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1 - Introduc;ao 

Os Mitos, esses profundos misterios, tern tambem uma hist6ria, dado que e o 
tempo e a mem6ria dos homens que determinam o seu nascimento e regem a sua 
evolrn;:ao. Para o mit6logo norte-americano, Joseph Campbell, os mitos sao manifes
tac;:6es identifkaveis em todas as culturas. Sao sonhos arquetipicos da humanidade, 
energias do Cosmos vertidas nas exterioriza<;:6es culturais humanas1. 

Na sua dimensao hist6rica, os mitos sfo fen6menos onde a longa ou muito longa 
durac;:ao dialogam com a curta e a media durac;:ao, com registos de recorrencias, 
atenua<;:6es e/ou modificac;:6es que vao tendo lugar ao sabor de mudan<;:as sodai.s e 
mentais. a sua genese e o seu crescimento operam-se a partir da inca
pacidade de os humanos lidarem racionalmente com determinadas realidades, bus
cando, fora delas, respostas para as suas angustias. 

0 Sebastianismo, manifestac;:ao messianica que come<;:ou a ganhar corpo em Por
tugal durante o seculo XVI, insere-se nessa l6gica. Com efeito, o ultimo quarrel de 
quinhentos foi palco de um conjunto de eventos e de comoc;:6es sociais e politicas 
suficientemente profundas para, contundirem fortemente o espirito e o orgulho da 
Nac;:ao e propiciaram o surgimemo do chamado Mito Sebastico. Ao longo dos secu
los, o fen6meno iria ter desenvolvimentos determinados por diferentes conjunturas 
polftico-sociais e sobretudo por novas e sucessivas maneiras de ver e de pensar o mun
do dos homens. Mudando o pensamento, mudam naturalmente os olhares e as re
flex6es sobres os mitos, e por isso tambem estes vao sofrendo e adquirin
do novos significados que, pouco a pouco, se vao justapondo ao corpo original, al
terando-o nos seus contornos, mas deixando sempre intacta a raiz essencial. 

As primeiras cristaliza<;:6es do Mito Sebastico centraram-se na figura de um her6i, 
D. Sebastiao, 0 Desejado, precisamente num contexto social de queda, de desgrac;:a, 
mormente o da perda da nacionalidade. A semente, larn;ada Trovas do Bandarra2, 
tinha af agora o solo onde poderia frutificar. Ao nascimento seguiram-se, natural
mente, fases de desenvolvimento nas dimens6es hist6rica e a-hist6rica do mito, com 
maior ou menor poder de aloja<;:fo psiquica e espiritual na sociedade portuguesa, mas 
sempre com a capacidade de determinar comportamentos colectivos, razao porque 
se tomou o pr6prio mito elemento fautor de hist6ria. 

2 Genese e Evoluc;ao do Sebastianismo em Portugal 

0 Sebastianismo, fen6meno psiquico e sociocultural portugues, nascido durante 
o seculo XVI, resulta de uma combinat6ria de varios designadamente o 
declinio do Imperio; a presen<;:a viva na sociedade portuguesa de crern;as messianistas 
e milenaristas; o aparecimento e divulga<(fo das famosas Trovas do Bandarra; as 

1 Cf. CAJv1PBELL, Joseph - El Hhoe de las mil 
Econ6mica, 1980, p. 11. 

2 Gorn;:alo Anes Bandarra, 
no livro Panifrase e Concordancia 

265 

natural de Trancoso, aucor das Trovas incluidas 
u"'''""'"" editado por D. Joao de Castro em 1644. 



singulares circunstancias que rodearam o nascimento, a educac_;:ao, o reinado e o de
saparecimento do rei - menino, D. Sebastifo; e a perda da independencia nacional 
a favor de Castela. 

0 mito foi gerado a partir do sofrimento e da tragedia de um povo que chorava 
a queda de uma Nac_;:ao, a sua, que havia sido pioneira da navegac_;:fo oceanica, e nesse 
campo havia desencravado o mundo e construido um Imperio pluricontinental. A 
G!Oria de tais empresas havia emprestado algum sentido a ideia mistica de que OS 

portugueses eram um povo predestinado para cumprir na Terra uma missfo trac_;:ada 
pelos Ceus. Colocado entfo perante acontecimentos tao adversos, que nfo dominava 
nem entendia - definhamento da Carreira da India, abandono de prac_;:as militares 
no norte de Africa, desastre militar e morte do rei e ameac_;:a e consumac_;:fo da perda 
da sua independencia - esse povo predispos-se a aceitar, nessa sua incompreensao 
do real, explicac_;:6es e soluc_;:6es prodigiosas que, de algum modo, transformavam as 
angustias do presente em um necessirio momenta de passagem para um amanha de 
redenc_;:fo e de renovadas grandezas e glorias. Tudo isso a ser conseguido pela mfo e 
pela acc_;:fo de um Messias, de um Salvador. 

Simultaneamente um desagravo e uma forma de superar os infortunios, esta 
construc_;:ao mental radicava nas ideias milenaristas e nos conteudos messianicos 
difundidos pelas religi6es a data predominantes na sociedade portuguesa: 0 cristia
nismo e o judaismo, provindas, ambas, do mesmo tronco teologico. Segundo essas 
ideias, sobretudo as que eram aportadas pelo messianismo judaico, os tempos de 
queda e de sofrimento funcionavam como catarse, ou seja, como transic_;:ao purifi
cadora e preparadora para tempos seguintes de paz, de grandeza, de esplendor, de 
bem-aventuranc_;:a. Ora este era, sem duvida, o terreno apropriado e fecundo para 
acolher e fazer florescer as celebres Trovas de Gonc_;:alo Eanes, o Bandarra, onde pro
feticamente se anuncia a vinda de um rei (semente del-rei Fernando) que realizari 
esse sonho mistico de restaurac_;:fo do Imperio e das gl6rias perdidas. Em si mesmas, 
as Trovas, feitas a partir de leituras de textos biblicos e das profecias de Santo Isidoro 
de Sevilha (ja ai se fala do Encoberto), a mistura com teses joaquimitas, conserva
vam algo do sentido dubio e obscuro dos oriculos e por isso mesmo se prestavam 
as mais diversas interpretac_;:6es e utilizac_;:6es, dando azo a que, quase todos OS 

portugueses, nao obstante as diferenc_;:as sociais e religiosas existentes, nelas se 
revissem, e isso porque nas suas linhas prediziam aquilo em que todos queriam acre
ditar: a vinda de um rei predestinado ( 0 Encoberto) e de um tempo novo de bem
aventuranc_;:a e de retorno a honra, a fama e a gloria. 

0 mito comec_;:ou a ganhar forma, substincia e espac_;:o, ainda antes do nascimento 
da personagem que lhe dara o nome, gerando-se entfo uma ambiencia mistica que 
atingiria o seu. paroxismo em torno das circunstincias tao excepcionais que rodearam 
o nascimento desse principe, cuja vinda ao mundo era suficiente, so por si, para 
afastar, no imediato, a ameac_;:a das pretens6es unificadoras de Castela. Era esse o "born 
Rei Encoberto"3 que haveria de realizar as profecias contidas nas Trovas. A sua figura 
e OS feitos epicos que haveria de cometer, foram cantados por poetas em jeito de vati
dnio. Assim o fez Luis de Cam6es em Os Lusiadas: "Vos, 6 novo temor da Maura 

3 C( AzEVEDO, Joao Lucio de -A Evoluftio do Sebastianismo. Lisboa: Editorial Presem;a, 1984, p. 23. 
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lanc;a/Maravilha fatal da nossa idade/dada ao mundo por Deus, que todo o mande/ 
Pera do mundo a Deus dar parte grande"4. Assim o fez Antonio Ferreira em carta a 
D. Sebastiao onde diz: ccDepois vira um tao ditoso dia,/Que as tuas Reais Quinas 
despregadas/Na multiddo de toda a Barbaria [ ... ]5. 

Da educac;:ao deste pdncipe tao ccDesejado", recheada de excessiva religiosidade 
e de observac;:ao dgida do codigo de honra do guerreiro e do cavaleiro, resultaram 
valores e comportamentos que o aproximavam da misoginia e o impeliam irresisti
velmente para o ideal de cruzada e de combate ao «infiel»6• Nao se pode estranhar, 
pois, que um espirito assim moldado se tenha lanc;:ado na tresloucada e desaconselh~da 
aventura de Ald.cer-Quibir. No fundo, o imberbe D. Sebastiao acaba por ser apenas 
o produto 16gico e natural de um muito especial tempo hist6rico, concretizado num 
palco onde os actores, cegos quanta ao futuro, se voltaram para uma pretendida 
recuperac;:ao de um passado, nao se apercebendo que esse era o caminho directo para 
a cad.strafe. Quando ao reino chegou a noticia da morte de D. Sebastiao, os portu
gueses nao queriam acreditar, nao podiam acreditar. Tanto mais assim que ninguem 
vira o rei morrer. E dessa recusa se alimentara o Mito, agora definitivamente centrado 
na figura do rei «misteriosamente» desaparecido nas areias africanas de Quibir. 0 
povo agarrava-se a uma fe visionaria, na qual D. Sebastiao, entretanto retirado na 
Ilha Encoberta, um dia voltaria ... , voltaria para dar a sua patria e a sua gente as gran
dezas prometidas e cumprir todos os prodigios que dele eram esperados. Paradox;li
mente D. Sebastiao registava entao dois predicados (opostos entre si): dentro da 
historia ele fora o agente miximo da perdic;:ao (ainda que visto como instrumento 
do Divina); fora da historia, ele era igualmente um agente miximo, mas da salva
c;:ao. Desta forma se concluiria o processo de formac;:ao do Mito Sebdstico, fenomeno 
que se enraizaria no imaginario dos portugueses de todas as condic;:6es sociais e que 
com o decorrer do tempo viria a adaptar-se a certas realidades e a ter leituras e 
interpretac;:6es diversas, por vezes colocadas ao servic;:o de interesses particulares ou 
de ideologias. 

No seculo XVII, durante a dominac;:fo espanhola, a lenda do regresso do Enco
berto alimentou muita literatura de inspirac;:ao patriotica como, por exemplo, as obras 
de Frei Bernardo de Brito e os Sermoes do padre jesuita Antonio Vieira. Neste fun
bito, funcionou como um esteio dos valores nacionais ou da afirmac;:ao da 
portugalidade no contexto do Imperio dos Austrias e como alimento moral do 
projecto, nunca abandonado, de restaurac;:ao da independencia de Portugal, projecto 
que, como se sabe, veio a. concretizar-se em Dezembro de 1640. Depois, a medida 
que o tempo foi passando e as anunciadas promessas ficavam por cumprir, comec;:ou 
a propagar-se a ideia, avanc;:ada pelo jesuita Antonio Vieira, de que o Rei Encoberto 
nao seria forc;:osamente D. Sebastifo, mas qualquer outro pdncipe do seu sangue e 
seu herdeiro. No ambito de uma tal leitura, OS anseios transferiram-se para D. Joao 
IV, o rei saido da Restaurafdo, circunstincia que era apontada como um primeiro 
sinal dessa agora pretendida predestinac;:ao. Nesse mesmo mes de Dezembro de 1640, 

4 Ob. cit., Canto I, Estrofe 6. 
5 C£ BRUNO, Sampaio - 0 Encoberto. Porto: Lello & lrmao, 1983, p. 79 (sublinhado no original). 
6 Luis Gorn;:alves da Camara, padre jesuita, foi o principal responsavel pela educa<;:ao de D. Sebastiao. 
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em sermfo de de grac;as pela libertac;ao do reino, proferido pelo padre Francisco 
da Trindade, lente de Teologia no Colegio de Santo Agostinho, asseverava-se: "E pois 
Deos escolheo ao nosso Rey, sera seu governo, governo do mesmo Deos"7. 

A verdade e que o simples facto de o movimento restauracionista se ter sagrado 
vitorioso fazia despontar nas mences a ideia de que o tempo de salvac;ao era chegado 
e o Messias estaria al. 0 padre Antonio Vieira, vindo do Brasil, desembarcou em 
Portugal em Abril de 1641 e logo se deparou com um pals onde se vivia uma atmos
fera de plena euforia messiinica. Uma febre mistica apoderara-se das gentes portu
guesas que, por todo o lado e nas mais pequenas coisas, teimavam em ver avisos 
enviados pelo Ceu, sinais iniludiveis de que a «hora era chegada». Vieira, nos serm6es 
que proferiu de 1642 a 1644, armado com as Trovas de Bandarra, foi antevendo e 
prometendo o Imperio do Mundo (o Q}tinto Impt!rio) para Portugal e para D. Joao 
IV, nisso se posicionando como adversario dos sebastianistas, ou seja, dos que teima
vam em esperar a salvac;ao na pessoa de D. Sebastiao e designadamente contra todo 
o trabalho de exegese das Trovas do Bandarra feito por D. Joao de Castro. 

0 autor dos Sermoes afirmava, muito habilmente, que, no entfo muito dificil 
concexto da afirmac;ao de Portugal como nac;ao independence, a existencia desses 
sebastianistas era obra de Deus, na medida em que, inconsciente!Ilente, cumpriam 
uma missao importance e insubstituivel. E que, dizia Vieira, desviando a atenc;ao dos 
inimigos para a figura de um rei ja morto, os sebastianistas ortodoxos estavam, dessa 
forma, servindo a causa do rei vivo. E, no seu engano, eles estavam desempenhando 
um importance papel, decerto inspirado pelo Ceu, e merce disso, o verdadeiro e 
futuro restaurador da independencia e grandeza de Portugal, D. Joao IY, podia desen
volver a «descoberto» a sua «encoberta» acc;ao., ou, citando Vieira: "dissimulado a 
evidencias, e encuberto a olhos vistos!"8 . 

·Em boa verdade, sempre o grande orador se esfon;ou por secundarizar o 
sebastianismo propalado pelos adeptos de D. Sebastiao e por integra-lo no Plano 
Divino, mais vasto, da redenc;fo de Portugal e do Mundo. No Sermao dos Bons Anos, 
pronunciado no dia 1 de Janeiro do ano de 1642, Vieira defende que D. Joao IV e 
o verdadeiro Encoberto e que se mais cedo nao intercedeu pela remissao do seu povo 
isso foi devido apenas a vontade de Deus e nao a dos homens. Chegada a morte de 
D. Joao IV em 1656 e continuando por cumprir o sonho imperial e a redenc;ao, de 
novo Vieira inscreve os acontecimentos na ordem do Plano Divino por si defendido. 
e se, numa primeira fase, comec;a por vaticinar a ressurreic;ao de D. Joao IV, depois, 
sempre animado de uma inquebrantavel vai prometendo sucessivamente o Mito 
do Quinto Impt!rio nas pessoas de D. Afonso VI, D. Pedro II e nos descendentes deste. 

Entrado o seculo XVIII, o ouro do Brasil e o reinado opulento de D. Joao Ve a 
posterior acyao, esclarecida e energica, do ministro de D. Jose, Sebastiiio de Carvalho e 
Melo, remetem o Mito Sebdstico para um relativo apagamento, muito embora ainda ele 
se mantivesse vivo entre o povo rniudo, que hem pouco proveito tirava da prosperidade 

7 "Sermao pregado no Real Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, a 12 de Dezembro de 1640". In: 
CANTEL Raymond - Profetismo e Messianisme dans l' Oeuvre D'Antonio Vieira. Paris: Ediciones Hispano 
Americanas, 1960, p. 93. 

8 "Serm6es do Padre Antonio Vieira". In: CANT EL, Raymond - ob. cit., p. 97. 
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trazida pelo ouro do Brasil ou das medidas politicas do iluminado Marques de Pom
bal. Tambem os efeitos do pensamento iluminista, que entao tambem se fizeram sen
tir em Portugal, contribuiram, nao pouco, para o abrandamento do mito. 

Porem, logo no inicio do seculo seguinte, a crencra reacende-se com forcra aquando 
da primeira invasao francesa, que teve o efeito de ressuscitar terrores antigos. 0 facto 
dad. origem a prosa virulenta do ex-frade agostiniano e desbragado foliculario Jose 
Agostinho de Macedo, que, no seu libelo intitulado Os Sebastianistas, Rejlexoes Sobre 
esta Ridicula Seita, afirmava entao que o Sebastianismo nfo passava de uma infun
dada crencra de um povo de ignorantes e que todo o adepto dessa crencra era um «mau 
cristao, um mau vassalo, um mau cidadao e o maior de todos os tolos».· Esta 
ressurgencia do mito mereced., mais tarde, o seguinte comend.rio, da parte de 
Sampaio Bruno: "os jarretas vfo para o alto de Santa Catarina ver navios, esperancrados 
em que entre enfim no rio a nau encantada a cujo bordo, emergindo do nevoeiro 
veni o Lohengrin vingador da justicra agravada de um povo todo"9. 

Seri born notar que neste seculo XIX a fe sebastica ja nfo e sustentada somente pela 
ideia da vinda de um Messias personificado, posto que nos tempos que antecedem a 
instauracrao do liberalismo, muita gente em Portugal, ardendo em febre messianica, cla
mava pela «Santa Constituicrao» que viria livrar a Patria de todos os males. Identico 
fen6meno se verificaria, posteriormente, q uando, na viragem do seculo se pretendia 
ver na Republica o amanha desejado para uma Nacrao em hora de «nevoeiro». Varrido 
pela ideologia liberal, o Mito Sebdstico sofre uma evolucrao que pouco a pouco o des
pega de uma realidade comum aos habitos e pensares dos cidadaos e o transporta para 
os dominios da literatura. E o Romantismo que, agradado da natureza e da popularidade 
do tema, opera essa mudancra e cria o ambiente necessario para que o mito venha, a 
par da expressao dos sentimentos messianicos de um povo, a tomar a feicrao de um 
assunto eminentemente cultural, prosperando sobretudo nos campos da Hist6ria, da 
Filosofia e da Poesia. 0 tema vira a revelar-se um filao inesgod.vel. Muitos serao os 
autores a experimentarem uma irresistivel atrac<;io pelo Heroi Sebdstico e pela Quimera 
do Quinto lmperio. Vejamos apenas alguns desses autores, nas p:iginas que se seguem. 

3 - 0 Mita Sebastico em Oliveira Martins 

Dos historiadores do seculo XIX foi, sem duvida, Oliveira Martins aquele que 
mais atencrao dedicou ao Mito Sebastico. Para Martins e de um fundo ernico celta 
existente no povo portugues que provem o Sebastianismo. Em sua opiniao, ao consta
tarem-se as coincidencias existentes entre o mito celta de Artur Pendragon (o Rei 
Artur da Tdvola Redonda, encoberto nas nevoas da Ilha de Avalon), e o mito portu
gues do Encoberto (D. Sebastifo, desaparecido nas plagas de Alc:icer) outra coisa nao 
nos e dada a emender senao a de que o elemento racico celta se encontra na origem 
da formacrao do nosso povo, posto que "os seus frutos ingenuos e espontaneos tern a 
cor e a forma dos produtos dessa racra" 10. 

9 BRUNO, Sampaia - ob. cit., p. 228. 
10 MARTINS, Oliveira - Historia de Portugal. 16a edii;:ao. Lisboa: Guimaraes Edicores, 1972, p. 372. 
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Segundo as suas pr6prias palavras, Martins prop6e-se fazer «a hist6ria ao inverso», 
isto e, a partir dos dados oferecidos pelo presente, mergulhar no passado. Porque "com 
os movimentos da intima psicologia e com a hist6ri.a dos sentimentos inconscientes 
da nairao, e que 0 observador pode penetrar no fundo das origens etnicas, por toda 
a parte encoberta com as superfetair6es sucessivas das influencias estranhas do acaso, 
da vitalidade das tradiir6es" 11 • Seguindo esta metodologia, conclui que a «esse fogo 
celtico que arde no fundo da alma nacional» devem os portugueses a sua natural 

propensao para a sentimentalidade, para um heroismo puro e ingenuo, para a poesia 
e para uma religiosidade natural. Trairos etnicos primordiais que foram abafados por 
uma nacionalidade cuja definiirao nao obedecera a determinair6es naturais, antes 
decorrera do animo e da acirao de homens apostados em erigir uma unidade politica 
num espairo onde existiam populair6es de diferentes origens ricicas. 

A nacionalidade e assim, em Martins, uma construirao artificial operada pela 
Hist6ria, isto e, pela Vontade dos primeiros portugueses e dos que, a seguir, empre
enderam a Epopeia. Quebrada essa Vontade no seculo XVI, emerge a Nairao, ou seja, 
a expressao natural e nao controlada do substracto etnico primitivo. E, na hora da 
desgraira, "a alma religiosa da nairao, retraindo-se ao seu amago intimo, criando 
espontaneamente uma fe, ao lado do catolicismo dogmatico e transcendente, impor
tado e mal definido nas consciencias, constr6i essa fe com os materiais conhecidos 
das antigas religi6es naturalistas dos celtas [ ... ] "12• 

Como afirma Fernando Catroga, "dir-se-ia que, tambem para Oliveira Martins, 
como mais tarde para Durkheim, os agudos perfodos de crise seriam propicios ao 
aparecimento de novos cultos, pois, numa certa perspectiva, o sebastianismo parecia 
impor-se como uma especie de nova religiao" 13. De acordo com Oliveira Martins, 
OS portugueses, a boa maneira celtica, fizeram de Sebastiao (sucessivamente ressur
gido em algo ou alguem que evocasse a essencia do Desejado) nao um Deus, mas 
uma Lenda, um Miro, onde buscavam uma salvairao que ja nao tanto esperavam dos 
homens - reis e her6is. E nisso, o "Sebastianismo era, pois, uma explosfo simples 
da desesperanira, uma manifesrairao do genio natural intimo da raira, e uma abdicairao 
da hist6ria" 14. 

E no entanto, o consciente e informado Oliveira Martins, historiador, teri sido 
tocado, ele pr6prio, pela fe messianica ao entrever um Desejado na pessoa de D. 
Pedro V, esse principe tao diferente de outros e em quern Portugal, sobretudo o 
povo, depositou tantas esperaniras. Um rei que queria libertar a sua nairao. E 
Martins, homem intelectual e politico, permanentemente assaltado pela ideia da 
necessidade de encontrar um instrumento e um caminho para regenerar Portugal, 
nfo pode deixar de ficar impressionado com a postura grave e as atitudes do jo
vem rei a quern o povo chamava santo. Repare-se nas suas palavras (de Martins): 
"Veio um rei, especie de D. Sebastiao liberal, tambem anacr6nico, e Herculano aca
so teve ainda alguma esperanira. Amou-o. «Se eu tivesse um filho e me morresse nao 

11 Idem, Ibidem, p. 371-372. 
12 Idem, Ibidem, p. 372. 
13 CATROGA, Fernando - uHistoria e Ciencias Sociais em Oliveira Martins". In: Torgal Luis; Mendes, Jose 

Amado; Cauoga, Fernando - Histtiria da Historia em Portugal. S.L.: Temas e Debates, 1998, volume I., p. 172. 
14 MARTINS, Oliveira - ob. cit., p. 374/375. 
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me custava mais a morte dele do que me custou a daquele pobre rapaz!» Mas D. 
Pedro V acabou cedo, mos:o: foi-se como uma aparis:ao, levado numa onda de 
lagrimas; e o fil6sofo preparou-se para morrer, enterrando-se num exilio volun
tario" 15. 

4 - 0 Mita Sebastico em Sampaia Bruno 

Quern ler o livro de Bruno, 0 Encoberto, nao pode deixar de se admirar com a 
espantosa erudic;ao ai revelada, fruto, decerto, de uma extraordinaria capacidade in
telectual e de uma vida dedicada ao estudo honesto, profundo, competente, por parte 
do pensador portuense. A sua prosa, labirintica, nunca facil, tern levado muitos 
autores a desistir de o estudar. Por essa razao Sampaio Bruno e um pensador e um 
autor pouco conhecido, ou, talvez melhor, nao tao conhecido quanto os seus mere
cimentos o justificariam. Sohre esta questao diz Jose Marinho o seguinte: "Todos os 
investigadores que numa atens:ao compreensiva pretenderam informar-se do que e o 
sebastianismo, encontram em seu caminho este livro considerado entre os mais difi
ceis que Bruno nos legou. [ ... ] Ate agora, o interesse dos pensadores que se ocuparam 
do autor de 0 Encoberto voltou-se menos para esta obra" 16. 

Neste seu livro, Bruno critica ferinamente Oliveira Martins, manifestando a sua 
inteira discordancia em relas:ao as teses por este defendidas quanto a origem e 
formas:ao do Mito Sebdstico. Em seu emender, nao e privativo da cultura celtica a 
alegoria da Ilha Inc6gnita, sendo, por outro lado, cientificamente pouco sustentavel 
a sua teoria hist6rica de que o sebastianismo emana de caracteristicas comporta
mentais das gentes portuguesas determinadas por factores de natureza ernica 17. E 
acrescenta que Martins confundiu sebastianismo com messianismo, fen6menos 
diferentes na sua essencia e origem. Considera Bruno que o primeiro e manifestas:ao 
ridicula de alguns maniacos filiados em Bandarra e o segundo, reputadamente 
intangivel, e simbolo de dignidade colectiva, com raizes no juramento do fundador 

da Nas:ao, D. Afonso Henriques. 
Em Bruno, passados que foram os plausiveis limites temporais de uma possivel 

existencia de D. Sebastiao para alem do desastre de Alcacer, o sebastianismo enquanto 
crens:a foi «uma aberrante maluquice» professada por alguns (poucos) alienados. E, 
segundo diz, um tipo de fen6meno que os estudiosos e especialistas do assunto clas
sificam como de «loucura obsidional», nao deixando de ser sintoma de tal demencia 
colectiva o facto de em Portugal a «tineta sebastianica» se esbater em momentos de 
prosperidade e de abastanya e se reacender nos momentos contrarios, isto e, de crise, 
de miseria, de desmoralizas:ao. 

Para Sampaio Bruno o estadio de progresso e de civilizac;ao de um povo afere-se 
pelo estado de desenvolvimento da sua moral e costumes. A essa luz, considera Por
tugal uma nas:ao decadente porque dada a crueldade e a intolerancia, sendo disso 
prova evidente a preferencia dos portugueses por espect:iculos degradantes como os 

l5 MARTINS, Oliveira - Portugal Contempordneo. Lisboa: Guimaraes Editores, 1986, volume II, p. 240. 
16 MARINHO, Jose - Nova InteJpretafiio do Sebastianismo e Outros Textos. Lisboa: INCM, 2003, p. 187. 
17 Cf. BRUNO, Sampaia - ob. cit., p. 7. 

271 



autos de fe e as touradas. Aponta coma causas imediatas dessa decadencia a 
Inquisic;ao, o Jesuitismo e o Individualismo. A prop6sito conta-nos Bruno que, 
perguntado em Paris sabre o que pensava dos porrugueses, Lord Tirawley, embaixador 
de Inglaterra em Lisboa respondeu: "O que e que se ha-de pensar de um povo a 
metade do qual estci a espera do Messias e a outra metade a espera de um rei chamado 
Sebastiiio que morreu ha duzentos anos?" 18 

Diz o autor de 0 Encoberto que as constantes efabulac;6es arquitectadas pelos 
sebastianistas tiveram sempre na sua base a profecia biblica do Quinto lmperio de 
Daniel, adaptada esta a uma versao destinada a Portugal, porem essas transcendentais 
crenc;as nos destinos superiores da patria acabaram por esbarrar na racionalidade das 
luzes e do pensamento critico do seculo XVIII, transformando-se por isso e aos olhos 
da romantica liberal portuguesa em manifestac;6es grotescas e desprovidas de 
senso do real. E, assim vistas, foram, severamente caricaturadas por autores como 
Garret, Latino Coelho e Luis Palmeirim, entre outros. Com maior permanencia junta 
do povo onde a conservac;ao das tradic;6es e superior, essas manifestac;6es nao deixa
ram de ser, por parte deste, tambem motivo de satiras e sarcasmos, de que e exem
plo cavalhadas havidas no Porto por ocasiao do Entrudo, parodiando o regresso de 
D. Sebastiao da fant:istica llha Encoberta. 

Posicionando-se assim contra aquilo a que chama «sebastianismo sebastianismo», 
Bruno concede, no entanto, valor de ideia vital ao }\1ito Sebdstico em si, ou seja, ao 
mito que sai para fora da hist6ria, nao se reportando a um homem ou a um povo, 
antes atingindo uma dimensao c6smica e uma razao messianica que se 
consubstanciam na redem;:ao do homem e, atraves deste, na redenc;ao universal. Nesta 
perspectiva, 0 Mito transporta pois uma proposta de libertac;ao que nao se destina 
somente ao povo portugues, mas a toda a humanidade. E a ascensao do Sebastianismo 
a esta grandeza confere-lhe a qualidade de simbolo de urna ansiada e desejada 
perfectibilidade humana. E que, aperfeic;oando-se e libertando-se, o homem aperfeic;oa 
e liberta o seu semelhante. E por isso que Sampaia Bruno diz: "Dissipe-se a nuvem 
que encobre o her6i. 0 her6i nao e um principe predestinado. Nao e mesmo um 
povo. E o Homem"19. E, em remate optimista, afirma: "o mundo moral avanc;a'' e 
( ... ) em todo o mundo a Paz 

5 - 0 Mito Sebastico em Fernando Pessoa 

A 8 de Setembro de 1914, Fernando Pessoa escreveu a Sampaia Bruno, pedindo 
informac;oes e indicac;oes sobre a tematica do Sebastianismo, uma vez que, 
reputadamente, Bruno era um especialista no assunto e, na generalidade, tido como 
um mesrre pelos homens da Renascem;a Portuguesa21 • Nao se sabe se a carta de Pessoa 
teve resposta, o que se sabe, isso sim, e que comec;am entao os estudos de Fernando 

18 Idem, Ibidem, p. 11. 
19 Idem, Ibidem, p. 332. 
20 Idem, Ibidem, p. 333-334. 
21 Ver QUADROS, Antonio - Fernando Pessoa, Vida l'er;>0mrllt11rtt1e e Genia. Lisboa: D. Quixote, 1992, 

p. 236-237. 
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Pessoa sabre o Sebastianismo. 0 Poeta da-se entao a leituras ciclopicas que compre
enderam as Trovas do Bandarra, as profecias de Nostradamus, as obras de Cam6es, 
de D. Joao de Castro, do Padre Antonio Vieira e, naturalmente, de Sampaia Bruno. 
Partindo dessas bases e das suas proprias reflex6es, cria uma visfo muito pessoal do 
Mito Sebdstico, na qual valoriza as figuras carismaticas da nossa historia, elevando-as 

a excelencia de herois civilizadores, OU mesmo a categoria de semideuses. Como ele 
proprio afirma, num texto de 1917, citando Pindaro22: "A Rac;:a dos Deuses e dos 
homens e uma so"23. 

E ao abrigo destes pressupostos que, em 1918, ele se entusiasma pela figura de 
Sidonia Pais e nela pretende ver, mais que o homem e o politico, uma reencarnac;:fo 
do Encoberto. Quando, sem nada fazer do que dele era esperado, Sidonia morre a 
14 de Dezembro de 1918, Pessoa comp6e uma Ode a Memoria do Presidente-Rei, de 
que destacamos os versos seguintes: 

«Flor alta do paul da grei I Antemanha da Redenc;:fo I Nele uma hara encarnou 
el-rei I Dom Sebastifo». 

«E no ar da bruma que estremece I (Clarim longinquo matinal!) I 0 Deseja
do enfim regresse I A Portugal». 24 

E este o seu primeiro poema sebastianista onde em uma figura guindada ao 
primeiro plano da historia nacional se deseja ver uma reencarnac;:ao do Desejado. A 
sua ansia no ressurgimento da patria levou-o, mais tarde, aver no movimento militar 
de 28 de Maio de 1926 um segundo advento do Encoberto. Escreve entfo o seguinte: 
"( ... ) nfo creio que antes de uns dez anos, a contar de agora, o povo portugues venha 
a perceber do que se trata, da importancia do caso. Entfo (e so entao) se vera que 
estava certa a profecia do Bandarra"25. 

Para Pessoa, D. Sebastiao morrera em Alcacer-Quibir, porem nao morrera a 
verdade mitica que nele se encerrava e que, evoluindo, elevou-se as alturas de mito 
nacional de regenerac;:fo. E transportando a ideia para o plano operativo, Pessoa 
procura a reencarnac;:ao, o «avatar» daquela verdade que nao havia morrido ou, por 
outras palavras, o ressurgimento nacional atraves do heroi eleito: 

"Onde quer que, entre sombras e dizeres, I Jazas, remoto, sente-te sonhado,/ 
E ergue-te do fundo de nfo-seres I Para teu nova fado"26. 

Simbolicamente, este D. Sebastiao e Portugal, um Portugal que, com ele, perde
ra a sua grandeza e que so voltara a te-la com o seu regresso, no qual, segundo o 
poeta, se deve confiar porque (recorre a teoria da metempsicose): ''A alma e imortal 

22 Pindaro, 518 a 438 AC, foi considerado o principe dos poetas Hricos gregos. Os seus Epinicios cele-
bram os adetas vencedores dos Jogos Olimpicos. 

23 PESSOA, Fernando - Pdginas lntimas e de Auto-interpretaftfo. Lisboa: Edis;oes Arica, 1966, p. 229. 
24 PESSOA, Fernando - Poemas. Lisboa: Edis;oes Comunicas;ao, 1986. 
25 PESSOA, Fernando - Sobre Portugal. Lisboa: Edis;oes Atica, 1979, p. 174-175. 
26 PESSOA, Fernando -A Mensagem. Porto Alegre: Edis;oes Caravela, 1989, p. 48. 
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e, se desaparece, torna a aparecer onde e evocada atraves da sua forma; morto D. 
Sebastiao (o corpo), se conseguirmos evocar qualquer coisa em nos que se assemelhe 
a forma do esfon;o de D. Sebastiao, ipso facto o teremos evocado ea alma dele entrara 
para a forma que evod.mos ( ... )" 27. 

Um regresso que e necessario para Cumprir Portugal: "Cumpriu-se o Mar, e o 
Imperio se desfez. /Senhor, falta cumprir-se Portugal"28. Esta uma asserc;:ao que se 
prende directamente com o conceito de Quinto Imperio em Fernando Pessoa. E que 
da interpretac;ao que faz de Bandarra e de Nostradamus, o Quinto Imphio seni atri
buido a Portugal. Um Imperio que nao sera territorial, antes sera um Imperio Espi
ritual e Cultural. E diz Pessoa: " ( ... ) todo o Imperio que nao e baseado no Imperio 
Espiritual e uma Marte de pe, um Cadaver mandando. So pode realizar ultimamente 
o Imperio Espiritual a na<;ao que for pequena, e em quern, portanto nenhuma 
tentativa de abson;ao territorial pode nascer, com o crescimento do ideal nacional, vindo 
por fim a desvirtuar e a desviar do seu destino espiritual e original imperialismo psi
quico"29. Cimentando as suas proposi<;6es, afirma que este Quinto Imperio sed. 
portugues porque Portugal tern uma lingua apta para o efeito e com capacidade im
perial, criadora de escritores de genio e com bases para se poder expandir. Sera «um 
imperialismo de gramaticos, o qual dura mais e vai mais fundo que o dos generais"30. 

Sao concep<;6es como estas que levaram Pessoa a considerar a possibilidade de, 
afinal, o Encoberto ser ele pr6prio, Fernando Pessoa, aceite que era a ideia de lhe 
estar atribu!do um papel proeminente na cultura portuguesa. Ate entao os verdadei
ros obreiros de civiliza<;ao haviam sido intelectuais como Camoes ou Shakespeare. 
Acreditando no ressurgimento patrio ligado a vinda de um Super-Cam6es, consci
ente do seu pr6prio genio liter:irio e tambem do seu estatuto de homo poeticus, primus 
inter pares junto dos escritores seus contemporaneos, Pessoa cria-se como o avatar 
em que aquela ideia encarnava. Daf ter-se deixado absorver pela convic<;ao de ser 
um enviado do Alto com uma mensagem de reden<;ao para Portugal. De resto, essa 
conclusao tambem resultava da leitura e da interpretac;ao que fazia das Trovas de 
Bandarra e da Kabba/ah onde achara como decisivo o ano de 1888, ou seja o do seu 
pr6prio nascimento. Esta e contudo uma ilusao que rapidamente abandona, vindo a 
confessar posreriormente ter criado, na sua mente, mais um falso D. Sebastiao. 

Fernando Pessoa que se definia a si proprio como um neo-pagao, defendeu que 
o Sebastianismo deveria constituir a verdadeira religiao nacional, visto que se funda 
num mito que nos e muito mais familiar que o mito judeu do cristianismo. A 
Religiao Sebastianista, onde se reuniriam o paganismo, o anticristianismo e o nacio
nalismo universalista, seria o cimento universal do Novo Imperio, o Quinto. "Um 
ecumenismo religioso capaz de fundir todas as religi6es portuguesmente no 
nismo Superior"31• E por isso que pede aos portugueses que troquem Fatima por 
Trancoso32. 

27 PESSOA, Fernando Sobre Portugal..., p. 202. 
28 PESSOA, Fernando - A Mensagem ... , p. 32. 
29 PESSOA, Fernando - Sobre Portugal..., p. 225. 
30 Idem, Ibidem, p. 240. 
3l Idem, Ibidem, p. 245/246. 
32 Cf. QUADROS, Antonio Fernado Pessoa, Vida, Personalidade e Genio ... , p. 243. 
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0 Sebastianisrno de Pessoa e urna rnanifestac;ao irnpar de urn pensarnento onde 
se casa a estetica liter:iria corn o desejo de regenerar e a Patria. Nesse terreno 
a acc;ao do poeta e rnarcada por urna intenc;ao operativa de procura de urn efeito 
rnagico que possa operar urna sintese entre a profeda e a realizac;ao alquirnica da 
rnesrna. Partindo da verdade rnftica pretende atingir corn a palavra o redescobrirnento 
e realizac;fo de D. Sebastido em urna encarnac;fo que curnpra a profecia de Daniel, 
agora porern, na versao quintessencial de Fernando Pessoa. 0 Encoberto de Pessoa e 
antropog6nico, pois que procura a rnaterializac;ao hurnana do ser-ideia insistenternente 
requerido na sua obra. 

Conclusfo 

Ao longo das paginas anteriores, foi feita uma tentativa de delineamento hist6rico 
e de interpretac;ao dessa grande questao eminentemente nacional que foi (e) o Mito 
Sebdstico. Tal nao se revelou uma tarefa facil, dada a natureza algo subjectiva do tema, 
a perrnanencia plurissecular do mesmo e o extenso numero de autores que o abor
daram ou dele se ocuparam. Nao sendo pois possivel, por raz6es evidentes, fazer no 
ambito do presente trabalho, urna abordagem mais larga e circunstanciada, foi neces
sario ser-se selectivo quanta aos autores a apreciar coma mais representativos do 
tratamento deste ternatica, correndo embora o risco de, quanta a este aspecto, se 
tornarem decis6es menos justas. 

Procurou-se, prirneiramente, buscar as origens e a evoluc;ao do terna proposto, 
para em seguida se entrar na apresentac;ao dos autores seleccionados, presuntivamente 
considerados coma irnportantes, merce dos trabalhos que desenvolveram nos carnpos 
literario e/ou literario/ ciendfico. Diligenciou-se, obviamente nos limites de urna 
analise pessoal sujeita a contestac,;:6es, entender-se-lhes OS pensamentOS e as propostas, 
colocando em evidencia tudo aquilo que se mostrou coma essencialrnente mais 
significante <lesses rnesrnos pensamentos e propostas. Na exposic;ao feita, apenas urn 
outro pormenor, porventura menos divulgado, pode ser, para um ou outro leitor, 
considerado novidade. No demais e em termos hist6ricos, nada de novo se esta a 
apresentar, nem era tal 0 prop6sito deste trabalho que apenas pretende ser um mo
desto contributo para a dilucidac;ao de urn Miro que ainda hoje esta vivo. Em tempo 
de deliquescencia dos valores tidos coma civilizacionais, no meio do achatamento geral 

politico, econ6mico, dvico, etico, cultural, ... - quantos portugueses nao conti
nuam, incorrigivelrnente, a espera de urn qualquer D. Sebastiao? 
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