impi
edoso julgamento a que 0 dramaturgo submete a sociedade.

Nao obstante seu reafirmado repudio ao teatro poli
tico, nao obstante 0 conservadorismo das posiyoes que
seguidamente defendia na imprensa, Nelson Rodrigues deixa
claro que a falencia de seus personagens nao se explica
somente por urn olhar filos6fico pessimista sobre a existen
cia humana em geral. Em Os Sete Gatinhos, a perda da
dignidade, 0 apodrecimento moral das personagens sao cla
ramente tratados como conseqiiencia da injustica social e da
explorayao economica.

3 SUSSEKIND, Flora. Ne/son Rodrigues e a fundo fa/so. I Concurso Nacional de
Monografias -1976. Brasilia: MEC/FUNARTE/SNT, 1977.
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A todos esses aspectos que revelam urn Nelson
bebendo avidamente na fonte do naturalismo, soma-se urn
outro emprestimo: 0 gosto pelos efeitos de choque e sensaci
onalismo, tipicos desta escola. Na tentativa de uma justifi
cativa estetica para a agressividade das pe~as mfticas, que
lhe valeram 0 formidavel repudio do publico e da intelec
tualidade da epoca, ele argurnenta:

Pois a partir de Album de Familia - drama que se
seguiu a Vestido de Noiva - enveredei por um cami
nho que pode me levar a qualquer destino menos ao
exito. Que caminho sera este? Respondo: de um tea
tro que se poderia chamar assim - "desagradavel".
Numa palavra, estou fazendo um "teatro desagrada
vel", "pefas desagradaveis". (..) E por que "pefas
desagradaveis"? Segundo ja disse, porque sao obras
pestilentas, fetidas, capazes, por si s6s, de produzir 0

tifo e a malaria na plateia. 4

Nel~on viria com 0 tempo a abandonar tamanho radi
calismo. Voltando a escrever teatro no modo realista, recu
pera aceita~ao e reconhecimento. Menos exotico, mais
verossfmil a partir de A Falecida, todavia, nem por isso se
torna mais ameno. Por baixo da capa de palatabilidade rea
lista, temas, situa~oes e personagens continuam violentos,
aberrantes, abjetos. Incesto, crime, degrada~ao, loucura se
encontram nas pe~as realistas tanto quanta nas mfticas. A
diferen~a e que esse dinamite disfar~ado de "fatia de vida"
era mais facil de engolir. A for~a demolidora de sua crftica
da sociedade, seu olhar desesperado sobre a existencia
hurnana, na realidade, prosseguiram. Prosseguiram tambem,
por essa razao, a ira dos conservadores e a intolerancia da
censura. Mas 0 tempo, com a liberaliza~ao dos costumes,

4 RODRIGUES, Nelson. "Teatro desagradavel", Dionysos 1, out. 1949, p.18,
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trouxe tambem 0 reconhecimento critico da importancia da
obra e 0 sucesso de publico. 0 autor maldito transformou-se
no dramaturgo mais celebrado do pais. Isso sem que Nelson
precisasse fazer qualquer concessao ao gosto burgues e ao
senso de decoro. Ate 0 fim de sua vida, 0 teatro continuou
sendo para ele urn instrumento de ataque:

Voce, para ser autor, tem que realizar sua indepen
dencia do publico. Por isso, ha 20 e tantos anos eu
escrevi que meu teatro era desagraditvel e que todo
teatro deveria ser desagraditvel. Isso era um movi
mento contra a subserviencia ao publico. 5

Tomando essas palavras ao pe da letra, parece que
Nelson fazia questao de ser rejeitado, cultivando narcisisti
camente uma pOStura de maldito, recusando-se a comunica
yao. Falsa impressao. Chocando os espectadores, seu obje
tivo era, na verdade, atingi-Ios mais fundo, estabelecer urn
contato mais intenso:

o publico dilacerado fica mais sensivel, mais inteli
gente, mais apto a receber 0 misterio do espetaculo. 6

o choque para Nelson Rodrigues, pois, nao visa s6 a
provocayao. Seu sentido maior e 0 da catarse. Ao atirar na
cara do publico urn festival de atrocidades, ele 0 esta obri
gando a olhar-se num espelho e reconhecer ali 0 lado
obscuro e oculto de seu eu protegido, enfrentar coisas que
gostaria de negar, coisas de que se envergonha. No dizer de
Tristao de Ataide, sua intenyao era:

(..) revelar a sociedade a si mesma, no que tinha de
mais sordido. Nao so nao temeu 0 escandalo, mas

5 Pasquim 814, 31 jan. 1985, p.10.
6 MAGALDI, Sabato. Nelson Rodrigues: dramaturgia e encena~6es. Tese de Iivre
docAncia, USP, sao Paulo, p.144.
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o provocou, digamos assim, homeopaticamente,
como um processo, se nao de cura, pelo menos de
tomada de consciencia de si mesma, por uma
sociedade inconscientemente corrompida. Nelson
Rodrigues nao foi um escritor moralista, no sentido
edificante da palavra. Nao fez teatro moral, como
queria Machado de Assis. Fez teatro imoral, como
instrumento de arte, antes de tudo. Mas
conseqiientemente, como um castigo, no sentido do
romano Juvenal. 7

Choque e sensacionalismo em Nelson podem vir de
outras fontes que nao dos horrores da alma e do mundo.
Surgem tambem de um material menos violento: da
trivialidade, do mau gosto, do kitsch, da vulgaridade e da
escatologia. 0 efeito antes de qualquer coisa se insere no
programa naturalista, que tern como um de seus principios
basicos a exposiyao da sordidez e da miseria. Contar a vida
sem expurgos, pois 0 compromisso e com a apreensao mais
fiel e completa. Retrato desapaixonado, neutro. Nao e 0

relato que choca: nao esta nele a feiura, e sim na vida. Tal
defesa caberia na boca de Nelson, mas - sejamos honestos 
ela nao se sustenta. A materia fetida agride 0 bom gosto e 0

sentido de decoro, ·mesmo se fotografada com lentes
imparciais. Nelson cultivou 0 mau gosto como um botanico
cultiva uma orquidea rara. Reconhecia-o como uma
contribuiyao decisiva Ii sua obra:

Eu, quando fiz Senhora dos Afogados, la pelas tan
tas me apareceu um cara que tinha eczemas. A pe9a
foi interditada. Depois passou por uma comissao. Da
comissao julgadora, 0 unico que nao se horrorizou

7ATAiOE, TristAo de. "Caminhos e d~scaminhos". Folha de sao Paulo, 6 fev. 1981.
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com a palavra eczema foi 0 Gilberto Freire, porque
o resto do pessoal achou incrivel... A influencia do
mau losto foi uma das coisas capitais na minha
obra.

Ao analisarmos a apropriayao rodriguianados reper
t6rios do melodrama e do naturalismo, detivemo-nos no apa
rato tecnico dos generos, seus recursos, convenyoes, proce
dimentos. Tais aspectos, e 16gico, nao se reduzem a uma
carpintaria formal: denunciam urn certo olhar, uma determi
nada forma de perceber.

Sabemos que 0 universo do melodrama pauta-se por
urn rigido dualismo: uma irremediavel oposiyao entre 0 bern
e 0 mal, 0 espirito e a carne, a pureza e a degradayao, os
valores transcendentes e os prazeres materiais. Os persona
gens - her6is e viloes - colocam-se ou de urn lado ou do
outro, sem possibilidade nenhuma de conciliayao. Podem
trocar de lado, caindo em pecado ou arrependendo-se dele.
Contudo, jamais se alojarao a meio caminho, num ponto
intermediario. No melodrama nunca veremos urn homem
born com fraquezas ou urn pecador nao totalmente despro
vido de qualidades. E na arte realista que habita a
normalidade.

o universo rodriguiano tambem e dual1stico. 0 pro
blema e que seusher6is enfrentarn enorme dificuldade em
encontrar seu lugar num ou noutro dos p610s opostos. Eles
oscilarn entre uma aspirayao para os valores absolutos de
pureza, nobreza espiritual e arnor idealizado, de urn lado, e
do outro uma m6rbida atrayao pelo mundo material, 0
mundo do corpo, dos instintos, do sexo, do vicio. Ao
preferir 0 segundo carninho, invariavelmente mergulharn na
abjeyao, na degradayao e na destruiyao. E-Ihes impossivel

8 ALMEIDA, Abflio Pereira de. et al. Depoimentos V, p.132.
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harmonizar as duas inclina~oes. A dicotomia e total. Nessa
divisao, afora poucas exce~oes (Arandir, Edgard e Ritinha,
Oswaldinho e Joyce), esses seres terminam por sucumbir a
tenta~ao, ainda que conservando sempre urn anelo de pureza
que os inunda de culpa. Chafurdando no pecado mas com 0

olhar nas estrelas, a queda tnigica e a sua puni~ao. Aguarda
os 0 aniquilamento, as vezes auto-inflingido. Sem negar
totalmente a possibilidade de salva~ao, Nelson a ve como
quase impossivel. Os perfeitos ideais do melodrama, basea
dos no triunfo dos valores espirituais nao tern lugar no
mundo dominado pela baixeza da materia, pela miseria da
carne: 0 mundo do naturalismo. Mas 0 desejo de ascender ao
paraiso esta tao enraizado no homem quanto a sua irrecupe
ravel tendencia a se precipitar no inferno. Assim partido
entre for~as tao radicalmente opostas, ele e urn ser conde
nado, urn ser tragico. Essa tensao absoluta faz a essencia do
drama rodriguiano, habita 0 cerne de sua visao de mundo e
gera urn espetaculo de arrebatadora grandeza.
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